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As mu lhe res na ori gem da nova so ci e da de

Entre vis ta com Ala in Tou ra i ne

Fa lar so bre o pa pel das mu lhe res na so ci e da -

de con tem po râ nea não é mis são di fí cil para o so -

ció lo go fran cês Ala in Tou ra i ne, au tor do li vro Le

mon de des fem mes (Pa ris: Fa yard, 2006), no

qual ele fala da “so ci e da de de mu lhe res”, onde “o

tema da se xu a li da de ocu pa o lu gar cen tral, que

era an tes, na so ci e da de in dus tri al, o tra ba lho”. O

de sa fio é “com pre en der por que as mu lhe res es -

tão na ori gem da nova so ci e da de e da nova cul tu -

ra que se for ma sob nos sos olhos”. Se gun do Tou -

ra i ne, “são as mu lhe res que in ven ta ram uma so -

ci e da de si tu a da além da se pa ra ção dos ho mens e

das mu lhe res”. Por essa ra zão, IHU On-Line en -

tre vis tou, por e-mail, o re no ma do au tor de Um

novo pa ra dig ma para com pre en der o mun do 

de hoje (Pe tró po lis: Vo zes, 2006).

Tou ra i ne tor nou-se co nhe ci do por ter sido o

pai da ex pres são “so ci e da de pós-in dus tri al”. Ele

acre di ta que a so ci e da de mol da o seu fu tu ro atra -

vés de me ca nis mos es tru tu ra is e das suas pró pri as

lu tas so ci a is. O pon to de in te res se vi tal da sua car -

re i ra tem sido o es tu do dos mo vi men tos so ci a is.

Em seus es cri tos, Tou ra i ne apon ta para as trans -

for ma ções pe las qua is a so ci e da de mo der na e in -

dus tri al vem pas san do. Para Tou ra i ne, a so ci e da -

de pós-in dus tri al, lon ge de aca bar com os con fli -

tos, ge ne ra li za-os. É au tor de, en tre ou tros, A so -

ci e da de pós-in dus tri al (Lis boa: Mo ra es, 1970). 

Tou ra i ne con ce deu en tre vis ta ex clu si va à IHU

On-Line em 5 de mar ço de 2007.

IHU On-Line – Como se deu a evo lu ção do

mo vi men to fe mi nis ta atra vés da his tó ria e

qual foi o pa pel e a fun ção do mo vi men to de 

mu lhe res na atu a li da de?

Ala in Tou ra i ne – O mo vi men to fe mi nis ta foi ini -

ci al men te po lí ti co, para ob ter o di re i to de voto

para as mu lhe res. A Grã-Bre ta nha foi o cen tro

mais ati vo des sas lu tas. Em se gui da, o ob je ti vo

prin ci pal se tor nou a li ber da de cul tu ral da mu lher,

em par ti cu lar na qui lo que con cer ne ao seu cor po.

Os su ces sos ob ti dos fo ram con si de rá ve is, por

exem plo, na Fran ça, com as leis Ne u wirth, da

con tra cep ção, e Veil, do abor to. Mais re cen te -

men te, o tom se tor nou mais pes si mis ta com as

cam pa nhas con tra a de si gual da de e, so bre tu do,

contra as vi o lên ci as so fri das pe las mu lhe res. Alguns

eco no mis tas pen sam mes mo que, em ma té ria pro -

fis si o nal, a po si ção das mu lhe res re cu ou.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is im -

pac tos para a au to no mia da mu lher, como

ser so ci al, dos pro gres sos da ciên cia e da

tec no lo gia?

Ala in Tou ra i ne – As des co ber tas da bi o lo gia

per mi ti ram, evi den te men te, o con tro le da fe cun -

di da de. No en tan to, é cada vez me nos por re fe -

rên cia ao fe mi nis mo que se de sen vol ve o de ba te

sobre es sas tec no lo gi as da re pro du ção. Bas ta men -

ci onar a opo si ção ex tre ma da Igre ja Ca tó li ca.

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res an se i os

da mu lher con tem po râ nea? O que ela de se -

ja mais for te men te?

Ala in Tou ra i ne – Esta ques tão é bem-vin da,

pois a gen te não pode se satis fa zer com uma vi são 

pu ra men te ne ga ti va, quer di zer, de uma luta con -

tra os da nos so fri dos, que faz da mu lher uma

pura ví ti ma. Os de ba tes le gis la ti vos ou ju rí di cos

não de vem es con der o que me pa re ce o es sen ci al. 

As mu lhe res ad qui ri ram hoje uma po si ção do mi -

nan te numa nova po si ção da cul tu ra. Elas já

desfruta vam do pa pel prin ci pal no mo vi men to

por um de sen vol vi men to du rá vel e na de fe sa do
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meio am bi en te (Cf. M. Brund tland1). Mas, de ma -

ne i ra não-es pe ta cu lar, po rém du rá vel, as mu lhe -

res de sen vol vem uma nova vi são para elas pró -

pri as e para os ho mens, a qual es tes úl ti mos não

se opõem. Po der-se-ia fa lar de pós ou ne o fe mi nis -

mo para fa lar des tas mu dan ças que me pa re cem

fun da men ta is. A so ci e da de dos ho mens ten de a

dar a pri o ri da de à con quis ta do mun do. As mu lhe -

res en vol vem to tal men te a so ci e da de em di re ção

a uma nova pri o ri da de, a da cons tru ção de si pró -

pria. Mais pre ci sa men te, quan do a so ci e da de mas -

cu lina im pul si o na va ao má xi mo a po la ri za ção da

so ci e da de en tre uma eli te e uma mas sa, as mu lhe -

res pro cu ram re u ni fi car os ele men tos que fo ram

se pa ra dos: vida pú bli ca e vida pri va da; se xu a li da -

de e es pí ri to. É bem cla ro que são hoje as mu lhe -

res que to mam a pa la vra e que os ho mens ou se

ca lam ou apro vam a lin gua gem das mu lhe res. O

ve lho ma chis mo de sa pa re ceu em gran de par te,

sal vo em cer tos me i os de al guns pa í ses, em par ti -

cu lar da vida po lí ti ca.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

so ci a is de uma mu lher au tô no ma, in de pen -

den te do ho mem?

Ala in Tou ra i ne – As mu dan ças em cur so, na fa -

mí lia como na vida se xu al, não são, pro va vel men -

te, efe i tos an tes de tudo do fe mi nis mo. Mais exa ta -

men te, ob ser va-se a se pa ra ção da se xu a li da de e

da vida cul tu ral em ge ral e a cons tru ção pro pri a -

men te so ci al de um mo de lo de fa mí lia e tam bém

de me nor do mi na ção mas cu li na. Esta mos ape nas

no iní cio de uma evo lu ção rá pi da que se pa ra rá

con du tas se xu a is sem pre mais di ver si fi ca das e a

cons tru ção da vida fa mi li ar, to man do, ela pró pria, 

for mas mu i to di ver si fi ca das. A re la ti va fa ci li da de

com a qual se avan ça para o re co nhe ci men to do

ca sa men to ho mos se xu al in di ca que as bar re i ras

tradicionais se enfraqueceram consideravelmente.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri za a “so ci e -

dade de mu lhe res” da qual o se nhor fala?

Ala in Tou ra i ne – Qu an do eu falo de so ci e da de

de mu lhe res, eu não faço ne nhu ma re fe rên cia a

ne nhu ma “fe mi ni li da de” ou a ne nhum ca rá ter

psi co ló gi co pró prio das mu lhe res, e fa lar de fe mi -

ni za ção da so ci e da de me pa re ce ab sur do. Qu an -

do eu falo de uma so ci e da de de mu lhe res, eu me

re fi ro a um tipo de so ci e da de e de cul tu ra ca rac te -

ri za da pelo de sa pa re ci men to ace le ra do de uma

po li ti za ção en tre os dois se xos, com uma do mi na -

ção mas cu li na. Fo ram as mu lhe res que in ven ta -

ram uma so ci e da de si tu a da além da se pa ra ção

dos ho mens e das mu lhe res.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção do fe -

mi ni no para a so ci o lo gia con tem po râ nea?

O que há de di fe ren te no “olhar” fe mi ni no

so bre a vida?

Ala in Tou ra i ne – A so ci o lo gia das mu lhe res é,

aos meus olhos, uma par te es sen ci al de uma so -

ci o lo gia ge ral. Já ago ra, uma gran de par te dos de -

ba tes da fi lo so fia po lí ti ca e so ci al e da so ci o lo gia é

cons tru í da so bre os pro ble mas pos tos pela si tu a -

ção e a ação das mu lhe res. Nos sas so ci e da des

mo der nas são do mi na das pelo re cen tra men to so -

bre o in di ví duo, con si de ra do em to das as suas

fun ções e em seus di re i tos. Pode-se, tam bém, di -

zer que o tema da se xu a li da de ocu pa aí o lu gar

cen tral, que era an tes o do tra ba lho na so ci e da de

in dus tri al, e são as mu lhe res que es cre vem as

obras mais es sen ci a is nes te do mí nio. Não é pre ci -

so de i xar-se li mi tar aos pro ble mas da de si gual da -

de. É pre ci so eli mi nar toda re fe rên cia mais ou me -

nos psi co ló gi ca ao fe mi ni no. Em tro ca, é pre ci so

com pre en der por que as mu lhe res es tão na ori -

gem da nova so ci e da de e da nova cul tu ra que se

for ma sob nos sos olhos.
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1 Re la tó rio Brund tland: É o do cu men to in ti tu la do Nos so Fu tu ro Co mum, pu bli ca do em 1987, tam bém co nhe ci do como Re la tó -
rio Brund tland, no qual o de sen vol vi men to sus ten tá vel é con ce bi do como “o de sen vol vi men to que sa tis faz as ne ces si da des
pre sen tes, sem com pro me ter a ca pa ci da de das ge ra ções fu tu ras de su prir suas pró pri as ne ces si da des”. No iní cio da dé ca da de
1980, a ONU re to mou o de ba te das ques tões am bi en ta is. Indi ca da pela en ti da de, a pri me i ra-mi nis tra da No ru e ga, Gro Har lem
Brund tland, che fi ou a Co mis são Mun di al so bre o Meio Ambi en te e De sen vol vi men to, para es tu dar o as sun to. (Nota da IHU

On-Line)



Cri se nas re la ções de gê ne ro: a bus ca por ou tra so ci e da de

Por André Muss kopf

André Sid nei Muss kopf, é teó lo go lu te ra no e

pro fes sor no Insti tu to Ecu mê ni co de Pós-Gra du a -

ção da Esco la Su pe ri or de Te o lo gia (EST) de São

Le o pol do e es tu di o so das re la ções de gê ne ro.

André é tam bém pes qui sa dor na área de Te o lo gi as 

GLBT (Gays, Lés bi cas, Bis se xu a is e Trans gê ne -

ros), Te o ria Qu e er, Estu dos de Gê ne ro e Mas cu li -

ni da de. Gra du a do em Te o lo gia, pela EST, é mes -

tre em Te o lo gia, tam bém pela EST, com dis ser ta -

ção in ti tu la da Mi nis té ri os or de na dos e Te o lo gia

gay – Re tros pec ti va e Pros pec ti va, so bre a or de na -

ção de pes so as ho mos se xu a is, e dou to ran do em

Te o lo gia na EST. É au tor de Uma bre cha no ar -

má rio – pro pos tas para uma Te o lo gia Gay

(São Le o pol do: Si no dal, 2002) e or ga ni za dor,

jun ta men te com Mar ga J. Strö her e Wan da De i -

felt, do li vro, A flor da pele – Ensa i os so bre gê -

ne ro e cor po re i da de (São Le o pol do: Si no dal,

EST, CEBI, 2004). A IHU On-Line re a li zou uma

en tre vis ta com o teó lo go André Muss kopf, sob o

tí tu lo Iden ti da de mas cu li na e cor po re i da de, pu bli -

ca da na 114ª edi ção, de 6 de se tem bro de 2004, e

ou tra en tre vis ta na edi ção nú me ro 121, de 1º de

no vem bro de 2004, so bre o tema À meia luz: a

emer gên cia de uma Te o lo gia Gay – seus di le mas e 

pos si bi li da des, apre sen ta do pelo pro fes sor Muss -

kopf no IHU Idéi as de 4 de no vem bro da que le

ano O tex to está pu bli ca do no Ca der nos IHU

Idéi as nú me ro 32, dis po ní vel para down lo ad no

site do IHU (www.uni si nos.br/ihu).

André es cre veu um ar ti go es pe ci al men te para

a IHU On-Line, a nos so pe di do, em 5 de mar ço

de 2007, so bre Cri se nas re la ções de gê ne ro: a

bus ca por ou tra so ci e da de, que pu bli ca mos a se -

guir. Ele con ce deu tam bém uma en tre vis ta à IHU

On-Line, so bre Iden ti da de mas cu li na e cor po re i -

da de, por oca sião do I Con gres so La ti no-Ame ri ca -

no de Gê ne ro e Re li gião, acon te ci do na Esco la

Su pe ri or de Te o lo gia – EST –, em São Le o pol do,

de 18 a 20 de agos to de 2004, na qual afir ma que

“Fala-se mu i to, hoje, na aca de mia, mes mo na mí -

dia ou nas pu bli ca ções que cir cu lam da ‘cri se do

ma cho’, da cri se do mas cu li no. Te nho a sen sa ção

de que essa po pu la ri za ção da cri se do mas cu li no é

uma for ma dis far ça da de os ho mens con ti nu a rem

em cena”. Se gun do André, não ne ces sa ri a men te

os ho mens es tão em cri se, mas o mo de lo he ge mô -

ni co de mas cu li ni da de, e os di ver sos mo vi men tos

con tem po râ ne os, es pe ci al men te mo vi men tos fe -

mi nis tas e de ho mos se xu a is vão in flu en ci an do

para no vas for mas de pen sar a ques tão de gê ne ro.

É im pos sí vel pen sar a “con di ção da mu lher”

na atu a li da de sem con si de rar a his tó ria do Mo vi -

men to Fe mi nis ta, e de to dos os “mo vi men tos so -

ci a is de li ber ta ção” das úl ti mas três dé ca das. Nos

cam pos teó ri co e aca dê mi co, a re fle xão fe mi nis ta

ques ti o nou epis te mo lo gi as me ta fí si cas ao in tro du -

zir o cor po e o co ti di a no nas dis cus sões, com to das 

as im pli ca ções prá ti cas que esta abor da gem pres -

su põe e im pli ca. No cam po do mo vi men to so ci al

de mu lhe res, a luta po lí ti ca por re co nhe ci men to e

de sen vol vi men to de uma agen da de di re i tos e

pro te ções ga ran tiu um novo es pa ço de atu a ção

para as mu lhe res. Isso re vo lu ci o nou as for mas de

pen sar e con vi ver nas re la ções de gê ne ro. No en -

tan to, no de cor rer da his tó ria do Mo vi men to Fe -

mi nis ta, mu dan ças e des lo ca men tos sig ni fi ca ti vos

fo ram in flu en ci an do tan to os de sen vol vi men tos

teó ri cos quan to as pers pec ti vas po lí ti cas as su mi -

das pelo Mo vi men to. Estas mu dan ças e des lo ca -

men tos cer ta men te pre ci sam ser com pre en di dos

den tro de um con tex to his tó ri co-po lí ti co-eco nô -
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mi co-cul tural-re li gi o so am plo, que tan to foi in -

flu en ci ado quanto in flu en cia seu de sen vol vi men -

to. É cer to que te mas como vi o lên cia con tra a mu -

lher, di re i tos re pro du ti vos e aces so aos me i os de

pro du ção e con su mo con ti nu am sen do re le van tes 

para o Mo vi men to Fe mi nis ta, mas mes mo es ses

te mas são alar ga dos e res sig ni fi ca dos no diá lo go

com ou tros mo vi men tos e a par tir de con tex tos

es pe cí fi cos.

“Con di ção fe mi ni na”

Um dos gran des pe ri gos que sem pre ron dou

(e ain da ron da) o Mo vi men to de Mu lhe res foi a es -

sen ci a li za ção de algo como uma “con di ção fe mi -

ni na”, à par te de ou tros ele men tos cons ti tu in tes

das iden ti da des. Essa crí ti ca, aliás, sur giu mu i to

cedo no in te ri or do pró prio Mo vi men to das mu -

lhe res, que tra zi am ele men tos com pli ca do res de

um dis cur so sim ples so bre a pers pec ti va da mu -

lher (como raça/et nia, clas se so ci al, ori en ta ção se -

xu al etc.). Slo gans como “nin guém nas ce mu lher,

se tor na mu lher”, ou “o pes so al é po lí ti co”, ofe re -

ce ram aber tu ra su fi ci en te para que ou tros ele men -

tos da cons tru ção da iden ti da de de mu lhe res en -

tras sem no de ba te, ar ti cu lan do ques tões que o

Mo vi men to Fe mi nis ta ini ci al tal vez nem pu des se

vis lum brar. Estes ou tros ele men tos, aliás, pu de -

ram emer gir e pas sa ram a fa zer par te das dis cus -

sões e pers pec ti vas po lí ti cas por ca u sa de mo vi -

men tos pa ra le los que se or ga ni za ram nes te pe río -

do em tor no de cons tru ções iden ti tá ri as (como

Movi men to Ne gro, Mo vi men to Ho mos se xu al, Gru -

pos Indí ge nas) ou de en fren ta men to po lí ti co (como 

Mo vi men to Anti bé li co nos Esta dos Uni dos, gru -

pos de re sis tên cia aos re gi mes di ta to ri a is la ti no-

ame ri ca nos, par ti dos po lí ti cos de es quer da etc.), e

as ali an ças que se es ta be le ce ram en tre es tes di fe -

ren tes ato res so ci a is.

O de sa fio da in ter lo cu ção e diá lo go

As in ter co ne xões en tre es tes di ver sos mo vi -

men tos e cons tru ções iden ti tá ri as es tão lon ge de

se rem re sol vi das e são cen tro de vá ri os de ba tes na 

atu a li da de. A bus ca por in ter lo cu ção e diá lo go

está, em mu i tos ca sos, ape nas ini ci an do e é o

gran de de sa fio não ape nas de re la ções de gê ne ro,

mas das re la ções hu ma nas em to das as es fe ras de

in te ra ção. O pró prio con ce i to de o que é uma mu -

lher na atu a li da de foi sa cu di do pe los avan ços tec -

no ló gi cos e re i vin di ca ções de de ter mi na dos gru -

pos. Veja-se a re cen te dis cus são aca lo ra da em tor -

no da par ti ci pa ção de pes so as trans (tran se xu a is,

trans gê ne ro e tra ves tis), nos en con tros e de ba tes

do Mo vi men to Fe mi nis ta La ti no-Ame ri ca no, e o

sur gi men to de ca te go ri as como self-iden ti fi ed wo -

man (pes soa que se auto-iden ti fi ca como mu lher). 

É fato que é im pos sí vel falar em qualquer forma

de relação, ignorando as implicações de gênero

que engendram de formas históricas e culturais de

organizar as relações.

Re la ções de gê ne ro

Assim sen do, é fac tí vel afir mar que as re la -

ções de gê ne ro es tão sob cons tan te pres são, vis to

que todo tipo de mu dan ça re pre sen ta con fli to e

ne go ci a ção cons tan tes en tre mo de los an ti gos co -

nhe ci dos e con for tá ve is e no vos mo de los em cons -

tru ção. Estas ten sões tam bém se ma te ri a li zam em

for mas re no va das, e, às ve zes, in ten si fi ca das, de

vi o lên cia e po li ciamen to. Isso é es pe ci al men te

ver da de para os ho mens, cujo in te res se nas mu -

dan ças está di a me tral men te em opo si ção aos pri -

vi lé gi os his tó ri cos aos qua is se acos tu ma ram. Estes

pri vi lé gi os, por mais de su ma ni zan tes e ilu só ri os

que se jam (veja-se como exem plo a re la ti va ba i -

xa pers pec ti va de vida, de vi do aos pro ble mas de

sa ú de as so ci a dos a um de ter mi na do es ti lo de

vida iden ti fi ca do como mas cu li no), im pe dem a

busca e a cons tru ção de mo de los al ter na ti vos de

mas cu li ni da de.

A “cri se do ma cho”

Te nho ar gu men ta do que a tão fa la da “cri se

do ma cho” tem le va do a um “ma qui a men to” de

cons tru ções iden ti tá ri as mas cu li nas com ele men -

tos con tem po râ ne os que su pos ta men te tor nam os 
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ho mens “mais fe mi ni nos”, sem, no en tan to, ques -

ti o nar o sis te ma de gê ne ro hi e rár qui co que es tru -

tu ra as re la ções. Tam bém mu lhe res em pre gam es -

tas téc ni cas e es tra té gi as na cons tru ção de suas

iden ti da des e na ocu pa ção do es pa ço so ci al, na

me di da em que se “mas cu li ni zam” (ado tan do ca -

rac te rís ti cas con si de ra das “mas cu li nas”) e par ti ci -

pam des te sis te ma. Da mes ma for ma, ou tras cons -

tru ções iden ti tá ri as (que en vol vem ques tões de

raça/et nia, clas se so ci al, ori en ta ção se xu al, de fi -

ciên ci as fí si cas) em cer tos ca sos con se guem as cen -

der e ocu par po si ções so ci a is de des ta que na Era

do “po li ti ca men te cor re to”, ain da quan do mi lhões

de pes so as se guem sen do ex clu í das, mar gi na li za -

das e vi o len ta das por es ta rem fora de de ter mi na -

dos pa drões. Daí que sur gem as co muns afir ma -

ções: “você pode ser... des de que...”, ou, “ela é...

mas tra ba lha mu i to bem”. Des ta for ma, se po pu -

la ri za a idéia de que vi ve mos numa de mo cra cia,

na qual, afi nal, to das as pes so as têm aces so aos

me i os de pro du ção e re pro du ção (des de que e/ou

apesar de).

Mo de los al ter na ti vos de mas cu li ni da de

É mu i to re cen te a dis cus são em tor no dos es -

tu dos so bre mas cu li ni da de de sen vol vi da pe los

pró pri os ho mens. Com ex ce ção do Mo vi men to

Ho mos se xu al, es pe ci al men te de ho mens gays en -

vol vi dos nes ta re fle xão, ain da são es cas sas as ten -

ta ti vas de cons tru ção de mo de los al ter na ti vos de

mas cu li ni da de. Ain da que cres ça o nú me ro de

“ho mens fe mi nis tas”, os ques ti o na men tos dos pa -

péis de gê ne ro de sem pe nha dos por ho mens são

re la ti va men te pou co pro ble ma ti za dos, sen do di fí -

cil fa lar num mo vi men to so ci al que te nha uma

agen da po lí ti ca “mas cu li na” de cons tru ção de um

novo sis te ma de gê ne ro. Até por que um tal mo vi -

men to pre ci sa ria cri ar es tra té gi as di fe ren tes do

Mo vi men to Fe mi nis ta, uma vez que não se tra ta

de res guar dar ou ga ran tir di re i tos bá si cos, mas de

se en vol ver de ma ne i ra con cre ta na prá ti ca de no -

vas re la ções, considerando a interseção com

questões de raça/etnia, classe social, sexualidade,

em todas as esferas de interação humana (política, 

economia, religião etc.).

A es tru tu ra so ci al das re la ções

O que está em jogo é a for ma como or ga ni za -

mos e es tru tu ra mos so ci al men te as re la ções. Numa

épo ca em que se fala em pós-ca pi ta lis mo, em que

se as su me a glo ba li za ção como um fato, de idas e

vin das en tre re a ci o na ris mos de di re i ta e avan ços

re la ti vos de es quer da, o gran de de sa fio é pen sar e

ex pe ri men tar re la ções sa u dá ve is e re le van tes para 

to das as pes so as. Gê ne ro, e as re i vin di ca ções do

Mo vi men to Fe mi nis ta, sem dú vi da, são par te es -

sen ci al des te pro je to de uma ou tra so ci e da de, mas 

pre ci sam es tar ar ti cu la dos com uma dis cus são

am pli a da em tor no da cons tru ção das iden ti da des

e seu pa pel so ci al. Não é mais pos sí vel ar ti cu lar

res pos tas sim plis tas para ques tões com ple xas, em -

bo ra os mo vi men tos so ci a is, como o Mo vi men to

Fe mi nis ta, con ti nu em ne ces si tan do ar ti cu lar re i -

vin di ca ções mu i to con cre tas para su pe rar as di -

ver sas for mas de vi o lên cia a que mu lhe res e ou -

tros gru pos são sub me ti dos di a ri a men te. Mas es -

tas re i vin di ca ções pre ci sam es tar no con tex to de

uma pro pos ta de uma outra sociedade.

Iden ti da de mas cu li na e cor po re i da de

IHU On-Line – Qu a is po dem ser os pon tos

de par ti da na hora de pen sar so bre iden ti da -

de mas cu li na e cor po re i da de?

André Muss kopf – Eu tra ba lho com a pers pec ti -

va da Te o ria Qu e er2, pro cu ran do a idéia de de ses -

ta bi li zar mo de los. Para isso, tra ba lhei pri me i ro

com o mo de lo de mas cu li ni da de e cor po re i da de

he ge mô ni ca. O que quer di zer que a mas cu li ni da -

de é cons tru í da no cor po e atra vés do cor po. Não

exis te uma iden ti da de mas cu li na se pa ra da do cor -

po. A iden ti da de se ma ni fes ta na cor po re i da de, e

a cor po re i da de é a cons tru ção des sa iden ti da de.
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Pro cu ro mos trar como se cons trói, ou como se

ana li sa a cons tru ção des sa mas cu li ni da de he ge -

mô ni ca, tra zen do re fe ren ci a is da psi ca ná li se, que

fala do pro ces so de cas tra ção/su bli ma ção, fa lan do 

do pro ces so de so ci a li za ção que está na li nha da

psicologia.

IHU On-line – Como se ca rac te ri za essa

iden ti da de mas cu li na he ge mô ni ca?

André Muss kopf – É mar ca da pelo en du re ci -

men to, pelo en ri je ci men to do ho mem. Isso se ma -

ni fes ta pela com pe ti ti vi da de, com a pre sen ça da

for ça, algo mu i to for te na iden ti da de mas cu li na,

que tam bém de sen ca de ia, por exem plo, toda a

dis cus são da vi o lên cia pro vo ca da e ge ra da pe los

ho mens. Tem-se ten ta do des cons tru ir esse mo de -

lo para pro por no vas pos si bi li da des de cons tru ção 

da iden ti dade mas cu li na. Qu an do falo de iden ti -

da de mas cu li na, cor po re i da de e iden ti da de, para 

mim, não se se pa ram; são mu i to pró xi mas. Na

ques tão da cor po re i da de, a se xu a li da de mas cu li -

na se ex pres sa no ho mem como uma pes soa fria,

en ri je ci da, em que a se xu a li da de no cor po está

re gi o na li za da e con cen tra da na área ge ni tal, o

que, en tão, en vol ve toda a ques tão do pê nis

como pe ne tra dor, como ele men to cons ti tu i dor

da identi da de, da cor po re i da de e des sa se xu a li da -

de he ge mô ni ca.

IHU On-Line – Quem pode se ver re fle ti do

no mo de lo he ge mô ni co de mas cu li ni da de?

André Muss kopf – O mo de lo he ge mô ni co não é 

o que re pre sen ta a ma i o ria das iden ti da des mas -

cu li nas, mas é como um ide al ao qual os ho mens

têm que as pi rar, em bo ra a ma i o ria de les nun ca o

atin ja. Por exem plo, se fala do mo de lo he ge mô ni -

co como ho mem bran co, rico e he te ros se xu al.

Ou tras de fi ni ções en vol vem a ques tão do “ma -

cho”, do ho mem como ma cho que tem que ser

auto-su fi ci en te e in de pen den te, de mons trar for ça, 

não ser vul ne rá vel à afe ti vi da de. Idéi as de com pe -

ti ti vi da de es tão mu i to for tes nes se mo de lo.

IHU On-Line – Mas com to das as mu dan ças

con tem po râ ne as, es pe ci al men te no mun do

fe mi ni no, se po de ria di zer que esse mo de lo

en trou em cri se?

André Muss kopf – Fala-se mu i to, hoje, na aca -

de mia, mes mo na mí dia ou nas pu bli ca ções, da

“cri se do ma cho”, da cri se do mas cu li no. Te nho a

sen sa ção de que essa po pu la ri za ção da cri se do

mas cu li no é uma for ma dis far ça da dos ho mens

con ti nu a rem em cena. Não ne ces sa ri a men te os

ho mens es tão em cri se, mas o mo de lo he ge mô ni -

co. Os mo ti vos que le vam a essa cri se são, sim,

todo o im pac to do mo vi men to fe mi nis ta, toda a

mu dan ça no con tex to da pro du ção e do tra ba lho.

Não vi ve mos mais em so ci e da des agrá ri as, onde a 

for ça é um ele men to im por tan te, nem em uma so -

ci e da de in dus tri al, mas em um pe río do pós-in dus -

tri al, em que se pro cu ram ou tros re fe ren ci a is no

mun do do tra ba lho, no qual a mas cu li ni da de é

tes ta da cons tan te men te. Além da mu dan ça do

con tex to so ci al, eco nô mi co e dos me i os de pro du -

ção e tra ba lho, exis tem o im pac to do mo vi men to

fe mi nis ta, o im pac to dos mo vi men tos ét ni cos ra -

ci a is, ques ti o nan do o pa drão de ho mem ide al

como ho mem bran co e toda a luta dos mo vi men -

tos afro-la ti no-ame ri ca nos, não só na Amé ri ca La -

ti na, mas no mun do in te i ro.

Tam bém, na Amé ri ca La ti na, hou ve um re a -

cen di men to ou uma bus ca das ra í zes in dí ge nas, o

que não sig ni fi ca que es ses ques ti o na men tos ne -

ces sa ri a men te tra gam mo de los no vos, al ter na ti -

vos, ca pa zes de rom per com o he ge mô ni co, mas,

de qual quer for ma, ques ti o nam o he ge mô ni co

das suas en tra das. E, com isso, apa re ce com mu i ta 

ên fa se, por que tam bém essa é a mi nha área de

atu a ção e pes qui sa, o pró prio mo vi men to ho mos -

se xu al, como um dos mo vi men tos que mais pro -

fun da men te ques ti o nou esse pa drão, mos tran do

que é pos sí vel a in ti mi da de e a afetividade, não só

genital ou sexual, mas também de relacionamento 

no cotidiano entre homens.

IHU On-Line – Como o mo vi men to ho mos -

se xu al in flu en cia a iden ti da de mas cu li na

em ge ral?

André Muss kopf – Por exem plo, toda a mu dan -

ça na for ma como os ho mens se ves tem está mu i -

to li ga da com o avan ço e a vi si bi li za ção do mo vi -

men to ho mos se xu al. Fala-se hoje que vi ve mos

em uma so ci e da de plu ra lis ta, o que não sig ni fi ca

que a so ci e da de não era plu ra lis ta an tes, mas hoje 
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se de fen de mais esse plu ra lis mo como uma ca rac -

te rís ti ca sa u dá vel das so ci e da des con tem po râ -

ne as. Então, to dos es ses mo vi men tos, esse novo

con tex to, pro vo cam essa cri se ou ques ti o na men to 

do mo de lo he ge mô ni co. Te nho um pro ble ma

com a idéia de cri se, por que, para mim, ela pa re ce 

mu i to mais um pro du to do mer ca do, que leva os

ho mens a con su mir es te ti ca men te. Hoje, a cri se

leva a bus car ou tras for mas. Por exem plo, no

cam po da es té ti ca, há vá ri os no vos ofe re ci men tos

e no vas pos si bi li da des para ho mens, que mos -

tram a cri se mas cu li na trans for ma da num pro du to 

do mer ca do. Por ou tro lado, per ce bo que os mo -

de los que es tão sen do pro pos tos para a re cons tru -

ção ou para a cons tru ção de mas cu li ni da des al ter -

na ti vas con ti nu am pre ser van do um du a lis mo

mu i to for te en tre o mas cu li no e o fe mi ni no, en tre

os ho mens e as mu lhe res. Meu ob je ti vo é rom per

com esse du a lis mo.

IHU On-Line – Qu a is são os pro ble mas que

o se nhor apon ta em re la ção a esse du a lis mo 

ho mem-mu lher?

André Muss kopf – Le o nar do Boff e tan tos ou -

tros fa lam so bre prin cí pi os mas cu li no e fe mi ni no

pre sen tes, di fe ren te men te em ho mens e mu lhe res. 

Se eles es tão em ho mens e mu lhe res, o que os ca -

rac te ri za como mas cu li no e fe mi ni no, se não a pró -

pria cul tu ra que dá, para de ter mi na das ca rac te rís -

ti cas, um nome de mas cu li no e para ou tras de fe -

mi ni no? Na bi o lo gia, na ne u ro lo gia, es pe ci al men -

te, fala-se mu i to hoje das di fe ren ças ce re bra is en -

tre ho mens e mu lhe res. Com isso, pro cu ra-se

mos trar por que os ho mens se com por tam de tal

ma ne i ra e as mu lhe res de ou tra, o que abre al gu -

mas pos si bi li da des, por que es sas pró pri as pes qui -

sas tam bém mos tram que, na ver da de, não exis te

como usar um de ter mi nis mo bi o ló gi co. Exis te até

um tes te para ver se o cé re bro é mais mas cu li no

ou mais fe mi ni no. Se eu sou ho mem e te nho o cé -

re bro mais fe mi ni no, por que nós con ti nu a mos fa -

lan do que eu sou mas cu li no com o cé re bro fe mi -

ni no? Esse du a lis mo que pre ci sa ser rom pi do, tem

ori gem em mu i tos ou tros du a lis mos no con tex to

da so ci e da de. Para rom per com esse du a lis mo, eu 

gos to de uti li zar fo tos, ima gens de cons tru ções de

cor pos de ho mens di fe ren ci a dos, des de um mo -

de lo pa drão, pas san do pelo que se cha ma de um

ho mem afe mi na do, a foto de uma tran se xu al, de

um trans gê ne ro, de uma drag que en, de um trans -

for mis ta e de um an dró ge no.

IHU On-Line – Essas fo tos de di fe ren tes cor -

pos mas cu li nos aju dam a abrir um novo

ima gi ná rio mais plu ral?

André Muss kopf – Na pes qui sa, por exem plo,

gos to de usar es sas fo tos a fim de fa zer ques ti o na -

men tos para mos trar como se unem, em um mes -

mo cor po, o mas cu li no e o fe mi ni no. Olhan do es -

sas fo tos, per ce be-se que isso tudo se mis tu ra e se

cria a pos si bi li da de de iden ti da des múl ti plas, di -

ver sas, que não po dem nem ser ca rac te ri za das

como mas cu li no, nem como fe mi ni no, mas que

eu cha mo sim ples men te de hu ma nas. Na área da

bi o lo gia, há um exem plo mu i to in te res san te de

uma nor te-ame ri ca na que tem ge ni tá lia fe mi ni na,

foi cri a da e cres ceu como mu lher. Ela des co briu

que ge ne ti ca men te é um ho mem. Meu ques ti o na -

men to é que ge ral men te olha mos para isso como

uma ex ce ção, ou seja, as pes so as não são as sim.

Den tro de uma epis te mo lo gia pa tri ar cal, apren de -

mos a ver a ex ce ção como aqui lo que con fir ma a

re gra. Pen so que pre ci sa mos de uma epis te mo lo -

gia em que a ex ce ção con fir ma a di ver si da de. Não 

mais usar es ses mo de los pen san do que são uma

ex ce ção para tudo aqui lo que é a re gra, o nor mal.

Essa ex ce ção mos tra que exis tem ou tras pos si bi li -

da des, com as qua is va mos trabalhar.

IHU On-Line – Como es tas ques tões de gê -

ne ro in ter pe lam a Te o lo gia?

André Muss kopf – Esse pro ces so ne ces sá rio de

de ses ta bi li za ção do mo de lo he ge mô ni co do mas -

cu li no e fe mi ni no, das no vas pro pos tas, per gun ta

à Te o lo gia se é pos sí vel pen sar em uma re li gião,

ou uma te o lo gia, que den tro da Te o ria Qu e er se

cha ma de pós-iden ti tá ria. Essa re fle xão e essa

cons tru ção ain da es tão por ser fe i tas, exis tem ten -

ta ti vas, ini ci a ti vas de se fa zer uma Te o lo gia Qu e er, 

mas não exis te nada subs tan ci al. Esse vai ser o

tema do meu dou to ra do. Aí o con tex to la ti no-

ame ri ca no é mu i to rico, pois é tam bém o eixo que

eu vou ex plo rar, à me di da que a re li gi o si da de na

Amé ri ca La ti na é mu i to am bí gua e di ver sa, es tan -
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do di re ta men te re la ci o na da com o que a Te o ria

Qu e er pro põe.

Na re li gi o si da de, hoje em dia, fala-se mu i to

da múl ti pla per ten ça re li gi o sa, quer di zer, uma

pes soa que não é só ne ces sa ri a men te cris tã, ou

não é só ne ces sa ri a men te ca tó li ca ou lu te ra na,

mas está fi li a da e par ti ci pa e cir cu la em di ver sos

am bi en tes re li gi o sos, às ve zes com ple ta men te

opos tos ou to tal men te di fe ren tes. Esse dado da re -

li gi o si da de po pu lar la ti no-ame ri ca na é mu i to im -

por tan te na cons tru ção de uma te o lo gia que seja

mais am bí gua e si mul tâ nea e de uma re li gião que

também par ta des sa idéia. Da mes ma for ma, a

se xu a li da de. O que tem de mais am bí guo na cul -

tu ra la ti no-ame ri ca na do que a se xu a li da de na

for ma como nós a vi ve mos? Há uma qua se ge ne -

ra li za da bis se xu a li da de en tre ho mens, que não

pre ser vam uma ri gi dez de sua se xu a li da de. Se

olhar mos para esse con tex to, te mos a pos si bi li -

da de de res ga tá-lo e de cri ar uma nova te o lo gia e

uma nova re li gião, rom pen do com o du a lis mo

mas cu li no/fe mi ni no e pro pon do uma co i sa que

ain da não sa be mos bem o que é, mas con se gui -

mos co me çar a ima gi nar.
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Uma “ba lan ça da” na es tru tu ra so ci al

Entre vis ta com Adri a na de Sou za

Adri a na de Sou za é mem bro do Gru po de

Pes qui sa de Gê ne ro e Re li gião Man drá go ra/

NETMAL, da Uni ver si da de Me to dis ta de São Pa u -

lo (UMESP). Ela pos sui gra du a ção em Te o lo gia

pela UMESP e mes tra do em Ciên ci as da Re li gião

pela mes ma uni ver si da de, na área de con cen tra -

ção Ciên ci as So ci a is e Re li gião, com es pe ci fi ci da -

de em Re la ções de Gê ne ro e Re li gião. Tem ex pe -

riên cia na área de ciên ci as so ci a is, com ên fa se em

so ci o lo gia e an tro po lo gia, atu an do prin ci pal men te 

com os te mas so ci o lo gia da re li gião, gê ne ro e re li -

gião, po der, gê ne ro e ins ti tu i ções. Em en tre vis ta à

IHU On-Line, por e-mail, em 5 de mar ço de

2007, Adri a na afir ma que “Não se pode ne gar que 

as mu dan ças no pa pel do fe mi ni no e, con se qüen -

te men te, do mas cu li no ba lan ça ram as es tru tu ras

so ci a is”.

IHU On-Line – Ain da po de mos di zer que a

soci e da de con tem po râ nea se ca rac te ri za pela

do mi na ção do mas cu li no? Como se deu a

cons tru ção e a evo lu ção so ci al da mas cu li -

ni da de e da fe mi ni li da de? O que mais mu -

dou no ho mem e na mu lher, com pa ran do a

mo der ni da de com a con tem po ra ne i da de?

Adri a na de Sou za – De pen de de que so ci e da de

se fala. Ain da as sim, acre di to que não de ve mos

usar ab so lu tos. Mes mo em mo men tos obs cu ros

da his tó ria, hou ve rup tu ras da or dem. Fa le mos de

Bra sil. Acre di to que a so ci e da de bra si le i ra ain da é

mu i to ma chis ta – falo de ho mens e de mu lhe res –,

o que, sem dú vi da, ain da sus ten ta a su pos ta su pe -

ri o ri da de nata mas cu li na. Des se modo, pode-se

fa lar de uma “do mi na ção mas cu li na”. Não pre -

sen ci a mos, em ne nhum ou tro tem po, uma fe mi ni -

za ção da so ci e da de como na atu a li da de. As mu -

lhe res, cada vez mais, con quis tam no vos es pa ços.

Então, se ain da há uma mas cu li ni za ção da so ci e -

da de, ela tem sido trun ca da for te men te por uma

fe mi ni za ção des te mes mo es pa ço social.

De qual quer modo, é ne ces sá rio ha ver aque -

la re vo lu ção sim bó li ca da qual fala Bour di eu3, é

pre ci so ha ver mu dan ça do ha bi tus, para que não

ape nas al can ce mos am bi en tes an tes cir cuns cri tos

aos ho mens, mas para que a nos sa men te cap tu re

a di men são des tas mo di fi ca ções e te nha sua con -

cep ção de mun do aba la da. Um exem plo que pode 

ser men ci o na do é a cha ma da du pla (eu di ria múl -

ti pla) jor na da que en fren tam as mu lhe res. A aná li -

se mos tra que, em bo ra par ti ci pem ati va men te do

mer ca do de tra ba lho, acu mu lam fun ções e pa péis

so ci a is, por que exis tem aque las ta re fas ti das como 

“fe mi ni nas” que de vem ser, por con se guin te, de -

sem pe nha das por elas, como o tra ba lho do més ti -

co, o cu i da do com as cri an ças, en tre ou tras. O

mais cho can te em tudo isso é que há anuên cia por 

par te das pró pri as mu lhe res que re pro du zem sua

su pos ta fun ção so ci al, sem ques ti o na men tos. Por -

tan to, não está ha ven do com pas so en tre as mu -

dan ças so ci a is e as trans for ma ções nos cam pos do 

sím bo lo, das re pre sen ta ções so ci a is, do ha bi tus. É

ur gen te ha ver sintonia.

IHU On-Line – Como as idéi as de Bour di eu

con tri bu em para a com pre en são do fe nô me -

no da do mi na ção mas cu li na na so ci e da de?

Adri a na de Sou za – Bour di eu des ta ca, como

cen tro de sua eco no mia das tro cas sim bó li cas, a

do mi na ção mas cu li na, afir man do que esta se ex -

pres sa na nos sa cor po re i da de, na nos sa hu ma ni -
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da de, na qui lo que te mos de con cre to. Por tan to, o

nos so cor po é o pal co das dis pu tas pelo po der e

ví ti ma mu lhe res e ho mens, pois as cons tru ções de

gê ne ro, ao mes mo tem po que fa zem da mu lher

um ser so ci al men te in fe ri or, põem so bre o ho mem 

uma car ga enor me de cons tru ções que abre vi am

o seu ser a nor mas se ve ras. O cor po é, por tan to, o

ló cus do exer cí cio do po der por ex ce lên cia. Des de 

que nas ce mos, nos sos cor pos se xu a dos de fi nem

qual será o nos so lu gar nes ta eco no mia, se se re -

mos do mi na dos ou do mi na do res. É no cor po que

o nos so ca pi tal cul tu ral está ins cri to. O cor po é a

ma te ri a li za ção da do mi na ção. O seu con ce i to de

ha bi tus – uma re je i ção ao ob je ti vis mo e à fe no me -

no lo gia – con se gue cap tu rar a com ple xi da de da

realidade social.

