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Situando 0 Sujeito do Feminismo:
o Iugar da Teoria, as Margens e a

Teoria do Lugar*
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I am a turtle, wherever I go
I carry "home "on my back.

Gloria Anzaldua (Borderlands/La Frontera)

o crepusculo do sujeito

Ha exatamente doze anos, Catherine Beisey ja
reconhecia que uma das preocupa~5es centrais para 0

feminismo era a construcao cultural da subjetividade.1 Ao
enfatizar a questao da constitui~ao da subjetividade (e
consequentemente da identidade) na ideologia enos discursos,
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poderiamos, de acordo com essa autora, explicar dentre outras
coisas as razoes que levaram 0 projeto feminista de urn global
sisterhoodafalencia. Para Chris Weedon, a tentativa de evitar
as armadilhas das concepyoes humanistas e globalizantes do
sujeito pediria de nossa parte uma amilise minuciosa da
"relayao entre subjetividade e significado, significado e valor
social, 0 conjunto de posiyaes de suj eito disponiveis as mulheres
eo poder investido (ou nao) nessas posiyoes de sujeito".2

Contudo, a preocupayao com a questaodo sujeito, tanto
nas teorias sociais quanta nas teorias feministas, tern uma
hist6ria relativamente longa, hist6ria essa que esta vinculada
as transformayaes dramaticas ocorridas no ceme das formayaes
culturais da modemidade.3 Ecom a emergencia das sociedades
modemas--earacterizadas por mudanyas frequentes e rapidas
gerando, porum lado, adesintegray30 dos sistemas filos6ficos
tradicionais e essencialistas e, por outro, a perda de qualquer
sentido de continuidade entre passado, presente e futuro
que 0 sujeito comeya a experimentar uma angustia existencial
seguida de profunda crise de identidade. 0 sujeito enraizado,
centrado (e masculino)-quando deslocado de seu lugar fixo
no cogito de Descartes, no ego transcendental de Kant e de
Husserl, e no conceito Iluminista da Raza04-toma-se
fragmentado, aberto, plural, amedida em que sua identidade e
atravessada por diferentes divisoes e (novos) antagonismos
sociais. 5 De maneira extraordinariamente intensa, tomamos
consciencia tanto da precariedade e da contingencia dos pilares
sobre os quais nossas identidades estao aliceryadas, quanta
"dos mecanismos complexos atraves dos quais identidades (e
realidades sociais) sao construidas".6 0 deslocamento da
categoria do individo permanece como uma das consequencias
mais devastadoras de nossa passagem pela modemidade.

Stuart Hall, em abordagem concisa e abrangente sobre a
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questao da identidade cultural, enumera cinco momentos-chave,
na teoria social e nas ciencias humanas, que contribuiram para 0
descentramento do sujeito (masculino) do Iluminismo. Resumindo
brevemente, poderiamos citar (1) a afirma9ao de Marx de que 0
homem [sic] faz a hist6ria, mas nem sempre nas condi95es de sua
esco1ha, portanto sujeitando 0 ator as mais variadas for9as
hist6ricas; (2) a teoria de Freud sobre 0 inconsciente, cuja 16gica
difere da 16gicada Razao, causando assim uma brecha no sujeito
Cartesiano; (3) a 1ingUistica estrutura1 de Saussure, que des
(autor)izou 0 sujeito dos significados articulados na linguagem; (4)
a genealogia de Foucault, que nos reve10u que 0 sujeito uniUirio e
raciona1 nao passava de urn efeito de tecno1ogias e pniticas
especificas; e, finalmente, (5) a contribui9ao do feminismo como
movimento politico e te6rico na medida em que ele desafiou as
dicotomias fundacionais do pensamento Iluminista, desmascarou
a homocentricidade do conhecimento Ocidenta1 e, ao colocar em
primeiro plano aquestao da diferen9a sexual, questionou 0 genero
masculino do sujeito do humanismo.7 As teorias feministas tambem
desenvolveram categorias einstrumentos analiticos que permitiram
repensar e politizar ainda mais as rela90es entre linguagem,
experiencia, poder eresistencia na constitui9ao de sujeitos sempre
jaengendrados [gendered} em contextos especificos. 0 prop6sito
deste ensaio e, utilizando-me do tropo "locus de enuncia9ao",
mapear 0 percurso desse sujeito nos trabalhos de varias te6ricas
feministas, desde 0 momenta de seu descentramento a partir do
eixo do genera ate seu re-surgimento (em forma hibrida e
inaugurando novos signos de identidade) nas brechas e nas
fronteiras--enfim, nas margens-dos discursos can6nicos.

o sujeito do feminismo

Nao nos surpreende mais ver como certos intelectuais,
seguindo uma 16gica"feminocentrica",8 rem-se utilizado da figura
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da Mulher-como principia da negatividade, da ausencia e da
falta-para deslocar suas subjetividades das defini90es
logocentricas da identidade.9 0 feminino vern sendo concebido
simplesmente como figura textual (Derrida), como urn corpo
de prazeres difusos (Foucault), como superficies investidas de
libido (Lyotard), ou como 0 lugar-corpo das afetividades nao
diferenciadas, portanto livre tantodaauto-representa9ao
quanta dos limites da identidade (Deleuze). Teresa de Lauretis
acusa tais autores de estarem"reposicionando a subjetividade
feminina no sujeito masculino," posto que

somente atraves da negayao da diferenya sexual (e 0

genero) como componentes da subjetividade em
mulheres reais, conseqiientemente negando a hist6ria
da opressao e da resistencia politica das mulheres,
bem como a contribuiyao epistemol6gica do
feminismo para a redefiniyao da subjetividade e
socialidade, e que os filosofos podem ver nas
"mulheres" 0 repbsit6rio privilegiado do "futuro da
humanidade".l0

Argumento similar tambem faz Elspeth Probyn quando,
em sua discussao reveladora do papel da experiencia
"engendrada" na critica cultural, afirma que urn dos· efeitos
mais prejudiciais de tais (ab)usos da figura do feminino-apesar
da boa intetwao desses franceses-foi a re-inscri9ao da mulher
como"a Outra". 11 Dadas as conota90es hist6ricas do feminino
("Ate que ponto podemos falar da mulher sem invocar 0

feminino bio16gico?")12, sua utiliza9ao

cannot disturb the basis upon which men have his
torically spoken. The figure ofthe feminine silences
women as it gives men even more to say and a com
fortable place from which to speak. (...) In none of
these ways does the feminine actually allow femi
nists to articulate historical and material experiences
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ofwomen as discursive points of departure.J3

Visto que, para Paul Smith, e exatamente essa articulat;ao
que permite ao sujeito algum espat;o para agenciamento/
resistencia, ele e1egeni 0 feminismo hoje como "0 unico (...)
discurso e a unica pnitica contestat6rios na teoria social" .14

