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0 exame da trajetaria pessoal e literdria da
escritora argelina Assia Djebar, de origem arabe
mugulmana mas corn formaoao intelectual fran-
cesa, constitui-se no eixo da abordagem de
Vera LOcia Soares. Para andlise das diversas
peculiaridades de seu objeto, vale-se Soares de
alguns dos mais conceituados tearicos - Roger
Chartier, Paul Ricoeur, Todorov, entre outros -,
utilizando-os de forma primorosa, corn vistas a
dissecar a obra de Assia Djebar, sob os mais
diversos angulos. Deve-se, igualmente, acentu-
ar a bibliografia especializada a que recorre
para nos fazer conhecer aspectos significativos
da realidade maghrebina, em especial da Ar-
gólia, ja que a problemdtica da mulher Orabe
muoulmana combinada a colonizaoao france-
sa constitui-se em questa() privilegiada no dis-
curso da romancista. Alias, no que tange
questa° do género, fundamental na sua abor-
dagem, Soares entreloca a sua narrative signifi-
cativas contribuicaes do recente produoao nes-
te campo, das quaffs ressalta a proposicao de
Joan Scott de que o genera é uma forma primei-
ra de significar as relagOes de poder.

Revels-se Soares uma historiadora de por-
te, construindo uma trams atravès da qual po-
demos acompanhar as contradioaes presentes
na realidade existencial de Assia Djebar e ex-
pressas na sua producao, na qual mescla hist&
ria e ficgc5o, dando-nos uma outra visao da
histaria recente de seu pals - a visao hibrida de
uma mulher arabe-muoulmana, mas de forma-
cdo intelectual francesa. E, a partir dela,
deparamo-nos corn urn painel das vicissitudes

femininas no seu pals de origem, articuladas as
transformacaes ali processadas.

Além de historiadora - este trabalho foi
apresentado, inicialmente, como tese de dou-
torado no Programa de Pas-Graduacao em His-
toric da UFF - Vera Soares atua no mundo das
Letras, sendo professors de lingua francesa e
literaturas francófonas na mesma Universidade.
Fato que justifica nal° apenas a beleza do texto,
elaborado corn sensibllidade e maestria, mas
que se constitui em elemento decisivo para uma
feliz articulaoao da Histaria Cultural com seus
conhecimentos literdrios, iluminando uma sórie
de aspectos fundamentais da obra romanesca
de Assia Djebar.

"Assia Djebar é urn exempla vivo do
dicotomia, ou ainda, a personificacao do para-
doxo", afirma Soares corn relageao ao discurso
mas tambêm a carreira e a prOpria vida da
personagem em foco. E é sobre estes aspectos
que giro a primeira parte de seu trabalho. Ana-
lisa no primeiro capitulo a presenoa de tais
dicotomias, paradoxos e contradioaes na vida
pessoal e profissional da romancista; destaca no
segundo a presenoa de tais elementos na obra,
alórn de salientar o propasito de Djebar em
transformar sua escritura "no som da palavra
perdida" das mulheres de sua cultura, na qual a
segregagao sexual se fez presente.

Urn emblema dessas contradloaes, no
ambito pessoal, revela-se no motivo que a levou
a escolha de seu pseudanimo. Fatima - Zohra -
seu nome de registro - temia que seus pals
soubessem que tinha escrito urn romance, pots,
enquanto mulher muoulmana estava transgre-
dindo os costumes de sua cultura. 0 que, por
outro lado, revela uma extrema contradicao,
numa mulher educada nos moldes europeus
sob a condescendência do pal. Asslm suce-
dem-se situacales semelhantes apontadas nas
posicaes e atitudes que pontilham a trajetaria
da romancista. Entre etas, a Onfase no seu papel
de esposa tradiclonal, tanica de suas entrevistas
na decada de 1960, contrastando corn o corn-
portamento ocidentalizado das heroinas de seus



livros. Não admitir sua assimilacdo a cultura do
outro, assim como desvincular seu papel de
romancista daquele de mulher, se* preocupa-
cOes que emergem daquelas declaracOes.

Assim, depois da publicaceio de Les
Alouettes Naives (1967), ao constatar o carder
autoblogrOfico de sua escritura, dando-se con-
ta de que o privado tornava-se pCiblico, decide
parer de escrever, mantendo-se durante treze
anos nessa posture. Mais uma vez, segundo a
andlise que faz a posteriori, a educacem drabe,
diante do desvelamento de sua intimidade, fe-
ria contribuido para tal decisen. Ao que Soares
acrescenta a sua dificuldade em ter que escre-
ver em francès, a lingua do outro, num mom ento
de forte nacionalismo na Argália recèrn-inde-
pendente, que comecava sua campanha de
arabizacem. Manifesto, inclusive, o desejo de
escrever em &aloe, de impossivel realizacOopor
ndo dominar o Orabe escrito.

Mas em qualquer circunstOncia de sua
vide profissional, marcado por oscilacOes entre
a Literatura, a HistOria - discipline em que se
diplomou na Tunisia, ao acompanhar seu mari-
do ao exilio em 1958 - e o cinema, manteve-se
fiel ao seu propOsito: expressar atravós de sua
obra a voz da mulher muculmana. Seu primeiro
filme, La Nouba des Femmes du Mont Chinoua,
lancado em 1978, Grande Prêmio da Bienal de
Veneza, em 1979, tern como principal assunto 0
papel dos mulheres na transmissem oral da hist6-
ria nacional. 0 cinema, segundo Djebar, consti-
tulu-se numa forma de reencontrar-se corn sua
cultura, permitindo-Ihe crier em sua lingua ma-
terna. Ao resgatar essa divide, sente-se impulsi-
onada a retomada de sua producdo romanes-
ca. Conscientiza-se de que é na produce* ro-
manesca que encontra espaco para expressar
os paradoxos e contradicOes que marcam sua
trajet6ria de ex-colonizada. Tambem, da possi-
bilidade de der forma as sues pesquisas histOri-
cas, cruzando essas duos narratives. Tal decisOo
marca sua reconciliace* corn a lingua france-
sa, assumindo-a como principal instrumento de
criaceio. Hoje, constata que seu olhar critic()
quanto ao rumo tornado pela Argella sO the é
possivel por escrever nessa lingua, expressand o-
se urn novo paradoxo - a lingua do antigo
opressor torna-se a lingua da liberdade.

Portanto, seu percurso de escritora man-
tern-se marcado, no feliz expressOo de Soares,
pelo "paradox° primordial", o de expressar sua
cultura Orabe-muculmana na lingua do outro, a
lingua francesa, e na sua forma literOria por
excelOncia - o romance, que é o objeto de
estudo do segundo capitulo. E é dentro desse

contexto paradoxal que a autora situ° o conjun-
to da obra romanesca de Assia Djebar. Conjun-
to que se produz em dois tempos, face a inter-
rupcOo de sua produce* literOria, permanecen-
do, porêm, a mesma temOtica - a condicetoda
mulher drabe muculmana. 0 primeiro tempo
corresponde a Opoca colonial em que a roman-
cista passa da alienace* corn relacelo aos pro-
blemas politicos de seu pais a uma literatura
engajada que tomarel vulto no segundo perio-
do, pOs-independancia, marcado pelas crises
socials e politicos, especialmente, pelo retroces-
so no que tange a condicdo dos mulheres. A
promulgagOo do COdigo da Farn1io, em 1984,
op6e-se as aspiracOes de igualdade e liberdade
para as mulheres, difundidas durante a guerre.
Inspirado no direito religioso islOrnico, fixa uma
moral repressive e a sujeicOo da mulher. Acres-
ce-se a este quadro o crescimento do
fundamentalismo, am eaca crescente as reivin-
dicacOes dos mulheres.

E diante do situace* vigente - o use do
veu, a manutence* da poligamia, o enclau-
suramento, a discriminace* -considera que cabe
principalmente as mulheres escritorasdesenvol-
ver criticas apontando para a possibilidade de
mudancas completes nessa sociedade. Dessa
forma, Assia Djebar desenvolve uma produce*,
quase que militante, totalmente voltada para a
problemOtica feminine em seu pals, embora
sem prejuizo de seu cardter de criacem artistica.
E apresenta para as mulheres a Unica sada
possivel: a solidariedade, que se realize no diOlo-
go de mulher para mulher no sentido da desco-
berta e da exploracão dos multiples diferengas.
Este tema encontra seu Opice no romance
Ombre Sultane (1987), que tece urn dialog°
entre duos mulheres argelinas aparentemente
opostas, mas que se encontram na diferenca.
Tambern, em L'Amour; la Fantasia (1985), ro-
mance onde se cruzam autoblografia, histOria e
ficcem, ocorre este didlogo mas da escritora
consigo mesma e corn a histOria do seu povo,
na busca incessante de uma identidade, seu
terra central.

Embora L'Amour; la Fantasia seja conside-
rada a obra autobiografico de Djebar, segundo
Soares, todos os seus romances sOo, de alguma
forma, autobiogrOficos, porque é a partir de sues
vivênclas pessoais ou coletivas que ela os cons-
trOi. Ao cruzar depoimentos, entrevistas da escri-
tora corn trechos de seus romances, fornece
inUmeros exemplos em que tal realidade pode
ser constatada. Urn desses exemplos é uma
declaractio da escritora relembrando urn episO-
dio caracteristico da contradicem em que vivia.



Sua ida, as escondidas, na companhia de suas
tias, a urn baile popular, comemorativo da festa
nacional francesa, em que para nao ser reco-
nhecida cobre-se do \Feu ancestral, apesar de
seu pai to-la liberado de seu uso. Na praca,
apreciando as dancas, é invadida pelo ritmo
das mUsicas europelas, invejando as meninas
francesas que podiam dancer ern paplico. Tais
fatosstio igualmente relatados em seu romance
Les Alouettes Naives, evidenciando ndo s6 sua
ambigaidade cultural como o carater autobio-
grOfico de sua obra. Portant°, como assinala
Soares, 6 no entrecruzamento da ficgao corn a
autobiografia e a histOria que sua escritura se
realiza, atraves de uma escritura paradoxal,
que utilize a lingua do outro para expressar a
cultura materna, o que engendra todo um jogo
de contradicOes e ambigOidades. Cabe, po-
rem, acentuar que, embora calcada em sua
experiência de vida, a obra de Assia Djebar ntio
6 totalmente autobiografica. Vale-se a roman-
cista igualmente de narrativas de varlas outras
mulheres argelinas corn quem conviveu. Dal
considerar Hafid Gafaiti que o eu no caso da
escritura de Assia Djebar "é portador de uma
expressdo e de uma mensagem que ndo sao
apenas pessoais, mas coletivas".

E 6 atraves da ficcdo que Assia Djebar
concretiza o seu projeto literdrio, o de expressar
os multiplos silêncios das mulheres Orabes-mu-
culmanas, ao mesmo tempo em que vai
I as a ruptura desse slier-1cl°. Romper o silênclo do
olhar, verdadeira obsessdo de vOrlas persona-
gens da romancista, é o primeiro passo; em
seguida, o do corpo, sempre coberto, destinado
unicamente a atender aos desejos do marido e

procriactio. Simultaneamente, porem, apre-
senta cenas desmentindo a submisstio e a pas-
sividade de mulheres tradicionais, que se recu-
sam a seus maridos ou a maternidade. Alias, sao
inOmeras suas personagens que recusam o sexo
como sinOnimo de procriacdo. Personagens,
pouco a pouco, rompem o silêncio de seu cor-
po: expondo-o ao sole ao olhar de urn estranho;
arrancando os veus em plena rua e, ainda,
descobrindo o prazer do sexo no casamento,
algo inusitado aos padrOes muculmanos. Djebar
tambern rompe o silêncio da histOria oficial corn
react* as mulheres, ressuscitando suas vozes,
ao reconstituir suas histOrias e as histOrias conta-
das pelas avOs. E, desta forma, ressuscita a
memOria do passado, desta cultura de tradicao
principalmente oral, da qual a mulher foi a prin-
cipal transmissora. Em L'Amour; la Fantasia, ten-
ts reescrever a histOria da conquista da Argália
pelos francesessuperpondo doistipos de fontes:

a histOria contada pelo conquistador e a histOria
transmitida porsuas ancestrais. Mas rid° se limita
a dar voz a memOria coletiva; ela vai ressuscitar,
tambern, a palavra da contestacao feminina
que, na sua opiniao, marcou o inicio da histOria
islOrnica.

A vivència simultanea em dois universos
culturais distintos, de um lado, o mundo familiar
e, do outro, o mundo da escola francesa - no
qual ingressa aoscinco anoslevada pelo seu pai
- fundaments grande parte da obra literOria de
Assia Djebar. Em seu romance autobiogrOfico,
L'Amour; la Fantasia, a romancista considera
que essas duos aprendizagens concomitantes
mas too diversas a instalaram numa "dicotomia
de espaco". J6 ali, segundo detects Vera Soa-
res, esbocar-se-la seu conflito de identidade. Na
verdade, continua Soares, ntio se trataria, ape-
nas, de uma dicotomia de espaco mastambêm
de tempo, pois coda urn desses espacos cultu-
rals representam conceppO es diferentes de
temporalidade. Aprofundando esta questa°,
analisa na obra de Assia Djebar o cruzamento
desses modos distintos de conceber e experi-
mentor tempo e espaco, problematica tratada
na segunda parte da obra, intitulada 0 Discurso
LiterOrio de Assia Djebar: Reconstruct* de urn
Tempo HistOrico Vivido. Pautando-se na pers-
pectiva de Paul Ricoeur, mostra Soares como a
romancista fez de sua narrative literaria o espa-
co maior da realizacdo desses conflitos e para-
doxostemporais, inclusive o paradoxo d o tempo
lingOistico: ode expressar a oralidade da cultura
materna, arabe-muculmana, atravósda escrita
em lingua francesa. Assumindo-se como "pro-
duto" de urn tempo de conflitos entre dois po-
vos, duos cultures, compreende o carOter inelu-
tável de seu destino que 6 o de conviver para
sempre corn os dois tempos lingOisticos, porque
esta 6 a heranca de dois seculos de coloniza-
cao. Igualmente, compreende a razdo de sua
dificuldade em expressar seus sentimentos em
lingua francesa, jai que o uso que dela faziam os
colonizados estava sempre ligado as viorencias
sofridas. E, conclui Soares, apesar de ndo dissol-
ver osseus paradoxos temporais, Djebartorna-os
ativos, transformando sua narrative no espaco
privilegiado para soluciona-los, ao menos, poe-
ticam ente.

Ainda, uma outra leitura é levada a efeito
pela historiadora, no tocante a crise de identi-
dade expressa na obra de Assia Djebar. Valen-
do-se das reflexaes de Todorov, acerca da pro-
blematica da alteridade, interprefa esta crise
como urn conflito entre o eu e o outro. Nesse
particular, considera que, enquanto coloniza-



da e mulher, o discurso da romancista se revela
como expressao da busca do conhecimento do
outro, nao so do outro exterior, a cultura france-
sa, mas tambêm, do seu outro Interior, a cultura
Orabe-muoulmana. Os primeiros romances do
escritora s'do analisados sob a perspectiva da
relacao corn o outro exterior, relacao que se
caracteriza pela tensão de viver entre duos
culturas. Sem negar sua origem Orabe-mucul-
mana, mas tendo assimllado, ao mesmo tempo,
a cultura francesa, ela assume a sua primeira
diferenca: a de ser colonizada porque o Oci-
dente jO 0 parte do seu ser. Ao retomar a litera-
tura, em 1980, predomina um novo embate, o
do conhecimento do seu outro interior, as mu-
lheres de sua cultura.

Vera Soares parte em seguida para o exa-
me de uma questOo que em sua opiniOo atra-
vessa toda a obra literarla de Assia Djebar: as
raz6es da presenca da segregacelo sexual em
todo o periodo colonial, mantendo-se cada vez
mais forte 30 anos apOs a indepencgricia. Para
a primeira parte da pergunta, a escritora parece
ter encontrado uma Justificativa: durante a co-
lonizacero, a tradio6o islOmica teria funcionado
como forma de resistOncla 0 invasOo cultural
estrangeira. 0 incentivo fiances para que as
argelinas se desfizessem dos costumes tradicio-
nais - o use do veu entre eles - e a buscarem sua
emancipaceio, de acordo corn o modelo oci-
dental, foi visto como uma tentativa de
desnacionalizaceio e de desagregao0o da iden-
tidade argelina. E, de certa forma, ela mesma
considera que naquele momento a manuten-
°do do status quo foi a maneira de se preservar
a personalidade argelina. Neste particular, Soa-
res questiona tal interpretaoöo, que reforca a
imagem de vulnerabilidade de carOter too
comumente atribuida 6 mulher e fortemente
arraigada no imaginOrio Orabe muoulmano. Ao
que acrescento que, embora em diferentes pro-
poroOes, esta imagem nOro se encontra ausente
do nosso imaginOrio ocidental. Mas, voltando a
Soares, ela manifesto sua estranheza de que
Assia Djebar, enquanto intelectual, ndio tenha
contestado essa forma de agir, relevando-a em
nome do discurso naclonalista vigente. Afirma
que a historiadora peca por falta de distan-
ciamento na anallise dessa problemOtica, del-
xando-se levar pelo subjetivismo de colonlzada.
Depoisda IndependOncia, em meio a crise soci-
al e econOmica em que se debatia o pals, a
justiflcativa para a continuidade dessa situaoao
residiu na defesa do restabelecimento da iden-
tidade argelina, tendo como bases a arabizacc5o
e a islamizagOo, em nome da tradio0o

Tenancia que se radlcaliza corn o crescimento
do fundamentalismo, agravando-se a condi-
odio das mulheres. A explicacao a rejeitada por
Assia Djebar, que questiona a manutenotIo da
segregactlo sexual na Argelia, em nome de urn
pretenso respeito as tradicOes muoulmanas,
quando na verdade o recurso ao Islä constitul-se
numa estratógia de legitImacOo do poder utili-
zado pelos dirigentes nacionalistas apOs a inde-
pendência. E Vera Soares inspira-se em Joan
Scott para referendar tal posigero, ao lembrar
que urn tema too polémico no Islamismo como
a emancipacOo da mulher poderia acarretar
uma °mecca a todo o sistema; assim, nada
mais fOcil "do que manter-se o status quo, asse-
gurado pelas ordens natural (a oposIceto binOria
masculino/feminino) e diving (o Alcordo)"

Completando a linha de raciocinio segui-
da por Assia Djebar, corn vistas a questionar as
interpretagOes cor6nicas que postulam férreas
leis corn relacao as mulheres, Vera Soares nos
apresenta a iniciativa da mesma de investigar
as origens do Isla, a fim de buscar vestigios para
reconstruir o modo de vida das mulheres na
Opoca de MaomO. Djebar partiu do pressuposto
do carOter inovador de Maomê na sua Opoca,
o que se mostra antagOnico 0 mentalldade
conservadora e misOgina predomlnante na Ar-
gOlia e nas diversas sociedades muoulmanas.
Esta pesquisa histOrica de Djebar constitulu-se
na base do romance Loin de Medine (1991), no
qual defende o ponto de vista que vem a ser o
de outros especialistas da histOria islOrnica: de
que nos primOrdlos do IsIO, na 6poca do Profeta,
nOo existia segregaodro sexual, participando as
mulheres efetivamente da vida social e politica.
Assim, apresenta uma outra versOo da histOria
dos primeiros tempos do Islä, geralmente oculta-
da pela malaria dos historladores, "uma histOria
centrada nas relacOes de gènero e onde a
palavra feminina nOro a apenas a palavra da
transmissOo da track 'do, mas tambr§m, palavra
da contestacaro e do poder".

A autora questiona a tese de Djebar, se-
guida por outros intelectuais muculmanos con-
tempor6neos, sobre o carater revolucionario da
doutrina islOrnica em relacao 6 mulher. Discord°
da tentativa de se buscar no Islc5 subsidios para
defender a emancipactio feminina, apontan-
do vOrios versiculos do Cord() e hadiths - corpus
sagrado do Islamism° - que ratificam a desigual-
dade entre os sexos. Por outro lado, embora
concorde corn Djebar que razOes politicos expli-
cam em grande parte a segregacdro sexual na
Argólia, acredita que a sua permanència nessa
sociedade deve-se também a uma questa() de



mentalidade que encontra apoio nos citados
textos sagrados.

Na terceira parte, Inventariando a Diferen-
ea, Soares inspira-se no historiador Carlo Ginzburg
para analisar o discurso de Assia Djebar, nele
considerando a presenca de dicotomia cultu-
ral, mas tambOm de circularidade, influxo red-
proco entre a cultura materna e a cultura do
colonizador, do que decorre sua ambigUidade.
Finaliza corn uma andlise da recepedo de sua
obra, buscando captor a forma como esse olhar
outro de Assia Djebar 6 percebido pelos princi-
pals leitores de sua obra. Nesse sentido, faz
desfilar uma serie de analises criticas sobre esta
obra, publicadas na imprensa maghrebina e
francesa, corn vistas a inventariar algumas dife-
reneas de leitura.

Conclui Soares que o discurso da roman-
cista corn relacdo a sua cultura, como o dos
demais maghrebinos corn formacdo francesa,
resulta de urn olhar circular(de dentro para fora/
de fora para dentro). Dessa forma, o olhar de
Assia Djebar e urn olhar critic°, ja que filtrado
pela cultura ocidental, mas, ao mesmo tempo,
urn olhar solidario que procura descobrir seu
outro interior no sentido de uma redefiniedo de
sua identidade cultural. E, assim, faz de sua obra
uma denÜncia contra a discriminacdo sofrida
pelas mulheres de seu pals, ao mesmo tempo

em que se conscientiza dos vOus invisiveis que
tam bêm a recobrem e dos quals torna-se neces-
sari° desprender-se....

Cabe, mais uma vez, ressaltar a densidade
do trabalho em foco, cuja autora vale-se de
instrumental teOrico sofisticado, transita com in-
timidade por questOes e tem6ticas das mais
variadas, manejando habilmente os conceitos,
revelando extrema competOncia e rara sensibi-
lidade. Sua argUcia em detector e destrinchar
coda ponto abordado, descortinando-o sob
diferentes dImensOes é algo digno de registro.
Ao que se junta seu conhecimento de histOria
cultural, de literatura, alOrn de histOria de Ome-
r°, elementos que !he possibilitaram dissecar a
obra de Assia Djebarsob as mais diversas dimen-
sOes. Enfim, cabe festejar a publicaoao desta
obra, contrIbuicao das mais fecundas para a
histOria de gOnero, entrelacada a problematica
da colonizagao francesa na Argólia e ao estado
atual daquela sociedade. 0 leitor(a) é assim
premiado(a) corn uma visa° das mais ricas em
que o objeto focalizado é articulado ao contex-
to mais am plo, quer social, I iterário, cultural, num
estilo digno de nota pela sua leveza e beleza,
proporcionando uma leitura das mais agradd-
yds, em que pese sua qualidade.

RACHEL SOIHET■

Mulheres fora do gueto

Cadernos Pagu - gènero, nar-
rativas, mernOrias, n° 8/9. 
Campinas, 1997.