IHU On-Line – Em que sen ti do a mas cu li ni -

da de in flu en cia o cam po re li gi o so?

Adri a na de Sou za – O que mais me fas ci na no

cam po re li gi o so é sua am bi güi da de, que faz das

mu lhe res, ao mes mo tem po, des pri vi le gi a das e

pri vi le gi a das. Se por um lado, elas par ti ci pam

mu i to pou co dos es pa ços de po der e de ci são,

por ou tro elas for mam a gran de ma i o ria dos fiéis 

e vi ven ci am mais de per to a re li gião. É Lin da

Wood he ad4 que cha ma aten ção para a com ple xi -

da de des ta re la ção. Ela su ge re que é pre ci so ela -

bo rar uma gran de te o ria de gê ne ro e re li gião para

ten tar com pre en der esta mis te ri o sa re la ção en tre a 

igre ja e a mu lher, em que, à pri me i ra vis ta, pode

pa re cer que do mi na dos vi vem em cum pli ci da de

com seus pró pri os do mi na do res. A so ci o lo gia da

re li gião é for ma da por gran des te o ri as, que não in -

clu em o gê ne ro em suas aná li ses da re li gião, ou se

o fa zem é de for ma mu i to re du zi da, ig no ran do a

com ple xi da de dos su je i tos es tu da dos; e o pior: os

es tu dos de re li gião in sis tem num su je i to uni ver sal

abs tra to, que é o ho mem. Ne gli gen ci ar a cons tru -

ção so ci al do gê ne ro é ig no rar uma gama enor me

de in for ma ções que, sem dú vi da al gu ma, in ter fe re 

mu i to nos re sul ta dos de qual quer aná li se so ci o ló -

gi ca na mo der ni da de.

IHU On-Line – A mu lher ain da con ti nua em

po si ção su bal ter na nos do mí ni os da Igre ja

Adri a na de Sou za – Ape sar de, em ter mos ge -

ra is, vis lum brar mos al guns avan ços nas nor mas

de al gu mas or ga ni za ções re li gi o sas, se pode ver -

da de i ra men te afir mar que a mu lher ain da con ti -

nua em po si ção su bal ter na nos do mí ni os da Igre -

ja, ou seja, o seu tra ba lho, or de na do ou não, en -

fren ta di fi cul da des de ace i ta ção, não sen do re co -

nhe ci do como le gí ti mo, por uma sé rie de mo ti vos. 

Não se pode ne gar que as cons tru ções de gê ne ro

con fi gu ram a atu a ção de mu lhe res e ho mens no

in te ri or das Igre jas, e aqui elas se en ri je cem por -

que são sa cra li za das, ad qui rem ca rá ter his tó ri co e

in ques ti o ná vel. A Igre ja, ain da que per den do sua

im por tân cia, tem pa pel fun da men tal na ma nu ten -

ção da or dem so ci al, pois ela re for ça esta or dem.

Des se modo, é como um sus ten tá cu lo para a re la -

ção hi e rar qui za da en tre os se xos. Não obs tan te a

di nâ mi ca cons tan te do cam po re li gi o so, a re sis -

tên cia das mu lhe res, a mul ti pli ci da de dos su je i tos,

a com ple xi da de des tas re la ções e os po de res que

en vol vem esta luta, per fa zen do uma gran de tra ma 

de fu gas e rup tu ras, na Igre ja o ho mem ain da é

nor ma.

IHU On-Line – A au to no mia da mu lher con -

tem po râ nea in co mo da o ho mem? Como fi -

cam as re la ções de gê ne ro e as re la ções so -

ci a is em ge ral se con si de rar mos uma mu -

lher mais au tô no ma e mais auto-su fi ci en te

em re la ção ao ho mem?

Adri a na de Sou za – Acre di to que as mu dan ças

so ci a is nos com pe lem a vi ver mos tem pos no vos, a 

re a va li ar mos nos sos va lo res e pre ce i tos. Como já

dis se an te ri or men te, fal ta ain da a re vo lu ção sim -

bó li ca, a des cons tru ção/re cons tru ção do ha bi tus,

das re pre sen ta ções, da qui lo que an te ce de a nos so 

modo de pe nar e as nos sas ati tu des. Mas não se

pode ne gar que as mu dan ças no pa pel do fe mi ni -

no e, con se qüen te men te, do mas cu li no ba lan ça -

ram as es tru tu ras so ci a is, es pe ci al men te na se gun -

do me ta de do sé cu lo pas sa do. Des de en tão, vá ri os

es pa ços e di re i tos his to ri ca men te ne ga dos fo ram

ad qui ri dos, por ca u sa da per sis ten te for ça das mu -

lhe res em ma ni fes tar seu re pú dio a es sas dis cri mi -

na ções e exi gir seus di re i tos de ci da dãs e de su je i -

tos de di re i tos, tais qua is os ho mens. Devo ressal tar 

14

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

4 Linda Wo od he ad é pro fes so ra do de par ta men to de es tu dos re li gi o sos da Uni ver si da de de Lan cas ter. (Nota da IHU On-Line)



que este é ain da um pro ces so ina ca ba do. A qua li -

da de des sas trans for ma ções tem sido ques ti o na da 

por vá ri as pes qui sas, mas, ain da as sim, acho que

te mos mais a co me mo rar que a la men tar. Assim

sen do, es tas mu dan ças in co mo dam a ho mens, a

ins ti tu i ções – como a Igre ja, tra di ci o nal por ex ce -

lên cia –, e, por que não di zer, a mu lhe res tam bém. 

To dos es tes agen tes so ci a is pre ci sam se re en con -

trar, após este “aba lo sís mi co” pelo qual pas sa -

ram, e pas sam, as es tru tu ras so ci a is.

IHU On-Line – Como a se nho ra ava lia o im -

pac to das te o ri as fe mi nis tas e das re i vin di -

ca ções das mu lhe res no mun do aca dê mi co?

Adri a na de Sou za – Qu an do falo em trans for -

ma ções ca u sa das pelo mo vi men to fe mi nis ta, a

idéia de uma tra je tó ria em mo vi men to me pa re ce

a me lhor e o ge rún dio se fir ma como a for ma ver -

bal que de se nha esta re a li da de, por que há um an -

tes, mas não há um de po is de fi ni ti vo.

A ca te go ria gê ne ro, que se de sen vol veu a

par tir da dé ca da de 1960 é vis ta como mar co his -

tó ri co para este avan ço das mu lhe res no mun do

aca dê mi co. Efe ti va men te, esta ca te go ria de aná li -

se sur ge a par tir dos anos 1980, com o ob je ti vo de

de nun ci ar a ex clu são do fe mi ni no e de ou tros gru -

pos pe ri fé ri cos do co nhe ci men to ci en tí fi co. De lá

para cá, ape sar de ser um con ce i to em cons tru ção, 

vem sen do uti li za do ex ten sa men te por mu i tas es -

tu di o sas e es tu di o sos. O ad ven to da ca te go ria gê -

ne ro re la ti vi za di men sões an tes fi xas, como, por

exem plo, a no ção de his tó ria li ne ar e pro gres si va

que foi subs ti tu í da pela idéia de “nu an ces, ten dên -

ci as e mo vi men tos”, ou seja, deu-se aten ção às

“in ter rup ções” da his tó ria, in clu in do-as na aná li -

se, apon tou-se a ne ces si da de de se li ber tar de con -

ce i tos abs tra tos e uni ver sa is, como a idéia do ho -

mem como su je i to da his tó ria por ex ce lên cia. Além

dis so, os con ce i tos e ca te go ri as são his to ri ci za dos e

as sim des mis ti fi ca dos.

O dis cur so da di fe ren ça

As teó ri cas fe mi nis tas, em vi e ses mar xis ta ou

li be ral, têm se uti li za do des ses olha res para cons -

ta tar como a com pre en são das for mas, en quan to

dis cur so da di fe ren ça dos se xos ou clas se, é de ter -

mi nan te para o lu gar di fe ren ci a do de mu lhe res e

ho mens na so ci e da de. As con se qüên ci as des tas

te o ri as são vis tas, es pe ci al men te, na de fi ni ção da

nova face que ad qui riu o mun do ci en tí fi co. As

mu lhe res fa zem ciên cia e são par te dela, te o ri zam

so bre gê ne ro e so bre a so ci e da de de um modo ge -

ral. Re i vin di cam e re to mam o dis cur so so bre si.

Ago ra não é mais um dis cur so so bre elas fe i to por

ho mens, mas sim um dis cur so fe i to por elas. Sua

presença não é mais negada nem escondida atrás

de um sujeito universal abstrato, o homem.

Um mun do li de ra do por mu lhe res

Prog nós ti cos têm sido fe i tos e apon tam que

um mun do li de ra do por mu lhe res será mais jus to

e fra ter no, além de mais com ple to, no sen ti do de

que as mu lhe res pos su em esta sen si bi li da de glo -

ba li zan te (por que fo ram so ci a li za das para) que

pos si bi li ta vis lum brar vá ri as nu an ces de uma mes -

ma re a li da de. Eu com par ti lho des tas idéi as. Acre -

di to que, em qual quer âm bi to da so ci e da de onde

haja a par ti ci pa ção ati va das mu lhe res, a ten dên -

cia é a me lho ra. Pes qui sas evi den ci am que es tão

se qua li fi can do mais que os ho mens. Nos cur sos

de pós-gra du a ção, são elas a ma i o ria e nos ou tros

ní ve is edu ca ci o na is tam bém, além de se rem me -

lho res alu nas. To da via, em boa par te dos es pa ços

so ci a is de atu a ção, na po lí ti ca, na re li gião, na tec -

no lo gia, en tre ou tros, en fren tam os cha ma dos “te -

tos de vi dro”, os qua is, em bo ra não se ve jam, es -

tão aí para im pe dir sua as cen são aos lu ga res de

po der. No en tan to, cre io que a en tra da das mu lhe -

res em qual quer cam po traz em bu ti do um gran de

po ten ci al de transformação.
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A mu lher como su je i to de sua pró pria his tó ria

Entre vis ta com Fer nan da Le mos

Fer nan da Le mos, pro fes so ra na Fa cul da de

de Te o lo gia Avi va men to Bí bli co, pos sui gra du a -

ção em Te o lo gia pela Uni ver si da de Me to dis ta de

São Pa u lo (UMESP) e mes tra do em Ciên ci as da

Re li gião pela mes ma ins ti tu i ção. Atu al men te, é

dou to ran da na área de Ciên ci as So ci a is e Re li gião

da UMESP. A pro fes so ra é tam bém mem bro do

Gru po de Estu dos de Gê ne ro e Re li gião Man drá -

go ra/NETMAL do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção

em Ciên ci as da Re li gião da UMESP. Ela tem ex pe -

riên cia na área de so ci o lo gia, com ên fa se em So ci o -

lo gia da Re li gião, atu an do, prin ci pal men te, com os 

te mas re li gião, gê ne ro, mo der ni da de, dis cur so re -

li gi o so e mas cu li ni da de. Ela con ce deu a en tre vis -

ta, por e-mail, à IHU On-Line em 5 de mar ço de

2007. Em suas res pos tas, Fer nan da Le mos afir ma

que “a re li gião, em seu pro ces so de cons tru ção so -

ci al, é mar ca da men te in flu en ci a da pelo mas cu li -

no. Um dos exem plos mais mar can tes que ob ser -

va mos está no cris ti a nis mo, que en con tra em seu

pro ces so de evo lu ção his tó ri co-so ci al um sis te ma

pa tri ar cal, em que a mu lher de sa pa re ce no re la to

dos evan ge lhos como par te do mo vi men to de

Je sus”.

IHU On-Line – Como se dá a re la ção en tre a

re pre sen ta ção so ci al da mas cu li ni da de e a

re li gi o si da de con tem po râ nea? A re li gi o si -

da de, hoje, é mais ca rac te ri za da pelo mas -

cu li no? Qu a is são as con se qüên ci as so ci a is 

dis so?

Fer nan da Le mos – A re la ção en tre mas cu li ni da -

de e re li gi o si da de é mu i to tê nue, e po de ría mos até 

con si de rar que há um pro ces so de im bri ca ção en -

tre es sas duas es fe ras so ci a is. Se, por um lado, a

re li gião in for ma ao ho mem e à mu lher como de -

vem se re pre sen tar so ci al men te, por ou tro, há in -

di ví du os que ace i tam as im po si ções re pre sen ta ti -

vas le gí ti mas da re li gião. A re li gião, em seu pro -

ces so de cons tru ção so ci al, é mar ca da men te in -

flu en ci a da pelo mas cu li no. Um dos exem plos mais 

mar can tes que ob ser va mos está no cris ti a nis mo,

que en con tra em seu pro ces so de evo lu ção his tó -

ri co-so ci al um sis te ma pa tri ar cal, em que a mu lher 

de sa pa re ce no re la to dos evan ge lhos como par te

do mo vi men to de Je sus.

Após lon gos sé cu los de ins ti tu ci o na li za ção do 

cris ti a nis mo, ob ser va mos uma re li gião “mas cu li -

ni za da”, em que os aces sos ao po der ins ti tu ci o nal

es tão le gi ti ma dos pelo sexo. Des sa for ma, ser ho -

mem ou ser mu lher no âm bi to re li gi o so pode sig -

ni fi car mais que uma re pre sen ta ção se xu al, e sim

o aces so ao po der re li gi o so. Esse fe nô me no de

“mas cu li ni za ção da re li gião” é pos sí vel gra ças aos

sím bo los que o cris ti a nis mo cris ta li zou. Um exem -

plo dis so é que a pró pria ima gem de Deus é hu -

ma na men te as so ci a da à fi gu ra mas cu li na. Pen sar

em um deus cris tão fe mi ni no é sim ples men te cair

na he re sia e “de cre tar a caça às bru xas”. O ima gi -

ná rio re li gi o so é de um deus ma cho, for te e ra ci o -

nal, logo, com ca rac te rís ti cas atri bu í das ao mas cu li -

no. Enquan to o ima gi ná rio da fi gu ra fe mi ni na

sem pre es te ve as so ci a do à emoção e à fraqueza.

A ima gem de Deus como ho mem

Numa pes qui sa que re a li zei com ho mens que 

tra ba lha vam em uma uni ver si da de da re gião do

gran de ABC, no es ta do de São Pa u lo, gran de par -

te de les afir ma ram que ima gi na vam Deus como

ho mem, pois o con si de ra vam for te, com bar ba e

ra ci o nal, isto é, re pre sen ta ções so ci a is mas cu li nas

in for ma das por lon gos sé cu los pela re li gião. Esse
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ima gi ná rio re li gi o so mas cu li no im pli ca um pro ble -

ma con tem po râ neo para o ho mem e para a mu -

lher. Para o ho mem con tem po râ neo, to dos os

atri bu tos e im po si ções re pre sen ta ti vas fa zem-no

ter que as su mir pos tu ras “más cu las”, a fim de de -

mons trar uma iden ti da de for te, gros se i ra, ra ci o nal 

e vi o len ta. Além do mais, a pa ter ni da de e a pro vi -

dên cia fa mi li ar co lo cam-no no topo da mas cu li ni -

da de, a he ge mô ni ca, aque la le gi ti ma da pela so ci e -

da de e pela re li gião. Mas per gun to: e quan do o

ho mem não con se gue atin gir as exi gên ci as da

mas cu li ni da de he ge mô ni ca? Isso im pli ca um pro -

ble ma con tem po râ neo, um beco sem sa í da. Se há

uma plu ra li da de iden ti tá ria ofe re ci da pela mo der -

ni da de, as mas cu li ni da des es tão em cons tan te

con fli to com “a mas cu li ni da de” da re li gião. Para a 

re li gião cris tã, a ho mos se xu a li da de ain da é com -

pre en di da como des vio de com por ta men to. Logo,

um ho mem que as su ma sua se xu a li da de ho mos -

se xu al está su je i to a per der seu sta tus na re li gião

da qual faz par te, vis to que con ver ge com a mas -

cu li ni da de he te ros se xu al im pos ta pe los sis te mas

re li gi o sos.

As con se qüên ci as para as mu lhe res de
uma re li gião “mas cu li na”

Enquan to para o ho mem as con se qüên ci as

so ci a is de uma re li gião mar ca da men te in flu en ci a -

da pelo mas cu li no im põem o con fli to en tre o que

a re li gião es pe ra que ele seja e o que de fato ele é,

para as mu lhe res, as con se qüên ci as são ou tras. O

pró prio mito de cri a ção cris tão in for ma que a mu -

lher é res pon sá vel por toda a des gra ça hu ma na,

que por ter dado ou vi do à voz da ser pen te, to dos

os con fli tos so ci a is – des te pe río do até a con tem -

po ra ne i da de – exis tem em de cor rên cia dela, por

sua cul pa; gra ças a este epi só dio, ela é obri ga da a

ser submissa ao homem, e eternamente pagar por

sua dívida irremediável e mi le nar. Essa re la ção

en tre mas cu li ni da de, fe mi ni li da de e re li gião con -

tri bui para a per pe tu a ção das de si gual da des de

gê ne ro, a vi o lên cia sim bó li ca vi vi da pe las mu lhe -

res e a im po si ção so bre o ho mem de pos su ir os

atri bu tos de Deus. Daí que no lon go pro ces so de

cons tru ção so ci al do mas cu li no e do fe mi ni no a

ló gi ca é: “Se o ho mem é a representação de Deus

aqui na terra, a mulher o é do diabo”.

IHU On-Line – Em que sen ti do a mas cu li ni -

da de in flu en cia o cam po re li gi o so? E como

se dá o pro ces so in ver so (in fluên cia do cam -

po re li gi o so na mas cu li ni da de)?

Fer nan da Le mos – A mas cu li ni da de in flu en cia

no cam po re li gi o so da mes ma for ma que o cam po 

re li gi o so in flu en cia a mas cu li ni da de. É um pro ces -

so di a lé ti co e in ter de pen den te. Max We ber5, um

teó ri co da so ci o lo gia clás si ca, em sua obra A éti ca

pro tes tan te e o es pí ri to do ca pi ta lis mo, no iní cio

do sé cu lo pas sa do, per ce beu o im bri ca men to exis -

ten te en tre o cam po re li gi o so e o so ci al. Obser van -

do a éti ca pro tes tan te, per ce beu que há in dí ci os

de que a for ma de vida as cé ti ca dos pro tes tan tes

do sé cu lo XVIII in flu en ci ou no sur gi men to do ca pi -

ta lis mo. Esses in di ví du os não fre qüen ta vam bor -

déis, ba res, fes tas; logo, todo o di nhe i ro que ga -

nha vam ser via para a sub sis tên cia e acú mu lo de

ca pi tal. O lema era “tra ba lhar o má xi mo pos sí vel e 

guar dar tudo o quan to pu der”. Essa éti ca pro tes -

tan te foi res pon sá vel pela for ma ção da bur gue sia

e toda sua for ma de cons ti tu i ção do nú cleo fa mi li ar.

A mas cu li ni da de como um
pro je to bur guês

No que diz res pe i to à mas cu li ni da de e à re li -

gião, a pes qui sa de We ber con tri bui para a per -

cep ção de que a mas cu li ni da de nada mais é que

um pro je to bur guês, an co ra do, sem dú vi da, pe las

idéi as re li gi o sas. Se ser ho mem na re li gião im pli ca

as su mir ca rac te rís ti cas da mas cu li ni da de “di ta da”

pelo sis te ma re li gi o so, o des vio de tais ca rac te rís ti -
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cas cer ta men te re sul ta rá na ex clu são do gru po. A

mas cu li ni da de bur gue sa é aque la mar ca da pela

pa ter ni da de as so ci a da à pro vi são do nú cleo fa mi -

li ar, a fim de ga ran tir a or ga ni za ção do es ta do mo -

der no. Des se modo, o es ta do en con tra na re li gião

uma gran de ali a da, pois esta é res pon sá vel pela

manu ten ção de pa ra dig mas fun da men ta is à ma nu -

ten ção do estado.

Os dog mas re li gi o sos aju dam na com pre en -

são de que ser ho mem e ser mu lher na so ci e da de

é uma de ter mi na ção di vi na, e que o des vio da he -

te ros se xu a li da de é um pe ca do mor tal e di a bó li co,

pois, se gun do o mito de cri a ção, Deus cri ou o ho -

mem e a mu lher para se mul ti pli ca rem e re pro du -

zi rem, algo im pos sí vel numa re la ção ho mos se xu al.

E, mes mo com o pro ces so de se cu la ri za ção e la i ci -

za ção do Esta do, es sas idéi as ain da são pre sen tes

nos su je i tos re li gi o sos con tem po râ ne os, que en -

con tram no cam po re li gi o so sím bo los para le gi ti -

mar seus con fli tos. Ape sar de toda in fluên cia re li -

gi o sa, o su je i to re li gi o so mo der no é um su je i to re -

la ti va men te au tô no mo, que ab sor ve da re li gião

ape nas o que lhe in te res sa, haja vis ta que, ape sar

da pro i bi ção pa pal ca tó li ca no uso de mé to dos

con tra cep ti vos, o que se ob ser va é a uti li za ção

des ses mé to dos pe los fiéis. Além dis so, não po de -

mos des con si de rar que, ape sar de um es ta do la i -

co, a for ma ção do Oci den te se dá in flu en ci a da

pelo cris ti a nis mo e por um lon go pro ces so de so -

ci a li zação dos in di ví du os.

IHU On-Line – Como se deu a cons tru ção e

a evo lu ção so ci al da mas cu li ni da de e da fe -

mi ni li da de? O que mais mu dou no ho mem e 

na mu lher, com pa ran do a mo der ni da de com

a con tem po ra ne i da de?

Fer nan da Le mos – Com toda a cer te za, a cons -

tru ção e a evo lu ção so ci al da mas cu li ni da de e da

fe mi ni li da de se de ram na di fe ren ça. As re la ções

so ci a is de sexo se cons tru í ram, ao lon go do pro -

ces so his tó ri co da hu ma ni da de, em opo si ção. A

cons tru ção so ci al da mas cu li ni da de se dá na mi so -

gi nia6, no hor ror a tudo que se apre sen te como fe -

mi ni no. Isso se tor na evi den te em al guns gru pos

es pe cí fi cos, como, por exem plo, co lé gi os mi li ta res

de ra pa zes. Toda e qual quer ação que lem bre ati -

tu des fe mi ni nas são co a gi das pelo gru po; ele men -

tos como for ça, co ra gem, agres si vi da de são exal -

ta dos como ca rac te rís ti cas fun da men ta is para o

gru po dos ho mens. Em gru pos in dí ge nas, tam -

bém ob ser va mos si tu a ções mu i to bem de fi ni das

para a de fi ni ção do gê ne ro, a casa das me ni nas e

a casa dos me ni nos, nas qua is o trân si to é pro i bi -

do e co a gi do. Nas ce mos com pou cas op ções iden -

ti tá ri as: ou so mos ho mens ou so mos mu lhe res,

op ções es tas que es tão con di ci o na das ao cor po

com o qual nas ce mos. Em nos so cor po bi o ló gi co,

é ex pres so o gê ne ro, sem que te nha mos a li ber da -

de de es co lha. Per ten cer ao sexo fe mi ni no ou

mas cu li no nos in for ma inú me ras pos si bi li da des,

den tre elas nos sa ca pa ci da de e/ou in ca pa ci da de

de atu a ção so ci al. E nis so re si de a evo lu ção so ci al

do gê ne ro.

A mu lher como su je i to de sua
pró pria his tó ria

A con tem po ra ne i da de con tri bu iu mu i to para

a in ser ção da mu lher como su je i to de sua pró pria

his tó ria. Entre tan to, as re la ções so ci a is de sexo

ain da são de si gua is, prin ci pal men te no cam po re -

li gi o so. Um exem plo dis so está no fato de que al -

gu mas mu lhe res pen te cos ta is, pos su i do ras de ca -

ris ma, não po dem exer cer fun ções de li de ran ça

em suas co mu ni da des lo ca is por se rem sim ples -

men te mu lhe res. No en tan to, elas – para exer ce -

rem seu ca ris ma – fun dam mo vi men tos re li gi o sos

au tô no mos. Com o pas sar do tem po, tais mo vi -

men tos as su mem a di men são mais bu ro crá ti ca de

gru po e são co op ta dos pe los ho mens que as im pe -

di ram de li de rar. Elas, por sua vez, são afas ta das

da li de ran ça dada pelo ca ris ma pes so al, e re tor -

nam a suas ati vi da des de me ras es pec ta do ras. Um 

ou tro exem plo ní ti do pode ser per ce bi do na con -

quis ta das mu lhe res no cam po do tra ba lho. Inú -

me ras mu lhe res en fren tam uma jor na da diá ria de

tra ba lho de apro xi ma da men te oito ho ras, ga -
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nham seus sa lá ri os, en con tram uma re la ti va au to -

no mia in di vi du al, pois são as gran des man te ne do -

ras do nú cleo fa mi li ar. Entre tan to, ape nas acu mu -

la ram fun ções. Elas, além de man te rem uma jor -

na da diá ria de tra ba lho, con ti nu am sen do do nas

de casa, mães e es po sas, ou seja, uma tri pla jor na -

da de trabalho semanal.

Ain da fal ta mu dan ça nas re la ções
de gê ne ro

Per gun to se as mu dan ças con tem po râ ne as

trou xe ram be ne fí ci os ou ma le fí ci os às mu lhe res,

vis to que ain da ob ser va mos um mer ca do ca pi ta -

lis ta, que ab sor veu a for ça pro du ti va fe mi ni na a

um cus to me nor do que é pago ao ho mem. Esses

fa to res evi den ci am que ain da não ocor reu uma

mu dan ça es tru tu ral sig ni fi ca ti va nas re la ções de

gê ne ro, pois a vi o lên cia sim bó li ca ain da é um

dado pre sen te em to dos os se to res so ci a is, bem

como a ma te ri a li za ção des sa vi o lên cia, que cul mi -

na ine vi ta vel men te na agres são fí si ca. O que se

pre ten de, ao ques ti o nar a con tri bu i ção da con -

tem po ra ne i da de nas con quis tas fe mi ni nas, não é

a vi ti mi za ção das mu lhe res, mes mo por que as te o -

ri as de gê ne ro co lo ca ram as mu lhe res em per cep -

ção de que são su je i tos de sua história. Entretanto, 

é impossível negar os dados das delegacias de

mulheres de todo o Brasil e a observação empírica 

do campo religioso.

IHU On-Line – A au to no mia da mu lher con -

tem po râ nea in co mo da o ho mem? Como fi -

cam as re la ções de gê ne ro e as re la ções so -

ci a is em ge ral se con si de rar mos uma mu -

lher mais au tô no ma e mais auto-su fi ci en te

em re la ção ao ho mem?

Fer nan da Le mos – Mas será que a mu lher con -

tem po râ nea al can çou sua au to no mia? O pro ble -

ma é que, quan do fa la mos “da mu lher con tem po -

râ nea”, da mos esta ca rac te ri za ção a to das as mu -

lhe res, se jam elas in dí ge nas, asiá ti cas, bran cas, la -

ti no-ame ri ca nas, eu ro péi as, afro des cen den tes, ne -

gras, empo bre ci das, ri cas, em pre ga das, de sem -

pre ga das, ca sa das, ou sol te i ras. Não exis te ape nas 

um mo de lo de mu lher con tem po râ nea; exis tem

inú me ros, cada um com sua his tó ria so ci o cul tu ral. 

A au to no mia está as so ci a da a uma sé rie de fa to res 

so ci a is e cul tu ra is, den tre eles as pec tos de clas se. É 

sim ples pen sar em uma mu lher au tô no ma que

seja de clas se mé dia e so ci al men te es ta be le ci da. É

di fí cil, po rém, pen sar na au to no mia de uma mu -

lher em po bre ci da que de pen de de seu com pa -

nhe i ro para sus ten tar os fi lhos e a si pró pria. É cer -

to que a mu lher, na con tem po ra ne i da de, al can -

çou sua au to no mia, mas vale res sal tar que, ape sar 

de toda luta do mo vi men to fe mi nis ta e das te o ri as

de gê ne ro para des cons tru ir as de si gual da des so -

ci a is e de sexo, ain da há mu i ta es tru tu ra a ser

ba lan ça da.

Não di ria que a au to no mia da mu lher con -

tem po râ nea in co mo da o ho mem, mas que as

trans for ma ções so ci a is tra zi das pelo mo vi men to

fe mi nis ta e a re in vin di ca ção das mu lhe res fi ze ram

os ho mens re pen sa rem a for ma como a so ci e da de 

es ta va or ga ni za da, e isso ge rou uma cri se, se con -

si de rar mos que os ho mens sem pre fo ram os su je i -

tos le gí ti mos da his tó ria da hu ma ni da de. A tão co -

nhe ci da e fa la da “cri se da mas cu li ni da de” não

está as so ci a da à per da de es pa ço dos ho mens na

con quis ta de es pa ço pe las mu lhe res. Atu al men te,

sa be mos que mu i tas mu lhe res sus ten tam so zi nhas 

suas ca sas, en fren tam uma jor na da diá ria de tra -

ba lho e ain da edu cam seus fi lhos; que o nú me ro

de mu lhe res nas uni ver si da des é su pe ri or a dos

ho mens; que den tro das re li giões elas são a ma i o -

ria, ape sar de ain da não ocu pa rem os car gos de li -

de ran ça em pro por ção à sua par ti ci pa ção. Po de -

ría mos di zer que a in ser ção das mu lhe res, em

cam pos que ou tro ra eram con si de ra dos mas cu li -

nos, trou xe ao ho mem um des con for to e a ne ces -

si da de de re or ga ni za ção de seu pa pel na so ci e da -

de. Os es pa ços pú bli cos sem pre fo ram dos ho -

mens, e as mu lhe res es ta vam des ti na das ao es pa -

ço pri va do da casa e da fa mí lia. Na con tem po ra -

ne i da de, essa li nha que de mar ca va o es pa ço pú -

bli co e pri va do, ou seja, o sexo, está se de com -

pondo pa u la ti na men te. Na ver da de, ela não se

tor nou sim ples men te auto-su fi ci en te, mas ocu pou 

es pa ços que ou tro ra eram ex clu si va men te dos

ho mens.
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IHU On-Line – Como a se nho ra ava lia o im -

pac to das te o ri as fe mi nis tas e das re i vin di -

ca ções das mu lhe res no mun do aca dê mi co?

Fer nan da Le mos – Assim como o cam po re li gi o -

so, o mun do aca dê mi co ain da é mas cu li no. Ape -

sar das di ver sas es pe ci a li za ções e pós-dou to ra dos, 

as mu lhe res ain da têm que pro var que são ca pa -

zes de as su mir as fun ções con si de ra das “dos ho -

mens”. No seu iní cio, as te o ri as fe mi nis tas fo ram

mo ti vos de “cha co ta” no meio aca dê mi co. As fe -

mi nis tas eram con si de ra das mu lhe res “mal-ama -

das”, que “ras ga vam su tiã” e que “odi a vam ho -

mens”. Hoje, esse ran ço de cer ta for ma ain da

exis te, mas as te o ri as fe mi nis tas con se gui ram se

in se rir no meio aca dê mi co e mos trar a que vi e -

ram. Não dava mais para di zer que re la ções so ci a is

de si gua is de sexo eram uma fan ta sia, mes mo por -

que ha via evi dên ci as so ci a is de mons tran do que

os cam pos so ci a is ex pres sam di fe ren ças sig ni fi ca -

ti vas de gê ne ro. O mo vi men to fe mi nis ta foi fun da -

men tal para a per cep ção de que as mu lhe res po -

de ri am ser su je i tas de sua pró pria his tó ria. A ra di -

ca li da de do mo vi men to foi ne ces sá ria para a mu -

dan ça so ci al, e a cons ta ta ção de que as mu lhe res

não que ri am ape nas “se rem su pe ri o res aos ho -

mens”, mas al can çar a eqüi da de.

As te o ri as de gê ne ro

Na dé ca da de 1990, sur gem as te o ri as de gê -

ne ro, que com pre en de ram que as re la ções so ci a is

de sexo eram cons tru í das de uma di a lé ti ca en tre o

ho mem e a mu lher, ou seja, fa lar dos pro ble mas

das mu lhe res im pli ca va fun da men tal men te fa lar

dos ho mens, vis to que a luta de po der se dá na re -

la ção. De cor ren tes dis so, tam bém, as te o ri as fe mi -

nis tas con tri bu í ram para a dis cus são das mas cu li -

ni da des e dos pro ble mas con tem po râ ne os dos

homens, vis to que en ten der a re pre sen ta ção so ci al

da mas cu li ni da de im pli ca com pre en der a vi o lên -

cia fí si ca e sim bó li ca pela qual as mu lhe res vi ven -

ci am. Des sa for ma, po de ría mos afir mar que a re i -

vin di ca ção das mu lhe res e o im pac to das te o ri as

fe mi nis tas no mun do aca dê mi co fo ram fun da -

men ta is para a in ser ção da mu lher nes te cam po.

To da via, elas ain da são mi no ria e quan do con cor -

rem a um car go têm que pro var que são ca pa zes,

en quanto os ho mens têm sua ca pa ci da de le gi ti -

ma da sim ples men te por se rem ho mens. Atu al -

men te, no Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Ciên -

ci as da Re li gião da Uni ver si da de Me to dis ta de

São Pa u lo, te mos um cor po do cen te for ma do

por de ze no ve pro fes so res, dos qua is ape nas dois

são mu lhe res. Esse dado de mons tra que, ape sar

da in ser ção das mu lhe res no mun do aca dê mi co e 

a in fluên cia sig ni fi ca ti va das te o ri as de gê ne ro

nes te mun do, os nú me ros ain da ex pres sam as

de si gual da des.

IHU On-Line – Qu a is são as pos si bi li da des e 

con tri bu i ções das mu lhe res em meio às

trans for ma ções atu a is no âm bi to da cul tu -

ra, da eco lo gia, das re li giões etc.?

Fer nan da Le mos – As pos si bi li da des e con tri bu i -

ções das mu lhe res nos cam pos so ci a is são inu me -

rá ve is. Assim como os ho mens, elas são evi den tes

e fac tu a is. Vi ve mos num pe río do de pro fun da

trans for ma ção, vis to que a mo der ni da de trou xe

con si go a pos si bi li da de da trans for ma ção e rom pi -

men to das ver da des ab so lu tas. No âm bi to da eco -

lo gia, as mu lhe res já vêm con tri bu in do há mu i to

tem po com o eco fe mi nis mo. As te o ri as eco fe mi -

nis tas têm se pre o cu pa do há mu i tas dé ca das com

a re la ção de do mi na ção que os ho mens de sen vol -

ve ram com a natureza.

A ex plo ra ção de sen fre a da sem pre foi um

ques ti o na men to das fe mi nis tas, mes mo por que

ela é re fle xo da do mi na ção mas cu li na so bre as

mu lhe res. No que diz res pe i to às re li giões, a in ser -

ção das mu lhe res en tre as li de ran ças re li gi o sas

ain da é mu i to va ga ro sa, por ca u sa da re sis tên cia

das hi e rar qui as cle ri ca is, as qua is são pre do mi -

nan te men te mas cu li nas. Mes mo as sim, elas têm

dis cu ti do so bre uma te o lo gia fe mi nis ta, que in clua 

as mu lhe res como par ti ci pan tes do pen sar so bre

Deus, de suas ex pe riên ci as e não so men te da ex -

pe riên cia dos ho mens. Tais as sun tos são dis cu ti -

dos em nos so Gru po de Estu dos de Gê ne ro e Re li -

gião Man drá go ra/NETMAL, do Pro gra ma de Pós-

Gra du a ção em Ciên ci as da Re li gião da Uni ver si -

da de Me to dis ta de São Pa u lo. O gru po é com pos -

to por es tu dan tes do Pro gra ma de Ciên ci as da Re -

li gião in te res sa dos/as na con tri bu i ção de ho mens

e mu lhe res em to dos os se to res da so ci e da de,

prin ci pal men te no campo religioso.
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“A cri se do mas cu li no se si tua na fal ta de sua nova iden ti da de”

Entre vis ta com Ivo ne Ge ba ra

Ivo ne Ge ba ra é re li gi o sa da Con gre ga ção das 

Irmãs de Nos sa Se nho ra, gra du a da em te o lo gia e

dou to ra em fi lo so fia pela PUC-SP, com uma tese

so bre Paul Ri co e ur. Du ran te 17 anos foi pro fes so -

ra de Te o lo gia e Fi lo so fia no Insti tu to Te o ló gi co de 

Re ci fe, fe cha do em 1989 pelo Va ti ca no. É pro fes -

so ra vi si tan te em di fe ren tes uni ver si da des e cen -

tros de apren di za do no Bra sil e no ex te ri or. Em

1998, de fen deu a tese dou to ral em Ciên ci as Re li -

gi o sas em Lou va in, Bél gi ca, so bre o pro ble ma do

mal fe mi ni no, tra du zi do para di fe ren tes lín guas.

Por mais de 15 anos tem vi vi do num ba ir ro po pu -

lar de Ca ma ra gi be, a 25 Km de Re ci fe. É mem bro

da Asso ci a ção de Teó lo gos e Teó lo gas do Ter ce i ro 

Mun do, ASETT e do Nú cleo de Estu dos da Mu lher 

e Re la ções de Gê ne ro (NEMGE) – SP e con sul to ra

de di fe ren tes or ga ni za ções po pu la res. Pu bli cou

vá ri os ar ti gos e li vros dos qua is os mais re cen tes

são: Te o lo gia Eco fe mi nis ta (São Pa u lo Olho

d’Água, 1988); Le mal au fé mi nin – Ré fle xi ons 

théo lo gi ques à par tir du fé mi nis me (Pa ris:

L’Har mat tan, 1999); Lon ging for Run ning Wa -

ters (Min ne a po lis: For tress Press, 1999); e Rom -

pen do o si lên cio: uma fe no me no lo gia fe mi -

nis ta do mal (Pe tró po lis:Vo zes, 2000).

Ivone Ge ba ra con ce deu duas en tre vis tas à

IHU On-Line, uma no dia 5 de mar ço de 2007,

so bre A cri se do mas cu li no se si tua na fal ta de sua 

nova iden ti da de, na qual fa lou so bre a ca mi nha -

da das mu lhe res e do mo vi men to fe mi nis ta nos

úl ti mos tem pos e o que isso pro vo cou na so ci e da -

de e nas igre jas, e a ou tra no dia 8 de mar ço de

2004, fa lan do so bre As mu lhe res e a Te o lo gia.

Da her me nêu ti ca da sus pe i ta para a re le i tu ra

fe mi nis ta.

IHU On-Line – Fa zen do um ba lan ço das lu -

tas das mu lhe res pelo re co nhe ci men to de

seus di re i tos e de sua dig ni da de, o que as

mu lhe res têm para co me mo rar, re i vin di car

e la men tar nes te dia 8 de mar ço?

Ivo ne Ge ba ra – Uma das co i sas mais im por tan -

tes para o mo vi men to fe mi nis ta no Bra sil é que

nós não aban do na mos a bus ca pe los di re i tos das

mu lhe res e pela afir ma ção da nos sa dig ni da de.

Por exem plo, nós apro va mos a lei Ma ria da Pe nha 

e ago ra es ta mos com uma luta im por tan te com os

me i os de co mu ni ca ção, que têm ve i cu la do ima -

gens ex tre ma men te dis tor ci das das mu lhe res, par -

ti cu lar men te das fe mi nis tas. Enfim, eu faço um ba -

lan ço po si ti vo, no sen ti do de que, ape sar de tan tos 

se nões à luta fe mi nis ta, nós es ta mos for tes, com

es sas ban de i ras in ten sa men te mo bi li za do ras da

sociedade.

IHU On-Line – No atu al con tex to so ci o cul -

tu ral, cons ta ta mos a emer gên cia de uma

nova sub je ti vi da de e au to no mia das mu lhe -

res. Como a se nho ra vê esta ques tão num

ce ná rio de fra gi li za ção dos la ços so ci a is e

afe ti vos? Os ho mens es tão pre pa ra dos para

li dar/se re la ci o nar com este novo tipo de

mu lher?

Ivo ne Ge ba ra – As mu lhe res avan ça ram mu i to

no co nhe ci men to de las pró pri as, no co nhe ci men -

to da sua in ti mi da de, da sua se xu a li da de e ge ni ta -

li da de, dos seus de se jos e, de re pen te, elas se dão

con ta de que os ho mens não fi ze ram e não qui se -

ram fa zer esse pro ces so. Sem dú vi da, os cho ques

de re la ci o na men to en tre mu lhe res e ho mens e a

pre ca ri e da de das re la ções é mu i to mais pre sen te
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hoje. Acho que essa nova sub je ti vi da de fe mi ni na,

que é emer gen te no mun do das in te lec tu a is, tam -

bém está apa re cen do no mun do po pu lar e no

mun do das eli tes fe mi ni nas. A fra gi li za ção do

mascu li no e o ques ti o namento da iden ti da de mas -

cu li na tam bém es tão apa re cen do. Então, te nho

vis to que essa iden ti da de do mas cu li no como o

pro ve dor, o che fe, o que sabe, o que co man da a

so ci e da de, con ti nua, mas cada vez mais as mu lhe -

res têm sido crí ti cas des sas pre ten sões de po der.

Acre di to que es ta mos num mo men to crí ti co e que, 

len ta men te, a cul tu ra vai nos mos trar que um

novo re la ci o na men to en tre mu lhe res e ho mens

está emer gin do.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is de sa -

fi os que o fe mi nis mo co lo ca hoje à mas cu li -

ni da de ou às di fe ren tes for mas de se com -

pre en der e vi ver a mas cu li ni da de? Em ou -

tros ter mos, em que con sis te a cri se da mas -

cu li ni da de em meio aos des do bra men tos

dos mo vi men tos fe mi nis tas?

Ivo ne Ge ba ra – A pri me i ra ques tão da cri se do

mas cu li no é que, ao mu dar mos, nós, mu lhe res, a

nos sa iden ti da de sub mis sa e de pen den te; ao de i -

xar mos de nos iden ti fi car mos como se res para,

nes se sen ti do, se res para os ho mens, para a fa mí -

lia pa tri ar cal, nós já es ta mos, ao afir mar nos sa

nova iden ti da de, nos sa bus ca de iden ti da de, in sis -

tin do para que os ho mens en trem nes se pro ces so

de re de fi ni ção de sua iden ti da de. O sexo for te, o

sexo mas cu li no, o gê ne ro for te, mas cu li no, só é

for te e do mi na dor na me di da em que nós ace i tar -

mos a do mi na ção. E, como nós não es ta mos mais

ace i tan do o pa ra dig ma da do mi na ção, eles es tão

em cri se. Hoje em dia, a cri se do mas cu li no se si -

tua numa es pé cie de fal ta de nova iden ti da de do

mas cu li no. Isso tan to do pon to de vis ta das re la -

ções so ci a is quan to do in te ri or das igrejas.

IHU On-Line – As te o ri as fe mi nis tas e o mo -

vi men to fe mi nis ta ti ve ram um sig ni fi ca ti vo

de sen vol vi men to nos úl ti mos anos e se des -

do bra ram em di fe ren tes pers pec ti vas. Como

a se nho ra ava lia o im pac to das te o ri as fe mi -

nis tas e das re i vin di ca ções das mu lhe res no 

mun do aca dê mi co? E na Te o lo gia?

