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INTRODU~AO 

o que e familia? 

A historia da humanidade, assim como os estudos 

antropologicos sobre os povos e culturas distantes de nos 

(no espac;:o e no tempo), esclarece-nos sobre 0 que e a fa

milia, como existiu e existe. Mostra-nos como foram e 

sao hoje ainda variadas as formas sob as quais as familias 

<.:voluem, se modificam, assim como sao diversas as con

cepc;:6es do significado social dos lac;:os estabelecidos entre 

os individuos de uma dada sociedade. 
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Ninguem tern por habito perguntar: ''Voce sabe 0 

que e uma familia?". A palavra "familia", no sentido po

pular enos dicionarios, significa pessoas aparentadas que 

vivem, em geral, na mesma casa, particularmente 0 pai, 

a mae e os filhos, ou ainda, pes so as de mesmo sangue, 

ascendencia, linhagem, estirpe ou admitidos por ados:ao. 

Paradoxalmente, todos sabem 0 que e uma familia, 

ja que todos nos somos parte integrante de uma. E uma 

entidade, por assim dizer, obvia para tod~s. No entanto, 

para qualquer pes so a e dificil definir essa palavra e mais 

exatamente 0 conceito que a engloba, que vai alem das de

finis:oes livrescas. 

A maio ria das pessoas, quando aborda questoes fa

miliares, refere-se espontaneamente a uma realidade bern 

proxima, partindo do conhecimento da propria familia, 

realidade que ere semelhante para todos, e dai acaba ge

neralizando ao falar das familias em abstrato. 

Os tipos de familia variam muito, como veremos no 

decorrer destas reflexoes, embora a forma mais conhecida 

e valorizada ainda em nossos dias seja a familia composta 

de pai, mae e filhos, chamada familia "nuclear", "normal" 

etc. 

•• •••• 
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Esse e 0 nosso modelo, que desde crians:as vemos 

nos livros escolares, nos filmes, na televisao, mesmo que 

em nossa propria casa vivamos urn esquema diverso. 

As familias, apesar de todos os seus momentos de 

crise e evolus:ao, manifestam ate hoje uma grande capa

cidade de sobrevivencia e tambem, por que nao dize-lo, 

de adaptas:ao, uma vez que ela subsiste sob multiplas for
mas. 

II Jamais encontramos, ao longo da Historia, uma so-

ciedade que tenha vivido a margem de alguma nos:ao de 

(amilia, isto e, de alguma forma de r.el~~i.tl-sti..tQcional 

entre pessoas de-mesm~a~gue.\ 
Nem mesmo em sociedades que tentaram novas ex

periencias, como a China, com 0 questionamento da fa

milia tradicional, ou Israel, com os kibutzim, onde as 

rnulheres saem para trabalhar e as crians:as vivem em co

Illunidade, desapareceu a nos:ao basica de familia. Se ge

Ileralizando dessa forma torna-se dificil definir 0 que 

mtendemos por FAMILIA, nao e dificil indicar 0 que 
,~cria a NAo FAMILIA. 

Entre 0 individuo e 0 conjunto da sociedade existem 

os varios grupos profissionais, de identidade, ideologicos, 

• • • ••• 
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religiosos, etnicos, educacionais etc. Estes nao englobam, 

no en tanto, os individuos enquanto individuos, em toda 

a sua hist6ria de vida pessoal. Nao incluem necessaria

mente, como na familia, os recem-nascidos e os ancioes, 

os portadores de deficiencia e os considerados "normais". 

Sao grupos delimitados e temporarios, no tempo e no 

espar;o, com objetivos definidos. 

A natureza das relar;oes dentro de uma familia vai se 

modificando no decorrer do tempo. COIJ1 relar;ao a evo

lur;ao que a familia vern sofrendo, ainda se discute muito 

o aspecto ligado ao questionamento da posir;ao das crian

r;as como "propriedade" dos pais. 

Outro aspecto que ainda e base de muita discussao, 

mas que ja sofreu grandes transformar;oes, se nao evolu

r;oes, no decorrer, em especial, das ultimas decadas, rela

ciona-se aos papeis assumidos por homens e mulheres 

dentro do nucleo familiar, 0 que reflete 0 surgimento de 

uma nova estrutura social. 

De fato, nao se podera mudar a instituir;ao familiar 

sem que toda a sociedade mude tambem. Podemos afir

mar ainda que qualquer modificar;ao na organizar;ao fa

miliar implicara tambem uma modificar;ao nos rigid os 

•• •••• 

o que e familia 15 

papeis de esposa/companheira, mae e, mais recentemente, 

proved ora, assumidos lJela mulher. 

G!Ianto as crianr;as, ha algum tempo 0 Estado in

tervem entre os pais e filhos. Na Suecia, por exeinplo, os 

pais sao passiveis de den uncia pelos vizinhos caso punam 

fisicamente seus filhos. 

Por meio da escola, do controle sobre os meios de 

comunicar;ao, de medicos e de psic6logos, 0 poder domi

nante de cada sociedade impoe, mais ou menos sutil

mente, normas educacionais, sendo dificil aos familiares 

contraria-las. De maneira geral, no entanto, cabe ainda aos 

pais grande parcela de poder de decisao sobre seus filhos 

menores. A esse poder equivalem, por parte dos filhos, di

reitos legais em relar;ao a seus pais, em particular no sis

tema capitalista, como: direitos a assistencia, a educar;ao, 

., manutenr;ao e a participar;ao em seus bens e proventos. 

Ao inverso do que comumente pens amos, segundo 

() tipo de sociedade da epoca vivid a ou estudada, varia a 

l'omposir;ao dessa unidade social, a familia, assim como 

seu modelo ideal. 

Cada familia varia tambem a sua composir;ao du

I.mte sua trajet6ria vital, e diversos tipos de familia podem 

•• • ••• 
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coexistir numa mesma epoca e local. Por exemplo: casais 

que viveram numa familia extensa, com mais de duas ge

ras:6es dentro de casa, tornam-se nucleares ou conjugais 

pela morte dos membros mais velhos e, quando os filhos 

saem de casa, voltam a viver somente como urn casal. 

Paralelamente, podem existir familias naturais em 

virtude de fatores diversos, isto e, mulheres que nao qui

seram ou nao puderam viver com 0 homem com quem 

tiveram urn filho. Ainda nesse caso, a hist?ria individual 

po de levar essas mulheres a se casarem num outro mo

mento e comporem uma familia nuclear. 

Uma mae com filhos sem designas:ao de urn pai -

ou vice-versa - constitui, de todo modo, uma familia, se

gundo 0 artigo 25 do ECA - Estatuto da Crians:a e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990). 

Ha ainda os fatores culturais que determinam 0 pre

dominio de urn tipo de familia nuclear, como e 0 caso hoje 

em dia, por ser esse 0 modelo veiculado por determinada 

cultura, coexistindo com varias familias que, por fatores so

cioeconomicos apresentam grande variedade em sua estru

tura. Por exemplo, nos Estados Unidos encontramos os 

membros da seita m6rmon, que admitem a poligamia, 0 

... •••• 
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que e inadmissivel para os outros grupos rdigiosos do pais. 

Reiteramos: a familia nao e urn simples fenomeno 

natural. Ela e uma instituis:ao social que varia ao longo 

da Hist6ria e ate apresenta formas e finalidades 'diversas 

numa mesma epoca e lugar, conforme 0 grupo social que 

I esteja sendo observado. 

Por exemplo: com a Constituis:ao de 1988, filhos ha

vidos ou nao na relas:ao de urn matrimonio passam a ter 

os mesmo direitos, sendo vedados quaisquer atos discri

minat6rios com relas:ao a des. Consequentemente, a par

tir de entao, ficou proibida a uma crians:a nascida sem 0 

reconhecimento por parte do pai, ter estampado em seus 

documentos de identidade 0 carimbo de "filho ilegi

limo". 

Podemos citar tambem a ambiguidade social relativa 

,1 mulher que da a luz. A primeira vista, tratar-se-i'a de 

lima mae com 0 respectivo filho. No entanto, para ser 

considerada socialmente mae, nao ted sido suficiente 0 

lade biofisiol6gico do processo de gravidez e parto. E 
preciso, conforme a cultura a qual pertens:a, que esse pro

t esso tenha se dado segundo os usos e costumes e, ate 

tnais rigidamente, segundo as leis de Direito em vigencia 

.. . 
• ••• 
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numa determinada sociedade e num determinado mo

mento. Por exemplo, na Fran~a, os pais de uma partu

riente menor de idade tern mais poder que ela para 

decidir sobre 0 destino do filho. 1sso nos demonstra de 

, modo evidente 0 quanta 0 fator social e dominante sobre 

\ 0 fator natural. 

I A familia, como toda institui~ao social, apresenta 

aspectos positivos, como nucleo afetivo, de apoio e soli

dariedade. No entanto, exp6e, ao lado desses aspectos, 

outros negativos, como a imposi~ao normativa par meio 

de leis, usos e costumes, que implicam formas e finalida

des rigidas. Torna-se, muitas vezes, e1emento de coa~ao 

social, geradora de conflitos e ambiguidades. 

E frequente termos me1hor~s contatos com pessoas 

de fora do circulo familiar que vemos diariamente, do 

que com os parentes, a quem nos limitamos telefonar 

ou visitar de vez em quando ou formalmente. A rela~ao 

familiar mantem-se, mas seu conteudo afetivo, se empo

brece. 

Assim, uma divergencia em rela~ao a escolha de 

urn conjuge pode afastar por longos periodos membros 

muito unidos de urn grupo familiar, 0 que nao os impede 

•• 'I.". 
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de estar presentes na memoria dos componentes alia

dos ou opostos a suas atitudes ou de se encontrar em 

reuni6es comemorativas, eventos familiares etc. Os cri

thios de "lealdade" para com a familia de origem ou a 

de reprodu~ao muitas vezes sao tambem conflitantes. 

Como dizem os termos,Jamilia de origem e aqUela\ 

de nossos pais; familia de reprodu~ao, aquela formada 

por dois individuos e os filhos decorrentes dessa re

la~ao. 

Apesar dos conflitos, a familia e unica em seu papel 

determinante no desenvolvimento da sociabilidade, da 

afetividade e do bem-estar fisico dos individuos, sobre

tudo durante 0 periodo da infclncia e da adolescencia. 

T alvez porque os la~os de sangue ou de ado~ao criem urn 

sentimento de dever, ninguem pode se sentir feliz se lhe 

faltar completamente a referencia familiar. 

Alem dos la~os de sangue, ha os compromissos assu

midos, como aqueles existentes entre conjuges e tambem 

ntre uma crian~a e urn pai "provave1". Sabemos que, em 

principio, so a mae pode confirmar a paternidade exata de 

seu filho. Por sua vez, se nao se recorrer a urn teste de pa

tcrnidade, 0 homem limita-se a urn "ato de fe" naquela 

•• 'I ••• 
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mulher que diz ser a mae de urn filho seu ou, em norm as 

legais, que the atribuem como seu filho qualquer crians:a 

nascida na vigencia de urn casamento. 

Famllias alternativas 

Hoje em dia, ha divers as experiencias substitutivas da - --
familia. Entre elas estao as comunidades, como alternativa 

aos problemas enfrentados em razao da redus:ao das fami

lias contemporaneas, por sua mobilidade e por suas difi

culdades em se relacionar com outras de modo estcivel. 

Vale a pen a refletirmos sobre essas experiencias. 

Trata-se de fenomenos sociais cuja extrema variedade im

pede que sejam assimilados as outras formas de familia. 

Pode-se dizer que uma comunidade nasce da uniao de al

guns individuos adultos decididos a viver num grupo so

cial autossuficiente. 

Entre as inumeras razoes que levam a essa escolha, 

ha a tentativa de reencontrar urn tipo de relas:ao existente 

ou idealizada na imagem da familia extensa, educando 

coletivamente as crians:as e integrando os demais de qualquer 

•• ..... 
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idade. Trata-se da recusa do isolamento em que vive a fa

milia nuclear. 

Hci tam bern uma origem mistica ou religiosa nessas 

comunidades, em particular naquelas que se formaram 

em tempos remotos. No mundo contemporaneo, notam

-se certas motivas:oes de carater politico ou ideol6gico, 

que se impoem como uma tentativa revolucionaria de re

cusa aos sistemas socioeconomicos e morais em vigen cia, 

assim como as formas de produs:ao e ao consumo. 

No seculo XIX, no Brasil, tivemos uma comunidade 

anarquista chamada Colonia Cecilia, romanceada por 

Afonso Schmidt, composta de imigrantes italianos. Nos 

anos 1960-1970, tivemos os casos de comunidades, como 

por exemplo as dos hippies, sobre as quais grande parte 

dos meios de comunicas:ao divulgaram so mente aspectos 

pejorativos. 

As comunidades variam muito em sua composis:ao 

e regras de vida. Em algumas, mantem-se a monogamia 

como forma de ligas:ao entre os seus membros. Em ou

tras, hci experiencias de amor livre ou de "monogamias 

sucessivas" entre todos os elementos do grupo, inclusive 

entre pessoas do mesmo sexo. 

•• .. ... 
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As formas de relacionamento sexual diverso da fi

delidade tradicional constituem uma aventura dificil, 

po is as rela<;6es afetivas entre os individuos se intensifi

cam e, particularmente em nossa cultura, fomos condi

cionados a urn agudo senso de propriedade em rela<;ao a 
. . 

nossos parcenos sexualS. 