Reunindo artigos de especialistas em an-
tropologia, sociologia, literatura e histaria, o vo-
lume dos Cadernos Pagu dedicado ao tema
GOnero, Narrativas, Mernariascaracteriza-se por
uma visivel heterogeneidade, tanto no que se
refere aos objetos examinados, quanto no que
diz respeito aos enfoques adotados. Embora
existam certos desniveis em relacdo, por exem-
plo, a profundidade das andlises e a construed°
dos objetos, tal diversidade proporciona ao lel-
tor a oportunidade de refletir sobre as diferentes
perspectivas que vêm informando os escudos

que se debrucom sobre registros, mernarlas e
prdticas femlninas e/ou masculinas. Dada a im-
possibilidode de examinar detidamente todos
os textos, facamos, pois, uma breve apresenta-
coo de coda urn deles.

Embora em todos os textos possamos ob-
servar uma preocupacdo mals ou menos explicl-
ta no sentido de enfrentar as questOes teOrico-
metodolOgicasquevörn norteando os recentes
debates acacremicos em torno do enfoque de
gOnero, em très dales tal preocupacao revela-
se prioritOria. Asslm, Marilyn Strathern professors
do Departamento de Antropologia Social da .
Universidade de Cambridge, discute as - prat-
cas acadômicas dos anon 80 em torno da
desconstrucdo", a partir das concepoOes oci-
dentais pautadas em pressupostos constru-
cionistas e nos conceitos de cultura, colocando



ambas "sob a perspective das concepcOes
melanesias". Saberes e praticas da antropolo-
gia e do feminismo sao, deste modo, questiona-
dos enquanto capazes de viabilizar a compre-
ensao de concepeaes e experiências culturais
profundamente distintas das ocidentais.

Refletir sobre as possibilidades de "constru-
ed° de uma outra histaria do acao politica",
especialmente a que se refere aos partidos de
esquerda, a partir de urn enfoque pautado na
articulacdo dos espacos Optic() e privado, le-
vando-se ern consideracao as "tensOes, confli-
tos e complementariedades entre os papeis
masculinos e femininos", revels-se a preocupa-
ea° fundamental do artigo de Marco Aurelio
Garcia, professor do Departamento de HistOria
do Unicamp. Avaliando os percursos de uma
pesquisa coletiva sobre trajetOrias femininas,
baseada ern narratives orals e escritas, Suely
Kofes, professora do Departamento de Antropo-
logia do Unicamp e Adriana Piscitelli, doutoran-
da ern Ciencias Socials na Unicamp, discutem,
no artigo intitulado MemOria de s HistOrias Femi-
nines, MemOrias e Experiências', aspectos fun-
damentals do questao de como estabelecer
urn nexo entre genera memories, experiencia e
narrative.

Os demais artigos podem ser apresenta-
dos, ao meu ver, atraves de dois recortes bask
cos. 0 primeiro refere-se as falas e experiencias
de mulheres, atraves das quais busca-se recu-
perar nao apenas dimensOes sOcio-culturais e
intimistas do cotidiano feminino, mss tambem
aspectos do relacao entre feminismo e religiao
ou, ainda, do militancia politica feminine. Assim,
Philippe Lejeune, professor de literature na Uni-
versidade de Paris XIII, discute as contradicOes e
ambigUidades que permearam a escrita de
didrios por jovens francesas pertencentes as
classes dominantes, entre 1850 e 1880. De uma
perspective bastante distinta, a antropOloga
Mariana Pantoja Franco fez uma leitura dos
diarios de uma jovem seringueira, lvanilde, atra-
ves de urn dialogo estruturado sobre duos di-
mens6es do sue fala, vista, de urn lado, "como
urn canal de acesso a vide social no interior das
florestas do Alto Rio Jurud" e, de outro, como
"depoimentos intimistas".

Analisando a producdo teolOgica de ca-
tOlicas e protestantes, Fabiola Rohden, douto-
randa do Programa de POs-Graduacao em An-
tropologia Social do Museu Nacional, examine
aspectos importantes que Vern marcando o
processo de construcao do relacdo entre femi-
nismo e religiao, procurando dar conta das
especificidades e das aproxirnacOes entre as

estrategias de atuacao de catOlicas e de pro-
testantes. Reconstituindo a "experiencia femini-
ne do Anarquismo", atraves do trajetOria do
vide de Luce Fabbrl, os objetivos do artigo de
Margareth Rago, professora do Departamento
de HistOria da Unicamp, orientam-se, sobretudo,
no sentido de questioner a "imagem que se
construiu historicamente em torno do anarquismo
e do lugar politico ocupado pelas mulheres na
America Latina".

0 segundo recorte circunscreve-se as re-
presentacOes e/ou praticas relatives 0 relacao
homem-mulher, ao amor, ao casamento e a
famflia. Atraves do analise de dois romances de
Nelson Rodrigues - Meu Destino E Pecor e 0
Casamento -, Berta Waldman, professora do
Departamento de Teoria Literaria do Unicamp,
prop6e-se a examiner "aspectos do producao
literaria 'feminine*" do referido autor, procuran-
do "estabelecer as relacOes entre o clime de
paixOes irrefreaveis, de violencia incontida, corn
a familia e a ordem social instituida". Privilegian-
do o contexto do cidade de Sao Paulo dos anos
1920, Monica Raise Schpun, doutora em HistOria
polo Universidade de Paris VII, se dispOe a inves-
tiger o "sentido social" conferido a tematica do
"amor conjugal" no debate difundido pole im-
prensa feminine paulistana epela literature (obras
produzidas por mulheres e pelos autores do
modernismo paulista), buscando identificar e
discutir a presence de "conflitos mais profundos
e sinais de transformacao", situados " pare alem
de uma simples iniciativa discipliner que visaria,
pare as mulheres, reforear a identidade entre
amor e casamento".

As transformacOes nos estrategias de ca-
samento e sues possiveis implicacOes "pare as
mulheres e sues experiências, processos e iden-
tidades marcados pelo genera" sao analisadas
por Margo L. Matwychuck, professora do Depar-
tamento de Antropologia do Universidade de
Victoria (Canada), atraves do história de uma
familia de usineiros do Paraiba. Examinando a
correspondencia e as memórias produzidas por
membros do familia Pacheco e Chaves, a soci-
Ologa Rosana Catelli reflete sobre ossignificados
do "pratica de escrever cartes pessoais, arqui-
var documentos e produzir memOrias", como
uma prattle° eminentemente feminine, comum
entre as families do elite paulista.

Em muitos destes artigos observamos uma
preocupacao explicita no sentido de enfrentar
as principais questOes suscitadas pelos debates
que prop Oem urn redimensionamento dos escu-
dos que tomam as mulheres como objeto de
investigacdo a partir do enfoque de genera



estruturado, conforme sublinhou Joan Scott',
em fres principios fundamentals. Referida ao
eflmbito des diferengas culturais e, portanto, his-
toricamente construidas, a categoric genero,
comegaria a ser utilizada pelas feministas norte-
americanas preocupadas em refuter o determi-
nismo biolOgico inevitavelmente expresso em
term os como "sexo" ou "diferenga sexual". Alem
disto, o referido enfoque pressupOe que as re-
presentagOes da feminilidade, construidas e
vivenciad as historicamente, so pod em ser com-
preendidas a partir de seu aspecto relacional,
desmistificando-se, assim, a crenga na possibili-
dade de se tomar as mulheres como categoria
de andlise isolada. Por fim, os significados des
relagOes entre os generos, vistas como integran-
tes de um universo mais amplo, diversificado e
complexo, ndo podem ser desvinculados des
dimensOes socials e etnicas (ou raciais) que
permeiam as diferenciagOes que caracterizam
uma dada sociedade.

Tais pressupostos vern informando dife-
rentes perspectives teOricas que norteiam os
estudos sobre mulheres e/ou relagOes de ge-
nero, suscitando muitas controversies funda-
mentals pare o enriquecimento des reflexOes
acerca destas temOticas desenvolvidas em
diversos campos des clencias humanas. Os
artigos que integram o volume Genero, Nar-
ratives, MemOrlas dos Cadernos Pagu, ilustram
a articulagdo entre muitos destes embates e

' Cf. SCOTT, Joan. Genero: uma categoria Otil de
anOlise histOrica. Recife: SOS Corpo, 1991; e, idem,
HistOria des Mulheres, in BURKE, Peter (org.). A Escri-
ta da HistOria. Novas perspectives. Säo Paulo: UNESP,
1992, p. 63-95.

os impasses colocados pelas anOlises concretes.
Como observe Margo Matwychuck em seu arti-
go, "incorporar mulheres em relatos hist6ricos -
ndo apenas como outra categoric ou elemen-
to, mas como participantes ativas e seres com
subjetividade -	 ntio tem sido fOcil". Neste
sentido, como salientou Maria Clementine Pe-
reira Cunha, talvez seja "OM insistir na neces-
sidade de lever adiante o debate sobre os
significados de recortes como generos, etnias
ou ragas e sua necessOria vinculagOo a hist6ria
social"'.

As dificuldades que tem marcado a incor-
poragdo des mulheres nos relatos histOricos nos
remetem a muitas outras questOes, entre as
quais poderiamos destacar, por exemplo, a ne-
cessidade de se superar a rigida separagdo
entre os espagospirblico e privado, rompendo-
se de forma radical coma oposigdo reducionista
pUblico/homens versus privado/mulheres. Mes-
mo porque, conforme observe Marco Aurelio
Garcia neste volume, "6 false a ThasculinizagOo'
absolute da esfera pUblica da mesma forma
que a leminilizagOo' total da esfera privada".
Tel rupture constitui-se num dos aspectos funda-
mentals pare assegurar as relagOes entre os
generos um lugar na histOria ou, nas palavras do
referido autor, retirar "a historic des mulheres do
gheto" .

2 CUNHA, Maria C. Pereira. De Historiadoras, Brasilei-
ras e Escandinavas: loucuras, folios e relaoOes de
generos no Brasil (sóculo XIX e inicio do XX), Tempo,
Rio de Janeiro, vol. 3, n°. 5, jul. 1998, p. 185.

MAGALI GOUVEIA ENGEL ■

Uma erotica da prOtese e da exuberöncia

Engenharia EnStica:travestis no
RiodeJaneiro=EroticEngineering:
tranvestites in Rio de Janeiro.
DENIZART, Hugo (versdo inglesa de Ursula
0' Neall).

"(...) o travesti é uma coisa
que a absurda, tanto que

todas as sociedades tem o
travesti como uma afronta e

ndo aceitam (...)"
(Travesti Beatriz)

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. Capaz, simultaneamente, de suscitar os
maiores preconceitos e de experimenter enor-



me sucesso, a figura do travesti ocupa, no ima-
gindirio erOtico contempordneo, um lugar
perturbador. Talvez esteja al - nessa resposta
ambigua que é capaz de produzir - um dos
pontos-chave para se compreender o enorme e
inegOvel potential erOtico dessa figura. "A malor
job do travesti é a sua ambigUidade. SO urn
homem sabe o que outro homem quer. SerO
verdade? Eu so sei que, dos homens corn quem
eu estive, muitos ficaram enlouquecidos...",
afirma o travesti Paulete. Curiosamente, apesar
da visibilidade do travesti e do fascinio que
provoca, h6 pouca colsa escrita sobre ele. Nas
palavras do autor: "Sobre travestis (...), quase
nada se escreve ou se fotografa. E diffcil acorn-
panhar quem abre o corpo pare a violancia da
prOtese. Dor InsuportOvel da paixdo do desejo: o
excesso".

Assim, o livro de Hugo Denizart - Engenha-
ria 	 no Rio de Janeiro - vem nä°
apenas preencher uma lacuna mas faze-lo com
enorme qualidade e beleza. Acima de tudo,
trata-se de urn trabalho que consegue escaper
de uma sere de preconceltos que acabam por
reduzir a rica e intrigante figura do travesti a uma
simples "curlosidade grotesca" capaz de gerar,
quando muito, uma solidariedade culpada e
nä° uma leitura ou uma interpretacdo corres-
pondents a grandeza simbOlica dessa figura
erotica que Canto povoa as noltes cariocas...
sem falar de outras, mundo afora.

Ao falar, através de seu trabalho, da "en-
genharia erotica" posta em cena pelo travesti
(através da construcdo/reconstrucdo de seu
corpo) o prOprio autor atualizasua " engenharia
erotica" na construct-10 do livro - juntando ele-
mentos (textos, depoimentos, fotografias etc.) e
o fazendo num encadeamento perturbador.
Alêm da intensidade dramatica de urn trabalho
etnogrdfico muito born conduzido, a sucessdo
das diversas partes e materials ndo é absoluta-
mente necessOria e nem se faz de modo "natu-
ral": ao contrOrio, o autor introduz cortes violen-
tos, revela pequenos detalhes, evidencia con-
tradicOes, deixa perguntas sem respostas (polo
menos imediatas), enfim, perturba o leitor e o
instiga a seguir ern frente descortinando urn
mundo que choca por sua intensidade e por sua
enorme e desafiadora Inventividade. Nas pala-
vras de Paulete, comentando o trabalho, "O urn
livro delicadamente forte".

0 texto aqui referido, do travesti Paulete,
tern o significativo titulo: "Nosso corpo, nossa
alma": interessante esse ponto de vista segundo
o qual a alma espelha o corpo e ndo o contrOrio,
como poderiamos "cristamente" supor. Uma

perspectiva dessa natureza reforca a importOn-
cia do "superficial", do imediatamente visivel -
"A gente Ave de imagem, vive de imageml...
sempre preocupado corn seu visual, seu cabelo,
entendeu?" (Luciana). Assim, é na superficle
que estarla o "essential" - uma "essência" ime-
diatamente visivel, corn a qual se joga urn corn-
plicado, sofisticado e arriscado jogo erOtico
marcado por uma enorme "disponibilidade" e
atencdo ao desejo do outro - "nos somos a
coragem deslavada (...) nos permitimos que
outros sejam eles mesmos por algumas horas ou
momentos". Na seaCiOncia da valorizacOo des-
sa "essencia superficial", segue-se a valorlzacdo
do detalhe, abrindo a possibilidade de uma
leitura (e de uma exposicao) mais fragmentada
e menos totalizadora do corpo, na lOgica de
uma "erotica do detalhe" - "se o travesti Nesse
uma meta, essa meta seria o detalhe" estimu-
lando, muitas vezes, a vivéncia de fantasias de
carOter extremamente fugaz e passageiro, difl-
cilmente experimentOvels em contextos erOtico-
afetivos mais "tradicionais".

Embora, para o travesti, amulher seja uma
referancia, ndo se trata, de modo algum, de
uma "imitacdo" da mulher ou mesmo da " inven-
coo" de urn novo ferninIno; ao contrOrio, o que
fica imediatamente claro da leitura do material
apresentado - e Isso certamente choca o leitor
(e talvez tenha chocado o prOprio travesti em
urn momento anterior!) - é a possibilidade de,
acompanhando o travesti, ultrapassar, como
nos afirma o autor, os limites "do gènero e da
espócie", vivenciando a dissolucao das "cate-
gories restritivas homem/mulher". Saimos do
mundo das restricOes biolOgicas - para o travesti,
a anatomia ado e.o destine - e adentramos o
mundo das possibilidades erOticas da prOtese e
da metamorfose, do lOclico e do transitOrio, na
atualizacdo de uma anatomia recriada, capaz
de produzir "urn corpo ndo domesticado". E,
entdo, esse corpo criado poles moos do homem
(e ndo de Deus!) que vai abrir as aortas para as
fantasias mais recOnditas e para os desejos mais
diffceis de serem traduzldosna linguagem de urn
erotismo mobs conhecldo e manejOvel. Vem dal,
talvez, o fascinio e o horror (too born expresso
pole violência dos preconceitos) gerados pole
figura do travesti. Nas palavras do travesti Jossy:
"Eu echo que o travesti a obra de LOcifer...(...)
travesti topa tudo (...) travesti a mais (...). 0 lado
de afrontar tern mais a ver corn o Demo, uma
coisa provocante, ousada...".

Nos depoimentos apresentados ao longo
do livro, essa relactio ambigua, complexa e
ICidica corn a figura feminIna aparece de dife-



rentesmaneiras, num torn de forte dramaticidade
- "VocO se olha no espelho e se ache uma
mulher... aquilo é uma Huse*. A nossavida é feita
de ilusfies" (Luciana) - "Nos somos as mulheres
do futuro" (Beatriz) - "A gente gosta de ser o que
a gente 6... a gente gosta de ser aquela pessoa
diferente entre 20 mulheres... 'Nossal Aquela
nao é uma mulherl	 belissimal...' A gente
admirada polo pUblico porque a gente nao é
mulher, entendeu? 'E urn homem, tern penis,
mas a belissimar Nao 6 urn homem, nao a uma
mulher... Eu acho que sao duas pessoas juntas."
(Suzane Kellen) - "0 que eu tenho entre as
pernas a uma surpresa... E born ser uma mulher
diferente". (Adriana) - "Quern se acho mulher
louca! Eu sou travesti e estou feliz assim". (Diana)
- "(...) Nos somos homens. Na hora H, temos que
funcionar um pouco como homem..." (Michelle)
- "Todo travesti tern uma coisa masculina, nao
é? (...) Eu prefiro ser travesti, que tern esse fasci-
nio de parecer uma mulher, mas sem ser"
(Paulete).

Assim, o que se pode ver 6 que, ainda que
o travesti aponte para a ultrapassagem dos
limites do "genero e da espacie", esse "abando-
no" do mundo das restricaes nunca é total ou
inteiramente "rear-alias, que diferenca isso faz?
Na verdade, parece-me que é exatamente a
contradicao desses dois movimentos que a ero-
ticamente incorporada pelo travesti na relacao
corn seus parceiros. Trata-se, alám de tudo, de
uma incorporacao que se faz "Iudicamente"
atravês do exercicio e da afirmacao de uma
"virilidade inesperada", expressa por urn penis
qua embora presente, nao se sabe quando vai
aparecer. E urn penis que se situa entre a "ame-
age" e a "surpresa", podendo tamb6m "nunca
aparecer" - "Eu morel dez anos corn urn homem
que nunca viu meu pau. Eu transava corn ele de
calcinha, virava as costas... Ele, urn die, falou
pre mim: 'Se voce deixar eu ver o que voce tern
na front e, eu you embora, nao volto nunca
mais'" (Maria Alcina). Essa dimensao viral da
figura do travesti - uma virilidade corn a qual se
joga e se brinca - e urn dosgrandes achados do
trabalho de Hugo Denizart. "Vamos ver uma
coisa... quern 6 maisviril: um verdadeiro homem
ou urn travesti?", pergunta Beatriz.

Mas, afinal, "o que quer urn travesti", essa
"false mulher"? Confundir... essa talvez seja a
melhorresposta. "(...)0 gostoso para mim 6 essa
diferenca... E ser diferente... E essa confusao, é
confundir... (...) o meu prazer a na seducao e na
confusdo..." (Indianara). Trata-se, me parece,
de uma esp6cie de "radicallzaccio" do jogo
erOtico, o que implica uma enorme potencia-

lizacc5o tanto de suas caracteristicas quanta de
seus efeitos. 0 card-1-er ICidico do erotismo é
entao revelado a luz do sol, no sua plenitude. E
esse "erotismo escancarado" apaia-se funda-
mentalmente na reconstrucao do corpo, na
exuberância e no recurso simultâneo a uma
inflnidade de personagens - "Travesti nao tern
sexo, nao tern uma opcao sexual deflnida total-
mente... (...) nele cabem todos os sexos"
(Indianara).

Senhor de urn erotismo exuberante-"Aque-
la coisa exuberante, vestido justo, salto alto,
uma calcinha de renda... E isso que urn homem
gosta quando ele vai pegar algu6rn para fazer
urn programa..." (Diana) -, o travesti se oferece
a urn possivel cliente avid() de excessos e trans-
bordamentos, ern busca de urn "a mais" - "Eu
nao echo que quern procure otravestl 6 homos-
sexual. Eu acho que ele tern aquela vontade...
'Que corpo!...'" "A gente é urn tipo de pessoa
para realizar a fantasia de coda urn... A gente
complementa a eles... a gente faz o que eles
querem... por isso, eles procuram a gente. A
gente é uma mulher diferente: uma mulher de
pau, de penis... (...) A gente é urn simbolo... urn
simbolo de desejo" (Diana).

Perigo, violOncia e dor sa) também ele-
mentos fundamentals desse universo erotic() no
qual vive o travesti e que ele, ao mesmo tempo,
oferece material e simbolicamente a seus clien-
tes; elementos que, muitas vezes, o travesti ins-
creve, defensive e agressivamente, no seu pro-
prio corpo, na forma de marcas \Ash/els e palpa-
veis. "Mas a violOncia da decade de 70 nao é
essa da decade de 90. Ern vista daquela de 70,
essa de hoje n 'do é nada... (...) voce era obriga-
da a correr mesmo da policia... a policia chega-
va batendo, a gente nao tinhe sossego na rue...
Entao, a por isso que existem as bichas que tern
os tortes... (...) a gente is prose e as bichas
falavam assim: 'Se corta que eles mandamtodo
mundo embora'. E of uma so se corta se a outra
tambOm se cortar; eu nao me cortava sea outra
nao se cortasse (...). (Eu) tenho varies cicatrizes
no penis; pegava a gilete que jai estava escon-
dida na boca, e ern segundos voce jb estava
cortada(...)"(Beatriz).Tambernnasrelacaescom
seus clientes, a violOncia se aflrma presente: "Eu
ja ful agredida, jai fui roubadajd ful queimada...
tudo isso. E porque tem homem que nao admite
que gosta de travesti. (...) Al. comeca aquele
ado, aquela agressao, entendeu?" (Suzane
Kellen). Mas 6 no praprio jogo erotica corn o
cliente que algum "acerto de contas" é realize-
do - "Tern tanta taro de cliente... Adoro pisar em
cima doles de sotto alto, eles deitados no char)



e eu pisando em cima deles... Adoro! S6 assim a
minha raiva toda sal neles (risos)" (Suzane Kellen).

Tambern os hormOnlos e o silicone, alOm
das vestimentas femininas, marcam fisica e sim-
bolicamente esse corpo construido do travesti
na busca de uma perfeigdo do detalhe e do
excesso - "Ser travesti 6 uma Barra muito pesa-
da... (...) travesti é uma Ida sem volta... porque
os hormOnios mudam tudo (...) (e) os hormOnios
nunca saem do corpo, entendeu?" (Suzane
Kellen). "Eu acho prOtese urn luxo!... Se eu tives-
se dinheiro, botaria urn corpo todo de prOtese(...)
0 fato de eu desejar colocar essa prOtese a para
mostrar a mim mesma que eu tenho capacida-
de de ostentar uma coisa care, como urn tro-
feu..." (Luciana). Mais uma vez, nestes e em
outros depoimentos apresentados ao longo do
livro, a evidencia da presenga simultOnea tanto
do sofrimento e da dor quanto de uma felicida-
de e de urn prazer delirantemente intensos.