Smith argumenta que ao articular simultaneamente a
heterogeneidade e a singularidade, 0 feminismo foi capaz de
"produzir oposit;ao em comum acordo com opressoes materiais
bern def'inidas" .15 Mas a ironia reside no fato de que 0

feminismo alcant;ou tal objetivo nao atraves da constituit;ao
de urn sujeito a partir da 16gica da negat;ao, como Smith
defende; muito pelo contrario, 0 sucesso que esse critico
literario atribui com razao ao feminismo como projeto inovador
de intervent;ao politica, social e cultural se deve, primeiro, ao
fato de que ele foi capaz de construir positividades para seus
sujeitos a partir da materialidade das experiencias sociais das
mulheres e, segundo, aos usos te6ricos dados a tais
experiencias. Creio ser extremamente importante enfatizar que
tais positividades, enquanto base da construt;ao do sujeito do
feminismo, resultam tanto da importancia dada aquestao da
experiencia especificadesses sujeitos quanta da articulayao politica
de tais experiencias com a heterogeneidade das posit;oes de sujeito
existentes no feminismo. Gostaria aqui de re1embrar as palavras
introdut6rias de de Lauretis, em urn volume por ela organizado
sobre os estudos feministas:

we have written about silence and madness, margin
ality and invisibility, negativity and difference. But
we have also written offemininity and feminine writ
ing' ofidentities, differences, and commonalities, af
firming what Audre Lorde has called "the interde
pendency ofdifferent strengths" in feminism.16

o feminismo, nessa virada do seculo, incorpora urn ample
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espectro de discursos diversificados emutuamenteimplicados sobre
as relay5es de poder a partir das vertentes da diferen~a (sexual,
de genero, de r3.9a, de dasse, de etnia, de idade eassim por diante).
Estas, por sua vez, dao forma a uma variedade de feminismos
"hifenados," frequentemente contradit6rios e antagonicos, e que
nao podem ser cristalizados em uma{micaposi~ao-feminismo
cultural, humanista, marxista, socialista, p6s-estruturalista,
psicoanalitico, radical, lesbico, negro, ecol6gico etc. Tal
heterogeneidade interna ou "interdependencia de diferentes
for~as"17-dada apercep¢o de algum nivel de cumplicidade com
as estruturas de opressao-nao chegou, contudo, afraturar nem a
enfraquecer aimportfu1ciapolitica desses feminismos no que tange
a critica da domina~ao. Pelo contnirio, em resposta itnecessidade
hist6rica de tecer articula¢es entre as multiplas posi¢es de sujeito
visando distintos efeitos politicos, 0 feminismo, enquanto movimento
social e corpo te6rico, constituiu-se desde sua incep~ao em plena
diversidade, eenela que reside seu maior potencial.

Por exemplo, ao estabelecer evalidar a categoria"mulher"
(tanto como sujeito quanto como signo), as te6riqlSfeministas nao
estao re-inscrevendo outra essencia porque ao signa Mulherjamais
foi concedido 0 estatuto de sujeito. Justamente por isso afirmar a
positividade daidentidade "mulher" ja constitui uma forma de
transgressao. Alem disso, tal invoca~ao tambem produz uma
contradi~ao namedidaem que a posi~ao desujeito daMulher
a qual s6 pode ser representada dentro da economia simb6lica
dominante-foi definida como 0 lugar do Dutro (melhor dito, da
Dutra). Em outras palavras, elae"irrepresentavel exceto enquanto
representa~ao", permanecendo em urn constante deslocamento
entre Mulher como signa e mulheres como sujeitos em toda
sua concretude. 18 Eexatamente aqui que temos a visao dupla
do feminismo. Seu sujeito, longe de ser apenas uma metafora
ou 0 significante da diferen~a pura, existe tanto dentro quanta
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fora da ideologia do genero, em urn espayO que, usando a
terminologia do cinema, de Lauretis chamara de space-off.
Isso nao quer dizer que a mulher exista em relayao de
exterioridade arepresentayaO e ao discurso; mais propriamente,
ela se situa nesse espayO offque e invisivel porem inferivel a
partir daquilo que esta visivel. Esse movimento para dentro e
para fora da representar;:ao e do discurso

e urn movimento entre 0 espa90 discursivo
(representado) das posi90es proporcionadas pelos
discursos hegemonicos e 0 space-off, 0 outro lugar,
desses discursos: esses outros espa90s tanto sociais
quanta discursivos, que existem, ja que as praticas
feministas os (re)construiram, nas margens (ou "nas
entrelinhas," ou "ao reves") dos discursos
hegemonicos enos intersticios das institui90es, nas
contrapraticas e novas fonnas de comunidade. Esses
dois tipos de espa90 nao se opoem urn ao outro, nem
se seguem numa corrente de significa9ao, mas
coexistem concorrentemente e em contradi9ao. 0
movimento entre e1es, portanto, nao e 0 de uma
dialMica, integra9ao, combinat6ria, ou 0 da
dijferance, mas sim a tensao da contradi9ao, da
multiplicidade, da heteronomia.19

E born lembrar que esse movimento nao gera
negatividade mas uma positividade que, alem de contribuir
para a constfUyaO de esferas publicas alternativas
(counterpuhlic spheres),20 permitira ao sujeito certos
investimentos (materiais, emocionais, libidinais) nas posiyoes
discursivas disponiveis no campo social e face as relayoes de
poder cada vez mais atravessadas por outros vetores da
diferenya.
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Sobre 0 investimento do sujeito

Creio ser indispensavel abordar a quesffio do investimento
que 0 sujeito tern em determinadas posi~5es discursivas se
quisermos evitar suatotal dispersao na diaspora da linguagem'. Ao
tentar responder a pergunta sobre 0 que faz com que umapessoa
assuma uma certa posi~ao dentre muitas-isto e,'o que motiva
alguem a construir para si uma (ou vlirias) identidade(s) e afirmar
uma (ou varias) sUQjetividade(s}-Wendy Hollway eEd Cohen
nos direcionam a uma area que ainda requer maior teoriza~ao: 0

lugar que as emo~es,os sentimentos, os desejos, as gratifica~es

etc, ocupam na estrutura das a~5es dos sujeitos. 21 Para
apreendermos a for~a das (e)mo~5es-ou, na expressao de
Michelle Rosaldo, dos pensamentos encorpados (embodied
thoughts)22-na forma~ao de subjetividades, faz-se necessario
referirmo-nos naounicamente aos discursos sociais disponiveis
aos sujeitos, mas aos percursos particulares desses sujeitos, as
suas /ignes d 'erreur, por assim dizer. Cohen enfatiza isso com
contundencia quando, ao criticar como os sujeitos p6s
lacanianos foram reduzidos ao discurso e esvaziados de
qualquer materialidade somatica, diz que

how individuals come together to act for change, how
these actors are changed by their activities, and how
these acts and actors crystallize as movements can
not be adequately imagined if the powerful effects
felt by acting subjects are "theoretically" disappeared.