Ivo ne Ge ba ra – Do pon to de vis ta da an tro po lo -

gia, da so ci o lo gia e da psi co lo gia, tal vez as te o ri as

fe mi nis tas ti ve ram um es pa ço ma i or no mun do

aca dê mi co. Mas não es tou con ven ci da dis so. Te -

nho a im pres são de que tam bém a psi co lo gia, a

psi ca ná li se, a so ci o lo gia e a an tro po lo gia fe mi nis -

tas não fo ram bem aco lhi das pelo mun do aca dê -

mi co do mi na do pe los ho mens. E a te o lo gia fe mi -

nis ta não foi de for ma al gu ma. Ela fi cou como um

apên di ce, como um cur si nho, uma ma té ria à par -

te, que se dá em mu i tos ins ti tu tos de Te o lo gia.

Esses, quan do vão fa lar de te o lo gia fe mi nis ta, ti -

ram o “fe mi nis ta” e in sis tem em fa lar em “te o lo gia 

fe mi ni na”, ou di zem que a te o lo gia fe mi ni na não

tem lu gar, por que Te o lo gia é Te o lo gia, não exis -

tem te o lo gi as fe mi ni na e mas cu li na. Mas sa be mos

que a Te o lo gia é mas cu li na. Então, o im pac to do

fe mi nis mo no mun do aca dê mi co e, es pe ci al men -

te, da Te o lo gia, foi pou co sig ni fi ca ti vo. Por sua

vez, o fe mi nis mo e a te o lo gia fe mi nis ta ti ve ram um 

im pac to ma i or nos mo vi men tos so ci a is e mu i to

par ti cu lar men te nos movimentos de mulheres.

IHU On-Line – Na sua opi nião, o que sus ten -

ta as mu lhe res, es pe ci al men te as mu lhe res

des pri vi le gi a das em nos sa so ci e da de, em

suas lu tas e re sis tên ci as co ti di a nas? De

onde ti ram sua for ça?

Ivo ne Ge ba ra – A gran de for ça mo bi li za do ra das 

mu lhe res é o pró prio so fri men to no qual elas vi -

vem. Não ima gi ne mos que há uma for ça ex tra or -

di ná ria, que vem do alto, ou da aca de mia, ou dos

go ver nos. A gran de for ça das mu lhe res se lo ca li za

no so fri men to do seu pró prio cor po. Não dá para

agüen tar fi car nas fi las dos hos pi ta is es pe ran do

atendi men to, ser vi o la da e vi o len ta da con ti nu a -

men te den tro de casa, e vi ver sem pre sub mis sa às

or dens de uma igre ja que pri vi le gia mu i to mais os

cor pos mas cu li nos. A gran de for ça das mu lhe res

está na qui lo que se per ce be: o so fri men to fe mi ni -

no é au men ta do por con ta de uma es tru tu ra so -

ci o econô mi ca e po lí ti ca que pri vi le gia, pri me i ro,

uma eli te e, se gun do, uma eli te mas cu li na. Não

abre a pos si bi li da de para re la ções de igual da de de 

gê ne ro. A for ça que sus ten ta as mu lhe res é a dor

co le ti va, a so li da ri e da de co le ti va na mes ma dor e

a es pe ran ça co le ti va de ten tar ven cer es ses so fri -
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men tos, que não são abs tra tos, mas con cre tos. O

que sus ten ta, por exem plo, a luta das em pre ga das

do més ti cas para não mo rar no em pre go, para ter

uma ca si nha dig na, é o fato de elas te rem so fri do

no seu pró prio cor po que o es pa ço que lhes é

dado é sem pre o pior, com as pi o res con di ções

den tro de uma casa ou um apar ta men to. É o pró -

prio cor po que é o mo bi li za dor das lu tas. É seu so -

fri men to que mo bi li za para que a mu lher bus que

es ta dos e si tu a ções de con for to ma i or es pe ran ça.

As Mu lhe res e a Te o lo gia.
Da her me nêu ti ca da sus pe i ta
para a re le i tu ra fe mi nis ta

IHU On-Line – Como a se nho ra vê o mo vi -

men to fe mi nis ta atu al men te?

Ivo ne Ge ba ra – De ve mos pen sar mais no mo vi -

men to fe mi nis ta a par tir do fi nal do sé cu lo XX.

Ain da es ta mos bem no co me ço do sé cu lo XXI e

não sa be mos qua is são as vol tas que o mo vi men to 

vai dar. O mo vi men to fe mi nis ta é ex tre ma men te

plu ral. Mu i tas co i sas até con tra di tó ri as são cha ma -

das de fe mi nis mo. Estou fa lan do es pe ci al men te

na Amé ri ca La ti na e, mais par ti cu lar men te, no

Bra sil. Mas, de ma ne i ra ge ral, eu si tu a ria o mo vi -

men to fe mi nis ta como um mo vi men to so ci al de ci -

da da nia das mu lhe res, uma ci da da nia que quer

ser ple na, que não sig ni fi ca ne ces sa ri a men te igual

a dos ho mens. Eu não es tou di zen do que a ci da -

da nia de to dos os ho mens é real. Sa be mos que a

gran de ma i o ria da po pu la ção mas cu li na não che -

ga, no Bra sil, a ser, de fato, ci da dã. Mas, en fim, a

raiz do mo vi men to fe mi nis ta é um mo vi men to de

luta por di re i tos de ci da da nia, di re i tos de igual da -

de, di re i tos di an te da lei, di re i tos na fa mí lia, na re -

li gião, em to dos os se to res da ati vi da de hu ma na,

mas di fe ren ci a da evi den te men te para a re a li da de

das mu lhe res.

IHU On-Line – Como sur giu o que cha ma -

mos de te o lo gia fe mi nis ta e como ela se re la -

ci o na com os mo vi men tos fe mi nis tas atu a is?

Ivo ne Ge ba ra – No Bra sil, a te o lo gia fe mi nis ta

toma cor po es pe ci al men te na dé ca da de 1980. E

ela, sem a me nor dú vi da, re ce be um gran de im -

pul so da mi li tân cia dos mo vi men tos de mu lhe res e 

es ses mo vi men tos, es pe ci al men te em São Pa u lo,

Rio de Ja ne i ro, um pou co no Re ci fe, onde eu

moro, bus ca vam a ci da da nia fe mi ni na e tam bém

es pe ci al men te dis cu ti am al gu mas ques tões que

pre ci sa vam ter um de ba te pú bli co ma i or, por

exem plo, to das as ques tões re la ti vas ao cor po e à

se xu a li da de, além de todo o as pec to da le gis la -

ção. Na dé ca da de 1980, al gu mas mu lhe res que

ti nham ter mi na do seus cur sos de Te o lo gia e es ta -

vam fa zen do mes tra do e dou to ra do em Te o lo gia,

ti ve ram a idéia de se re u nir, em ní vel la ti no-ame ri -

ca no. A pri me i ra re u nião foi em 1980, em Bu e nos

Ai res. De po is, ha via mu i tas bra si le i ras e se gui mos

nos re u nin do periodicamente.

O gran de im pul so que foi dado a uma te o lo -

gia fe mi nis ta veio, sem a me nor dú vi da, do mo vi -

men to de mu lhe res, e des se am bi en te so ci al que

nós vi ve mos a par tir da dé ca da de 1980, que é a

afir ma ção do di re i to dos ex clu í dos, de afir ma ção

de ci da da ni as di fe ren tes. Tudo isso fez com que a

te o lo gia fe mi nis ta se or ga ni zas se em tor no de uma 

re le i tu ra da Bí blia, em pri me i ro lu gar, ten tan do

sair do ge né ri co hu ma no, o hu ma no, o ho mem.

Ten ta mos fa zer uma le i tu ra em que vi mos qua is

eram os pa péis mas cu li nos e fe mi ni nos na Bí blia

e, con se qüen te men te, bus ca mos tam bém o que

cha ma mos de her me nêu ti ca fe mi nis ta, da qual

um dos itens é a her me nêu ti ca da sus pe i ta. Sus -

pe i ta-se das in ter pre ta ções que nos fo ram da das,

na me di da em que elas su bli nham mu i to mais o

va lor mascu li no do que o fe mi ni no, su bli nham o

ho mem mas cu li no como ima gem de Deus, re pre -

sen tan te de Deus, lu gar es pe cí fi co e tal vez mais

im por tan te da ma ni fes ta ção do di vi no.

IHU On-Line – Como foi a pas sa gem da her -

me nêu ti ca da sus pe i ta a uma re le i tu ra

fe mi nis ta?

Ivo ne Ge ba ra – De po is veio uma her me nêu ti ca

mais cons tru ti va e cri a ti va em que as mu lhe res

ten tam ex pres sar a sua pró pria ex pe riên cia re li gi o -

sa. Dá va mo-nos con ta de que tí nha mos uma per -

cep ção di fe ren te de Deus. É mu i to in te res san te

como há uma es pé cie de de vo lu ção da ex pe riên -

cia do di vi no nos li mi tes do cor po fe mi ni no, nos li -

mi tes da va lo ri za ção da pes soa das mu lhe res, nos
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li mi tes da sua con tri bu i ção in te lec tu al, nos li mi tes

da cons tru ção da Igre ja. Isso tam bém toca a Te o -

lo gia, de tal for ma que, ao se re pen sar a ques tão

Deus, se re pen sa tam bém uma com pre en são di fe -

ren te da sal va ção, a par tir da qual mu lhe res e ho -

mens são in clu í dos de uma for ma igua li tá ria.

As mu lhe res não pre ci sam pas sar pela me di a -

ção mas cu li na, mas mu lhe res e ho mens são me -

di a dores dos pro ces sos de sal va ção. No sé cu lo

XXI, eu te nho per ce bi do uma cri se na te o lo gia fe i -

ta pe los ho mens e te nho per ce bi do tam bém uma

cri se na te o lo gia fe i ta pe las mu lhe res, no sen ti do

de que, in du bi ta vel men te, os ho mens não têm

apre sen ta do ne nhu ma te má ti ca te o ló gi ca nova.

Isso é de vi do à si tu a ção atu al, que me re ce ria uma

aná li se mais apu ra da. As mu lhe res vi vem uma ou -

tra re a li da de, por que a te o lo gia fe mi nis ta não con -

se guiu di re i to de ci da da nia nas ins ti tu i ções re li gi o -

sas di ri gi das por ho mens. A te o lo gia fe mi nis ta en -

sa i ou al guns es pa ços no fi nal do sé cu lo XX, mas

ago ra, pra ti ca men te, são pou quís si mos os se mi -

ná ri os ou ins ti tu tos de te o lo gia que ain da guar -

dam uma ca de i ra de te o lo gia fe mi nis ta, ou le vam

em con si de ra ção à te o lo gia fe mi nis ta em sua abor -

da gem te o ló gi ca. Cre io que os pro tes tan tes, nes se

par ti cu lar, por exem plo, aque les da Fa cul da de

Lu te ra na no Rio Gran de do Sul, abrem mais es pa -

ços para a te o lo gia fe mi nis ta e a têm tra ba lha do

mais. Os me to dis tas em São Pa u lo tam bém. Nas

fa cul da des ca tó li cas, es ta mos mar can do pas so.

Não de mos o pas so na in tro du ção do fe mi nis mo

na Te o lo gia.

IHU On-Line – Qu a is se ri am os tra ços mais

ex clu den tes den tro da Te o lo gia Clás si ca,

in clu si ve da Te o lo gia da Li ber ta ção, no sen -

ti do da mu lher?

Ivo ne Ge ba ra – Os tra ços ex clu den tes vêm e não 

vêm da Te o lo gia. Em pri me i ro lu gar, é bom di zer

que não vêm, por que a Te o lo gia é a ex pres são de

uma cul tu ra. Ela não se pro duz por si mes ma, in -

de pen den te de uma cul tu ra pa tri ar cal. E a cul tu ra

pa tri ar cal re al men te do pon to de vis ta pú bli co, do

pen sa men to, das idéi as, pri vi le gia o mas cu li no. E

pri vi le gia o fe mi ni no para o mun do do més ti co. A

Te o lo gia Clás si ca e tam bém a Te o lo gia da Li ber -

ta ção são de pen den tes das es tru tu ras cul tu ra is de

onde elas bro tam. Elas não são, de for ma al gu ma,

oá sis ou ilhas à par te que in clu i rão as mu lhe res.

Nós so mos aqui lo que so mos e a Te o lo gia en tra

nis so tam bém. O pri me i ro tra ço ex clu den te sur ge

à me di da que ela nas ce des sa cul tu ra an dro cên tri -

ca, cen tra da mais no ho mem mas cu li no, no que

se re fe re a po der, de ci sões pú bli cas, de ci sões eco -

nô mi cas, re pre sen ta ti vi da de. Se gun do, eu acho

que a an tro po lo gia te o ló gi ca ou cris tã, em bo ra

fale de uma igual da de abs tra ta, no con cre to ela se

ex pres sa pela de si gual da de de gêneros.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

de uma Te o lo gia cons tru í da pe las desigual -

da des de gê ne ros?

Ivo ne Ge ba ra – A Te o lo gia é cons tru í da em tor -

no de uma ima gem de Deus mas cu li na, mu i to em -

bo ra já te nha mos pro gre di do e dito não. Essa

ima gem ain da po voa o ima gi ná rio te o ló gi co. As

ca te go ri as ain da são de pen den tes des se ima gi ná -

rio te o ló gi co mas cu li no. Estes se ri am os tra ços do

pon to de vis ta te o ló gi co-sis te má ti co. Isso per cor re

todo o res to, como os mi nis té ri os, a prá ti ca sa cra -

men tal, o po der nas ins ti tu i ções da Igre ja, tam bém 

o po der no sa ber. Para as mu lhe res, são pro i bi dos

cer tos cur sos de te o lo gia, como te o lo gia sis te má ti -

ca; elas po dem ape nas dar al guns tra ta dos me no -

res. Isso não vem da boa ou da má von ta de dos

ho mens. Vem des sa cons tru ção que está aí já há

bas tan te tem po, que se acen tu ou na Ida de Mé dia

e na épo ca mo der na. Isso tudo leva o cris ti a nis mo, 

hoje, a uma cri se de iden ti da de.

IHU On-Line – Em que con sis te essa cri se

de iden ti da de do cris ti a nis mo atu al?

Ivo ne Ge ba ra –Vejo a pre sen ça da cri se quan do

se tra ta de li de ran ças, ci en tis tas, in te lec tu a is, gru -

pos de mo vi men to po pu lar, li de ran ças de ba ir ro,

que bus cam um ca mi nho éti co, de luta em fa vor

do bem co mum. É como se o re fe ren ci al te o ló gi co

não fos se mais su fi ci en te. É como se o sen ti do de i -

xas se a de se jar. A lin gua gem é cons tru í da num

tem po es pe cí fi co, do Con cí lio de Tren to, uma lin -

gua gem meio her mé ti ca, que já não toca mais os

co ra ções. Para es ses gru pos, é in te res san te quan -

do a gen te co me ça a res ga tar a di men são éti ca do

Evan ge lho, do mo vi men to de Je sus; todo mun do
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se en tu si as ma. Qu an do se pas sa a fa lar al gu ma

co i sa de dog ma, todo mun do já ar re fe ce. Essa cri -

se tam bém é par te da cri se do mun do. Ou tras re li -

giões têm o mes mo pro ble ma. O ju da ís mo fala de

cri se, o is la mis mo fala de cri se, uma cri se de iden -

ti da de di an te des sa si tu a ção atu al do mun do. Esta -

mos to dos em bus ca.

IHU On-Line – O que se ria o eco fe mi nis mo?

Ivo ne Ge ba ra – O eco fe mi nis mo é a jun ção da

pre o cu pa ção eco ló gi ca com a pre o cu pa ção fe mi -

nis ta. Eco fe mi nis mo in clui tam bém os ho mens, a

na tu re za, a eco lo gia, e nós cos tu ma mos fa lar de

eco jus ti ça. A nos sa pre o cu pa ção é com a sal va -

guar da da cri a ção. Exis te a pre o cu pa ção em cu i -

dar os ecos sis te mas, as re des de vida. Nós, mu lhe -

res, as su mi mos, uma bus ca não só de ci da da nia

para as mu lhe res, mas tam bém de afir ma ção de

re la ções di fe ren tes en tre os ho mens. Não é sim -

ples men te a ex clu são dos ho mens. É a cons tru ção

con jun ta de no vas re la ções, nas qua is tam bém se

in clui a pre o cu pa ção com a eco lo gia, a pre o cu pa -

ção com a ter ra, com o uni ver so. Bas ta ver a si tu a -

ção em que está a nos sa ter ra, de vas ta da, de sa -

po i a da, po lu í da. Não é só jus ti ça so ci al. É jus ti ça

so ci al e eco ló gi ca. É uma pre o cu pa ção de in clu ir o 

pla ne ta Ter ra como su je i to de jus ti ça tam bém.

IHU On-Line – O li vro Trin da de, pa la vra so -

bre co i sas ve lhas e no vas. Uma pers pec ti va

eco fe mi nis ta traz di ver sas in tu i ções que dão

a im pres são de que a se nho ra quer dar con -

ti nu i da de a elas, re fle tir mais so bre elas.

Dez anos de po is de tê-lo es cri to, o que po -

de ria di zer so bre ex pe riên cia tri ni tá ria?

Ivo ne Ge ba ra – Esse li vri nho foi uma con fe rên -

cia que eu dei para as ir mãs pa u li nas, em que eu

ten ta va res pon der a per gun ta de las: “Como nós

po de mos ser uma co mu ni da de à ima gem da Trin -

da de?”. Eu achei essa per gun ta de sa fi a do ra, por -

que co lo ca va nós, se res hu ma nos, ten tan do bus -

car a imi ta ção de um mo de lo di vi no. Fa lar de imi -

ta ção de Je sus é até mais pos sí vel. Ten tei abrir

esse con ce i to e ver que sig ni fi ca ções fi lo só fi cas ele

po dia evo car. Foi por aí que fa lei da re la ção en tre

o uno e o múl ti plo. Mos trei como, na re a li da de,

nós so mos uma pes soa, mas so mos tam bém múl -

ti plas. A ques tão da bus ca do ca mi nho da cons tru -

ção da co mu ni da de é essa per cep ção da uni da de,

da mul ti pli ci da de, ao mes mo tem po que nós to dos

vi ve mos nes se uni ver so, nes sa ter ra, que é uma re a -

li da de ma i or do que cada in di ví duo.

IHU On-Line – É pos sí vel ha ver ex pe riên ci as 

de um fe mi nis mo in ter-re li gi o so, quan do

há re li giões como o is la mis mo nas qua is a

mulher ain da tem um pa pel de gran de sub -

mis são?

Ivo ne Ge ba ra – Sem a me nor dú vi da, o mo vi -

men to fe mi nis ta te o ló gi co é ni ti da men te ecu mê ni -

co. No mun do cris tão, o ecu me nis mo é a base do

nos so tra ba lho. Nas re u niões que fa ze mos em âm -

bi to la ti no-ame ri ca no ou in ter na ci o nal, por exem -

plo, a Asso ci a ção das Teó lo gas e Teó lo gos do Ter -

ce i ro Mun do, tem pro mo vi do, a cada seis anos,

uma re u nião em que mu lhe res de di fe ren tes igre -

jas cris tãs tra ba lham, e nin guém per gun ta qual é a

Igre ja de cada uma. Tra ba lha-se com ques tões, te -

mas, de sa fi os, e se ten ta, a par tir da ins pi ra ção da

fé, per ce ber que res pos tas po dem ser da das. A

pre o cu pa ção é como po de mos abor dar as ques -

tões do pre sen te, guar dan do a nos sa per ten ça a

co mu ni da des di fe ren tes como se nós per ten cês se -

mos a fa mí li as dis tin tas, mas sem acen tu ar de ma is

a di ver si da de.

IHU On-Line – E há ex pe riên ci as tam bém

com re li giões não cris tãs?

Ivo ne Ge ba ra – Já hou ve al gu mas re u niões in -

ter na ci o na is para as qua is mu lhe res mu çul ma nas

fo ram con vi da das. Nós não fa ze mos mu i ta di vul -

ga ção, mas exis te um tra ba lho mu i to bo ni to de

mu lhe res mu çul ma nas, como tam bém um tra ba -

lho mu i to bo ni to de mu lhe res ju di as para re ver os

seus tex tos re li gi o sos, as suas tra di ções, abrir um

diá lo go mais am plo e ques ti o nar cer tas idéi as que

nós, do Oci den te, te mos das mu lhe res ori en ta is.

Às ve zes, a gen te se guia por co i sas bas tan te su -

per fi ci a is, por exem plo, o véu. Isso já é opres são.

E elas ten tam di zer que há tan tas mu lhe res que

não usam véu, como nós, e são opri mi das. A fon te 

de opres são não é o véu. Esse mo vi men to de

eman ci pa ção das mu lhe res e de pro du ção de

pen sa men to de sua pró pria ex pe riên cia exis te
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tam bém no is la mis mo, no ju da ís mo, e também

aqui no Bra sil, com mu i tas mães de san to, que

ten tam abrir um diá lo go ma i or entre elas.

A Mãe Este la, em Sal va dor, que é uma fi gu -

ra ex tre ma men te ca ris má ti ca, tem uma pos tu ra

de diá lo go mu i to gran de na li nha do diá lo go in -

ter-re li gi o so, guar dan do a sua po si ção sin cré ti ca.

Esta mos num pe río do em que es sas co i sas es tão

flo res cen do, mas são pe que nos en sa i os e com

pou quís si ma di vul ga ção. O que é mais di vul ga do

pela im pren sa são as mis sas show, os pro gra mas

de cura, es sas co i sas que têm mais au diên cia.

Esses pe que nos es for ços de um cris ti a nis mo mais

éti co, ou bus ca de diá lo go com ou tros cre dos re li -

gi o sos, ten tan do to car no es sen ci al, não têm mu i ta 

divulgação.

IHU On-Line – Olhan do para o Bra sil e a

Amé ri ca La ti na, como se ri am no vas re la -

ções de gê ne ro li ber ta do ras?

Ivo ne Ge ba ra – Para isso, é pre ci so ver os di fe -

ren tes con tex tos. Se to mar mos o con tex to da po lí -

ti ca atu al, se ria mu i to mais a for ma ção de mu lhe -

res para que elas pu des sem atu ar em igual da de

nas de ci sões po lí ti cas do País. Bas ta olhar a cara

do nos so Con gres so. Ve mos que é qua se um Con -

gres so emi nen te men te mas cu li no. No vas re la ções

se ri am as que des sem es pa ço a vo zes fe mi ni nas

tam bém na cons tru ção da so ci e da de, na cons tru -

ção do bem co mum. Isso acon te ce na po lí ti ca, na

eco no mia. Há mu i tas de nún ci as de que a cara da

po bre za é fe mi ni na e é verdade.

Se ana li sar mos qua is são as for ças so ci a is

mais ex plo ra das, a mão-de-obra mais ex plo ra da,

en tre mu lhe res e ho mens, é a fe mi ni na. Nas Igre -

jas nem se fala! Fala-se hoje da con vo ca ção de um 

con cí lio. Quem es ta rá pre sen te? Pos si vel men te,

ne nhu ma mu lher, como “car di na la”. Sem dú vi da, 

ha ve rá mu i tas mu lhe res na par te da se cre ta ria, da

tele fo nia, da lim pe za, isso sim. No va men te se man -

tém essa es pé cie de di vi são rí gi da en tre o mun do

do més ti co e o mun do pú bli co. As mu lhe res são do 

mun do do més ti co, do mun do par ti cu lar, pri va do,

que aca ba sen do ex tre ma men te apri si o na dor. As

no vas re la ções não são má gi cas. Mas de ve mos

ten der, por meio de pro ces sos edu ca ti vos, a ter

uma igual da de na de ci são dos des ti nos hu ma nos,

na parti lha de res pon sa bi li da des, na re fle xão te o ló -

gi ca. Te mos mu i to ca mi nho a ser per cor ri do para

que haja mais jus ti ça nas re la ções en tre mu lhe res e

ho mens nas em pre sas. Pes so al men te, já se con -

quis ta ram mu i tas co i sas, mas, em re la ção a ins ti tu i -

ções, nos sos avan ços ain da de i xam a de se jar.

IHU On-Line – Tem ha vi do mu dan ças sig ni -

fi ca ti vas em re la ção à mu lher no go ver no

atu al? A es quer da tam bém é pa tri ar cal?

Ivone Ge ba ra – A es quer da é tão pa tri ar cal quan -

to o cen tro e a di re i ta. Tam bém nem pos so fa lar

que o PT é de es quer da. Em todo o caso, den tro

das di ver sas ten dên ci as do PT, está ha ven do al -

guns es pa ços ma i o res para a mi li tân cia de mu lhe -

res, mas até lá ain da te mos mu i to ca mi nho a an -

dar. A es quer da tam bém é pro du to do mun do pa -

tri ar cal, é uma ten dên cia po lí ti ca e, den tro des sa

ten dên cia que quer fa vo re cer os mais ex clu í dos,

os mais po bres, há um pou co mais de es pa ço, de

lu gar para as re i vin di ca ções das mu lhe res.

IHU On-Line – A se nho ra fez a sua tese de

dou to ra do em Fi lo so fia so bre Paul Ri co e ur.

Como o fi ló so fo in flu en ci ou em seu pen sa -

men to?

Ivo ne Ge ba ra – Eu fui alu na dele na Bél gi ca, na

Uni ver si da de Ca tó li ca de Lou va in e fi quei ab so lu -

ta men te en can ta da com suas idéi as. Como meu

pro fes sor, ele foi uma pes soa ma ra vi lho sa, que

me mar cou mu i to. Ele tem aque le li vro A sim bó li -

ca do mal e eu, des de jo vem, pre o cu po-me com

esse pro ble ma. Então, tra ba lhei a ques tão que ele

fo ca va no li vro Fi ni tu de e cul pa bi li da de. No meu

úl ti mo li vro, que saiu pela Vo zes, que se cha ma

Rom pen do o si lên cio, eu ten to ana li sar essa ques -

tão do mal, de uma for ma um pou co clás si ca. Eu

ten to mos trar como a vida hu ma na é uma mis tu ra

do bem e do mal. Nes te mo men to, di ze mos que

algo é bom e esse bom, de re pen te, pode se per -

ver ter. Essa é a di nâ mi ca do bem e do mal, da per -

di ção e da sal va ção, como ine ren tes ao pró prio

pro ces so de vida humana.

IHU On-Line – Qual é a men sa gem que po -

de ria nos de i xar por oca sião do Dia Inter na -

ci o nal da Mu lher?
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Ivo ne Ge ba ra – Eu gos ta ria que nós, mu lhe res,

em qual quer co i sa que fi zés se mos, usás se mos uma

fa cul da de fun da men tal em to das as pes so as hu ma -

nas, a fa cul da de de pen sar. A vida é pen sar não só

com a ca be ça, mas com o cor po todo, de i xar o cor -

po sen tir a dor do ou tro, a ale gria do ou tro, a des -

tru i ção que exis te no mun do. E de i xar apa re cer a

res pon sa bi li da de que nós te mos de cons tru ir re la -

ções mais jus tas en tre mu lhe res e ho mens, en tre

mu lhe res e mu lhe res, no lo cal de tra ba lho, na fa mí -

lia, nas nos sas co mu ni da des. A mi nha men sa gem é 

que se ja mos ca pa zes de sair de uma es pé cie de

can sa ço de pen sar a vida, can sa ço de que rer en -

ten der me lhor o que se pas sa no meio de nós, e

que co lo que mos para nós como meta a im por tân -

cia de co nhe cer o mun do para amá-lo me lhor.
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“O ho mem e a mu lher vêm se trans for man do ao lon go do tem po

e ma ni fes tam-se di fe ren te men te con for me o con tex to em que vi vem”

Entre vis ta com Ge or ges Da ni el Jan ja Bloc Bo ris

Ge or ges Da ni el Jan ja Bloc Bo ris é pro fes sor

do Cur so de Psi co lo gia da Uni ver si da de de For ta -

le za des de 1985, mes tre em edu ca ção (1992) e

dou tor em so ci o lo gia (2000) pela Uni ver si da de

Fe de ral do Ce a rá. Tra du ziu Ego, fome e agres -

são: uma re vi são da te o ria e do mé to do de

Fre ud, obra pri me i ra de Fre de rick Perls, pu bli ca -

da em por tu guês em 2002 pela Sum mus Edi to ri al. 

É psi co te ra pe u ta fe no me no ló gi co-exis ten ci al, su -

per vi sor de es tá gi os em psi co lo gia clí ni ca e for ma -

dor de psi co te ra pe u tas em Ges talt-Te ra pia. Na en -

tre vis ta con ce di da por e-mail à IHU On-Line, em

5 de mar ço de 2007, Bo ris ex pli ca: “O que as pes -

qui sas so bre as re la ções de gê ne ro têm de mons -

tra do é que, es pe ci al men te na con tem po ra ne i da -

de, não se pode mais tra tar de uma mas cu li ni da -

de, de uma fe mi ni li da de ou de um ho mo e ro tis mo

úni cos e pa dro ni za dos”. O pro fes sor afir ma tam -

bém que “o ho mem e a mu lher vêm se trans for -

man do ao lon go do tem po e ma ni fes tam-se di fe -

ren te men te con for me o con tex to em que vi vem”.

IHU On-Line – Qu a is são as con fi gu ra ções

do mas cu li no e fe mi ni no na con tem po ra -

ne i da de?

Ge or ges Bo ris – O que as pes qui sas so bre as re -

la ções de gê ne ro têm de mons tra do é que, es pe -

ci al men te na con tem po ra ne i da de, não se pode

mais tra tar de uma mas cu li ni da de, de uma fe mi ni -

li da de ou de um ho mo e ro tis mo úni cos e pa dro ni -

za dos. A con cep ção de gê ne ro – mais am pla do

que a de sexo (mais cen tra da nos as pec tos ana tô -

mi co, fi si o ló gi co e fun ci o nal) – re fe re-se, para a

ma i o ria dos pes qui sa do res da área, a uma “cons -

tru ção”, ou seja, não bas ta que eu te nha um pê -

nis, pê los e ou tros cons ti tu in tes da mas cu li ni da de.

O gêne ro é, prin ci pal men te, uma re pre sen ta ção

“cons tru í da”, por tan to, é sim bó li ca, re la ci o nal,

his tó ri ca e so ci o cul tu ral. O que se per ce be é que o

ho mem e a mu lher vêm se trans for man do ao lon -

go do tem po e ma ni fes tam-se di fe ren te men te

con for me o con tex to em que vi vem. Além dis so,

por ser re la ci o nal, a sub je ti vi da de do ho mem e

da mu lher so fre in ter fe rên ci as na me di da em que

o ou tro pólo tam bém se mo di fi ca. Assim, hoje, o

que per ce be mos é que há uma mul ti pli ci da de de

mani fes ta ções sub je ti vas dos mo dos de ser ho -

mem, mu lher, “gay” etc.

IHU On-Line – O mas cu li no está em cri se?

O que se ria o “mal-estar mas cu li no na con -

tem po ra ne i da de”?

Ge or ges Bo ris – O pa tri ar ca do é uma ins ti tu i ção

so ci o cul tu ral mi le nar e pa dro ni zou mo dos de ser,

de se com por tar, de se ves tir etc. O pa drão pa tri ar -

cal de ho mem e de mu lher era cla ro e ri gi da men te

de fi ni do. Entre tan to, ape sar de sua cla re za, ge ra -

va so fri men to. Espe ci al men te as mu lhe res so fre -

ram – e ain da so frem bas tan te – por con ta des te

pa drão so ci o cul tu ral, que im pu nha que o ho mem

fos se ne ces sa ri a men te for te, do mi na dor, vi o len to,

pro ve dor da mu lher e dos fi lhos, e, por tan to, vol -

ta do para o mun do pú bli co; por sua vez, a mu lher

era con si de ra da frá gil, do mi na da, pas si va, ne ces -

si tan do da pro te ção e do con tro le mas cu li no. É

ine gá vel a do mi na ção mas cu li na so bre as mu lhe -

res, mas um pro ble ma pou co dis cu ti do é que, em -

bo ra usu fru am da do mi na ção mas cu li na mi le nar,
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os ho mens tam bém es tão sub me ti dos a um pa -

drão pa tri ar cal mas cu li no ina tin gí vel. Os ho mens

mor rem com mais fre qüên cia e mais cedo do que

as mu lhe res em pra ti ca men te to dos os pa í ses do

Oci den te. Em ou tras pa la vras: mu i tos ho mens

tam bém re je i tam esta pa dro ni za ção, que im põe

pa péis rí gi dos e im pe de-os de vi ver e de usu fru ir

sua hu ma ni da de, o que gera um con si de rá vel e

ape nas re cen te men te re co nhe ci do mal-es tar e uma

ine gá vel cri se da sub je ti vi da de mas cu li na.

Ho mem na atu a li da de

Com o cres cen te aba lo do pa tri ar ca do nas úl -

ti mas dé ca das e com as con quis tas e os avan ços

das mu lhe res em vá ri os cam pos, os ho mens es tão

con fu sos. Embo ra ain da haja con si de rá vel re sis -

tên cia, mu i tos ho mens já não ado tam nem se sen -

tem à von ta de com o mo de lo pa tri ar cal de ho -

mem e de re la ção com a mu lher, mas ain da não

en con tra ram uma for ma tran qüi la de li dar consigo 

mesmos e com as conquistas do gênero feminino.

IHU On-Line – Qu a is são as con se qüên ci as

so ci a is de uma mu lher au tô no ma, in de pen -

den te do ho mem?

Ge or ges Bo ris – Por con ta da do mi na ção que

so fre ram e, em gran de par te, ain da so frem, as mu -

lhe res ti ve ram que lu tar por seus di re i tos, por sua

au to no mia e por sua in de pen dên cia. São ine gá -

ve is as con quis tas fe mi ni nas, par ti cu lar men te a

par tir da se gun da me ta de do sé cu lo XX. Estas con -

quis tas tam bém ge ram im pas ses com os ho mens

por con ta do avan ço fe mi ni no no mer ca do de tra -

ba lho, por exem plo. Con tu do, um dado que cha -

mou a aten ção em mi nhas pes qui sas é o de que a

ma i o ria dos ho mens sen te-se à von ta de e não per -

ce be pro ble ma ao ser co man da do por mu lhe res

no tra ba lho. O que pa re ce in co mo dar mais é a ati -

tu de au to ri tá ria do mo de lo pa tri ar cal de co man do 

– tam bém pre sen te no mer ca do de tra ba lho –,

que, mu i tas ve zes, é ado ta da pe los che fes, mes mo 

por al gu mas mu lhe res, aos qua is eles ou a elas es -

tão su bor di na dos.

Evo lu ção do mo vi men to fe mi nis ta

O mo vi men to fe mi nis ta teve, e tem, um pa -

pel his tó ri co mu i to im por tan te nas con quis tas das

mu lhe res. Seu pa pel foi aglu ti nar a in sa tis fa ção fe -

mi ni na com as im po si ções do pa tri ar ca do e or ga -

ni zar as lu tas das mu lhe res con tra a do mi na ção

mas cu li na. Uma de suas con se qüên ci as é a idéia

bas tan te co mum – tan to en tre ho mens quan to en -

tre as mu lhe res – que as so cia a mu lher à vida, à

sen si bi li da de e à sub je ti vi da de, en quan to o ho -

mem é, fre qüen te men te, as so ci a do à mor te, à in -

sensi bi li da de e à ob je ti vi da de, pers pec ti va po li ti ca -

men te ne ces sá ria à luta fe mi nis ta con tra um po der 

con cen tra do nas mãos dos homens.

Entre tan to, tal po si ção é di co tô mi ca, me ca ni -

cis ta e mes mo ma ni que ís ta, pois con ce be as mu -

lhe res como se res es sen ci al men te be ne vo len tes,

mas sem po der, ví ti mas dos na tu ral men te tru cu -

len tos “ma chos”, que as mal tra tam, ou como

“guer re i ras”, tam bém em luta con tra a opres são

mas cu li na. Um dado con tra di tó rio pou co dis cu ti -

do pe las mi li tan tes fe mi nis tas é a exis tên cia de um

po der fe mi ni no, mais su til e sá bio do que o po der

pa tri ar cal: as mu lhe res, tra di ci o nal men te, de têm o 

aces so e as su mem o cu i da do pri o ri tá rio do lar e

dos fi lhos e, em bo ra mu i tas se que i xem da omis -

são fre qüen te dos ho mens, al gu mas im pe dem o

aces so e a ne ces sá ria apren di za gem dos fi lhos,

dos ma ri dos e dos pais a este uni ver so so ci o cul tu -

ral ain da em mãos fe mi ni nas. Este é um po der fe -

mi ni no que os ho mens ain da ti mi da men te ocu -

pam, em par te por uma re sis tên cia de mu i tas

mulhe res a com par ti lhar e a acre di tar que os ho -

mens são ca pa zes de tam bém exer cer o que de no -

mi no de “mínimo po der Fe mi ni no”, par ti cu lar -

men te no es pa ço do més ti co. O po der fe mi ni no é

uma ques tão que compe te ao mo vi men to fe mi nis -

ta en ca rar nos tem pos atu a is.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is im -

pac tos para a au to no mia da mu lher, como

ser so ci al, dos avan ços da ciên cia e da

tec no lo gia?
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Ge or ges Bo ris – As re la ções de gê ne ro e, par ti -

cu lar men te, a mu lher, não es ti ve ram isen tas das

trans for ma ções so ci o cul tu ra is ao lon go do tem po.

Da mesma for ma, a ciên cia e a tec no lo gia avan -

ça ram bas tan te. Um dos prin ci pa is im pac tos

para a au to no mia da mu lher e dos ca sa is, sem

dú vi da, foi o ad ven to da pí lu la an ti con cep ci o -

nal, es pe ci al men te e, de modo cres cen te, a par -

tir dos anos 1960. Ou tros im pac tos vêm sen do

re gistrados, como a re pro du ção as sis ti da, bem

como a (re)pro du ção “in de pen den te”. Esta úl ti ma 

com pro va que a ciên cia e a tec no lo gia não são

ne u tras, po den do ser mes mo um ins tru men to

ide o ló gi co, pois pode li ber tar as pes so as ou as

apri si o nar mais ain da. Nos tem pos atu a is, as pes -

so as vêm sen do in du zi das a ad qui rir ob je tos des -

car tá ve is, a in ves tir em sua sa ú de de modo in ten -

si vo e mes mo a mo de lar seus cor pos, a par tir da

im po si ção de um in te res se ca pi ta lis ta glo ba li za do

e para além de sua real ne ces si da de.

IHU On-Line – O se nhor tem pes qui sas so -

bre ho mens e mu lhe res das clas ses po pu la -

res de For ta le za. Pode fa lar um pou co so bre 

es ses es tu dos? Exis te re la ção com o res to

do Bra sil?

Ge or ges Bo ris – Mi nha pes qui sa ini ci al se cen -

trou na cons tru ção e na cri se da sub je ti vi da de

mas cu li na en tre ho mens da clas se mé dia. Atu al -

men te, de sen vol vo uma pes qui sa so bre o mes mo

tema com ho mens das clas ses po pu la res, e, em

bre ve, devo ini ci ar nova pes qui sa so bre o po der

fe mi ni no, in ves ti gan do o re co nhe ci men to do po -

der da mu lher en tre ca sa is de For ta le za. É cedo

para po der ge ne ra li zar tan tos da dos – até mes mo

pe los mo ti vos que ex pus, an te ri or men te, acer ca

do ca rá ter das re la ções de gê ne ro –, mas pos so

adi an tar al gu mas ob ser va ções pre li mi na res, pelo

me nos so bre a cons tru ção da sub je ti vi da de mas -

cu li na em For ta le za, uma ci da de de cer ca de 2,5

mi lhões de ha bi tan tes, que con cen tra tan to a mi -

sé ria quan to os avan ços tec no ló gi cos ca rac te rís ti -

cos da so ci e da de e da cul tu ra bra si le i ra. For ta le za

expres sa mu i to da re a li da de das re la ções de gê ne -

ro no Bra sil.

Re su mi da men te, pos so apon tar o se guin te:

pou cos ho mens pa re cem de fato con for ma dos ou

adap ta dos ao an ti go mo de lo de ho mem pa tri ar -

cal, en quan to al guns ain da ten tam dis far çar sua

dificul da de de ace i ta ção das no vas re la ções so ci a is

de gê ne ro, que vêm se de sen vol ven do mais re -

cen te men te, mas ter mi nan do por re a gir a elas,

quan do se de pa ram com si tu a ções inu si ta das e

sur pre en den tes em seu pró prio co ti di a no; e mu i -

tos ho mens pa re cem ter a per cep ção de que seus

com por ta men tos são do ta dos de uma pre ten sa e

in ques ti o ná vel ob je ti vi da de mas cu li na. Tal ob je ti -

vi da de é, em gran de par te, uma fa lá cia: a de que

os ho mens pre fe rem crer na ten ta ti va vã de não

se rem ques ti o na dos em suas po si ções e de ci sões,

ado tan do ati tu des prag má ti cas e ra ci o na li za das,

evi tan do, na ver da de, seu en vol vi men to emo ci o -

nal com as ques tões e os pro ble mas que, de fato,

vi ven ci am. Per ce bi tam bém en tre meus en tre vis -

ta dos, al gu mas das ca rac te rís ti cas da cons tru ção

so ci o cul tu ral da sub je ti vi da de mas cu li na na con -

tempo ra ne i da de: um cli ma de tra ba lho pro fis si o nal

fre qüen te men te des qua li fi ca dor da ex pres são da

in di vi du a li da de, da sin gu la ri da de e da sub je ti vi -

da de dos ho mens e uma an gus ti an te au sên cia pa -

ter na em seu co ti di a no fa mi li ar.

Po de mos per ce ber, en tão, que a au sên cia

pa ter na co mum na ex pe riên cia de mu i tos fi lhos

cos tu ma pro vo car a bus ca de ex pli ca ções, de jus ti -

fi ca ti vas e de ra ci o na li za ções (ge ral men te tar di as), 

que têm seu prin ci pal fun da men to fre qüen te men -

te nas pres sões so ci o cul tu ra is que pri o ri ta ri a men te 

in ci dem so bre os ho mens; uma in clu são so ci al

atra vés de ati tu des au to ri tá ri as, com pe ti ti vas, vi o -

len tas ou de fen si vas, o que re sul ta co mu men te em 

re sis tên cia, evi ta ção ou di fi cul da de de ma ni fes ta -

ção ca lo ro sa em si tu a ções afe ti vas: um ho mem

deve es tar sem pre aler ta, não con fi ar em nin guém

– a não ser em si mes mo e em suas ca pa ci da des –

e ven cer sem pre por seus pró pri os mé ri tos. Esta

“fa bri ca ção de ma chos he róis”, ape sar de ge rar

ho mens apa ren te men te for tes, ina ba lá ve is e ven -

ce do res, es ca mo te ia as re a is ne ces si da des psi cos -

so ci a is e hu ma nas que to dos têm di re i to a ex pe -

ri en ci ar e a ex pres sar. Entre tan to, não cre io que a

cri se da mas cu li ni da de sig ni fi que, sim ples men te,

que os ho mens ve nham se sen tin do “me nos ho -

mens”, pa re cen do mu i to mais que vi ven ci am as

trans for ma ções in qui e tan tes de um mo men to his -
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tó ri co cu jas tran si ções so ci o cul tu ra is têm le va do –

ho mens e mu lhe res – a bus car al ter na ti vas mais

au tên ti cas e jus tas de vi ver e de con vi ver com sua

di ver si da de sub je ti va. Acre di to tam bém que a len -

ti dão dos ho mens na con quis ta de uma tran qüi la e 

hu ma ni za da re con ci li a ção con si go mes mos, com

as mu lhe res, com ou tros ho mens, com a fun ção

pa ter na e com seu tra ba lho pro fis si o nal, se deve

ao fato de que as mu lhe res, há mu i to mais tem po,

ten tam in te grar com pra zer es tes di ver sos pa péis

so ci o cul tu ra is. Cre io que, nes te mo men to his tó ri -

co de tran si ção da sub je ti vi da de mas cu li na para

for mas e ma ni fes ta ções mais fle xí ve is, as mu lhe res 

pre ci sa rão de boa dose de pa ciên cia e de to le rân -

cia com as va ci la ções e in se gu ran ças de mu i tos

ho mens con fu sos e ain da em dú vi da quan to ao

en can ta men to do ilu só rio po der vi ril pa tri ar cal. Se 

ouso fa zer al gu ma con je ctu ra acer ca do pos sí vel

des ti no da sub je ti vi da de mas cu li na nos tem pos

vin dou ros, cre io ser se gu ro afir mar que os ho mens 

já não são os mes mos e que ser ho mem vem se

trans for man do ao lon go do tem po. Assim, acre di -

to tam bém que o ca rá ter vi o len to do “ma cho” hu -

ma no so fre as mu dan ças que a so ci e da de e a cul -

tu ra vêm ab sor ven do, pois ne nhu ma vi o lên cia,

mes mo sim bó li ca, se man tém de for ma du ra dou -

ra e efi caz se as re gras que ela san ci o na ins ti tu em

re la ções ar bi trá ri as que fa vo re çam sis te ma ti ca -

men te uma par te em pre ju í zo da ou tra. Se pu der -

mos en ten der que o ho mem vi o len to dos tem pos

atu a is é, em par te, uma ten ta ti va de ses pe ra da de

re as su mir um su pos to po der so ci o cul tu ral mas cu -

li no, esta ten ta ti va pa re ce rá vã, na me di da em que 

bus ca se im por por meio de ati tu des des tru ti vas

dos elos que unem os in di ví du os, po den do ini bir a 

ma ni fes ta ção da di ver si da de dos se res humanos.