0 espago de exercicio e de vivencia Besse
"erotismo escancarado" é, fundamentalmen-
te, aquele da prostituicdo, especie de lugar
material e simbOlico a ser preenchido por urn
conjunto de prOticas e fantasias erOticas que
nä° "cabem" em outros campos do cotidiano
da sexualidade "hegemonicamente tolerada";
inclusive, se quiser encontrar algum prazer, é all
que o travesti terd que encontrd-lo - precon-
ceito to empurra para a prostituigdo...(...) é so
sexo... (...) Voce so vai chamar atenctio de
homem se estiver numa esquina... Voce so vai
conseguir se relacionar, for prazer e dar prazer,
se estiver na esquina. (...) Entdo voce vai para a
esquina porque se torna rotineiro... Na vida da
gente, a soliddo é muito grande..." (Luciana).
"Prostituigdo junta os dois: necessidade e prazer.
(...) A prostituicao é um vial°. Voce quer homem
na coma todos os dies. (...) Mas eu gostava da
sacanagem, tambOm; dos homensvirem e cha-
marem: 'Vamos sair?'. Eu adorava o suspense:
Ser6 que 6 homem mesmo? Serd que 6
maricona? 0 que que é isso?" (Diana). "Ndo
largo a prostituicdo... Me acostumei corn esse
luxo" (Indianara). "0 cliente estd pagando para
ficar comigo, entdo eu valho alguma coisa. Eu
sinto assim, me excite... principalmente quando
o rapaz é bonito, interessante... Eu ate pagaria
a ele tambem para transar" (Paulete). "Dificil-

mente eu gozo... é muito dificil... A ndo ser que
me pague mais... 01 eu gozo (...) Pagando, eu
gozo... sempre foi assim" (Suzane Kellen).

Se, para o "mundo gay", o "encontro en-
tre dois homens" ainda aparece como uma
possibilidade, no cotidiano do travesti essa mes-
ma possibilidade é pratica e empiricamente
descartada - "Homem na vida de travesti é urn
atraso... Descontrola a vida da gente totalmen-
te. A gente é inibida por eles... Comeca a pedir,
pedir... A gente cid e se afunda... (...) Homem e
droga e a destruigdo dos travestis. (...) Na reali-
dade, homem nasceu para a mulher, e a mulher
para o homem. urn homem nunca vai der
certo corn outro!" (RogOrla). Na soliddo da bus-
ca "quase consciente" de urn objeto impossivel,
otravesti parece radicalizar ainda uma vez mais;
é uma seducdo que se exerce quase num "va-
zio", transformando a viyencia e o exercicio
concretos de emogOes, afetos e assim por dian-
te numa arena em que se joga urn "puro jogo"
sem ponto de chegada possivel, sem "vence-
dores" nem "vencidos".

Mas o livro de Hugo Denizart seduz e en-
canta sobretudo pelo equilibrio tenso que con-
segue ser mantido ao longo do trabalho; hO, o
tempo todo, uma especie de perplexidade (do
autor? do prOprio travesti quando questionado
sobre seu cotidiano quase fantdstico?) e, mais
uma vez, dejogo. Aqui tambern ndo hO "vence-
dores" nem "vencidos"; autor e objeto se apro-
ximam e se afastam, numa tentative de diOlogo
capaz de misturar, o tempo todo, sedugdo,
surpresa e uma certo Ingenuidade. E é assim
que, ao final dos depoimentos, nos defrontamos
corn urn pequeno dialogo que sintetiza boa
parte do clime e do torn do livro:

- Adriana - "Est6 vencio o meu corpo
escultural? Est6 vendo o meu corpo, como é
feminino? 0 que voce fica pensando da minha
bunda?"

- Pesquisador - "Bonita..."
- Adriana - "Delicia, menino!... Ndo faga

isso comigo... Eu nem you esquecer disso... Voce
ja comeu cuzinho de travesti?"

- Pesquisador - "Ndo".
- Adriana - "Mas por que, menino?"

CARLOS ALBERTO MESSEDER PEREIRA ■



A vulnerabilidade feminina ao HIV/AIDS

Muiheres e HIV/AIDS.
BERER, Marge; RAY, Sunanda.

Sdo Paulo: Brasiliense, 1997.

A construcao social da Aids como doenca
de "grupos de risco" (homossexuais, usuarios de
drogas, promiscuos, prostitutes) impediu que os
caminhos tornados pela epidemia nos diferen-
tes lugares do planeta fossem percebidos corn
molar clareza e que medidas de prevencao
pudessem evitar ou, ao menos, minimizar o im-
pact° da doenca em diferentes grupos socials.
No Brasil, embora alguns estudiosos da questao
venham chamando a atencao ha vdrios anos
sabre a import-Ind() des mulheres no perfil da
epidemia no pais - a chamada "africanizacao"
da epidemia foi necessario que os dodos
epidemiolOgicos registrassem urn nUmero cada
vez major de mulheres infectadas, ou, dito de
outra forma, foi preciso que tivêssemos, no ano
de 1997, uma mulher para cada dais homens
infectados, para que medidas mais decisivas e
direcionadas a este grupo social passassem a
integrar as politicos e programas de prevencao
e controle da epidemia no pais, tanto nos niveis
municipais e estaduais, quanta no nivel federal.

Este processo representou tambOrn urn
importante atraso na producao de estudos que
tivessem por objeto de investigacao o impacto
do HIV/AIDS nos mulheres, seja em termos clink
cos seja em termos psicolOgicos, socials ou cul-
turais. Os poucos estudos e trabalhos de Inter-
vencdo voltados para a populacdo feminina
tiveram, assim, que partir praticamente do zero
ou, entdo, orientar-se a partir de propostas e
avallacaes dirigidas a grupos especificos, bus-
cando adaptd-las as mulheres. Apenas muito
recentemente alguns faruns de discussão e tro-
ca de experiências sabre mulheres e Aids tern
sido criados ou este terra passou a integrar os
espacos j6 existentes. 0 livro de Marge Berer e
Sunanda Ray intitulado Muiheres e HIV/AIDS re-
presenta urn marco importante nesse processo.
Tonto a forma de organizacao do livro como sue
traducao para a lingua portuguesa, a partir da
iniciativa de algumas pessoas e organizacaes,
indicam a necessidade de compartilhar experi-
encias a fim de melhor enfrentar o problema e

qualificar os programas de prevencdo e assis-
tOncia dirigidos as mulheres.

Publicado originalmente em lingua inglesa
no ano de 1993, o trabalho mant6m-se extrema-
m ente atuaLlsto se deve nal° apenas ao avan-
co da epidemia da Aids na populacao feminina
mas, fundamentalmente, ao tipo de aborda-
gem proposta. 0 livro e constituido, assim, por
uma combinacdo extremamente pertinente e
criativa de informacaes clinicas, questa' es de
ordem psicolOgica, social e cultural e relatos de
experrênclas de pessoas e organizacaes envolvi-
das na questao. Corn esta formula, as autoras
conseguem, corn sucesso, evidenciar a corn-
plexidade do problema e fornecer ao leitor uma
visa° bastante aprofundada des diferentes pers-
pectival que necessitam ser consideradas ao
tratar-se de Aids em mulheres. Outro merit° do
livro é o de ser uma leitura agradavel e interes-
sante para diferentes tipos de pOblico, pals en-
quanto que o pUblico mais especializado pode
enriquecer-se corn a abordagem interdisciplinar
da questao e corn as varias experiências que
sao relatadas, o pUblico leigo pode beneficiar-
se de urn conjunto de informacaes sobre o HIV/
AIDS e fatores socials e culturais relacionados
bastante completo e aprofundado. 0 cuidado
corn a linguagem utilizada, evitando termos
tecnicos e especializados, garante o acesso ao
pablico mais amplo.

Para dar conta da complexidade da pro-
blematica, o livro, que soma 512 paginas, en-
contra-se dividido em quatorze capitulos. Cada
capitulo é consagrado a urn tapico especifico
da infeccdo pelo HIV/AIDS iniciando por uma
explicacdo sabre o que e o HIV e a AIDS, doen-
cas relacionadas, suas repercussaes no saUcle
da mulher e dados epidemialogicos sobre o
problema. Logo em seguida, sao analisadas
detalhadamente as principals formas de trans-
missal° do HIV - sangainea, vertical e sexual - e
suas implicacaes na vida quotidiana dasmulhe-
res e nas politicos pUblicas. Por fim, sao relatadas
algumas histarias pessoais e experi6ncias de
gruposque trabalham corn a prevencao e con-
trole da Aids em mulheres. 0 Ultimo capitulo
fornece uma listagem de diversas organizacaes
de caróter internacional e nacional que atuam
na area do HIV/AIDS e dos direitos des mulheres
nos diferentes paises e continentes. E importante
salientar que ao final de cada capitulo encon-



tram-se, como forma de complementacao e/ou
ilustracao, resumos de pesquisasou artigos, rela-
tos de experienclas e materials informativos pro-
duzidos sobre o tema em discussao. Atraves
deste formato, o livro conta corn a participacdo
de cerca de cinqUenta colaboradores, que se
distribuem entre pesquIsadores de diferentes
areas, militantes de ONGs e mulheres infectadas
pelo virus da Aids. Os capitulos contam ainda
corn uma extensa lista de referencias bibliogra-
ficas sobre as questOes tratadas que possibilitam
ao leitor o aprofundamento dos pontos que
considerar mais relevantes.

A lista de capitulos e subcapitulos do tra-
balho de Berer e Ray atesta o cuidado das
autoras em salvaguardar as especificidades da
infeccao pelo HIV/AIDS nas mulheres. Ja no
segundo capitulo, que trata dasdoengasrelaci-
onadas e seus efeitos na satkle da muffler, fica
evidente a ausencia de estudos mais aprofun-
dados que deem conta destas especificidades
pols, como afirmam as on:Sodas autoras, "sabe-
se mais sobre as varlas diferengas regionals do
HIV/AIDS do que sobre as diferencas relaciona-
dos ao sexo". Estas diferencas sao reduzidas,
pelo discurso medico-cientifico, a diferencas de
ordem anatomo-fisiolOgicas, embora ate mes-
mo as implicacOes desta ordem sejam subesti-
madas no tratamento clinico das mulheres. 0
pouco conhecimento sobre o tema 6 tornado
pelas autoras como uma decorrencia de fatores
socials e culturais mais amplos, tais como a
interpretagao diferenciada dos profissionais
medicos dos sintomas nas mulheres e nos ho-
mens e o desprezo pela transmissao heterosse-
xual na hierarquia das vias de transmissao.

E neste sentido tambOrn que as autoras
langarn urn olhar critico sobre a abordagem
epidemiolOgica da AIDS, que permaneceu mui-
to tempo centrada nos nocOes de "grupo de
risco" e "comportamento de risco" e so recente-
mente passou a considerar os fatores sociais,
econOmicos e culturais na transmissao do virus.
Estas abordagens tiveram conseqUenclas im-
portantes no que se refere a AIDS entre mulhe-
res, pois acabaram estigmatizando urn grupo
de mulheres - as trabalhadoras do sexo - e
tornando invisivel aquele grupo que, no Brasil,
tern crescido assustadoramente nos Oltimos anos:
as mulheres corn parceiro fixo. Como tratar a
questao do risco de forma a nao estigmatizar os
grupos que estao de fato mais expostos ao HIV,
alertando-ospara a importancla da adocao de
medidas preventivas de forma a diminuir este
risco 0, ao mesmo tempo, nao produzir uma
false sensacao de seguranca para aquelesgru-

pos que correm menos riscos? Esta discussao
necessita ser tratada serlamente, pols pode tra-
zer sOrias conseqUenciastanto do ponto de vista
da expansao da epidemia, como do ponto de
vista politico e humanitarlo.

Ao tratar da transmissao do HIV relaciona-
da a gravidez, as autorastocam num dos aspec-
tos maisdramaticospara as mulheres infectadas
e, ao mesmo tempo, menos compreendido (cif-
nica e culturalmente), pelosprofissionals da sa6-
de. Este aspecto comporta uma forte carga de
culpabilizacao das mulheres pois, "apesar de a
maior parte das mulheres ter sido contaminada
por homens, sao as mulheres, e nao os homens,
que sac) vistas como a origem do contagio de
recOrn-nascidos". E, apesar do livro ter sido escri-
to antes da regulamentacao do use do AZT
durante a gestacao e no recern-nascido, que
reduzsignificativamente as taxas de transmissao
vertical, os dllemas que a questao apresenta
para as mulheres e seus parceiros permanecem
atuals. Ao defenderem que as mulheres possu-
em o direito de decidir Ilvremente a respeitode
sua saCide reprodutiva, as autoras apresentam,
corn muita pertinencia, uma serie de cuidados
que podem diminuir os riscos de transmissao do
HIV e aumento de cargo viral entre os parceiros
- tais como as praticas de sexo seguro exceto
nos dias fOrteis, adocao, inseminacao artificial,
maternidade substitute - assegurando o desejo
de maternidade e/ou gravidez do casal.

Os conflitos vividos pelas mulheresquando
da decisao de interromper ou continuer a gravi-
dez sao agravados ainda mais frente a discrimi-
nacao que sofrem por parte dos profissionais da
saCide. As dificuldades dos servicos de saCide em
lidar corn a questao da gravidez e do aborto em
mulheres HIV+ acabam por retardar o recurso
medico por partedas mulheres, justamente na-
quela situacdo em que, hoje, dispomos de re-
cursos mais eficazes capazes de evitar a Infec-
cdo do recern-nascido. Apesar de tudo isto, as
mulheres tem demonstrado determinacc5o em
fazer valer seu direito de ter filho, evidenciando
que a maternidade tern urn significado psico16-
gico, social e cultural que se coloca aclma dos
riscos de transmissao do HIV.

A questao da amamentacao por mulhe-
res HIV positivas 0 tambOrn abordada em sua
complexidade. Poisse, par um lado, a Impossivel
nao considerar sua importancia enquanto me-
todo privileglado de alimentacao infantil, sobre-
tudo nos poises subdesenvolvidos, por outro,
deve-se analisar atentamente os estudos que
buscam evidenciar os riscos desta pratica para
a infeccao de recem-nascidos e/ou seu aspec-



to protetor, questoes que ainda nao este* sufi-
cientemente esclarecidas dentro do prOprio meio
medico e cientifico. Mas independentemente
destes aspectosde ordem clinics e econamica,

necessario considerartambórn o impacto desta
questa* sobre a vivência das muiheres, vista que
elas precisam tomar uma decIsao a este respei-
to e cabe aos profissionais da saUde aconselha-
las e fornecer-Ihes as informacaes adequadas.

Os dados e experiOncias trazidos pelas
autoras assumem urn cardter inovador e Ian-
corn questionamentos pertinentes justamente
porque o problema da infeccdo pelo HIV/AIDS
em muiheres a percebido a partir da &tic° dos
direitos reprodutivos e contextualizado num uni-
verso cultural que !he confere significado. E nes-
ta perspective que as autoras evidenciam os
limites das mensagens educativas que enfocam
o "sexo seguro", visto que essos se fundamen-
tam numa mudanca individual de comporta-
mento enquanto que "praticas sexuais sdo par-
te das normas socials e individuos nao podem
alters-las por conta prOpria". A partir dal corn-
preende-se a dificuldade que as mulheres tern
em "negociar" corn seus parceiros o use do
preservativo, dizer nao ao sexo, falar corn o
parceiro sobre as relacaes extraconjugais, pro-

por alternativas a penetracao etc.. E embora a
mudanca de comportamento possa ser
justiflcada em funcão do risco da AIDS, nao
podemos nos esquecer, como nos lembram
Berer e Ray, de refletir a partir de quals valores e
necessidades estao sendo propostas estas
mudangas e corn quais poder e recursos as
muiheres contam para aderirem Os mudancas
propostas.

0 livroMu/hereseH/V/AIDSconsegue, corn
certeza, demonstrar a verdadeira vulnera-
bilidade das mulheres para o HIV/AIDS, que
biolOgica, mas sobretudo social e cultural. Traz,
para aquelas pessoasque estdo envolvidas corn
a questa*, uma sensacao de conforto e de
desafio. Conforto por ver que as dificuldades
enfrentadas sac) gerais e que existem outras
pessoas, em diferentes locals deste planets, que
tam bern as percebem da mesma forma. E desa-
flo porque traz propostas concretas e camInhos
inovadores para enfrentar estas dificuldades e,
quem sabe, contribuir para que mais mulheres
consigam evitar o HIV/AIDS ou serem mais felizes
apesar desta infeccao.

DANIELA KNAUTH ■

A monotonia como perman6ncia

As Idêias e os NCimeros do GO-
nero - Argentina, Brasil e Chile
no seculo XIX.

SAMARA, Eni de Mesquita (org.).

Sao Paulo: HUCITEC/CEDHAL/FFCL-USP/
VITAE, 1997.

A coletanea tern por objetivo anallsar com-
parativamente as trajetaxias das mulheres lati-
no-americanas durante o sóculo XIX na Argenti-
na, no Brasil e no Chile. Ela nasceu do resultado
de urn esforco coletivo de pesquisa e de refle-
xdo realizado por especialistas de diferentes
poises e de diversas areas do conhecimento. Ao
enfoque inicial que contemplava priorita-
riamente o resgate da participacao feminine no

mercado de trabalho naquele period°, outros
temas de relevancia foram sendo incluidos no
decorrer das pesquisas Individuals, como o pa-
pel da educacao, a comparacao entre mulhe-
res nativas a imigrantes e as representacOes
sobre os papOis femininos nos pensadores da
6poca.

Naturalmente, uma empreitada de tal or-
dem enfrentou varlas dificuldades. No ambito
da utilizagao das fontes de dodos, como infor-
mam Silberstein, Norambuena Carrasco e
Guenaga em Andlise Critica das Fontes, proble-
mas se apresentaram tanto no que se refere
compatibilizacao dos indicadores utilizados,
como no que diz respeito a heterogeneidade
dos critörlos utilizados nos levantamentos e tam-
bèrn em relacao a abrangéncia geografica e
periodicidade adotada por coda pals na reali-
zacdo desses levantamentos. 0 enfoque de
genera, perseguido por todos os autores que



contribuiram para esta coletOnea, conduziu-os
consulta de vasto material histOrico (listas de

passageirosimigrantes, correspondOncias, diOri-
os, Cilbuns de familia, imprensa da epoca e
literatura), uma vez que apenas os registros pe-
riOdicos de populapOo nero se mostraram, em
muitos casos, suficientes para a elucidapOo do
papel das mulheres e das representapOes de
gènero construidas nas sociedades latino-ame-
ricanas da epoca.

0 artigo de Eni de Mesquita Samara,
intitulado Mdo-de-obra Feminina, Oportunida-
des e Mercado de Trabaiho, no Brasil do Seculo
XIX, assents-se na discussdo teOrica da relacäo
de genera etrabalho e explora essa dimensão a
partir dos dados demogr6ficos gerais sobre a
populapdo brasileira levantados no Recensea-
mento da Populapdo do Imperil° do Brazil para
1872, enfocando, especialmente, São Paulo,
Minas Gerais, Bahia e Cearb. 0 seculo XIX foi
palco da emancipapdo politica do Brasil, encer-
rando-se, em 1822, a fase colonial e tendo inicio
um profundo processo de transformapOes eco-
nOmicas e socials. A exponsOo da lavoura
cafeeira no sul, a substituicOo da mdo-de-obra
escrava e a imigrapdo foram fatores deter-
minantes na conformapdo de um mercado de
trabalho livre, baseado em zonas urbanas, prin-
cipalmente apOs 1850. Nesse cenario renovado
vai, pouco a pouco, se consolidar a presenpa
da mulher livre trabalhadora, como um
contraponto 6 tradicional mulher branca de
elite, reclusa no espapo domestic° e ociosa e 6
mulher escrava, em geral negra. De fato, o
Censo de 1872 relata que entre a individuos
com profissdo, 45% eram mulheres e 55%, ho-
mens. Nesse period°, como nos dias de hoje, o
sistema sexuado de divisdo do trabalho reserva-
va atividades menos rentOveis e consideradas
mais humildes para os despossuidos e especial-
mente para as mulheres. Aqui se encaixam a
prestacdo de servipos, o artesanato, certos seto-
res do comercio, dostransportes e da manufatu-
ra. 0 mesmo censo registra para Sdo Paulo, no
periodic de transipdo para o assalariamento, ao
lado das tradicionais atividades na lavoura, no
servico domestic° e na costura, o surgimento de
uma gama mais variada de ocupacOes femini-
nas como professoras, comerci6rias e comerci-
antes, empregadas em funpOes burocrOticas
de escritOrlos e nas fôbricas. De fato, nas ind0s-
trios de fiapdo etecelagem, no fabrico de cigar-
ros, na producdo de roupas e bordados e na
produpdo de chocolate, mais da metade da
mdo-de-obra era composta por mulheres. Uma
grande parte desse contingente era de mulhe-

res imigrantes jovens, especialmente as Italia-
nas. Essasmulheres desenvolviam "funcOes mais
rotineiras, monOtonas e menos qualificadas na
hierarquia e com nivels salariais mais baixos. Em
media, no processo de industrializacdo paulista,
o saldrio de uma mulher representava 65% do
salOrio masculino adulto". Ao lado do trabalho
assalarlado, entretanto, o mercado informal de
trabalho se expandiu nas cidades e, com ele, a
insercdo das mulheres nesse espaco. Segundo a
autora, of persistem permanèncias que advêm
do trabalho feminino naColOnia e que, ainda nos
dias atuais, "articulam estrategias e formas de
sobrevivência para as mulheres e suas familias."

Hern6n Otero, em Familia, Trabajo y
Migraciones. Imagenes censales de las estructuras
sociodemog6ficas de la poblaclOn feminine en
la Argentina, 1895-1914, fazuma andise compa-
rative das diversld ades regionais na situacdo da
mulher na segunda metade do seculo XIX, ba-
seando-se em dois levantamentos censitOrios
de populapdo, para osanos de 1895 e 1914. Dois
grandes eixos se destacam em seu texto. Em
primeiro lugar, o autor considera amplas as pos-
sibilidades de andise a partir das fontes de
dados censitarlas, tanto por abranger grandes
conjuntos populacionais, como por permitir per-
ceber alguns fracas da ideologia estatistica yin-
culada 6 questa° de gènero. Aquelas fontes
apresentam, porém, algumas limitapOes. Exem-
pla é o estudo da fecundidade, restrito as mu-
lheres casadas - sem lever em conta as impor-
tantes proporpOes de mdessolteirase em uniOes
consensuais o que revels o carater "legalists"
adotado pelos agentes estatisticos da epoca.
Para contornar a questa°, o autor se utilize dos
registros de nascimento e da declarapdo de
legitimidade, para concluir que a ilegitimidade
se constituia em fenOmeno importante na Ar-
gentina: em 1914, uma em coda cinco crianpas
nascia de uma unido consensual, proporcdo
essa que variava bastante, conforme se
enfocasse o litoral (regido mais desenvolvida e
europeizada) ou as provincias internas. Em se-
gundo lugar, a anOlise das estruturas de estado
civil, da ocupacdo e das migracOes infernos
permitem formular algumas hipOteses explo-
ratOrias sobre a situacdo da mulher durante o
period° analisado. Por exemplo, o estudo da
estrutura demogrOfica referents ao estado civil
poderia vir a vincular Canto asviOvas(contingen-
te de grandes proporpOes no period° analisa-
do), como as unidas consensualmente a proces-
sos de incremento do poder feminino ou de
pauperizacdo, claramente diversos daqueles
ocorridos com mulheres inseridas em estruturas



familiares corn presenea masculina. As migra-
cdes internas, por sua vez, mostram a ativa
participacao das mulheres nos fluxos migratOri-
os, tanto entre provincias, como do cam po para
a cidade. Otero argumenta, quanto a este as-
pecto, que se deveria prestar mais atencao no
futuro na relaedo entre atividades ocupacionais
femininas e composicao demografica por sexo
desequilibrada de coda regido, a qual poderia
ter papel importante na inseredo mais tradi-
cional ou mais dinamica da mulher no mercado
de trabalho.