(...) We must begin to take seriously the noti~n that
political movements cohere only to the extent that
they express and make meaningful the shared feeling
and knowledge that things ought to and can become
different than they are-i.e., to the extent that they
touch and move people who touch and move each
other.23
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Considerar0 investimento, particularrnente as emol):5es, nao
significa aderir a uma concepvao privada ou essencialista dos
sentimentos. Pe10 contnu-io, como Catherine Lutz observou em
relavao ao uso do conceito de cultura de James Clifford,
sentimentos sao "contestaveis, temporais e emergentes", isto
e, sao social e discursivamente produzidos. 24 Encontrando-se
estruturados preeminentemente por sistemas culturais, os
significados das emovoes e de outros investimentos devem,
por conseguinte, ser concebidos como uma forma de discurso
que da contorno as interpretavoes das pessoas sobre suas
experiencias, e nao como algo a ser (des)coberto. 0 potencial
transformador da analise feminista do sujeito reside tanto no
reconhecimento do papel central que as emovoes e os
sentimentos tern na configuravao da experiencia, quanta nas
maneiras como tais sentimentos participam da construvao da
subjetividade; por outro lado, as te6ricas feministas sempre
reconheceram que a esfera das emovoes, para citar Foucault,
constitui "0 lugar onde a prcitica social mais momentanea e
local esta conectada it organizavao do poder em grande
escala".25 A expressao feminista antiga e desgastada de que
"0 privado (pessoal) e publico (politico)," se nao for
interpretada de forma simplista, faz referencia a isso.

Para cdncluir essa parte da discussao, a' vitalidade
atribuida por Smith as teorias feministas deve-se, na perspectiva
de de Lauretis, it posivao peculiar que elas ocupam, ao mesmo
tempo dentro dos discursos estabelecidos e fora de1es ou em ex!
cesso, falando a partir do lugar de enunciavao da Mulher tanto
como essencial quanta como radicalmente outra.26 A percepvao
dess~ fata-algo que emerge das praticas cotidianas pessoais e
politicas das mulheres-permite ao sujeito, enta~, uma visao ex!

centrica, menos pura, menos unificada (porem com mais
afinidades). Essa visao, por urn lado, entende a identidade como
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"locus de posi~5es variaveis e multiplas", presentes no terreno
social, e concebe a experiencia, por outro lado, como "resultado
de um conjunto complexo de determina~es e lutas, um processo
de renegocia~ao continua entre press5es externas e resistencias
internas".27 Como argumentarei a seguir mais detalhadamente, 0

feminismo, ao ancorar sua analise naespecificidade hist6rica das
pniticas e das pequenas resistencias cotidianas das mulheres,
conseguiu continuar falando em nome da categoria mulher sem
cair em uma postura nominalista.28 0 forjar identidades fixas
("essencialismo estrategico" ou"idealizayao minima") representa
somente urn momento crucial-apesar de insuficiente,
problemwco, contestado---deum projeto mais amplo. Assim que
o sujeito se solidifica em uma posi~ao, ele e questionado pelas
pr6prias demandas do campo social no qual esta inserido. No
entanto, ainsistenciaem uma especificidade feminina, de acordo
com Naomi Schor, permanece uma tatica contra a dispersao da
mulher na (in)diferen~a de alguns pensadores (homens) p6s
estruturalistas. Nas palavras dessa autora,

The most active site ofthe feminine resistance to the
discourse of indifference is a certain insistence on
doubling, which may well be the feminine mode of
subverting the unitary subject: mimeticism (Irigarey
and Kolodny), the double and even double double
identification ofthe female film spectator (Mulvey,
Doane, de Lauretis), women's writing as palimpsest
(Gilbert and Gubar), female fetishism (Kofman, Berg,
Schor), the foregrounding ofthe "otherwoman" (Gal
lop), and the elaboration of a "double strategy" of
deconstruction and construction (Martin) are some
of the varied forms this insistence on doubling has
taken and is taking.29

Na verdade, essa estrategia constitui a condiryao sine
qua-non do feminismo. Para ilustrar como identidades podem ser

\
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moldadas positivamente nas margens, nos spaces-off enos
instersticios das estruturas e dos discursos dominantes, volto
me a seguir para alguns exemplos na literatura feminista. Estes
enfatizam que estar (des)locado nas margens pede ao sujeito
urn despojamento das varias categorias epistemologicas que
ate entao the davam certo abrigo-como noy6es essencialistas
de lugar, domicilio, comunidade, linguagem, experiencia (para
citar somente algumas)-a fim de que possa forjar outra(s)
identidade(s) e outra(s) praticas politica(s) que visa(m) a
construyao de afinidades e contigiiidades, ao inves de unidades,
atraves de uma epistemologia do momento, da memoria e de
uma outra ideia de lugar da enunciayao, mais poroso, mais
indefinido e indefinivel.

Subjetividades alternativas: a contribui~ao das margens

Lyotard argumenta que a pos-modemidade se caracteriza
pela perda de legitimidade e poder par parte das grandes
narrativas emancipatorias do Iluminismo, bern como pela
substituiyao dessas narrativas por outras mais locais e de menor
alcance. 3o Contudo, a historia que 0 proprio Lyotard nos tece
sobre 0 crepusculo das metanarrativas do Ocidente deixa muito
a desejar. Como argumenta Edward Said, 0 que para Lyotard
e a causa de tal ordem de eventos-os grand redt
simplesmente perderam 0 poder que tinham diante da crise da
modemidade-nao passa de urn sintoma de acontecimentos
mais profundos: a hegemonia que 0 Ocidente conquistara frente
as colonias debilita-se ostensivamente diante da emergencia
perturbadora na Europa das varias alteridades provenientes
dos dominios imperiais.31 A partir desse momenta de ruptura
politica e epistemologica, os sujeitos ex/centricos (a mulher
do terceiro-mundo, 0 estrangeiro, 0 exilado, 0 nomade, a lesbica,



134 travessia 29/30

os nativos etc.), em uma critica ao projeto colonizador, irrompem
no cemu-io europeu e desafiam "os modos de pensar, as formas e
as historias metropolitanas".32

Creio que paralelo semelhante poderia ser trayado em
relayao as narrativas da teoria feminista ocidental. As vozes e
as lutas daquelas outras, subaltemas, (in)apropriadas,33 que
ficaram dooutro lado da divisao do Imperio, soaram, no
contexto pos-colonial, alto 0 suficiente para subverter e
fragmentar a hegemonia de uin tipo de narrativa feminista que,
tal qual 0 discurso orientalista analisado por Said, construiu
imagens universais da "outra" enquanto legitimava 0 exercicio
de "urn tipo especifico de poder em ddinir, codificar e manter
conexoes existentes entre 0 primeiro eo terceiro mundo".34
Com 0 pos-colonialismo, uma heteroglossia de linguagens e
uma multiplicidade de representayoes (e auto:-representayoes)
proliferaram dentro das teorias feministas juntamente com 0

surgimento, a nivel politico, de varios novos movimentos
sociais interrogando, entre outras coisas, os paradigmas
epistemologicos ocidentais. Dos fragmentos das metanarrativas
surgem outros conhecimentos (parciais, situados) apoiados nas
diversas condiyoes de determinayao que estruturam diferentes
experiencias (de raya, de genero, de c1asse, de orientayao
sexual, de gerayao, de etnia etc.) para diferentes sujeitos em
conjunturas historicas, materiais e libidinais variadas e dispares.
Estes irao, por sua vez, moldar consciencias e visoes de mundo,
istoe, unidades-na-diferenya. Para que a teoria possa intervir
na realidade-isto e, no mundo das lutas cotidianas
precisamos, como ja nos havia dito Cherrie Moraga, "teorizar
na carne" fUmo aarticulayao tanto de urn outro "inconsciente
politico" quanta de uma outra visao de historia.