Não me pa re ce mu i to se gu ro que os ho mens

se tor nem in te gra dos e que de sen vol vam em bre -

ve sua pró pria con di ção sub je ti va de gê ne ro de

for ma con sis ten te e re co nhe ci da por si mes mos,

pelo me nos não tão ra pi da men te quan to se ria de -

se já vel, pois tudo de pen de de uma trans for ma ção

das re la ções so ci a is, da so ci e da de e da cul tu ra me -

di an te vi vên ci as mais de mo crá ti cas, jus tas e har -

mo ni o sas, que ain da es ta mos lon ge de con cre ti -

zar. Acre di to que, ape nas de for ma de mo cra ti -

zan te, ho mens e mu lhe res se uni ri am com a meta 

de evi tar a ali e na ção dos pa péis so ci o cul tu ra is

mas cu li nos e fe mi ni nos con for me a con fi gu ra ção 

atu al, cri an do uma nova so ci a bi li da de, sa be do -

res de que pou co adi an ta in ver ter ou mes mo

igua lar os pa péis se xu a is, so ci a is, fa mi li a res e

pro fis si o na is de acor do com os in te res ses do

Esta do e do lu cro, sem le var em con ta os re a is in -

te res ses das pes so as. Para fi na li zar, re lem bro

que, para que este ide al pos sa vir a acon te cer,

faz-se ne ces sá rio o en fren ta men to de al guns te -

mas in cô mo dos nos mo de los de ho mem e de po -

der pa tri ar ca is ain da vi gentes:

• mu i tos ho mens ain da ne ces si tam cons tan -

te men te de mons trar ca pa ci da de e for ça;

• a ex pres são de sen ti men tos pe los ho mens

con ti nua li mi ta da;

• mu i tos per ma ne cem di ri gin do suas vi das

para áre as com pe ti ti vas;

• inú me ros de les ain da man têm a fun ção de

pro ve do res da fa mí lia;

• suas ocu pa ções ain da se vol tam com fre -

qüên cia ape nas para “ques tões sé ri as”,

como o tra ba lho, a po lí ti ca e a eco no mia;

• em con se qüên cia, o con ta to sen sí vel com a 

na tu re za, com os ami gos, com as mu lhe res

e com os fi lhos ten de a se per der;

• fi nal men te, per ma ne ce so bre os ho mens a

pro i bi ção de não sa ber, de não po der, de

não se equi vo car e de não fra cas sar.

Acre di to que, en quan to per sis ti rem pers -

pec ti vas se xis tas uni la te ra is que sub di vi -

dam as ati vi da des hu ma nas e as re la ções

so ci a is de gê ne ro em ati vi da des mas cu li -

nas ou fe mi ni nas, a cons tru ção da sub je ti -

vi da de mas cu li na per ma ne ce rá con fu sa, e

a even tu al re a ção vi o len ta dos ho mens di an -

te das mu dan ças pes so a is e so ci o cul tu ra is

con ti nu a rá sen do um in qui e tan te ele men to 

de de ses tru tu ra ção so ci al.
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“O mun do com mais mu lhe res tem me nos guer ra,

me nos vi o lên cia e me nos cor rup ção”

Entre vis ta com Rose Ma rie Mu ra ro

Rose Ma rie Mu ra ro é es cri to ra, for ma da em

Fí si ca e Eco no mia. Ela pu bli cou di ver sos li vros, en -

tre eles sua bi o gra fia Me mó ri as de uma mu lher

im pos sí vel (Rio de Ja ne i ro: Rosa dos Tem pos,

1999). Nos anos 1970, foi uma das pi o ne i ras do

mo vi men to fe mi nis ta no Bra sil. Suas idéi as re fle -

tem-se na vida pes so al des ta mu lher, mãe de cin co

fi lhos e avó de doze ne tos, fru tos de um ca sa men to

de 23 anos. Rose Ma rie con ce deu en tre vis ta por te -

le fo ne à IHU On-Line, em 5 de mar ço de 2007.

IHU On-Line – Qual é o pa pel, a fun ção do

mas cu li no na so ci e da de hoje? Po de mos di -

zer que ele está em cri se?

Rose Ma rie Mu ra ro – Acho que está. Hou ve um 

avan ço enor me da mu lher, que de ti nha, em 1970, 

35% da for ça de tra ba lho mun di al, e hoje re pre -

sen ta cer ca de 50%. Há re giões que têm mais mu -

lhe res na for ça de tra ba lho do que ho mens. Há

ou tros casos, prin ci pal men te no Bra sil, como o

mo vi men to uni ver si tá rio, onde há 60% de mu lhe -

res e 40% de ho mens. Além dis so, exis tem vá ri as

pre si den tes da re pú bli ca no mun do. Isso é mu i to

novo para os ho mens. Eles, em ge ral, não es tão li -

dan do bem com essa no vi da de, prin ci pal men te os 

mais ve lhos. Quem está li dan do bem são os mais

no vos, que já nas ce ram den tro des sa re a li da de.

Prin ci pal men te, por que mu i tas fir mas des pe dem

ho mens que têm sa lá ri os mais al tos para pôr mu -

lhe res que têm sa lá ri os mais ba i xos e a mes ma

com pe tên cia. Para a mu lher, ter mais anos de es -

tu do não sig ni fi ca ma i or sa lá rio. Ela aba i xa a ren -

da da mas sa sa la ri al de toda a clas se trabalhadora.

IHU On-Line – O fe mi nis mo tem a ver com a

cri se do mas cu li no?

Rose Ma rie Mu ra ro – Tem. O fe mi nis mo não é

o que as pes so as pen sam. O fe mi nis mo é só um

mo vi men to or ga ni za do das mu lhe res, mais nada.

Não tem nada a ver com o pla no pes so al da mu -

lher con tra o ho mem, mas, sim, da mu lher con tra

o sis te ma. Em ge ral, as mu lhe res e os ho mens se

dão mu i to bem. E a mu lher já está ques ti o nan do o 

ma chis mo do ho mem no pla no pes so al, e isso está 

ca mi nhan do bas tan te. Então, vejo uma di fe ren ça

enor me dos anos 1970, quan do eu co me cei a mi -

li tar, para cá.

IHU On-Line – Qu a is as di fe ren ças en tre

mo vi men to fe mi nis ta e mo vi men to de mu -

lhe res? Como se ca rac te ri za o mo vi men to

de mu lhe res como mo vi men to so ci al?

Rose Ma rie Mu ra ro – Exis tem vá ri os mo vi men -

tos de mu lhe res que não são fe mi nis tas, que não

têm a mu lher como foco. Por exem plo, mo vi men -

to de do nas de casa, pelo meio am bi en te, pela

paz. Exis te, in clu si ve, mo vi men to de mu lhe res

para le var ca fe zi nho para os ho mens nas re u niões. 

No en tan to, mo vi men tos en fo can do a con di ção

da mu lher, por de fi ni ção, são fe mi nis tas.

IHU On-Line – Qu a is são os pon tos fun da -

men ta is na dis cus são so bre a ques tão do

cor po das mu lhe res em fun ção dos avan ços

da ciên cia e da tec no lo gia? E qua is os im -

pac tos dis so para a au to no mia da mu lher

como ser so ci al?
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Rose Ma rie Mu ra ro – A gran de au to no mia das

mu lhe res veio com a pí lu la an ti con cep ci o nal e a

pí lu la do dia se guin te. Com isso, a mu lher, pela

pri me i ra vez, em dois mil anos, des li ga a se xu a li -

da de da ma ter ni da de. Este foi o gran de avan ço

que per mi tiu a au to no mia, o es tu do e o con tro le

do cor po. O res to é se cun dá rio. A fer ti li za ção in vi -

tro é algo se cun dá rio di an te dis so. A par tir da pí lu -

la e dos mé to dos an ti con cep ci o na is, nos anos

1960, é que acon te ceu todo o mo vi men to de au -

to no mi za ção da mu lher e o fato de ela se tor nar o

su je i to ma i or da his tó ria. Pro du ção in de pen den te

de fi lhos sem pre hou ve de po is dos anos 1960.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is cor -

ren tes fe mi nis tas hoje?

Rose Ma rie Mu ra ro – Eu não co nhe ço cor ren tes 

fe mi nis tas. Há mo vi men tos fe mi nis tas que tra tam

mais da po lí ti ca, mo vi men tos fe mi nis tas que tra -

tam mais da li ga ção da mu lher com a sus ten ta bi li -

da de do meio am bi en te, e ou tros que tra tam da

con di ção da mu lher, prin ci pal men te do pro ble ma

da vi o lên cia, que é o pro ble ma bá si co da so ci e da -

de hu ma na. Re fi ro-me à vi o lên cia do més ti ca, dos

pais so bre as cri an ças e do ho mem so bre a mu -

lher, que ori gi nam a vi o lên cia do ho mem so bre o

homem.

Na Pré-His tó ria, en quan to não hou ve a vi o -

lên cia da so ci e da de con tra a mu lher, não hou ve

guer ras. Qu an do co me çou a vi o lên cia con tra a

mu lher, que é a pri me i ra de to das, por que a mu -

lher era mais fra ca que o ho mem, aí co me ça a vi o -

lên cia dos mais for tes con tra os mais fra cos. E a

ca u sa dis so é que a cri an ça apren de, des de que

nas ce, que uns apa nham e ou tros ba tem. E isso

não é co i sa pe que na. Eu es ta va nos Esta dos Uni -

dos, em 1988, quan do se fa zia uma pes qui sa re -

pre sen ta ti va da na ção ame ri ca na, com a qual se

des co briu que 66% de to das as mu lhe res ou apa -

nha vam ou ti nham apa nha do de pais ou de ma ri -

dos. A gros sa ma i o ria das mu lhe res apa nha. E isso 

le gi ti ma a vi o lên cia do ho mem con tra o ho mem.

É na tu ral que o ho mem seja mais vi o len to con tra

a mu lher, en tão é na tu ral que seja mais vi o len to

con tra o ho mem. Tra tar da vi o lên cia con tra a mu -

lher é tra tar da vi o lên cia do ho mem con tra o ho -

mem. A Se cre ta ria Espe ci al de Po lí ti cas para as

Mu lhe res, quan do fez a lei Ma ria da Pe nha7, so bre 

a vi o lên cia do més ti ca, tor nan do-a cri me he di on -

do, fez um tra ba lho in crí vel. Esse tema está mu i to

di fun di do na so ci e da de, e a mu lher hoje sabe que

ela não deve apa nhar. Não é mais como o Nel son

Ro dri gues8 dizia, que mulher gosta de apanhar e

só as neuróticas reagem. Hoje, todas as mulheres

somos neuróticas, porque reagimos em favor da

justiça.

IHU On-Line – Qual é a prin ci pal re i vin di -

ca ção da mu lher de hoje?

Rose Ma rie Mu ra ro – O que ela re i vin di cou

sem pre: sa lá rio igual por tra ba lho igual e igual da -

de de opor tu ni da des. Aliás, isso está acon te cen do

onde há pos si bi li da de. Eu sei de um caso de con -

cur so pú bli co para re si den tes mé di cos que hou ve

aqui no Rio de Ja ne i ro. Ha via sete va gas e em tor -

no de 200 con cor ren tes. Ven ce ram um ho mem e

seis mu lhe res. No lu gar em que o mé ri to é da mu -

lher, ela ga nha. No lu gar em que a ide o lo gia diz

quem vai en trar na vaga, quem en tra é o ho mem.

IHU On-Line – Com cada vez mais pro ta go -

nis mo fe mi ni no, como se ria uma so ci e da de

de mu lhe res?

Rose Ma rie Mu ra ro – Não vejo uma so ci e da de

de mu lhe res, o que se ria uma per ver são. Eu vejo

uma so ci e da de com igual par ti ci pa ção de ho mens 

e mu lhe res. A na tu re za fez o ho mem e a mu lher.

Fa lar de uma so ci e da de em que a mu lher seja he -

ge mô ni ca é tro car o si nal da do mi na ção de mais

por me nos, en tão não muda nada. Eu vejo uma

so ci e da de an dró gi na, em que ho mem e mu lher

te nham o mes mo pro ta go nis mo, uma so ci e da de
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mais pa cí fi ca, me nos cor rup ta. Há um es tu do do

Ban co Mun di al, que mos tra uma cor re la ção sig ni -

fi ca ti va en tre a en tra da da mu lher no mer ca do de

tra ba lho e a di mi nu i ção da cor rup ção. Esse es tu -

do foi fe i to em 121 pa í ses. Essa é uma das co i sas

mais im por tan tes que eu já vi na mi nha vida. O

mun do, quan do tem mais mu lhe res, tem me nos

guer ra, me nos vi o lên cia e me nos cor rup ção. Vale

lem brar aqui que a re vis ta The Eco no mist, uma

pu bli ca ção eco nô mi ca ma chis ta, em se tem bro de

1996, dis se que o sé cu lo XXI se ria o sé cu lo da mu -

lher, mos tran do que o ma i or al tru ís mo da mu lher

é que pode aju dar a sal var o mun do todo des se

pro ble ma de meio am bi en te, de ex ces so de cor -

rup ção. Se an tes ha via 20, 30 pa í ses que guer re a -

ram du ran te 1.500 anos, ago ra, para en fren tar os

Esta dos Uni dos, os pa í ses eu ro pe us cons ti tu em a

União Eu ro péia. O mun do terá que ser so li dá rio

“na mar ra” para ven cer o ini mi go co mum, que é o 

aque ci men to glo bal, a fal ta d’á gua, que vem da

ga nân cia dos mais for tes, para ver se é pos sí vel re -

ver ter esse pro ces so.
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O fe mi nis mo como um mo vi men to de trans for ma ção so ci al

Entre vis ta com Tel ma Gur gel da Sil va

Tel ma Gur gel Da Sil va pos sui gra du a ção em

Ser vi ço Social pela Uni ver si da de do Rio Gran de

do Nor te (UERN), mes tra do em Ciên ci as So ci a is

pela UERN e dou to ra do em So ci o lo gia pela Uni -

ver si da de Fe de ral da Pa ra í ba, ten do sua tese o tí -

tu lo Fe mi nis mo e li ber da de: seu su je i to to tal e

tar dio na Amé ri ca La ti na. Tem ex pe riên cia na

área de so ci o lo gia, com ên fa se em gê nero e fe mi -

nis mo, atu an do prin ci pal men te em re la ções de gê -

ne ro, po lí ti cas pú bli cas, au to no mia, or ga ni za ção e

ne o li be ra lis mo.

Para Tel ma Gur gel da Sil va, pro fes so ra na

Fa cul da de de Ser vi ço So ci al da Uni ver si da de do

Esta do do Rio Gran de do Nor te, “a au to no mia das 

mu lhe res é, em úl ti ma ins tân cia, a su pe ra ção dos

pri vi lé gi os ga ran ti dos aos ho mens, não por que

cada ho mem em par ti cu lar o pro mo ve, mas sim

por que exis te uma ló gi ca so ci al que es tru tu ra es tes 

pri vi lé gi os e que, sem sua rup tu ra, é im pos sí vel o

re co nhe ci men to das mu lhe res como su je i to de di -

re i tos e de li ber da de”. Ela fez essa e ou tras afir ma -

ções em en tre vis ta con ce di da por e-mail à IHU

On-Line, em 5 de mar ço de 2007.

IHU On-Line – Como se deu a evo lu ção do

mo vi men to fe mi nis ta atra vés da his tó ria e

qual o pa pel e a fun ção do mo vi men to de

mu lhe res hoje?

Tel ma Gur gel – Na pers pec ti va da vi si bi li da de

po lí ti ca da re i vin di ca ção da igual da de, o fe mi nis -

mo como mo vi men to so ci al tem suas ori gens na

Re vo lu ção Fran ce sa, quan do, pela pri me i ra vez,

as mu lhe res sur gem na con jun tu ra como su je i to

co le ti vo com de man das es pe cí fi cas, em con fron to

di re to com as es tru tu ras do mi nan tes de po der e de 

re pre sen ta ção po lí ti ca. Assim, po de mos afir mar

que há mais de 200 anos as mu lhe res es tão em

mo vi men to. Como nos re fe ri mos à his tó ria e suas

con tra di ções, o fe mi nis mo, ao lon go des tes anos,

tem pa u ta do re i vin di ca ções po lí ti cas, eco nô mi cas

e ide o ló gi cas, as qua is acom pa nham a re a li da de

de cada mo men to his tó ri co. Assim, en con tra mos

as cha ma das “on das” do fe mi nis mo que sin te ti -

zam es tes mo men tos. É im por tan te des ta car mos

que es sas ex pres sões po lí ti cas são cons ti tu í das por 

su je i tos, no caso as mu lhe res, como se res so ci a is

do ta dos de his tó ria, sub je ti vi da des, iden ti da des,

ex pe riên ci as e pro je tos que, na to ta li da de, con cre -

ti zam a prá xis e a ex pres são pú bli ca do fe mi nis mo. 

Assim sen do, po de mos iden ti fi car as lu tas em de -

fe sa do su frá gio uni ver sal, pelo di re i to à edu ca -

ção, pelo aces so ao tra ba lho, pela li ber da de se -

xu al, pelo di re i to ao abor to, con tra a vi o lên cia se -

xis ta, pelo fim da de si gual da de ra ci al, pelo di re i to

das lés bi cas, en tre ou tras. Sin te ti zan do, po de mos

afir mar que o fe mi nis mo, em sua tra je tó ria, é, aci -

ma de tudo, um mo vi men to de trans for ma ção so -

ci al que pro cu ra a cons tru ção de uma nova or dem 

na qual se su pe rem as re la ções pre do mi nan tes do

sis te ma pa tri ar cal ca pi ta lis ta de gê ne ro. Pois acre -

di to que, sem ne nhu ma pre ten são de ter mi nis ta, é

im pos sí vel a li ber da de e au to de ter mi na ção das

mu lhe res na so ci a bi li da de do ca pi tal.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is im -

pac tos para a au to no mia da mu lher como

ser so ci al, dos avan ços da ciên cia e da

tec no lo gia?

Tel ma Gur gel – Em pri me i ro lu gar, cre io ser im -

por tan te des ta car que em vir tu de de seu pa pel de

su bal ter ni da de, im pos to pela ló gi ca pa tri ar cal, as

mu lhe res ain da se en con tram à mar gem de mu i -

tos dos avan ços da ciên cia e da tec no lo gia, ou, em 

al guns ca sos, so frem im pac tos que atu am de for -
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ma ne ga ti va em sua au to no mia, como, por exem -

plo, al gu mas das no vas tec no lo gi as re pro du ti vas

de na tu re za in va si va e de con tro le da ca pa ci da de

re pro du ti va das mu lhe res. Des ta ca mos ain da que, 

em vir tu de da di vi são se xu al do tra ba lho, na qual

são de ter mi na dos per fis, com pe tên ci as e ha bi li da -

des pro fis si o na is de for ma de si gual en tre ho mens

e mu lhe res, es tas per ma ne cem nos pi o res pos tos

de tra ba lho em pro fis sões com me nor sta tus so ci al 

e eco nô mi co. No caso de se to res de pro du ção,

que de têm tec no lo gi as mais avan ça das e nas ciên -

ci as exa tas, ve ri fi ca mos um pre do mí nio da pre -

sen ça mas cu li na. No en tan to, não po de mos ne gar 

os avan ços con quis ta dos pe las mu lhe res em di -

ver sos “gue tos” pro fis si o na is mas cu li nos, como,

por exem plo, na área de pes qui sas ci en tí fi cas e do

aces so ao en si no su pe ri or.

IHU On-Line – Qu a is são os ma i o res an se i os

da mu lher con tem po râ nea? Qual é a es pe ci -

fi ci da de, nes se sen ti do, da mu lher la ti no-

ame ri ca na e bra si le i ra?

Tel ma Gur gel – Qu an do fa la mos no fe mi nis mo

como trans for ma ção so ci al, re fe ri mo-nos a mu -

dan ças es tru tu ra is e sim bó li cas que se si tu am no

cam po da au to no mia, da li ber da de e da igual da -

de. Mes mo que te nha mos al gu mas con quis tas, es -

tas ain da es tão in com ple tas. Bas ta nos de ter mos

na re a li da de da di vi são se xu al do tra ba lho, na di -

mi nu ta par ti ci pa ção e re pre sen ta ção po lí ti ca das

mu lhe res (ape sar do sis te ma de co tas), na ile ga li -

da de do abor to em mu i tos pa í ses, ou, até mes mo,

nas di fi cul da des do aces so ao abor to le gal, para

nos de ter mos à or dem es ta be le ci da. No caso da

Amé ri ca La ti na e do Bra sil, além das de man das

es pe cí fi cas que ci tei an te ri or men te, ain da te mos

que en fren tar, como su je i to co le ti vo, as ad ver si da -

des de uma in ser ção su bor di na da à ló gi ca do ne o -

li be ra lis mo, cen tra li zan do tam bém as nos sas ações

na luta por po lí ti cas dis tri bu ti vas que ga ran tam

uma ci da da nia e apon te para a su pe ra ção das de -

si gual da des so ci a is e eco nô mi cas que são pre do -

mi nan tes nos pa í ses de ca pi ta lis mo pe ri fé ri co, como

o nos so.

IHU On-Line – Qu a is se ri am as con se qüên -

ci as so ci a is de uma mu lher au tô no ma, in de -

pen den te do ho mem? Em que me di da essa

au to no mia pro vo ca a cri se do mas cu li no?

Tel ma Gur gel – É im por tan te de i xar cla ro que o

fe mi nis mo não pro põe a in ver são do ma chis mo,

ou seja, não que re mos nos so bre por aos di re i tos e

à “li ber da de” dos ho mens. Pre ten de mos um tra ta -

men to igua li tá rio e a su pe ra ção das ba ses ide o ló -

gi cas-es tru tu ra is que fun da men tam e con so li dam

o sis te ma pa tri ar cal. Isso sig ni fi ca, sem som bra de

dú vi da, a cons ti tu i ção da au to no mia e au to de ter -

mi na ção das mu lhe res. Cos tu ma mos di zer que

este exer cí cio pres su põe, pri me i ra men te, o re co -

nhe ci men to da opres são pe las mu lhe res, su je i to

pró prio do fe mi nis mo, e a sua au to a fir ma ção pe -

ran te o seu opres sor, seja ele o sis te ma e suas ins ti -

tu i ções, seja o seu com pa nhe i ro, pai, ir mão etc...

Em se gun do lu gar, se fa la mos de opres são e

ex plo ra ção, nos re fe ri mos a pri vi lé gi os. Assim, a

au to no mia das mu lhe res é, em úl ti ma ins tân cia, a

su pe ra ção dos pri vi lé gi os ga ran ti dos aos ho mens,

não por que cada ho mem em par ti cu lar o pro mo -

ve, e sim por que exis te uma ló gi ca so ci al que es -

tru tu ra es tes pri vi lé gi os e que, sem sua rup tu ra, é

im pos sí vel o re co nhe ci men to das mu lhe res como

su je i to de di re i tos e de li ber da de. Cabe aos ho -

mens re co nhe cer es tes pri vi lé gi os como me ca nis -

mos de opres são e com pro me ter-se (tan to no es -

pa ço pú bli co quan to no pri va do, em suas ações

co ti di a nas, para além dos dis cur sos) com mu dan -

ças de ati tu des e de prá ti cas po lí ti cas que for ta le -

çam a idéia de uma so ci a bi li da de que, como afir -

ma ra Kol lon tai (1982)9, seja expressão de uma

nova moral política e sexual.

IHU On-Line – Como se ca rac te ri za ria uma

so ci e da de pro ta go ni za da pe las mu lhe res?

Tel ma Gur gel – Em pri me i ro lu gar, não po de -

mos par tir do prin cí pio de que o fato de ser pro ta -

go ni za da por mu lhe res, por si, já ga ran te uma so -

ci e da de mais jus ta. Te mos vá ri os exem plos na his -

tó ria que não nos au to ri za ri am essa afir ma ção.

Pen san do nos prin cí pi os do fe mi nis mo, com o seu 

36

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

9 Ale xan dra Kol lon tai (1872-1952) foi uma lí der re vo lu ci o ná ria rus sa e teó ri ca do mar xis mo, mem bro da fac ção bol che vi que e
mi li tan te ati va du ran te a Re vo lu ção Rus sa de 1917. (Nota da IHU On-Line)



ques ti o na men to à or dem pa tri ar cal e às es tru tu ras

tra di ci o na is da po lí ti ca, como tam bém nos re por -

tan do à sua prá xis de au to no mia e ho ri zon ta li da -

de em suas or ga ni za ções, po de mos vis lum brar

uma so ci a bi li da de na qual seja pre do mi nan te o

de sen vol vi men to de me ca nis mos am plos de de -

mo cra cia e de re pre sen ta ti vi da de, ten do como

base as ex pe riên ci as pes so a is e co le ti vas, pois,

como já afir ma ra Delphy (2004), “ne nhum ní vel

de em pa tia subs ti tui a ex pe riên cia”. Sen do as sim,

se pen sa mos numa so ci e da de de igual da de e li -

ber da de, a pri me i ra con di ção se ria o re co nhe ci -

men to das es pe ci fi ci da des e o res pe i to à di ver si da -

de, ques tão cru ci al para o fe mi nis mo na con tem -

po ra ne i da de, daí por que po de mos ca rac te ri zá-lo

como um co le ti vo to tal.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção do fe -

mi nis mo para a so ci o lo gia con tem po râ nea? 

O que há de di fe ren te no “olhar” fe mi ni no

so bre a vida?

Tel ma Gur gel – A pri me i ra gran de con tri bu i ção,

sem dú vi da, se deu no cam po da epis te mo lo gia,

com a su pe ra ção da con tra di ção en tre ob je ti vi da -

de e sub je ti vi da de e na des na tu ra li za ção do de ter -

mi nis mo bi o ló gi co na le i tu ra da so ci e da de. Não

po de mos es que cer que os es tu dos fe mi nis tas con -

tri bu í ram para a in tro du ção de no vos te mas em

tor no da vi si bi li da de das mu lhe res na his tó ria, so -

bre a vi o lên cia se xis ta e ra ci al. Além dis so, há a in -

tro du ção do con ce i to de re la ções so ci a is de gê ne -

ro e das re la ções so ci a is de sexo. Como já fa lei aci -

ma, não se tra ta de um olhar di fe ren te, por ser fe -

mi ni no, e sim, de uma pers pec ti va teó ri ca que se

pro põe a pen sar a so ci e da de à luz de ca te go ri as

que ex põem as ba ses da opres são e do mi na ção

das mu lhe res e, ao mes mo tem po, con tri bu em te o -

ri camen te para a for mu la ção de pro pos tas e ações 

que pro cu ram al te rar esta re a li da de.
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A ne ces si da de de luta pelo res pe i to aos di re i tos das mu lhe res

Entre vis ta com Cla ir Zi e bell

Cla ir Ri be i ro Zi e bell é pro fes so ra no cur so de

Ser vi ço So ci al da Uni si nos. Ela foi co or de na do ra

da Asses so ria a Mo vi men tos de Mu lhe res da Uni -

si nos. Cla ir pos sui gra du a ção em Ser vi ço So ci al

pela Uni ver si da de Ca tó li ca de Pe lo tas e mes tra do

em Edu ca ção pela Uni si nos, ten do sua dis ser ta ção 

o tí tu lo Mu lhe res na luta por edu ca ção: qual pro ta -

go nis mo?. Tem ex pe riên cia na área de Ser vi ço

So ci al, atu an do prin ci pal men te nos te mas de edu -

ca ção, mu lhe res e mo vi men tos so ci a is. Na en tre -

vis ta que con ce deu por e-mail para a re vis ta IHU

On-Line, em 5 de mar ço de 2007, a as sis ten te so -

ci al fala so bre o pro je to en cer ra do em 2006 e como 

ela vê o pro ta go nis mo das mu lhe res na so ci e da de

con tem po râ nea com base em sua ex pe riên cia.

IHU On-Line – Em que sen ti do a as ses so ria

a mo vi men tos de mu lhe res, co or de na da por 

você, mos trou a re a li da de das mu lhe res de

nos sa so ci e da de? Como o tra ba lho, na prá -

ti ca, aju dou a ca rac te ri zar as mu lhe res de

nos sos dias? As mu lhe res são as pro ta go -

nis tas de nos sa so ci e da de?

Cla ir Zi e bell – Em São Le o pol do, acom pa nha -

mos, via as ses so ria do Ser vi ço So ci al, na ex ten -

são/Uni si nos, mu i tas mu dan ças nos mo vi men tos

de mu lhe res na de fe sa da ci da da nia e na ci da de.

Elas pro vêm das clas ses po pu la res e bus cam su pe -

rar a de si gual da de so ci al e a po bre za vi vi das no

co ti di a no. O des ve la men to da ques tão so ci al mais 

am pla e do lu gar ocu pa do pe las mu lhe res nes se

con tex to foi me di a do pela me to do lo gia da edu ca -

ção po pu lar e fe mi nis ta. Assim sen do, pri vi le gi a -

mos a pro ble ma ti za ção das ques tões es pe cí fi cas

ex pli ci ta das por elas. Par tin do da per cep ção mais

apa ren te que ti nham da re a li da de fo mos, pro ces -

su al men te ins tru men ta li zan do-nos pela ação e

pela re fle xão, pela in ves ti ga ção per ma nen te, para

des ven dar os ne xos, as re la ções com o con tex to

mais am plo. Aper fe i ço a mos o que cha ma mos de

“pe da go gia dos en con tros”, ex pe riên cia ad vin da

das CEBs, como me di a ção para a or ga ni za ção co -

le ti va, re sul tan do des sa tra je tó ria, na cons ti tu i ção

e in cu ba ção do Fó rum de Mu lhe res de São Le o -

pol do (FMSL), que, atu al men te, vem pro ta go ni -

zan do lu tas em tor no de po lí ti cas pú bli cas mais in -

clu si vas, in te gran do as pers pec ti vas de gê ne ro e

raça/et nia na pro po si ção e con tro le so ci al das po -

lí ti cas em an da men to. Fun da do em 2000, o FMSL

foi nos sa pri o ri da de es tra té gi ca.

O mo vi men to atua na de fe sa e pro te ção con -

tra a vi o lên cia, a edu ca ção não-se xis ta, igual da de

de gê ne ro no tra ba lho e na fa mí lia e de ma is ins -

tân ci as so ci a is, di re i to à par ti ci pa ção po lí ti ca e a

um novo exer cí cio do Po der. Essa as ses so ria ao

FMSL re ce beu ain da im por tan tes apor tes de nos sa 

in ser ção em re des na ci o na is (Rede Mu lher de

Edu ca ção – RME/SP) e in ter na ci o nal (Rede de

Edu ca ção Po pu lar en tre mu lhe res para Amé ri ca

La ti na e Ca ri be – REPEM/Mon te vi déu). Con clu in -

do, nós, mu lhe res, so mos im por tan tes pro ta go nis -

tas, as sim como os ho mens e de ma is pes so as que

pro cu ram in ci dir nos ru mos que nos sas so ci e da -

des de vem to mar. No caso es pe cí fi co das mu lhe -

res, os li mi tes ain da são mu i tos, sen do mu i to tí mi -

do o pro ta go nis mo no que tan ge à de ci são, no

aces so ao po der ins ti tu ci o na li za do e a in ci dên cia

da pers pec ti va de gê ne ro na eco no mia, hoje mar -

ca da pelo an dro cen tris mo. Como aca dê mi cas, en -

ten demos que as te o ri as por si só não trans for -

mam o mun do. Elas pre ci sam, sim, ser in cor po ra -

das por pes so as, aqui mu lhe res or ga ni za das em

fó rum per ma nen te, que, in con for ma das com a

de si gual da de so ci al, jun tam-se a ou tros seg men -
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tos afins, bus can do al ter na ti vas de ação, re i vin di -

can do po lí ti cas so ci a is pú bli cas in clu si vas, sem

per der de vis ta o so nho e a es pe ran ça ati va de

uma ou tra so ci e da de, uma luta ár dua com e para

toda a hu ma ni da de.

IHU On-Line – Qu a is são as di fe ren ças en tre 

mo vi men to fe mi nis ta e mo vi men to de mu -

lhe res? Como se ca rac te ri za o mo vi men to

de mu lhe res como mo vi men to so ci al?

Cla ir Zi e bell – Essa é uma ques tão com ple xa e

con tro ver ti da. Eu, par ti cu lar men te, pre fi ro fa lar

em re la ções e não de mar car cam pos ou di fe ren -

ças, em bo ra re co nhe ça seg men ta ções e ten sões

exis ten tes nes se âm bi to. A par tir de 1990, fala-se

em fe mi nis mos, mo vi men tos de mu lhe res, fe mi -

nis mo aca dê mi co, mo vi men tos de gê ne ro ou/e

até em pós-fe mi nis mo, como se esse hou ves se

aca ba do. Falo ba se a da em mi nha ex pe riên cia no 

exer cí cio pro fis si o nal e de mi li tân cia com mu lhe -

res. Des de mu i to jo vem, des co bri que cer tos prin -

cí pi os e va lo res nor te a do res de meu pen sar e fa -

zer sin to ni za vam com te o ri as e ações fe mi nis tas,

sem que eu ti ves se ain da um con ta to di re to com

es ses mo vi men tos es pe cí fi cos. Pos te ri or men te,

na me ta de dos anos 1990, em re pre sen ta ção

pelo an ti go CEDOPE (Cen tro de Do cu men ta ção e 

Pes qui sa) da Uni si nos, numa as sem bléia do CEAAL

(Con se lho de Edu ca ção de Adul tos da Amé ri ca

Latina), co nhe ci mi li tan tes da Rede Mu lher de

Edu ca ção e da REPEM, nas qua is exer ço mi li tân -

cia até o mo men to.

A par tir daí, in cor po ro e bus co com pre en der

me lhor a ação fe mi nis ta no mun do e mais es pe ci -

fi ca men te a Amé ri ca La ti na e o bra si le i ro. Nes sas

re des, par ti ci pam fe mi nis tas e li de ran ças de ou tros 

mo vi men tos de mu lhe res. Na RME e na REPEM,

tra ba lha mos com a me to do lo gia da edu ca ção po -

pu lar fe mi nis ta. A mi nha com pre en são dos mo vi -

men tos de mu lhe res como mo vi men to so ci al se dá 

na pers pec ti va da ar ti cu la ção do fe mi nis mo aos

mo vi men tos so ci a is po pu la res, no meu en ten der

mais afi na dos com a re a li da de la ti no-ame ri ca na.

Acre di to que ain da são os por ta do res de uto pi as

que nu trem a nos sa es pe ran ça.

IHU On-Line – Como se deu a evo lu ção do

mo vi men to fe mi nis ta atra vés da his tó ria e

qual o pa pel e a fun ção do mo vi men to de

mu lhe res hoje?

Cla ir Zi e bell – Res pon der a essa ques tão sa tis fa -

to ri a men te im pli ca ria te cer re la ções com o con tex -

to eu ro peu e a in fluên cia nor te-ame ri ca na, no

pós-guer ra, os anos 1960 e seus des do bra men tos, 

os mo vi men tos so ci a is e as ONGs la ti no-ame ri ca -

nas e bra si le i ras, atu al men te. Mas, numa en tre vis -

ta, te mos que fa zer o es for ço da sín te se. Assim,

des ta co o Bra sil, num pro ces so que vai de Ní sia

Flo res ta, no sé cu lo XIX, em que as pa u tas eram a

edu ca ção e a par ti ci pa ção po lí ti ca. Pas sa pela

con quis ta do voto com Bert ha Lutz10 e tan tas ati -

vis tas, nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX (con si -

de ra do um mar co na luta das mu lhe res) até a atu a -

li da de, de Ra i mun da Go mes da Sil va ou Ra i mun -

di nha “dos co cos”, no To can tins, como é co nhe ci -

da essa mi li tan te no Con se lho Na ci o nal dos Se rin -

gue i ros//Se cre ta ria da Mu lher Ru ral e Extra ti vis ta,

as so ci a da edu ca do ra da Rede Mu lher de Edu ca -

ção e in te gran te do gru po de mu lhe res bra si le i ras

que con cor re ram co le ti va men te ao prê mio No bel

da Paz/2005. Uma his tó ria de fe mi nis mos (anar -

quis ta, li be ral, ra di cal, so ci a lis ta...) ain da não to -

tal men te re co nhe ci da e es cri ta, mas de im por tan -

tes avan ços (par ti ci pa ção em sin di ca tos por di re i -

tos tra ba lhis tas, pre pa ra ção de con fe rên ci as e con -

ven ções na ci o na is e in ter na ci o na is e as nor ma ti za -

ções daí de cor ren tes, ma i or li ber da de se xu al e re -

pro du ti va, con se lhos de di re i tos de mu lhe res, de -

le ga ci as da mu lher, Lei Ma ria da Pe nha, para ci tar 

as mais co nhe ci das).

As fe mi nis tas se rão sem pre im pres cin dí ve is.

Se hoje as mu lhe res têm, for mal men te, seus di re i -

tos ex pli ci ta dos, par te do mé ri to vem des sas mi li -

tan tes. Fo ram elas que, al gu mas in con for ma das

com o pa tri ar ca do, con tra o ca pi ta lis mo, ou tras

apro pri an do-se dos es tu dos de gê ne ro, da edu ca -

ção po pu lar en tre ou tros ins tru men tos usa dos no

com ba te à de si gual da de de gê ne ro, de clas se e de

raça, tri lha ram ca mi nhos an tes ini ma gi ná ve is para 

o re co nhe ci men to dos di re i tos hu ma nos das mu -

lhe res. Acre di to que es ses mo vi men tos, no mun do 

39

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO

10 Bert ha Ma ria Ju lia Lutz (1894-1976) foi uma das fi gu ras pi o ne i ras do fe mi nis mo no Bra sil. (Nota da IHU On-Line)



oci den tal (do ou tro lado co nhe ce mos pou co e de

for ma distor ci da), se jam eles de ins pi ra ção fe mi -

nis ta ou de ou tra in fluên cia, têm ain da um lon go

per cur so pela fren te. Entre tan to, as de man das

ad vin das das con tra di ções ge ra do ras da ques tão

so ci al ca pi ta lis ta são da hu ma ni da de. Te mos que 

for jar mu lhe res e ho mens ca pa zes de so nhar,

ima gi nar e cons tru ir um ou tro je i to de ser e de vi -

ver, ga ran ti dor da vida para as atu a is e fu tu ras

gerações.

IHU On-Line – Qu a is são as prin ci pa is cor -

ren tes fe mi nis tas hoje?

Cla ir Zi e bell – Acre di to que a cor ren te li be ral

ain da é mais for te do que que i ra mos ad mi tir e in -

flu en cia boa par te das ações fe mi nis tas. As de -

ma is cor ren tes exis ten tes, como as mar xis tas/so -

ci a lis tas, in ci dem em gru pos mais or gâ ni cos e li -

ga dos a par ti dos po lí ti cos ou mo vi men tos so ci a is

mais am plos, como a mar cha mun di al das mu -

lhe res e os mo vi men tos pela ter ra. Se for mos

pen sar em no vi da de, te ría mos o eco-fe mi nis mo,

que, para al guns se to res, pa re ce tra zer res pos tas

para a pre ser va ção do pla ne ta, quem sabe apon -

tan do para o eco-so ci a lis mo como es pe ran ça de

tem pos me lho res.

IHU On-Line – O que a mu lher de hoje mais

re i vin di ca?

Clair Zi e bell – As pautas mais re i vin di ca das

atu al men te na Amé ri ca La ti na e Bra sil, no âm bi to 

ma cro, gi ram em tor no da de fe sa do de sen vol vi -

men to sus ten tá vel e da con se qüen te in ci dên cia de 

gê ne ro na eco no mia, da su pe ra ção da vi são an -

tro po cên tri ca na eco no mia e na po lí ti ca. A li ber -

da de se xu al e re pro du ti va e a re du ção da po bre za

e da vi o lên cia do més ti ca e de gê ne ro se des ta cam. 

Em sín te se, ain da há ne ces si da de de mu i ta luta

para que re al men te os di re i tos hu ma nos das mu -

lhe res se jam res pe i ta dos.
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A fa mí lia nun ca será abo li da

Entre vis ta com Eli za beth Rou di nes co

“Há uma re sis tên cia da fa mí lia à idéia de

que tudo pa re ce evo lu ir para a trans for ma ção do

ho mem em ob je to de mer ca do ria”, afir ma a psi -

ca na lis ta e his to ri a do ra fran ce sa Eli za beth Rou di -

nes co. Para ela, a cer te za da exis tên cia da fa mí lia

ra di ca na ne ces si da de do ser hu ma no de cri ar

vín cu los. Rou di nes co nas ceu em 1944. De po is

de ter re ce bi do uma for ma ção psi ca na lí ti ca e li te -

rá ria, de di cou-se à te o ria fre u di a na, ten do sido

mem bro da Esco la Fre u di a na de Pa ris de 1969 a

1980. Atu al men te, é psi ca na lis ta e es cri to ra. A

pes qui sa do ra con ce deu à IHU On-Line, no dia

1º de se tem bro de 2004, mo men tos an tes de mi -

nis trar a con fe rên cia A fa mí lia em de sor dem, no

Anfi te a tro Pa dre Wer ner da Uni si nos. O tema da

pa les tra é o tí tu lo de um dos seus li vros mais co -

nhe ci dos, La fa mil le en dé sor dre. O li vro já foi

tra du zi do em vá ri as lín guas e foi pu bli ca do no

Bra sil pela Jor ge Za har Edi to ra, do Rio de Ja ne i -

ro em 2003. Rou di nes co tam bém é au to ra de

Jac ques La can. Esquis se d’u ne vie, his to i re 

d’un système de pen sée (Pa ris: Fa yard, 1993); 

Pour quoi la psychanaly se? (Por que a psi -

ca ná li se?), co le ção His tó ria do Pen sa men to (Pa -

ris: Edi to ra Fa yard, 1999); Dic ti on na i re de la

psycha naly se (Pa ris: Edi to ra Fa yard, 1997); e

His to i re de la psycha naly se en Fran ce (Pa ris:

Edi to ra Fa yard, 1983). Este mes mo li vro foi pu bli -

ca do em por tu guês, pela edi to ra Jor ge Za har, do

Rio de Ja ne i ro, em 1989, sob o tí tu lo His tó ria da 

psi ca ná li se na Fran ça.