Rosario Guenaga recupera o papel da
mulher nos confins inOspitos da PatagOnia do
sóculo XIX em Familia y Mujer en los Espacios
Nuevos(caso: la Patagonia Austral). Nos informa
que os esforcos para a ocupacao da PatagOnia
(a partir do decades e 1880) levam o governo a
atrair e assentor familias habituadas a inclemen-
cia do climes, ao Isolamento e as adversidades
peculiares Oquele cendrio austral, originarias,
em sua maioria, de Magalhdes e dos ilhas
Malvinas. A grande maioria dessas familias era
de origem europela, particularmente irlandesa
e inglesa, o que dara ao territOrio urn perfil
particular, produzindo diferentes identidades e
comportamentos de cunho social e cultural. Em
geral, os grupos anglo-saxaes e os croatas, inici-
almente, tenderam a se manter isolados do
resto do populacdo, permanecendo em suas
fazendas, corn escasso contato corn os centros
urbanos locals, o que incentivou a persistOncia
do use de idiomas estrangeiros e a manutencao
dos costumes, dificultando sua integracao a
identidade argentina. Dentro dense esquema
social baseado nasfamilias, num ambiente onde
sua presenca sempre foi minoritaria, o papel do
mulher  se manteve dentro dos pardm etros tradi-
cionais do epoca, nejo raro exercendo impor-
tante funcao na expansdo do poderio econO-
mico familiar, atraves do casamento. Entretan-
to, muitas dessas mulheres pioneiras, sem se
afastar do papel feminino imposto pelos costu-
mes, puderam exercitar sua indepenclOncia e
capacidade de decisdo na lida diaria e, princi-
palmente, nas transaeOes comerciais.

Carina Laura Frid de Silberstein, ern
Inmigrantes y Trabajo en Argentina: discutiendo
estereotipos e construyendo imagenes. El caso
de las italianas (1870-1900), vai dirigir seu olhar
para as imigrantes italianas que aportaram na
Argentina, particularmente na provincia de Ro-
sario, nas Oltimas tres clOcadas do sóculo passa-
do, analisando listas de passageiros e censos
estatisticos. Seu objetivo 6 tornar visiveis as estra-
têgias migratdrias adotadas por grupos familia-

res italianos, nas quais o papel dos mulheres nao
era apenas coadjuvante, como querem fazer
crer as estatisticas italianas e argentinas, bem
como demonstrar que aquelas mulheres apre-
sentavam urn espectro de qualificagdo para
trabalho bem mais amplo do que se acreditava.
No period°, a pequena proporgao de viCivas e
de mulheres mais velhas nos contingentes che-
gados a Argentina denunciava a importancia
atribuida a moo-de-obra feminina na constru-
ed° do projeto familiar de assentamento na
nova terra: privilegiava-se quem estava em
melhores condicaes de participar ativamente,
corn trabalho e corn capacidade reprodutora.
Desmistificando a imagem simplificadora das
italianas, construida a partir dos registros que
consideravam ativas apenas aquelas mulheres
que, ou declaravam desenvolver ocupacOes
femininastradicionais como tecelas, costureiras,
lavadeiras, ou genericamente professavam off-
dos agricolas, a autora desvenda uma estrutura
ocupacional feminina tanto diversiflcada, quan-
to equilibrada. De fato, as italianas chegadas
ao porto de Buenos Aires entre 1883 0 1889 eram
mulheres cujos oficios se identificavam tanto
corn a indUstria domiciliar (tecelas e rendeiras,
por exemplo), como corn a demanda urbana
por servicos domOsticos (lavadeiras, amas etc.)
e corn as profissaes rurais. Tambêm Carmem
Norambuena Carrasco vai se deter na analise
das caracteristicas do contingente de mulheres
imigrantes que chegaram ao Chile, no artigo La
Mujer Inmigrante. Imagenes y Realidades. Chile
1865-1907. Conclui que o n0mero de mulheres
imigrantes no period° initial de colonizaeao foi
bastante alto (superior a 45% do total de imigran-
tes), em funedo do caracteristica de ocupacdo
familiar que adquire o processo de imigracdo
para o Chile, como, de resto, para todo o con-
tinente latino-americano. Destaca a influência
social que essas mulheres - em geral alernas
(particularmente no sul), francesas, italianas e
espanholas - tiveram na construed° do nagdo
chilena, como religiosas e educadoras, a algu-
mas das quais é delegada a organizacdo do
nivel secundario de educacdo feminina no pals.
Segundo a autora, "modistas, costurelras, cozi-
nheiras, agricultoras e comerciantes, religiosas,
educadoras, trabalhadoras industriais, profissio-
nais liberals constituem o grupo de mulheres que
atravas de todo o sóculo XIX se radica no pals.
Com niveis de instruedo superiores aos nacionais
e majoritariamente em idade ativa, tanto para
a procriaedo, como para o trabalho, essas mu-
lheres se constituem em participantes ativas de
uma sociedade em formaeao".



Finalmente, Eduardo Deves-Valdes em La
Mujer en el Pensamiento Latinoamericano del
siglo XIX: una esclava muy frivolo, percorre a
obra de alguns dos mais importantes autores
latino-americanos do seculo XIX e constata que,
salvo raras excecOes, nesses escritos o tema da
mulher rid() estO presente de maneira explicita.
Munido de uma visdo Intencional sobre as re-
lacOes de gênero, o autor se propOe buscar
nesse material indicios que permitam pOr em
relevo os autores que se ocuparam do tema
da mulher, identificar os criterios fundamentals
pelos quals abordaram o tema e classificar os
diversos tratamentos que Ihe foram dados.
Conclui que, em parte signiflcativa da obra
analisada, transparece uma concepcOo con-
servadora sobre o papel resetvado as mulheres
nas sociedades locals, associando-as ao espa-
co domêstico em contraposictio 0 esfera pObli-
ca, reservada aos homens. Nesse sentido, a
classificacdo dos comportamentos femininos
encontrados nao ultrapassa os modelos aceitos
soclalmente, entre os quals se incluem os opos-
tos da mulher frivola, vaidosa e ociosa e o da-
quela ilustrada, virtuoso e trabalhadeira. Alguns
poucos autores insistem na necessidade da
mulher assumir urn papel social alèrn da esfera
domestica, como professora, profissional liberal
ou como promotora de eventos culturais e artis-
ticos. 0 autor ressalta que mesmo nesses casos,
entretanto, nao se coloca ern discussdo reivin-
dicacOes que franqueiem as mulheres parti-
cloaca° em cargos pOblicos ou politicos, ou
direitos de cidadania que Ihes permitam voter
ou ser votada.

A coletOnea se reveste de especial Impor-
tOncia para todos aqueles que se dedicam a
estudar temas relacionados as relacOes de gO-
nero nas nossas sociedades latino-americanas,
particularmente aos que buscam entender os

padr6es de ocupactio da moo-de-obra femini-
na no mercado de trabalho, suss origens histO-
ricas bem como os estereOtipos de gönero
construidos para justificó-los. Ao voltar o olhar
para o papel da mulher - imigrante ou native,
livre ou escrava - nos sociedades latino-ameri-
canas do seculo XIX e estabelecer urn
contraponto corn a situacdo atual, dois senti-
mentos contraditOrios emergem corn clareza:
de regozijo e de preocupacdo. 0 primeiro, de
regozijo, se basela no longo e &duo caminho
percorrido pelasvOrias geracOes de mulheres no
espaco de urn seculo ern direcdo a urn
posicionamento de maiorindepenclència e Igual-
dade em relacdo aos homens, tanto no que dlz
respeito aos direitos civis, quanta aos diretos
reprodutivos e 0 própria participacdo no proces-
so educativo e no mercado de trabalho. Neste
final de seculo XX, as mulheres apresentam niveis
de escolaridade mais elevados do que os ho-
mens, o que lhesabriu uma ample e diversificada
gama de possibIlidades de insercdo em vOrios
tipos de trabalhos, muitos deles, ate muito pou-
co tempo otitis, considerados redutos profissio-
nais masculinos. Por outro lado, preocupa cons-
tatar que nos dias atuais a ainda bastante signi-
ficativo o contingente de mulheres que perma-
necem confinadas em segmentos ocupacionais
onde sue presence a tradlcional, guetos em que
os trabalhos sc5o rotineiros e monOtonos, exigin-
do baixos niveis de qualificacdo, corn pequena
ou nenhuma remuneracdo. Este Ultimo cenOrio
sinaliza permanencies que precisam ser ultra-
passadas no ainda longo camlnho que cabe a
nos, mulheres deste e do prOximo seculo, trilhar
na direcdo de uma menor desigualdade entre
os sexos.

MARIA ROSA LOMBARDI ■

Existe urn ambientalismo feminista?

Género e Meio Ambiente.
CASTRO, MaryGarciaeABRAMOVAY, Miriam.

KbPaulo:Cortez	 DF: UNESCO:UNICEF,
1997.

A primeira palavra do titulo do livro deixa
claro qual o recorte analitico privileglado. 0
problema a que o leitor medio fica sem saber de
que gènero se trata. De fato, o use da categoria
Onero, no Brasil, é muito restrito, supondo uma
iniciacdo na chamada perspective feminIsta.
Mesmo na universidade, os estudos de genera,



como no caso da literature, por exemplo,
refe rem-se ma's aos generos literOrios do que
construed° do sexo social ou, na formula de
Joan Scott', o genera como organizaedo social
da diferenea sexual. Vale dizer, a categorla
genera é intrinsecamente relacional e nos
ajud a a entender como cada sociedade pensa
o que a ser homem e ser mulher. Ora, tanto no
apresentaedo do livro, feita porJorgeVVherthein,
da Unesco e Agop Kayayan, do Unicef, quanta
no decorrer do prOprio texto das autoras, a
palavra genera aparece como sindnimo de
mulher. Assim, °Mut° correto do livro deveria ser:
Mulher e Melo Ambiente. No titulo, tambern, se
sugere uma relacdo especial entre mulheres e o
meio ambiente. A pergunta cabivel é: qual a
natureza dessa relaedo? Estariam as mulheres
mais prOximas do causa do meio ambiente por
alguma quirnica especial, como preconiza o
pensamento conservador e o feminismo
essencialista? Moacir Gadotti, que prefacia o
livro, sublinha o fato:

"seria preconceituoso dizer, por exemplo,
que a relaedo entre genero e meio ambiente se
db fundamentalmente porque as mulheres sdo
mais sensiveis, mais cuidadosas corn o meio
ambiente e preocupam-se mais corn a natureza
do que os homens, como se preocupam mais
dos afazeres domósticos. Isso seria reforgar este-
reOtipos em relagdo ao papel do mulher." (p. 10)

A defesa do meio ambiente passou a ser
uma bandeira abraeada pelo feminismo a partir
de quando? Como se sabe, o surgimento e
expansdo do feminismo contempordneo, no
decada dos anos 70, no Brasil, realizou-se no
quadro do oposiedo ao regime minter e de
solidOrias relaedes corn outros movimentos opo-
sicionistas, como a luta pela anistia politica, a
causa homossexual e outros movimentos
contestadores. A defesa do meio ambiente cons-
Mu' uma band eira de luta que foi empunhada,
no Brasil, por grupos incipientes como aquele
ligado ao jornalRafzes, editado por Carlos Eduar-
do Lins e Silva, em meados de 70, ao lado dos
primeiros grupos e da Imprensa feministas.

Em outras palavras, o chamado movimen-
to verde desenvolveu-se paralelamente ao fe-
minismo, sem que as mulheres se distinguissem
especialmente no sua formacdo. Permanece
pois a pergunta: o que seria uma "perspectiva
ambiental de genera"? As autoras dizem que a

' Vide, a esse respeito, entrevista concedida a
Miriam Grossi, Maria Luiza Heilborn e Carmen Rial,
no Revista Estudos Feminists. Rio de Janeiro, vol.6
n. 1, 1998.

Unesco "solicitou este trabalho considerando a
ativa participacdo das mulheres no Brasil, nos
anos 90". Mas, nenhuma outra frase esclarece
qual feria sido, do ponto de vista do Unesco ou
dos autoras, esta participaedo. Deixemos, en-
tdo, que as autoras, corn suas prOprias palavras,
nos expliquem qual a contribuiedo do livro:

"Ao se afastar do debate sobre popu-
!agar) e meio amblenteviesesneo-malthusianos,
referindo-se 0 qualidade de vida dos popula-
ce:5es em sua diversidade social, didlogos, comu-
nicagdo positiva tornam-se passive's. Estimula-
se corn trabalhos desse porte, por sua vez, a
legitimacdo de conhecimentos emergentes,
resgatando sujeltos, cendirlos, ecos sem ecos em
tempos prOximos e ainda, nestes tempos, em
muitos espaeos, ou seja, corn mulheres e ho-
mens em terrors, corpos e casas singulares e
conhecimentos em gesta-aedo, como os agen-
ciados em organizagdes governamentais, nap

-governamentais, por movimentos socials e gru-
pos de base e comunitarios, por prOticas em
processos, muitas que por dificuldades verbs
\fern e vdo, sem ficar no histOria escrita, como as
desenvolvidas por mulheres em comunldad es
remotas, em algumas ONGs." (p. 14)

Deixando de lado urn certo rebuscamento
literdrio do texto, tentemos resgatar a positive
intenedo dos autoras em pesquisar homens e
mulheres que, no seu duro cotidiano e corn os
meios de que dispOem, agem no sentido da
melhoria do qualidade de vida e da promoedo
do cidadania. Assim, e merit° do livro preocu-
par-se corn as organizacdes e aeries concretes
que hoje se apresentam no realldade brasileira,
tendo como norte a questdo do preservaedo
das especies e do meio ambiente.

O livro propriamente dito inicia-se nos "ques-
tdes introdutOrias e metodolOgicas", quando as
autoras apresentam a definigdo daquilo que
consideram ser o "enfoque de genera": "Para
chegar a urn novo modelo de desenvolvimento,
todos os atores e atrizes sociais tem de ser con-
templados, considerando suas vozes. E dentro
dessa Otica que chamamos a atenedo ndo so
para a incorporacdo dos mulheres em andises
das necessidades praticas existentes, como no
perspectiva de genera para o estabelecimento
de politicos socials mais justas e eqUitativas. 0
enfoque de genera esta centrado no vivencia e
incorporaedo de ac des de homens e mulheres
nas politicos e programers, pare apontar dife-
rengas e semelhancas e realizar propostas con-
cretes de como garantir a participacdo mais
efetiva". (p. 18)

O discurso gira em torno de homens e



mulheres utilizando recursos naturals de forma
mais ou menos predatOria, sem qualquer cone-
xdo corn a questa° concreta da lOgica do
capitalismo. Centrando o problema da desk
gualdade primordialmente nas diferencas en-
tre homens e mulheres, as autoras terminam
por adotar uma perspectiva culturalista, sem
incorporar de fato a dimensdo social rela-
cionada a divisdo e apropriagdo da riqueza. 0
discurso é genérico, como se o problema se
resolvesse pela adoodo de politicos pUblicas,
sem referöncia as condicOes politicos de sua
emergência.

No primeiro capitulo, as autoras apresen-
tarn o resultado de seu levantamento, realizado
ern quatro meses, iniciando por aquilo que de-
nominam de ONGs de desenvolvimento e
ambientalistas. Trata-se, a meu ver, da parte
mais bem sucedida do livro, ern que sdo apre-
sentadas as organizaoOes que trabalham ern
termos da ternatIca ambientalista. Do conjunto
de temas e questOes que puderam ser
pesquisados, é interessante notar que as pala-
vras-chave encontradas nas entrevistas SOO " de-
mocracia e cidadania". Os participantes das
ONGs diferenciam aquelas que defendem a
cidadania ern oposicdo "as ONGs prestadoras
de servicos, entendidas como o brag° executor
de politicos do Estado" e que, nessa medida,
terminam por perder sua autonomia e papel
critico. (p. 23) Tambèrn é nesta parte que sdo
registradas perspectivas mais criticas, como a
de Magda Rener, do Amigos da Terra. (p. 47)
Para eta, da ECO-92 para ca:

"houve urn retrocesso de cinqUenta anos.
Promoveu-se o neoliberalismo, que é absolu-
tamente destrutivo da natureza e de todos os
ecossistemas. 0 Brasil ndo cumpriu corn nenhum
dos seus compromissos. Ha urn documento do
Fórum Brasileiro para ECO e agora o Rio+5.
Apesar dito, rid° se protegeu a biodiversi-
dad e" (p. 47)

No segundo capitulo o foco estO no movi-
mento de mulheres no Brasil e na questdo do
desenvolvimento sustentOvel. Talvez pela elasti-
cidade do terra, as autoras tiveram mais dificul-
dade ern organizar o material coletado. Como
o processo histOrico de constituicdo das ONGs
permaneceu fora do interesse da pesquisa ndo
foram estabelecidos os lacos efetivos entre a
histOria do feminism° e o surgimento das ONGs
e seus projetos. Corn isso, se deixou de explorar
a interessante trajet6ria da fundadora da Rede
de Defesa da Espêcie Humana- REDEH, a famo-
sa Shuma, Maria Aparecida Schumaher, que
pode ser considerada como uma competente

gestora de politicos sociais para a mulher, sendo
tambèrn uma das fundadoras do SOS Mulher de
S. Paulo, instituicdo pioneira do inicio de 80.

0 inventdrio das ONGs e seus projetos
constitui uma informaodo importante, assim
como a preocupaodo em apontar iniciativas
variadas corn as quais mulheres, ern geral po-
bres, tentam ressignificar o seu trabalho. Assim,
concordo plenamente corn Moacir Gadottti na
seguinte consideracOo: "Essa parece-me uma
das boas contribuicOes do livro de Mary Garcia
Castro e Miriam Abramovay. Elas mapearam
experiéncias, projetos e ideOrios, mostraram
pequenos grandes gestos feitos para alêm dos
discursos". (p. 10)

As experièricias narradas, por outro lado,
carecem de uma anOlise politica. Assim, é cons-
trangedor notar que, no item "experlOnclas e
representacOes sobre genero e melo-ambien-
te/ONGs, de desenvolvimento" das tits experi-
&lobs apresentadas estó a das catadoras de
lixo (eufemisticamente chamado de material
reciclavel):

"Elas tam consciencia de que estdo fazen-
do urn papel em ecologia, porque aprenderam
que o papel é tirado da &yore, e entdo ndo se
precisa corfar mais drvores. A limpeza da cidade
produz lixo que é enterrado e jogado, gerador
de poluicdo, de coisa venenosa. Por coisas bem
simples, assim elas ndo tern vergonha de catar
lixo". (Sanchet, Catadoras). (p. 37)

De fato, poder ressignificar a experiéncia
das catadoradas de lixo - como trabalhadoras
- ndo pode nos impedir de denunciar o absurdo
desta atividade. Levando em consideracdo a
importancia do movimento de trabalhadoras
das florestas que organizaram, em 1997, o Movi-
mento Articulado de Mulheres da AmazOnia
(Mama), fica a sugestdo para que etas sejam
objeto do prOximo livro anunciado.

A auséncia no livro de qualquer mengOo
ao movimento dos sem-terra, especialmente
levando em consideracdo a ativa participacdo
das mulheres, tambern e indicativa dos limites
do trabalho. Estes limites, diga-se de passagem,
ndo passaram desapercebidos das autoras que
assim justificam suas escolhas: "Nesse trabalho,
privilegiou-se o exploratório, sem analises de
discursos mais posicionadas sobre estado da
arte quanto ideOrio, programas e politicos.
Mapear perspectivas, praticas, tendo como
nOcleo e referencia o movimento de mulheres
na vertente ONGs e chegar a recomendacOes,
eis a intencdo". (p. 97)

Dessa maneira, os maiores problemas do
livro decorrem de seu peso institucional e de seu



propasito explicit° de apresentar uma visa° oti-
mista. Na verdade, o livro comprova o enorme
abismo entre os propasitos tao bem formulados
pela ONU e a dura realidade das brasileiras.
Depois de 16-1o, concluo que a superacdo dos
problemas depende de uma politizacao major
da acao e do pensamento ambientalistas des-
critos no livro. Nesse sentido, ainda net() supera-
mos o pioneiro trabalho dos participantes do
Centro de Estudos EcolOgicos de Santos, que,
em Ecologic/ e Sociedade (Sao Paulo: Edicaes
Loyola,1978) afirmavam: "o que se pretende
ndo 6 urn sistema que se acomode as pressae

ecolOgIcas, mas uma revolucao econamica,
social, cultural, que vd abolir a sede insacióvel
pelo lucro e a exploracao do homem pelo ho-
mem e, conseqUentemente, instaurar uma nova
relacao entre homens, a coletividade e a natu-
reza" . (p. 299)

Vinte anos depois, a Cinica modificacao
que eu faria a esse texto seria especificar que a
nova relacao entre os homens deve incluir a
nova relacao entre homens e mulheres.

MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES ■

0 panic° ocidental face ao idéntico

Les Deux Soeurs et Leur Mere.
HERITIER, Francoise,

Paris: Editions Odile Jacob, 1994.

Inceste.

HERITIER, F. et alii.

Paris: Editions Odile Jacob, 1995.

Masculin/Feminin (La pensêe
de la difference).
HERITIER, Franchise.

Paris: Editions Odile Jacob, 1996.

Ao pensar no influencia dasteoriasfrance-
sas sobre os estudos de genero no Brasil é possi-
vel observar que sal. ° particularmente fibs dis-
ciplinas - Sociologia, Teoria Uterdria e Histaria
Social - as que mail tern influenciado a produ-
cao brasileira neste campo.

Na Sociologia conhecemos a significativa
producdo na area da Sociologia do Trabaiho
produzida pelo GEDISST' da qual a saudosa Bete

' Groupe d'Etudes sur la Division Soclale et Sexuelle

Lobo foi uma das principals divulgadoras no
Brasil. Na area da producao em Teoria Were:Ida
conhecemos, curiosamente atraves da leitura
das feministas pas-estruturalistas norte-america-
nas, a obra das francesas Helene Cixoux, Luce
Iragaray e Julia Kristeva. Sao, no entanto, os
trabalhos franceses da area de Histaria Social os
que tern tido maior repercussdo no Brasil. Muitos
deles desenvolvidos em tomb da orientacao de
Michelle Perrot2 que edltou, entre outras obras, a
colecdo Historic dos Mulheres3 . Por diferentes
razaes, entre elas a particularidade da Antropo-
logia Francesa de privilegiar o estudo de socie-
dades tribais (em detrimento das sociedades
ocIdentais contemporaneas), a reflexdo antro-
polOgica francesa no campo de genera é bem
menos conhecida e utilizada no Brasil.