Na literatura produzida por "sujeitos limiares" temos uma
profusao de relatos de experiencias/autobiografias que tematizam,
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em toda sua concretude, a constrwyao da subjetividade e de uma
.. visao de mundo especificas a partir dos posicionamentos

conflituosos desses sujeitos nas estruturas de opressao.

Como procurei mostrar anteriormente, visto que 0 campo
de fon;:as de qualquer forma~ao social esta estruturado por
grande variedade de sistemas de diferencia~ao, os quais nao
podem ser reduzidos a urn eixo unico e privilegiado da opressao
(0 genero, a ra~a, ou a classe), debater sobre a identidade
invariavelmente nos leva a polemicas sobre 0 proprio
significado da diferen~a. 0 ponto crucial e como conceitualizar
a diferen~a-juntamente com a questao das identidades ou
das posiy6es de sujeito altemativas-de forma que possamos
evitar tanto a armadilha da 16gica hierarquica binaria (por
exemplo, a controversia sobre essen~ialismo e anti
essencialismo), quanta as sedu~5es p'6s-modernas da
fragmenta~aoe da dispersao totais que caracterizam a maior
parte das perspectivas neo-relativistas atuais. Para nos
precavermos desses perigos, toma-se necessario delinear
epistemologias da diferen~a "cujas geometrias, paradigmas, e
16gicas"-para citar Donna Haraway-"nos libertem de
binarismos, dialeticas e modelos de natureza e cultura de
quaisquer tipOS".35 S6 assim conseguimos fazer com que tais
diferen~as tenham urn significado politico que va alem da
celebra~ao da diferen~a pela diferen~a numa tipica Indiferen~a

p6s-modema. E nesse espirito que R. Radhakrisht;1an alerta
sobre a necessidade de se tra~ar uma distin~ao entre
heterogeneidade como anarquismo e indiferen~a politica, e
heterogeneidade como destino politico:

deconstruction's espousal of "pure difference" de
nies difference to the vel)' ingredients that constitute
"Difference". (..,) [S]pecific differences such as, the
feminist difference, the ethnic difference, the Third-
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World difference,and so on, remain subtended, de
materialized and frozen under the mastery ofDiffer
ence.36

Teresa de Lauretis discJ,Jte-queuma das formas de se
realizar historicamente a ruptura com quaisquer modelos
dicotomicos tern sido urn cuidadoso delineamento critico das
vcirias camadas de opressao que configuram 0 campo social,
organizadas em eixos pctralelos da diferenya.31 Entretanto,
ausentede tais discursos. estavam alllilises das int~ra90es e
das mutuas imbricayoes entre esses vetores da identidade(por
exemplo, entre genera, raya e dasse, ou entre genera, etnia e
sexualidade, etc., em combina90e~ infindaveis), induindo a
articula9ao simultanea dos efeitos que cada categorfa exerce
sobre as outras (levando em considerayao os privilegios. e as
priva90es assoclados a elas) em contextos geograficos,
hist6ricos, e discursivos especificos. Tal analise nos
possibilitaria expandir 0 conceito de genera para alem da
economia do masculino/feminino a ponto de podermos elaborar
novas agendas politicas e te6ricas. Judith Butler· habilmente
resume essa posi9ao:

Ifone "is" a woman, that is surely not all one is; the
term fails to be exhaustive, not because a pregendered
"person" transcends the specific paraphernalia ofits
g,ender, but because gender is not always constituted
coherently or consistently in different historical con
texts, and because gender intersects with racial, class,
ethnic, sexual, and regional modalities ofdiscursively
constituted identities. As a result, it becomes impos
sible to separate out "gender" from the political and
cultural intersections in which it is invariably pro
duced and mantained.38

Consequentemente, ao inves de colocarmos uma
categoria ao lado das outras na elabora9ao de cartografias dos
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sujeitos, estaremos mais bern situadas se imaginannos esse sujeito

como ponto nodal provis6rio na interseyao de varias linhas de
forya ou de vertentes da diferenya que se deslocam, justapondo
se constantemente umas as outras, abrindo brechas ou espayos
intersticiais. Para Romi Bhabha, assim como para de Lauretis, 0

sujeito habitando 0 mundo modemo nesse final de seculo e sempre
ja 0 excesso da soma das "partes" da diferenya. 39 Pedindo que

abandonemos de vez as singularidades de_classe ou de genero
como categorias analiticas primarias, Bhaba nos convida a pensar

beyond narratives oforiginary and initial subjectivities
and to focus on those moments or processes that are
produced in the articulation of cultural differences.
These "in-between" spaces provide the terrain for
elaborating strategies ofselfhood-singular, commu
nal-that initiate new signs of identity, and innova
tive sites of collaboration, and contestation, in the
act of defining the idea of society itself.40

Re-pensando 0 lugar da teoria e a teoria do lugar: breves
anota~oes

o d-esafio que a teorizayao da emergencia do intersticio
nos coloca (ou dos espayos in-between alojando formas
hibridas de identidade cultural) reside na busca de uma linguagem
ou de tropos discursivos capazes de representar e simbolizar as
inurneras, conflituosas, mutaveis posicionalidades e experiencias
do sujeito ex/centrico. Bhabha utiliza 0 termo "terceiro espayo"
para se referir aquele lugar produtivo ou aquela situayao de
limiaridade onde a cultura como diferenya incomensuravel (porem
sempre negociavel) se constr6i de forma a eludir qualquer politica

da polaridade. 41 Nesse "terceiro espayo" sujeitos constituem nao

identidades, mas identificayoes-isto e, 0 sujeito, ao se identificar
com, e atraves de, outro objeto, urn objeto da alteridade, "toma-
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se sempre ambivalente devido a intervenyao daquela alteridade."42