Após a en tre vis ta com a Rou di nes co, pu bli ca -

mos duas re se nhas so bre o li vro A fa mí lia em

de sor dem, es cri tas por Car la Ro dri gues e Nara

Do min guez.

IHU On-Line – No li vro A fa mí lia em de sor -

dem, a se nho ra pa re ce de fen der que está

ha ven do uma re va lo ri za ção da fa mí lia, que

ela nun ca será abo li da...

Eli za beth Rou di nes co – Eu não fa lei de re va -

lo ri za ção da fa mí lia. Eu fa lei de des cons tru ção.

Mos trei o fato de que hou ve uma mo di fi ca ção da

fa mí lia atra vés de uma des cons tru ção, isto é,

uma cer ta cor ro são da fa mí lia an ti ga, pa tri ar cal,

ao mes mo tem po que ela re nas ce, ape sar do ter -

ror do dis cur so da abo li ção da fa mí lia e da per da

da au to ri da de. Então, a tese cen tral é que, cer ta -

men te, a fa mí lia se mo di fi ca, se mo de la, mas o

mo de lo pa tri ar cal, tra di ci o nal se des cons trói em

um sé cu lo, mas, não obs tan te, a fa mí lia per ma -

ne ce num meio ab so lu ta men te im pos sí vel de

abo lir. Re va lo ri za ção não é a pa la vra ade qua da.

Eu ape nas dis se que se re va lo ri zou a fun ção sim -

bó li ca da fa mí lia, à me di da que hou ve uma des -

cons tru ção do ide al pa tri ar cal, e que os ho mos se -

xu a is, por exem plo, têm bus ca do uma fa mí lia,

em bo ra se jam ex clu í dos e con tes ta dos nos úl ti mos 

anos. Isso mos tra bem o efe i to que tem o pro ces so 

in ver so.

IHU On-Line – Que ris cos pode apre sen tar a 

nova si tu a ção fa mi li ar?

Eli za beth Rou di nes co – A fa mí lia não cor re ris -

co de dis so lu ção. Não há fa mí lia ide al, bem or de -

na da. Ela está sem pre em de sor dem. Em re la ção

ao pas sa do, a de sor dem não pode ser tão dis si mu -

la da como an tes, mas sem pre hou ve de sor dem.

IHU On-Line – A fa mí lia ide al é uma abs tra ção?
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Eli za beth Rou di nes co – Sim. Não exis te fa mí lia 

ide al. Arris ca-se bas tan te em fa bri car algo que não 

exis te. A fa mí lia é atin gi da for te men te pelo des fa -

le ci men to. Há algo mu i to for te que se quis abo lir.

Mas os apo ca líp ti cos têm sem pre mu i tos la men tos

so bre a des tru i ção da fa mí lia. Cada épo ca tem

seus la men tos so bre a des tru i ção da fa mí lia, mas a 

re a li da de é outra.

IHU On-Line – A ca pa ci da de do ser hu ma no

de es ta be le cer vín cu los se ria a cer te za da

so bre vi vên cia da fa mí lia?

Eli za beth Rou di nes co – Sim. Este é um gran de

pa ra do xo que ocor re sem pre. Exis te uma fa mí lia

de união pa ren tal, exis te uma fa mí lia re com pos ta e

uma fa mí lia como uma va ri an te. Con tes tou-se mu i -

to a fa mí lia. Sem pre se quis abo lir a fa mí lia, o que,

de fato, é im pos sí vel, por que as pes so as sem pre

vão pre ci sar es ta be le cer vín cu lo. É algo pa ra do xal.

IHU On-Line – A pa la vra “de sor dem”, no tí -

tu lo do li vro, não se ria ex pres si va, já que

nun ca hou ve or dem na fa mí lia?

Eli za beth Rou di nes co – O tí tu lo, que eu pro cu -

rei du ran te mu i to tem po, si tua-se na ques tão da

dis po si ção dos nú me ros na or dem e na de sor dem. 

Pen sei du ran te mu i to tem po so bre o tí tu lo e achei

o exem plo das cor ri das de ca va los. Apos ta-se em

de ter mi na dos nú me ros e se pode ga nhar na or -

dem ou na de sor dem des ses nú me ros. E aqui não

é tan to no sen ti do pe jo ra ti vo que se usa a pa la vra

de sor dem. Não sei como ela soa em por tu guês,

mas em fran cês, fa lar de “de sor dem” da fa mí lia é

como se a cor ri da ti ves se sido ga nha em de sor -

dem (fora da or dem nu mé ri ca). Por que, caso con -

trá rio, eu te ria usa do “a fa mí lia de sor de na da”.

Po de ria tam bém ter fa la do na “de sor dem” da fa -

mí lia. Eu co me ço com a fi gu ra do pai e com a fa -

mí lia me di e val, pa tri ar cal e clás si ca. E eu mos tro

como esta ima gem se des faz, sem que, com isso, a

fa mí lia de i xe de exis tir. E, quan do essa ima gem se

des faz, sur ge o pa pel da mãe, da ma ter ni da de.

Mas, no an ti go re gi me, se con si de ra va que a mãe

não con ta va para nada. So men te o ho mem, a se -

men te pa ter na, con ta va. E as cri an ças eram ti das

como ob je tos dos pais. Eu mos tro como esse mo -

de lo se des faz, apa re cen do ou tros com po nen tes.

Então, com o ter mo “de sor dem”, es tou fa lan do

pre ci sa men te disso.

IHU On-Line – O cres ci men to do di vór cio,

na se gun da me ta de do sé cu lo XX, aju dou a

de mo cra ti zar a fa mí lia?

Eli za beth Rou di nes co – O di vór cio é uma ne -

ces si da de de mo crá ti ca. Não se pode pen sar que,

num mo de lo de mo crá ti co, não haja di vór cio. O

mo de lo de mo crá ti co su põe a li ber da de dos in di ví -

du os, a li ber da de do ca sa men to e o fim dos ca sa -

men tos ar ran ja dos pe los pais. Então, au to ma ti ca -

men te, fica im pos sí vel não ins ti tu ci o na li zar a se pa -

ra ção. Nas fa mí li as, não ha via a au to ri za ção do di -

vór cio. Ha via uma se pa ra ção das ati vi da des se -

xu a is e das ati vi da des de re pro du ção. O ma tri mô -

nio era, en tão, uma ins ti tu i ção sa gra da fe i ta para

ja ma is se dis sol ver e ele cons ti tu ía a ins ti tu ci o na li -

za ção da fa mí lia. Mas sabe-se mu i to bem que um

ho mem e uma mu lher não con se guem ser fiéis e

fe li zes du ran te toda a vida. Isso é ra rís si mo. E isso

tam bém era ra rís si mo an ti ga men te. Mas não ser

fiel é con de na do para as mu lhe res e, en tre os pu ri -

ta nos, para ho mens e mu lhe res. Entre os ca tó li -

cos, to le ra va-se que os ho mens ti ves sem aman tes. 

Então, o di vór cio não fez se não con fir mar essa si -

tu a ção. Mas o pa ra do xo do di vór cio é que não se

as so ci ou ao de se jo, ao amor e ao sexo.

No sé cu lo XIX, ha via ca sa men tos por amor, e 

não ape nas ca sa men tos ar ran ja dos à an ti ga. E,

com o ca sa men to por amor, sur ge, ne ces sa ri a -

men te, o di vór cio, por que, em de ter mi na do mo -

men to, vai se amar um ou tro ser, com to das as

suas con se qüên ci as. Enten de-se bem que esse

mo de lo se en qua dra com a de mo cra cia. E, em to -

das as ins ti tu i ções de mo crá ti cas, exis te o di vór cio.

São ne ces si da des psi co ló gi cas que são aten di das.

Isso não é uma ca tás tro fe, an tes pelo con trá rio.

Cada su je i to é co lo ca do numa si tu a ção de an gús -

tia, por que se con fron ta com algo que ele não co -

nhe ce. Então, evi den te men te, a fa mí lia tra di ci o nal 

é um di le ma, por que deve es co lher, seja a li ber da -

de, seja a con fron ta ção com a an gús tia, o de se jo e

o amor, seja a so ci e da de co er ci ti va, na qual os ca -

sa men tos são ar ran ja dos e não exis te a de mo cra -

cia nem o di vór cio. Da mes ma for ma, eu acres -

cen ta ria o di re i to das cri an ças, que mu dou com -
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ple ta men te. As mu lhe res e os ho mens são ago ra

pes so as li vres, mas tran si tó ri as. Don de de cor re a

di fi cul da de de exer cer a au to ri da de com as cri an -

ças. Nis so en tra a au to ri da de clás si ca das es co las.

Du ran te mais de um sé cu lo, exi giu-se uni for me,

se pa ra ram-se os me ni nos das me ni nas e se exi giu

obe diên cia como mi li ta res, mes mo em es co las

fora do sis te ma. Era algo in crí vel. Isso mu dou

com ple ta men te, e hoje a gen te se in te res sa mu i to

pelo de se jo da cri an ça, gra ças às ses sões psi ca na -

lí ti cas. Po rém, com isso, sur giu tam bém o pro ble -

ma de como man ter a au to ri da de, dan do li ber da -

de às cri an ças.

IHU On-Line – Nes se con tex to fa mi li ar, como

mu da ram as fun ções do mas cu li no e fe mi ni -

no, da ma ter ni da de e da pa ter ni da de?

Eli za beth Rou di nes co – Elas se dis tri bu em de

ou tra ma ne i ra. Há, evi den te men te, uma dis tor ção 

en tre o sexo ana tô mi co, as re pre sen ta ções e o

sexo se com ple xi fi ca. O mo de lo clás si co do ca sa -

men to, com todo o seu cu nho re li gi o so, su pu nha

a di men são bi o ló gi ca, ou seja, a di fe ren ça ana tô -

mi ca en tre os dois se xos. Mas pode-se re al men te

ima gi nar que, na re com po si ção da fa mí lia, es sas

po si ções são ocu pa das por ou tras. Por exem plo,

na fa mí lia re com pos ta há o di vór cio, no qual o

avô ou o pa dras to pode exer cer uma fun ção pa -

ter na. Há a di fe ren ça do pai bi o ló gi co e do pai que 

vai cri ar a cri an ça. A cri an ça, numa fa mí lia re com -

pos ta, pode ter dois pais: o pai bi o ló gi co e o se -

gun do ma ri do da mãe, o qual tem uma ou tra fun -

ção. E pode ha ver a se gun da mu lher de seu pai.

As cri an ças sa bem mu i to bem ar ran jar-se

com isso, e isso tam bém é vá li do para a fa mí lia

res tri ta, onde um tio pode ter essa fun ção. Hoje

em dia, ge ram-se me nos fi lhos, e a fa mí lia está re -

du zi da a um nú cleo fa mi li ar. Não há mais os avós

em casa, nem a pre sen ça de tios e tias. A fa mí lia

de i xou de ser uma gran de con vi vên cia, como ou -

tro ra. Mas a fa mí lia re com pos ta ain da exer ce um

pou co essa fun ção: os meio-ir mãos, as meio-ir -

mãs. Em ou tras pa la vras, há uma trans for ma ção,

mas, no fun do, é a mes ma re a li da de. Como não

te mos mais tan tas cri an ças, tam bém os avós têm

ou tra fun ção. Algu mas ve zes, as pes so as são mu i -

to jo vens quan do têm seus fi lhos, e, ou tras ve zes,

os fi lhos são ge ra dos mu i to tar de. Com isso, cer ta -

men te, fal ta rão os avós. É a vi são de um ou tro sis -

te ma. Há tam bém a no ção da ado les cên cia, ques -

tão que se de fi niu no fi nal do sé cu lo XIX. Antes

dis so, ia-se di re ta men te da in fân cia à ida de adul -

ta. Às ve zes, as mo ças e os ra pa zes ca sa vam cedo.

Ca sa vam-se qua se an tes da pu ber da de, por que

não ha via es co lha dos par ce i ros. Hoje, há uma di -

vi são di fe ren te das idades da vida.

IHU On-Line –Que di fe ren ças po dem ser

cons ta ta das en tre as fa mí li as he te ros se xu a is

e as que ten dem a for mar la res ho mos se xu a is?

Eli za beth Rou di nes co – Há aí uma gran de

onda de con tes ta ção da ár vo re fa mi li ar. É a úl ti ma 

eta pa da des cons tru ção. E aí so bres sa em, pri me i -

ro, as mu lhe res ho mos se xu a is. Mu lhe res que ha -

vi am con tes ta do a or dem fa mi li ar pa tri ar cal, com

a idéia de for mar uma fa mí lia al ter na ti va, não no

sen ti do de dis sol ver a fa mí lia, mas no de ter li ber -

da de se xu al e ter fi lhos. Da mes ma for ma como

con quis tou a con di ção de ser mu lher, e não so -

men te mãe, ela quer ser ho mos se xu al e tam bém

mãe. Assim como as mu lhe res ti ve ram fi lhos com

ho mens, elas se de ram con ta de que, sen do ho -

mos se xu a is após o pri me i ro ca sa men to, elas têm

as mes mas con di ções de edu car fi lhos.

IHU On-Line – E como você vê a si tu a ção

dos fi lhos nes se con tex to?

Eli za beth Rou di nes co – A idéia era de não li gar 

o ho mos se xu a lis mo à pa ter ni da de e à ma ter ni da -

de. E a ques tão se re fe ria mais aos ho mens, por -

que uma mu lher pode pas sar por uma pro cri a ção, 

com as no vas tec no lo gi as, sem re la ci o na men to

com um ho mem. Mas, no caso de um ho mem, o

fi lho só pode ser ado ta do. Na so ci e da de an ti ga, as 

mu lhe res con tro la vam a pro cri a ção pelo ca sa -

men to e pelo adul té rio; os ho mens, não. Com o

sur gi men to do pro ble ma da Aids, há um gran de

es for ço de de fe sa dos ho mens, por que hou ve a

mor te de toda uma ge ra ção. É como se hou ves se

uma re a ção de vida após a Aids. A pri me i ra ge ra -

ção de ho mos se xu a is, de po is da Aids, mor reu. E

toda a co mu ni da de ho mos se xu al mun di al viu o

pro ble ma como uma gran de ame a ça que se apro -

xi ma. Não ha via como es ca par... Sa ber que se vai
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mor rer jo vem, sa ber que se está con de na do de

an te mão é uma idéia ina ce i tá vel.

IHU On-Line – Há uma vi são bem oti mis ta do

fu tu ro da fa mí lia, essa vi são per ma ne ce rá?

Eli za beth Rou di nes co – Sim. Não es tou mu i to

pre o cu pa da. Todo mun do vai con ti nu ar for man -

do uma fa mí lia. Há uma re sis tên cia da fa mí lia à

idéia de que tudo pa re ce evo lu ir para a trans for -

ma ção do ho mem em ob je to de mer ca do ria. Mas

a fa mí lia re sis te. É uma re sis tên cia sé ria, pen so eu. 

A fa mí lia é uma es pé cie de lu gar de hu ma ni za ção

con tra a ani ma li za ção, ocu pan do, com isso, uma

bela po si ção.
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Fa mí lia: úni ca ins tân cia com que pos so con tar!

Entre vis ta com Val bur ga Schmi edt Streck

Val bur ga Schmi edt Streck foi pro fes so ra do

PPG em Ciên ci as So ci a is Apli ca das da Uni si nos,

co or de na do ra do Cur so de Espe ci a li za ção em Ju -

ven tu de e ar ti cu la do ra do Gru po Te má ti co Ju ven -

tu de do IHU. Val bur ga con ce deu en tre vis ta à IHU

On-Line em 5 de mar ço de 2003 so bre o li vro A

fa mí lia em de sor dem, de Eli za beth Rou di nes co.

IHU On-Line – Qual é a sua im pres são ge ral 

de A fa mí lia em de sor dem?

Val bur ga S. Streck – Gos tei do li vro. Ele faz

uma le i tu ra da re a li da de, par tin do do con tex to da

au to ra, a França, fa zen do uma aná li se an tro po ló -

gi ca, so ci o ló gi ca e, prin ci pal men te, psi ca na lí ti ca.

A fa mí lia da qual Rou di nes co fala de i xa de ser

pa tri ar cal e au to ri tá ria. Cla ro que é a pers pec ti va

da au to ra, mas es tas mu dan ças tam bém se en -

con tram em to dos os con ti nen tes no nos so mun -

do glo ba li za do. Isso lem bra o tex to de Ma nu el

Cas tells so bre “O fim da fa mí lia pa tri ar cal”, no

qual ele apon ta qua tro fa to res que, a par tir dos

anos 1960, con tri bu í ram para as mu dan ças na

fa mí lia atu al: a eco no mia glo ba li za da, os me i os

de co mu ni ca ção so ci al, os mo vi men tos so ci a is

(de mu lhe res, gays etc.) e os avan ços na bi o tec no -

lo gia (pí lu la an ti con cep ci o nal, fer ti li za ção in vi tro,

clo na gem).

Na Amé ri ca La ti na, além dis so, po de mos

ain da men ci o nar a ur ba ni za ção e a in dus tri a li za -

ção. Rou di nes co se de tém em al guns des tes as -

pec tos como, por exem plo, a ques tão da bi o tec -

no lo gia, para a qual a mu lher não pre ci sa mais do

ho mem para pro cri ar. Isso põe em che que o po -

der do ho mem so bre a mu lher e isso co lo ca uma

ques tão para os ho mens mu i to sé ria. É im por tan te 

lem bra que a pa la vra fa mí lia vem do la tim – fa mu -

lus – e sig ni fi ca to dos os que es tão sob o pá trio po -

der. Veja por exem plo que a an ti ga le gis la ção fa -

mi li ar ro ma na ser viu de base para o nos so Có di go 

Bra si le i ro e, até ja ne i ro de 2003, data em que nos -

so có di go mu dou, a mor te da mu lher adúl te ra

pelo ma ri do era con si de ra do como uma for ma de

pre ser var a sua hon ra. A con cep ção de fa mí lia, na

qual o ho mem é o che fe, de i xa de exis tir e cada

vez mais o po der é re par ti do.

Nestes úl ti mos trin ta anos, pas sa mos por vá -

ri as fa ses de ques ti o na men to so bre os va lo res da

fa mí lia. Ti ve mos gen te pre ven do o fim da fa mí -

lia, ao pas so que ou tros pre ga vam a vol ta da fa -

mí lia pa tri ar cal com va lo res bem con ser va do res.

No en tan to, Rou di nes co apon ta que o que se vê

hoje são pes so as, en tre eles ho mos se xu a is que -

ren do for mar fa mí li as sem o pa drão pa tri ar cal.

Pes qui sas so bre con fi an ça in di cam as pes so as

apon tan do a fa mí lia como a ins tân cia mais con -

fiá vel. Isso re sul ta de vi do à cri se das ins ti tu i -

ções(Esta do/nação Igre ja, es co la). A fa mí lia, ape -

sar de es tar em cri se, ain da é “a úni ca ins tân cia

com a qual pos so con tar”.

IHU On-Line – A re a li da de das fa mí li as dos

pa í ses mais po bres se di fe ren cia mu i to da

des cri ção fe i ta pela au to ra?

Val bur ga S. Streck – No Pri me i ro Mun do, a fa -

mí lia está mu i to mais pro te gi da que no Ter ce i ro

Mun do. Os ho mos se xu a is têm con se gui do mais

di re i tos e as po lí ti cas so ci a is para a fa mí lia são

bem de sen vol vi das. A Fran ça, por exem plo, pos -

sui óti mas leis, que têm le va do ao au men to do nú -

me ro de fi lhos por fa mí lia ul ti ma men te. Os pa í ses

ecan di na vos tal vez são os que pos su em as me lho -

res po lí ti cas fa mi li a res. A li cen ça ma ter ni da de paga,

por exem plo, se es ten de para 9 me ses. Des tes a

mãe ou o pai po dem usu fru ir. A mãe pode fi car
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com a cri an ça por 5 me ses e o pai por mais qua tro

me ses etc. Na Ale ma nha, as mães, após o nas ci -

men to dos fi lhos, po dem fi car três anos fora e de -

po is vol tar para seu em pre go. Há, nes tes pa í ses,

se cre ta ri as da fa mí lia por que eles en ten dem que é

im por tan te este apo io por que é um in ves ti men to

no fu tu ro do país. Dan do uma mer gu lha da no

Ter ce i ro Mun do, as po lí ti cas so ci a is em re la ção à

fa mí lia es tão mu i to lon ge do ne ces sá rio. Cada vez

mais, as fa mí li as são che fi a das por mu lhe res e elas 

têm pou quís si ma pro te ção. Há o que se cha ma a

“fe mi ni za ção da po bre za”. Na Áfri ca, as fa mí li as

es tão di zi ma das pela Aids e sem pre mais che fi a -

das pe las mu lhe res. Na Ásia, a pros ti tu i ção de mu -

lhe res, trá fi co, mu ti la ção e cir cun ci são de mu lhe -

res são re a li da des mu i to for tes. Na Amé ri ca La ti -

na, as fa mí li as tam bém são gui a das cada vez mais

por mu lhe res. Há duas se ma nas atrás, par ti ci pei

de um se mi ná rio in ter na ci o nal em Ge ne bra, so bre 

“Se xu a li da de hu ma na e mu dan ças cul tu ra is”, no

qual dis cu ti mos os efe i tos da glo ba li za ção e as mu -

dan ças no con tex to das fa mí li as.

As mu lhe res do Ter ce i ro Mun do trou xe ram a

pre o cu pa ção das hor das de ho mens que es tão de -

sem pre ga dos, vi vem sós e abu sam do ál co ol e

dro gas. Isso tam bém é vi sí vel no Bra sil, em que se

pas sou de um país de cri an ças e jo vens para um

país de jo vens e adul tos que não têm con di ções de 

sa ú de, edu ca ção, em pre go. É só lem brar o pro -

ble ma no Rio de Ja ne i ro: são me ni nos que ma -

tam, rou bam e se en vol vem em nar co trá fi co. Lem -

bro que a vi o lên cia tem gê ne ro. O fil me Ci da de de 

Deus re tra tou isso bem.

IHU On-Line – Qu a is se ri am os ga nhos e as

per das da fa mí lia em rede?

Val bur ga S. Streck – Na fa mí lia em rede, não é

ne ces sá ria a base de um ho mem e uma mu lher:

pode ser um gru po, uma rede de pa ren tes co. Nós,

hoje, te mos na pe ri fe ria, por exem plo, mu i tas fa -

mí li as as sim: mães com seus fi lhos e ne tos. Às ve -

zes, é um gru po de pes so as mu i to am plo. Na fa mí -

lia po pu lar, uma nova ge ra ção co me ça a cada tre -

ze, ca tor ze anos. Ago ra, nes tas fa mí li as po pu la res,

o dis cur so apa ren te é li ber ta ção da mu lher, mas,

ao olhar mos mais de per to, a es tru tu ra é pa tri ar -

cal. Isso tam bém fica bem cla ro nas nar ra ti vas de -

les. Isso tam bém acon te ce por exem plo na Áfri ca.

Lá os ho mens que rem dis cu tir a vol ta da po li ga -

mia (isso era uma tra di ção em vá ri os lu ga res des te 

con ti nen te).

IHU On-Line – A fa mí lia nos EUA é como a

eu ro péia?

Val bur ga S. Streck – Sim há vá ri as se me lhan -

ças mas tam bém há um mo vi men to fun da men ta -

lis ta que pa re ce es tar ga nhan do mu i ta for ça. Este

tem o apo io do go ver no Bush. Veja por exem plo

uma ma té ria pu bli ca da pela re vis ta News we ek em 

9 de de zem bro de 2002, a qual fala da po lí ti ca

Bush so bre uma nova or dem, mo ral, apon tan do,

por exem plo, a vol ta da vir gin da de, o fim da le ga -

li za ção de abor tos, o dano dos di vór ci os etc. Há

pro je tos tan to de pes qui sa como so ci a is fi nan ci a -

dos pelo go ver no que apon tam para uma vol ta de

uma fa mí lia nu cle ar “tra di ci o nal” e bem con ser va -

do ra. Os fun da men ta lis tas mu çul ma nos se sen ti -

ri am em casa com esta po lí ti ca. Uma des sas pes -

qui sas mos tra como ca sa is em cri se que não se se -

pa ram e bus cam al ter na ti vas para a cri se são tão

fe li zes como os que se se pa ram. Então, a sa í da é

não se se pa rar.

IHU On-Line – O que está por detrás de uma

tal po lí ti ca?

Val bur ga S. Streck – Acho que há vá ri as ra zões. 

Há um in te res se eco nô mi co que mos tra que se a

fa mí lia per ma ne ce uni da, o es ta do não pre ci sa se

ocu par da pro te ção das mu lhe res e cri an ças, ou

seja, é um in ves ti men to a me nos. Por ou tro lado,

o ca sal traz um apor te ma i or ao es ta do em im pos -

to de ren da. Mas tam bém é um mo vi men to para

uma vol ta de uma eco no mia ba se a da no po der

mas cu li no. Veja quem faz as guer ras? São os ho -

mens. Numa eco no mia onde as mu lhe res te rão

for ça de ci só ria, du vi do que elas de sen vol ve ri am

in dús tri as bé li cas com todo este ar se nal de ar mas

mo der nas e as sis ti ri am a cri an ças e fa mí li as mor -

ren do de fome no mun do in te i ro. Então, o go ver -

no ame ri ca no pre ga va lo res mo ra is e quer le var

isso para ou tros con ti nen tes. A ma té ria da News -

we ek de i xa isso cla ro.

Mas, vol tan do à “fa mí lia em de sor dem”, da

qual Rou di nes co fala, po de mos di zer que é a dis -
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tri bu i ção de po der en tre côn ju ges, tra zen do a eles

a pos si bi li da de de cres cer num lar onde há aber tu -

ra para um diá lo go. Isso foi uma gran de con quis -

ta. Mu i ta gen te se as sus ta com essa “de sor dem”,

mas toda mu dan ça mu i to rá pi da gera um de se -

qui lí brio. O as pec to ne ga ti vo é que o Esta do/na -

ção não está pre pa ra do para tal, o que traz con se -

qüên ci as gra ves. O novo go ver no tem uma pre o -

cu pa ção com as fa mí li as e es pe ro que atra vés do

Pro je to Fome Zero pos sa ir ao en con tro das fa mí -

li as. No Bra sil, pre ci sa mos nos dar con ta que é o

po ten ci al hu ma no do país que está em jogo. E te -

mos uma dí vi da enor me quan do olha mos para a

si tu a ção de ca la mi da de que se en con tram nos sas

fa mí li as pobres.

IHU On-Line – Este tipo de abor da gem abre

mais o diá lo go para as sun tos como a ho -

mos se xu a li da de?

Val bur ga S. Streck – A ques tão da ho mos se xu -

a li da de não é um fe nô me no novo. No li vro Same

sex uni ons in Pre mo dern Eu ro pe (New York: Vil -

lard Bo oks, 1994), de John Bo well, fi ca mos sa -

ben do que na Eu ro pa pré-mo der na as uniões de

ho mos se xu a is fa zi am par te dos ri tos da so ci e da de. 

Eles de sa pa re cem quan do a Igre ja le ga li za as uniões 

he te ros se xu a is.
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“Na Eu ro pa, já não se sabe o que é fa mí lia”

Entre vis ta com Pa u lo Vi e i ra

Nas ci do na pe que na Me a lha da, uma vila dis -

tan te 20 qui lô me tros de Co im bra, Por tu gal, com

cer ca de 4 mil ha bi tan tes, o geó gra fo e jor na lis ta

Pa u lo Jor ge Vi e i ra, 33 anos, é um dos di ri gen tes

da ONG por tu gue sa Não Te Pri ves. O Gru po de

De fe sa dos Di re i tos Se xu a is, que com ba te a dis cri -

mi na ção con tra ho mos se xu a is, foi cri a do em fe ve -

re i ro de 2002. Pa u lo Jor ge Vi e i ra, re pre sen tan do

o mo vi men to Gays, Lés bi cas, Bis se xu a is e Trans -

gê ne ros – GLBT –, par ti ci pou da mesa re don da do

Fó rum So ci al Mun di al, em Por to Ale gre, no Gi -

gan ti nho, em ja ne i ro de 2003, so bre Di re i tos e Di -

ver si da de. Da mesa par ti ci pa ram tam bém Bo a -

ven tu ra Sou za San tos, Blan ca Chan co so e Paul

Hoff man. No úl ti mo dia do III FSM, 28 de ja ne i ro,

Pa u lo Vi e i ra con ce deu en tre vis ta ex clu si va à IHU

On-Line.

IHU On-Line – Qual é a sua le i tu ra da gran -

de pre sen ça do GLBT nas ati vi da des do

Fó rum?

Pa u lo Vi e i ra – Isto sig ni fi ca que é pos sí vel ou tro

mun do. É pos sí vel as pes so as se jun ta rem e dis cu -

ti rem as suas di fe ren ças a par tir do ob je ti vo de

cri ar al ter na ti vas co muns para to dos os mo vi men -

tos so ci a is e toda a es quer da mun di al. Levo a sa -

tis fa ção de que o tema que tra ba lho, os di re i tos se -

xu a is e a luta con tra a ho mo fo bia, te nha sido de -

ba ti do de uma for ma es pe ci al. Avan ça mos mu i to

em re la ção ao II FSM, no qual ti ve mos ape nas dois 

se mi ná ri os e al gu mas ofi ci nas. Des ta vez, até ti ve -

mos o es pa ço Arco Íris, na Usi na do Ga sô me tro,

um es pa ço de so ci a li za ção para ho mos se xu a is,

lés bi cas e gays que es tão aqui.

IHU On-Line – Na sua con fe rên cia so bre Di -

re i tos e Di ver si da de, o se nhor ci tou a cul tu -

ra ju deu-cris tã como uma das res pon sá ve is

pela ho mo fo bia. Os pa í ses so ci a lis tas não

di fun di ram tam bém essa vi são?

Pa u lo Vi e i ra – Eu ci tei a ques tão da Igre ja, por -

que ela é a dona de mu i tas es co las pri va das e eu

fa la va da pri va ti za ção do en si no. E, quan do me

re fi ro à Igre ja, re fi ro-me à hi e rar quia, não aos mo -

vi men tos re for mis tas da Igre ja, pois mu i tos de les

es tão fa zen do um tra ba lho mu i to bom, jus ta men te 

no sen ti do de mu dar a ima gem que a Igre ja tem

da ho mos se xu a li da de. To das as re li giões são ho -

mó fo bas, ex ce tu an do uma Igre ja Evan gé li ca, nas -

ci da nos EUA, que foi fun da da por gays, a Igre ja

Me tró po li. Mas é sa bi do que, his to ri ca men te, o so -

ci a lis mo real dos pa í ses sta li nis tas da Eu ro pa oci -

den tal do Les te e da União So vié ti ca foi gran de

cons tran ge dor da ho mos se xu a li da de.

IHU On-Line – Como vê a fa mí lia hoje?

Pa u lo Vi e i ra – O ne o li be ra lis mo re for ça a im por -

tân cia da fa mí lia tra di ci o nal como es tru tu ra que

vai subs ti tu ir o Esta do do bem-es tar so ci al. Isso re -

pro duz toda a ima gem que se tem de se xu a li da de

a par tir da fa mí lia tra di ci o nal: mo no gâ mi ca, ma -

chis ta, pa tri ar cal, o que leva a uma in ca pa ci da de

de mu dan ça. Eu es tou lu tan do pe los di re i tos da

po pu la ção de lés bi cas, gays, bis se xu a is e trans gê -

ne ros, por que é uma po pu la ção mu i to dis cri mi na -

da, isso eu sin to e as su mo. Mas te nho cer te za que

a mu dan ça se faz em to dos. Nós, mu dan do a for -

ma como os ho mos se xu a is vi vem sua se xu a li da -

de, mu da mos a for ma em que os he te ros se xu a is a

vi vem. Assim como as mu lhe res na dé ca da de

1960 de sen vol ve ram o sis te ma con tra cep ti vo que

modi fi cou toda a se xu a li da de dos úl ti mos 30 anos.

A in fluên cia dos ho mos se xu a is se nota mu i tís si mo

atu al men te, por exem plo na cri se do mas cu li no na 
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Eu ro pa. Essa cri se foi pro vo ca da por nos sa ca pa -

ci da de de in ter ven ção. A in fluên cia dos ho mos se -

xu a is se nota na for ma de ves tir, nos cu i da dos, na

exi gên cia das mu lhe res de se rem fe li zes se xu al -

men te, de te rem pra zer.

IHU On-Line – Mas não acha que a se xu a li -

da de, seja homo, seja he te ros se xu al, está

sen do ex plo ra da co mer ci al men te

Pa u lo Vi e i ra – Cla ro! O ne o li be ra lis mo per ce beu 

este fe nô me no: te mos aqui um gru po de gen te ur -

ba na, vi ven do em gran des ci da des, que não tem

fi lhos; logo, não gas ta com eles. Va mos in ven tar

al gu ma for ma de que gas tem di nhe i ro, con su min -

do, sem pre con su min do. É o que o ne o li be ra lis mo 

faz com os gays e não com as lés bi cas. So mos es -

te re o ti pa dos como jo vens, bo ni ti nhos, com gra na, 

de fes ta em fes ta. Esse es te reó ti po faz com que

haja uma ace i ta ção ma i or do ho mem que da mu -

lher ho mos se xu al.

IHU On-Line – Por que essa di fe ren ça?

Pa u lo Vi e i ra – Tem re la ção com o ma chis mo so -

ci al e tam bém com que as lés bi cas so frem du pla

discri mi na ção por se rem mu lhe res, pois nun ca

de i xam de sê-lo, como nós nun ca de i xa mos de ser 

ho mens. As lés bi cas são dis cri mi na das den tro dos

mo vi men tos gays. Eu mes mo luto con tra o ma -

chis mo cul tu ral que há em mim. São dis cri mi na -

das pe los mo vi men tos fe mi nis tas, à me di da que o

mo vi men to tem mu i to medo de ser con fun di do

com as lés bi cas e achar que tudo é uma úni ca

co i sa.

IHU On-Line – Fica di fí cil ima gi nar como

se ria a fa mí lia numa so ci e da de em que a

ho mos se xu a li da de fos se ace i ta por to dos.

Como se ria?

Pa u lo Vi e i ra – Na re a li da de, pelo me nos na Eu -

ro pa, já não se sabe o que é a fa mí lia. Há uma per -

cen ta gem enor me de cri an ças só cri a das pela mãe 

ou pelo pai, um ín di ce enor me de di vór ci os, mu -

lhe res que que rem ter fi lhos so zi nhas etc. A fa mí lia 

tra di ci o nal exis te mu i to mais no ima gi ná rio de al -

guns do que na re a li da de. Te nho três ami gos que

eram pe que nos quan do seu pai fi cou vi ú vo e ele foi 

mo rar com um ho mem. Os dois os cri a ram e os

três são he te ros se xu a is, mas tra tam os ho mos se -

xu a is com um res pe i to que eu gos ta ria que toda a

so ci e da de nos tra tas se des sa forma.

IHU On-Line – Uma cri an ça nas ci da sob a

pro te ção de ho mos se xu a is não ten de a ser

ho mos se xu al?

Pa u lo Vi e i ra – Não. Mu i tos ho mos se xu a is sa í ram

de fa mí li as he te ros se xu a is. Ne nhum dos meus ir -

mãos é ho mos se xu al. Te nho ami gos ho mos se xu a is 

com fi lhos he te ros se xu a is e vice-ver sa.

49

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



Re li gião, fa mí lia e no vas tec no lo gi as de re pro du ção

Entre vis ta com Mi ri am Pil lar Gros si

Mi ri am Pil lar Gros si é pro fes so ra no De par ta -

men to de Antro po lo gia da Uni ver si da de Fe de ral

de San ta Ca ta ri na, Cen tro de Fi lo so fia e Ciên ci as

Hu ma nas – UFSC. A so ció lo ga é mes tre e dou to ra

em Antro po lo gia So ci al e Cul tu ra, pela Uni ver si té

de Pa ris V (René Des car tes), Fran ça, e pós-dou to -

ra, pelo La bo ra to i re d´Anthro po lo gie So ci a le

Coll ège de Fran ce. É co-au to ra, jun to com A. Bra -

zão, de His tó ri as para con tar: Re tra to da vi o -

lên cia fí si ca e se xu al con tra as mu lhe res na

ci da de de Na tal (Na tal: Casa Re nas cer, 2000) e

or ga ni za do ra de Mas cu li no, fe mi ni no, plu ral

(Flo ri a nó po lis: Edi to ra Mu lhe res, 1998) e No vas

tec no lo gi as re pro du ti vas con cep ti vas: ques -

tões e de sa fi os (Bra sí lia: Le tras Li vres, 2003.

As no vas tec no lo gi as de re pro du ção, mis te -

ri o samente, não são con de na das, como o é o

abor to. No en tan to, elas, na prá ti ca, no Bra sil, são

abor ti vas. Essa é a opi nião da an tro pó lo ga Mi ri am

Gros si, que re fle te so bre as ques tões de gê ne ro na

an tro po lo gia e no es tu do das re li giões, fo ca li zan do 

sua pes qui sa nas fa mí li as ho mos se xu a is na Fran ça

e no Bra sil e na ques tão da ma ter ni da de, re fle tin -

do tan to so bre o abor to quan to so bre as no vas tec -

no lo gi as re pro du ti vas. Se gun do a pes qui sa do ra,

as no vas tec no lo gi as de re pro du ção são téc ni cas

pro fun da men te in va si vas no cor po da mu lher e

hoje, no Bra sil, são téc ni cas que en vol vem um

mer ca do im pres si o nan te em ter mos de re cur so.

“Em nos so país, para ter um fi lho por meio de no -

vas tec no lo gi as, é co mum ca sa is ven de rem um

apar ta men to, car ro, pro pri e da des para te rem fi -

lhos, por que cada ten ta ti va de fe cun da ção in vi -

tro cus ta, de pen den do da clí ni ca, de R$ 10 mil a

R$ 20 mil. Um fi lho é um bem que tem va lor mer -

ca do ló gi co”, afir ma. A pro fes so ra con ce deu en tre -

vis ta à IHU On-Line por te le fo ne, em 6 de se tem -

bro de 2004.

IHU On-Line – Em que con sis te sua pes qui -

sa so bre fa mí li as de ho mos se xu a is?

Mi ri am Gros si – Sou an tro pó lo ga e tra ba lho

com pes qui sa qua li ta ti va. Acom pa nho ca sa is que

têm esse pro je to fa mi li ar, que têm fi lhos ou pro je to 

de ter fi lho, na Fran ça e aqui no Bra sil, num tra ba -

lho com pa ra ti vo. Lá na Fran ça, há um mo vi men -

to mu i to gran de. Há, por exem plo, a as so ci a ção

de pais e fu tu ros pais gays e lés bi cas. É um mo vi -

men to so ci al. Eu di ria que, na Fran ça hoje, den tro

do mo vi men to ho mos se xu al, a prin ci pal or ga ni za -

ção é essa da ho mo pa ren ta li da de. Aqui no Bra sil,

não há nada or ga ni za do po li ti ca men te des sa for -

ma. No en tan to, é mu i to im pres si o nan te o nú me -

ro de ca sa is ho mos se xu a is com fi lhos no Bra sil.

Te nho vá ri os alu nos tra ba lhan do nis so e não é um 

fe nô me no mar gi nal nem só de ca ma das mé di as.

É um fenôme no em ca ma das po pu la res, mé di as,

pes so as bran cas, ne gras, com e sem es co la ri da de. 

Ele está em mu i tos lu ga res.

O Papa fez, no ano pas sa do, um do cu men to

para ins tru ir os de pu ta dos de to dos os pa í ses do

mun do con tra os pro je tos de par ce ria ci vil ho mos -

se xu al, ar gu men tan do que isso se ria o “fim da fa -

mí lia”. Na re li gião ca tó li ca, a fa mí lia é vis ta sem -

pre como uma fa mí lia he te ros se xu al, ou seja, um

ho mem e uma mu lher re u ni dos, numa fa mí lia

pro cri a ti va. As fa mí li as ho mos se xu a is não são

uma in ven ção ou pro je to: elas são re a is, exis tem.

Inú me ros ho mens gays e mu lhe res lés bi cas têm fi -

lhos. Mu i tas ve zes, têm fi lhos em re la ções he te ros -

se xu a is an te ri o res a uma re la ção ho mos se xu al.

Isso acon te ce, cada vez mais, nos pa í ses do pri -
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me i ro mun do, mas já co me ça a acon te cer no Bra -

sil tam bém: ho mos se xu a is se co lo cam como pes -

so as ap tas a ado ta rem e, so bre tu do, há uma sé rie

de pro je tos de re pro du ção em ca sa is de mu lhe res

lés bi cas, em ca sa is de ho mens gays. A pes qui sa

que te nho fe i to nos úl ti mos anos, em re la ção a

essa si tu a ção, é uma com pa ra ção do que acon te -

ce na Fran ça e aqui no Bra sil. Na Fran ça, onde te -

nho es tu da do, ob ser vo que a ma ter ni da de é hoje,

para as jo vens lés bi cas de me nos de 30 anos, qua -

se que uma ex pe riên cia obri ga tó ria, o que era ra -

di cal men te di fe ren te em ge ra ções de mais de 50

anos, em que a op ção pela ho mos se xu a li da de era 

uma op ção por não ter fi lhos, sen do ex clu ída a

no ção de fa mí lia. Hoje, o que ve mos no pro je to

de par ce ria ho mo e ró ti ca, pelo con trá rio, bus ca se

apro xi mar, de for ma mu i to in te res san te, de mo de -

los heterossexuais de família.

IHU On-Line – E o que pode ter pro vo ca do

essa mu dan ça?

Mi ri am Gros si – Há mu i tas ex pli ca ções. Ain da

acho cedo para ter con clu sões de fi ni ti vas. Alguns

au to res têm co lo ca do que o ad ven to da Aids, a

par tir do iní cio dos anos 1980, pro vo cou uma mu -

dan ça ra di cal no com por ta men to ho mo e ró ti co,

que era trans gres sor, apre sen tan do como um es ti -

lo de vida das co mu ni da des gays mas cu li nas o

fato de as pes so as te rem mu i tos par ce i ros se xu a is,

e pas sou a bus car uma cer ta es ta bi li da de. Com o

ad ven to da Aids e a mo bi li za ção mu i to gran de

den tro das co mu ni da des ho mos se xu a is no mun -

do, de for ma mu i to im pres si o nan te nos Esta dos

Uni dos, mas aqui no Bra sil tam bém, vai ha ver

uma vol ta a um mo de lo mais mo no gâ mi co e me -

nos pro mís cuo como era nos anos 1970, iní cio

dos anos 1980, quan do sur ge a Aids.

Ou tra das in ter pre ta ções é que o pro je to ho -

mos se xu al de i xou de ser um pro je to de trans gres -

são no cam po da se xu a li da de. Ele se tor nou mu i to 

mais um pro je to de bus ca de uma es ta bi li da de

afe ti va se xu al, emo ci o nal, den tro de par ce ri as con -

ju ga is mais du ra dou ras. Por ou tro lado, hou ve

uma mu dan ça mu i to gran de nos pa drões de con -

ju ga li da de, de afe ti vi da de, de se xu a li da de, não só 

em ca sa is ho mos se xu a is, mas em ca sa is he te ros -

se xu a is. Os mo de los de fa mí lia es tão em uma pro -

fun da mu ta ção. A idéia de uma fa mí lia bur gue sa

tra di ci o nal (pai, mãe e fi lhos) está sen do co lo ca da

em dú vi da, nas prá ti cas con cre tas das pes so as

hoje. Elas ca sam, têm fi lhos, se se pa ram, ca sam

de novo, têm ou tros fi lhos com ou tros par ce i ros.