Alem disso, os membros de algumas dessas comunida

des sao obrigados a viver clandestinamente na maioria dos 

paises (disfar<;ando 0 fato de nao viverem co!.llo casais esta

belecidos), pois sao passiveis de incorrer em varios delitos 

segundo 0 Direito vigente. A repressao torna-se particular

mente grave com a presen<;a de crian<;as que, por motivos 

ideologicos, nao frequentam 0 sistema escolar institucional, 

e quando existem infra<;6es aos costumes locais as palavras 

sao consideradas muito drasticas, como nos cas os de vincu

los homossexuais, da pratica de am or livre etc. 

Em termos econ6micos, ness as comunidades cada 

individuo tern suas proprias Fontes de subsistencia ou se 

dedica coletivamente a atividades cooperativas, como 

agricultura, artesanato e outros. 

T odas essas formas de relacionamentos possiveis de exis

tir nessas comunidades ja ocorreram em outras sociedades. 

•• •••• 
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Entre os gregos, por exemplo, a monogamia so era legal

mente exigida por parte das esposas. 0 marido podia ter 

uma ou mais concubinas e mesmo manter rela<;6es ho

mosseXUals. 

r Ainda hoje entre os Baruya da Nova Guine, os casais 

sao monogamicos em rela<;ao a reprodu<;ao e a determina

dos servi<;os prestados pelas mulheres aos maridos, e vice

-versa. Assim, cad a marido entrega a sua esposa, e a ela 

somente, algumas partes da ca<;a, enquanto ela cozinha 

somente para ele. Mas a moradia de ambos os sexos, mesmo 

apos 0 casamento, e separada. As mulheres moram com os 

filhos (os meninos, ate a puberdade). A vida afetiva e sexual 

entre individuos do mesmo sexo e tolerada. 0 relacionamento 

sexual da mulher com 0 marido rea1iza-se cercado de inumeros 

rituais e tabus, 0 que dificulta sua ocorrencia. 

Nas ilhas Marquesas (Oceania), a esposa presta servi

<;os sexuais ao marido e aos outros homens de seu grupo 

de residencia, mas os filhos nascidos pertencem todos ao 

marido. Entre os esquimos persiste a monogamia, mas a 

csposa presta servi<;os sexuais aos hospedes do marido. 

A familia poligamica existe ainda hoje, de forma ins

titucionalizada, em virias culturas. Urn hom em, nesse 

•• • ••• 
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caso, vive maritalmente com varias mulheres ao mesmo 

tempo, que the prestam os mais variados servir;os, alem 

\ de the dar filhos. 0 direito a ter varias esposas nunca foi 

t de todos os individuos numa certa sociedade. Uma sim

ples razao e que 0 numero de mulheres nunca foi muito 

maior do que 0 de hom ens, exceto em casos de guerra 

ou emigrar;ao macir;a. Nas regi5es agricolas africanas, ao 

suI do Saara, 1/3 da popular;ao masculina teve ou tern 

mais de uma mulher. Os restantes 2/3 vive]l1 com uma 

s6 ou, em alguns casos, nem se cas am. 

Em geral, a poligamia institucional s6 e acessivel ao 

homem pertencente ao grupo dominante, aquele que usu

frui de prestigio e/ou poder economico. A primeira es

posa quase sempre tern uma posir;ao hierarquica superior 

a segunda e, de modo geral, cada esposa e os respectivos 

filhos moram numa unidade residencial separada. 

o trabalho dessas mulheres no campo, que nao e 

remunerado pelo marido, permite que se aproprie de 

inumeros lotes de terra, assim enriquecendo. Com 0 

avanr;o da industrializar;ao em todas as regi5es, e hoje 

comum encontrar urn casal, em uma grande cidade afri

cana, que aparente viver 0 modelo ocidental de familia 

•• •••• 
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nuclear, mas que, em realidade, se man tern a custa das 

outras esposas do malido, que ficaram no campo. E isso 

se passa sob 0 abrigo da legislar;ao local. 

Alem das experiencias de vida em comunidades, 

existem ainda outras formas de familias que nao cabem 

nos conceitos clasSIcos ere familia. Elas tern surgido e se 

desenvolvido nas sociedades mais adiantadas do mundo 

moderno e, portanto mais tolerantes, que se enriquecem 

com essas novas formas. Sao indicativas de experiencias 

ou de abordagens cientificas do comportamento humano 

e influem diretamente na evolur;ao e na transformar;ao 

dos costumes. Seria dificil tentarmos aqui distinguir as 

principais caracteristicas que as diferenciam das formas 

tradicionais. Destacaremos algumas: 

a) A familia criada em torno a urn casamento "de 

participar;ao": trata-se de ultrapassar os papeis sexuais tra

dicionais. 0 marido e a mulher participam das mesmas 

tarefas caseiras e externas. Surgida a partir das manifesta

r;5es feministas, essa e uma familia que vern cada vez mais 

ganhando espar;o nas sociedades modernas. A mulher, 

embora ainda ganhe menos que 0 homem, tern ocupado 

postos de trabalho cada vez mais importantes e, muitas 

• • • ••• 
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vezes, se transformado no arrimo da familia. 0 homem, 

por sua vez, tambem tern colaborado mais com sua par

ticipa~ao nas tarefas diarias - embora ainda, muitas 

vezes, nao suficientemente. 

b) 0 casamento "experimental": consiste na coabita

<;ao durante algum tempo, s6 legalizando essa situa<;ao 

ap6s 0 nascimento do primeiro filho. Esse tipo de rela

cionamento, que nao constitui em sua primeira fase uma 

"familia", redundara para 0 casal e seus filho.s, mais tarde, 

em uma familia nuclear. 

Encontram-se muitos exemplos desses habitos no 

passado. De certa forma, pode-se justificar esse costume 

para se evitar 0 desperdicio de uma cerimonia nupcial 

ou urn caso de infertilidade no casal. 0 casamento diante 

do "fato concreto" da gravidez e tambem utilizado pelos 

jovens quando estes ainda nao tern condi~6es economicas 

para sustentar uma familia. 

c) Outra forma de familia seria aquela baseada na 

"uniao estavel" ou "uniao livre": em alguns aspectos, e 

semelhante a escolha anterior, mas caracteriza-se pela in

ten~ao de recusar a formaliza~ao religiosa e a legaliza<;ao 

civil, mesmo com a presen<;a de filhos. A uniao estavel 
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pode ser urn casamento monogamico cuja interpreta~ao 

da continuidade diverge da forma tradicional: antes, a 

uniao, por defini<;ao, tinha como objetivo ligar duas pes

soas "para toda a vida". 56 seria questionada em caso de 

desaven<;as ou conflitos graves, quando haveria 0 recurso 

ao div6rcio. Nesse novo tipo de uniao, a sua permanen

cia estaria vinculada a dura<;ao de urn afeto e interesse 

real e vivo entre 0 casal. Ambos estariam preparados, ao 

menos materialmente, para terminar a rela~ao que se tor

nou insatisfat6ria no decorrer do tempo. 

A uniao estavel foi reconhecida pela Constitui<;ao 

Federal de 1988, que a equiparou ao casamento, com 0 

fim de preservar a familia. Direitos e deveres, portanto, 

adquiridos com a uniao estavel hoje sao bastante se

melhantes aos do casamento. 

Certos tipos de familia sao vistos como caracteristi

cos de paises nao industrializados, reproduzindo-se com 

grande frequencia na America Latina. Mais comum nas 

\ 

camadas de baixa renda e 0 casamento "de fato", e nao 0 

"de direito", que e a familia juridicamente constituida 

segundo as leis vigentes em cada sociedade. Surge mais 

como uma "estrategia de sobrevivencia" do que como 

•• • •• • 
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uma inova<;:ao contestatoria a costumes antigos, como no 

caso da formula aClma refenda de "umao estavel". Isso 

porque, nao tendo bens a transmitir aos herdeiros, ou 

tendo somente a casa onde vivem, nao recebendo do Es

tado uma ajuda substancial, nada justifica 0 recurso a le

galiza<;:ao desse relacionamento. 

Nesse nivel de subsistencia, em realidade, ora 0 

homem abandona a mulher, mesmo gravida ou com filhos, 

ora ela nao quer sustentar urn homem que nao tern pers

pectivas de the trazer alguma vantagem social ou econo

mica. Essa uniao aparentemente sem compromisso~ 
facilita uni6es sucessivas, sempre em busca de urn com

panheiro que divida com ela as responsabilidades domes~ 

ticas, segundo 0 modelo idealizado da burguesia. 

Os defensores da uniao estavel creem que este sera 0 

modelo do futuro, {mica forma de salvar 0 casamento 

monogamico, adaptando-o a epoca atual. 

d) A familia homossexual: ocorre quando duas pes

soas do mesmo sexo vivem juntas, com ou sem crian<;:as 

adotivas ou resultantes de uni6es anteriores, ou ainda, 

no caso de duas mulheres, quando se decide por filhos 

com insemina<;:ao artificial. Isso vern se tornando possivel 
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nos paises onde essa op<;:ao de vida deixou de ser obsta

culo legal a convivenl.ia com crian<;:as, como nos Estados 

U nidos e mesmo no Brasil. 

Uma familia e nao so urn tecido fundamental de re

la<;:6es, mas, tambem, urn conjunto de papeis socialmente 

definidos. A organiza<;:ao da vida familiar depende do 

que a sociedade, por meio de seus usos e costumes, espera 

de urn pai, de uma mae, dos filhos, de todos seus mem

bros, enfim. Nem sempre, porem, a opiniao geral e una

nime, 0 que resulta em formas diversas de familia alem 

do modelo social preconizado e valorizado. 

Por intermedio da familia - men or celula organi

zada da sociedade -, 0 Estado pode exercer controle 

sobre os individuos, impondo-lhes diferentes responsa

bilidades, conforme cada momenta historico. Sem du

vida, nossa institui<;:ao familiar e patriarcal, autoritaria e 

monogamica. Mas cabe a cad a urn encontrar os subterru

gios, os modus vivendi, dentro das normas em vigor. 

A atua<;:ao do Estado exerce-se tam bern indireta

mente, pois este tern 0 controle de todos os mecanismos 

sociais existentes. Assim, durante as duas Grandes Guerras 

Mundiais, por exemplo, as mulheres foram estimuladas a 
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sair de seus lares e a trabalhar, em razao da ausencia da 

mao de obra masculina. Uma serie de medidas foram pos

tas em pratica para poder liberar as mulheres casadas de 

suas responsabilidades tradicionais junto aos filhos e a 
casa. Foram criadas creches, os salchios melhoraram, os 

empregos "masculinos" tornaram-se acessiveis a elas etc. 

No fim das guerras, modificou-se novamente a ideo

logia, e houve motiva<;ao para que as mulheres retornas

sem a suas atividades no lar. Com isso, foram liberados 

os empregos, 0 que garantiu a reinser<;ao social dos ma

rid os; por sua vez, houve grande estimulo para que as 

mulheres tivessem mais filhos, como forma de repor 

baixas de guerra. 

Em certas epocas, acentua-se a importancia da proxi

midade permanente da mae junto aos filhos, para garantir 

o equilibrio emocional deles. Em outros period os, valo

riza-se a educa<;ao coletiva das crian<;as (como em Israel). 

Dentro de urn megpo Estado, ha tambem interesses 
__ OM'''''"' .~- ."" •. ,,- -. -".- ~·····- ... ______ .• ~o ____ .. 

opostos. 0 setor industrial pode necessitar de mao de 

~b;-~-'fem"Tnina para aumentar 0 padrao de consumo de 

produtos industrializados com 0 acrescimo na renda fa

miliar, enquanto 0 setor social pode recear 0 desemprego 
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masculino decorrente desse £luxo de mao de obra femi

nma no mercado de trabalho. 

A familia serve, tambem, de valvula de seguran<;a das 

revoltas e con£litos sociais. E muito conium que a 

mulher, que conhece mais de perto as necessidades da 

casa e dos filhos e para manter 0 equilibrio da cHula fa

miliar, sirva de conten<;ao as revoltas ocorridas dentro 

dela e com frequencia de "bode expiat6rio" para suas 

frustra<;oes, angustias e con£litos irresoluveis no mundo 

exterior ao lar. 

Interessa, portanto, ao Estado canalizar todas as 

energias individuais ou coletivas para a esfera domes

tica, desviando-as da contesta<;ao e de reivindica<;oes so

ClalS. 

,,- Algumas perspectivas sobre 0 futuro 
da institui~ao familiar 

Urn dos primeiros objetivos na evolu<;ao da institui

<;ao familiar seria transforma-la numa cHula mais aberta 

para 0 exterior e capaz de partilhar com outras familias 
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uma parte das tarefas domesticas e educativas. Esta, alias, 

como vimos anteriormente, e uma das raz6es pela qual se 

organizam as comunidades. 