Renato Rosaldo, escrevendo a partir do campo
antropol6gico, usa a metafora da fronteira para se referir
aquelas zonas de invisibilidade-cultural, social, racial, etnica,
de classe, de genero, de orientayao sexual etc.-geralmente
suprimidas mas que sempre permeiam qualquer tipo de
experiencia do cotidiano. Fazendo uma critica a visao uniforme
e estatica de cultura nos escritos canonicos antropol6gicos,
Rosaldo nos mostra essas fronteiras presentes em qualquer
formayao cultural, nao como espayos vazios, mas_~mo zonas
heterogeneas e fluidas de produyao criativa e de troca, e pelas
quais os sujeitos transitam incessantemente em desafio as
rigidas dicotomias que tentam organizar a experiencia social.~

seus significados. Partindo do conceito de "sujeito"
posicionado", Rosaldo articula uma nOyao de "saber
relacional" onde os objetos da analise so~ial sao tambem
sujeitos que analisam e cujas percepyOes devem ser levadas a
serio. A atenyao ao lugar de enunciayao desse sujeito-objeto
do olhar antropol6gico permitira, para esse autor, subverter e
fragmentar a (autor)idade da disciplina. A antropologia
abandona sua imagem de museu de arte e passa a assemelhar
se a uma venda de garagem [garage sale]. Relatando a reayao
de uma antrop610ga as novas experimentayoes com a forma
etnografica (onde os "objetos" de analise tomam-se sujeitos,
co-autores ou ate autores dos textos antropol6gicos
polifOnicos), Rosaldo escreve:

"At a conference in 1980 on the crisis in anthropol
ogy, Cora Du Bois, a retired Harvard professor, spoke
ofthe distance she felt from the 'complexity and dis
array ofwhat I once found a justifiable and challeng
ing discipline. (...) It has been like moving from a
distinguished art museum into a garage sale"'. The



139

images ofthe museum, forthe classic period, and the
garage sale, for the present, strike me as being quite
apt, but I evaluate them rather differently than Du
Bois. She feels nostalgia for the distinguished art
museum with everything in its place, and I see it as a
relic from the colonial past. She detests the chaos of
the garage sale, and I find it provides a precise image
for the postcolonial situation where cultural artifacts
flow between unlikely places, and nothing is sacred,
permanent, or sealed off 43

A importancia de se pensar a sobre 0 lugar da enuncia~ao

(e, certamente, sobre 0 lugar da teoria) nao e recente nem nas
epistemologias feministas, nem tampouco nas varias tradi~5es

hermeneuticas, sejanas humanidades, sejanas ciencias sociais.44

Mas e no ambito das teorias feministas, no entanto, que a
questao do lugar torna-se fundamental, nao para avaliar
unicamente suas categorias analiticas, mas tambem-e
principalmente-paramedir seu alcancepolitico, isto e, as maneiras
como elas intervem nas estruturas de desigualdade social.

o apelo para "teorizar na carne" feito por Moraga
representa, a meu ver, uma das muitas tentativas recentes de
conten~ao de uma especie de euforia pluralista pos-moderna,
presente em algumas correntes do feminismo e da teoria cul
tural. Para aquelas te6ricas mais caute10sas quanta as sedu~es
do projeto pos-moderno, 0 discurso da multiplicidade e da
heteroglossia radical tern obscurecido 0 fato de que 0 poder
ainda esta organizado hierarquicamente e quem nem todas
participamos igualmente do livre jogo da diversidade. 45 Sempre
situadas diferentemente nos sistemas de domina~ao, de
privilegio e de exc1usao, narramos a partir de urn lugar (tanto

no sentido literal quanto no metaf6rico, quem dizer, como
imaginado, politico, mental etc.). Procurar entender esse lugar
em todas as suas dimens5es nos leva a necessidade de
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historiciza-Io e de polit.iza..Io, permitindo, enffio,umaavali~ mais
critica da constru~ao e de institucionaliza~ao das diferen~as (e das
pniticas politicas que as articulam).

Nao obstante, gostaria de fazer tres observa~5es sobre 0

conceito de Iugar como categoria analitica e politica.
Primeiramente, esse lugar nao pade serentendido como algo
reificado ou ancorado em categorias ontol6gicas (0 fate de
sermos muIheres nao nos transforma naturalmente em aliadas
ou em sisters in struggle). Pelo contnirio, a consciencia do
lugar de enunciayao emerge a partir das seguintes artiCula~5es:

a experiencia concreta, situada em determinado espa~o na
textualidade do social, configura-se como ponto de partida
te6rico para um.a estrategia visando a desconstru~ao das
categorias da identidade e de seus usos hegemonicos. 0
problema dessa formula~ao reside no conceito de experiencia
quando contemplado atraves de uma otica empirista. Com a
morte do sujeito perpetrada pelo estruturalismo (que 0

substituiu por estruturas imanentes e a-historicas alojadas na
mente humana), a "experiencia" deixou de ser urn conceito
transparente e fundamental para adquirir existencia somente
nas, e atraves das, categorias cIassificat6rias culturais.46 Em
outras palavras, a experiencia nao constitui a instancia primeira
de nossos sistemas conceituais; pelo contnirio, atraves de uma
transposiyao metaleptica, ela se revela' como "efeito" de tais
sistemas. A tarefa lingiiistica impossivel e irrealizavel proposta
pelos empiristas-traduzir sem nenhuma perda arealidade para
a linguagem-deparou-se com a diferen~a pertubadora que a
propria linguagem apresenta. De acordo com Derrida, ao inves
de aceitar a transparencia ou a presen~a da experiencia-ou
de recusa-Ia totalmente (afinal de contas, nao podemos elimina
la)-devemos, sim, usa-la "sob rasura".47 Jonathan Culler, a
partir do campo da critica literciria,elucida a posi~ao de Derrida
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ao falar sobre a experiencia do leitor colidindo com 0 ato da leitura:
'" experience' always has this divided, duplicitous character: it has
always already occurred and yet is still to be produced-an indis
pensable pointofreference, yet never simply there". 48

Tal qual a experiencia, 0 conceito de lugar nao pode ser
reificado (essencializado) nem totalmente abstraido de
qualquer materialidade. Contudo, apesar de sua aparente
concretude, 0 lugar tambem e construido atraves de narrativas
e desejos e e apreendido como hist6ria, nao simplesmente como

urn espayo ja dado, contornado por fronteiras naturais onde
repousamos nostalgicamente nossas identidades devidamente
autenticadas. 49

Segunda observayao. Qualquer lugar ou local se encontra
pontilhado e fraturado por diferenc;as e tensoes, por circuitos
e fronteiras que nao podem ser representadas por, nem contidas

em, nenhum modelo bimrrio das re1ac;oes de poder. Como Atjun
Appadurai explica, 0 estudo da relaC;ao entre 0 global eo local
pede urn modelo que enfatize tanto as conexoes quanta as
disjunc;oes, os intersticios, entre movimentos transnacionais
de pessoas, de tecnologias, de bens culturais e de urn capital
cada vez mais heterogloto, considerando seus diferentes efeitos
e transformac;oes em varios niveis do local. 50 Assim, a
especificidade de urn lugar nao e singular, mas multipla, pois

como Doreen Massey argumenta, ela se constr6i justamente (l.