Os fi lhos do pri me i ro ca sa men to aca bam vi ven do, 

mu i tas ve zes, com ou tros pais ou com ou tras

mães, ou vi ven do com ou tros ir mãos. Se olhar -

mos do pon to de vis ta do pa ren tes co, dos ar ran jos 

fa mi li a res das fa mí li as he te ros se xu a is de ca ma das

mé di as, aqui no Bra sil ve mos isso o tem po in te i ro: 

cri an ças que têm mais de um pai, mais de uma

mãe, do pon to de vis ta de pes so as que os cri am.

Nes sa in ter pre ta ção, vê-se que são mo di fi ca ções

das re la ções de gê ne ro, no que diz res pe i to à vida

pri va da, que são mais am plas, nes se fi nal de mi lê -

nio, em que o fe mi nis mo, como um mo vi men to

so ci al que traz uma ide o lo gia de bus ca de igual da -

de en tre ho mens e mu lhe res, e de uma sé rie de

ou tras mu dan ças na vida pri va da, terá um pa pel

mu i to gran de nes sa mu dan ça de va lo res. Essas

duas ex pli ca ções são, de al gu ma for ma, com ple -

men ta res so bre esse de se jo de in di ví du os que se

re co nhe cem numa iden ti da de ho mos se xu al de

de se ja rem cons ti tu ir fa mí lia no sentido de serem

pais e serem mães.

IHU On-Line – Ha ve ria uma es ta bi li da de

ma i or nas fa mí li as ho mos se xu a is?

Mi ri am Gros si – É uma boa per gun ta. Não há

es tu dos que po de ri am afir mar que há uma es ta bi -

li da de ma i or. Mas o que te nho ob ser va do nos ca -

sa is, com os qua is te nho tra ba lha do, é que, como

a de ci são de se as su mir pu bli ca men te como ho -

mos se xu al é mu i to di fí cil, as pes so as, às ve zes, le -

vam mu i tos anos para fa zer essa op ção de for ma

pú bli ca. Isso faz com que, em mu i tos ca sos, haja

re la ções mais du ra dou ras. Vi vá ri os ca sos que te -

nho es tu da do e é mu i to in te res san te. Os ca sa is ho -

mos se xu a is me di zem as sim: “Na mi nha fa mí lia,

te nho dois ir mãos, três ir mãos, e to dos se se pa ra -

ram; só eu con ti nuo com o mes mo par ce i ro”. Eu

não sei se es ta tis ti ca men te isso é com pro vá vel,

mas pa re ce que há um pro je to de ma i or es ta bi li -

da de. Tal vez jus ta men te por que o ca sal te nha que

lu tar tan to para ser re co nhe ci do como ca sal que

essa seja uma ra zão que tor ne a união mais for te e
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me nos pro pen sa à se pa ra ção. A ques tão dos fi -

lhos, pelo que te nho ob ser va do, é que, quan do

um ca sal ho mos se xu al tem um fi lho, de al gu ma

for ma é um je i to de as fa mí li as ace i ta rem me lhor

aque le ca sal. “Tudo bem, meu fi lho é gay, mas ele 

me deu um neto.” É como se “lim pas se” uma

ima gem ne ga ti va da que le fi lho na fa mí lia. Ele de i -

xa de ser a ove lha ne gra e pas sa a ser um bom fi -

lho, por que ele trou xe um neto ou um so bri nho

para den tro de casa. No Bra sil, a cri an ça tem um

pa pel mu i to im por tan te para a fa mí lia, para a

idéia de fa mí lia. Para os ca sa is que le vam em fren -

te esse pro je to, são gays me lho res que os ou tros

es ses que têm fi lhos. No en tan to, do pon to de vis -

ta re li gi o so, de um cle ro re a ci o ná rio no Bra sil, es -

ses gays se ri am a ma i or aber ra ção, se ria um gran -

de pro ble ma. “Ima gi na, onde já se viu, é gay e

ain da quer ser pai?”.

IHU On-Line – Que con se qüên ci as isso traz

ao mo de lo de fa mí lia que até ago ra se ti -

nha? Qu a is as pers pec ti vas?

Mi ri am Gros si – As fa mí li as ho mos se xu a is não

são fa mí li as di fe ren tes das ou tras. Elas tra zem

uma di men são mu i to pre sen te nos mo de los con -

tem po râ ne os de fa mí li as, que é o fato de as cri an -

ças se in se ri rem num cam po mais am plo de pa -

ren tes co. Elas têm ou tras pes so as com as qua is

con vi vem, so bre tu do se são cri an ças que nas ce -

ram em fa mí li as que se se pa ra ram ou de pais que

se se pa ra ram e já ti nham fi lhos em ou tro mo men -

to. As fa mí li as ho mos se xu a is tra zem essa pos si bi li -

da de de pen sar o pa ren tes co não li ga do ao sexo

das pes so as da fa mí lia. As pes so as di zem: “Com

duas mu lhe res, não há um pai; fal ta rá a fi gu ra pa -

ter na...”. O que vá ri os psi ca na lis tas, que tra ba -

lham com essa ques tão, têm mos tra do é que o im -

por tan te são as fun ções pa ter na e ma ter na, e não

quem vai cum pri-las: a fun ção ma ter na, a de cu i -

da do, de ali men tar a cri an ça, den tro de uma con -

cep ção la ca ni a na, e a fun ção pa ter na como a da -

que le in di ví duo que vai es ta be le cer os li mi tes para 

a cri an ça. Não ne ces sa ri a men te es sas fun ções são

cum pri das pelo pai ou pela mãe: elas po dem ser

cum pri das por ou tras pes so as em vol ta da cri an ça, 

como avós e pro fes so res. São fun ções que cir cu -

lam tam bém en tre pai e mãe e em ca sa is he te ros -

se xu a is. Em ca sa is ho mos se xu a is, isso aju da a

mos trar como es ses pa péis não são fi xos; não são

pa péis na tu ra is de ho mens e mu lhe res, jus ta men -

te por que são fun ções que pre ci sam ser cons tru í -

das cul tu ral men te den tro des ses ca sa is.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is pro -

ble mas éti cos que apre sen tam o abor to e as 

no vas tec no lo gi as de re pro du ção?

Mi ri am Gros si – Com pa ran do a ques tão dos

proble mas éti cos do abor to e das no vas tec no lo -

gi as de pro du ção, po de mos cons ta tar, do pon to

de vis ta re li gi o so, que o abor to é con de na do, por -

que se ria re ti rar a vida. No en tan to, as no vas tec -

no lo gi as de re pro du ção, mis te ri o sa men te, não são

con de na das pela Igre ja, em bo ra se jam téc ni cas

pro fun da men te in va si vas no cor po da mu lher.

Hoje, no Bra sil, são téc ni cas que en vol vem um

mer ca do im pres si o nan te em ter mos de re cur so fi -

nan ce i ro. Em nos so país, para te rem fi lhos por

meio de no vas tec no lo gi as, é co mum ca sa is ven de -

rem um apar ta men to, car ro, pro pri e da des, por que

cada ten ta ti va de fe cun da ção in vi tro cus ta, de pen -

den do da clí ni ca, de R$ 10 mil a R$ 20 mil. Um fi lho 

é um bem que pos sui va lor mer ca do ló gi co.

IHU On-Line – Por que o abor to é mais con -

de na do do que as no vas tec no lo gi as de re -

pro du ção?

Mi ri am Gros si – Por que as no vas tec no lo gi as

vão, de al gu ma for ma, apa ren te men te, con tem -

plar um pro je to re li gi o so que é um fi lho do pró prio 

san gue, da pró pria car ne, ou seja, o vín cu lo, que é 

o mais im por tan te. O in te res san te é que a Igre ja

Ca tó li ca, que, na sua his tó ria, sem pre pre co ni zou

só ter o sexo sen ti do para a re pro du ção, jus ta men -

te põe em che que esse pres su pos to fun da men tal

do que era o sen ti do do ca sa men to para o cam po

re li gi o so ca tó li co an ti ga men te. Para ou tros cam -

pos tam bém, mas es tou fa lan do do ca tó li co, que

eu es tu do mais. O sexo não tem mais re la ção com

a re pro du ção. Mu i tos mé di cos que usam es sas

tec no lo gi as re co men dam que es ses ca sa is es té re is, 

com com pro va ção ci en tí fi ca, te nham re la ções se -

xu a is, para que fi quem na dú vi da se o fi lho veio

do la bo ra tó rio, ou se veio de Deus, pois é mu i to

for te, nas pes so as, esse vín cu lo de que para ter fi -
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lho pre ci sa ha ver sexo. Mes mo que se ja mos te o ri -

ca men te mo der nos e que acre di te mos na ciên cia,

quan do se tra ta das prá ti cas co ti di a nas, do que

sig ni fi ca a re pro du ção so ci al, a fa mí lia, aca ba mos

ten do prá ti cas que são re li gi o sas na sua es sên cia.

O pró prio sexo, a se xu a li da de, nes sas cir cuns tân -

ci as, se tor na uma obri ga ção re li gi o sa e vai até no

sen ti do opos to da que le sexo pe ca mi no so, que a

Igre ja tam bém tanto condenava.

IHU On-Line – Há abor to na apli ca ção das

tec no lo gi as de re pro du ção?

Mi ri am Gros si – Elas im pli cam ne ces sa ri a men te

em abor to, uma vez que aqui no Bra sil, como não

há ain da uma le gis la ção apro va da, se im plan tam

no ven tre de cada mu lher, em ge ral, no mí ni mo,

qua tro em briões. Essa é a mé dia de em briões que, 

nas clí ni cas do Bra sil, se im plan ta no úte ro das

mu lhe res, co i sa que é pro i bi da em ou tros pa í ses

do mun do, como no caso da Fran ça. Aqui, se im -

plan tam os qua tro em briões, por que se pen sa que

al guns não vão dar cer to. Mas, se por aca so, os

qua tro fer ti li zam, se sabe que é uma gra vi dez de

al tís si mo ris co e com pou quís si mas chan ces de ser

le va da a ter mo, uma gra vi dez de qua dri gê me os.

Em ge ral, as clí ni cas do Bra sil fa zem abor to, ou

seja, fa zem re du ção em bri o ná ria. E aí a Igre ja fe -

cha os olhos, por que aqui se está “pro du zin do

vida”. Está se dan do um fi lho para aque le ca sal,

que tan to se ama, um fi lho do seu pró prio san gue.

A ques tão re li gi o sa é pro fun da men te im bri ca da

nas re la ções de gê ne ro e pro fun da men te im bri ca -

da nas nos sas prá ti cas co ti di a nas que en vol vem

gê ne ro, como a se xu a li da de, a con ju ga li da de, a

fa mí lia, a pro cri a ção, que nos cons ti tu em como

su je i tos nas nos sas iden ti da des mais pro fun das.

Mes mo que pen se mos di fe ren te, nos pe ga mos

agin do de for ma in cons ci en te, se gun do es ses pre -

ce i tos re li gi o sos, que nos cons ti tu em cul tu ral men te.

IHU On-Line – A re li gião tem gê ne ro?

Mi ri am Gros si – A re li gião ca tó li ca é ni ti da men -

te mas cu li na na sua es sên cia. Te mos um Deus

Pai, todo po de ro so, que tem um Fi lho etc. As re li -

giões ju da i co-cris tãs e mu i tas re li giões do mun -

do, como as re li giões mu çul ma nas tam bém, são

mar ca das por esse lu gar pre pon de ran te dos ho -

mens. De al gu ma for ma, a re li gião, em gran de

par te das cul tu ras do mun do, é o que sus ten ta a

do mi na ção mas cu li na, do pon to de vis ta ide o ló -

gi co, com seu pró prio apa ra to con ce i tu al e seu

ima gi ná rio de quem tem va lor do pon to de vis ta

re li gi o so. As re li giões no cam po em que a an tro -

po lo gia tra ba lha (so ci e da des tri ba is, re li giões in -

dí ge nas) são di fe ren tes. Por exem plo, os es qui -

mós, do Ca na dá, e ou tros gru pos tri ba is que tra -

ba lham com o xa ma nis mo11, o in di ví duo que vai

ser o re li gi o so, o xamã, pre ci sa, ne ces sa ri a men te, 

cir cu lar en tre os dois gê ne ros, en tre o mun do fe -

mi ni no e o mas cu li no. É como se o aces so ao

mun do es pi ri tu al fos se um mun do que ne ces si -

tas se des sa cir cu la ção iden ti tá ria de gê ne ro. En-

quanto na nos sa cul tu ra cris tã, o que pa re ce que

está em jogo é esse in di ví duo que se apro xi ma do 

sa gra do e deve ser, em prin cí pio, as se xu a do, que 

é o pa dre, a fre i ra, que não têm sexo en quan to se -

xu a li da de. Por ou tro lado, nes sa re li gião só o mas -

cu li no tem va lor.
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11 O xa ma nis mo é uma tec no lo gia de trans for ma ção pa le o lí ti ca, de âm bi to mun di al, que uti li za va o aces so con tro la do aos es ta dos 
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vam os ob je tos per di dos... um eco lo gis ta es pi ri tu al que man ti nha o equi lí brio en tre sua tri bo e a bi or re gião dela. (Nota da IHU

On-Line)



“O mas cu li no e o fe mi ni no não são ques tões on to ló gi cas”

Entre vis ta com Di e go Irarrá za val

Os de sa fi os que as ques tões de gê ne ro apre -
sen tam à Igre ja e à Te o lo gia, a car ta do Va ti ca no
so bre a co la bo ra ção do ho mem e da mu lher na
Igre ja e na so ci e da de e as ex pec ta ti vas para o Fó -
rum Mun di al de Te o lo gia e Li ber ta ção são al guns
dos te mas abor da dos pelo pre si den te da Asso ci a -
ção de Teó lo gos e Teó lo gas do Ter ce i ro Mun do,
Di e go Irar rá za val, em en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line, em 18 de agos to de 2004. O pres bí te ro
chi le no Irar ra za val é teó lo go, ca tó li co, mem bro da 
Con gre ga ção de San ta Cruz e di re tor do Insti tu to
de Estu dos Ayma ras (Peru). É li cen ci a do em Te o -
lo gia pela Uni ver si dad Ca to li ca de Chi le e mes tre
em Ciên ci as Re li gi o sas pela Di vi nity Scho ol da
Uni ver si da de de Chi ca go. Entre seus li vros pu bli -

ca dos, ci ta mos La fi es ta, sím bo lo de li ber tad

(Lima: Cep/B de las Ca sas, 1998); Au da cia

evan ge li za do ra (Co cha bam ba: Ver bo Di vi no,

2001); Un Je sús jo vi al (Lima: Pa u li nas, 2003 e

São Pa u lo: Pa u li nas, 2003); e Ra í ces de la

Espe ran za (Lima: CEP, 2004). A Asso ci a ção de
Teó lo gos/as do Ter ce i ro Mun do (Asett/Eat wot), a
qual ele pre si de, nas ci da em 1976, na Tan zâ nia,
tem por ob je ti vo pro mo ver o diá lo go en tre pes -
so as da Ásia, Áfri ca, Amé ri ca La ti na e mi no ri as do
pri me i ro mun do. Co la bo ram, em ní vel lo cal e re -
gi o nal, em ações em fa vor da jus ti ça e da paz. Pu -
bli cam a re vis ta Vo i ces of the Third World, edi ta da 
na Índia. A Asso ci a ção tem como pri o ri da des,
con fir ma das na úl ti ma Assem bléia Ge ral Inter con -
ti nen tal (Equa dor, 2001), a te o lo gia, o gê ne ro e o
diá lo go in ter-re li gi o so, o que for ma par te de sua
op ção por e com os po bres.

IHU On-Line – Qual é o de sa fio ao se pen sar

em cor po e na ques tão de gê ne ro na con -

tem po ra ne i da de?

Di e go Irarráza val – O que me im pac ta é cor pos

de mu lhe res e ho mens que são ví ti mas de de sem -

pre go, de fome, de do en ças. Acho que a te o ria fe -

mi nis ta tem per mi ti do a pen sa do ras e ati vis tas a

ela bo ra ção das te o ri as de gê ne ro. Per mi te tam -

bém que al guns ho mens co me cem a co lo car a

ques tão da mas cu li ni da de. Não é idên ti co ser ho -

mem e mas cu li no e ser mu lher e fe mi ni no. Ho -

mem-mu lher pro vém de nos sa for ma ção bi o ló gi -

ca e se xu al e mas cu li no e fe mi ni no são ela bo ra -

ções so ci o cul tu ra is, e o mas cu li no vai mu i to li ga do 

a ser ho mem, mas não só isso. Tam bém os ho -

mens têm ca rac te rís ti cas fe mi ni nas. Inte res sa-nos

pen sar em ou tras re la ções en tre ho mens e mu lhe -

res. Ou tra mas cu li ni da de é pos sí vel. Não há que

se de i xar gui ar pela mas cu li ni da de he ge mô ni ca,

em que o ho mem vale por do mi nar, por pen sar às

cus tas de ou tros, por vi o len tar ou tros e a si mes -

mos. Uma mas cu li ni da de fe liz que faça fe li zes aos

de ma is. Mu i tos ho mens co me çam a se dar con ta

de que a dis cus são de gê ne ro não só tem a ver

com mulheres.

IHU On-Line – Como re pen sar a te o lo gia

dos gê ne ros?

Di e go Irarrá za val – Há mu i tos re cur sos nas ex -

pe riên ci as das co mu ni da des cris tãs de se to res po -

pu la res e tam bém nas te o lo gi as, so bre tu do nas

afro-ame ri ca nas, in dí ge nas e fe mi nis tas. Não par -

ti mos do zero ao pen sar uma te o lo gia do gê ne ro

que con tri bua com a li ber ta ção. Para mim, o prin -

cí pio te o ló gi co bá si co pro vém da prá ti ca e da

men sa gem de Je sus. São pro ble má ti cos tex tos

como o da Con gre ga ção para a Dou tri na da Fé,

re cen te men te pu bli ca do: Car ta aos bis pos da Igre -

ja Ca tó li ca so bre a co la bo ra ção do ho mem e da
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mu lher na Igre ja e no mun do12. Ele faz cer tas le i tu -

ras do Gê ne se para sus ten tar uma pos tu ra so bre a

mu lher e so bre o ho mem. A prá ti ca de Je sus com

ho mens e mu lhe res é mu i to sig ni fi ca ti va. Je sus, no 

con tex to re li gi o so cul tu ral de sua época, chama

aos pescadores, primeiros apóstolos, a um tipo de

condição humana com o acento no serviço na

relacionalidade.

IHU On-Line – Por que o se nhor acha pro -

ble má ti co o do cu men to do Va ti ca no so bre

a co la bo ra ção do ho mem e da mu lher?

Di e go Irarrá za val – Por que in ven ta uma re a li -

da de que cha ma de “ques tão fe mi ni na”; não fala

da mu lher. O do cu men to não está in for ma do do

que é o fe mi nis mo. Ele faz men ção rá pi da a cer tos

ti pos de fe mi nis mos. Há do cu men tos com os qua is

se pode es tar de acor do ou de sa cor do, mas pode

se per ce ber que quem o ela bo rou ten tou com pre -

en der essa re a li da de, leu, está in for ma do. O que

me im pac ta nes te do cu men to é a má for ma como

são fo ca li za dos os te mas. Se ria para fa lar da co la -

bo ra ção en tre o ho mem e a mu lher, mas não o

faz. Pre ten de fa lar so bre a dig ni fi ca ção da mu lher,

mas fica lon ge dis so. Argu men ta, ba se an do-se no

li vro do Gê ne se, que as ca rac te rís ti cas mas cu li na e 

fe mi ni na te ri am um sus ten to on to ló gi co nos re la -

tos da cri a ção. Mas o de ba te não é me ta fí si co nem 

on to ló gi co, e sim uma dis cus são na exis tên cia

con cre ta de ho mens e mu lhe res em de ter mi na das

so ci e da des. Ou tro pro ble ma do do cu men to é que

vê as re i vin di ca ções da mu lher como ame a ça à fa -

mí lia, no caso a mu lher que vai se li ber tan do de

cer tos en qua dra men tos que lhes fo ram fe i tos. O

tex to, de ma ne i ra su til, su ge re que o pro ble ma é

que a mu lher en ten de o ho mem como seu ini mi -

go. Nas en tre li nhas, a mu lher é a ca u sa da fal ta de

har mo nia en tre ho mem e mu lher. Qu an do o es cri -

to não tem con sis tên cia, não im por ta a sua ori -

gem; isso deve ser apon ta do. Ou tros do cu men tos

que fa lam so bre a dig ni da de da mu lher, do pró -

prio Va ti ca no, são bem mais con sis ten tes. Alguns

se to res po dem fi car com a idéia de que Roma e

João Pa u lo II es tão ata can do o fe mi nis mo. O do -

cu men to não tra ta o fe mi nis mo, não o con de na

por que não o tra ta. O que mos tra é mu i to te mor a

co i sas que ca ri ca tu ri za. Os te mo res, às ve zes, são

jus ti fi ca dos, mas es tes te mo res que pro vêm de

uma vi são de gê ne ro pa tri ar cal, an dro cên tri ca,

não.

IHU On-Line – Ha ve ria, en tão, uma ne ces si -

da de nas Igre jas cris tãs, e es pe ci al men te

nos ho mens, de re des co brir à luz da con -

tem po ra ne i da de as iden ti da des mas cu li na

e fe mi ni na?

Di e go Irar rá zav al – Nós es ta mos ten tan do ana -

li sar as ca u sas do for te an dro cen tris mo e uma das

ra zões é o medo, os pri vi lé gi os que se per dem. É

di fí cil de aban do nar o es te reó ti po de que a mu lher 

ape nas sen te, é afe ti va e não ra ci o nal. Mas tam -

bém há mu i ta in se gu ran ça em di zer o que é ser

ho mem. Ami gos meus, co le gas, não se in te res -

sam, fe chan do-se com ar gu men tos ab sur dos, como

se isso di vi dis se a luta pe los di re i tos hu ma nos,

pela li ber ta ção. Os di re i tos do ser hu ma no abran -

gem tam bém os di re i tos dos ho mens fe cha dos

den tro das ja u las an dro cên tri cas. Enja u la mos os

ou tros, mas tam bém a nós mes mos, ou tor gan -

do-nos de ter mi na dos pa péis.

IHU On-Line – Que ru mos vai to man do a te o -

logia do Ter ce i ro Mun do, es pe ci al men te a

Te o lo gia da Li ber ta ção?

Di e go Irar rá zav al – Nos sa Asso ci a ção tem

como pre o cu pa ção bá si ca a pa la vra te o ló gi ca em

um mun do glo ba li za do. Não é uma te o lo gia para

den tro do fato re li gi o so, e sim em res pos ta e diá lo -

go aos si na is dos tem pos. Nes se mar co, põem-se

dois acen tos: a mu lher e sua te o lo gia e o diá lo go

in ter-re li gi o so. Ou seja, de ve mos pen sar so bre o

que cabe à fé cris tã di an te de ou tras for mas de fé,

não só di an te de ou tras re li giões, por que tam bém

há es pi ri tu a li da des que não têm tra ços de re li giões 

com as qua is pre ci sa mos di a lo gar. De ve mos co la -

bo rar para que as co mu ni da des cren tes, das qua is

vi e mos, pos sam en ca rar os gran des de sa fi os hu -

ma nos hoje: um de les é a plu ra li da de re li gi o sa.

Pen se mos na emer gên cia da mu lher, como pes -

soa, como modo de pen sar e o que ca rac te ri za a
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Te o lo gia da Li ber ta ção: a in jus ti ça em ní vel mun -

di al. De ve mos, ain da, co la bo rar para que não

haja so fri men to in jus to.

IHU On-Line – O que se pode es pe rar de um

even to como o Fó rum Mun di al de Te o lo gia

e Li ber ta ção (FMTL)?

Di e go Irar rá za val – Estamos or ga ni zan do o Fó -

rum para re u nir pes so as dos di ver sos con ti nen -

tes. Vai na li nha do que a Uni si nos fez há pou co

tem po com o Sim pó sio Inter na ci o nal O lu gar da

Te o lo gia na Uni ver si da de do sé cu lo XXI, no sen ti -

do da pre o cu pa ção pela res pon sa bi li da de te o ló -

gi ca di an te dos gran des pro ble mas da so ci e da -

de atu al. Te o lo gia pú bli ca, re le van te di an te das 

si tu a ções hu ma nas. Tão di fe ren te do ima gi ná -

rio que há da te o lo gia como algo dos tem plos,

in tra-ins ti tu ci o nal, in tra cle ri cal, há mu i to dis so

em te o lo gia, mas em tor no do Fó rum So ci al

Mun di al se faz o FMTL13 para ver que de sa fi os há. 

Não so mos uma voz tão gran de, mas sim uma

voz im por tan te que co nec ta la ti no-ame ri ca nos,

asiá ti cos, e to dos os con ti nen tes. Gran de par te

da Te o lo gia da Li ber ta ção, hoje em dia, está

tam bém na Amé ri ca La ti na, mas não só, está so -

bre tu do na Ásia e Áfri ca. Eles têm uma ri que za de 

pro du ção im pres si o nan te e nos en ri que ce rá mu i -

to essa par ti lha.
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A atu a li da de e a for ça dos es tu dos de gê ne ro

na aca de mia e na so ci e da de

Entre vis ta com Jo a na Ma ria Pe dro e Mara Co e lho de Sou za Lago

Jo a na Ma ria Pe dro é pro fes so ra no De par ta -

mento de His tó ria da Uni ver si da de Fe de ral de San -

ta Ca ta ri na (UFSC) e Mara Co e lho de Sou za Lago é 

pro fes so ra no De par ta men to de Psi co lo gia da mes -

ma uni ver si da de. As pro fes so ras apre sen ta ram o

tema Trans ver sa li da des de gê ne ro em um sim pó sio 

pro mo vi do pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Antro po -

lo gia (ABA) e pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís -

ti ca (ABRALIN), du ran te a 58ª Re u nião Anu al da

SBPC (So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so da

Ciên cia), re a li za da de 16 a 21 de ju lho de 2006, na

UFSC, em Flo ri a nó po lis. Na en tre vis ta que con ce -

de ram à IHU On-Line, por e-mail, em 16 de ju lho

de 2006, elas fa lam so bre o tema apre sen ta do e fa -

zem uma bre ve aná li se do even to re a li za do.

IHU On-Line – O que ca rac te ri za o de ba te

so bre a ques tão de gê ne ro na so ci e da de

con tem po râ nea?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – O de ba te so bre a

ques tão de gê ne ro, acom pa nhan do os mo vi men -

tos fe mi nis tas, e exi gi do por eles, teve por con se -

qüên cia a vi si bi li za ção das de man das das mu lhe -

res e a im pos si bi li da de de de i xar de con si de rar,

em to das as di men sões da vida so ci al, as di fe ren -

ças de gê ne ro.

IHU On-Line – Como apa re ce a dis cus são

so bre gê ne ro nas in ter sec ções en tre an tro -

po lo gia, psi ca ná li se e psi co lo gia?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – Os es tu dos de gê -

ne ro são fun da men tal men te in ter dis ci pli na res e

tra zem as con tri bu i ções tam bém da his tó ria, da fi -

lo so fia, da de mo gra fia, da so ci o lo gia etc. Antro -

po lo gia e psi ca ná li se se be ne fi ci a ram de diá lo gos

sem pre pro du ti vos, tam bém nas ques tões de gê -

ne ro. Tem sido de par ti cu lar in te res se, no cam po

inter dis ci pli nar dos es tu dos de gê ne ro e das te o -

ri as fe mi nis tas, o diá lo go, não isen to de ten sões,

com a psi ca ná li se. Para a his to ri o gra fia, pen sar a

pers pec ti va de gê ne ro é lem brar que a his tó ria en -

quan to for ma de co nhe ci men to pre ci sa de i xar de

ser cons ti tu i do ra do gê ne ro, ao con tar a his tó ria

so men te no mas cu li no, ig no ran do a pre sen ça das

mu lhe res.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is mo -

men tos his tó ri cos das re la ções de gê ne ro?

O que mar ca a ma i or di fe ren ça en tre o mo -

men to atu al e o iní cio dos es tu dos das re la -

ções de gê ne ro?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – A prin ci pal mar ca

atu al dos es tu dos de gê ne ro é a emer gên cia dos

mo vi men tos gays e lés bi cos que nos lem bram o

tem po todo que o ge ni tal é ir re le van te para o gê -

ne ro. No Bra sil, como em mu i tos ou tros pa í ses, os

es tu dos co me ça ram como es tu do da “Mu lher”,

ado tan do de po is a pers pec ti va de “Mu lhe res”, ao

ob ser var a va ri e da de dos se res e, por fim, a pers -

pec ti va do gê ne ro ga nhou for ça. O ar ti go de Joan

Scott, “Gê ne ro: uma ca te go ria útil de aná li se his -

tó ri ca”, é, cer ta men te, um mar co no uso des ta ca -

te go ria nos es tu dos in ter dis ci pli na res. Nos dias

atu a is, o que mais se re i vin di ca é o des co la men to

en tre o dado bi o ló gi co e o que se de fi ne por gê ne -

ro. Os tra ba lhos de Tho mas La que ur, de Lin da Ni -

chol son e de Ju dith Bu tler, são em ble má ti cos des -

ta nova fase.

57



IHU On-Line – Como se com põe a so ci e da -

de bra si le i ra de hoje em ter mos de gê ne ro e

de clas se etá ria?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – A so ci e da de bra si -

le i ra, como to das as de ma is, tem um con si de rá vel

cres ci men to de pes so as com mais ida de. Entre es -

tas, se des ta cam as mu lhe res. Te mos uma po pu la -

ção fe mi ni na que está numa fa i xa etá ria bas tan te

ele va da. Infe liz men te, para gran de par te da po pu -

la ção esta não é, como se diz, “a me lhor ida de”. A

po bre za, que sem pre foi mu i to mais fe mi ni na,

acom pa nha as mu lhe res no seu en ve lhe ci men to.

Então, em bo ra nas es ta tís ti cas pos sa pa re cer mu i -

to in te res san te que são as mu lhe res que es tão du -

ran do mais, a qua li da de de vida que elas en fren -

tam acom pa nha a as si me tria em que vi vem na so -

ci e da de bra si le i ra, na qual ba i xos sa lá ri os re pre -

sen tam, tam bém, ba i xa apo sen ta do ria, pou cos re -

cur sos, mu i tas do en ças e pés si ma qua li da de de

vida.

IHU On-Line – Como ava li am o de ba te re a li -

za do na 58ª SBPC?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – Os de ba tes ocor ri -

dos na SBPC, que se de ram tam bém em ou tras

me sas e es pa ços, ser vi ram para mos trar a atu a li -

da de e a for ça dos es tu dos de gê ne ro na aca de mia 

e na so ci e da de. Nos sa ex pec ta ti va é que a ca te go -

ria de aná li se “gê ne ro” tor ne-se tão im pres cin dí -

vel como as de ma is, nas aná li ses que fa ze mos em

nos sos tra ba lhos ci en tí fi cos.

IHU On-Line – A de pu ta da Iara Ber nar di

está ten tan do apro var com o go ver no fe de -

ral um pro je to de lei re i vin di can do a lin gua -

gem in clu si va em do cu men tos ofi ci a is (eles

e elas, to dos e to das etc.). O que vo cês pen -

sam des sa pro pos ta?

Jo a na Pe dro e Mara Lago – Embo ra pos sa tra -

zer di fi cul da des, afi nal não es ta mos acos tu ma das

a usar esta lin gua gem, con si de ra mos mu i to im -

por tan te. A lin gua gem for ma os su je i tos e con si -

deramos que uma lin gua gem in clu si va aju da as

mu lhe res a com pre en der que to dos os lu ga res do

mun do lhe per ten cem. A lin gua gem é tão im por -

tan te que a ma i o ria dos ho mens (nós, pelo me nos, 

não co nhecemos ne nhum) não gos ta de ser in clu í -

do no fe mi ni no-plu ral.
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A ma ter ni da de em dis cus são

Entre vis ta com Dag mar Me yer

Dag mar Me yer é pro fes so ra na Fa cul da de de

Edu ca ção da UFRGS, en fer me i ra pela PUCSP,

mes tre em Edu ca ção pela UFRGS, com dis ser ta -

ção in ti tu la da Re pro du zin do re la ções de po der de

gê ne ro e clas se no en si no de Enfer ma gem, e dou -

to ra, pela mes ma ins ti tu i ção, com a tese Iden ti da -

des tra du zi das: cul tu ra e do cên cia te u to-bra si le i ra- 

evan gé li ca no Rio Gran de do Sul. Dag mar tam -

bém co or de na o Gru po de Estu dos de Edu ca ção e 

Re la ções de Gê ne ro (GEERGE), da UFRGS. É au -

to ra de Iden ti da des Tra du zi das. Cul tu ra e

do cên cia te u to-bra si le i ro-evan gé li ca no Rio 

Gran de do Sul (San ta Cruz do Sul: EDUNISC,

2000). Dag mar con ver sou com a IHU On-Line,

em 22 de se tem bro de 2003, so bre as re la ções en -

tre gê ne ro, sa ú de e edu ca ção.

IHU On-Line – Nos cur rí cu los es co la res, in -

clu si ve uni ver si tá ri os, de que for ma está

sen do abor da da a ques tão do gê ne ro?

Dag mar Me yer – Acho que te ría mos que abor -

dar esta ques tão em duas par tes. No que se re fe re

ao Ensi no Bá si co, te mos ofi ci al men te os Pâ ra me -

tros Cur ri cu la res Na ci o na is, que pro põem, atu al -

men te, a in tro du ção de al guns te mas no cur rí cu lo,

que de ve ri am fun ci o nar como sen do Te mas Trans -

ver sa is, ou seja, de ve ri am ser tra ba lha dos por to -

dos/as os/as pro fes so res/as, em to das as dis ci pli -

nas. Enqua dram-se aí te mas re la ti vos, por exem -

plo, à se xu a li da de e aos cha ma dos Te mas Cul tu -

ra is, e em am bos se su ge re que as ques tões de gê -

ne ro se jam tra ba lha das. Na con cre tu de das prá ti -

cas pe da gó gi cas de sen vol vi das co ti di a na men te

na es co la, no en tan to, es tes te mas ain da não têm

tido uma gran de pe ne tra ção, ape sar des tas “re co -

men da ções” con ti das nos PCN, seja por que os/as

do cen tes têm di fi cul da de em achar que tais ques -

tões se jam re le van tes, seja por que não se sen tem

pre pa ra dos para tra ba lhá-las (o que é o caso, na

ma i o ria das ve zes). E isso nos leva aos cur sos de

for ma ção de pro fes so res/as que, com ra ras ex ce -

ções, tam bém não in cor po ram tais con te ú dos, de

for ma sis te má ti ca, no cur rí cu lo e nas dis ci pli nas

dos cur sos. Em ge ral, o tema é tra ba lha do por ini -

ci a ti va in di vi du al, quan do Estu dos de Gê ne ro é a

Li nha de Pes qui sa com a qual o/a do cen te tra ba -

lha na pós-gra du a ção, ou quan do isso se con fi gu -

ra como um in te res se po lí ti co e aca dê mi co seu. O

mes mo ocor re com as ques tões re la ti vas à se xu a li -

da de. No âm bi to da pós-gra du a ção, até te mos

uma pro du ção bas tan te im por tan te nes te cam po

de es tu dos, mas o re sul ta do de tais es tu dos só pe -

ne tra mu i to len ta men te no en si no de gra du a ção e

che ga, mais len ta men te ain da, à es co la bá si ca.

Exis tem sem pre ou tras pri o ri da des ou ques tões

mu i to mais emer gen tes do que es tas que en vol vem

a re fle xão so bre os pro ces sos que nos edu cam

como ho mens e mu lhe res de de ter mi na dos ti pos.

De cer ta for ma, fe mi ni no e mas cu li no ain da são

en ten di dos como es tan do no pla no da na tu re za

bi o ló gica dos su je i tos. Ape sar dos ine gá ve is avan -

ços, ain da te mos bas tan te tra ba lho pela fren te para

fa zer do gê ne ro uma ques tão cur ri cu lar le gí ti ma.

IHU On-Line – De que for ma se dará sua

con tri bu i ção no pa i nel da II Jor na da de Gê -

ne ro na Uni si nos?

Dag mar Me yer – Vou par ti ci par da mesa de

aber tu ra com a ta re fa (qua se im pos sí vel!) de fa zer

um ma pe a men to dos Estu dos de Gê ne ro no Bra -

sil. É cla ro que eu não te nho a me nor pre ten são

de dar con ta de uma ta re fa des sa en ver ga du ra,

até por que in ves ti gar e dis cu tir o “es ta do da arte”

não é bem mi nha li nha de es tu dos. Mas, a par tir

de mi nha ex pe riên cia, de mi nhas le i tu ras e de mi -

nha in ser ção nes se cam po de es tu dos, vou fa zer
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um re cor te para de ba ter em li nhas ge ra is, que

ques tões de gê ne ro vêm sen do es tu da das e in ves -

ti ga das nas áre as da Edu ca ção e da Sa ú de, que é

por onde eu me mo vi men to.

IHU On-Line – Entre as te má ti cas tra ba lha -

das pelo GEERGE, des de sua fun da ção, qua is

as con clu sões mais sig ni fi ca ti vas em re la -

ção à Edu ca ção e às ques tões de gê ne ro que 

o gru po che gou até o mo men to, den tro das

áre as de pes qui sa de sen vol vi das?

Dag mar Me yer – O GEERGE exis te des de 1990 e 

tal vez um dos re sul ta dos po lí ti cos mais im por tan -

tes que ele pro du ziu até aqui é o de ter ins ti tu ci o -

na li za do essa te má ti ca no âm bi to da pós-gra du a -

ção da UFRGS e ter-se con so li da do como um gru -

po de es tu dos e pes qui sa, que fun ci o nou inin ter -

rup ta men te, des de en tão, cu jos tra ba lhos fun ci o -

nam como re fe rên cia em ní vel de Bra sil. Ele foi

cri a do por Gu a ci ra Lou ro, e seu pri me i ro gru po

de ori en tan das, do qual eu faço par te, jun to com o 

trabalho que a Gu a ci ra de sen vol veu nes se es pa ço,

a co lo cou como a pes qui sa do ra que, de for ma fo -

ca da, ha via ori en ta do o ma i or nú me ro de dis ser -

ta ções e te ses so bre Edu ca ção e Re la ções de Gê -

ne ro, no Bra sil, na dé ca da de 1990.Te nho or gu -

lho de di zer que mi nha dis ser ta ção de mes tra do e

mi nha tese de dou to ra do fa zem par te dis so e que,

hoje, tam bém já te nho cin co ori en ta ções de mes -

tra do con clu í das nes sa mes ma li nha de pes qui sa.

O gru po pos sui um ‘si te’, que é atu a li za do sem pre, 

e nele é pos sí vel vi su a li zar não ape nas o que fa ze -

mos, em ter mos de en si no, pes qui sa e pro du ção

es cri ta, mas tam bém aces sar al guns de nos sos tex -

tos (www.ufrgs.br/fa ced/ge er ge).

IHU On-Line – Sua pes qui sa atu al te ma ti za

ques tões vin cu la das com a ma ter ni da de.

Qu a is são as re pre sen ta ções de mu lher-mãe 

que fa zem par te do ima gi ná rio da so ci e da de 

con tem po râ nea?

Dag mar Me yer – São re pre sen ta ções múl ti plas e

con fli tan tes que, em al guns ca sos, rom pem com

as pec tos im por tan tes das re pre sen ta ções mais tra -

di ci o na is de mãe, mas que em ou tros atu a li zam ou 

man têm as pec tos sig ni fi ca ti vos des sas mes mas re -

pre sen ta ções. Eu ve nho de fen den do a tese de que 

di fe ren tes ins ti tu i ções so ci a is das so ci e da des con -

tem po râ ne as vol ta ram a in ves tir for te men te na

edu ca ção das mu lhe res como mães. As mu lhe res,

hoje, de sem pe nham mu i tas ou tras fun ções so ci a is,

para além da ma ter ni da de e ocu pam mu i tos ou -

tros es pa ços para além do es pa ço do més ti co, mas

elas con ti nu am sen do res pon sa bi li za das pelo cu i da -

do e pela edu ca ção dos fi lhos. To dos os pro ble mas

vi ven ci a dos por cri an ças e jo vens na con tem po ra ne -

i da de são ex pli ca dos, en tre ou tras co i sas, por vín cu -

los ina de qua dos en tre mãe e fi lho (só como exem -

plo po de mos pe gar a vi o lên cia ju ve nil, as di fi cul da -

des de apren di za gem, a dro ga di ção, a quan ti da de

de do en ças que po dem aco me ter as cri an ças que

não fo rem ama men ta das ex clu si va men te com le i te

ma ter no até os 6 me ses de vida etc).

A ciên cia tam bém não ces sa de am pli ar co -

nhe ci men tos que dão con ta da cen tra li da de des -

ses vín cu los. Re cen te men te, li, na Re vis ta da FAPESP,

os re sul ta dos de uma pes qui sa fe i ta com ca mun -

don gos fê me as e seus fi lho tes, os qua is fo ram

afas ta dos de suas mães – sem vi o lên cia ou pri va -

ção – 20 mi nu tos por dia, du ran te um nú me ro x

de dias. Os re sul ta dos in di cam que o es tres se vi -

ven ci a do por es ses fi lho tes se ria tão in ten so que

au men tou, den tre ou tras co i sas, o ris co de eles se

cons ti tu í rem como adul tos in fér te is. O que se pre -

ten de é es ten der a le i tu ra des se ex pe ri men to para

en ten der as re la ções en tre mãe e fi lho hu ma nos.

Eu con si de ro que re sul ta dos de es tu dos como es -

ses pre ci sam ser pro ble ma ti za dos, so bre tu do se

con cor dar mos com a idéia de que a ciên cia, por

mais que se re i vin di que ne u tra, faz par te e é fru to

de con tex tos e tem pos par ti cu la res. Con si de ran -

do-se o es for ço que as fe mi nis tas fi ze ram para de -

mons trar que a ma ter ni da de não é o des ti no na tu -

ral da mu lher, e que o cha ma do ins tin to ma ter no

não se cons ti tui como uma es sên cia fe mi ni na,

pen so que de ve mos per gun tar-nos, se ri a men te, o

que esse in ves ti men to ma ci ço na edu ca ção, para

a ma ter ni da de, pode sig ni fi car, tan to para as mu -

lhe res quan to para os ho mens, em uma atu a lidade

com ple xa como esta que es ta mos vi ven do: glo ba -

li za ção, re du ção do es ta do, de sem pre go cres cen te,

in for ma ti za ção ace le ra da etc... Se ria uma nova

ver são da “vol ta para casa” do pós-Se gun da

Gu er ra? Em que ter mos e em qua is con di ções?