Para atender a esse aspecto positivo, contomando 0 

risco do fechamento desse grupo, existiria a tentativa de 

revitaIizar certas funs:6es familiares baseadas na solidarie

dade da vizinhans:a. Por meio de creches e do encaminha

mento das crians:as as escoIas ou da compra coletiva de 

aparelhos eletrodomesticos e de Iimpeza, uma relativa co

letivizas:ao seria alcans:ada, 0 que nao implicaria viverem 

todos sob 0 mesmo teto, mas manter, cada unidade fami

liar, sua moradia propria. A familia, hoje em dia, esta I 
arriscada a se tomar uma engrenagem funcional cada vez I 

mais dependente do Estado. I 
Hoje, os las:os entre os membros da familia nu

clear se enfraquecem, porque a responsabilidade cole

tiva da familia como nucleo pelo qual se realizam 

projetos em comum diminui cada vez mais. Isso tam

bern acontece porque seus membros sao absorvidos por 

suas proprias atividades, num meio ambiente especifico 

(0 ambiente das crians:as, dos jovens, dos casais etc.). 

CoIonias de ferias e saidas coletivas em fins de semana 
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e ferias substituem as reuni6es dominicais com os pa

rentes ou viagens familiares. 

As decis6es relativas ao futuro e as condis:6es de vida 

das familias sao tomadas em urn ambito tecnocratico 

apoiado numa rede de informas:6es eletronicas, que au

men tam a eficiencia dos dispositivos do Estado, para urn 

controle individual e familiar. Para Shorter: 

"A familia contemporanea caminha para 0 desconhe

cido e sem rumo. Pode orientar-se em tres diferentes dire

s:6es, e ate hoje sem precedente historico: 

1) a ruptura definitiva dos las:os que uniam as velhas 

geras:6es as mais novas: a indiferens:a que manifestam os 

adoIescentes peIa identidade familiar e peIo que ela possa 

representar e defender e que se rompe na descontinuidade 

dos vaIores entre pais e filhos; 

2) a maior instabilidade dos jovens casais, que se re

flete no aumento vertical da curva de divorcios; 

3) a destruis:ao sistematica, por meio da 'liberas:ao' 

da mulher, do conceito 'lar/ninho' em tome do qual foi 

construida a vida da familia nuclear". 

Paralelamente a esse avans:o dos poderes de uma 

sociedade tecnocratica, surge uma nova corrente de 
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pensamento: aquela que pensa que a familia podera se 

constituir numa tentativa para reinventar espas:os de 

livre escolha. 

Nesses espas:os, a cHula familiar pode atuar em ni

veis variados, como buscar mais tempo livre e mais recur

sos para utilizar esse tempo livre ate a diminuis:ao do 

controle social, exercer livremente sua sexualidade, exigir 

a liberdade de educar as crians:as como cad a urn bern en

tender etc. 

Essa grande reivindicas:ao de autonomia e de con

trole de seu pr6prio espas:o social por parte das familias 

pode assumir uma forma "coletivista". Nesta, dar-se-ia 

enfase a organizas:ao e a urn importante desenvolvimento 

de servis:os coletivos, de redes associativas, mas descen

tralizadas, permitindo assim uma autogestao por parte 

dos pr6prios usuarios. 

As familias tam bern poderiam assumir uma postura 

"anarquista", com a extensao das formas familiares co

munitarias, incluindo, as vezes, a produs:ao de bens de 

consumo, baseada essencialmente nas relas:oes informais, 

com urn minimo de recurso voltado as estruturas admi

nistrativas. 
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Expectativa em relas:ao ao futuro da familia 

No fim da decada de 1980 e comes:o da de 1990, a 

situas:ao economica mundial refletiu no modo de vida, 

fazendo com que 0 papel da mulher dentro do nucleo 

familiar fosse repensado. Com dificuldades financeiras, a 

mulher viu-se cad a vez mais obrigada a sair do lar e bus

car uma colocas:ao no mercado de trabalho. 

Em principio, esse movimento nao quis parecer 

uma competis:ao corpo a corpo entre a capacidade femi

nina versus a mas cuI ina. Ao contrario. As mulheres en

traram no mercado de trabalho em desvantagem: tinham 

os piores postos e ganhavam menos que os homens, 

mesmo ocupando cargos semelhantes (0 que de certa 

forma, ainda ocorre hoje em dia). Mesmo assim, necessi

tavam se manter no trabalho para que pudessem equili

brar as finans:as familiares. 
Isso sem con tar que 0 fato de estar inserida no mer

cado de trabalho nao significava que houvesse alivio em 

suas outras tarefas: de esposa e dona de casa. Houve sim, 

urn acumulo de funs:oes, uma vez que, ainda hoje, muitos 

homens se recusam a partilhar as tarefas domesticas, por 
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ainda acreditarem que se trata de algo que fas:a parte do 

universo meramente feminino. 

No entanto, a tendencia e que, aos poucos, esse pen

samento tambem mude. Cada vez mais as mulheres estao 

a frente de cargos/postos que, ate pouco tempo atras, fa

ziam parte exclusivamente do universo masculino. Cada 

vez mais, mulheres se tornam chefes de familia, susten

tando sozinhas seus filhos e sua casa. Cada vez mais, 

mulheres desdobram-se para dar conta das diversas tare

fas acumuladas no dia a dia. 

E aos poucos, ainda timidamente, os homens perce

bern que precisam mudar sua postura e agregar mais ta

refas domesticas para si mesmos, igualando-se tam bern 

nisso as mulheres. 

Sabe-se que e muito dificil existir a igualdade con

creta entre homens e mulheres que permita uma transfor

mas:ao total das relas:6es sociais, enquanto seguirmos 

vivendo numa sociedade patriarcal - e, portanto, discri

minativa das mulheres (sexista) - e dividida em classes. 

Sera que a analise das pesquisas de opiniao permiti

ria de forma mais objetiva conjecturar sobre 0 futuro da 

instituis:ao familiar? 
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Pens amos obviamente que nao, ja que as modifica

s:6es e a sua evolus:ao .lao sao 0 simples resultado de pro

jetos elaborados conscientemente ou de acordo com 

pIanos e escolhas racionais. 
o que se poderia ten tar buscar por meio dessas son

dagens seriam as diferens:as existentes entre os diversos 

model os familiares e quais, entre eles, estariam evo

luindo de forma dominante. Ou ainda, buscar quais as 

condis:6es atualmente favoraveis ou desfavoraveis em 

cada extrato social para a evolus:ao ou transformas:ao da 

familia. 
As estatisticas tern registrado certos fen omen os, de 

maneira mais ou menos acentuada, em todos os paises. 

Assim,o divorcio esta cada vez mais frequente, em espe

cial, nos paises industrializados; hi 0 aumento crescente 

de mulheres que trabalham fora de casa; as taxas de na

talidade em paises mais ricos e industrializados estao em 

franca diminuis:ao. 
Se pusermos lado a lado essas afirmas:6es estatisti-

cas universalmente mais evidentes, as reivindicas:6es dos 

jovens e das mulheres, assim como as tentativas de for

mas alternativas e1aboradas por homens e mulheres 
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(comunidades, familias "originais" etc.), veremos que 

ha certa coincidencia em suas formula<;6es. 

Seria faeil concluir, apos as premissas acima, que ca

minhamos nessa dire<;ao. Ora, deixamos de lade justa

mente aquelas correntes de pensamento que detem urn 

grande poder nas sociedades atuais, as cren<;as religiosas 

e suas respectivas igrejas. Urn dos campos de atua<;ao fun

damental de suas doutrinas e 0 da normaliza<;ao das re-

I - " 1" a<;oes entre os sexos, a mora . 

Para essas, as propostas que alinhamos no decorrer 

deste trabalho, e que tentam manter os Ia<;os familiares 

com seus aspectos positivos, sao justamente os aspectos 

mais condenaveis das experiencias modern as. Acusam

-nos como sendo os sintomas de "crise" na familia, de 

sua "decadencia". 

Representam as for<;as tradicionais. Defendem a ma

nuten<;ao de uma estrutura rigida, com papeis definidos 

para homens e mulheres, ignorando os fatos objetivos, 

isto e, a grave insatisfa<;ao existencial das sociedades con

temporaneas. Confundem causas e consequencias. Afinal, 

esse modelo de familia centralizado na autoridade pa

terna vigorou por tempo suficiente para ser avaliado. 
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Exemplo disso e a fuga dos jovens a partir do consumo 

de entorpecentes, tato esse presente em todas as familias, 

inclusive naquelas que procuram manter-se, contra ventos 

e mares, numa hierarquia autoritaria, em que 0 poder de 

escolha, de decisao, de orienta<;ao cabe sempre aos mais 

velhos. 

Por outro Iado, a Historia recente nos demonstra que 

urn dos pontos de apoio de filosofias e de regimes autori

tarios sempre foi a rigidez dogmatica de usos e costumes re

ferentes ao inter-relacionamento entre homens e mulheres. 

Stalin fez retroceder aos anos 1930, com 0 decreto 

de 1940, 0 caminho de uma estrutura familiar liberal que 

germinava nos idea is da revolu<;ao sovihica. Hitler pre

conizava a teo ria dos tres "Ks" - Kinder, Kuche, Kirche 

(crian~as, cozinha, Igreja) - como unico destino das mulhe

res patriotas, na Alemanha nazista. 0 integralismo e 0 

fascismo fundamentam na constitui~ao da familia sua 

for~a, assim como assistimos as lutas de urn islamismo 

obscurantista, no Ira, que pune hoje com a morte uma in

fidelidade conjugal, por exemplo. 

As formas alternativas de vida familiar expostas 

neste texto, que se confundem com novas atitudes em 
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rela<;ao a produ<;ao e ao consumo, nao sao talvez mais 

do que os indicios precursores de uma transforma<;ao 

profunda da vida cotidiana, {mica estrat<~gia, sem duvida 

alguma, para sabotar, a longo prazo, fOfmas arcaicas e 

perigosas de organiza<;ao social. 

•• •••• 
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FUNC;OES DA FAMiLIA 

As fun<;6es de cad a familia dependem em grande 

parte da faixa que cada uma delas ocupa na organiza<;ao 

social e na economia do pais ao qual pertence. 

E preciso distinguir as expectativas sociais em rela<;ao a 
familia e aquelas que ela propria preenche em rela<;ao aos 

elementos mais indefesos da sociedade: crian<;as e porta

dores de deficiencia em todas as idades. Com frequencia, 

algumas dessas fun<;6es sao complementares; outras, che

gam a se contradizer, quando a familia nao esta adequada 

ao modelo preconizado por aquele grupo social. 
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Toda e qualquer familia exerce sempre inumeras 

fun<;:oes, nas quais sendo que algumas recebem apoio e in

terferencia de institui<;:oes sociais, enquanto outras fun

<;:oes sao assumidas com exclusividade. 

Por exemplo: a socializa<;:ao das crian<;:as e dividida 

pela familia e pel as institui<;:oes educacionais. A saude dos 

membros da familia e tambem hoje complementada 

pel as institui<;:oes de saude publica, alem da atua<;:ao da fa

milia, que e solicitada a cumprir regras de higiene, de cui

dados no tratamento etc. 

Entre as inurn eras fun<;:oes da familia que carrespondem 

a uma expectativa social, temos a fun<;:ao de identifica<;:ao so

cial dos individuos, de reprodu<;:ao, produ<;:ao de bens (ali

menta<;:ao, vestuario, brinquedos, remedios etc.) e consumo. 

N as expectativas das crian<;:as e dos portadores de de

ficiencia em rela<;:ao a familia, estao a prote<;:ao de jovens, 

a educa<;:ao e a socializa<;:ao da nova gera<;:ao, os servi<;:os 

domesticos de toda ordem (higiene, cozinha, costura 

etc.), 0 cuidado aos velhos quando deficientes. E entre as 

expectativas sociais e dos individuos, tem-se as atividades 

de lazer (festas, passeios etc.), civis, religiosas (transmissao 

e cumprimento de cren<;:as e preceitos), de fiscaliza<;:ao de 
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comportamentos de obediencia a hierarquias e autorida

des, entre outras. 

Nas familias antigas, a maior parte dessas fun<;:oes 

era exercida so mente pelo grupo familiar, embora contas

sem com a ajuda de terceiros num regime de troca de ser

vi<;:os entre os membros de uma mesma comunidade. 

Durante a Idade Media, par exemplo, crian<;:as eram en

tregues a outras familias que nao as de origem, nas quais fa

ziam sua aprendizagem profissional ou mesmo social, como 

a aquisi<;:iio de "maneiras", habitos e costumes necessarios a as

pirantes a damas e cavaleiros, nos casos das familias nobres. 

Com a industrializa<;:ao e a produ<;:ao de bens em 

grande escala (roupas, produtos alimentares, lazer acessi

vel a grandes massas, como 0 radio e a televisao etc.), as 

fun<;:oes exclusivamente familiares foram se transfor

mando e se restringindo, e hoje ainda podemos indica-las 

como prioritarias e exclusivas: 

Reprodu~ao 

A possibilidade de, se reproduzir e uma condi<;:ao 

indispensavel a mera distin<;:ao entre urn grupo de indi

viduos e uma "sociedade" propriamente dita. Esta tern 
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de contar com a reposi~ao permanente de seus membros 

inutilizados ou extintos. A reprodu~ao em si e urn feno

menD animal e humano, natural, biofisiol6gico, presente 

entre todos os seres vivos. No entanto, se encontramos 

casos em que 0 macho limita-se a liberar seu semen na 

agua (com fazem os sapos e os peixes), que por sua vez e 

captado pela femea sem nenhum contato direto entre 

eles, assim como casos em que a fun~ao do macho indui, 

alem da fecunda~ao direta da femea, a presta~ao de ser

vi~os aos filhotes durante certo periodo ap6s 0 nascimento 

(por exemplo: 0 cavalo-marinho macho termina a gesta~ao 

do filhote em seu pr6prio corpo; inumeros passaros ma

chos trazem alimento e transportam sua prole ate que 

possa voar). Encontramos urn sem-numero de outros com

portamentos ligados a fecunda~ao e a reprodu~ao . 