partir da presenc;a, no interior desse lugar, de tudo 0 que lhe e

exterior, isto e, das interrelac;oes desse lugar com outros
lugares. 51 0 escritor Guillermo Gomez-Peiia, nascido na Cidade
do Mexico, sintetiza toda a complexidade dessa nOC;ao mais
fraturada de lugar quando, buscando definir-se, diz que

Hoy, ocho an6s de mi partida, cuando me preguntan
por mi nacionalidad 0 identidad etnica, no puedo re
spondercon una palabra, pues mi 'identidad' ya posee
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repertorios multiples: soy mexicano pero tambien soy
chicano y latinoamericano. En la frontera me dicen
'chilango' 0 'mexiquillo'; en la capital 'pocho' 0

'nortefio' yen Espana 'sudaca'. (00') Mi companera
Emilia es angloitalianapero habla espanol can acento
argentino; y juntos caminamos entre los escombros
de la torte de Babel de nuestra posmodemidad
americana52

A Babel americana pos-moderna a que Gomez-Pefia se
refere em muito difere daquele lugarda heterogeneidade radi..
cal ou do pluralismo relativista tio em yoga em alguns circulos
pOs-modernos. Pelo contnirio, as palavras de Gomez-Pefia
revelam que 0 espa~o do sujeito (diria nesse caso, 0 sujeito
"ex/centrico") e sempre produto de mais de um processo e
ocupa mais de urn lugar simultaneamente em um incessante
movimento atraves de fronteiras. Contudo, e bom enfatizar
que esse e um movhnento por definiyio politizado.

Sobre esse ultimo ponto, gostaria de ressaltar que ha. urna
diferen~a crucial entre umapolitica e umapoetica do lugar. 0
exilio (0 lugar do nio-lugar) e a fronteira soo poderosostropos
discursivos que tentam captar a condi~io do sujeito pos
moderno:,nomade, estrangeiro, deslocado, descentrado. Porem,
visto que 0 lugar eproduto tanto de tais tropos quanta das
pniticas cotidianas das pessoas e de suas rela~oes sociais, 0

conceito de fronteira como rnetafora da diferen~a necessita
de certa dose de materialidade.

Refletir sobre a emergencia dos intersticios ou desses
espa~os in-between, como a fronteira-abrigando nova~

formas de identidades hibri~ e fluidas-resulta em urn grande
desafio, precisament~ quando\nos faltam metaforas apropriadas
para simboliza-los. Em rela~io, entOO, a esst0terceiro espa~o,"

Bhabha assinala que el~ deve ser entendido mais como
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resultado de lutas materiais (pobreza, racismo, sexismo, homofobia
etc.) emenos como conseqo.encia dos investimentos psiquicos ou
do deslocamentos intermimiveis dos significantes (cujo ponto final
e nada menos que urn espa90 esvaziado). 53

Escrevendo a margem: (auto/bio)grafias d,as fronteiras

As tentativas mais bern sucedidas de'reflexao sobre como
identidades sao constroidas atraves das diferenc;as e em
resposta as exclus5es especificas podem ser encontradas nos
escritos daqueles/as que estao ou inseridos/as nas vcirias fronteiras
(geognlficas, culturais, econ6micas, politicas, raciais, etnicas,
linguisticas, sexuais, libidinais etc.), ou atravessam continuamente
tais divisas (entendidas como lugares de regulamentae;ao e coayao)
romo aos outros territ6rios da diferenc;a e da alteridade. 54 Esses
escritos conseguem expandir e inventar novas categorias de analise
capazes de apreender as experiencias fluidas edispersas daqueles
sujeitos situados nas margens (desterritorializadas) das narrativas
culturais dominantes.

Yvonne Yarbro-Bejarano, analisando a produc;ao literciria
de Gloria Anzaldua, uma chicana "lesbica feminista terceiro
mundista com tendencias marxistas e misticas"55, encontra
nessa autora a teorizac;ao de uma politica da diferenc;a atraves
da figura da nova mestiza. Sem necessariamente seguiruma ordem
cronol6gica ou privilegiar urn genera literano especifico, AnzaldUa
justap5e autobiografia com contos, mitos, fantasias, poemas,
ensaios, observac;5es escritas em diarios, assim subvertendo as
tradic;5es e convenc;5es do genero autobiogratico56.

As a mestiza I have no country, my homeland cast
me out; yet all countries are mine because I am every
woman's sisteror potential lover. (As alesbian Ihave
no race, my own people disclaim me; but I am. all
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races because there is the queer of me in all races).
I am cultureless because, as a feminist, I challenge
the collective cultural/religious male-drive beliefs of
Indo-Hispanics-and AngTos;yet, I am cultured be
cause I am participating in the creation ofyet another
culture, a new story to explain the world and 9UT par
ticipation in it,a new value system with images and
symbols that connectus to each otherand to the planet.
Soy un amqsamiento, I am an act of kneading, of
uniting and joining that notonly has produced b0tlta
creture ofdarkness and a creature oflight, but also a.
creature thatquestions the definitions oflight and darl<
and gives them hew meanings. 57 . .

Eimportante enfatizar que a invoca'Yao da mestiza por
Anzaldua nao repousa sobre uma romantiza'Yao do indigenismo
ancorando uma identidade essenciaLde chicano. Pelo contrario,
Yarbro-Bejarano argumenta que "a teona da conscienciamestiza
depende do reconhecimento de que posiyoes .do sujeito (...)
subvertem qualquer conceito unitario 0ll essencial.do 'eu'''.58 A
mestiza em Anzaldua e0 resultado da mistura damultiplicidade
(do hibridismo) na produyao do "terceiro termo" impuro e nao
homogeneo que,justaposto sobre 0 "outro" indigtma, simboliza
somente urn dos componentes de uma ficyao racial chicana. Amy
Kaminsky elucida que

the Chicanas who claim a revindicated Malinche as
mother have also claimed themselves as mestiza.
Standing in contrastto the A.nglo colonizer, the colo
nized mestiza occupies the position of indigenous
other, which is already, but only, one ofher compo
nents. In Mexico, postcolonial mestizaje is the ,cre
ation of a n~w_~ace on which to found neW' nations.
Functioning as a dominant discourse ofnational iden
tity, the invocation of mestizaje often threatens in
digenous cultures. In Mexico, "Indian" stands in op
position and resistance to mestizo. In the United
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States, in contrast, mestizo is an oppositional racial
fiction, barely recognized by the dominant culture,
for whom mixed ancestry originating elsewhere re
solves into simple "otherness". Meanwhile, for the
classes of people who invoke it for its oppositional
value, mestizaje risks absorption into a form of in
digenousness. 59