Com que efe i tos, para quem? Acho que es ta mos

ape nas no iní cio des ta dis cus são.
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A mu lher no mun do do tra ba lho

Entre vis ta com Ma ria Cris ti na Ara nha Brus chi ni

Ma ria Cris ti na Ara nha Brus chi ni, pes qui sa -

do ra da Fun da ção Car los Cha gas, de São Pa u lo, é 

mes tre em Ciên ci as So ci a is e dou to ra em So ci o lo -

gia pela Uni ver si da de de São Pa u lo (USP), com

tese in ti tu la da Estru tu ra fa mi li ar e vida co ti di a na

na ci da de de São Pa u lo. É au to ra de oito li vros,

en tre os qua is ci ta mos: Mu lher e tra ba lho: uma

ava li a ção da dé ca da da mu lher (São Pa u lo:

No bel/CECF, 1985); Mu lher, casa e fa mí lia:

co ti di a no nas ca ma das mé di as pa u lis ta nas

(São Pa u lo: Vér ti ce/Fun da ção Car los Cha gas, 1990);

Te sou ro para es tu dos de gê ne ro e so bre mu -

lhe res (São Pa u lo: Edi to ra 34 e Fun da ção Car los

Cha gas, 1998); e Sexo e Ju ven tu de: como dis -

cu tir a se xu a li da de em casa e na es co la (São

Pa u lo: Cor tez, 2000). Ma ria Cris ti na con ver sou

com a IHU On-Line, em 22 de se tem bro de

2003, so bre a ques tão da mu lher no mer ca do de

tra ba lho bra si le i ro.

IHU On-Line – Em que tipo de tra ba lho as

mu lhe res so frem mais dis cri mi na ção hoje

no Bra sil?

Cris ti na Brus chi ni – Os 36% das tra ba lha do ras

se en con tram em ati vi da des pre cá ri as, sem car te i -

ra as si na da, como o em pre go do més ti co, o tra ba -

lho não re mu ne ra do, o tra ba lho do mi ci li ar e ou -

tros ti pos de tra ba lho in for mal. Nos úl ti mos anos,

pela sua es co la ri da de, a mu lher vem con quis tan -

do fun ções me lho res como as que exi gem for ma -

ção de ní vel mé dio ou su pe ri or. Mas exis tem al -

guns ra mos de dis cri mi na ção aos qua is a mu lher

está su je i ta, como a de si gual da de sa la ri al, a di fi -

cul da de de aces so a car gos de co man do e a ques -

tão de ela ser ain da res pon sá vel pela fa mí lia, pe las 

cri an ças pe que nas, ido sos e do en tes, que é uma

ocu pa ção tra di ci o nal den tro da fa mí lia e está sen -

do mu i to di fí cil para ela par ti lhar com os ho mens e 

os jo vens. A mu lher vem con quis tan do es pa ços

no tra ba lho, mas ain da so fre bas tan te com a

dis cri mi na ção.

IHU On-Line – A mu lher está sen do tão atin -

gi da quan to ho mem com o de sem pre go e a

pre ca ri za ção do tra ba lho?

Cris ti na Brus chi ni – O de sem pre go de ma ne i ra 

ge ral é mais in ten so em de ter mi na dos se to res que

atin gem mais ho mens que mu lhe res, como na in -

dús tria, por exem plo. As mu lhe res es tão mais con -

cen tra das no se tor dos ser vi ços e ban cá rio, onde o 

de sem pre go não é tão in ten so. Em re la ção à pre -

ca ri za ção, 17% da for ça de tra ba lho fe mi ni na é de 

em pre ga das do més ti cas. Na ca te go ria de em pre -

go do més ti co, 97% são mu lhe res. Essa é uma ati -

vi da de pre cá ria, por que os sa lá ri os são ba i xos,

sem car te i ra as si na da, com lon gas jor na das. O

con tin gen te que tra ba lha nes sas con di ções é de

35%, mas não vem au men tan do. Acho que o tra -

ba lho mas cu li no está sen do mais pre ca ri za do. Vi -

ve mos uma dé ca da mu i to ruim em ter mos de em -

pre go, de ren da do tra ba lha dor, mas não da for ça

de tra ba lho fe mi ni na em si.

IHU On-Line – Qu a is têm sido os ma i o res

avan ços das úl ti mas dé ca das?

Cris ti na Brus chi ni – As ocu pa ções que exi gem

es tu do qua li fi ca do, como me di ci na, ar qui te tu ra,

di re i to, jor na lis mo, re gis tra ram um gran de au -

men to da par ti ci pa ção fe mi ni na. Vejo uma pers -

pec ti va po si ti va para as que es tão nos cam pos

mais pri vi le gi a dos. Mes mo com exe cu ti vas, em

em pre sas, num es tu do que es tou fa zen do ago ra,

ob ser va-se uma ci fra mais sig ni fi ca ti va que a da

dé ca da de 1990. Ba si ca men te, hou ve um in gres so 
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ma ci ço de mu lhe res nas uni ver si da des, in clu si ve

su pe rando a dos ho mens atu al men te. Ain da as -

sim, con ti nua ha ven do de si gual da de sa la ri al.

IHU On-Line – Por onde co me ça uma nova

or ga ni za ção se xu al do tra ba lho?

Cris ti na Brus chi ni – Deve ser em duas es fe ras.

Pre ci sa ha ver al gu mas po lí ti cas da par te do Esta -

do e de par te das em pre sas, em seus pro gra mas

de res pon sa bi li da de so ci al. Em pri me i ro lu gar, é

pre ci so as su mir que es sas de si gual da des exis tem.

Até mu i to re cen te men te não se ima gi na va que

exis ti am, por que a mu lher não ti nha ido, em mas -

sa, para o mer ca do de tra ba lho. Ao acon te cer

isso, as mu lhe res con quis ta ram po si ções me lho res 

e co me ça ram a pres si o nar. Essa pres são ain da

deve ser res pon di da pelo es ta do, pe las em pre sas,

pe los sin di ca tos etc. É im por tan te che gar a ter

aces so a qual quer ocu pa ção, po si ção, tra ba lho

em boas con di ções, com sa lá ri os igua is, quan do

se tra ta do mes mo car go, e con se guir o equi lí brio

en tre fa mí lia e tra ba lho. No mo men to em que

con se guir mos es ta be le cer uma or ga ni za ção fa mi -

li ar um pou co mais si mé tri ca en tre ho mens e mu -

lhe res, na qual se di vi dam mais as ati vi da des do -

més ti cas e o cu i da do dos fi lhos, fi ca rá me nos pe -

sa do para todos.

IHU On-Line - Que po lí ti cas pú bli cas es tão

sen do en ca mi nha das nes se sen ti do?

Cris ti na Brus chi ni – Uma co i sa in te res san te é

que o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Mu lher

foi trans for ma do numa se cre ta ria es pe ci al de po lí -

ti cas para as mu lhe res, di re ta men te re la ci o na da à

Pre si dên cia da Re pú bli ca, o que dá um su por te

ma i or às po lí ti cas das mu lhe res. O Go ver no Fe de -

ral está mu i to aten to à re pre sen ta ção fe mi ni na em

to das as áre as. Ago ra, em re la ção a po lí ti cas vol ta -

das para o tra ba lho fe mi ni no não es tou ven do

mu i ta co i sa. Se quer foi to ma da al gu ma me di da

es pe cí fi ca em re la ção ao tra ba lho fe mi ni no. Eu es -

ti ve con ver san do com a Se na do ra Emí lia Fer nan -

des, que é a res pon sá vel pela Se cre ta ria da Mu lher 

e ela es ta va mu i to en tu si as ma da com a boa von ta -

de do Pre si den te, nes se sen ti do. Só que os or ça -

men tos fo ram ex tre ma men te cor ta dos e, se gun do

in for ma ção fi de dig na que re ce bi, o or ça men to

des sa se cre ta ria ficou muito pequeno.
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Re en ge nha ria do tem po: uma pro pos ta so bre o sen ti do da vida

Entre vis ta com Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra, ca ri o ca, es cri to ra,

jor na lis ta, ad vo ga da, con fe ren cis ta de re no me in -

ter na ci o nal, é con sul to ra do BID para pro mo ver a

emer gên cia do fe mi ni no na cul tu ra. Re pre sen tou

o Bra sil na Co mis são Inte ra me ri ca na de Mu lhe res

da OEA e pre si de o Cen tro de Li de ran ça da Mu -

lher – CELIM no Rio de Ja ne i ro. É au to ra de A

dama e o uni cór nio e de Ou to no de ouro e

san gue, am bos pu bli ca dos pela Roc co; Elo gio

da di fe ren ça, o fe mi ni no emer gen te (São Pa u -

lo: Bra si li en se, 1991) e Re en ge nha ria do tem po

(Rio de Ja ne i ro: Roc co, 2003). Ro sis ka pu bli cou

no sá ba do pas sa do, dia 6 de mar ço de 2004, no

jor nal O Glo bo, uma bela re se nha do li vro Mu -

lhe res de pa la vra (São Pa u lo: Edi to ra Lo yo la,

2004), or ga ni za do por Eli a na Yu nes e Ma ria Cla ra 

Bin ge mer.

Com mais de 30 anos de fe mi nis mo, Ro sis ka

Darcy de Oli ve i ra, apon ta, na en tre vis ta con ce di da 

por te le fo ne à IHU On-Line, em 8 de mar ço de

2004, que o prin ci pal de sa fio da con tem po ra ne i -

da de é en con trar um equi lí brio en tre a vida pú bli -

ca e a pri va da, sen do que a ten dên cia pre do mi -

nan te tem sido sa cri fi car a vida pri va da. Para ela,

uma das gran des con quis tas das mu lhe res foi a to -

ma da de cons ciên cia de seu lu gar, sem ne ces si tar

se igua lar aos ho mens e sim de ser ape nas di fe ren -

te e es tar re i vin di can do di re i tos igua is para pes so -

as di fe ren tes.

IHU On-Line – Com base em sua ex pe riên -

cia de mais de 30 anos em mo vi men tos fe -

mi nis tas, qua is fo ram as mu dan ças prin ci -

pa is, ocor ri das no fe mi nis mo, em cada uma

des sas dé ca das?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – No mo vi men to fe -

mi nis ta, hou ve uma apu ra ção. No co me ço, nós

lu tá va mos pela igual da de com os ho mens e ain da

não tí nha mos per ce bi do que o nos so es for ço fun -

da men tal era para que se re co nhe ces se que a hu -

ma ni da de é for ma da de dois se xos e não ape nas

de um ao qual tí nha mos que nos igua lar. A nos sa

luta era pela igual da de dos di re i tos ci vis, po lí ti cos,

cor po ra is, e não igual da de com os ho mens. Em

1991, pu bli quei um li vro cha ma do Elo gio da di fe -

ren ça14, em que eu jus ta men te afir mo a di fe ren ça

en tre ho mens e mu lhe res e a ne ces si da de de que a 

so ci e da de evo lua no sen ti do de ad mi tir que a hu -

ma ni da de era fe i ta de dois se xos e que a so ci e da -

de ti nha que aco lher es tes dois se xos di fe ren tes de

ma ne i ra igual. E esse era o gran de de sa fio da so -

ci e da de, o gran de de sa fio da de mo cra cia. Hoje, o

mo vi men to fe mi nis ta in sis te mais nes sa li nha de

que as mu lhe res se jam re co nhe ci das como elas

são. Este é o meu pon to de vis ta den tro do mo vi -

men to fe mi nis ta. Evi den te men te, há ou tros.

IHU On-Line – Qu a is as prin ci pa is trans for -

ma ções im pul si o na das pe los mo vi men tos

fe mi nis tas na so ci e da de?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – Os prin ci pa is im -

pac tos pro vi e ram de vá ri os fa to res, evi den te men -

te do tra ba lho do mo vi men to fe mi nis ta, sem dú vi -

da ne nhu ma, mas tam bém de mu dan ças no mun -

do. O que mais de ter mi nou a mu dan ça no es ta tu -

to das mu lhe res foi a con tra cep ção, a pos si bi li da -
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de do con tro le do cor po. Em se gun do lu gar, a in -

de pen dên cia eco nô mi ca, o aces so ao mun do do

tra ba lho, que foi fa ci li ta do in clu si ve pela con tra -

cep ção. Anti ga men te, as mu lhe res ti nham mu i to

mais fi lhos do que hoje e por isso ti nham mu i to

mais di fi cul da de de aces so ao mun do do tra ba lho. 

Hoje, as mu lhe res têm in de pen dên cia eco nô mi ca. 

Bas ta di zer que me ta de da po pu la ção eco no mi ca -

men te ati va bra si le i ra é fe mi ni na. Essa é uma mu -

dan ça fun da men tal na eco no mia. As mu lhe res

pas sa ram a ter aces so a um uni ver so cul tu ral mu i -

to ma i or do que ti nham an tes. Bas ta ver que elas

são 51% das ma trí cu las em to dos os ní ve is es co la -

res. Elas pro gre di ram pou quís si mo no que con cer -

ne à po lí ti ca. O que não quer di zer que elas não te -

nham pro gre di do em re la ção ao po lí ti co, que é

uma co i sa di fe ren te.

Na po lí ti ca for mal, po lí ti ca par ti dá ria, há uma 

pe que na re pre sen ta ção de mu lhe res no Con gres -

so, mu i to in sig ni fi can te, ex pres si va do pon to de

vis ta dos seus con te ú dos, mas in sig ni fi can te do

pon to de vis ta nu mé ri co. Pen so que a po lí ti ca não

es go ta o po lí ti co. Nós te mos uma vida po lí ti ca

mu i to mais am pla do que sim ples men te o Con -

gres so Na ci o nal ou as Assem bléi as. As mu lhe res

têm um pa pel fun da men tal na so ci e da de bra si le i -

ra: pro vo cam um im pac to cul tu ral mu i to gran de e

um im pac to na mí dia, que hoje é um fa tor es sen -

ci al de trans for ma ção da so ci e da de. A mí dia hoje

tem uma par ti ci pa ção ati va das mu lhe res. Eu cre io 

que isso tudo são fa to res im por tan tes de trans for -

ma ção nes ses anos. Tal vez a co i sa mais im por tan -

te seja a to ma da de cons ciên cia de não ser in fe ri or

aos ho mens e, por tan to, não ter que se igua lar a

eles, mas de ser ape nas di fe ren te e es tar re i vin di -

can do di re i tos igua is para pes so as di fe ren tes. Isso

é es sen ci al.

IHU On-Line – A se nho ra as si na la, no li vro

Re en ge nha ria do tem po15, a ar ti cu la ção en -

tre vida pú bli ca e vida pri va da como um dos 

nú cle os pro ble má ti cos do mun do con tem -

po râ neo. Po de ria ex pli car um pou co mais?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – Esse é o gran de

de sa fio hoje para a eman ci pa ção das mu lhe res, e

eu di ria tam bém dos ho mens, e uma me lho ria da

qua li da de de vida da so ci e da de como um todo.

Hou ve um mo men to, uma pri me i ra fase, em que

as mu lhe res es ta vam “trans gre din do” a lei não es -

cri ta: não per mi tir que ti ves sem aces so ao mun do

dos ho mens, ace i tan do uma ne go ci a ção mu i to

des fa vo rá vel no mo men to da en tra da. Quem

trans gri de sen te cul pa, e quem “con ce de” im põe

con di ções. A nós, mu lhe res, foi im pos ta a se guin te 

condi ção: en trem no mun do dos ho mens e de i xem 

de ser mu lhe res. Isso sig ni fi ca es con der tudo aqui -

lo que com põe a vida das mu lhe res, ou seja, a

vida pri va da, os fi lhos, a gra vi dez. Para en trar no

mun do dos ho mens, as mu lhe res ti nham que fin -

gir que não exis ti am como tais. É como se o mun -

do do tra ba lho fos se ape nas dos ho mens e de ves -

se con ti nu ar sen do de les. E as mu lhe res que en -

tras sem lá, de ve ri am se com por tar como ho mens.

Num pri me i ro mo men to, elas se con for ma ram. O

re sul ta do dis so foi um agra va men to mu i to gran de

da ne ces si da de de fa zer exis tir duas vi das den tro

de 24 ho ras, o que é uma co i sa evi den te men te im -

pos sí vel. Num se gun do mo men to, co me ça ram as

de sa ven ças com os ma ri dos, as co bran ças, a ne -

ces si da de de equi li brar o tem po den tro de casa.

Os ho mens ain da se re cu sam a as su mir es sas

res pon sa bi li da des pri va das. Mas o pro ble ma não

está só aí. O pro ble ma está na ar ti cu la ção en tre

vida pú bli ca e pri va da. Mes mo àque les ho mens

que gos ta ri am de ter uma par ti ci pa ção ma i or na

vida pri va da lhes fal ta tem po, por que tra ba lham o

dia in te i ro. Duas pes so as que tra ba lham em tem -

po in te gral sa cri fi cam a vida pri va da. A re en ge -

nha ria do tem po é uma pro pos ta de re or ga ni za -

ção, de re ar ti cu la ção en tre os tem pos da vida pri -

va da e os tem pos da vida pú bli ca, le van do-se em

con ta que hoje não há mais uma mu lher na re ta -

guar da da vida pri va da como ha via an tes. Hoje,

quan do se fala em pro ve dor, as pes so as pen sam

em um ser vi dor vir tu al, não em um ho mem que

sus ten ta a casa. Atu al men te, há pou quís si mos ho -

mens que sus ten tam so zi nhos a casa. Esta tis ti ca -

men te, é in sig ni fi can te na eco no mia bra si le i ra.
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IHU On-Line – Como esse de se qui lí brio en -

tre a vida pri va da e a pú bli ca in ter fe re no

ca sa men to e na fa mí lia con tem po râ nea,

ca rac te ri za da por tan tos con fli tos nos

ca sa men tos?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – Se hou ves se uma

re en ge nha ria do tem po, te ría mos a so lu ção de

mu i tos pro ble mas con ju ga is. As pes so as não têm

tido tem po para se ama rem su fi ci en te men te. Há

uma ab sor ção ta ma nha por fun ções pú bli cas, o

que faz não res tar tem po para o amor en tre os

côn ju ges, en tre os fi lhos, en tre as pes so as mais

ido sas, en tre as pes so as do en tes que pre ci sam de

nós. Se hou ves se uma re es tru tu ra ção do tem po,

com de fe sa de tem po para a vida pri va da, mu i tos

dos con fli tos in ter nos de sa pa re ce ri am. A vida

amo ro sa ga nha ria uma ou tra im por tân cia, se nós

pen sás se mos mais no sen ti do da vida. A re en ge -

nha ria do tem po, na ver da de, é uma pro pos ta so -

bre o sen ti do da vida. O que que ro me per gun tar é 

isso: o que es ta mos que ren do da vida? Ape nas

con su mir? Será que isso jus ti fi ca nos sa exis tên cia?

Eu, pes so al men te, res pon do que não. Essa tal vez

seja a gran de “tara” do nos so tem po, de que to dos 

de vem mer gu lhar de ca be ça numa vida de con su -

mo de senfre a da, que exi ge cada vez ma i o res re -

cur sos, para se ter cada vez mais tra ba lho, cada

vez mais tem po, gas to no tra ba lho, rou ba do das

relações afe ti vas. É pre ci so re e qui li brar a balança,

dan do peso às re la ções afe ti vas e tam bém ao tra -

ba lho, à re a li za ção pro fis si o nal, com o de vi do

equi lí brio.

IHU On-Line - De que ma ne i ra pode acon te -

cer um equi lí brio en tre o pro fis si o nal e o

pri va do numa so ci e da de como a bra si le i ra.

Que po lí ti cas pú bli cas se ria ne ces sá rio im -

ple men tar?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – A re en ge nha ria

do tem po não é uma so lu ção para o de sem pre go.

Essa é uma si tu a ção in fi ni ta men te mais com ple xa, 

mu i to mais gra ve do que se vem des cre ven do e só

ten de a pi o rar. Isso por que os em pre gos que de sa -

pa re cem, pelo me nos os em pre gos in dus tri a is,

não vol ta rão, qual quer que seja o cres ci men to

eco nô mi co, por que a eco no mia mo der na pres cin -

de de mão-de-obra. Ela é ba se a da mu i to mais na

cri a ção e nas idéi as do que na for ça fí si ca ou na

pre sen ça fí si ca das pes so as. Por tan to, a so ci e da de

pre ci sa ser com ple ta men te re pen sa da. É pre ci so

pa rar de en ga nar as pes so as, di zen do que os em -

pre gos vol ta rão, por que eles não vol ta rão. Caso

se tra ba lhas se me nos tem po, mais pes so as tra ba -

lha ri am. Não es tou di zen do que seja uma so lu ção

para o de sem pre go. É pre ci so apren der a vi ver

com ou tros va lo res que não se jam ape nas os do

con su mo, por que eu não acre di to que eles pos -

sam vir a ser sa tis fe i tos. É pre ci so uma re for ma in -

fi ni ta men te mais glo bal da nos sa eco no mia. A

mão-de-obra de ve ria ser ab sor vi da fun da men tal -

men te na so lu ção dos pro ble mas so ci a is e há pro -

ble mas so ci a is imen sos que pe di ri am mão-de-

obra. To das as po lí ti cas de aco lhi da de pes so as, as 

po lí ti cas de me lho ria da vida das pes so as, são lu -

ga res de ab sor ção de mão-de-obra im por tan te.

O Esta do é um gran de em pre ga dor e ele de -

ve ria ser o pri me i ro a dar exem plo de uma re en ge -

nha ria do tem po. O Esta do po de ria fa zer isso, por -

que não ig no ra que a gran de par te da vi o lên cia

que es ta mos vi ven do se deve ao imen so aban do -

no das cri an ças e dos jo vens. E não adi an ta ten tar

cul par as mu lhe res por esse aban do no. Elas não

de i xam os fi lhos em casa só por que que rem e

até de ve ri am que rer, por que têm o di re i to à re a li -

za ção pro fis si o nal, e sim por que, so bre tu do, pre ci -

sam tra ba lhar para vi ver. Exa ta men te por que há o 

de sem pre go. Ne nhu ma fa mí lia pode hoje se per -

mi tir vi ver com ape nas um sa lá rio. Se hou ves se

uma re en ge nha ria do tem po, uma di mi nu i ção,

uma re or gani za ção da jor na da de tra ba lho, mães

e pais te ri am con di ções de dar um me lhor en qua -

dra men to a seus fi lhos e à sua fa mí lia. A re en ge -

nha ria do tem po é uma po lí ti ca pú bli ca em si.

IHU On-Line – Essa re en ge nha ria do tem po

tam bém tra ria con se qüên ci as im por tan tes

em re la ção à cons tru ção da iden ti da de, já

que hoje mu i tas pes so as se de fi nem ou apre -

sen tam pelo tra ba lho que fa zem, ou até pela

fal ta dele, no caso “sou um de sem pre ga do”?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – A re en ge nha ria

do tem po aju da ria de ma is a mu dar a men ta li da de 

das pes so as em re la ção a per mi tir que o in di ví duo

se de fi na pelo que ele é, e não pelo em pre go que
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tem ou não tem. O que ele é é mu i to mais do que

o em pre go. Um ser hu ma no é mem bro de uma

co mu ni da de, de uma fa mí lia, é ami go dos seus

ami gos, é mem bro de um clu be, é mem bro de

uma ati vi da de vo lun tá ria. Ele é mu i tas co i sas, é

aman te de al guém, mãe ou pai de seus fi lhos, é

uma sé rie de co i sas. As pes so as não po dem ser

de fi ni das ape nas pela sua mão-de-obra. Isso faz

par te da ide o lo gia de uma so ci e da de de con su mo

que está nos le van do a um enor me de sas tre. É um 

de sas tre essa so ci e da de.

IHU On-Line – Qu a is são os ru mos que po -

dem se pre ver para uma so ci e da de as sim?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – Em abril, fa rei

uma con fe rên cia so bre isso. Essa é uma per gun ta

re al men te com ple xa. Des de 1992, quan do eu co -

or de nei o Pla ne ta Fê mea, aqui no Rio de Ja ne i ro,

ve nho in sis tin do que nós tí nha mos che ga do a um

im pas se na ci vi li za ção. Nós es ta mos re al men te

nes se im pas se. Não va mos po der con ti nu ar vi ven -

do com a de man da pre da tó ria da ter ra que nós te -

mos hoje. Te mos que com ba ter isso, re fa zer os

ob je ti vos da ci vi li za ção. A re en ge nha ria do tem po

tam bém é um dos ele men tos des se re fa zer ci vi li za -

tó rio em nome de no vos valores.

IHU On-Line – Que men sa gem da ria às mu -

lhe res no dia Inter na ci o nal da Mu lher?

Ro sis ka Darcy de Oli ve i ra – Digo a elas que

pen sem no sen ti do da vida, pen sem no tem po,

de fen dam o seu tem po e a sua fe li ci da de.
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As mu lhe res no mun do do tra ba lho

Entre vis ta com He le na Hi ra ta

He le na Hi ra ta é so ció lo ga es pe ci a li za da em

com pa ra ções in ter na ci o na is do tra ba lho e das re -

la ções de gê ne ro, for ma da em Fi lo so fia pela Uni -

ver si da de de São Pa u lo. É tam bém mi li tan te fe mi -

nis ta e pes qui sa do ra do GEDISST (Gru po de Estu -

dos so bre a Di vi são So ci al e Se xu al do Tra ba lho) e

do CNRS (Cen tro Na ci o nal de Pes qui sa Ci en tí fi ca)

da Fran ça. Entre ou tros li vros, é au to ra de So bre o 

Mo de lo Ja po nês. Au to ma ti za ção, no vas for -

mas de or ga ni za ção e re la ções de tra ba lho

(São Pa u lo, EDUSP/Ali an ça Cul tu ral Bra sil Ja pão,

1993) e Nova di vi são se xu al do tra ba lho? O

olhar vol ta do para a em pre sa e a so ci e da de

(Bo i tem po: São Pa u lo, 2002). He le na con ce deu

en tre vis ta à IHU On-Line em 8 de mar ço de 2004.

IHU On-Line – Como vê os mo vi men tos fe -

mi nis tas atu al men te e em que eles con tri -

bu í ram na luta das mu lhe res no mun do do

tra ba lho?

He le na Hi ra ta – Des de os anos 1970, os mo vi -

men tos fe mi nis tas co me ça ram a se de sen vol ver

em todo o mun do. No Bra sil e na Amé ri ca La ti na,

so bre tu do a par tir de 1975, quan do se re u niu, na

Ci da de do Mé xi co, a Con fe rên cia Mun di al do

Ano Inter na ci o nal da Mu lher, pa tro ci na da pela

ONU, sur gi ram jor na is, im pren sa fe mi nis ta etc., e, 

des de en tão, as mu lhe res têm par ti ci pa do de mu i -

tas lu tas, as qua is, às ve zes, não são fe mi nis tas no 

sen ti do es tre i to, mas que são mais am pla men te

mo vi men tos so ci a is, por exem plo, de luta para

me lho res ha bi ta ções, cre ches, ruas ilu mi na das,

toda uma sé rie de mo vi men tos so ci a is, de mo ra -

dia, de me lho res con di ções de vida. São lu tas

mais am plas do que pro pri a men te fe mi nis tas,

mas em que as mu lhe res têm tido um pa pel bas -

tan te im por tan te.

IHU On-Line – A se nho ra pes qui sa há al gum 

tem po a re a li da de das mu lhe res e o mun do

do tra ba lho no Ja pão, Fran ça e Bra sil. Qual

é o prin ci pal de sa fio co mum a es ses pa í ses

e qual as prin ci pa is di fe ren ças?

He le na Hi ra ta – O pro ble ma e o de sa fio co mum

é que con ti nua a ha ver de si gual da des mu i to im -

por tan tes en tre ho mens e mu lhe res, tan to no tra -

ba lho pro fis si o nal e no do més ti co, no in te ri or da

fa mí lia, quan to nas re la ções de po der, isto é, nos

di fe ren tes par la men tos, se na dos, as sem bléi as etc.

O po der está mu i to mal di vi di do. Os ho mens são

de ten to res de po der, tan to nos se na dos e par la -

men tos quan to nos sin di ca tos, nas uni ver si da -

des... Os me lho res pos tos, os que têm mais po der,

são ocu pa dos por ho mens. Qu an to ao tra ba lho

do més ti co, são as mu lhe res que o re a li zam, de for -

ma gratuita, o que per mi te aos ho mens se de di ca -

rem mais à car re i ra, à for ma ção, à me lhor ins tru -

ção. O de sa fio, nes ses três pa í ses, é en fren tar essa

de si gual da de en tre ho mens e mu lhe res e ten tar

ins ta u rar e lu tar por uma igualdade.

No Ja pão, há mu i ta di fi cul da de para as mu -

lhe res re par ti rem o tra ba lho do més ti co com os ho -

mens. Tam bém há mu i ta di fe ren ça no in ves ti men -

to nas fá bri cas, nas em pre sas in dus tri a is. As mu -

lhe res não con se guem as cen der ao grau de exe cu -

ti vas, por exem plo, de ní vel su pe ri or. Elas são

sem pre ope rá ri as, são sem pre tra ba lha do ras de

tem po par ci al, mu i to mal pa gas. Na Fran ça e no

Bra sil, há um nú me ro res tri to, mas já sig ni fi ca ti vo,

de mu lhe res que têm uma po si ção de exe cu ti vas,

ou que exer cem pro fis sões de ní vel su pe ri or. O Ja -

pão tem um ní vel ma i or de opres são so bre as mu -

lhe res. Qu an do com pa ra mos o nú me ro ma i or de

ho ras de tra ba lho do més ti co, ve mos que, na Fran -

ça, uma mu lher ca sa da, com fi lhos pe que nos, tra -
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ba lha em casa, em tra ba lho do més ti co, qua tro ho -

ras e meia, e os ho mens, duas ho ras e meia,

enquan to no Ja pão elas tra ba lham mais ou me nos

qua tro ho ras e meia, e eles tra ba lham ape nas

meia hora por dia.

No Bra sil, não exis tem es ta tís ti cas so bre o

tem po de tra ba lho do més ti co. Mas há uma di fe -

ren ça mu i to gran de em re la ção à Fran ça e ao Ja -

pão, que é a pre sen ça das em pre ga das do més ti -

cas e das di a ris tas, cujo nú me ro é mu i to res tri to

para pes so as de mu i tos re cur sos, na Fran ça e no

Ja pão, onde, em ge ral, não há tan tas em pre ga das

do més ti cas e di a ris tas como no Bra sil. Isso sig ni fi -

ca que as mu lhe res po dem de di car mais tem po ao 

tra ba lho pro fis si o nal. As mu lhe res que não têm

pos si bi li da de de te rem di a ris tas ou em pre ga das

do més ti cas pre ci sam tra ba lhar mu i to em casa e

fora de casa. Há, ain da, o pro ble ma de au sên cia

de cre ches. Embo ra o nú me ro te nha au men ta do

um pou co, ain da é ni ti da men te in su fi ci en te em re -

la ção ao nú me ro de cri an ças que pre ci sam de cre -

che, de es co las ma ter na is etc., o que tor na a

situação bastante difícil. No Brasil, as empregadas

domésticas constituem mais ou menos 20% da

população trabalhadora feminina.

IHU On-Line – Um co men tá rio do seu li vro

Nova di vi são se xu al do tra ba lho diz que de

sua pes qui sa re sul ta uma re con ce i tu a li za ção

do tra ba lho em sua sub je ti vi da de ao mes mo

tem po se xu a da e de clas se. Po de ria ex pli car

um pou co mais essa re con ce i tu a li za ção?

He le na Hi ra ta – A re con ce i tu a li za ção do con ce i -

to de tra ba lho é que, em ge ral, os eco no mis tas, os

so ció lo gos, con si de ram uni ca men te o tra ba lho as -

sa la ri a do como o tra ba lho pro fis si o nal. Te mos

que es ten der e am pli ar o con ce i to de tra ba lho

bem para além do tra ba lho pro fis si o nal e as sa la -

ri a do, por que o tra ba lho do més ti co tam bém é um

tra ba lho, tão no bre e cri a dor de ri que za quan to o

tra ba lho pro fis si o nal, com a úni ca di fe ren ça que

ele não é pago, mas efe tu a do gra tu i ta men te pe las

mu lhe res, por amor pelo ma ri do, pelo com pa nhe i -

ro, pe los fi lhos etc. O tra ba lho in for mal que exis te

no Bra sil em ma i or quan ti da de que o tra ba lho for -

mal tam bém é um tra ba lho, tão dig no e pro du tor

de ri que zas quan to o tra ba lho for mal. A re con ce i -

tu a li za ção é in clu ir to das as for mas de tra ba lho

que es tão fora do cir cu i to mer can til, mas que são

ati vi da des pro du to ras de ri que zas, de toda uma

sé rie de bens que são ex tre ma men te ne ces sá ri os

para os ho mens e para as mu lhe res.

IHU On-Line – Há au to res que as si na lam

como ca mi nhos para sair da cri se no mun do 

do tra ba lho atu al a redu ção da jor na da ou a

se pa ra ção de tra ba lho e ren da. O que a se -

nho ra acha dis so?

He le na Hi ra ta – Se for pos sí vel di mi nu ir a jor na -

da de tra ba lho e re par tir o tem po que é ga nho

para ou tros tra ba lha do res de sem pre ga dos, isso

se ria cer ta men te um bom ca mi nho. As di fi cul da -

des que te mos vis to aqui na Fran ça é que a di mi -

nu i ção da jor na da que hou ve por lei, de cima para 

ba i xo, que cha ma mos de Lei Aubry, em alu são à

Mi nis tra do Empre go, do go ver no de es quer da

que pre ce deu o go ver no atu al de Jac ques Chi rac,

não cri ou tan tos em pre gos no vos, por que, mu i tas

ve zes, o tipo de em pre go ofe re ci do não cor res pon -

de ne ces sa ri a men te com o tipo de mão-de-obra

que se ofe re ce para es ses em pre gos. Às ve zes,

exis te esse pro ble ma de ade qua ção. A ques tão da

ren da, de que todo mun do tem di re i to a tra ba lho

e à ren da, con ti nua sen do um ob je ti vo e uma

idéia im por tan te, por que, hoje em dia, com a cri se 

do em pre go e do tra ba lho, com a cri se eco nô mi ca

que tem re dun da do numa di mi nu i ção mu i to gran -

de de sa lá ri os e de si gual da de ma i or en tre ri cos e

po bres, se não se pro põem so lu ções po lí ti cas de

cri a ção vo lun ta ris ta de mais em pre gos e de di re i -

tos so ci a is so bre tu do, de di re i tos so ci a is fun da -

men ta is, a si tu a ção evi den te men te se tor na, in clu -

si ve na Fran ça, cada vez mais in to le rá vel.

IHU On-Line – Essa idéia de se pa ra ção de

tra ba lho e ren da é uma uto pia?

He le na Hi ra ta – Não é uma uto pia, mas te mos

que ver em que con tex to é pro pos ta essa se pa ra -

ção en tre ren da e tra ba lho. Mu i tas ve zes, isso

pode ser con si de ra do como uma óti ca as sis ten ci a -

lis ta pe los pró pri os be ne fi ciá ri os. É im por tan te

que as pes so as não se sin tam como as sis ti dos,

como re ce ben do uma es mo la, ou uma ren da que

não cor res pon de ao que a pes soa mes mo de se ja -
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ria fa zer para ter o di re i to a essa ren da, a esse tra -

ba lho. É im por tan te que o tra ba lho seja con si de -

ra do do pon to de vis ta do seu sen ti do. O que o ho -

mem e a mu lher sen tem pelo fato de tra ba lha rem,

o sen ti do que isso dá para a vida de les, é uma co i -

sa im por tan te. Ou tor gar uma ren da não vai subs -

ti tu ir esse sen ti do do trabalho.

IHU On-Line – Mu i tas em pre sas atu al men te

es tão pas san do por si tu a ções de ter ce i ri za -

ção e re du ção de mão-de-obra. Isso cria um

am bi en te de mu i to medo e in se gu ran ça nos

tra ba lha do res. Como es pe ci al men te isso é

vi vi do pela mu lher?

He le na Hi ra ta – Para a mu lher, a si tu a ção é bem 

pior do que para o ho mem, por que o ho mem

acha que ele tem di re i to ao tra ba lho e para as mu -

lhe res o di re i to ao tra ba lho é sem pre um pon to de

in ter ro ga ção. As mu lhe res não se sen tem le gi ti ma -

das com o fato de tra ba lha rem, por que exis te uma 

ide o lo gia do mi nan te de que elas têm um tra ba lho

com ple men tar ao dos ho mens, ou que lhes cabe,

prin ci pal men te cu i dar da fa mí lia, das cri an ças, ou

seja, tra ba lhar é algo se cun dá rio. Elas têm di fi cul -

da de de sen tir a le gi ti mi da de do seu tra ba lho.

Qu an do vêem uma fila de de sem pre ga dos, ou

quan do es tão numa em pre sa ter ce i ri za da, com

mão-de-obra ter ce i ri za da, sua in se gu ran ça é ain -

da ma i or que a dos ho mens, que já é mu i to gran -

de. A ex pe riên cia de ter ce i ri za ção tem au men ta do 

enor me men te jun to com a ques tão da fle xi bi li da -

de. Por que a fle xi bi li da de do em pre go, do tem po

de tra ba lho, tem se acen tu a do bas tan te, e gra ças à 

ter ce i ri za ção, ao tem po par ci al, hou ve essa pos si -

bi li da de de as em pre sas con se gui rem ex plo rar a

for ça de tra ba lho.

IHU On-Line – Na Fran ça e no Ja pão, isso se 

dá da mes ma ma ne i ra?

He le na Hi ra ta – No caso da ter ce i ri za ção, ela é

mu i to mais de sen vol vi da em pa í ses como o Ja -

pão, que em pre gam pou quís si mas pes so as em

tra ba lho re gu lar, por que ele cus ta caro, é pou co

fle xí vel. O nú me ro de tra ba lha do res ter ce i ri za dos

é bem mais im por tan te, so bre tu do de po is da cri se, 

isto é, nos úl ti mos cin co anos. A con ci li a ção que

as mu lhe res de vem fa zer en tre vida pro fis si o nal e

vida fa mi li ar é bas tan te mais com pli ca da, por que

elas con tam re al men te com pou quís si ma pos si bi li -

da de de cre ches, de es co las, de ma ter na is, mu i to

me nos do que no Bra sil ou na Fran ça. Isso tor na

re al men te bem mais vul ne rá vel a si tu a ção das

mu lhe res ja po ne sas. Uma si tu a ção co mum a to -

das as mu lhe res dos três pa í ses é essa ter ce i ri za ção 

da eco no mia. É o fato de que hou ve um au men to

im por tan te do se tor de ser vi ços nos três pa í ses, e

esse se tor de ser vi ços, que é o co mér cio, os ser vi ços 

pes so a is etc., tem ab sor vi do mu i to a mão-de-obra

fe mi ni na. Inclu si ve, em se to res que tor nam a con -

ci li a ção de uma cer ta for ma mais sim ples, como o

es que ma do te le tra ba lho, do tra ba lho a do mi cí lio,

com ter mi nal de com pu ta dor, mais ar te sa nal.

Qu an do eu es ti ve no Rio Gran de do Sul, a fim de

fa zer pes qui sas em se to res como a in dús tria de vi -

dro, eu vi que há mu i to tra ba lho a do mi cí lio, por

exem plo, para a in dús tria de cal ça dos, que é fe i to

pela fa mí lia em casa. Esse tipo de tra ba lho a do -

mi cí lio e a in dús tria de ser vi ços de ma ne i ra ge ral é

um tra ço co mum aos três pa í ses e é pro vo ca do

por to das es sas si mi li tu des, con ver gên ci as que

pro vêm do mo vi men to de glo ba li za ção eco nô mi -

ca e fi nan ce i ra, que apro xi ma a si tu a ção de pa í ses

mu i to di fe ren tes.

IHU On-Line – Ha ve ria, en tão, uma fle xi bi li -

za ção mais a ser vi ço da pes soa hu ma na, e

uma ou tra que é mais ex plo ra do ra?

He le na Hi ra ta – Po de ria ha ver uma fle xi bi li da de

mais es tru tu ra do ra, mais en ri que ce do ra para as

pró pri as pes so as, mas, nes se caso, são elas que

de ve ri am pro por for mas de fle xi bi li da de que con -

si de ram úte is e po si ti vas. O pro ble ma é que o tem -

po par ci al que per mi te con ci li ar me lhor a ati vi da -

de fa mi li ar e a ati vi da de pro fis si o nal nem sem pre

é uma fle xi bi li da de es co lhi da pe las pes so as. Mu i -

tas ve zes, ela é im pos ta pe las em pre sas. Aqui na

Fran ça, todo o co mér cio, os su per mer ca dos, os

gran des de par ta men tos, como a Ga le ria La fa ye te, 

só em pre gam ven de do ras em tem po par ci al, a

me ta de do tem po in te gral, que é hoje de 39 ho ras

por se ma na. Elas não que rem tra ba lhar a me ta de

do tem po, por que o sa lá rio não é su fi ci en te para

po der pa gar um alu guel, te le fo ne, gás, luz etc. São 

for mas de fle xi bi li da de im pos tas pe las em pre sas.
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IHU On-Line – Como a se nho ra vê os al tos

ín di ces de de sem pre go, no Bra sil, uma vez

que as ex pec ta ti vas para esse go ver no eram

bem di fe ren tes?

He le na Hi ra ta – Eu não sei o que tem sido dito

pelo go ver no em ter mos de re so lu ção do pro ble -

ma do de sem pre go, se o go ver no con si de ra que

ele será re sol vi do num se gun do mo men to ou mais 

tar de. O pro ble ma do de sem pre go no Bra sil é

mu i to gra ve. Hou ve um de sem pre go es tru tu ral

mu i to im por tan te. Não é que, de re pen te, sur giu

uma gran de taxa de de sem pre go que tem se agra -

va do, mas a si tu a ção de fal ta de em pre go pelo

tipo de de sen vol vi men to ca pi ta lis ta no Bra sil foi

um dado mais ou me nos es tru tu ral. Os pro je tos de 

po lí ti cas in dus tri a is se to ri a is têm sido ela bo ra dos

no sen ti do de con si de rar a ques tão da cri a ção de

em pre go. A efi cá cia das me di das des se tipo são

re la ti va men te li mi ta das e as po lí ti cas di re ta men te

so ci a is, ou de cri a ção de em pre gos, apa ren te men -

te não têm sido pri o ri za das no go ver no atu al, o

que se la men ta.

IHU On-Line – Isso mos tra o lu gar que se dá

ao tra ba lho numa so ci e da de? Que lu gar de -

ve ria ser dado?

He le na Hi ra ta – O tra ba lho é ab so lu ta men te

cen tral na so ci e da de, mes mo para os de sem pre -

ga dos, por que es tão à pro cu ra de tra ba lho. Para

as mu lhe res, mes mo as que es tão em casa, que

não tra ba lham fora etc., o tra ba lho faz par te de to -

dos os mo men tos da vida de las, por que todo tra -

ba lho do més ti co é como ou tro tipo de tra ba lho.

Exis te uma im por tân cia es tru tu ra do ra da per so na -

li da de das pes so as pelo tra ba lho. É re al men te algo 

ex tre ma men te cen tral para a so ci e da de, para as

em pre sas, em re la ção à cons tru ção so ci al, à edu -

ca ção, a to dos os pon tos de vis ta. Pa re ce-me que

há uma cen tra li da de do tra ba lho tan to na vida so -

ci al quan to para a cons tru ção da sub je ti vi da de

das pes so as. Inclu si ve, pro ble mas so ci a is, como a

fome, se re sol ve ri am com pro pos tas de trabalho.

IHU On-Line – Como im ple men tar uma nova

or ga ni za ção se xu al do tra ba lho e, por tan to,

uma mu dan ça na es fe ra do més ti ca e na di -

vi são tan to do sa ber quan to do po der en tre

os se xos?