S6 entre os humanos encontramos a constitui~ao de 

nudeos familiares que em principio se mantem por todo 

o cido de vida de seus componentes. A familia "natural", 

mae e filhos menores sem nenhuma liga~ao entre estes e 0 

pai biol6gico, e 0 caso de quase a totalidade dos animais. 

No entanto, entre os seres humanos nao existe 

grupo social historicamente conhecido que nao tenha 0 
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processo da reprodu~ao regulamentado e codificado de 

forma bastante rigorosa. A identlficac;ao de urn pal (so

cial) e, regra geral, quase uma condi~ao de sobrevivencia 

e de inserc;ao do recem-nascido em seu meio~ no caso das 

sociedades patriarcais. Por exemplo: em certas culturas, a 

crian~a sem pai identificado e morta ao nascer. 

Foi frequente 0 fenomeno denunciado por antrop6-

logos, do rap to de mulheres jovens. Isso se dava quando 

individuos pertencentes a grupos dizimados decidiam 

fundar uma nova sociedade e raptavam, para esse fim, 

mulheres de grupos, para perpetuar, seus pr6prios grupos. 

o Rapto das Sabinas e uma ilustra~ao conhecida 

desse fato, que, alias, e ainda muito frequente hoje em 

dia e causador de guerras tribais entre os indigenas da 

America do SuI. 

As mulheres raptadas assumem claramente a func;ao 

de simples "reprodutoras", nao participando da criac;ao 

dessa nova sociedade, ja que sua pr6pria tradi~ao cultural 

e desnecessaria ao novo grupo. 

o fenomeno equivalente e oposto teria sido a cons

tituic;ao da sociedade das amazonas (Europa central) no 

ana 1600 a.c., conforme descrito por Justino, historiador 
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latino. Os homens teriam sido excluidos por sua vez (em 

reac;ao a sua atl tude de dominac;ao das mulheres) de uma 

efetiva participac;ao na sociedade. As familias eram 

constituidas de mulheres que, para se reproduzir, man

tinham contatos esporadicos com grupos de homens es

trangeiros. Elas viviam exclusivamente entre si e com seus 

filhos. 

Identificas:ao social 

A impord.ncia, em nos sa cultura, de estabelecer 

"quem e filho de quem", e subestimada ou ignorada pela 

maioria. No entanto, em todas as camadas da populac;ao, 

esse e urn elemento essencial de nossa inserc;ao social. Se

gundo alguns soci6logos, essa func;ao da familia seria a 

mais importante, ja que e ela quem determina 0 grupo fa

miliar propriamente dito em oposic;ao a familia "natu

ral", que simples mente reproduz individuos. 

A "filiac;ao" e urn quesito indispensavel em nossos 

documentos civis, fonte de deveres, obrigac;6es e privile

gios (heranc;as, cargos e honrarias, responsabilidades em 

caso de saude etc.). 
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Socializas:ao 

E por meio d'1 pr6pria familia que a crianc;a se inte

gra no mundo adulto. E nesse meio que aprende a cana

lizar seus afetos, a avaliar e selecionar suas relac;6es. Ora, 

toda familia visa, primeiramente, reproduzir-se em todos 

os sentidos: seus habitos, costumes e valores que trans

mitirao, por sua vez, as novas gerac;6es. 

E na familia, ainda, que a crianc;a recebe orientac;ao 

e estimulo para ocupar urn determinado lugar na socie

dade adulta, em func;ao de seu sexo, sua etnia, suas cren

c;as religiosas, seu status economico e social. Os jovens 

aprendem e assumem (questionam eventualmente) as ati

tudes e papeis do pai e da mae. Isso se torna claro quando 

observamos a educac;ao diferenciada das crianc;as con

forme 0 sexo. 

No seio familiar, marido e mulher exercem func;6es 

diversas, as vezes, e complementares. Em regra, 0 marido 

e 0 provedor de bens materiais. Exerce uma profissao, 

que e 0 criterio mais importante para determinar 0 status 

de sua familia na comunidade. Ser 0 ganha-pao dos seus 

e 0 ideal ou, em termos de expectativa, 0 papel prioritario 

do homem adulto em nossa sociedade. Dai decorre que 
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a participa<;ao do marido nas tarefas domestica seja ainda 

minima, cabendo a mulher a cria<;ao dos filhos e os cui

dados do lar. 
Essa bipolaridade dos papeis em fun<;ao do sexo 

pode ser determinante para a forma<;ao da personalidade 

da crian<;a. 0 menino identificar-se-a com 0 pai. A me

nina aproximar-se-a da mae e representara com ela 0 

papel prioritario nos assuntos internos, emocionais e do

mesticos. 
No en tanto, essa e uma caracteristica que esta mu

dando. Cada vez mais, a mulher, desde cedo, vern sen

tindo a necessidade de bus car uma profissao, como forma 

de sobrevivencia, inclusive de sua familia, em muitos 

casos. Portanto, a ideia de que a mulher deva ser criada 

para a vida domestica, vern aos poucos se transformando. 

Em alguns locais, ainda e comum que a filha seja 

educada e destinada para urn casamento como meio de 

inser<;ao social, 0 que vai se refletir depois na propria fa

milia. Nesses casos, sao bastante comuns as alian<;as ma

trimoniais que refor<;am interesses e drculos de rela<;6es, 

assim como, ao inverso, familias se "degradam" pelas 

novas alian<;as. 
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U rna das maneiras mais seguras de perpetuar os pri

vilegios de classe :: 0 casamento homogamo (com seus 

iguais). Esse tipo de casamento e dominante, tanto em 

sociedades ocidentais como nas sociedades orientais e , 
sobretudo, nas tribais. 

Qyanto aos filhos de sexo masculino, sua socializa<;ao 

e feita visando a lhes dar, principalmente, uma profissao. 

o nepotismo familiar e conhecido principal mente 

em areas profissionais. Verdadeiras dinastias se criaram 

em certas profiss6es (como nos caso dos tabelionatos bra

sileiros ate poucos anos atras). De pai para filho, perpe

tua-se 0 aces so as universidades e a diversos cargos. 

No en tanto, no Brasil 0 nepotismo pode vir a ser 

punido, quando se trata de cargos publicos, e esta sendo 

proibido em diversos setores, como forma de se buscar a 

moraliza<;ao do trabalho. 

Todo grupo social aciona essas estrategias de socia

liza<;ao a fim de transmitir a gera<;ao seguinte os poderes 

e privilegios iguais ou superiores aos proprios, herdados 

ou constituidos. 

Nos Estados Unidos, existem clausulas especiais que 

proibem 0 recrutamento de membros da propria familia 
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dentro de universidades, de certas empresas e de grandes 

orgalllza<;:6es mternacionais. 
Nosso intuito aqui e expor fatos e nao julga-los. Mas 

e impossivel deixar de observar 0 quanta a educa<;:ao di

ferenciada de rneninos e meninas, assim como os habitos 

de nepotismo e de homogamia social - praticas ainda 

presentes na sociedade, no primeiro caso, e nas familias 

das classes privilegiadas, no segundo -, dificultarn 0 ca

minho para uma democracia economica e social. Essas 

praticas acentuam a discrimina<;:ao entre homens e mulhe

res e entre os homens da classe que detem 0 poder e os 

de outros extratos socioeconomicos. 

Economica 
Sendo impossivel descrever em detalhe as fun<;:6es 

especificas relativas aos meios de subsistencia de cada tipo 

de familia, escolhemos uma familia da pequena burguesia 

comerciante como exemplo. 
Nossa escolha recaiu nesse modelo porque e, sem 

duvida, a categoria social que tern sido menos estudada. 

As familias de classe media ou alta con tam com uma 

vasta produ<;:ao bibliografica, cinematografica e teatral a 
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seu respeito, tanto na fic<;:ao como nas pesquisas sociolo

gicas. Em menor evcala, mas ainda de forma significativa, 

a classe operaria e tambem cada vez mais estudada. 

o negocio comercial em pequena estala e ainda, 

fundamentalmente, propriedade de uma so familia, nele 

trabalhando seus proprios membros. Inclui-se ness a cate

goria a "biboca" da favela, a "venda" que atende aos ope

rarios numa nova area de constru<;:ao, os armazens dos 

bairros residenciais, as lojinhas dos modernos conjuntos 

habitacionais, a quitanda, 0 botequim etc. 

Esse pequeno comercio exerce urn importante papel 

social, por seu contato com toda a popula<;:ao local, quase 

cotidiano. Em geral, sao os proprios membros da familia 

que tratam com os clientes. Cada urn deles exerce urn 

papel diferente no negocio. Numa primeira etapa, os pais 

trabalham no negocio mais do que consomem. O!tando 

envelhecem, preve-se que vao consumir mais do que pro

duzirao, ja que vao aposentar-se da atividade. Em cornpen

sa<;:ao, os filhos recebem durante seus anos de forma<;:ao e 

retribuirao aos pais quando assumirem 0 negocio. 

As filhas, em algumas comunidades e classes, ainda, 

sao destinadas ao casamento, mas ajudam no trabalho 
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domestico antes disso; por esse motivo, so assumem par

tiClpas:ao no trabalho assalariado fora de casa quando ha 

insuficiencia de filhos homens. 

A divisao do trabalho fica evidente: a esposa se espe

cializa na tarefa domestica e na organizas:ao e funciona

mento do comercio; 0 marido e os filhos adultos se 

dedicam a trazer dinheiro de fontes extern as; os filhos 

menores ajudam; a mae e as filhas se incorporam a ativi

dade economica externa somente quando nao ha lucros 

suficientes para garantir 0 funcionamento do negocio. 

Os pais do casal colaboram com a esposa no trabalho 

domestico e no atendimento do comercio. 

A divisao sexual do trabalho na familia define-se em 

funs:ao de quem sao os encarregados de trazer 0 dinheiro 

de fora ou de gerar dinheiro pelo trabalho domestico. 

Em alguns casos, a ultima pessoa a trabalhar fora de casa 

e a esposa, pois seu papel fundamental e 0 de garantir a 

continuidade do armazem. Ai permanece durante toda a 

historia familiar, enquanto os outros membros podem 

participar - ou nao - transitoriamente. 

o ponto que marcaria 0 limite da produs:ao das re

las:6es pequeno-burguesas na familia, isto e, antes que a 
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familia inteira se proletarizasse, seria aquele no qual a es

posa comes:a a traLalhar fora de casa. Isso implicaria, se

gundo os resultados de uma pesquisa realizada ha alguns 

anos, 0 fracasso do objetivo familiar. Ao ' contrario, a 

plena insers:ao de todos os membros masculinos no ne

gocio e da mulher na atividade exclusiva de dona de casa, 

representa, subjetivamente, 0 sucesso do negocio. 

A mulher, a mae de familia, poderia ocupar-se do 

bem-estar dos seus, enquanto marido e filhos teriam urn 

5rabalho "por conta propria" e economicamente rentavel. 

A familia, portanto, tern entre suas fun<;:6es a de fixar 0 

status social de seus membros. 

Trabalhar so como dona de casa e identificado como 

uma forma de ascensao social, ja que trabalhar em outra 

atividade e prova de pobreza e, nesse caso, da incapacidade 

do homem em gerar recursos satisfatorios. ~anto mais a 

mulher se afasta fisicamente do ambito domestico, menos 

valorizado ele se sente, e ela, por extensao (a esposa). 

Na hipotese do comercio, a atividade na loja da qual 0 

casal e proprietario e 0 mal menor do ponto de vista da es

posa, pois a sua proximidade fisica the garante nao ter de aban

donar seu "papel natural" sexual e especifico de dona de casa. 
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No entanto, e preciso nao esquecer que a tarefa de 

cuidar do negoclO lmplica urn grande esfor~o sem nenhum 

incentivo, pois nao M. uma "remunera~ao pessoal" pelo 

trabalho, como existe em qualquer atividade exercida fora 

da familia. 
Essa aliena~ao tern como elemento central a concep

~o de que a esposa ja cumpre seu proprio trabalho e, assim, 

a familia nao considera que trabalhar seja uma autorreali

za~ao, mas somente urn beneficio para a propria familia. 

o trabalho no comercio familiar e, para a esposa, 

uma prolonga~ao do seu tempo de trabalho domestico 

nao remunerado, expresso na inexistencia de urn salario 

ou retribui~ao monetaria direta. Os pagamentos recebidos 

sao automaticamente transferidos ou cedidos a familia, 

no caso do trabalho no negocio familiar. Essa transferen

cia nao e mediatizada por urn ato de apropria~ao previa, 

o que a transforma num fato invisivel. 

Diz uma dona de casa que trabalha num botequim: 

"Sempre estive encarregada da venda, mas ela esta em 

nome de meu marido, ele e que e 0 proprietario. As vezes 

'roubo' urn dinheiro do caixa para comprar alguma coisa 

extra". 