A mestiza de Anzaldua, constantemente caminhando
transversalmente as culturas (espanhola, india, africana), as
linguagens (espanhol e ingles), aos generas (a uniao do masculino

e do feminismo no moldar do queer), desloca definic;5es
naturalizadas tanto de rac;a quanta de genera, invocando as
dimens5es politicas e subjetivas destas, assim como suas facetas
multiplas. A queer, a Iesbica, como nem uma nem outra, toma-se
urn terceira genera ou urn "sujeito ex/centrico." Posicionada em
relayao de exterioridade aos sistemas conceituais como urn todo
(atraves de pniticas politicas e pessoais de deslocamento), ela
"excede os termos de seu horizonte conceitual-lingiiistico" em
direyao a construyao tanto do sujeito nao-unitario quanta de
contigtiidades transpessoais a partir de contingencias materiais e
discursivas. 6O

Outro exemplo da desconstruyao e da desestabilizayao das
categorias identitarias (revelando seu caraterficticio, resultado de
exclus5es) eoja canonizado ensaio autobiognlfico de Minnie Bruce
Pratt. 61 De acordo com incisiva leitura deste feita por Biddy Mar
tin e Chandra Mohanty, a medida em que narra sua trajet6ria de
vida, Pratt vai desconstruindo concepc;5es unitarias de rac;a,
comunidade, e residencia que, por sua vez, foram constitutivas de
sua identidade dejudia norte-americana, heterassexual, e de classe
media.62 Partindo do ambito do pessoal, sem porem ai permanecer,

na medida em que Pratt abandona seu lar eseu casamento ese
toma lesbica, 0 texto vai tecendo uma relayao complexa entre
essas categorias sociais e os privilegios que as mantem (seu
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lesbianismo sendo nao unicamente produto de uma experiencia
pessoal, mas tambem de urn posicionamento politico),
revelando a permanente impossibilidade de especificayao de
urn lugar do sujeito ex/centrico (em todos os sentidos do termo).
As palavras de bell hooks ecoam essa visao da margem que,
apesar de significarum espayo de aberturaradical,jamais sera
urn "lugar seguro," pois sempre trara as marcas da privayao e
do silencio.63 No entanto, Stuart Halliembra que ha 0 lado
produtivo da margem: "ela tambem permitiu e marcou a fala
das pessoas que estao se tornando presentes na representayao
dessas margens. Em outras palavras, ha urn tipo complexo de
relayao entre nos e essas diferentes identidades e farmas de
marginalidade."64 .c'

Marcar 0 lugar da enunciayao e do enunciado, tentando
acentuar algumas das complexidades aludidas acima por Stuart
Hall, faz parte do projeto estetico e critico de Clarice Lispector
reconhecidamente "amaior escritora brasileira" -em sua narrativa
ficcionalA Hora da Estrela.65 Atraves da construyao deuma voz
testemunhal, Rodrigo S. M. (ou Clarice travestida), quese propoe
a relatar as "fracas aventuras" de uma mOya nordestina pobre,
Macabea, "numa cidade toda feita contra e1a," a autora traz para
primeiro plano as contradiyoes de c1asse, genera e lugar (entre
outras) que estruturam a produyao da narrativa. Clarice pergunta
se, diante do prajeto de escrever urn texto ficticio sobre uma
pequena mulher muito pobre e que nada mais conseguiu comer na
vida alem de pao com salsicha, como iria ela (Clarice), tendo ja
comido lagosta, falar de Macabea? Entre lagosta e salsicha, ou
seja, entre as fraturas inerentes acondiyao damulher (metaforizada
nas figuras de Clarice-travestida em Rodrigo S.M., 0 narrador
eMacabea), existeumaincomensurabilidadeque, como Gayatri
Spivak afirma, estrutura urn espayo de silencio e salienta a
(im)possibilidade da representayao diante da distfulcia entre 0 lugar



147

da escritora e 0 da mulher subalterna.66 Como 0 pr6prio narrador

(Rodrigo S. M.) admite, "este livro e urn silencio, este livro e uma
pergunta."67 Para Jean Franco,

La pregunta es e1 reconocimiento de la ignorancia,
de que existe algo fuera de la esfera del conocimiento
del interlocutor, un algo que marca la diferencia
difereneia de genero sexual (00')' difereneia de c1ase
y etnia (00')' difereneia entre metropolis y periferia
entre el yo narradora y el yo lectora de estos textos.68

Para entender como diferenc;as sao geradas a partir das

exigencias do campo social, precisamos, portanto, como Clarice,
estar atentas aos varios lugares que ocupamos nas diversas

economias materiais-discursivas (politica, sexual, cultural,
institucional etc.), bern como as nossas cumplicidades com esses

lugares. Refiro-me aqui anecessidade de "desaprendermos nosso
privilegio" quando nos engajamos na tarefa de traduyao cultural.69

De formafigurativa, e isso que Rodrigo S. M. faz quando escreve
que

para falar da mo~a [Macabea] tenho que nan fazer a
barba durante dias e adquirir olheiras eseuras por
dormir poueo, so coehilar de pura exaustao, sou urn
trabalhador manual. AIem de vestir-me com roupa
velha rasgada. Tudo isso para me por no nivel da
nordestina. Sabendo no entanto que talvez eu tivesse
que me apresentar de modo mais eonvineente as
sociedades que muito rec1amam de quem esti neste
instante mesmo batendo amiquina.70

Considerando a pnitica estetica e critica dos textos aqui
brevemente comentados, vemos que a politica do lugar

(conseqiientemente da posicionalidade) se torna uma das

rnaneiras com que as teorias ferninistas tern historicarnente
marcado sua inseryao nos debates sobre temas contemporaneos,
como a questao das fronteiras (epistemoI6gicas, geograficas,
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sociais, econ6micas, institucionais, culturais, lingilisticas, libidinais
etc), nas discussoes sobre a construyao/desconstruyao do sujeito.
o que dizemos-afinal, 0 dito-esta tao marcado pelo nao dito
quanto pelos lugares (nos sentidos literal e metaf6rico) onde e dito.
Para lembrar as palavras Hall, 0 que dizemos esta sempre em
contexto. Esse e 0 predicamento do feminismo.

Viajar pelo mundo:
o critico nas fronteiras da modernidade e da pos
modernidade

A "comunidade imaginada" do feminismo do "terceiro
mundo"-resultado de alianyas, muitas vezes conflituosas entre
si-nao se situa, portanto, em nenhuma nOyao fixa de cor,
etnia, genero e cultura, mas nos elos politicos forjados dentro
de, e entre, os diferentes e divergentes espayos sociais
constitutivos dessas categorias. Procurei argumentar neste
ensaio que pensar sobre tais espayos nos permite subverter e
deslocar categorias unitarias da identidade atraves do trabalho
politico de coalizlio. Mohanty ressalta que as comunidades
imaginadas formadas a partir das lutas de oposiyao no terceiro
mundo sao "imaginadas"

not because it is not "real" but because it suggests
potential alliances and collaborations across divisive
boundaries, and "community" because in spite ofin
temal hierarchies within third world contexts, it nev
ertheless suggests a significant, deep commitment to
what Benedict Anderson, in referring to the idea of
the nation, calls "horizontal comradeship."