Os Ültimos tres livros de Francolse
1-16ritier4 podem reverter esse quadro, pois tra-
zem uma significativa contribuicao estruturalista
para os estudos de genera no campo dasteorias
antropolOgicas, contribuindo para o debate no
interior do disciplina sabre os invariantes culturais
e sabre os universals da condicao humane.

2 Na Universidade de Paris 7 (Jussieu).
3 Traduzida em porhJgues pelas Edicoes Afronta-
mento de Porto (Portugal).

Francoise Herter 6 uma antropaloga engajada
em diferentes lutas socials contemporâneas, fazen-
do parte de inOmerascomissaes e instituicaes, entre
elas, o Conselho Nacional Frances sobre AIDS e a
Academia Internacional das Culturas em Defesa
dos Direitos Humanos

du Travail, ligado ao CNRS. sediado nb IRESCO.	 51-16ritier, detem urn lugar de grande prestigio no



No primeiro livro, intitulado As Duos Irmds e
suaMae,HOritier desenvolve urn novo conceito,
que eta intitula de incesto de segundo tipo.
Conceito que busca ampliar as reflexaes antro-
pológicas sobre o interdito do incesto, que se-
gundo a licao classica de Levi-Strauss é a regra
universal que permite a emergOncia da cultura,
pois obriga todos os individuos a buscarem par-
ceiros fora do grupo de parentesco consang01-
neo. 0 incesto, segundo as teorias classicas, é a
interdicao de relacao sexual entre dots individu-
os que sato considerados parentes. 0 conceito
de incesto de segundo tipo sugere que ha inces-
to ern outras situacoes. Por exemplo, quando
duas pessoas que sato consideradas consang0-
Ineas (segundo as leis de parentesco de deter-
minada sociedade) mantOrn, ambas, relacoes
sexuais corn uma terceira pessoa, elas estariam
cometendo urn incesto de segundo tipo. 1st°
porque a relacao sexual produz urn vinculo sim-
Iodic° entre todos os individuos que comparfi-
'horn sexualmente do mesmo parceiro, Configu-
rando-se portanto ern incesto. Esta situacao,
que nao é considerada incestuosa pelasteorias
classicas do parentesco, é percebida por muitas
culturas como problematica e perturbadora das
relacoes socials.

Para desenvolver esta teoria, FlOritier fun-
damenta-se na universalldade da centralidade
dos fluidos corporals como sangue, saliva, leite e
esperma, fluidos essenciais na configuracão de
identidades pessoais e grupals. Quando ocor-
rem relacoes de incesto de segundo tipo, no
corpo do amante comum, realiza-se o contato
entre fluidos corporals, como esperma e san-
gue, produzindo simbolicamente o incesto proi-
bido. Para ilustrar seu argumento a autora da
exemplos colhidos ern sua vasta etnografla afri-
cana mas tambOrn inspira-se nas relacoes trian-
gulares abordadas na literatura ocidental. Lon-
ge de se configurar num conceito pertinente
apenas a situacoes etnograficastribais, o inces-
to de segundo tipo serve para analisar, no meu
entender, questaes corn que muitas de nas vOm
se defrontando ern nossas pesquisas na socie-
dade brasileira contemporanea, como inOrne-
ras relacoes afetivas que a literatura e o senso
comum entendem como relacoes triangulares
ou de infidelidade conjugal.

0 segundo livro de Francolse HOritier,Sobre
o Incesto, a uma coletanea de artigos de profis-
sionais de diversas areas que refletem sobre suas

campo académico franc6s, pois 6 a herdeira de
Claude Levi-Strauss na catedra de Antropologia
Social do College de France.

praticas profissionais a partir da teoria de incesto
de segundo tipo proposta ern seu livro anterior.
Boris Cyrulnik - neuropsiquiatra e etologo - co-
nhecido por suas pesquisas no campo das emo-
caes humanas, compara comportamentos hu-
manos e animals no que diz respeito ao que
consideramos incesto. Dominique Vrignaud, juiz
de menores, descreve seis processos de incesto
e reflete sobre as contradicaes do cad Igo penal
francOs no que se refere a regulamentacao das
relacoes incestuosas. 0 artigo do pediatra Aldo
Naouria esti centrado ern dados empiricos colhi-
dos ern sua longa pratica profissional, sobre as
dificuldades da incorporacao do pai na cilade
mae/filho na cultura urbana das classes médias
parisienses. Todos ester artigos me parecem de
grandeutilidade para aqueles que Vern pensan-
do no Brasil, nao apenas sobre parentesco, mas
sobretudo sobre a violencia nas relacoes pail
filha. No piano tearico creio que a contribuicao
da antropaloga grega Margarita Xanthakou é
a maisinteressante da coletanea, pois nos reme-
te ao mito de Edipo, que serviu de base a teoria
freudiana da constituicao do sujeito, nos fazen-
do repensa-lo sob urn novo angulo. Quern ja
pensou que a origem do complexo de Edipo
poderia estar vinculada nao apenas ao incesto
de Edipo corn Jocasta mastambém ao fato que
tanto Laio quanto Edipo mantinham relacoes
sexuais corn urn mesmo rapaz? A analise de
Xanthakou amplia a interpretacao corrente do
mito que se vincula ao Incest° consangOineo
mae/filho incorporando a relagao incestuosa
de segundo tipo entre pai/filho.

Partindo da contribuicao fundamental de
doispensadores do sOculo XX Freud a Levi-Strauss,
a problematica do incesto parecla ate recente-
mente uma questa° ja dada sobre a qual nao
havia grande coisa a acrescentar. Este livro, no
entanto, nos mostra que o incesto esta sendo
permanentemente reatualizado socialmente,
tanto no campo das representacoes culturais
contemporaneas (no cinema, nas novelas, na
televisao e na literatura) quanto no campo das
violacaes de direitos humanos de criancas, par-
ticularmente de meninas, em todo o planeta.

0 terceiro e mobs recente Wm de Francolse
1-16ritier, Masculino, Feminino pensamento da
diferenca) é composto por diferentes artigos
onde ela se debruca sobre os mais variados
significados das relacoes de gianero em diferen-

6 Renomado pediatra e psicanalista, que acaba
de publicar urn instigante livro sobre a relacao
mae/filha - Les Riles et Leurs Mdres. Paris: Ed. Odile
Jacob, 1998.



tes culturas, particularmente em sociedades
tribais africanas. 0 livro se compOe de diferentes
capitulos que abordam a centralidade dos flui-
dos corporals (sangue, esperma, leite materno),
essenciais para a construcao simbOlica do ge-
nero em diferentes culturas, assim como do
parentesco, do celibato, da fecundidade, a
esterilidade e as novas tecnologias de reprodu-
cao. Sao vOrios artigos que ja haviam sido publi-
cados anteriormente. Apesar da insistencia da
autora Canto no capitulo inicial quanto no final
sobre a universalidade da opressao feminina
para todas as situacOes de vida das mulheres,
que ela chama de valência diferencial dos
sexos, seu texto nos permite justamente visualizar
o contrörio. Ou seja, que pela riqueza corn a
qual diferentes grupos humanos simbolizam a
diferenca sexual é possivel pensar na diversida-
de de experiências socials de relacOes homem/
mulher e nao exclusivamente em relacOes de
dominacao quando se tratam dessas relacOes
nos espacos do privado e da familia. E claro que
sua teoria da valéncia diferencial dos sexos
continua sendo central para a analise das rela-
cOes entre homens e mulheres que se estabele-
cem no campo das relacOes politicas mais glo-
bais, nas quais estao incluidas as relacOes estru-
turais de parentesco.

Me parece particularmente instigante a
reflexao que Heritier faz do significado do san-
gue e do esperma em diferentes culturas para
pensar, como ela ja prop6s em outro lugar7,
sobre as insolUveis dificuldades da prevencdo
da AIDS, uma vez que é uma doenca que se
transmite principalmente por estes dois liquidos
simbolicamente estruturantes das relacOessoci-
ais. Sua reflexdo sobre a problemartica da repro-
ductio tambêm nos aponta para a universalida-

'Vera este respeito entrevista corn Francoise Heritier,
Boletim da Associageflo Brasileira de Antropologia,
marco de 1992.

de da culpa da mulher quando ntio ha reprodu-
cao, mostrando que mesmo corn a descoberta
da esterilidade masculina e corn as novas
tecnologias de reproducao ainda é urn tabu
designar urn homem infertil.

Uma outra interessante questa° teOrica
abordada pela autora diz respeito as teorias da
alteridade em diferentes culturas, centradas na
dicotomia igual/diferente. Ao pensar na ques-
tao do valor Igual para as sociedades °olden-
tais, ela formula a hipOtese de que sac) socieda-
des que temem o acUmulo de lguals. Esta hipO-
tese nos faz pensar nas representacOes negati-
vas que temos no Ocidente das relacOes afetivas
entre pessoas do mesmo sexo, e das diferentes
teorias que foram construidas em torno da ho-
mossexudidade como "perversao", "doenca" ou
"desvio" ao longo da modernizacdo ocidental.

Nestes tres livros Francoise Heritier desen-
volve uma visa° estruturalista que parte do pon-
to de vista feminista sobre a problemartica da
diferenca sexual. Dos tres, creio que é em Les
Deux Soeurs of Leur Mere que sua teoria esta
mais claramente formulada. No entanto, é
Masculin/Feminin que me parece o livro Indis-
pensOvel para o campo de escudos de genera,
pals é nele que a autora aborda corn mais
exemplos retirados de seu vasto conhecimento
etnografico de como se dd a valência diferen-
cial dos sexos. NEI° me parece que seja por
acaso que este livro tenha se tornado referenda
basica no campo de pesquisassobre genero na
Franca, servind o a pesquisadoras dos mais vari-
°dos disciplinas. Espero, sinceramente, que o
livro seja traduzido em breve, trazendo urn
contraponto as inOrneras traducOes feitas nos
Ultimos anos de autoras pOs-estruturalistas norte-
americanas, que criticam o estruturalismo fran-
ces sem o conhecerem verdadeiramente, parti-
cularmente na sua versdo feminista.

MIRIAM PILLAR GROSSI ■

A tradicdo ou a felicidade?

Sonhos de Transgressao.

MERNISSI, Fatima.

&Jo Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1994.

Sonhos de Transgressdo, de Fatima Memissi,
canto a histOria de uma menina em urn harem
no Marrocos, durante a ocupacdo francesa na
d6cada de 40. A autora 0 a prOpria protagonista
do livro, uma mistura de autobiografla e canto
inspirado num dos mais famosos biros de histaria,
As Mil e uma Noites.



Sua historic comeca na pequena cidade
de Fez, onde nasceu, em um Marrocos dividido
ao meio entre franceses e espanhais. "Os soldados
de Madri", como os nativos os chamavam, ocu-
pavam o norte do Marrocos, e os franceses, o sul.
A cidade de Fez era entdo territario francOs, e 6
la que se passa a histaria de Fatima. Uma histórla
sobre fronteiras visiveis e invisiveis. Uma histaria
sobre homens e mulheres e suas diferencas.

As diferencas culturais e religiosas entre
nativos Orabes e colonizadores francese& eram
plenas. Tao grande que a cidade praticamente
se dividiu em duos: a cidade antiga, onde mo-
ravam os &aloes e a Ville Nouvelle, construida
pelos franceses. As fronteiras eram tambOm rell-
giosas. Os franceses rezavam nos suas igrejas e
cultuavam o seu Deus católico, e os arabes nos
suasmesquitasrogavam a Ala, oDeusmuculmano.

Mas, se naquela Opoca as diferencas reli-
giosas segregavam os povos e suas culturas,
nem sempre havia sido assim, como nos conta a
prOpria Mernissi. No principlo dos tempos, judeus
e Orabes viveram juntos e em harmonia. 0 foto
de ambos os povos terem sido expulsos da
Espanha por obra do Inquisicao, em 1492, pare-
ce ter criado urn vinculo cultural e histairico entre
estes povos, que conviveram no Marrocos paci-
ficamente.

Mas agora era diferente. Na "Terra da
Neve", os "allemane" perseguiam judeus e fran-
ceses. Era a Segundo Guerra Mundial, que os
drabes acompanhavam pelo radio e procura-
vam entender corn as ferramentas de que dis-
punham. Principalmente aos olhos de uma me-
nina curiosa, esse era o pano de fundo. A histaria
que se desenrolaria revelaria os enormes con-
trastes existentes entre duos culturas. A do domi-
nado e a do dominador.

O relato da jovem Mernissi nos fala do
mundo dos mulheres muculmanas e de seus
sonhos de libertacao. As mulheresnaquela Opo-
ca no Marrocos nao podiam sair as ruas e eram
obrigadas a usar urn vOu para esconder o rosto.
Ela nos conta que essa proibicao data da epo-
ca em que os homens cocavam as mulheres
para os seus haráns. 0 homem que conseguisse
mais mulheres era nomeado Sultao. Dal nasceu
o chamado harem imperial, que floresceu corn
as conquistas territorials e corn as dinastias mu-
culmanas. A partir de 1909, coma deposicao do
Ultimo sultao pelos ocidentais, e a ocupacao de
seus territarios pelos colonizadores, esta forma
de harem entrou em declinio, surgindo entao 0
harem domOstico.

O harem domOstico era muito diferente do
imperial. Nele, habitavam familias extensascom

casais monogarnicos, mastambOm corn a tradi-
cdo de isolar as mulheres do convivio mundano.
Segundo a autora, o harem domestico nao tinha
uma dimensao erotica: "0 que definia bem este
tipo de harem nao era a poligamia mas o desejo
dos homens de isolar as mulheres e o seu propo-
sito de manter uma familia extensa ao Jr-Ives de
fragmenta-la em unidade nucleares".

Mas mesmo dentro dessa categoria de
harem domOstico havia diferencas: o harem da
cidade e o harem do campo. No harem da ova
Yamina, a ova materna de Fatima, tudo era
diferente. Ela morava numa linda fazenda corn
animals, campos floridos, a cern quilametros de
Fez. As fronteiras nao eram too definidas porque
nao havia portaes fechados. No entanto, a
fazenda ficava totalmente isolada, de modo
que net() se tinha mesmo do que ter medo. As
mulheres podiam correr soltas, andar a cavalo,
tomar banho de rio, sem o perigo de serem vistas
pelos homens. E se por acaso algum emprega-
do da fazenda encontrasse corn alguma dos
mulheres, ele tinha que abaixar a cabeca e
seguir o seu caminho.

Mas, o que era exatamente urn harem?, a
pequena Fatima se perguntava... Se sua aye)
podia pescar, andar 'lyre pelos campos e sua
mde nao podia sequer par os pOs fora do porta°.
A menina descobriu que, para as mulheres,
harem era uma palavra que gerava discussaes
acirradas. Para umas era uma coisa boa, por-
que preservava as tradicaes. Para outras urn
atraso, porque escravizava as mulheres. As tradi-
cionais achavam que se as mulheres fossem as
ruas, os homens parariam de trabalhar e lam
querer se divertir. A sociedade nao avancaria e
nenhum trabalho seria feito. As progressistas
citavam os franceses: "Eles nao aprisionam suas
mulheres por tram de muros. Eles deixam que
circulem livres pelo mercado local, todos se
divertem, e nem por isso o trabalho deixa de ser
feito. Na verdade, o trabalho rende tanto que
Ihes permite equipar exOrcitos poderosos e vir
para ca atirar na gente". Mas as tradicionais
respondiam que os tempos eram dificeis, que o
pais estava ocupado e a cultura arabe
ameacada. 0 harem era o que sobrava para
preservar a tradicao. Diante do que rapidamen-
te as outras respondiam: "A tradicao ou a felici-
dade, o que é mais importante?" A discussao
prosseguia ate nao ter fim. Mesmo assim, elas
conviviam entre si; sonhando, brigando, e se
ocupanda dos afazeres domOsticos.

Mas o que era a felicidad6 para estas
mulheres que viviam trancafiadas? A felicidade
era a capacidade de sonhar. E sonhar era esca-



par do real. Fazer desaparecer as fronteiras. Para
isso elas faziam teatro, contavam histOrias, dan-
cavam, ouviam radio, faziam magia, estud a-
vam astrologia, ficavam olhando o cOu do terra-
go, meditavam, inventavam toda sorte de col-
sas para fazer. Atravês de atividadesdidriascomo
cozinhar, costurar, prepararseus prOprios produ-
tos de beleza, as mulheres drabes exerciam o
seu poder e revelavam atravês dele a,sua enor-
me riqueza. As mulheres eram poderosas. Elas
sabiam disso. Por isso, oshomens as temiam. Eles
temiam ceder ao poder do seu encanto e beleza.

Apesar de poderosas dentro de casa, a
malaria das mulheres no Marrocos era analfabe-
ta. A segregacdo levou-as a ignorancia e a falta
de instrucao. Mas isto comecou a mudar com o
movimento nacionalista. Eles estavam lutando
contra os franceses e espanhOis e prometiam
criar um novo Marrocos com iguald ad e para
todos. Isso acabou acontecendo em 1956 gum-
do o pals tornou-se uma monarquia indepen-
dente. Quando aconteceu, a menina Mernissi jd
era uma moca de dezesseis anos. Sua infancia

tinha ficado para trds e com ela a sua histOria.
Fatima Mernissi se tornou uma das mais

ardentes defensoras dos direitos da mulher mu-
culmana. E considerada hoje a mais interessan-
te intelectual drabe publicada nas linguas euro-
pèlas. Feminista esociOloga, vem travando uma
luta para divulgar outras autoras mulheres, ain-
da desconhecidas da grande maloria do pUbli-
co europeu. Ao contrdrio de suas avOs e de sua
mae, ela se tornou uma mulher livre e respeitada
no mundotodo. Hoje ela vive no Marrocos, onde
leciona na Universidade Mohammed V, depois
de um periodo na Franca e nos Estados Unidos,
onde completou seus escudos. Sua obra mais
conhecid a, The Veil and the Male Elite, foi proi-
bida em vdrios poises do mundo drabe. Ao
descrever o final tragico da vida da princesa
Asmahan do Libano, ela parecia saber o que
esperar: "A mulher drabe nao pode buscar o
prazer sensual, o divertimento frivolo, a felicida-
de, e depois nao sofrer nada".

DULCE QUENTAL ■

Trocadilho infame

Estupro: crime ou "cortesia" -
abordagem sociojuridica de
gènero.
PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana Lucia
P. e PANDJIARJIAN, Valória.

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
Coleado perspectivas juriclicas da mulher,
1998, 288 p.

0 livro Estupro: crime ou "cortesia - desta-
ca-se nao apenas pelo ineditismo da tema, mas
sobretudo pelo enfoque adotado por suas auto-
ras. Silvia Pimentel, Ana Lucia P. Schritzmeyer e
Valeria Pandjiarjian reOnem as qualidades de
brilhantes professoras em Direito, ousadas pes-
quisadorase comprometidasmilitantesdo movi-
mento feminista. Assumem desde o inicio da
obra a perspectiva pela qual desenvolverdo a
andlise critica de decisOesjudiciais em casos de
estupro - trata-se da perspectiva sOciojuridica
de gènero. A cada pdgina do livro vislumbra-se

esta relacdo franca entre as autoras, enquanto
sujeitos do conhecimento, e o objeto a ser
pesquisado. A franqueza da relagdo criadoras/
criatura, por si so, propicia a excelôncia do obra.

A investigacao, como reconhecem as
autoras no inicio do obra, foi suscitada quando
um aluno, perplexo, encaminhou a professora
Silvia Pimentel uma decisao judicial acerca do
crime de estupro, que mencionava parecer do
Ministêrio PUblico entendendo que no caso o
r6u, Fernando Cortez, acusado da pratica de
estupro, nada mais fez a vitima que uma "corte-
sia". De acordo com a manifestacao do Ministè-
rio PUblico: "Serd justo, entdo, o rêu Fernando
Cortez, primário, trabalhador, sofrer pena enor-
me e ter a vida estragada por cause de um fato
sem conseqUências, oriundo de uma falsa vir-
gem? Afinal de contas, esta vitima, amorosa
com outros rapazes, vai continuer a se-lo. Com
Cortez, assediou-o ate se entregar (fls.) e o que,
em retribuicao Ihe fez Cortez, uma cortesia."
Estarrecedora, esta argumentacdo judicial con-
sagra uma interpretagdo discriminalbria com
relacao a mulher, que tem seu comportamento
vigiado e controlado sob uma avallacao moral



e de vitima transforma-se em n§, quando o estu-
pro, de gravissima viola-Ida contra a mulher, passa
a ser concebido como uma lusta retribuicdo".

0 sentimento de Indignacdo em face des-
ta argumentacdo levou as autoras ao desafio
de investigar as respostasjurisdicionais em casos
de estupro, considerando as cinco regiOes do
Brasil. Serla o aludido parecer do caso Fernando
Cortez uma manifestacao isolada ou reproduzi-
ria uma tendOncia jurisprudencial pautada pe-
los mesmosvalores discriminatOrlosepelaviolOn-
cla simbOlica do discurso em relacdo a mulher?

Dal a elaboracOo do livro que ora se apre-
senta, que revela a Iiicida andlise de falas dos
operadores do Direito em casos de estupro, a
partir de uma perspectiva critica de gènero, que
objetiva ressaltar estereOtipos discriminatOrios.
As autoras anallsam, com cuidadoso rigor
metodolOgico, o momento de aplicacdo e
efetivacdo do Mello, a partir das dimensäes
fOtica, normativa e sobretudo valorativa. Este
exercicio é desenvolvido sob a crenca de que
homens e mulheres, enquanto sujeitos de direi-
tos, sdo titulares da mesma dignidade funda-
mental e, por isso, a discriminacdo que alcanca
preferencialmente as mulheres constitui uma
grave violacdo aos direitos humanos.

Em urn primeiro momento, as autoras te-
cem as reflexOes e o marco teOrico do trabalho,
enfatizando ser o estupro uma violència sexual
de gênero. G6nero "tornado como urn conjun-
to de papóls que sdo conferidos a mulher como
obrigatOriose dos quaffs ela ndo pode afastar-se,
sob pena de perder as condicionantes que
justificam o respeito que a sociedade lhe deve
dedicar" (p. 23 do livro). Neste sentido, obser-
vam as autoras, o respeito a mulher estO condi-
cionado mais a adequact10 a uma moldura
moral de comportamentos socials, que propria-
mente a sua condicdo de sujeito de direitos.
Gênero, assim, remete a uma relacelo social, na
qual homens e mulheres tern papêls socials pre-
viamente demarcados. Ao referente de gènero,
as autoras adicionam as varidveis raca/etnia e
classe social que, no entender de Heleieth Saffioti,
compOem os très pilares fundantes da socieda-
de, condicionantes da percepcdo do mundo e
do pensamento.

E a partir deste marco teOrico que as auto-
ras, ao longo da pesquisa sOciojuridica centrada
em processos judiciais de estupro, buscardo
compreender o fen6meno da violôncia sexual
do estupro, tornando explicitas as prOticas
discriminatOrias e estereotipadas incorporadas
pelos operadores do Direito quanto as questOes
de genera.