... •••• 
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Em qualquer grupo socioeconomico, existe a respon

sabilidade moral d.l familia de inser~ao profissional das 

novas gera~6es. A propriedade de uma pequena ou media 

empresa e hoje uma exce~ao, mas a ajuda para obter urn 

emprego assalariado atravessa todas as classes sociais: desde 

o operario que recomenda 0 filho na fabrica ou a baiana 

que "passa" seu ponto de venda de acaraje para a filha ou 

afilhada, ao presidente da multinacional que indica 0 filho 

recem-diplomado para uma firma similar a sua. 

Na classe media, essa ajuda supera muitas vezes 0 

valor da heran~a transmissivel por morte dos pais. Na 

epoca aurea dos paises socialistas, onde foi abolida a pro

priedade privada dos meios de produ~ao e, portanto, a 

heran~a, 0 acesso a empregos por parte dos familiares era 

uma pritica dificil de ser contornada. Alem do mais, em 

varias sociedades, os seguros sociais, de aposentadoria e 

saude, nao suprem, em lugar algum, as necessidades reais. 

o recur so a assistencia familiar economica persiste. 

Em geral, essa responsabifidade recai sobre as mulhe

res, que abrem mao de alguma atividade rentavel para 

substituir, junto ao parente necessitado, os servi~os de 

enfermagem carentes na sociedade. 

.. . 
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Podemos facilmente encontrar a historia da palavra 

FAMILIA. Ja nao podemos dizer 0 mesmo da historia da 

instituis:ao familiar. 
o termo FAMILIA origina-se do latimfamulus, que 

significa: conjunto de servos e dependentes de urn chefe 

ou senhor. Entre os chamados linha dependentes, inclui

se a esposa e os filhos. Assim, a familia greco-romana 

compunha-se de urn patriarca e seus famulos: esposa, 

filhos, servos livres e escravos. 
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A respeito da instituis:ao familiar, so podemos reite

rar que de modo ulliversal ha uma afirmas:ao crescente da 

familia nuclear. Mesmo nos paises onde ate hoje vigora 

a tradicional familia extensa, monogamica ou poliga

mica, 0 numero de familias nucleares e cada vez maior, 

notando-se essa transformas:ao principalmente nos gran

des centros urbanos em evolus:ao na India, China e 

Africa. 

Cada uma das atuais formas de familia viveu his to

rias ou conjunturas sociais bern diversas. Muitas emigra

ram do campo para as cidades, em busca de novas 

perspectivas de trabalho, de vida, por raz6es sociais, po

liticas, deixando atras de si varias geras:6es em esquemas 

familiares bern diversos daqueles que tern possibilidades 

de vivenciar em seu novo meio. 

o desenvolvimento industrial contribuiu em grande 

parte para precipitar esse processo migratorio e de ato

miza~ao das familias tradicionais. No en tanto, ele nao 

po de ser apontado como causa unica das mudans:as que 

se operam nessa institui~ao. 

• • •••• 
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Teorias sobre a familia 

De uns quarenta anos para ca, 0 interesse pe10 estudo 

da FAMILIA tern crescido em todos os setores do conhe

cimento. Cada ramo cientifico aborda-o por outro angulo. 

Assim, os economistas preocupam-se, entre outros, com 0 

consumo domestico; os etn610gos, descrevem as estruturas 

de parentesco; os juristas, analisam as leis relativas a familia 

e a luz de uma nova realidade social; os soci61<:>gos, pesqui

sam 0 seu fun cion amen to contemporaneo; os psic610gos, 

os efeitos sobre os individuos das rela<;6es inter e intrafa-
1 

miliares; os dem6grafos, interpretam 0 crescimento ou a 

queda de natalidade; os antrop610gos, interessam-se pelos 

sistemas familiares em diversas culturas e assim por diante. 

Esses estudos que decomp6em a familia em seus di

versos aspectos nao respond em, no entanto, a uma cu

riosidade mais ampla. Permanece a tentativa, que vern do 

seculo XIX, de elaborar urn estudo que compreenda a fa

milia como urn todo - tratando-a por meio de grandes 

teorias -, como foi feito por alguns autores, sendQ.E!lg~ 

o mais conhecido e divulgado, com seu classico trabalho 

a esse respeito. 
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Para esse estudioso, a institui<;ao do casamento e da 

familia faz parte da sociedade vista como urn organismo 

total. Engels analisa a institui<;ao familiar nas diferentes 

regi6es do mundo, e as mudan<;as que as afefaram no de

correr dos seculos. Interessa-se tambem pela intera<;ao 

entre a familia e as outras institui<;6es sociais e culturais, 

como 0 significado da monogamia, as rela<;6es entre ho

mens e mulheres, 0 modo de produ<;ao, a propriedade 

dos bens de produ<;ao etc. 

o matriarcado teria existido 
antes do patriarcado? 

Antes de qualquer coisa, esclareceremos esse titulo. 

Denomina-se familia matrilinear aque1a que identifica 0 

individuo somente pe1a sua origem materna. Existem sis

temas patriarcais nos quais 0 nome dos filhos segue a linha 

materna (matrilinear), mas 0 pai e identificado e mantem 

estreitos la<;os culturais de todo tipo com os filhos. 

Patriarcal e aque1a estrutura familiar que nao somente 

identifica 0 individuo pe1a origem paterna (patrilinear), 
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mas ainda da ao homem 0 direito prioritario sobre 0 filho 

e 0 poder sobre a pessoa de sua esposa. Em verdade, mal

grado desconhecermos detalhes sobre os sistemas matriar

cais existentes em eras remotas, sabemos que os resquicios 

dessas culturas subsistem ainda em certas sociedades pa

triarcais (os israelitas atribuem mais valor a linhagem ma

terna, e alguns grupos sociais africanos dao prioridade as 

mulheres em certas decisoes etc.). 

Encontram-se na Historia tambem indica~oes de 

violentos choques entre as duas concep~oes: patriarcado 

e matriarcado (por exemplo, as Amazonas na Europa cen

tral; W1asta, rainha na Boemia no seculo VIII etc.). 

As religioes monoteistas (todas elas identificadas 

com 0 sistema patriarcal) impuseram-se pela for~a, por 

sangrenta repressao a costumes tradicionais vigentes, di

zimando povos que cultuavam deusas, cren~as politeistas, 

e seguiam costumes matriarcais, tais como a nao atribui

~ao da paternidade institucional a cada crian~a nascida. 

Nao se pode, no entanto, opor urn sistema ao outro 

como simetrico. 

No matriarcado havia 0 culto ao poder reprodutivo 

feminino, por parte de homens e mulheres, que nele viam 
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urn sinal de fertilidade da natureza, 0 leite de sua subsis

tencia. No patriarcado, hi uma apropria~ao do corpo fe

minino pelo poder masculino. Urn homem pode impor 

a mulher urn grande numero de gravidezes a 'fim de gerar 

mao de obra abundante em seu proprio beneficio. 0 in

verso nao e factivel. 

Engels descreve essa passagem de urn matriarcado 

para 0 patriarcado atribuindo-a a novas formas e modos 

de produ~ao, decorrentes de inova~oes tecnologicas. Se

gundo ele, esse momenta situa-se na Pre-Historia, na Era 

Neolitica, caracterizada pela inven~ao da agricultura e da 

cria~ao de animais. Nessa fase, a humanidade, em vez de 

apropriar-se das plantas selvagens e da ca~a de animais, 

come~a a plantar em certas areas e a criar animais junto 

a seu local de residencia. 

No en tanto, a agricultura era limitada a pequenos 

lotes de terra, que eram mono polio das mulheres. Os ho

mens continuavam nas atividades de ca~a e pesca como 

no passado. 

A contribui~ao das mulheres para essas inven~oes foi 

imensa, pois recolhiam filhotes recem-nascidos e davam

-lhes 0 proprio seio e, assim, domesticavam os animais . 

•• .. .... 
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Em sua tarefa de colheita, observavam como germinavam 

as sementes e se reproduziam as raizes dos vegetais. Pouco 

a pouco, selecionaram as plantas mais apropriadas ao cul

tivo. Ao mesmo tempo, esse cultivo de cereais exigia, para 

preparo e conserva\=ao de alimentos, 0 uso de recipientes 

capazes de resistir ao calor do fogo e de guardar liquidos 

em grandes quantidades. As mulheres inventaram, para 

isso, a cerami ca. 
Nesse mesmo periodo surgiu ainda a arte da tecela

gem, igualmente exercida pel as mulheres. Todas essas tec

nicas exigiram urn extraordinario acumulo de experiencias, 

de dedu\=oes, de troca de informa\=oes. As mulheres, domi

nando 0 conhecimento dessas novas tecnicas, tinham tam

bern que transmiti-Ias as mais jovens. 

A men ina ajudava a mae a modelar 0 barro, obser

vava os detalhes, imitava-a e recebia dela orienta\=ao. Urn 

verdadeiro sistema de aprendizagem preside assim desde 

os tempos neoHticos a transmissao das artes e oficios. As 

mulheres exerciam 0 controle das principais tecnicas de 

sobrevivencia, nos primordios do neoHtico e, por isso, 

detinham urn grande poder. Dai 0 sistema matrilinear 

da estrutura familiar. 
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Durante milhares de anos a Deusa Mae fora 0 unico 

objeto de venera\=au. Na passagem ao sistema patriarcal, 

come~aram a surgir representa~oes masculinas em estatue

tas e 0 simbolo masculino: 0 falo e modelado em barro e 

gravado na pedra. Segundo Engels, esses simbolos impli

cam 0 reconhecimento do papel masculino na procria~ao, 

no surgimento de divindades masculinas, e tambem 0 en

fraquecimento progressivo das bases ideologicas do ma

triarcado, num periodo em que 0 arado conduzido pelo 

homem substitui a enxada, mane;ada pela mulher, e des

troi os fundamentos economicos do matriarcado. No inicio 

da humanidade, 0 comunismo primitivo - sinonimo de 

ausencia da propriedade privada - constituia urn estado 

social no qual inumeros casais coexistiam com seus filhos 

no seio de urn lar "comunitario". Esse lar, cuja dire~ao era 

garantida pelas mulheres, constituia tambem uma ativi

dade publica de produ~ao, socialmente necessaria (em con

sequencia das atividades exercidas pelas mulheres: tecelagem, 

ceramica etc.), assim como 0 abastecimento de viveres bus

cados pelos homens com a ca~a e a pesca. 

Foi com a familia patriarcal (ou individual, com

posta em torno de urn so individuo), contemporanea do 
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desenvolvimento da propriedade privada, que a chefia do 

lar perdeu seu carater publico e se transformou em pres

ta~ao, pela mulher, de servi~os privados para urn homem. 

A mulher tornou-se sua primeira servente, afastada da 

participa~ao da produ~ao social, ainda segundo Engels. 

Logo, a familia individual modern a fundamenta-se na 

escravidao domestica confessa ou dissimulada da mulher. 

o homem de nossos dias deve, na grande maioria dos cas os, 

ganhar 0 suficiente para ali men tar sua familia, pelo menos 

nas classes de maior poder aquisitivo. Isto the da uma posi

~ao de supremacia moral e economica em rela~ao a esposa. 

o rigido evolucionismode Engels esta ultrapassado, 

m~;;~ida ainda hoje persiste a interdependencia de 

certas legisla~6es familiares com 0 modo de transmissao 

da propriedade privada aos seus descendentes. No Brasil, 

observa-se que filhos ilegitimos eram excluidos da he

ran~a de seus pais, assim como urn dos argumentos para 

recusar uma lei de div6rcio era a prote~ao aos "bens de 

familia", que nao deviam ser divididos. 

Grande parte dessas teorias de Engels teve de ser dei

xada de lado diante de estudos mais recentes. Entre outras 

de suas afirma~6es, suas ideias sobre a "promiscuidade 
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primitiva", que assim se refere a uma epoca em que 0 pai 

nao era identificado institucionalmente. 

Hoje se verifica que essa e uma op~ao alternativa de 

vida, sem carater negativo em si. T ambem faz -a associa~ao 

da "propriedade privada" com a "opressao das mulheres", 

o que nao corresponde a realidade. Constatou-se que, em 

grupos nos quais reinava 0 sistema do "comunismo pri

mitivo" em rela~ao a bens e val ores, ja se encontrava uma 

divisao de tarefas entre os sexos, privilegiando os homens 

em detrimento das mulheres. 

Essa visao hist6rica/evolucionista marcou profun

damente a reflexao mundial sobre a familia, em particu

lar quando se referia as mulheres e as crian~as. Fala-se na 

atual "liberdade" das mulheres, quando estas ja viveram 

em outros tempos com maior autonomia. 

As crian~as tambem passaram por epocas em que 

eram propriedade exclusiva de seu pai. Este podia vende

-las, escraviza-las, tendo direito de vida e morte sobre elas. 

Lembremo-nos da Biblia, onde Abraao, obedecendo as 

ordens de Deus, oferece-lhe 0 sacrificio de seu filho Isaac. 

Em epocas anteriores, no en tanto, as crian~as tinham 

usufruido de status mais liberal. 

•• .. .... 
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Entre 0 passado proximo e 0 presente 

Qyantas vezes nao ouvimos referencias a "crise" por 

que estaria passando a familia em nossos dias? No en

tanto, se olharmos a evoluc;ao historica dessa instituic;ao, 

constataremos que grande numero de comportamentos 

vistos como excec;6es se tornou regra, e vice-versa. Regras 

rigorosas passaram a ser vistas como excec;6es. 