The idea ofimagined community is useful because it
leads us away from essentialistnotions ofthird world
feminist struggles, suggesting political rather than
biological or cultural bases for alliance. Thus, it is not



149

color or sex which constructs the ground for these
struggles. Rather, it is the way we think about race,
class, and gender-the political links we choose to
make among and between struggles. Thus, potentially,
women ofall colors (including white women) can align
themselves with and participate in these imagined
communities. However, clearly our relation to and
centrality in particular struggles depend on our dif
ferent, often conflictual, locations and histories.71

Gostaria de concluir relatando urn encontro que tive ha.
alguns anos com urn grupo de estudantes canadenses de visita
a varias universidades brasileiras. Tendo sido convidada para
falar a respeito de minha pesquisa sobre historias de vida junto
a urn grupo de mulheres pertencentes ao Movimento Sem-Teto
local, escolhi abordar 0 tema da relayao de poder que
inevitavelmente permeia qualquer encontro entre pesquisadora
e narradora na obtenyao de depoimentos/testemunhos, bern
como 0 subseqiiente problema de representarlescrever sobre
a "outra" no espayo academico. Ja. suficientemente
sensibilizada sobre os problemas epistemologicos e politicos
de tal empreitada, disse em urn determinado momenta de minha
comunicayao que, diante da impossibilidade de falar pela
"outra" (no meu exemplo, uma entrevistada negra) por
ocuparmos lugares tao distintos na hierarquia racial, social, cul
tural etc., e diante do tisco de que, caso 0 fizesse, (eu, branca,
academica, classe media) acabaria apropriando-me de sua voz,
decidi entao peIo silencio. Nesse momento, uma canadense negra
do grupo retrucou prontamente dizendo que "my silence repre
sented a very easy way out. "

Creio que so consegui entender realmente a resposta
daquela aluna anos depois, quando Ii uma entrevista com

Spivak, onde ela narrava caso semelhante ocorrido no contexto
da sala de aula de uma universidade norte-americana. Nesse caso,

-..
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entretanto, ea propria Spivak que contesta, com a veemencia

verbal que the ecaracteristica, a atitude de urn aluno branco,
politicamente correto, que se cala diante do texto da "outra." Em

suas palavras,

''Why not develop a certain degree of rage against
the history that has written such an abject script for
you that you are silenced?" Then you begin to inves
tigate what it is that silences you, rather than take
this very deterministic position-since my skin color
is this, since my sex is this, I cannot speak. I call
these things, as you know, somewhat derisively,
chromatism: basing everything on skin color-''I am
white, I can't speak"-and genitalism: depending on
what kind of genitals you have, you can or cannot
speak in certain situations. From this position, then, I
say you will of course not speak in the same way
about the Third World material, but if you make it
your task not only to learn what is going on there
through language, through specific programmes of
study, but also at the same time through a historical
critique ofyour position as the investigating person,
then you will see that you have earned the right to
criticize, and you be heard.72

o projeto de "desaprender nosso privilegio" proposto

por Spivak pede, portanto, primeiro, uma critica as estruturas de
privilegio/exc1usao em que nos situamos e as quais tambem nos

silenciam; segundo, 0 reconhecimento de que 0 lugar do sujeito
dentro da teoria pode ser potencialmente poderoso se desejarmos

realmente aprender a lingua do outro/a e escutar 0 que ele/ela tern
a nos dizer. Nao estou me referindo aquele projeto colonialista

patemalista (hit muito falido) de "dar a voz" ao subaltemo, mas
sim a tarefa politica de transformar contingencias em contigliidades

a partir da desconstruyao tanto de nossa posiyao de enunciayao
quanta do proprio enunciado. Em The Politics ofTranslation,
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Spivak: adverte que a solidariedade, resultante da necessidade de
se aprender a lingua do/a outro/a para a tradu~ao cultur~, e fmto
de uma posi~ao teorica, nao de afinidades naturais entre, por
exemplo, as mulheres. Conforme essa autora,

Rather than imagining that women automaticaly have
something identifiable in common, why not say, hmn
bly and practically, my first obligation in understand
ing solidarity is to learn her mother-tongue. You will
see immediately what the differences are. You will
also feel the solidarity every day as you make the
attemptto learn the language in which the otherwoman
learnt to recognize reality at her mother's knee. This
is preparation for the intimacy ofcultural translation.
(...) I am unconfortable with notions offeminist soli
darity which are celebrated when everybody involved
is similarly produced. There are countless languages
in which women all over the world have grown up
and been female or feminist, and yet the languages
we keep on learning by rote are powerful European
ones, sometimes the powerful Asian ones, least of
ten the chiefAfrican ones. The 'other' languages are
learnt only by anthropologists who must produce
knowledge across epistemic divide.73

Spivak conc1ui que e atraves desse aprendizado que

realmente conseguimos captar os significados e as diferen~as

contidas no signo "mulher". Porem, em relayao amulher subaltema
e a seu lugar de enuncia~ao, existe sempre urn elemento de
opacidade (de diferen~aessencial) que toma a experiencia dela
ate certo ponto intraduzivel, marcando assim urn silencio. Em seu
ensaio provocativo Can the Subaltern Speak?, Spivak: responde

negativamente apergunta que ela mesma se coloca no titulo-nao
porque amulherou 0 nativo noo tenham voz-t1'1as porque 0 proprio

ato da enunciavao pertence aum regime discursivo dominante que
se imp6s historicamente a partir de exclus5es multiplas. Assim
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sendo, como argumenta Rey Chow, para que a experiencia
subaltema possa ser traduzida,

the "native" cannot simply "speak" but must also pro
vide the justiceziustification for her speech, a justice/
justification that has been destroyed in the encounter
with the imperialist. (. .. ) Rather than saying that the
native has already spoken because the dominant
hegemonic discourse is splitlhybrid/different from it
self, and rather than restoring her to her "authentic"
context, we should argue that it is the native's silence
which is the most important clue to her displace
ment. 74

Maria Lugones, uma feminista argentina residindo nos
Estados Unidos, fala da pratica critica como uma especie de
world-travelling (viajar pelo mundo): "um processo continuo
e simuWineo de situar-se e deslocar-se a partir do
reconhecimento de que lugares sao sempre multiplos".75 A
posiyao de Lugones nao e a do turista aprocura do outro
exotico, nem tampouco a do etemo nomade pos-modemo
cruzando fronteiras fragmentadas, mas sim a do critico
engajado articulando coalizoes entre os diferentes sujeitos a
partir das especificidades materiais e historicas dos lugares que
ocupamos. World-travelling como pratica critica constitui,
portanto, um metodo de articular uma politica cultural da
diferenya atraves de reflexao tanto sobre 0 lugar da teoria como
sobre a teoria do lugar na construyao de posiyoes provisorias
de sujeito, as quais estao constantemente se transformando e
se refazendo dentro de um campo coletivo e diferencia1. World
travelling permite, colocando de forma sucinta, pensar "os
limites da modemidade sem sobrevalorizar as possibilidades
da pos-modernidade."76
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