Antes de enfocarem os doze casos cha-
mados "referenciais", as autoras apresentam,
corn admiravel rigor metodolOgico, urn panora-
ma de cinqUenta casos judicials pesquisados,
nas cinco regiOes do pals, nos 6Itimos dez anos.
Este panorama revela o perfil dos acusados,
absolvidosecondenadospor estupro, o perfil das
vitimas, o relaclonamento entre indiciado e viti-
ma e aspectos do processo judicial edasdecisOes.

Tendo em vista o universo panorOmico dos
casos pesquisados, é que as autoras apresen-
tam, em seqUência, o relate e a andlise de doze
casos selecionados, por entenderem "referen-
ciaisde conteirdossignificativos que, na maioria
das vezes, ressaltam a violOncia sexual do estu-
pro enquanto violência de genera, inserida em
urn contexto social dispar, repleto de estereOti-
pas e discriminacOes" (p. 87). A pesquisa inova,
deste mode, ao combinar as aprofundadas
andlisesqualltativas ao tratamentoquantitativo
da matèria.

A partir de uma abordagem sOciojuridica
de genera, o estudo propOe-se a examinar as
falas dos atores juriclicos, coma tambórn o pr6-
prio padrdo da violencia do estupro. Assim, a
obra tece uma anOlise critica acerca das atua-
goes dos atores juridicos, avaliando ainda de
que forma se opera o estupro, enquanto violèn-
cia sexual de genera, com Einfase no estudo do
perfil da vitima e do agressor.

Advertem as autoras que o estupro é urn
crime peculiar, em que a vitima, da condicdo
de vitima, passa a ser acusada e considerada
culpada da violOncia praticada contra ela. 0
estupro passa a ser urn crime em que a vitima
tern que provar que nelo é culpada e que nal°
concorreu para a prOtica do delito. Prevalece o
julgamento moral em detrimento de urn exame
mais racional e objetivo dos fatos. Oportuna
aqui é a estarrecedora lembranca da manifes-
tacdo judicial que converteu o estupro de crime
em cortesia.

A competente analise desenvolvida pelas
autoras permite apontar a urn quadro conclusi-
vo inquietante esuscitador de acOes e refiexc5es.
Ndo obstante o processo de democratizacdo
deflagrado no pals em 1985, a pesquisa de-
monstra que o PoderJudicidrio, muitasvezes, ye-
secomo instOncia reprodutora de estereOtipos,
discriminacOes e preconceitos de genera.

A discriminacdo é, em si, uma forma de
violôncia e, por sua vez, a violência e, em si,
tambèrn uma forma de discriminacdo. 0 pa-
drOo discriminatOrio impOe a violacdo a direitos
humanos fundamentals, ao obstar o pleno exer-
cicio destes direitos.



Ha que se reiterar que os direitos humanos
das mulheres e das meninas sao inaliendvels e
constituem parte integrante e indivisivel dos di-
reitos humanos universals, como consagrou a
Declaracdo de Direitos Humanos de Viena de
1993. HO que se acrescentar ainda que a violôn-
cia contra meninas e mulheres, tanto na esfera
pablica, como na esfera privada, constitui viola-
cdo aos direitos humanos.

Neste sentido, o Poder Judiciario deveria
ser, por excelência, o locus privilegiado de
efetivagdo de direitos, quando de sua violacao.
0 acesso a justica, como direito universal, traz a
expectativa de que direitosameacados ou afron-
tados sejam, finalmente, restaurados e resguar-
dados mediante a prestacdo jurisdicional. No
entanto, a pesquisa revela que, por muitas ve-
zes, a resposta jurisdicional transforma-se em
uma segunda violência de que é vitima a mu-
lher, na medida em que reproduz urn padrao
discriminatório quanto as questOes de genera
Na avaliacao das autoras, os estereatipos, pre-
conceitos e discriminacOes de genero estao
profundamente inculcados nas(in)consciencias
dos indivicluos, sendo, portanto, absorvidostam-

bem pelos operadores do Direito e refletidos em
sua praxis juriclica. Note-se inclusive que as prO-
prias vitimas a seus defensores, por vezes, refor-
gam inconscientemente as estereotiplas, repro-
duzindo modelos tradicionais patriarcais.

Dal a maior contrbuicdo deste belo escu-
do: romper corn o silênclo a exigir agOes
transformadoras no que tange a efetivacdo de
direitos fundamentals, sob a perspectiva de
gènero. 0 livro aponta a necessidade de incor-
poragdo de novos valores pelos operadores do
Direito, capazes de assegurar uma pratIca
democratizante e real izadora de justica, na qual
osdireitos humanos possam concretizar-se, como
a plataforma emancipatOria contemporanea.

Ao refletir corn excelencia o pensamento
juridico critic°, ern sua vertente feminista, esta
obra simboliza urn especial convite - o convite
para recriar, reimaginar e reinventar, sob o
enfoque de gênero, as praticas sociais e
institucionais, sob a inspiracdo do paradlgma da
prevarencia dos direitos humanos.

FLAVIAPIOVESAN ■

A masculinidade em foco

Masculino, Feminino, Plural:g6-
nero na interdisciplinaridade.
PEDRO, Joana Maria e GROSSI, Miriam Pil-
lar (orgs.).

FlorianOpolis: Editora Mulheres, 1998.

Fruto do encontro Fazendo Gênero na
UFSC, realizado em main de 1996 no Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal de Santa Catarina, esta coletanea reli-
ne artigos que expressam o atual debate
interdisciplinar dos estudos de genero e seus
diferentes recortes tem aticos e tearicos. Travan-
do urn instigante dialog° ester° a antropologia,
a historia, o direito, a psicologia social e psicana-
lise, entre outros. Frente a diversidade de aportes
teOricos - embora a presenca de alguns "classi-
cos" seja recorrente entre os vOrios artigos, tais
como Michel Foucault, Nobert Elias, Sigmund

Freud, Joan Scott - ha urn ponto de convergen-
cia que merece destaque: a devida atencdo
dimensdo relacional das relacties de genero.
Ate hO pouco tempo muitas coletaneas,
autodenominadas coma de estudos de genera,
limitavam-se na verdade a pesquisas sobre mu-
lheres, sobre a condicdo feminina, deixando
escapar de suas andises outras dimensties das
relacOes inter e intro genero.

A organizacdo dos textos, mesmo que ndo
explicitamente, segue dois eixos. 0 primeiro ex-
pOe o debate tearico que permeia o campo de
estudos das relacaes de genera corn enfase
nas discussOes sobre os alcances e as limitacOes
das teorias estruturalista e pOs-estruturalista; o
segundo apresenta reflexaes a partir de dodos
empiricos, ou riao, norteados basicamente por
très: masculinidade, sexualidade e violôncia.

As reflexOes epistemolOgicas ficaram a
cargo de Margareth Rago, Maria Luiza Heilborn
e Claudia Lima Costa. A primeira, historiadora,
explora os efeitos de uma epistemologia feminis-
ta na historlografia. Chama atencão para o



papel critic° e transformador do feminismo no
modo de produedo do conhecimento cientifi-
co. A critica feminista tern como principal alvo 0
carater particularista, ideologico, racista e sexis-
ta da ciéncia que se utilize de categorias que
excluem as difereneas. Aqui essa vertente do
feminismo se aproximaria de alguns "filOsofos
des difereneas" (Foucault, Deleuze, Lyotard e
Derrida), ao denunciar o processo artificial de
construed° de muitas categorias analiticas e ao
combater a 'dela de que o discurso seja mero
reflexo de uma base material des relaeaes soci-
ais de produedo. Partindo do pressuposto de
que o discurso se apropria da realidade e the
fornece rratiplos significados, Joan Scott, histo-
riadora feminista citada pela autora, enfatiza
ern sua interpretacdo da histaria a importancia
do discurso na constituicao de uma questa()
sOcio-econarnica. Para Scott, "a diferenea sexu-
al inscrita nas praticas e nos fatos a sempre
construfda pelos discursos que as fundam e as
legitimam, e ndo como urn reflexo des relaedes
econamicas". Rago envereda por urn campo
minado, que tern instigado discussaes entre as
feministas de diferentes areas do conhecimento
sobre as influOncias "pas-modernas" nos escudos
de genera Mais instigante, contudo, sac) suas
reflexaes sobre o papel de uma epistemologia
feminista pensada "como uma forma especifi-
ca de produeao do conhecimento que traz a
marca especifica feminine, tendencialmente
libertaria, emancipadora".

Rago acredita na subversdo feminine. Ao
ocuparem espaeos pOblicos e de saber as mu-
lheres transformariam "inevitavelmente" esses
campos. A historiografia nä° é mais a mesma
apOs a influência feminista, havendo mesmo
uma explosao de temas "femininos". Segundo a
autora, seriam marcas de uma abordagem fe-
minista a incorporacdo da subjetividade na
analise cientifica e o questionamento da divisdo
corpo/mente, sentimento/razao. Sem clOvida, a
histaria de homens e de mulheres net° pode ser
escrita sem considerar todas as dimensaes de
sua realidade social, e ndo se pode negar o
papel do feminismo no resgate da dimensdo
simbalica e subjetiva na interpretacdo histarica.
Contudo, 6 preciso atenedo para nao cairmos
numa possivel essencializaedo do poder emanci-
pador do feminismo.

Maria Luiza Heilborn, por sua vez, reage
contra uma apologia ao pas-modernismo e ao
pas-estruturalismo, muito ern yoga entre alguns
estudiosos des relacaes de gènero, ern especial
entre aqueles que abusam do método da
desconstruedo. Heilborn demonstra preocupa-

ea° ern relacdo as explicacOes generalistas e a
idèla de que as teorias ndo oferecem uma
explicacdo substantive do real, permitindo di-
versos olhares possiveis a partir dos quaffs pode-
mos observe-lo. Para a autora, o estruturalismo
continua oferecendo subsidlosque contribuem,
por exemplo, para explicar a generalidade da
assimetria intrinseca as relacOes de Onero. Para
Canto, busca embasamento "nos contribuiedes
de uma dada tradigdo francesa", a Escola Soci-
olagica, a parti r de Durkheim, passando por Levi-
Strauss e Louis Dumont. Deste Ultimo, sorve os
argumentos pare embasar sua defesa do estru-
turalismo, principalmente, para explicar a uni-
versalidade da hierarquia como ordenamento
do mundo social. 0 jogo relacional que envolve
a construed° des categorias de gènero, o mas-
culino e o feminino, estaria relacionado a urn
piano estrutural, no qual o mascullno exprime-se
por meio de nexos simbOlicos referentes a mar-
caedo/descontinuidade/diferenciacdo/deslo-
camento: o feminino, por oposiedo, teria por
base atributos como ndo-marcacdo/continui-
dade/indiferenciaedo/permanéncia. Os princi-
pios de ordenacao (hierarquica) do mundo
manteriam essa caracteristica bidimensional,
comportando simultaneamente identidade e
contrad icdo. A expressOo dos propriedades dis-
tintivas dos gêneros estaria relacionada ao eixo
marcado e ndo marcado- propriedades simb6-
Haas particulares que constituem o masculino e
o feminino e a retied° hierarquica entre eles.

Reforcando o carater pluralista da coletd-
nea, que abre espaco para diferentesvertentes
tearicas e disciplinares, e estabelecendo urn
certo contraponto as reflex -Oes de Heilborn,
esta o artigo de Claudia Lima Costa. No artigo
busca o dialog° possivel entre o feminismo e o
pas-estruturalismo, sinalizando discordancias e
afinidades.

As teorias pOs-estruturalistas contestam a
tradier5o logocentrica ocidental e postulam que
o sujeito 6 construldo por sistemas de significa-
dos e representaeaes culturais marcados por
relacaes de poder. A autora observa que, em-
bora o feminismo mantenha urn articulado dia-
logo corn essas teorias, ha urn movimento con-
trario. Entre aqueles que vôem como incompa-
tiveis qualquer projeto entre o feminismo e o pOs-
estruturalismo cite Seyla Benhabib. Para esta
teOrica, "a dispersdo pOs-estruturalista do Sujei-
to, da HistOria e da Filosofia ern jogos de lingua-
gem traz consigo o repOdio a subjetividade, cos
ideals de autonomic, de refiexividade e de res-
ponsabilidade - todos requisites para qualquer
projeto de emancipacdo." (p. 61/62) A questdo



central da critica feminista ao pOs-modernismo/
pOs-estruturalismo estaria em rejeitar a frogmen-
toga° do sujeito e a destruicao da experiêncla
como categoria analitica. Para Costa essa ca-
tegoria merece ser repensada dentro dos
parametros lingCristicos e discursivos de maneira
a desvelar seu carater IdeolOgico. Acredita que
a Onfase nas relacOes materials, socials e histOri-
cas contida na definicao de Teresa de Lauretis
para o termo experiOncia, fugiria de uma nocdo
reificada, bem como de seu esvaziamento tex-
tual pelo pOs-estruturalismo. Costa argumenta
que ao considerar a experiOncia, recusandosua
reificactio, pode-se abrir espaco para um major
entendimento sobre coma a diferenca 6
construlda e sentida, permitindo o desenvolvi-
mento, inclusive, de uma atitude de interesse e
preocupacao em relacao as diferentes experi-
Oncias vivenciadas por outros sujeitos.

0 texto de Costa tanto como ode Heilborn
trazem em suas poucas paginas um debate
complexo, atual e necessario entre osestudiosos
do genera. Os textos refletem ndo somente as
diferencas epistemolOgicas de duas areas disci-
plinares distintas (Antropologia e Literatura), mas
diferentes formas de olhar a realidade social e
de compreendO-la.

0 segundo eixo da coletanea apresenta,
em sua maioria, discuss6es em torno de resulta-
dos de pesquisas. Um tema em especial inspira
a maioria dos artigos deste bloco: a masculinida-
de. Antes, porOm, menciono outros dais artigos,
corn assuntos especificos.

0 artigo de Silvia Emilia EspOsito busca na
Psicanalise uma outra forma de apreender a
diferenca sexual, e conseqUentemente de com-
preender a sexualidade humana, que ntio ague-
la a partir da diferenca anatOmica; ja Tereza V.
Almeida nos remete a historicidade da prOpria
hist6ria da literatura para mostrar os vazios histO-
ricos, a ausOncia de (auto) representacOes no
feminino, fruto da ausOncia do corpo, neste
caso do corpo feminino. 0 resultado foi a siste-
matica ndo inclusao das mulheres nos canones
literarios. E a partir dessa ausência que Almeida
envereda sua analise de gOnero, tematizando
as intricadas relacOes entre o literario e o social
que construfram a ausencia do corpo feminino.
A meu ver, mais propriamente, a do sujeito
histOrico feminino.

0 crescente interesse pelos homens e pela
masculinidade coma objeto de estudo se apre-
senta coma decorrOncia do processo de ama-
durecimento dos estudos de genera. At6 ha
pouco tempo era preciso recorrer exclusiva-
mente 0 literatura anglo-saxOhica ou america-

na se quisôssemos urn aprofundamento do tema
da masculinidade. Contudo, para algunso foco
nos homens, neste momenta, traz o risco de
enfraquecer ainda mais as demandas feminis-
tas frente 0 disputa pelos financiamentos para
as pesquisas e projetos de intervencdo. Para
outros, as atuais discussOes tendem a dissimular
as relacOes de poder e hierarquias que envoi-
vem as relacOes de genera. Os artigos desta
coletanea permitem avancar nesse debate e
contribuem para preencher uma aparente la-
cuna na bibliografia de genera.

No Brasil, Sócrates Nolasco, que em 1985
realizou urn SimpOsio do Homem, vinha sendo
uma das principals referênclas nas pesquisas
sobre masculinidade. A partir daquele evento
disseminou-se a idala de que os homens esta-
vam em crise. Maria Regina Azevedo LisbOa
procura entender o significado da crise destes
homens que ate entdo vinham carregando a
"coroa". Ela faz uma leitura critica de alguns
autores, cujos argumentos ao tentar "diluir as
fronteiras entre o masculino e o feminino, ten-
dem a difundir a idOia de que deve ocorrer urn
processo de feminizacdo dos gOneros". LisbOa
acredita que a crise masculina 6 resultado da
maneira coma vem sendo construida a subje-
tividade masculina frente as exigênclas de
mudancas colocadas a partir de urn referen-
cial feminino.

Urn tema recorrente entre aqueles que
pesquisam as masculinidades 6 o da homosse-
xualidade. Aqui o assunto 6 abordado par Dennis
Werner. Ele sugere que uma teoria evolutiva,
baseada em pesquisas biolOgicas, psicolOgicas
e etolOgicas, pode ajudar a explicar alguns
aspectos da variacao cultural da homossexua-
lidade. Sua proposta de explicacao evolucionista
da homossexualidade parte de duos questOes:
a primeira se refere a adaptacao biolOgica
frente as pressOes da selecdo natural e a segun-
da diz respeito a estrutura, a genese do
homossexualismo. 0 argumentoheterozigatico,
que sugere que a homossexualidade decorre
de genes para submissao, parece ser aquele
que mais seduz o autor. Se quisessemos compre-
ender a evolucOo do homossexualidade, terra-
mos antes que compreender a evolucao da
submissao. Aqui Werner descreve uma serie de
comportamentos de nossos cognatas, ou seja,
de macacos, corn o objetivo de buscar elemen-
tos comparatives com o comportamento sexual
humano. Ele acredita que "6 possivel reconhe-
cer muitas semelhancas na mecanica de en-
contros Sexuals, no seu conteUdo emocional,
nas situacOes socials as quais sdo associados



etc." A partir do que seria possivel apreender os
tipos de transformaeOes estruturais necessarias
para a evolucao de uma especie para outra.
Basicamente, o comportamento homossexual
nos primatas teria urn papel pacificador e de
subordinaedo. Essa caracteristica de certa ma-
neira perpassaria a evolucao da homossexuali-
dade humana, que teria se originado "ern fun-
coo da importancia cada vez major da coope-
raga° masculina, comecando corn o reconhe-
cimento de territOrios, passando pelas hierarqui-
as de dominancia, e terminando corn aliancas
e afeto". (p. 116) Os argumentos que Werner
apresenta causam urn certo desconforto, pro-
vavelmente devido a resistencia que muitostêm
ern relacao as explicaedes evolucionistas e bio-
lOgicas, ern especial, quando se referem a corn-
portamentos sociais. Intrigante, porOm, O a idóia
de que a submissao e uma certa subordinagdo
estariam garantindo a sobrevivencia e adapta-
ea° dos homossexuais ao longo da histOria.

Urn ambiente marcado por valores
machistas- o sertdo nordestino -, num mom ento
histOrico especifico - o cangaco de Lampido -,
serviu de fonte empirica para que Ana Claudia
D. R. Marques investigasse a questao da honra.
Num primeiro momento, a defesa da honra
sertaneja se evidencia como legitimadora da
violência, mas seu significado se estende para
alert) e define principlos de virilidade, fidelidade
e justica. Esses valores sao assimilados e passam
a definir a honra cangaceira, muitas vezes leva-
da ao extremo, justificando, por exemplo, os
casos de vinganca. A autora descreve n (DO so a
participacao dos homens no cangaco, mas
tambern das mulheres e seu papel na morali-
zacao dos costumes do bando. A honra femini-
na estava ern preservar a virtude, traduzida na
fidelidade ao companheiro, na posicao de " mu-
lher casada" e defensora da familia. Para can-
gaceiros e cangaceiras a defesa da honra pa-
rece ser o escudo necessario para a preserva-
cao de sua imagem e aceitacdo social.

0 artigo de Maria Bernardete R. Flores
discute as hierarquias de poder entre homens e
mulheres na configuraedo populacional numa
ilha de Santa Catarina ern meados do sêculo
dezoito. Flores relata a chegada de casais aco-
rianos ao sul do pals. lnteressante 6 a descried°
sobre as condicaes absurdas ern que as mu-
lheres realizaram essas viagens: trancadas ern
pequenos compartimentos nos pordes dos na-
vios. 0 objetivo era mante-las fora do alcance
de estranhos, preservando assim a honra femini-
ne, que por sua vez era a garantia da honra
masculina. Valores como esses nortearam a

organizaedo familiar, corn estrita divisdo do tra-
balho, segundo o sexo. Porem, como os homens
eram também responsaveis pela atividade
pesqueira e pela defesa da ilha, sendo muitas
vezes recrutados para atividades militares, as
mulheres passaram a assumir muitas dos ativi-
dades que iriam garantir a subsistencia da fami-
lia. Abria-se, assim, a possibilidade de contato
corn outros espacos, alem do domestic°,
redefinindo a postura daquelas mulheres frente
ao mundo. Ndo significando, contudo, uma
alteracao nas relacOes de poder, pois a autori-
dade reconhecida era ainda a masculina. A
questao do honra volta a ser discutida tambern
neste artigo, fornecendo interessantes pistas para
se pensar a construed° social das identidades
masculinas.

A constituicao da identidade masculina,
na atualidade, é o assunto de Maria Juracy T.
Siqueira. Suas reflexaes sao desenvolvidas a par-
tir dos resultados de uma pesquisa-acdo desen-
volvida junto a uma escola publica da rede
estadual de FlorianOpolis. Nasvisitasdomiciliares
realizadas as famnias das criancas de duos tur-
mas de prO-escola, Siqueira identificou seis fami-
lias cujo homens estavam desempregados e se
ocupavam dos afazeres domesticos, enquanto
suns mulheres estavam trabalhando. Tratava-se
de famnias de urn bairro popular, todos corn
filhos menores. A autora procurou compreender
quaffs as motivacdes - ja que a crise econ6mica
e o desemprego nao se revelaram como justifi-
cativas satisfatOrias - que teriam levado esses
homens a inverter uma tradicional divisdo sexual
do trabalho. Detem-se, contudo, no caso espe-
cifico de urn homem que teria se identificado
como "dono-de-casa". Entretanto, mesmo as-
sumindo-se como dono-de-casa seu discurso
corn relacao ao lugar do homem na familia, na
sociedade, seus significadossobre masculinida-
de n<fio sao expressivamente diferentes das con-
cepeOes de outros homens, tao ou mais
participativos. Fica a curiosidade quanto a ou-
tros distincOes possiveis ern relacao aos outros
homens da pesquisa.

Esporte e masculinidade se abrem como
urn campo fertil para os estudos de género. 0
artigo de Carmem Silvia Rial explora particular-
mente o rügbi e o Judd. A escolha do primelro se
justifica por seu carater violento, disseminado
entre as classes medics e alto, e o judd por se
tratar de urn esporte de luta e ter sido praticado,
por muito tempo, apenas por homens, de quern
se exigia uma disciplina rigida. Rial recorreu ao
esporte como urn dos espacos de construed°
da masculinidade. Enfatiza que coda esporte



pode oferecer urn modo prOprio de codifica-
cdo e urn ethos especffico, ou seja, vOrlos signi-
ficados de masculinidade podem ser elabo-
rados. Tambern neste artigo a questa° da honra
6 abordada e, finalizando seu texto, a autora
tece algumas consideracOes sobre a participa-
cdo das mulheres ern esportes definidos como
masculinos.