Nao hi transformac;ao numa so direc;a? Conforme 

os interesses socioeconomicos de uma sociedade ou 0 des

taque que e1a di a certos valores, as estruturas familiares 

vao se modificando. Fala-se muito em "crise" da familia, 

mas esquecemos que toda e qualquer mudanc;a ou estado 

de evoluc;ao permanente de qualquer fenomeno social 

implica transformac;ao constante. Isso leva a diminuir 0 

significado do passado, e passamos entao a observar tudo, 

a analisar e a julgar exclusivamente sob a visao e compre

ensao atual ou contemporanea. 

Outra deformac;ao frequente consiste na atitude 

oposta, ou seja, numa fuga para 0 pass ado que nos apa

rece como fixo e evidente, po is certos acontecimentos e 

situac;6es ji foram resolvidos, bern ou mal. Qyanto ao 
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presente, este nos parece incompreensive1, enos inquieta. 

ji 0 pass ado, estive1, parece como de com preen sao evi

dente. 

Com frequencia e1e ate nos seduz por sua simplici

dade, despertando saudosismos com desejos ou esperan

c;as de voltar no tempo. No en tanto, na maio ria das vezes, 

esse passado nao foi aque1e vivido em nossas proprias fa

milias, e sim aque1e que idealizamos por meio da litera

tura, das lendas, da historia e das lembranc;as alheias. 

Essa "crise" seria 0 resultado apenas das transforma

c;6es industriais? Sem duvida alguma hi certa convergencia 

entre as formas familiares e as diversas zonas geogrificas e 

culturais. 

Isso se evidencia com clareza no caso dos novos paises 

que se constituem tornando-se independentes de suas an

tigas metropoles, como na Asia e na Africa. Anterior

mente dominados por colonizadores que haviam 

imposto seu proprio sistema familiar, independente dos 

costumes ali encontrados, revoltam-se agora e tentam re

viver, num nacionalismo alienado da nova realidade 

mundial, formas antigas de familia. Assim, por exemplo, 

na Argelia. Quando conquistaram aos franceses sua 

... 
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independencia (1962), os argelianos quiseram retornar a 

antigas tradir;oes em relar;ao as mulheres, que ha muito 

haviam adotado os costumes ocidentais de seus coloniza

dores. Isso gerou inumeros conflitos familiares, e 0 nu

mere de suiddios e de fugas entre as jovens aumentou de 

forma alarmante. 

A pressao das religioes foi a estrategia utilizada para 

impor uma nova e "verdadeira moral familiar", de que 

ela seria a portadora. Assim, os missionarios cat6licos im

puseram, drasticamente muitas vezes, 0 fim da poligamia 

e do infantiddio, a exigencia da virgindade, 0 uso de rou

pas a fim de esconder as partes sexuais do corpo etc. 

--- Essas sao somente algumas entre as inumeras ilustra-

r;oes possiveis da multiplicidade de influencias red procas 

e complexas que ha no tocante a familia. Estas, por sua 

vez, se exercem em sentido contrario, ou seja, sobre as 

outras instituir;oes e sobre a sociedade em geral. Assim, a 

chamada "crise" da familia esta sempre inscrita num con

texto amplo de transformar;oes sociais. Poderiamos dis

tinguir de modo geral duas formas de crises familiares 

resultantes de duas etapas diversas da evolur;ao social na 

hist6ria recente: 

... •••• 
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a) A primeira estaria ligada ~ Revolur;ao Industrial, 

que transformou profundamente, no seculo XVIII, alguns 

paises, e afeta ainda hoje outros que estao em vias de rea

lizar a mesma revolur;ao. 

b) A segunda concerne aos paises que atingiram 

atualmente urn alto estagio de desenvolvimento tecnico 

e economico. 0 Brasil, por exemplo, seria urn pais entre 

essas duas situar;oes extremas (conforme a regiao anali

sada). 
A Revolur;ao Industrial gerou uma serie de mud an

r;as, em particular de ordem tecnica e economica, que 

transformou profundamente a vida social. 

Ja foi afi rmado, e sem exagero, que 0 grande im

pulso cientifico que marcou 0 fim do seculo XVIII e 0 

conjunto do seculo XIX na hist6ria da humanidade nao 

teve precedentes. Nao foram tao-somente as condir;oes 

materiais da existencia que se transformaram, mas, por 

extensao, 0 conjunto de conceitos filos6ficos, ideol6gicos, 

etnicos e politicos. 
A Revolur;ao foi de tal importancia que os valores 

culturais mais enraizados, aqueles que durante seculos 

cimentaram 0 comportamento dos individuos, foram 

... 
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profundamente abalados e questionados diante da pres

sao do que se pode chamar "0 mundo moderno". 

A familia tradicional 

A familia, a instituis:ao mais "s6Iida" desde os 

principios da era crista, refors:ada em sua antiga forma 

patriarcal pelas religi6es ocidentais, conheceu des de 

en tao grandes transformas:6es que ate hoje nao con

quistaram unanimidade similar a daquele tipo de so

ciedade repressiva e autoritaria de entao (seculos XVIII 

e XIX). 
Hoje essas mudans:as atingem os paises em desen

volvimento e mesmo as populas:6es que vivem totalmente 

a margem da "civilizas:ao" branca e ocidental. 

E preciso nao esquecermos que as revolus:6es tecni

cas da produs:ao nao se deram de uma hora para outra 

nem simultaneamente. Em uma grande familia, urn filho 

podia emigrar para a cidade com sua mulher, enquanto 

seus parentes mantinham as rigidas tradis:6es patriarcais 

em suas terras de origem . 
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A maioria das sociedades pre-industriais baseia-se 

numa economia essehcialmente agricola e comercial. Sua 

populas:ao, caracterizada por alto indice de natalidade e 

de mortalidade, varia pouco, assim como suas 'estruturas 

sociais se man tern estaveis e pouco complexas. 

o tipo familiar dominante encontrado ness as socie

dades foi chamado tradicional, extenso, patriarcal e do

mestico, entre outras denominas:6es menos difundidas. 

Nas classes sociais abastadas, encontrava-se esse 

grupo vivendo numa s6 grande residencia, numa proprie

dade extensa. Nas outras classes, os membros de urn 

mesmo grupo familiar ocupavam, na maioria das vezes, 

casas contiguas, reunindo-se com frequencia e partici

pando de atividades em comum. 

Esse tipo de familia era capaz de assumir, tanto em 

relas:ao aos seus pr6prios membros como em relas:ao a 
sociedade, uma grande diversidade de funs:6es. Seu papel 

tambem era preponderante do ponto de vista da reprodu

s:ao e da educas:ao, assim como da religiao e da politica. 

Q1anto ao fator economico, ocupava urn lugar deter

minante pelo fato de transmitir no interior do pr6prio 

grupo uma verdadeira divisao de trabalho que beneficiava 

• • • ••• 
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o patrimonio comum. Essa estrutura extensa era alias , , 
condic;ao sine qua non para a criac;ao e transmissao de bens , 
titulos e direitos, 0 que permitia manter e reforc;ar os lac;os 
internos. 

o pape1 protetor do grupo em re1ac;ao aos seus mem

bros e salientado com frequencia, sendo de re1evante im

portancia nos casos de ve1hice, quando hi a necessidade 

da manutenc;ao dos lac;os com 0 passado, perpetuando 

tradic;oes indispensaveis a mem6ria hist6rica do grupo. 

As unioes matrimoniais eram decididas pe1as respec

tivas familias, segundo suas conveniencias. Numa socie

dade muito estruturada e limitada a urn numero restrito 

de camadas sociais, a propriedade privada e a posic;ao nos 

grupos familiares dependiam em grande medida dos 
lac;os matrimoniais contratados. 

Muitas vezes, os conjuges vinham a se conhecer so

mente no dia do casamento. A paixao amorosa arriscaria 

ligac;oes pouco desejadas pe10 grupo familiar, pondo em 

risco 0 principio da fide1idade, e os interesses pessoais 

poderiam ultrapassar os interesses do grupo. 

A castidade da esposa era escrupulosamente prote

gida a fim de garantir herdeiros legitimos ao marido. 

. 'a •••• 
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Alem da virgindade da esposa, tinha-se que levar em 

conta sua condlc;ao famIliar e a educac;ao receblda que 

deveria prepara-la adequadamente para seus papeis de es

posa e mae. 

A hierarquia familiar era extremamente rigida, 

apoiando-se nas diferenc;as mais e1ementares: biol6gicas, 

de sexo, de idade e de gerac;ao. As mulheres subordina

vam-se aos homens, assim como os jovens aos mais ida

sos; 0 homem mais ve1ho era, portanto, 0 personagem 

que detinha as mais altas dignidades (status) e a maior 

autoridade sobre 0 resto da familia da qual e1e era 0 pa

triarca. 

Essa familia-padrao tinha urn papel socioeconomico 

essencial na sociedade pre-industrial. 0 prestigio social 

dos individuos decorria ao mesmo tempo de sua origem 

na sociedade e de sua posic;ao no interior da familia. Suas 

perspectivas de ac;ao e promoc;ao dependiam fundamen

talmente de seu nascimento, sua origem. 

Em algumas sociedades menos complexas, com menor 

numero de formas institucionais, a familia era, as vezes, a 

unica ou a principal organizac;ao intermediaria entre 0 in

dividuo e a instituic;ao politica mais alta. A tradic;ao e os 
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costumes impunham ao individuo dedica<;ao a sua familia 
e ao cla. 

o grupo familiar de tipo patriarca I retinha 0 indi

viduo ao longo de toda sua vida e intervinha na quase to

talidade de suas atividades educativas, profissionais etc. 

Numa sociedade pre-industrial, e inconcebivel disso

ciar familia e religiao. Tanto no plano social como no 

individual, tudo 0 que toca a vida organica da familia 

conta com 0 apoio e e controlado pela religiao. Em troca, 

a institui<;ao religiosa e sustentada pela ·familia, que lhe 

fornece apoio insubstituivel, colaborando de forma pri

mordial a transmissao das cren<;as, ao cumprimento das 

praticas religiosas, a aceita<;ao das puni<;6es impostas. 

Dessa forma, a igr~6J.ue e tanto ou mais tradicio

nalista que a familia,-saeraliza as principais manifesta<;6es 

da vida familiar, como 0 nascimento, 0 casamento, a 

lmorte etc., e condena (punindo conforme 0 caso) a interrup

'<;ao da gravidez, 0 div6rcio, 0 exerdcio da sexualidade 

livre etc. T oda infra<;ao as normas e sancionada. Os deu

ses, com frequencia, apresentam um modelo eterno e su

premo de familia extensa e patriarcal. 
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Aparencia e realidade 

Descrevemos, acima, as caracteristicas gerais da fa

milia tradicional e patriarcal. Varios autores, porem, tem 

duvidas sobre a exatidao dessa apresenta<;ao esquemati

zante. Podemos encontrar na literatura de epocas passa

das, personagens e situa<;6es que divergem desse esquema 

apresentado, e tambem fi16sofos e pensadores que denun

ciaram conflitos na vida familiar de outrora. 

Sera que de fato tudo se passava assim da forma des

crita nas familias tradicionais antigas? Nao estariamos 

diante de uma serie de deforma<;6es originadas de uma 

informa<;ao fragmentada a respeito de epocas mais ou 

menos remotas? 

E preciso tambem notar que essas descri<;6es se refe

rem a certas camadas sociais privilegiadas economicamente. 

Tendo sido pouco registrada a vida das camadas po

pulares, isso induz 0 historiador e seus leitores a erros 

muito frequentes de interpreta<;ao da Hist6ria. Assim, a 

informa<;ao sociol6gica segura e universal pode referir-se 

somente a algumas pessoas, familias ou setores privile

giados, e nao as classes sociais mais amplas . 

.. . 
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Analises desse tipo induzem a erros mesmo se coin

cidentes com 0 modelo cultural adotado pela classe do

minante. 

Ja afirmamos anteriormente que nas sociedades an

tigas, baseadas num sistema patriarcal, algumas familias, 

aquelas que detinham 0 poder economico, podiam corres

ponder ao modelo ideal de familia, modelo esse propa

gada pelo grupo economicamente dominante. As outras 

se organizavam em celulas conjugais e/ou nucleares. 

Para uma familia patriarcal extensa ~ubsistir era ne

cessario que possuisse urn patrimonio. E este nao era 0 

caso da grande maioria da popula~ao, em sociedades nas 

quais as desigualdades sociais eram flagrantes e nas quais 

a maioria das pessoas so podia contar com sua for~a de 

trabalho para garantir a propria sobrevivencia. 

Seria ainda preciso desmistificar a ideia de que as 

formas familiares do passado teriam sido estaticas. Ao 

contrario, elas evoluiram juntamente com os movimen

tos sociais. 

Seria preciso, para tra~ar as mudan~as historicas da 

familia, conhecer a historia de cad a modelo familiar. 

Assim, por exemplo, tomar uma sociedade no seculo X, 
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verificar qual 0 modelo familiar preconizado pelo grupo 

social dominante naquela epoca e acompanhar ao longo 

dos seculos seguintes, quais as mudan~as constatadas na

quele modelo particular. Resumindo, dirhlmos que nao 

se pode falar em HISTORIA DA FAMiLIA, mas sim em 

HISTORIA DE CADA GRUPO FAMILIAR. 