He le na Hi ra ta – Re al men te, os ho mens têm um

lu gar pri vi le gi a do na so ci e da de, tan to nas em pre -

sas, nas or ga ni za ções, quan to no in te ri or das ca -

sas, das fa mí li as etc. Os ho mens, mes mo os mais

bem in ten ci o na dos, os nos sos pró pri os ma ri dos,

com pa nhe i ros etc., não vão de i xar de lado seus

pri vi lé gi os, se não hou ver uma cor re la ção de for -

ças. É ne ces sá rio o es ta be le ci men to de uma cor re -

la ção de for ças, para que eles aban do nem uma

par te de seus pri vi lé gi os e con sin tam vi ver de uma

for ma igua li tá ria com as mu lhe res e com me nos

pri vi lé gi os. Isso não virá sem luta, sem mo bi li za -

ção, sem mo vi men to feminista.

IHU On-Line – Qu a is são os pro ble mas que

mais se ocul tam no mun do do tra ba lho

fe mi ni no?

He le na Hi ra ta – A ques tão do as sé dio se xu al,

por exem plo, é mu i to for te. Ao mes mo tem po,

num mes mo lu gar, pode ha ver tan to ex plo ra ção

eco nô mi ca quan to opres são se xu al. Em ge ral, o

assé dio se xu al, mo ral, é exer ci do por che fes con tra

as mu lhe res no uni ver so pro fis si o nal, o que é mu i -

to gra ve, por que pro vo ca tra u ma tis mos im por tan -

tes do pon to de vis ta psi co ló gi co e até leva mu lhe -

res ao su i cí dio, à de pres são. Isso é mu i to mais co -

mum do que ima gi na mos, só que, em ge ral, fica

ocul to, por que as mu lhe res, em vez de de nun ci a -

rem, se cul pam, quan do, na re a li da de, são ví ti -

mas. Esse pro ble ma pode se en con trar em to dos

os ti pos de tra ba lhos em que mu lhe res es te jam

sob a hi e rar quia de ho mens. Não acon te ce com as 

mu lhe res di re to ras ou pre si den tes de em pre sas,

mas é um nú me ro ín fi mo de mu lhe res que ocu -

pam po si ções des se ní vel na so ci e da de bra si le i ra e 

mes mo nas ou tras, como a fran ce sa e ja po ne sa.

IHU On-Line – O que está pes qui san do

atu al men te?

He le na Hi ra ta – Atu al men te, es tou pes qui san do 

o de sem pre go nos três pa í ses, com equi pes no

Bra sil, na Fran ça e no Ja pão. Os ti pos de de sem -

pre ga dos, os ca sos dos jo vens que bus cam seu pri -

me i ro em pre go, o caso das mu lhe res que ti ve ram

cri an ças pe que nas e de i xa ram de tra ba lhar e de -

po is vol ta ram ao mer ca do de tra ba lho, quan do os

fi lhos cresce ram. Pes qui sa mos ope rá ri os in dus -

tri a is que foram man da dos em bo ra por ca u sa da
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cri se. Ten ta mos pes qui sar a re pre sen ta ção que es -

sas pes so as fa zem do de sem pre go, como elas o vi -

vem e qua is são as ins ti tu i ções que aju dam ou que 

são so li dá ri as. Nes se mo men to, no caso do Bra sil,

iden ti fi ca mos que a Igre ja é um sus ten tá cu lo. Ela

apóia e res pal da as pes so as em cri se por fal ta de

em pre gos. Há tam bém es cas sos pro gra mas go ver -

na men ta is, mas que dão pou co res pal do ma te ri al.

E, fun da men tal men te, a fa mí lia, no Bra sil, se mos -

tra como a ma i or rede de so li da ri e da de.

IHU On-Line – Uma men sa gem para o Dia

Inter na ci o nal da Mu lher.

He le na Hi ra ta – Hoje em dia, gra ças ao avan ço

do ní vel de edu ca ção, as mu lhe res são mais es co -

la ri za das e mais di plo ma das do que os ho mens

em to dos os ní ve is. Esse ní vel de qua li fi ca ção não

cor res pon de ao tipo de em pre go, de sa lá ri os ao

que elas de ve ri am ter di re i to. Há um abis mo mu i -

to gran de en tre a for ma ção, cada vez ma i or, das

mu lhe res em todo o mun do, in clu si ve no Bra sil, e

a fal ta de opor tu ni da des em ter mos de em pre gos

qua li fi ca dos, va lo ri za dos so ci al men te, bem pa gos

etc. Acho que é fun da men tal uma re fle xão das

mu lhe res mais qua li fi ca das, que leve em con ta as

di fe ren ças en tre ho mens e mu lhe res, de clas se so -

ci al e de etnias, por que, no Bra sil, por exem plo,

as mu lhe res bran cas ga nham mais do que os ho -

mens ne gros, en tão a re fle xão tem que le var em

con ta a ques tão de gê ne ro e tam bém de raça. To -

das as con di ções his tó ri cas e so ci a is co me ça ram

a exis tir um dia e po dem de i xar de exis tir, se

houver uma re fle xão e uma cons tru ção de es tra té -

gi as con tra esse es ta do de co i sas. A igual da de

pode ser uma uto pia em di re ção à qual de ve mos

nos di ri gir.
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Vi o lên cia de gê ne ro

Entre vis ta com José Fer nan do Dresh Kron ba u er

José Fer nan do Dresh Kron ba u er é gra du a do

em Co mér cio Exte ri or pela Uni si nos e es pe ci a lis ta

em dois cur sos pela Fun da ção Osval do Cruz, do

Rio de Ja ne i ro. O pri me i ro foi em Sa ú de Pú bli ca e 

o se gun do, em Admi nis tra ção e Pla ne ja men to

Hos pi ta lar. Ele con clu iu o mes tra do em Sa ú de

Cole ti va na Uni si nos. Além de pro fes sor, é ad mi -

nis tra dor sa ni ta ris ta na Se cre ta ria Esta du al de

Sa ú de. O pro fes sor José Fer nan do con ce deu en -

tre vis ta por e-mail à IHU On-Line, em 30 de

agos to de 2004.

IHU On-Line – O que abran ge o con ce i to de

vi o lên cia de gê ne ro e que área par ti cu lar -

men te o se nhor pes qui sa?

José Fer nan do Kron ba u er – Vi o lên cia de gê -

ne ro é qual quer ato ou a sua in ten ção em que se

pos sa iden ti fi car o po der, a for ça, a ar bi tra ri e da de

ou o ato vi o len to, pro pri a men te dito, per pe tra do

con tra a mu lher. Inclui, por exem plo, a pre di le ção

por fi lho do sexo mas cu li no e o di re i to a voto.

Além dis so, a ma i o ria dos no mes das ruas pres tam 

ho me na gens a ho mens por suas bra vu ras, a ciên -

cia é pra ti ca men te mas cu li na e o prê mio No bel

tam bém é mas cu li no. Igual men te, de ve mos le var

em con si de ra ção ca sos de es tu pro, sexo vi o len to,

pros ti tu i ção, agres sões fí si cas e psí qui cas, as sas si -

na tos, cer ce a men to, cár ce re etc. Há mais o que se

fa lar... Em re la ção à área de pes qui sa, es tou con -

cen tra do na sa ú de co le ti va, no in tu i to de sub si di ar 

ações com vis tas ao en fren ta men to a este even to,

por tra tar-se de um pro ble ma de gran de abran -

gên cia e mag ni tu de.

IHU On-Line – Que di ag nós ti co o se nhor po -

de ria fa zer da vi o lên cia de gê ne ro nos úl ti -

mos anos, no Bra sil? Que ele men tos têm

agra va do es ses pro ble mas?

José Fer nan do Kron ba u er – Pra ti ca men te mu i -

to pou co ou nada se faz nes te país. Con cor do que

há pri o ri da des ma i o res (fome, des nu tri ção, Aids),

mas este é um even to tão an ces tral quan to a pró -

pria hu ma ni da de e, no caso bra si le i ro, tal vez por

nos sas he ran ças co lo ni a lis tas e pe las cul tu ras dos

po vos au tóc to nes, sem pre foi um di re i to mas cu li -

no o de opri mir e uma con di ção fe mi ni na de ser

opri mi da – ques tões até en tão olha das pelo cri vo

do pa tri ar ca do (o que man ti nha este sta tus). Po -

rém, a par tir do fe mi nis mo, pas sa-se a en ca rar tal

ques tão pela vi são do gê ne ro, le van do a mu lher a

re ver sua si tu a ção e sua in ter fa ce com a vida. Em

re la ção à ques tão an te ri or, es que ci de men ci o nar

as di fe ren ças sa la ri a is en tre ho mens e mu lhe res,

mas apro ve i to ago ra: as ca rac te rís ti cas so ci o e co -

nô mi cas, de mo grá fi cas e de se xu a li da de, re pro -

du ti vi da de e de con ju ga li da de (e a mi nha pes qui -

sa in duz a isso) cer ta men te agra vam, pre di zem e

agu di zam esse pro ble ma.

IHU On-Line – De que for ma as ins ti tu i ções

po de ri am con tri bu ir me lhor para apon tar

so lu ções? Que ins ti tu i ções pú bli cas, es pe -

ci fi ca men te, de ve ri am es tar mais com pro -

me ti das? Que po lí ti cas pú bli cas são ne ces -

sá ri as for mu lar ou re for mu lar?

José Fer nan do Kron ba u er – As so lu ções de -

vem vir de to dos e de to das, da so ci e da de cons -

ci en te mente or ga ni za da. Tal vez de ves se co me çar

pe las três es fe ras de go ver no – in ter se to ri al men te

es tru tu ra das (sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça, mi nis -

té rio pú bli co, jus ti ça, tra ba lho, di re i tos hu ma nos)

–, pro du zin do, ini ci al men te, pro to co los e ro ti nas
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para o en fren ta men to, bem en ten di da a ne ces si -

da de de es tu dos e pes qui sas pré vi os para tal em -

ba sa men to. Su gi ro, ain da, em ca rá ter emer gen -

ci al, a ca pa ci ta ção dos pro fis si o na is da que les se -

to res aci ma des cri tos para o efe ti vo ma ne jo des ta

“cha ga”.

IHU On-Line – Como acon te ce essa vi o lên -

cia no mun do do tra ba lho?

José Fer nan do Kron ba u er – Ela se mos tra no

que diz res pe i to ao po der, à ar bi tra ri e da de e à for -

ça, im plí ci tos nas re la ções de tra ba lho, não es que -

cen do a vi o lên cia e, tam pou co, es tes atos nas re la -

ções fa mi li a res e con ju ga is. Os car gos cha ves são

dos ho mens; os car gos po lí ti cos são dos ho mens.

Nos en si nos fun da men tal e mé dio, há mais pro -

fes so ras. No ní vel su pe ri or, a ma i o ria dos pro fes -

so res são ho mens. As mu lhe res pre fe rem gi ne co -

lo gis tas ho mens, e por aí vai...

IHU On-Line – Como a Uni ver si da de po de -

ria cons ci en ti zar e co la bo rar mais na so lu -

ção dos pro ble mas de vi o lên cia de gê ne ro?

José Fer nan do Kron ba u er – Pro du zin do co -

nhe ci men to, pro mo ven do pes qui sa e en si no nes ta 

área, sub si di an do aque les se to res já men ci o na dos 

e a pró pria co mu ni da de de sua área de abran gên -

cia a en fren tar este even to.

IHU On-Line – Como a mí dia, em ge ral,

abor da a ques tão da vi o lên cia de gê ne ro?

José Fer nan do Kron ba u er – Des cul pem a fran -

que za, mas a mí dia abor da esta ques tão de for ma

ver go nho sa, como, por exem plo, o uso da mu lher

para ven der ci gar ros, pa co tes de tu ris mo e car ros,

que sur ge da ca be ça do cri a dor da cam pa nha

(cer ta men te mas cu li na). Iden ti fi co mu i tos mu ni cí -

pi os li to râ ne os, cuja lo go mar ca tem um cor po fe -

mi ni no; é mo ti vo de es tar da lha ço nos jor na is

quan do uma mu lher se des ta ca na me di ci na, por

exem plo; ne nhum clu be bra si le i ro tem um time de 

fu te bol fe mi ni no, po rém elas fo ram com pe tir nas

Olim pía das de Ate nas em de tri men to da se le ção

mas cu li na que nem clas si fi ca da foi; a gran de atra -

ção do ma i or prê mio do ci ne ma nor te- ame ri ca no

é o de me lhor ator (e de i xa do por úl ti mo na ce ri -

mô nia de en tre ga) e, as sim, po de ría mos ana li sar

to das as in ter fa ces das re la ções es tru tu ra is e in ter -

pes so a is nas so ci e da des.

IHU On-Line – Algum ou tro as pec to que de -

se je acres cen tar e não foi per gun ta do.

José Fer nan do Kron ba u er – Gos ta ria de sa li -

en tar a im por tân cia da so ci a li za ção das in for ma -

ções e co nhe ci men tos so bre este as sun to para que 

to das as pes so as co nhe çam a gê ne se e a eti o lo gia

des ta “do en ça”, para, en tão, en fren tá-la, e que

ho mens e mu lhe res pos sam des fru tar de tudo e do 

me lhor nes ta vida.
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Mo vi men tos fe mi nis tas e fi lo so fia

Entre vis ta com Ce lia Amo rós

Fi ló so fa e teó ri ca do fe mi nis mo, Ce lia Amo -

rós é dou to ra em Fi lo so fia e ca te drá ti ca de Fi lo so -

fía da Uni ver si da de Com plu ten se de Ma dri. Até

1993, di ri giu o Insti tu to de Inves ti ga ções Fe mi nis -

tas. É au to ra do li vro Ha cia una crí ti ca de la ra -

zón pa tri ar cal (Bar ce lo na: Anthro pos, 1991) e

de Dez pa la bras cla ve so bre mu jer (Na var ra: Evd,

1998), en tre ou tros. Na en tre vis ta con ce di da por

Cé lia à IHU On-Line, 10 de no vem bro de 2003,

ela apre sen ta um novo en fo que da fi lo so fia sob a

pers pec ti va de gê ne ro, co lo can do em evi dên cia

seus tra ços an dro cên tri cos e re i vin di can do uma

re vi são crí ti ca da mes ma por par te das mu lhe res.

IHU On-Line – Qu a is fo ram as trans for ma -

ções mais sig ni fi ca ti vas dos mo vi men tos fe -

mi nis tas nas úl ti mas dé ca das?

Celia Amo rós – É uma per gun ta mu i to am pla, e

so men te pos so dar al guns ele men tos de res pos ta.

O mo vi men to fe mi nis ta que, em es ca la in ter na ci o -

nal teve uma gran de im por tân cia, e se gue sen do,

em boa me di da, nos so re fe ren te, é o que teve lu -

gar na dé ca da de 1970. Sua gran de res sig ni fi ca -

ção lin güís ti ca foi “o pes so al e po lí ti co”. Tra ta-se

de um uso lin güís ti co ino va dor, im pac tan te e que,

a prin cí pio, soa como er rô neo. Per mi te, en tre tan -

to, uma in só li ta am pli a ção da es fe ra da po lí ti ca

con ven ci o nal e o es tu do sis te má ti co do que an tes

apa re cia como um en cla ve de na tu ra li za ção no

mun do do Con tra to So ci al (o amor, a fa mí lia...).

O con ce i to do pa tri ar ca do como do mi na ção mas -

cu li na, que ope ra de for ma sis tê mi ca, foi pos sí vel

a par tir des ta res sig ni fi ca ção lin güís ti ca com efe i -

tos de “li be ra ção cog ni ti va”, como di zem os teó ri -

cos dos mo vi men tos so ci a is. A pres são des te mo -

vi men to fez com que as ins ti tu i ções, cada vez em

ma i or me di da, ace i tas sem o que se cha mou a

“pers pec ti va de gê ne ro”, in cor po ra da às po lí ti cas

pú bli cas. Na atu a li da de, terá que pro cu rar no vas

fór mu las de ali an ça en tre o mo vi men to fe mi nis ta

e os mo vi men tos an ti glo ba li za ção. Espe re mos

que es tas ali an ças não se jam as ali an ças ru i no sas

que teve o mo vi men to fe mi nis ta em ou tras fa ses

de sua his tó ria: a ex pe riên cia das su fra gis tas com

o mo vi men to abo li ci o nis ta, o que se cha mou o

“des ven tu ra do ma tri mô nio”, en tre o mar xis mo e

o fe mi nis mo ou a li a i son dan ge re u se en tre fe mi -

nis mo e pós-mo der ni da de. Há todo um novo

cam po por te o ri zar e por ex pe ri men tar.

IHU On-Line – Qual é a con tri bu i ção es pe cí -

fi ca da mu lher à fi lo so fia?

Celia Amo rós – Em pri me i ro lu gar, não sei o que 

seja a “a mu lher”. “A mu lher” é uma he te ro de sig -

na ção pa tri ar cal. Diz-se, por exem plo, nos tí tu los

de um pe rió di co: “A mu lher en tra no cor po de

bom be i ros”: quer di zer, en tra ram 3 ou 4 mu lhe -

res. Em tro ca, es tes mes mos tí tu los nun ca afir mam 

“A mu lher é mal tra ta da ou as sas si na da”. Assim

sen do, ao me nos na Espa nha, este ano, con ta bi li -

za mos mais ví ti mas da vi o lên cia de gê ne ro do que

da vi o lên cia do gru po ter ro ris ta ETA. Jus ta men te,

há mu i tos dis cur sos fi lo só fi cos so bre “a mu lher”:

mi só gi nos, pa tri ar ca is, se xis tas ou an dro cên tri cos,

se gun do as dis tin tas mo da li da des das he te ro de -

sig na ções pa tri ar ca is. Pre fe ri mos, pois, fa lar de

mu lhe res no plu ral, ou de fe mi nis tas. A fi lo so fia

pre ten deu dar for ma teó ri ca aos di ver sos mo dos

como his to ri ca men te a es pé cie hu ma na to mou

cons ciên cia de si mes ma. Como o cen so a par tir

do qual se pu de ram le var a cabo es tes pro ces sos

re fle xi vos es ta va en vi e sa do e in com ple to, o dis -

cur so fi lo só fi co tra di ci o nal está che io de fra u des.

O fe mi nis mo fi lo só fi co tra ta de le var a cabo uma
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crí ti ca sis te má ti ca des tas fra u des e das dis tor ções

teó ri cas que le vam con si go. Por ou tra par te, pre -

ten de ela bo rar uma re cons tru ção das co lo ca ções

his tó ri cas, de acor do com um uni ver sa lis mo que,

como o diz Sey la Be nha bib, não seja subs ti tu ti vo, e 

sim in te ra ti vo, no qual par ti ci pem, ver da de i ra men -

te, to dos os su je i tos so ci a is, cul tu ra is e po lí ti cos.

IHU On-Line – O que a fi lo so fia tem para

con tri bu ir na cri se ci vi li za ci o nal pela qual

es ta mos pass san do?

Ce lia Amo rós – Par ti rei da con cep ção da fi lo so -

fia da fe mi nis ta fran ce sa Mich èle Le Do e uff: a fi lo -

so fia con sis te em “pôr o mun do como tese de ou -

tro”. A fi lo so fia, des te modo, é aci ma de tudo po -

lê mi ca. Os gran des fi ló so fos não po le mi zam di re -

ta men te com o mun do como tal – isto é o que fa -

zem os de men tes –, mas, sim, com a ir ri tan te si tu a -

ção do mun do fe i ta dis cur so e te o ria pelo Ou tro.

Marx, em O ca pi tal, não te o ri za o fun ci o na men to

real do ca pi ta lis mo como sis te ma de pre da dor, e

sim como me di a ção de sua im pla cá vel crí ti ca da

eco no mia po lí ti ca, que ra ci o na li za va e le gi ti ma va

este mun do (Adam Smith etc.) Assim, O ca pi tal

leva o sig ni fi ca ti vo sub tí tu lo “Crí ti ca da eco no mia

polí ti ca”. A fi lo so fia con tem po râ nea não tem como

seu re fe ren te po lê mi co a nua re a li da de do novo

mode lo de de sen vol vi men to ca pi ta lis ta e seus efe i -

tos de vas ta do res, mas sim as múl ti plas for mas em

que esta re a li da de se te o ri za como ine vi tá vel, como 

a úni ca pos sí vel. A fi lo so fia, pois, quer co la bo rar

para que ou tro mun do seja pos sí vel, para que a

cate go ria de pos si bi li da de seja acre di tá vel de novo, 

ex pon do uma po lê mi ca apa i xo na da por cer tas

re a li da des con tem po râ ne as trans mu ta das no úni -

co pen sa men to pos sí vel a res pe i to das mes mas.

IHU On-Line – Que as pec tos des ta ca rá em

sua con fe rên cia “mo vi men tos fe mi nis tas e

res sig ni fi ca ções lin güís ti cas” du ran te o II

Sim pó sio Inter na ci o nal as Mu lhe res e a Fi -

lo so fia?

Celia Amo rós – Tra ta rei dos mo vi men tos so ci a is 

como cri a do res de no vas lin gua gens que dão for -

ma a uma nova in ter pre ta ção da re a li da de. Para

mo ver a ação co le ti va, é es sen ci al que es tes mo vi -

men tos, me di an te sua re de fi ni ção das nor mas e

le gi ti ma ções que apa re cem em uma so ci e da de

como o ób vio, ge rem no vos re gis tros e no vas for -

mas de sen si bi li da de so ci al. Ilus tra rei esta fun ção

dos mo vi men tos so ci a is como “la bo ra tó ri os cul tu -

ra is” e cri a do res de co nhe ci men to, me di an te a

aná li se da lin gua gem fe mi nis ta das mu lhe res na

Re vo lu ção Fran ce sa. Con tras ta rei este fe nô me no, 

que dá lu gar a uma am pli a ção e uma ra di ca li za -

ção dos sig ni fi ca dos da Re vo lu ção Bur gue sa pos -

tos em jogo, com a lin gua gem dos es tói cos. A res -

sig ni fi ca ção por par te des tes fi ló so fos sa pi en ci a is

das ca te go ri as so ci o ju rí di cas da po lis gre gas em

ter mos pu ra men te éti cos – eti cis tas – tem como re -

sul ta do uma mis ti fi ca ção dos re fe ren tes mes mos

des tas ca te go ri as.
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“Ou sar pen sar sem apa gar a for ça do enig ma”

Entre vis ta com Je an ne Ma rie Gag ne bin

Je an ne Ma rie Gag ne bin é dou to ra e pós-

dou to ra em Fi lo so fia e pro fes so ra na Uni camp e

na PUCSP. É au to ra de Wal ter Ben ja min: Os

ca cos da His tó ria (São Pa u lo: Bra si li en se,

1982). A IHU On-Line con ver sou com a pro fes -

so ra Je an ne Ma rie, em 11 de no vem bro de 2003,

so bre a fi lo so fia e as mu lhe res.

IHU On-Line – Por que é ne ces sá ria a re fle -

xão so bre as mu lhe res e a fi lo so fia?

Je an ne Ma rie Gag ne bin – Uma das ca rac te rís ti -

cas de nos sa épo ca con sis te, sem dú vi da, na emer -

gên cia das mu lhe res como ato res (atri zes?) so ci a is

ex plí ci tos que re i vin di cam seus in te res ses e suas

ma ne i ras de ver o mun do (sem pre fo ram ato res,

mas mu i to mais im plí ci tos). As dis ci pli nas ci en tí fi -

cas, em par ti cu lar nas ciên ci as hu ma nas, não es -

ca pam dos ques ti o na men tos ori un dos de tal emer -

gên cia. Assim, a fi lo so fia (mas tam bém a his tó ria,

a an tro po lo gia etc.) é in ter ro ga da na qui lo que ela

diz e na qui lo que cala a res pe i to das mu lhe res e do 

fe mi ni no. O fato de a ma i or par te dos “gran des fi -

ló so fos” te rem sido ho mens não é uma ex ce ção

(ver ci en tis tas, mú si cos etc. etc.) e re me te, em pri -

me i ro lu gar, à par ti lha so ci al tra di ci o nal que dá

aos ho mens, por ca u sa do seu sexo, mais chan ces

de for ma ção e edu ca ção, isto é, mais chan ces

(qua se to das!) de to mar a pa la vra e o po der. Isso

não re me te nem a uma pre ten sa na tu re za fe mi ni -

na in fe ri or nem a uma pre ten sa na tu re za mas cu li -

na mais ca paz ou mais cru el (não pre ci sa mos, por -

tan to, fa zer dos ho mens como se res se xu a is mas -

cu li nos nos sos prin ci pa is ini mi gos).

IHU On-Line – Qual é o apor te es pe cí fi co da 

fi lo so fia à con tem po ra ne i da de?

Je an ne Ma rie Gag ne bin – A ques tão é com pli -

ca da, por que a fi lo so fia, ge ral men te, de fi niu-se

como um sa ber ais tó ri co, no sen ti do pre ci so de

que so men te se guia os di ta mes da ra zão. A cons ti -

tu i ção his tó ri ca da pró pria ra zão como tal, his tó ri -

ca por que li ga da a sua cons ti tu i ção lin güís ti ca e a

seus pres su pos tos ide o ló gi cos, ca rac te ri za toda a

fi lo so fia mo der na a par tir de He gel, e, de ma ne i ra

mais agu da ain da, a par tir de Marx e de Ni etzsche; 

ques ti o na men to que se tor na mais pre men te com

Fre ud e as trans for ma ções da de fi ni ção clás si ca do 

su je i to. Assim, os as pec tos his tó ri cos de des co nhe -

ci men to e de ig no rân cia, em re la ção às mu lhe res,

mes mo de mi so gi nia, são hoje, apon ta dos nos

tex tos fi lo só fi cos, e isso tam bém acon te ce, na tu -

ral men te, com mais fre qüên cia des de que mais

mu lhe res con quis ta ram tam bém o re i no do pen -

sa men to fi lo só fi co, re fle tin do so bre sua his tó ria,

seus pres su pos tos, seu en si no.

IHU On-Line – Como os gran des fi ló so fos con -

ce be ram as mu lhe res ao lon go da his tó ria?

Je an ne Ma rie Gag ne bin – Pa re ce-me mu i to

im por tan te dis tin guir duas ques tões: em pri me i ro

lu gar, o que di zem os fi ló so fos das mu lhe res (ou,

até pior, por que isso na tu ra li za e subs tan ci a li za a

ques tão da mu lher), mu i tas ve zes, re ve lan do com

tran qüi li da de um “ma chis mo” con fi an te; em se -

gun do lu gar, como o pen sa men to fi lo só fi co tra ta,

na ma i or par te das ve zes, de ma ne i ra im plí ci ta,

po de ría mos até di zer in cons ci en te, do pro ble ma

ma i or da di vi são em dois se xos da hu ma ni da de,

um pro ble ma que a fi lo so fia ge ral men te não te -

ma ti za – et pour ca u se. Expli ci to com o exem plo

de Pla tão, que fala das mu lhe res de ma ne i ra con -

tra di tó ria: ele lhes con ce de os mes mos di re i tos
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que aos ho mens na ci da de ide al da Re pú bli ca (o

que con tra ria to tal men te a edu ca ção vi gen te do

seu tem po) e as me nos pre za pro fun da men te, como

se não fos sem se res de lo gos, quan do as des cre ve

como fra cas, cho ro nas, emo ti vas, in flu en ciá ve is,

en fim umas cha tas. Ago ra, me pa re ce mu i to mais

in te res san te per ce ber como há, na fi lo so fia de Pla -

tão, como que uma pre sen ça mu i to for te do enig -

ma da di vi são se xu al, em par ti cu lar da “pro du ção

fe mi ni na”: a ati vi da de do pen sa men to fi lo só fi co

sen do de fi ni da, me ta fo ri ca men te, como ati vi da de

de ge ra ção e par to, por exem plo, em O ban que te.

Com pa rar as di fi cul da des do pen sar às di fi cul da -

des da gra vi dez e do par to é, aliás, uma me tá fo ra

mes tra da fi lo so fia até Ni etzsche. Como se o pen -

sa men to fi lo só fi co, que não re fle te so bre sua de -

ter mi na ção, não só pela his tó ria, mas tam bém pe -

las for mas vi gen tes de di vi são se xu al, qui ses se as -

su mir uma pse u do-uni ver sa li da de hu ma na, aci -

ma do mas cu li no e do fe mi ni no, na prá ti ca in te -

gran do (e re du zin do sua di fe ren ça) a pro du ção fe -

mi ni na mais es pe cí fi ca (gra vi dez e par to) den tro

da ati vi da de mas cu li na pos ta como uni ver sal (a

pro du ção do pen sa men to). Pes so al men te, acho

mu i to mais ins ti gan te re fle tir so bre es sas for mas de 

apa ri ção do enig ma fe mi ni no/mas cu li no no pen -

sa men to fi lo só fi co do que de nun ci ar o ma chis mo

de tan tos fi ló so fos.

IHU On-Line – Qual se ria o gran de pe ri go na 

le i tu ra fe mi nis ta da his tó ria da fi lo so fia?

Je an ne Ma rie Gag ne bin – O gran de pe ri go da

crí ti ca fe mi nis ta me pa re ce a ten ta ção de re ca ir em 

re i vin di ca ções que re pou sam so bre de ter mi na -

ções es sen ci a lis tas, na tu ra li zan do um “ser mu -

lher” (ví ti ma ou por ta dor de uma paz utó pi ca) em

opo si ção a um “ser ho mem” (opres sor em si).

Por que em nos sa cul tu ra – na fi lo so fia em par ti cu -

lar – exis tem do mí ni os di tos ti pi ca men te fe mi ni -

nos como emo ção, cor po ra li da de, pas si vi da de,

na tu re za? Esbo ço de res pos ta: não por que são ca -

rac te rís ti cas di tas na tu ra is ou es sen ci a is da(s) mu -

lher(es), mas mu i to mais por que a elas fo ram atri -

bu í das numa or ga ni za ção so ci al ba se a da na efi cá -

cia e na téc ni ca, no do mí nio e na do mi na ção so -

bre, jus ta men te, as emo ções, os cor pos, a na tu re -

za – e as mu lhe res (e os ve lhos, as cri an ças, os lou -

cos, to dos aque les que não pro du zem – hoje – se -

gun do os di ta mes do ca pi tal). Que ho mens fo ram, 

qua se sem pre, os por ta-vo zes de tal or ga ni za ção,

os res pon sá ve is des sa es co lha, sem dú vi da; mas

ou tros ho mens tam bém dela fo ram ví ti mas, como

al gu mas mu lhe res dela se apro ve i ta ram. Hoje, no

pen sa men to fi lo só fi co con tem po râ neo, mu i tos/as

pen sa do res/as ten tam es bo çar uma nova re fle xão

so bre es sas di co to mi as do pen sa men to que, tan -

tas ve zes, são as so ci a das à di co to mia pri mor di al

que mar ca o gê ne ro hu ma no em se res de sexo fe -

mi ni no e se res de sexo mas cu li no; uma di co to mia, 

re pi to, que a fi lo so fia clás si ca não pen sou, tal vez,

pos sa mos di zer, pre fe riu re cal car, e que não se tra -

ta de “re sol ver”, mas, mu i to mais, de res pe i tar

como enig ma que nos in ter ro ga (o ou tro gran de

enig ma sen do a mor te). Ou sar pen sar sem que rer

apa gar a for ça des se enig ma, eis uma ta re fa fi lo só -

fi ca e fe mi nis ta tam bém!
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A po bre za na Amé ri ca tem ros to fe mi ni no e ne gro

Entre vis ta com Ma ri cel Mena-Ló pez

Ma ri cel Mena-Ló pez é teó lo ga ca tó li ca, dou -

to ra em Ciên ci as da Re li gião pela Uni ver si da de

Me to dis ta de São Pa u lo, na área de Bí blia, Anti go

Tes ta men to. Nes sa uni ver si da de, tam bém fez seu

mes tra do em Novo Tes ta men to. Sua tese dou to ral 

traz o tí tu lo Ra í zes afro-asiá ti cas nas ori gens do

povo de Isra el: uma pro pos ta de re cons tru ção his -

tó ri co-fe mi nis ta. Pu bli cou ar ti gos na área de te o lo -

gia ne gra e fe mi nis ta e pres tou as ses so ria nes ta

área em vá ri os pa í ses da Amé ri ca La ti na. Tra ba lha 

com or ga ni za ções ne gras e fe mi nis tas. Atu al men -

te, é pro fes so ra de Anti go Tes ta men to na Esco la

Su pe ri or de Te o lo gia em São Le o pol do. É tam -

bém pes qui sa do ra da Fun da ção de Ampa ro à Pes -

qui sa do Esta do de Rio Gran de do Sul – FAPERGS.

Ma ri cel con ce deu en tre vis ta à IHU On-Line em 8 

de mar ço de 2004.

IHU On-Line – Qu a is são os prin ci pa is de sa -

fi os que se apre sen tam às mu lhe res ne gras

na Amé ri ca La ti na hoje?

Ma ri cel Mena-Ló pez – Acho que a pe rió di ca e

cres cen te re i vin di ca ção dos di re i tos das po pu la -

ções ne gras dos mo vi men tos de cons ciên cia ne gra 

na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be ti ve ram um gran de 

im pac to. No Bra sil, es pe ci al men te na úl ti ma dé ca -

da. Estes mo vi men tos, além de de nun ci a rem qual -

quer tipo de dis cri mi na ção e xe no fo bia co me ti da

con tra ci da dãs e ci da dãos ne gros, têm des mas ca -

ra do todo um sis te ma de ex clu são, mar gi na li za -

ção e po bre za con tra as co mu ni da des de afro des -

cen den tes. Nes se pro ces so, as mu lhe res ne gras

des ve la ram todo um sis te ma ma ca bro, ca rac te ri -

za do por uma cres cen te “fe mi ni za ção da po bre -

za”. Elas des co bri ram que a po bre za na Amé ri ca

La ti na e no Ca ri be, além de ter ros to fe mi ni no,

tem ros to ne gro, quer di zer, ros to de mu lher po bre 

e ne gra. Essa cons ta ta ção le vou não so men te ao

for ta le ci men to de gru pos de cons ciên cia ne gra e

fe mi nis ta, como tam bém ao in cre men to des te de -

ba te nas aca de mi as e in clu si ve den tro da vida po -

lí ti ca. Nes te pa no ra ma, acre di to que en tre os prin -

ci pa is de sa fi os pro pos tos pe las mu lhe res está o

“de sen co bri men to” de ide o lo gi as ma chis tas e se -

xis tas no in te ri or da cul tu ra, es pe ci al men te no in -

te ri or da que las de ori gem afri ca na, pois, de fato,

os mo vi men tos de ho mens ne gros, ao lon go do

con ti nen te, não se per gun ta ram pela na tu ra li za -

ção de as si me tri as so ci a is im pos tas pela cul tu ra

com ra í zes na sa u do sa “Áfri ca pro fun da”. So men -

te com a par ce ria e a cons ciên cia de nos sos com -

pa nhe i ros, o so nho por uma ci da da nia dig na para 

as mu lhe res ne gras será pos sí vel.

Outros de sa fi os que con si de ro per ti nen tes são:

re i vin di car o di re i to a um sa lá rio dig no, vis to que,

segun do da dos do IBGE, ain da con ti nu a mos sen do 

as que me nos ga nha mos pela nos sa mão-de-obra;

ana li sar e dis cu tir a nos sa par ti ci pa ção his tó ri ca

nas lu tas po pu la res, a fim de cri ar ma i or cons ciên -

cia po lí ti ca es pe ci al men te com as nos sas jo vens ci -

da dãs; ve ri fi car e re i vin di car o nos so di re i to às co -

tas es ti pu la das pelo go ver no fe de ral; con ti nu ar fa -

zen do his tó ria, já que a ma i o ria das mu lhe res que

es tão ocu pan do pos tos e ga nhan do tí tu los nas fa -

cul da des são pi o ne i ras. Por tan to, a nos sa res pon -

sa bi li da de ma i or é con ti nu ar abrin do ca mi nho

para as nos sas fu tu ras des cen dên ci as e pro mo ver

en con tros de re fle xão, va lo ri zan do o apor te das

mu lhe res no âm bi to po pu lar como “aca dê mi co”.

Ci en te de que es tes são so men te al guns dos de sa -

fi os, o nos so com pro mis so é con ti nu ar par ti ci pan -

do dos di ver sos pro ces sos or ga ni za ti vos em prol

de uma vida jus ta para to das as mu lhe res. Qu e re -

mos con ti nu ar tra ba lhan do pela er ra di ca ção de
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qual quer for ma de dis cri mi na ção, in clu si ve exi gin -

do as de vi das re pa ra ções dos Esta dos, às qua is te -

mos di re i to como con se qüên cia da es cra vi dão e

suas se qüe las.

IHU On-Line – Como é pen sa da e re com pre -

en di da a di vin da de e a re li gi o si da de da mu -

lher ne gra?

Ma ri cel Mena-Ló pez – A nos sa ex pe riên cia mís -

ti ca vai além da que la apre sen ta da pela ofi ci a li da -

de, trans cen den do os li mi tes do es ti pu la do pe las

re li giões ofi ci a is. Bus ca mos, an tes de tudo, um re -

la ci o na men to com a di vin da de mu i to mais hu ma -

no, quer di zer, além dos fun da men ta lis mos de

nos sas tra di ções. Acre di ta mos no di vi no como

fon te de vida e von ta de. E, nes se pro ces so, o nos -

so cor po se apre sen ta como es pa ço sa gra do onde

acon te ce a re ve la ção do di vi no. Em con tra po si -

ção a uma re li gião ofi ci al e a uma so ci e da de que

de mar cou nos so cor po, ven do-o como “a cor do

pe ca do”, como ain da é cha ma do na te le no ve la da 

Glo bo, isto é, es pa ço da ten ta ção e do pe ca do.

IHU On-Line – Qu a is se ri am os ele men tos

fun da men ta is para fa zer uma Her me nêu ti ca 

Ne gra Fe mi nis ta de Li ber ta ção?

Ma ri cel Mena-Ló pez – Con si de ro que o pri me i -

ro ele men to a ter em con ta é a iden ti fi ca ção e o re -

co nhe ci men to da ur gên cia de uma her me nêu ti ca

com pro me ti da com a vida das mu lhe res ne gras.

Re co nhe cer tam bém que, no pro ces so his tó ri co

de re i vin di ca ção da voz te o ló gi ca das mu lhe res, as 

vo zes das mu lhe res bran cas não re co lhe ram a po -

li fo nia de vo zes e ros tos indo-afro-ame ri ca nos.

Este, cer ta men te, é um pas so im por tan te para um

diá lo go sa dio com as de ma is te o lo gi as de li ber ta -

ção. Para uma her me nêu ti ca ne gra fe mi nis ta de li -

ber ta ção, é im por tan te par tir do lu gar de dor de

ex clu são e mar gi na li za ção das mu lhe res, mas

tam bém é im por tan te a va lo ra ção de sua re sis tên -

cia e de seu apor te te o ló gi co da sua co ti di a ni da de. 

So men te as sim po de re mos des mas ca rar os me ca -

nis mos su tis de mar gi na li za ção im plí ci tos na lin -

gua gem bí bli co-te o ló gi ca que pro mo vem as si me -

tri as so ci a is até os dias de hoje.

IHU On-Line – Como acon te ce na te o ria e

na prá ti ca o diá lo go en tre as re li giões afros

e as cris tãs?

Ma ri cel Mena-Ló pez – Na vida co ti di a na das

co mu ni da des afro-bra si le i ras, não há uma pre o -

cu pa ção com a ques tão do diá lo go in ter-re li gi o so,

pois mais do que diá lo go ele se apre sen ta como

uma co mu nhão ir ma na da. Na ver da de, não te -

mos pro ble mas na ace i ta ção de Je sus Cris to como 

sal va dor, as sim como tam bém po de mos as su mir

Oxum como cri a dor e a Ma ria ou Ie man já tam -

bém como sal va do ras. É por isso que as co mu ni -

da des ne gras es tão de sa fi an do hoje as prá ti cas he -

ge mô ni cas e cen tra li za do ras das nos sas igre jas e

nos de sa fi am a um diá lo go des cen tra li za do nas

co mu ni da des ecle si a is e a uma re fle xão so bre o

cris ti a nis mo que pre ga mos.

A plu ra li da de cul tu ral e re li gi o sa traz pro ble -

mas para a igre ja, ins ti tu i ção que acre di ta que so -

men te ela sal va e vê as ou tras prá ti cas re li gi o sas

não cris tãs como de mo nía cas. Mas vale a pena

apon tar para os de sa fi os, pois eles trans cen dem as 

bar re i ras he ge mô ni cas da tra di ção bí bli co-te o ló gi -

ca e apon tam para o fim dos pre con ce i tos, ra cis -

mos, se xis mos e anti-se mi tis mos que es tão ca mu -

fla dos nas re li giões ofi ci a is. A te o lo gia do plu ra lis -

mo re co nhe ce que vi ve mos em so ci e da des per -

pas sa das por re la ções in ter cul tu ra is e que essa in -

ter cul tu ra li da de deve ser mar ca da por no vas re la -

ções que res pe i tem o di re i to de ser e de sen tir.

Assim, ve mos que a te o lo gia ofi ci al é cha ma da a

re ver os seus con ce i tos e pres su pos tos. Cre io que

o de sa fio co lo ca do pe las mu lhe res nas co mu ni da -

des afros para o de ba te do diá lo go in ter-re li gi o so

está no fato de que, nes sas co mu ni da des, as mu -

lhe res são me di a do ras do sa gra do, isto é, têm po -

der, têm vi si bi li da de. O cor po da mu lher é sa gra do;

seus ci clos de fer ti li da de são sa gra dos. Cre io que o

de sa fio está na re i vin di ca ção de es pa ços sa gra dos

para as mu lhe res. Nos sa crí ti ca prin ci pal ao cris ti a -

nis mo está re la ci o na da à cul pa bi li za ção das mu lhe -

res como ten ta do ras e fon te de pe ca do.

IHU On-Line – Qu a is são as re le i tu ras bí bli -

cas que mais des ta ca ria na pers pec ti va do

lu gar da mu lher ne gra na Bí blia?
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Ma ri cel Mena-Ló pez – Na ver da de, são mu i tos

tex tos que acom pa nham a nos sa ca mi nha da,

mas, por li mi ta ção, vou no me ar so men te al guns.

A his tó ria da es cra va egíp cia Agar (Gn 16), de Sé -

fo ra (Nm 12), a mu lher de Mo i sés, a ra i nha de

Sabá (1Rs 10) a ra i nha Can da ce (At 8), a Su la mi ta 

(Cânt 1), do Cân ti co dos Cân ti cos, são his tó ri as

im por tan tes para nos sa re le i tu ra, bem como tex -

tos nos qua is os di re i tos das mu lhe res fo ram ne ga -

dos (Jz 19), ou tex tos onde ex pe riên ci as de sa cer -

dó cio, cu ras, mi la gres apa re cem. Quer di zer, a

nos sa re le i tu ra não se pre o cu pa so men te com a vi -

si bi li da de de fi gu ras fe mi ni nas, mas com o es tu do

com pa ra do de ex pe riên ci as, omis sões e si lên ci os

pre sen tes nos tex tos bí bli cos.

IHU On-Line – Uma men sa gem pelo Dia

Inter na ci o nal da Mu lher?

Mari cel Mena-Ló pez – Qu e ro re i vin di car o

prin cí pio da vida em abun dân cia para to das as

mu lhe res. Ain da so nho com um mun do mais in -

clu si vo, to le ran te e des cen tra li za do. So men te as -

sim é pos sí vel a aber tu ra e o diá lo go igua li tá rio en -

tre se me lhan tes.
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