Saindo do tema da masculinidade vamos
para a seara do direito e da violência. Jeanine
N. Philippi, por exemplo, trata da questa() de
género a partir de uma abordagem da catego-
ria de sujeito do direito. Ela desnuda a neutrali-
dade dos processos juridicos e nos mostra que a
acdo classificatOria da lei reproduz formas de
discriminacdo. Como ela diz, o direito sutilmente
integra e marginaliza seus sujeitos. Essa
margilizacdo é legitimada por "verdades cienti-
ficas" que criam teorias incorporadas pelo direi-
to. Para exemplificar suas observacOes, a autora
cita os preconceitos em relacdo a sexualidade,
particularmente, aos comportamentos homos-
sexuais. Por serem homossexuais, individuos (so-
mos todos iguais perante a lei, por principlo)sdo
impedidos de casar ou transmitir bens para seus
parceiros. Philippi vai buscar na Psicanálise sub-
sidios para compreender "a irracionalidade e a
viorencia dos preconceitos em relacdo a sexua-
lidade humana" . Se o homem a um ser desejante,
cujo corpo pulsional 6 atravessado pela ordem
simbOlica, "como rotular os sujeitos em funcdo
de suas opcOes sexuais se a condicão humana
distingue-se, sobretudo, pela marca da diferen-
ca, impossivel de ser abarcada por padrOes de
normalizacdo das condutas?" (p. 160) Essa é a
indignac ido que norteia o artigo de Philippi.

Ainda no ambito do direito, Joana Maria
Pedro discute sobre a criminalizacdo progressiva
de prarticas abortivas e de infanticidio no inicio
do sóculo, na cidade de FlorianOpolls. A histOria
da criminalizacdo de praticas costumeiras po-
dem, na opinido da autora, contribuir para
desnaturalizar questOes e desconstruir estereOti-
pos que cristalizam as hierarquias presentes nas
relacOes de genera. A prdtica de aborto e
infanticidio teria passado a ser combatida a
partir da decada de 20 por meio de no-tick:is de
jornais, que veiculavam os processos judiciais
sobre aborto e casos de infanticidio. Próticas
antes autOnomas de gestdo do corpo feminino

passaram a sofrer controle pUblico. 0 discurso
produzido pelos processos judicidrios alimenta-
ram a midia e a opinido pablica, reverberando
ate hoje nos valores que restringem o direito
individual das mulheres decidirem sobre o seu
pr6prio corpo.

0 Ultimo artigo da coletanea, escrito por
Miriam Grossi, trata da violència domestica. A
principal questa° que norteia suas reflexOes é a
de compreender porque as mulheresvftimas de
violencia conjugal permanecem corn seus corn-
panheiros violentos. 0 artigo foi dividido em trés
partes. Primeiro, Grossi define o conceito de
violência contra a mulher: depois, recupera al-
gumas narrativas de mulheres vitimas de violön-
cia e, por fim, apresenta algumas contribuicOes
teOricas para o debate. A autora privilegia a
categoria violencia domOstica, propondo-se a
problematizar apenas as violencias nas quais as
mulheres sem envolvidas no Ombito do privado.
0 locus de investigacOo é a conjugalidade,
entendida como "projeto afetivo/emocional de
duas pessoas, ndo necessariamente vivendo
sob o mesmo teto, nem tendo filhos." Essa esco-
lha permite a Grossi ampliar a problernOtica da
violencia e incorporar o homem como uma
possivel vitima, estendendo o seu universe de
investigacdo tambem para a violência nas rela-
cOes homoerOticas. A autora refuta, desta ma-
neira, urn paradigma muito disseminado entre
osestudiosos da violencia, que atribui uma natu-
ral fragilidade e subordinacdo das mulheres aos
homens e que caracteriza a violencia como
sendo intrinseca ao gênero masculine, mesmo
quando exercida por mulheres. Grossi preferese
aproximar de outro paradigma, no qual a violèn-
cla so pode ser entendida como uma relacäo
afetivo/conjugal, construida a partir da comuni-
cacao de cada casal e a partir de urn contexto
cultural especffico.

Masculino, Feminino, Plural, organizado por
Joana Maria Pedro e Miriam P. Grassi, e o resulta-
do do trabalho de um grupo ativo, que vem
reforcar a importeincia dos NUcleos de Pesquisa
para a consolidacdo dos estudos de genera e
para o avanco nas discussOes sobre os resulta-
dos de nossas pesquisas.

SANDRA G. UNBEHAUM ■



Os olhares de g6nero no plural

Horizontes Plurals. Novos estu-
dos de gènero no Brasil.
BRUSCHINI, Cristina e HOLLANDA, Helc:Asa
Buarque de (orgs.).

São Paulo: FCC/Ed. 34, 1998.

0 seculo XXvai chegando aoseu fim e nao
se pode deixar de reconhecer a tamanha im-
portancia que as mulheres nele tiveram, sobre-
tudo a partir dos anon sessenta. Nas primeiras
decadas, as mulheres eram ainda desconheci-
das e desconsideradas como individuos e exis-
tOncia social. Em meados do sOculo, comecam
a sair detras das frestas, das portas, das sombras.
Ganham visibilidade eja nao passam mais desa-
percebidas, por sua foroa, pluralidade, diversi-
dade e sofrimento. De mansinho foram migran-
do dos espacos privados, conquistando e se
instalando nos diversos espacos socials e pUbli-
cos. Influenciaram, dinamizaram e, muitas ve-
zes, foram decisivas na direcao dos caminhos
percorridos ao longo deste sOculo XX.

Esta coletönea, Horizontes Plurals. Novos
estudos de gOnero no Brasil, composta por treze
artigos, foi organizado por Cristina Bruschini e
Heloisa Buarque de Holanda. Apresenta os resul-
tados dos projetos vencedores do VII Concurso
de Dotacaes para a Pesquisa sobre Mulheres e
Relacaes de GOnero, da Fundacao CarlosCha-
gas, apoiado pela Fundacao Ford, que de ma-
neira engenhosa e competente foi coordenado
pela pesquisadora Cristina Bruschini, desde sua
implantacao, em 1988.

Os textos aqui reunidos representam uma
arguta incursao multidisciplinar sobre as diversas
questoes a experiOnclas que povoam os univer-
sosfemininose masculinosnas novassociabilida-
des sacio-culturais do context° urbano contem-
poraneo. Retratam o vigor do pensamento femi-
nista, que consegue inserir-se no ambito das
Ciências Socials e nos espacos acadOmicos.
Recortados pela perspectiva das relac -bes de
gOnero, destacam a presenca feminina tanto
como sujeito de estudo quanto como sujeito
investigador.

As investigacaes percorrem tematicas fun-
damentals e envolventes da sociedade brasilei-

ra que, propostas como questoes prioritdrias e
atuais nas diversas fronteiras disciplinares das
CiOnclasSociaise representativas da pluralidade
regional do pals, foram portadoras de mudan-
oas nas sociabilidades e na cultura, demons-
trando que a diversidade é ben6fica, ao passo
que a uniformidade reduz as nossas energias,
vontades, ambicaes.

Interessante, nesta theca*, o quanto,
apesar das diferencas de caminhos metodo16-
gicos, fontes de dodos, formacao disciplinar das
autoras, pode-se identificar ye:trios eixos recor-
rentes, que transversalizam as investigaoaes e
analises. 0 que mais chama a atenoao, nesta
recorrOncia, 6 um sari° esforoo de refletir e discu-
tir como estao sendo recriadas categorias no
tratamento dos ternaticas estudadas. Doi que
ostrabalhos contribuam para questoes tearicas
e metodolOgicas mais abrangentes.

Os temas percorridos, sem pretenderem
indicar soluoaes, sugerem outras formas ou ma-
nelras de pensar um conjunto de questoes e de
problemas que podem ser agrupados em qua-
fro eixos. 0 primeiro se refere as relacaes e
articulacaes da sexualidade com questoes tais
como a prostituicao juvenil, as praticas de vio-
lência conjugal, as implicaoaes com a Aids, os
novos codigos da vida amorosa como namorar
ou 'ficar'. 0 segundo compreende a dinamica
das formas de redivisao social do trabalho e do
poder, na vida profissional das mulheres e as
rupturas que estas enfrentam no cotidiano,
visibilizadas nos estudos realizados sobre a mu-
Iher juiza; com as mudanoas domOsticas e fami-
liares em relacao aos indios tukanos de Salo
Gabriel da Cachoeira - Amazonas; com as fami-
lias de pequenos produtores de fruticultura, em
regiaes irrigadas do sertao paraibano. 0 terceiro
consegue revisitar as relacaes entre Sociologia e
Psicanalise, sobretudo as categorias de feminill-
dade e masculinidade, fundamentais para se
articular identidade e papel de gOnero, al 6m da
sexualidade da escolha do objeto sexual. Final-
mente, nos do minios da educacao e da
doc6ncia, osquatro Oltimos artigos se localizam.
Neles se destacam as reflexaes existentes sobre
as relacaes de naturalizacao e desnaturalizaoao
da docOncia e mulheres.

Na introduodo ao livro, sues organizadoras
afirmam que "...os artigos reunidos constituem
sinais significativos dos amplos horizontes que se



abrem hoje para os novos estudos de genera.
Sao artigos que expressam este momenta de
reflexao e de producao de conhecimento no
qual, mais do que instituir e consolidar urn carn-
po de estudos, estamos interpelando as frontei-
ras e contribuindo corn novas e substantives
questOes para nossos campos disciplinares de
origem". A coletanea cumpre corn esta pro-
messa. Ern alguns artigos o mergulho parte,
fundamentalmente, do Psicanalise. Ern outros,
do História e tamloêm da Educacao. Outros
estao ancorados na Sociologic e alguns na
Antropologia. Entretanto, a obra demonstra o
quantojd se cumpriu, historicamente, apesar de
ter demand ad o urn enorme esforco, a etapa de
consolidacdo do campo de escudo. 0 gènero ja
se consolidou e contribui, de foto, no atualida-
de, corn questOes fundamentals para os demais
campos de estudos disciplinares especificos. E
contribulu, decisivamente, para o rompimento
de fronteiras, para o exercicio do interdisciplina-
ridade, a semelhanca do violOncia e da sexua-
lidade, temasquetransversalizam osvarios carn-
pos de estudos e too presentes nos textos.

0 texto que inicia o livro, intitulado Prostitui-
can, Trocas e Convites Sexuais na Adolescència
Pobre, de Aparecida Fonseca de Moraes, trata
de identificar o chamado fenômeno do prosti-
tuicao infanto-juvenil feminine. A autora afirma
que estaria sendo construldo urn "arbitrario so-
cial" que relaciona o fenOmeno a uma imagem
homogenea de vitimizacao infantil, ademais de
outros representacOes homogeneizadoras so-
bre os jovens. As instituicOes envolvidas no pro-
blematica e que vèrn acumulando poder sim-
bOlico de conhecimento sobre o terra, tecem
seus discursos seguindo uma linha vitimizadora,
apresentando sempre uma crianca necessita-
da de protecao, utilizando-se des categories de
"exploracao", "abuso" e "violéncia sexual". Es-
tes instituicOes acabam, portanto, "...se renden-
do a l6gica des concepcOes conservadoras dos
grupos dominantes".

A investigacao do autora levou-a a con-
tra por varios elementos bastante significativos a
estes discursos de "expiacao social e de dent:Jr-I-
ola pUblica". Afinal, deparou-se corn uma defa-
sagem entre esters representacOes e as vivênclas
dos grupos envolvidos. Destaca a necessidade
de se diferenciar, por exemplo, redes de explo-
rood° sexual e praticas dispersos ou eventuais
de adolescentes que fazem programers sexuais
sem a imposicao de outrem. Outra diferencia-
cao necessaria diz respeito ao que seriam "con-
vites" e "trocas sexuais". Encontrou estrategias
de resistência, por parte des envolvidas, que

tratam de superar a representacdo do prostitui-
cdo como urn "destino" ou uma "sina".

Tomando o mapa geral dos instituiceies
pesquisadas, Moraes identifica uma lOgica que
termina por afastar a "menina" atendida de seu
livre-arbitrio. Sublinhando-se sue vitimidade, pre-
judica-se sue possibilidade enquanto sujeito. Esta
percepcao nao possibilitaria, por exemplo, a
identificacdo de urn aorta prazer pelas trans-
gress6es, manifestado pelas adolescentes. Des-
taco ainda como estas revertem condicOes de
coacao. Diante de situacOes que poderiam
submetO-los, acionam condutas de defesa e
postures ativas, alóm daquelas situacOes em
que "tiram vantagem" ou "enganam" os ho-
mens facilmente. "De certa forma, elas demons-
traram muito mais habilidade para construir e
desfrutar uma posicdo de sujeitos do que a
condicao economics e os sistemas dominantes
de classificacao e de normatizacao de papOis
sexuais a principlo permitiriam". Daique a auto-
ra destaca o cuidado em se concluir antecipa-
damente pela passividade dasjovens em todas
as experiéncias sexuais, classificadas generica-
mente como -exploradoras".

lnsiste em que esta situacdo, assim como
as acusacOes que sao feitas contra elas, nao
seria percebida como diferenciacdo negative
ou denunciaria uma "identidade deteriorada".
Elas rejeitariam panto o lugar de vitimas quanta
o de prostitutas, ou seja, os sistemas de
estigmatizacao e de acusacao. As visOes sobre
a prostituicao oscilam entre a condenac 'do e a
tolerancia, mss esta foi rejeitada como possibi-
lidade em sues vidas.

Mas o texto nä° consegue convencer o
leitor sobre a rejeicao dos sistemas de
estigmatizacdo e de acusacdo. Afinal, assim
afirma Lena Medeiros de Menezes, no texto
Dancings e Cabarets: trabalho e discipline na
noite carioca (1937-1950) no mesmo livro. No
Brasil "...a prostituicao permaneceu estigmati-
zada par razOes morals e religiosas, considerada
nao-trabalho pelas poderes pUblicos, que se
recusaram sempre a garantir as que viviam ex-
clusivam ente do prostituicdo os direitos estendi-
dos as outros categorias de trabalhadores" . Lena
conclui ainda seu texto, afirmando que "...os
estigmas e as discriminacOes nao se perderam
ao longo do caminho". Estigma contra todas
aquelas que trabalhavam no noite, tendo a
prostituicdo chegado a ser definida, em dicio-
nario, na epoca, como "...arte para o artiste nao
morrer de fame".

De qualquer forma, o panto mais impor-
tante a ser destacado é que, se algumas vezes



as adolescentes introjetam os modelos classi-
ficatOriosexteriorese discriminatOrios, na malaria
dos casos os manipulam e os rejeltam. Assim, a
major contribuicdo do texto talvez diga respelto
a ter dado visibilidade a respostas, representa-
gOes, atuacOes, que sdo estratèglas de defesa
das mulheres frente a processos socials que
tentam inibir ou seqUestrar o seu livre-arbitrio e
sua condicdo de sujeltos. 0 estudo foi particular-
mente privilegiado. Afinal trata-se de "meni-
nas", Identlficadas como vitimas por excelOn-
cia. Outros estudos deverdo melhor destrinchar
como e em que medida elas conseguem rejeitar
ou manipular as qualidades estigmatizantesque
Ihes sdo atribuidas.

A nem vitimidade tambOm aparece no
texto acima citado sobre osdancingse cabarets
do cidade do Rio de Janeiro. 0 estudo trots de
um periodo em que o eixo principal das discus-
s6es girava em tomb do necessidade de uma
estratógia de vigileancia, disciplinamento e con-
trole sobre o mundo marginal das dlversOes. Ou
seja, tempo de definicdo das fronteiras entre as
profiss6es nobres e vis, licitas e n 'do licitas, que
caracterizou a politica trabaihista estadonovista.

0 movimento entre prazer e lazer foi
pesquisado, tendo como objeto de andise so-
bretudo a atuacOo do Delegacia de DiversOes
e Costumes entre os anos de 1937 e 1950. Neste
processo, a autora analisa as complexidades
decorrentes das intimas interrelacOes existentes
entre o mundo das artes e da diverse-1o, passan-
do estasativIdades a serem reconhecidascomo
trabalho, ainda que controlado e discriminado,
e o trabalho do prostituicOo nä° reconhecido
como tal. Relacdo mais complexes ainda, na
medida em que o ir-e-vir e as mediacOes existen-
tes entre os dois mundos (bailarinas, parceiras
exclusivas, prostitutes) eram constantes no coti-
diano das mulheres. Ademais, muitos cabarets
se transformavam, ne periodo, em dancings,
sendo estes considerados estabelecimentos mais
apropriados para a diversOo dos segmentos mais
requintados do Rio de Janeiro.

A autora, identificando as dificuldades
decorrentes do situacdo das mulheres, tais como
o controle policial e os enquadramentos men-
tois do Opoca, localizes a penetractlo do 6Icool
e das drogas em seu cotidiano, "...ainda que
evitemos apresentar uma interpretacdo
simplificada de vitimizacdo, tendo em vista que
a grande malaria das mulheres permaneceu na
atividade por opodo, estabelecendo cumplici-
dade corn a sua prOpria lOgica".

0 artigo Violência Conjugal e o Recurso
Feminino a Policia, de Elaine Reis Branddo, ana-

lisa a trama social da violOncia dornèsfica con-
tra a mulher, atravès do estudo das mulheres
que recorrem a Delegacia Especlalizada de
Atendimento a Mulher - DEAM, para denuncia-
rem a violência conjugal. No entanto, a autora
se detörn, mais precisamente, em compreender
porque as mulheres que denunciam a viorência
acabam retirando as queixas. Ou seja, Elaine
assenta sua reflexdo "na solicitacOo feminina
para interrupcdo dos treimites legais desenca-
deados corn a denUncia policial, abordando a
lOgica cultural que preside a 'suspensc5o" do
queixa policial no 6mbito de uma DEAM do
estado do Rio de Janeiro". Em outras palavras, a
prOtica dasuspensào da queixa policial envolve
urn processo interacional construido na esfera
institucional entre a lOgica do 'vitima" e a do
policial. Estas lOgicas sdo diferentes e, por sua
vez, refletem-se no relagdo entre a ‘vitima" e o
acusado. Portanto, a andise desenvolvida do
fenOmeno do suspenstio da queixa policial, foi
abordada em duas dimensOes: a do contexto
institucional que a engendra, na qual a autora
focaliza o tipo e a natureza do atendimento
policial dodo as 'vitimas", e o universo
sociocultural, compartilhado pela malaria das
mulheres que recorrem a DEAM.

Este fenOmeno mobilizou a atencdo do
autora. Embora rid() centrado nos elevados indi-
ces quantitativos (em torno de 70%), e que
ainda sdo coda vez mais recorrentes em outras
DEAMs e em outras regiOes, constituiu-se o foco
central desse artigo. Os recursos metodolOgicos
utilizados na pesquisa empirica compreende-
ram desde a observacdo do atendimento poli-
cial cotidiano, sobretudo dos interrogat6rios pre-
liminares a fase de instauracOo do inquórito ou
do suspensdo do registro; a consulta aos regis-
tros e denUncias suspensos; e entrevistas com
mulheres que retornaram a DEAM para solicitor
a suspensão do queixa.

0 texto tern o mèrito de discutir e de
desnaturalizar questOesteOricas-metodolOgicas
de parte, dentre elas a categoria sOcio-cultural
do violöncia contra a mulher, com isso
desconstruindo nogoesja naturalizadas coma a
de vitima, de vitimizacdo, de agressor, de culpa,
de culpabilidade, alèrn de certos padrOes de
moralidade vigentes. Tambèrn evidencia o ca-
rater multifacetado das demandas femininas
DEAM, muitas das quais extrapolam suas fun-
cOes especificas, evidenciando carencias nos
equipamentos pdolicos de suporte as mulheres,
'objetos' de viordncia. 0 que move essas mulhe-
res a procurar o aparato policial é mais a incapa-
cidad e de responder a urn Ideal de reciprocida-



de entre 'vitima' e 'agressor' do que os Ideals de
justice e de cidadania.

A DEAM, do ponto de vista de seu pope!,
rompetambárn corn a expectativa das'vftimas'
porque nem sempre responde corn eficióncia e
eficacia asdemandasrecebidas, nao correspon-
dendo as demandantes. Por que entao, per-
gunta-se a autora, as mulheres continuam re-
correndo insistentemente a DEAM? A autora
responde que como urn recurso simbalico, cuja
fungal° primordial 6 exercida na fungal° de
mediadora dos conflitos.

Portanto, a "suspensdo da queixa é mais urn
elemento de negociacao que a vitima disporia
para barganhar corn o acusado, no sentido de
que ele volte a cumprir as obrigaeOes masculi-
nas assumidas, ou no minim° nao perturbe mais.
Em suma, sem abrir mao de seus valores, as mulhe-
res recorrem estrategicamente a ordem legal...,
mas nao delegam incondicionalmente a DEAM
a resoluedo de seus conflitos... procurando
gerencia-los paralelamente a aedo policial".

Por sua vez, Flavia Reith tratou de uma
questao nova e instigante. Ficar e Namorar. Sao
cddigos de relacionamento amorosos proprios,
diferentes masparadoxalmente complementa-
res. Ficar, contrasta corn o namorar, pois é urn
'envolvimento passageiro', como afirma a auto-
ra, que nao pressupde compromisso entre os
'ficantes' nem de amor nem de sexo; e compar-
tilhado pelo grupo de referencia e se caracteri-
za pela busca de conhecer e de ester corn o
outro; e uma relacdo que privilegia o presente;

uma festa que se instala, em ocasides furtivas,
replete de signos sutis e cladestinos; ficar e o
espaco da liberdade, onde se pode transitar, é
lugar de troca, de experienciar, em sintese, e o
espaco maisleve e mavel. Enquanto o namoro,
se constrel como uma relacao mais estruturada,
mais reconhecida e que envolve vinculos mais
formais, como o conhecimento dos pais, a pers-
pective de casamento, de compromisso. E o
lugar da fidelidade, da fixidez da cobranca, da
interdiedo. Tais diferencas permitiram a autora
discutir a pluralidade do amor e da sexualidade
na construed° da histeria sentimental de ado-
lescentes mulheres e homens. A diode ficar/
namorar representa e sintetiza as ambigdidades
que pautam os cadigos de relacionamento entre
osjovens, a qual nao 6 deslocada dos ambigdi-
dades e dos conflitos do estado deser jovem, de
confrontar o novo e o velho, o moderno e o
tradicional. Isso ficou claro nos discursividades
dos entrevistad os, urn grupo dejovensgaUchos,
estudantes do segundo grau da Escola Tecnica
Federal de Pelotas/RS.

A contribuicao da autora é mals realcada
quando trata a diode ficar/namorar como uma
divisao aparente nos relacionamentos amoro-
sos e sexuais. Essa aparente divisao a completa-
mente mavel e rompe corn certo cadigos,
redefine e incorpora outros, e é nessa gangorra
amorosa que se balancarn osjovens de hoje. Os
discursos/falas expressam esse movimento. Para
as 'gurias', ainda, o amor esta vinculado
sexualidade e a virgindade representa o valor
cultural mais importante. "A virgindade a pesso-
al, delicada e rara", afirma uma adolescente. E
ainda o que constitui o 'capital simbalico', pelo
qual se movimenta o pêndulo do 'mercado
matrimonial'. Fato este que desde as nossas
avas, ha varias geracoes passadas, ja tinha o
mesmo valor. Para os 'guris', o amor e a sexua-
lidade aparecem dissociados, e a importância
maior centra-se na ideologia da virilidade e na
honra, garantidas pelo born desempenho e re-
afirmada pela performance sexual. Enquanto
que as gurias' destacam a seguranga e prote-
ge* masculinas, resignificando as formas de
dependencia, para os 'guris', o maior peso esta
em considerar que a beleza 6 fundamental.