... 
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A FAMi:n.IA BRASILElRA 
CONTEMPoRANEA 

Como ja dissemos, talvez pela primeira vez na His

t6ria mundial, 0 mesmo conjunto de influencias - as for

<;:as sociais da industrializa<;:ao e da urbaniza<;:ao - esteja 

afetando todas as sociedades conhecidas. 

Essa transforma<;:ao se da em ritmos diversos, com 

avan<;:os e recuos, mas sempre num s6 sentido, ou seja, a 

caminho da generaliza<;:ao do tipo de familia nuclear. 

Igual fenomeno tam bern pode ser observado no 

Brasil. Hi certa nostalgia com rela<;:ao a imagens classicas 

da familia burguesa, a qual em realidade foi numericamente 
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pouco expressiva. Essas imagens refletem mais urn mo

delo idealizado ~ trazido pelos imigrantes dos diversos 

paises europeus em passado mais ou menos recente, do 

que urn modelo surgido aqui mesmo em' nosso pais. 

Com os portugueses, vieram para 0 Brasil suas nor

mas juridicas, costumes e tradi<;:oes relativos a sua vida 

familiar. Doutra parte, as popula<;:6es indigenas mantive

ram suas pr6prias tradi<;:oes, que os missionarios da epoca 

tentavam converter para hibitos cristaos. Por outro lado, 

havia a popula<;:ao african a importada como escrava. Esta 

foi brutalmente impedida de manter suas pr6prias tradi

<;:6es, e em rela<;:ao as familias naturais (maes e filhos) as 

decisoes variavam conforme 0 proprietario da mae-es

crava. As normas gerais em vigor modificaram-se ao 

longo dos tempos. A Lei do Ventre Livre foi 0 primeiro 

passo no sentido do reconhecimento do direito da mae 

negra ao seu filho, que nao mais poderia ser negociado. 

Referimo-nos, portanto, aqui ao grupo da popula

<;:ao brasileira mais amplo, resultante dessa miscigena<;:ao 

entre imigrantes europeus brancos (portugueses, em prin

cipio, holandeses no Nordeste, a partir do seculo XIX os 

italianos, alemaes, orientais, estrangeiros de diversos paises 
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do Oriente Medio etc.), indigenas "civilizados", isto e, aque

les que se incorporam as zonas urbanas, e negros libertos. 

Sem duvida, formaram-se alguns nucleos que refor~am 

ainda hoje suas tradi~6es de origem Gaponeses, sirio-liba

neses, por exemplo), mas devem submeter-se a nossa Cons

titui~ao e ao nosso direito em todas as suas jurisdi~6es. 

Apesar de toda essa variedade de origens, pode-se 

afirmar que existe urn consenso em torno a certos mode

los familiares. Assim, descrevem-se "aqueles tempos" em 

que existiria urn patriarca, 0 chefe da familia em todos os 

sentidos, exercendo autoridade moral e econ6mica sobre 

a mulher, os filhos e empregados. 

Havia uma divisao de tarefas rigidamente estabele

cida entre os multiplos membros da familia, divisao essa 

que nao deixava margem a duvidas nem conflitos, po is 

tambem eram bern delimitados os direitos e deveres de 

cada membro da familia para com todos os outros. 

Essa familia-modelo tinha diversas fun~6es: Fonte de 

estabilidade econ6mica, base religiosa, moral, educacio

nal e profissional. 

Os jovens eram educados para respeitar a fidelidade no 

casamento, e as mo~s deviam manter-se virgens ate essa data. 

•• ...... 
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Uma vez casados, os filhos moravam 0 mais proximo possi

vel dos pais com ;)s quais trabalhavam, herdando, posterior

mente, as terras, 0 negocio comercial etc. 0 divorcio, a 

separa~ao era impensavel, pois 0 ideal do casamento era "uni

dos ate que a morte os separe", formula de origem catolica. 

As pessoas menos saudosistas, as "progressistas", 

veem no presente urn avan~o, e nao uma regressao diante 

desse passado acima descrito. Com frequencia reconhe

cern tambem a existencia desse estereotipo, mas descre

vern 0 passado com uma conota~ao emocional diversa. 

Dizem que progredimos, pois pass amos do poder ar

bitrario dos mais velhos, para uma liberdade maior para os 

jovens; de casamentos convencionais resultantes de interes

ses, de alian~as, para uni6es baseadas numa escolha afetiva; 

de barreiras de classe e ra~a, para urn sistema mais aberto 

de relacionamento interpessoal; da submissao das mulheres, 

a uma rela~ao de maior companheirismo na busca de uma 

rela~ao mais igualitaria; da repressao das emo~6es das crian

~as, para a compreensao dos impulsos infantis. 

o mito da "grande familia unida e de solid os princi

pios", de antigamente, e, como a maioria dos estereotipos, 

fruto de valores idealistas. Qyando nos aprofundamos no 
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conhecimento da historia social do pais, verificamos que 

houve urn numero minimo desses exemplos de familia 

"tradicional" . 

Poucas sao as familias que se mantiveram reunidas 

por muitas gera~6es ou englobaram urn parentesco extenso 

de multiplos graus. A maioria das casas era pequena. Se 

hoje em dia vemos ainda urn certo numero de casas antigas 

muito grandes, e porque essas casas foram provavelmente 

mais bern construidas, resistindo assim ao tempo. 

E verdade que 0 divorcio nao existia, mas nao temos 

nenhuma prova de que a uniao dos casais era perene, 

senao pelas aparencias que mantinham. Na gera~ao de 

nossos avos, eles ja se referiam por sua vez a uma epoca 

anterior a deles onde a vida familiar teria sido ainda 

melhor e os individuos mais responsaveis. 

A realidade familiar no Brasil 

Nao varia muito de uma camada social para outra 

o ideal referente a familia, aos la~os que ai sao valoriza

dos (amor entre 0 casal, compreensao e amizade entre 
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pais e filhos), ao comportamento esperado entre seus 

membros (responsabilidade economlCa do marido, in

fraestrutura domestica e afetiva pela mulher, obediencia 

as diretivas paternas) e a expectativa d'os papeis sociais 

que deverao ser cumpridos por cada urn. 

Ha, porem, diferen~as concretas entre as familias de 

diversas classes sociais. Por exemplo: a premencia econo

mica impele as classes baixas a uma grande mobilidade 

geografica. Tambem entre as novas gera~6es, a migra~ao 

elevada e uma caracteristica de maior parte do nosso pais, 

entre 0 interior e as capitais. 0 jovem (a mo~a) deixa seus 

pais e vai estudar numa cidade maior. Isso aumenta a im

portancia dos la~os decorrentes de uma mesma origem 

geografica, refor~ados ainda por rela~6es de parentesco, 

mesmo distantes. 

Os la~os de solidariedade, a expectativa de apoio re

ciproco, os sistemas de obriga~ao e de lealdade ligam em 

grandes blocos os individuos de uma mesma regiao ou es

tado. Nao sao os descendentes da mesma familia que ocu

pam todo urn conjunto habitacional, mas os grupos de 

moradores na maior parte das vezes de mesma classe so

cial que ai se sucedem. 

• • • ••• 
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Entre 0 proletariado, encontramos muitas familias 

nucleares em que 0 casal nao e unido por la~os legais, 

assim como encontramos tambem urn grande numero 

de familias chefiadas por mulheres, nao somente em vir

tude da ausencia do marido (maes solteiras, separa~ao, 

viuvez), mas tambem porque e cada vez mais frequente 

que a mulher trabalhe e assuma as responsabilidades ma

teriais do lar e da familia. 
Na classe media, a familia tende a ser nuclear e, 

ainda, mergulhada numa vasta rede de parentesco. 

Na classe alta, a familia se mantem ainda numa 

forma mais "extensa" que nas outras. E patriarca quem 

detem 0 controle dos meios de produ~ao, do patrimonio 

e da renda familiar e sua autoridade e predominante e, na 

maio ria das vezes, indiscutivel. 
No entanto, em todas as classes, segue-se, ainda que de 

modo relativo, os padroes patriarcais da familia de classe alta. 

o chamado complexo de virgindade-virilidade 

marca as posi~oes diferentes da mulher e do homem na 

organiza~ao familiar: ao homem sao permitidas e valori

zadas as aventuras e a infidelidade conjugal; ja a mulher 

(tanto antes quanto depois do casamento), deve manter 
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uma atitude de recato e pudor. Isso significa urn duplo 

padrao de comyortamento. A valoriza~ao e 0 slgnIficado 

desse padrao implicam a existencia de uma subordina~ao 

especifica da mulher em rela~ao ao homem que e refor

~ada pela cultura patriarcal. 

Os parentes tern a fun~ao de preservar as rela~oes 

primarias, tornando-as assim urn valor cultural funda

mental para 0 individuo, 0 que garante seu entrosamento 

social em moldes tradicionais. 

Pode-se dizer que vivemos ainda numa sociedade de 

primos e nao numa sociedade de cidadaos, isto e, obte

mos ainda maiores vantagens por meio dos parentes do 

que da sociedade. As alian~as, as lealdades, criam-se e sao 

desenvolvidas entre parentes consanguineos, ou por afi

nidade e escolha (compadrio) ou uniao. 

o parentesco compoe-se tanto dos descendentes de 

linha materna como paterna. 0 aumento da importancia 

dos parentes corresponde a uma diminui~ao do poder 

patriarcal. Urn jovem pode encontrar no "tio que emi

grou para a cidade grande" a orienta~ao, 0 apoio que s6 

seu pai the daria noutros tempos. Sem, com isso, infrin

gir regras de lealdade familiares . 
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A presen~a da mulher no perfil 
atual da familia brasileira 

A presens:a feminina na esfera do trabalho e cad a 

vez mais frequente, e esse fato esta mudando 0 perfil fa

miliar brasileiro, pois reflete, inclusive, em quem assume 

atualmente 0 papel de chefe de familia. 
Segundo dados do IBGE de 2000, mais de 24% dos 

domicilios brasileiros eram chefiados por mulheres e, em

bora esse seja urn perfil que atinja todo 0 pais, essa carac

teristica era mais presente no Nordeste. 
Trata-se de urn fenomeno tipicamente urbano, que 

atinge familias monoparentais. As chefes de familia sao, 

em sua maio ria, mulheres mais jovens, separadas, negras, 

de classes mais baixas e com baixo grau de escolaridade. 

A miseria, a necessidade de colaborar com 0 parceiro para 

a manutens:ao da casa ou de manter a subsistencia de sua 

familia, quando se encontram sozinhas, fazem com que 

as mulheres deixem os afazeres de casa em busca de em

pregos ou subempregos no mercado formal ou informal 

_ muitas vezes 0 mais procurado, em razao da falta de es-

pecializas:ao e escolaridade. 
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A questao que se levanta e ate que ponto essa mu

dans:a no perfil ia familia colaborou com a emancipas:ao 

da mulher. Sera que a mulher s6 fo i em busca de urn 

lugar no status familiar por necessidades 'contingenciais? 

Se pegarmos a Hist6ria recente, veremos que, em certa 

medida, ambas as coisas caminharam paralelamente. 

A mulher ja ha tempos buscava urn lugar melhor na 

sociedade. Por sua vez, as necessidades economicas e so

ciais abriram as portas para que as mulheres pudessem fi

nalmente libertar-se de algumas am arras, rodeadas de 

preconceitos, a fim de buscar seu lugar ao sol. 

Aos poucos, as mulheres, de todas as camadas so

ciais, comes:aram a buscar uma melhor colocas:ao na 

sociedade e no nucleo familiar. Mesmo em classes 

menos abastadas, cad a vez mais, a mulher estuda, se es

pecializa. 

Cargos e profiss6es antes essencialmente masculinos 

estao cada vez mais sendo ocupados por mulheres. Em

bora essa situas:ao apresente melhoras significativas, ainda 

ha varias batalhas a serem percorridas como os salarios, 

que continuam desiguais e 0 preconceito enraizado na 

pr6pria sociedade, onde muitos homens ainda se recusam 
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a partilhar os afazeres domesticos com suas parceiras, so

brecarregando-as em demasia. 

Normas do Direito Civil Brasileiro 
relativas a familia 

o C6digo Civil e a principal lei brasileira que rege 

a institui~ao familiar no pais, ditando regras sobre 0 ma

trimonio, filia~ao, parentesco, entre outro·s. Ha tambem 

outras legisla~6es ordinarias, que surgem conforme a ne

cessidade de se adaptar a institui~ao familiar ao contexte 

hist6rico e social presente. 
Isso nao garante que as leis sejam urn espelho da rea

lidade. Como se disse acima, as normas do Direito, par

ticularmente no caso daquelas que atingem a familia, van 

se ajustando a medida que os costumes se modificam. 

Com 0 intuito de proteger a familia, a Constitui~ao 

Federal de 1988 criou uma serie de figuras juridicas, 0 que 

equiparou algumas situa~6es existentes as civil mente pre

vistas, como no caso da uniao estavel, em que a mera con

vivencia ja garante direitos e deveres entre companheiros, 

•• ...... 
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e a equipara~ao dos filhos adotados aos legitimos para 

fins de direitos 2e heran~a, por exemplo. 

o C6digo Civil de 2002 veio a consagrar 0 que ja es

tabelecido constitucionalmente e, com 0 intuito de pro

teger ainda mais a familia, criou outras figuras juridicas 

com 0 fim de facilitar a equiparac;;:ao de quem meramente 

convivia sob 0 mesmo teto ao conjuge, criando uma serie 

de protec;;:6es antes nem imaginadas. 