Portanto, esses 'arranjos' deficar
,

	 e namo-
rar, diferem de urn sexo e de urn genero para
outro, demarcam significados novos, regulam
relacdes de individuacdo entre o tradicional e o
moderno.

A ponte entre o primeiro e o segundo eixo,
referenciado na Psicanalise, a feita por Regina
Celia Pereira Campos no texto Aids: trajeterias
afetivo-sexuals dasmulheres. Lembrando Freud,
a autora aponta como o conceito de masculini-
dade significando atividade esta fundamenta-
do na nocdo da bissexualidade psiquica de
todos, homens e mulheres. E esta se refere
bipolaridade do desejo e nao a diferenca entre
os sexos. Ha que se for cuidado para nao se
confundir ser mulher corn ser passive e ser ho-
mern corn ser ativo, ainda que o resgate narcisico
seja trabalho arduo para as mulheres, para sua
organizaeao psiquica do Ideal do Ego secunda-
rio e do Superego. A culture privilegia o lugar de
dependencia para elas, e a enfase no cuidar
favorece que elas observem as vozes dos outros
antes que seu juizo preprio.

Apesar da permanencia do vinculo de
dependencia primitivo (locos primarios com a
mae) e dos convencdes socials que se opaem
autonomic da mulher, formas menos tradicio-
nais fazem-se coda vez ma's presentes, possibi-
litando que a cisdo entre metas femininas e
masculinas do ideal do Ego e do Superego
coexistam no seio dos estruturas psiquicas da



mulher sem delegacao do homem. Entretanto,
a autora lembra que "...diante das contradi-
caes, ambigOidades e limites que permeiam as
relacaes sociais, novas tentativas de formar sa-
ber e poder sdo forjadas pela mulher".

A abordagem psicanalitica tambOrn foi o
referencial para Silvia Alexim Nunes em A Mulher,
o Masoquismo e a Feminilidade. A autora visibiliza
muitas das ambigUidades das teses freudianas,
mas localiza o tempo e o contexto em que Freud
viveu, caracterizado pelo privilógio de duos
categorias discursivas sobre a mulher, a histerla
e o masoquismo. Analisa o amadurecimento
das andlises freudianas sobre a mulher, mostran-
do que vai se desenhando em Freud uma figura
de sujeito na qual o traco basico seria o desam-
paro. Esta Idóla teria 'he possibilitado a articula-
cao da nocao de feminilidade como urn con-
ceito tearico que foi se articulando no Ultimo
periodo de sua obra, desvinculando-o da ima-
gem de mulher, porque o que constitui o mascu-
lino e o feminino seria algo que fugiria ao alcan-
ce da anatomic.

Em 1938 o conceit° de feminilidadecresce
ainda mais: atravós dele, Freud teria relido toda
a problematica da castracao para os doissexos,
dissociando-o da mulher e do corpo feminino.
Feminilidade se afirma como urn conceito para
alèrn da diferenca entre os sexos, como uma
categoria universal, e uma experiOncia
determinante para osindivicluos se situarem em
nossa cultura. Ela seria entdo condiadio origi-
ndria do sujeito, fundamental na subjetivacdo
de ambos, homens e mulheres. 	 experidn-
cla da feminilidade torna possivel formas dife-
rentes e singulares de subjetivacdo e de inscri-
ado na ordem do discurso. Assim, a feminilidade
abriria espaco para que novas possibilidades de
criciado acontecam... Ao descobrir-se castra-
do, o sujeito se reencontraria corn uma feminili-
dade primaria, que, se por urn lado o remete a
uma experiència de angOstia, de outro lhe abre
novas possibilidades sublimatdrias". Nestes ter-
mos o masoquismo feminino seria uma forma
possivel de defesa contra as experiOncias pri-
mordiais do desamparo e da feminilidade. A
subjetividade masoquista pode ser pensada
como uma forma possivel de inscricem do sujeito
na ordem da cultura.

A autora conclui que a mulher masoquista
seria aquela que ao se deparar corn urn uni-
verso restrito, marcado por insignias fdlicas
universalistas, aceita o jogo da sujeicdo, tentan-
do fugir do desamparo, da dor e do sofrimento,
"tirando dal seu quinhdo de prazer". Assim,
Madame Bovary, de Flaubert, publicado em

1875, bem exemplifica a situacao em que o ideal
dornóstico hegemanico no final do sóculo pas-
sado poderia ndo exercer nenhuma atracao,
gerando umquantumpulsional insatisfeito. Emma,
rebelde ao ideal feminino hegernanico " ...Dian-
te de sua feminilidade, procurou incessante-
mente evitar a dor do desamparo atravOs de
umasujeicao masoquista a urn outro masculine".

Entretanto, Silvia, partindo do possibilida-
de criativa da feminilidade humana, compara-
a corn uma trajetória oposta: Nora Helmer, da
peca Casa das Bonecas, de H. Ibsen, escrita em
1879. Inicialmente satisfeita corn sua domestici-
dade, a partir de uma vivència dificil, rompe
corn o marido e corn sua situacdo estdvel de
mae e esposa realizada, sabendo, a diferenca
de Madame Bovary, que nao seria possivel abrir
mao de uma insignia identificataria sem ter que
suportar a dor e a angUstia do desamparo.
"Castrada, ela vai reencontrar sua feminilidade
primaria, que precisard suportar, e a partir dela
descobrir e inventor novas caminhos". Em lugar
de buscar protecdo em outro homem, que re-
mendasse seu narcisismo ferido, lanaa-se no
busca de seus prOprios e imprevisiveis caminhos.
Em name de si e de seu desejo de se constituir
como sujeito independente, buscou novas for-
mas de identificacdo e de sublimacao.

Apesar de analisar o percurso de duos
mulheres, a autora, fief ao conceito universali-
zante de feminilidade do Ultimo period o
freudiano, evidencia dois caminhos possiveis di-
ante do encontro com esta, tanto para homens
quanta para mulheres. Mais uma vez, o eixo anti-
vitimidade dos textos se reatualiza.

No terceiro eixo, que rediscute a importan-
te questao da divisdo sexual do trabalho, loca-
liza-se o artigo A mulherJuiza e a Juiza Mulher, de
Eliane Botelho Junqueira. Analisando o peso da
variavel genera no composicao da magistratu-
ra, no Rio de Janeiro, pergunta-se a autora
"...que conseqUOncias estaria trazendo para o
entendimento do direito e para o funcionamen-
to da justica a feminizacao da magistratura?"
Sera que existem lagicas distintas de gènero no
exercicio da magistratura? Ou sera que a mu-
danca na composicao social por genera da
magistratura traz pouca (ou nenhuma) conse-
qt:Ancia na interpretacdo das leis, uma vez que
outras seriam as causas mais contundentes?
Esse fatores poderiam ser caracerizados, segun-
do a autora como "...processos de socializacao
nas faculdades de direito, nos profissaesjuridicas
e na prOpria carreira", queteriam urn peso maior
do que a variavel genera?

Para responder estas e outras questaes, a



autora analisou os dodos quantitativos sobre a
presenca da mulher no mundo juridic°, no esta-
do do Rio de Janeiro, bem como realizou urn
conjunto de entrevistas corn juizas e atoresjuridi-
cos. Eliane chama bem atencdo quanto se usa
a expressäo feminizactio das profissiies

para indicar que existe o aumento quanti-
tativo dos mulheres e mudancasqualitativas nas
relacOes dentro do poder judiciario, sobretudo
bem caracterizada polo literatura norte-ameri-
cana. 0 quantitativo se ancora nas razOes do
aumento da presenca das mulheres na carreira
juridica: enquanto o qualitativo explicita duos
ordens de razOes. A primeira enfatiza a impor-
tOncia da influência das caracteristicas femini-
nas nas sentencas judiciais. Nesse sentido a
profissdo seri° 'feminizada',quando as caracte-
risticas femininas, supostamente distintas das
masculinas, fossem reconhecidas no desempe-
nho profissional. A segunda, afirma a autora,
"voltada para urn feminist approach no proces-
so decisOrio, a presenca da mulher na magistra-
tura represents uma oportunidade libertadora
em relacdo a submissdo que Ihes e tradicional-
mente imposta". Portanto, e nas contrafaces da
dimensdo qualitative que a autora metaforica-
mente analisa a mulher juiza e a juiza mulher.

Pesquisasamericanasrecentesdemostram
que a insercdo das mulheres no mercado de
trabalho e as dificuldade enfrentadas na vide
profissional tom sido analisadas por duos cate-
gories: uma que compreende o acOmulo de
uma multiplicidade de pap6is sociais, e outra
que se refere a existência de pap6is socials
incompativeis entre si. NO° sift° situagOes
excludentes, ao contrario, ocorrem simultanea-
mente, afirma a autora. Ao tratar destas ques-
toes, e sobretudo de como explicar o aumento
constante do nOrnero de mulheres na magistra-
tura, Eliane enfrenta e propOe uma s6ria discus-
sdo sobre algumascategorias, perpassadas pela
Otica de gOnero, tais como a de poder e auto-
ridade, autonomia, divisdo sexual do trabalho,
espacos pOblico e privado-domOstico, al6m da
questa° da competicdo e do discriminacd°
entre os gêneros e os pares. Destaca ainda
como este debate atua na producao de meca-
nismos e de estratêgias que interferem nos pa-
drOes decisOrios, isto e, de como as diferencas
de gênero estdo postas nas decisOes e nas
sentencas, seja de forma explicita ou nao, isto
corn major ou menor visibilidade.

0 texto de Cristiane Lasmar, Mulheres
Tukanos e a Urbanizacdo no Alto Rio Negro,
também se direciona a uma leitura nao unilate-
ralmente vitimizante das mulheres, ainda que a

autora nao desenvolva o terra. Escrevendo
sobre a violência sexual contra mulheres inclige-
nas na regrao pesquisada, afirma. "Soa urn tan-
to paradoxal quo, num ambientemarcado polo
disponibilidade feminina para o sexo, oshomens
brancos recorram a mecanismos de coacdo
fisica. Certamente a perspective dos agressores
nao 6 identica a dasvitimas, mas nao podemos
deixar de lado a possibilidade de que hajazonas
de cornunicacdo, c6digos engendrados no con-
texto da interacdo (nao marcada pela violOn-
cia) entre os homens broncos e as mulheres
indigenes e que se relacionem em alguma me-
dida corn a ocorrOncia desse tipo de agressOo.
Isso nao significa dizer, de forma alguma, que as
mulheres sejam violentadas porque assim o de-
sejam e muito menos que a responsabilidade
deva ser atribuida a elas. Antes, trata-se de
chamar a atencdo para o fato de que os aman-
tes preferenciais eleitos pelas jovens indigenes
fazem parte do grupo sexual em que estdo seus
agressores".

A autora enfatiza a forte resist6ncia das
mulherestukanosaosapelos de mudancas. Dois
exemplos significatIvos desto sdo a manuten-
cdo da culinOria enquanto espaco feminino e as
prOtiCas e representacOes ligadas ao parto. 0
espaco dom6stico continua a ser, mesmo na
cidade de SEio Gabriel, onde as mudancas sdo
mais aceleradas, de dominio feminino por exce-
lencia. Tanto assim que os missionarlos percebe-
ram a importancia de se promover rupturas dos
indigenes corn os padrOes tradicionais de orga-
nizacdo domestica para que os valores broncos
pudessem ser absorvidos.

0 Ultimo artigo que comporia o terceiro
eixo, 6 o de Auri Donato Costa da Cunha,
RelacOes de G6nero na Agriculture Familiar no
Pertmetro I rrigad o de SOo Goncalo (PB). 0 traba-
lho apresenta a discussOo dos resultados da
pesquisa realizada no sertdo paraibano, sobre
as mudancas decorrentes da introducdo de
'novas' tecnologias nas relacOes de trabalho,
na producdo fruticola. Ou seja, em que medida
a introducao de novas tecnologias na agricultu-
ra familiar feria contribuido para redefinir as
relacOes de gènero e reorganizer a divisdo sexu-
al do trabalho no interior do grupo domOstico.

A autora realizou uma densa pesquisa
empfrica na regidio atravós das trajetOrias dos
grupos familiares que se instalaram nas areas de
irrigacdo no inicio dos anos 70. Ao analisar os
componentes fundamentals desse processo,
como as relacOes trabalho, o use do lote, a
morada, e o mercado, verificou que a organiza-
ado das atividades econOmicas, a organizacdo



das relagOes de trabalho das familias assenta-
das, a distribuicao das atividades e tarefas entre
os membros da familia, e as praticas de socia-
bilidade existentes, concomitantes corn o aces-
so das mulheres a educacao e as novas
tecnologias, principalmente dos membros mais
jovens, as condicaes de melhoria de vida das

geraram urn novo estilo de vida, que
trouxeram mudancas nas relacaes entre os gO-
nerosque redefinem os papeissociais e a divisao
sexual do trabalho.

Os Ultimos quatro artigos que fecham o
livro comporiam o quarto eixo, referido aos do-
minios da educacao e da docència. Este cam-
eo discipliner, previsto como prioritario no VII
Concurso da Fundacao Carlos Chagas, esteve
bem representado por estes quatro trabalhos.

Diana Goncalves Vidal escreveu o artigo
sobre a Sexualidade e Docència Feminine no
Ensino Primario do Rio de Janeiro (1930-1940).
Este texto anal isa, corn base em estudos e fontes
histaricas do inicio do seculo, a expansao da
escola e da educacao pUblica, a situacdo de
formacao e as condicaes do exercicio do profis-
sao de docencia, na cidade do Rio de Janeiro
nas primeiras decades deste seculo. Isto foi rea-
lizado atraves de dois mecanismos: a expanse-10
da distribuicao geografica das escolas e a ex-
tensao de sue influOncia na sociedade.

Diana destaca a importancia da forma-
coo do professora primaria e do papel da
docência, relacionados a urn espaco escolar
num contexto urbano em plena formacdo e
sobretudo muito desafiador. Preocupacao tarn-
bern explorada corn a relagao pedagagica e
discipliner do(a) professor(a) corn o aluno(a) e
tambern corn a sexualidade, pois na maioria das
vezes a professora se transvestia corn atributos
tidos como masculinos para melhor se proteger.

Assim, nas decades de vinte e trinta, o
movimento de demarcacao das novas frontei-
ras escolares acompanhava a diversidade e a
expansao da cidade do Rio de Janeiro e o que
nela se apresentava, como cenarlo de varlos
tipos de formacaes e deformacaes de valores,
de padraes e de comportamentos morais, pre-
sentes nas relagOes e nas sociabilidades entre os
géneros, que demarcam e atuam na condicao
de formacdo e atuacdo da mulher no magisterio.

0 investimento pUblico no projeto educa-
clonal - de formacao de professores e de ensino
de alunos-, alern de alargar as fronteiras escola-
res, comecava a expandir-se e pela primeira vez
no Brasil, ern 1932, o preparo docente para atuar
no ensino primario foi elevado a nivel superior.
Criou-se a primeira Faculdade de Educacdo,

que formaria as futures professoras. Porem, a
despeito dos diferencas socials, a escola rid()
era openas produtora de conhecimento e de
informacao, "mas gestora de novos comporta-
mentos, sociabilidades e de representacaes de
alunos, professores, pais, vizinhos e cidaddos,
estabelecendo uma interlocucao mais ampla
corn a cidade e seus espacos".

0 curso de formagao para o magistório do
Institute de Educacdo era predominantemente
feminino (mais de 90% dos alunos eram mulhe-
res). Esse fate estabeleceu urn vinculo corn a
cidade e seus espacos e despertou questa&
sobre como foram se construindo os comporta-
mentos das professoras, as novas relacaes entre
professora, profissao docente, escola e espaco
urbano, vistas como neutras e naturals. Tatica
para resguardar as mulheres dos perigos de
evidenclar sue sexualidade.

A autora destaca enfim, na analise, a
percepcao do professor polo &Ica de gènero e
ao sexualizar a docOncia percebe a complexi-
dade das relacaes socials estabelecidas no inte-
rior da instituicao escola, de forma a perceb6-las
como perpassadas por questaes relatives a se-
xualidade feminina, masculine, infantile adoles-
cents, situando o discurso sobre a docencia na
esfera da neutralidade dos pap& funcionais,
pols ndo se considerava papel/funcao de pro-
fessoras circular livre e solitariamente por todas
as partes da cidade e menos ainda socializar
meninos na puberdade.

Na mesma direcao, Entre o Desencanto e
Paixao: desafio para o magisterio, de Claudia
Vienna, examine a condicao de ser e estar
protessor(a). Em outras palavras, procurou res-
ponder a duos questaes: como urn grupo de
professores(as) paulistas da escola pUblica do
ensino fundamental e mêdio vêem a condicdo
da docencia nos anos 90, considerando o que
pensam sobre seus pares, o Estado e as politicos
educacionais. A autora enfatiza ainda os valo-
res masculinos e femininos que 'orientarn" e que
'articulam' as trajetarias profissionais e os proje-
tos futuros desses professores. Como o prOprio
titulo informa, atm& dos depoimentos, o texto
foi articulado pelo olhar do desencanto e pela
forca da paixdo. Sentimentos nem too contradi-
tarlos se lidos no context° da educacao paulista
pUblica e certamente tambern nacional.

A autora aponta urn debate muito interes-
sante, no qual discute a desvalorizacao do pro-
fissao de professor e da funcao educative, rela-
cionadas as diversas formes de humilhacao, de
injustices, de descaso e de degradacao que
ambas N./Om sofrendo atualmente. As trajetarlas



profissionais narradas sdo ricas em exemplos de
descrenca nas instituicaes e nas politicos p0bli-
cas educacionais. A maioria das criticas ao
poder pGblico e as instituicOes educacionais
reivindica maior prioridade a educacdo, cobran-
do o reconhecimento de sua importancia, a
valorizacdo solaria' do professor e a melhoria das
condicOes de trabalho. Nesse cenario de humi-
'hood° e de desencanto, paradoxalmente, o
professor(a) convive corn o prazer e o encanto de
dar aulas, de sentir-se bem trabalhando como tal.

Polo olhar de gênero, a autora demonstra
que os processos de naturalizacao da profissao
para o feminino nao se desfizeram ainda e sdo
justificados pelas prOprias mulheres, polo dom,
vocacero, desde crianca, desde sempre. Tais
naturalizacOes tomam novos significados mas
permanecem. A explicacdo trazida privilegia o
processo de socializacao, no qual sao veicula-
dos osvalores e os significados determinantesna
escolha da futura profissdo. Estes sdo plurals e
contradit6rios, tanto para o masculino como ao
feminino. Portanto, a reflexdo, na perspectiva
dasrelacOes de Oiler°, se move nessa gangorra
do desencanto e da paixao.

Marisa Vorraber Costa e Rosa Maria Hesse!
Silveira escreveram o artigo ARevista Nova Esco-
la e a Constituicao de Identidades Femininas. As
autoras estudaram a Revista Nova Escola,
publicada no period° entre 1990 e 1996. Carac-
teriza-se como uma publicacao periOdica
dedicada especificamente ao segmento de
'professores em exercicio', ou seja, dirigida ao
'professor em sale de aula'.

0 estudo propOs-se analisar uma das pia-
ticas da acao da midia no campo educacional,
destacando a importância de "sua produtivida-
de no que se refere a formacdo das subjetivida-
des femininas das professoras e a constituicao e
fortalecimento de certa felcdo de sua identida-
de social". 0 texto discute corn competencia
questOes instingantes no campo da docencia,
tais como "as complexas e fecundas relacOes
que podem ser estabelecidas entre a categoria
de genero -destacando o feminino-, e os atribu-
tos que, discursivamente, \Tem sendo a ele atri-
buidos; ao mesmo tempo a natureza de uma
discursividade dirigida que se reporta ao 'fazer
docente', no ensino de primeiro grau". Em ou-
tras palavras, destacamos a influéncia e a im-
portancia dessa publicacdo na desconstrucao
dos desnaturalizacOes too born arraigadas en-
tre feminino e docencia, entre magisterio e
mulher, como 'identidades fixas', born demons-
tradas no artigo precedente de Claudia Vianna.
Estas essencializacOes ainda ocupam espaco

como "discurso que contribui para a produgao
dos subjetividades, nos meios de exercicio do
trabalho docente e nao tanto nos processos de
formacdo docente". SC:30 analisadas corn con-
sistencia teOrica as representacOes referentes
"suposta harmonia entre a afetividade feminina
e o 'cordite( da docencia", destacando-se to-
das as facetas dessa relacdo.

0 Ultimo artigo, Gai ner° e Trabalho Docen-
te: em busca de urn referencial teOrico, de
Marilia Pinto de Carvalho, tern urn carater mais
teOrico. Porte do suposto de que ha uma ten-
dencia nos estudos relativos a educacao, de
tomar afeminflidade como Unica e homogènea
e pressuposta em todas as mulheres. Esta 'cor-
rente' centrada no feminismo da diferenca,
born desenvolvida nos anos 80, especialmente
nos EUA, enfatiza "as diferencas entre homens e
mulheres, tomando coda grupo como homogé-
neo internamente, em que a idóia do feminismo
dos anos sessenta predominava, ou seja, da
igualdade entre os sexos". Influências desse
pensamento tiveram importaincia significativa
para as pesquisas sobre educacdo.

A autora propOe-se discutir criticamente
as influencias desse tipo de pensamento na
educacdo, destacando que a incorporacdo
da nocao de genero tern sido feita de maneira
pouco explorada em termos teOricos. Para tal,
debruca-se sobre algumas das autoras mais
citadas do feminismo da diferenca, cuja princi-
pals representantes sex) Nancy Chodorow (Psi-
canalise do Matemidade: uma critica a Freud a
partir da mulher - 1990)e Carol Gilligan (Uma Voz
Diferente: psicologia da diferenca entre homens
e mulheres da infancia e a idade adulta - 1982).
A partir do referencial dessas autoras, concen-
trando-se sobretudo na primeira, sdo discutidos
os principals aportes teOricos as categories
conceituais de genero (Chodorow discute o
sistema sexo-genero, percebendo-o na socie-
dade como urn sistema de producdo e de
reproducdo, cujo nUcleo central, em qualquer
sociedade seria a famflia e a organizacdo dos
cuidados maternos e paternos), caracterizando
com isso uma diferenca precaria entre mulher e
genera Essa concepcao remote a outra cate-
goria, a de p0blico e privado.

Finalizando, destacamos a criatividade da
coletanea polo atualidade do debate teOrico e
metodolOgico das relagOes de genero: polo
multiplicidade de olhares que reconstrOi o movi-
mento, a dialótica e a fluidez do real.

LOURDES BANDEIRA ■
DEIS SIQUEIRA ■
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