E 0 legislador brasileiro vern tentando acompanhar 

as rapidas modificac;;:6es por que a sociedade tern passado, 

assim como tern procurado facilitar a vida dos cidadaos, 

na medida do possivel. Esse e 0 caso, por exemplo, da 

Lei 11.441/2007, que preve a possibilidade de separac;;:ao 

extrajudicial, ou seja, diretamente no Cart6rio sem que se 

passe pelo Judiciario, desde que nao haja menores envol

vidos e de que a separac;;:ao seja consensual. 

Esse nao e ainda 0 ideal, po is contempla so mente 

alguns cas os, mas e urn passo para que se comece a pensar 

em soluc;;:6es mais adequadas para as antigas "dores de ca

bec;;:a" causadas pela legislac;;:ao relativa a familia. 

Se por urn lado "caminha-se para frente", por outro 

ainda encontramos os resquicios do passado a brigar com 

•• .. .... 
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o futuro. Por exemplo, ainda existem casos em que a gra

videz em menores advindas de relar;6es sexuais incestuo

sas, muitas vezes mediante estupro, e abafada pelo 

pr6prio nucleo familiar, quando a av6 do recem-nascido 

"adota-o" como seu pr6prio filho a fim de manter a "apa

rencia" de urn lar bem-estruturado. E is so, a despeito da 

promulga~ao, em 1990, do Estatuto da Crianr;a e do Ado

lescente, que preve 0 direito de crianr;as e adolescentes a 
familia e a sua dignidade. 

Alem disso, as mulheres, ainda hoje, deixam de re

correr a Justi~a quando brutalizadas pelos maridos, por 

medo ou para resguardar a imagem da familia. Isso 

mesmo depois de 1985, quando foram criadas as primei

ras Delegacias da Mulher e de 2006, quando foi promul

gada a Lei 11.340, mais conhecida por Lei Maria da 

Penha, que protege as mulheres vitimas de violencia do

mestica. 
Apesar de avanr;os e retrocessos, 0 certo e que 0 le

gislador, depois de 1988, tern buscado acompanhar as 

mudanr;as sociais com mais cuidado do que antes de pro

mulgada nossa Constituir;ao. E isso, bern ou mal, e urn 

grande avanr;o. 
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A familia indigena brasileira 

Como ja dissemos, existem no Brasil varios tipos de 

familias cujas normas nao sao reguladas peIo nos so sis

tema juridico. Sao as familias indigenas. Elas coexistem 

conosco e fazem parte da realidade nacional, mas sao so

mente codificadas por us os e costumes que variam de urn 

grupo indigena para outro e que tambem evoluem em 

suas formas no decorrer dos tempos. 

Essas familias tam bern seguem normas e regras pre

cisas que estabelecem suas prioridades, principios e fun

r;6es, incluindo puni~6es aos infratores. 

Com a Constituir;ao de 1988, 0 indigena brasileiro 

pas sou a ter sua cultura protegida. Portanto, seu us os e 

costumes relacionados a familia estao protegidos e devem 

ser respeitados. 

Os contatos com as divers as culturas brasileiras re

fletem-se a cada passo em seus costumes. Tambem entre 

os indigenas, os jovens sao acusados pel os mais idosos 

por nao respeitarem as tradir;6es de seus pais. Obedecem 

men os, usufruem de maior liberdade, desrespeitam a 

moral sexual tradicional etc. 

• • • ••• 
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A nosso ver, uma das razoes do interesse da analise 

do sistema de familias indigenas reside na observac;ao de 

como evoluem suas estruturas e em quais direc;oes, bern 

como nas possibilidades ou nao de uma integrac;ao aos 

usos e costumes da populac;ao branca. 

Existem no pais inumeras populac;oes indigenas, 

com uma grande diversificac;ao em suas estruturas sociais 
e economicas. 

Podemos ainda acrescentar que se tern verificado 

entre diversos grupos indigenas uma gradual transforma

c;ao de seus sistemas em familias nucleares. 1sso se da cada 

vez com mais frequencia quando 0 indigena e atraido 

por atividades nao usuais a eles que surgem em sua area, 

como 0 garimpo, por exemplo. Pouco a pouco 0 indi

gena vern buscar mulher e filhos para viver somente com 

ele numa casa individualizada perto do seu local de tra

balho, afastando-se, assim, de sua aldeia e criando novos 

habitos de consumo. Modificam-se, em consequencia, pa

droes famiIiares. 0 pai passa a ser a unica Fonte de sub

sistencia e, uma vez modificados seus costumes tribais 0 , 
retorno sera cada vez mais dificil, aumentando 0 numero 

dos que se instal am na periferia das cidades dos "brancos". 
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A familia negra brasileira no seculo :xx 

A familia negra brasileira contemporanea nao apre

senta caracteristicas especificas que a distingam das fami

lias brancas, segundo os diferentes extratos sociais. 

Entretanto, em passado nao muito remoto e, sobre

tudo, nos nucleos negros rurais e litoraneos, destacava-se, 

e encontramos ainda, a familia matrifocal extensa. 

Essa familia, segundo alguns autores, seria a sobre

vivencia da familia afrodescendente que se caracterizaria 

pela troca objetiva entre as vantagens economicas of ere

cidas pelos homens e os servic;os sexuais prestados pelas 

mulheres, alem de conferir aos hom ens 0 direito de pro

priedade sobre a prole. 

Nesse tipo de familia haveria tambem certa proemi

nencia da poIiginia, que significa a relac;ao de urn homem 

com varias mulheres, embora fora do casamento, 0 que 

a distinguiria da poligamia (onde urn homem tern varias 

esposas legalmente). 

Outros autores, ainda, afirmam que 0 aparecimento 

de uma familia negra, com caracteristicas patriarcais como 

a maioria das familias, destacava-se pela matrifocalidade e 

•• ".". 
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por urn poder economico acentuado por parte da mulher 

adulta. Ainda segundo os mesmos autores, essa situa~ao 
seria 0 resultado de tres fatores conjugados: 

a) A escravidao teria separado as mulheres e os ho

mens negros, ja que os contratos do trafego proibiam a 

indusao de mais de 1/3 de mulheres em cada lote de es
cravos. 

b) as senhores aproveitavam-se de seu poder para exer

cer a explora~ao sexual sobre as escravas de sua propriedade, 

seja em uso proprio ou de seus amigos, ~eja explorando-as 

indiretamente por meio da prostitui~ao nas ruas. 

c) Essa situa~ao ocorreria por causa da apropria~ao 
pel os donos de escravos da prole das mulheres negras. 

Por ocasiao da liberta~ao parcial, muitos escravos ho

mens dirigiram-se para os centros urbanos procurando exer

cer ali alguma profissao de artesao, enquanto as mulheres 

continuavam nas fazendas e e!es acabavam por constituir 
novos nucleos familiares. 

Por outro lado, como os negros livres mantinham 

rela~6es com as mulheres escravas, isso teria criado uma 

possive! "tradi~ao" de poliginia que teria refor~ado e mul

tiplicado a forma~ao e a tradi~ao das familias matrifocais 

•• •••• 

Oqueejamflia 95 

II II c eles (isto e, familias que se constituem ao redor de 

\1111.1 mulher e StllS filhos e netos). 

Essas familias constituiriam uma forma de organiza

~.I() bastante funcional, ja que se tornaram a unica garan-

11.1 de subsistencia e de sobrevivencia das crian~as e dos 

V( Ihos, como veremos mais adiante. 

Para Roger Bastide, "e indubitavel que a familia 

1I('gra urbana seja 0 produto de urn duplo processo de 

d 'sagrega~ao dos modelos africanos; 0 primeiro, remon-

1.1 ndo a promiscuidade sexual da escravidao e 0 segundo, 

, deb and ada que se seguiu a emancipa~ao e que levou 0 

1I(:gro a viver nas cidades longe do controle de qualquer 

~rupo social". 

A existencia, no entanto, dessas familias negras ma

I ri focais extensas, nao seria 0 resultado de uma "desorga

lIiza~ao social", como se poderia crer numa primeira 

.1Ilidise, salvo se admitirmos que a familia nuclear e pa

Iriarcal (modelo das classes dominantes) seja 0 unico mo

delo valido. 

Embora haja uma tendencia geral em considerar a 

(~lmilia "incompleta" como indicio dessa "desorganiza

~'50 social", 'a realidade e que ela tambem pode ser vista 
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e compreendida como urn modele cultural em certos 
meios sociais e em certas epocas. 

Essas familias correspondiam, na realidade, a organiza

~6es bastante funcionais dentro de determinados contextos , 
como 0 dos meios pobres e rurais ou litoraneos e 0 do sub-

proletariado urbano, nos quais a no~ao do casamento legal 

e/ou religioso nao era urn valor em si, mas representava 

urn valor de cIasse e uma possibilidade de ascensao social. 

Nos paises mais pobres e subdesenvolvidos, as fami

lias matrifocais funcionam como especi~s de cooperativas 

entre seus membros, ou "rede de ajuda mutua", capaz, 

bern ou mal, de remediar a au sen cia de responsabiIidade 

familiar dos hom ens e de atenuar tambem as deficiencias 

da infraestrutura social do sistema capitalista. 

No en tan to, os lares matrifocais tern, em regra, urn 

nivel de vida economico for~osamente inferior ao das fa

milias nucleares, visto que, nos primeiros, sao as mulheres 

as verdadeiras chefes de familia. Elas nao s6 ganham sala

rios inferiores aos masculinos como tambem tern menores 

possibilidades e maior dificuldade de acesso a carreiras , 
alem de nesses lares pouco ou nada se contar com a par-
ticipa~ao economica masculina. 
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Para Maria 1saura Pereira de ~eir6z, as uni6es con

II\U.1is que dao urigem aos nucleos matrifocais seriam 

11111 genero de uniao constituindo uma "poligamia suces

IV.I ", na qual a mae e a referencia e 0 sustento principal. 

Revendo certos conceitos, como os de marginali

d.lde, de norma e de desorganiza~ao social, poderemos 

IItender melhor 0 senti do das familias matrifocais. 

Sempre, segundo Roger Bastide, pode-se falar em 

"marginalidade cultural quando individuos ou grupos pos

~ 11 m uma heran~a cultural dupla e nao aderem a nenhuma 

d.ls duas". Esse seria 0 caso dos negros que, tendo assimi-

1.ldo pela retransmissao oral usos, costumes e cren~as dos es

l rayos, seus antepassados, tiveram de adquirir e empregar 

paralelamente usos, cren~as e costumes de uma sociedade 

hranca, ocidental e dominante na qual estavam inseridos. 

Por isso, afirma-se com frequencia que qualquer tipo 

dc familia fora do modelo nuclear seria "anormal", visto 

s 'r ele 0 modelo majoritario, valorizado e dominante em 

Ilossa sociedade. 

1sso, po rem, nao nos permite afirmar que a familia 

matrifocal extensa corresponda a uma "desorganiza~ao so

l ial", pois essa organiza~ao, ainda que minoritaria, possui 
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fun<;:oes especificas, sendo fruto de numerosos fatores , 
como vimos anteriormente. 

Urn grupo mais extenso que a familia nuclear tern 

por papel nao s6 compensar a instabilidade do marido 

ou companheiro, conforme ja mencionamos, como tam

bern permitir 0 estabelecimento de uma ordem ilegitima 

sem perigo de destruir a organiza<;:ao social e economica 

de urn grupo ou de uma localidade. 

Para varios auto res, a familia negra e uma institui<;:ao 

derivada, estabelecida sob a forma de co~perativa econo

mica na qual entram, em certas epocas da vida, aqueles 

que ja nao podem mais atender a suas necessidades. 

Assim, e ai que virao se refugiar os homens em caso 

de desemprego, doen<;:a ou aposentadoria; e ai onde os 

filhos naturais encontrarao abrigo e alimento; e e ai ainda 

onde as mulheres mais jovens poderao encontrar 0 apoio 

e a solidariedade do grupo familiar feminino ao estabe

lecerem suas primeiras unioes consensuais. 

Assim como podemos encontrar familias negras na 

burguesia brasileira vivendo uma estrutura nuclear tradi

cion aI, encontramos 0 tipo de familia matrifocal entre a 

popula<;:ao negra. 
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Afirmar, entretanto, que so mente as familias negras 

,10 matrifocais e extensas, ou que todas elas 0 sao, sena 

11111 erro, pois no seio de grupos nao negros, onde a po

hrcza e similar e onde 0 imp acto da economia dominante 

l ria a falta de oportunidades de emprego e de carreira 

p<lra homens e mulheres, encontraremos as mesmas estru

Illras familiares com uma tipologia comparativa ados 

!!,fllpOS negros mencionados, 
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A mudanc;:a - em quest6es sobre a familia, como em 

todos os outros campos humanos - imp6e-se aos ho
mens de hoje. 

E preciso reconhecer, no en tanto, que a familia pa

rece-nos uma instituic;:ao bern mais estavel do que muitas 

outras. Nao evolui no mesmo ritmo: a mudanc;:a e muito 

mais lenta em suas formas. 

A evoluc;:ao nao pode, sociologicamente, ser evitada, 

mas os atores sociais podem orienta-lao Nesse caso, os he

mens e as mulheres poderiam ten tar satisfazer da melhor 
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forma, em novos modelos familiares, suas permanentes 

IIlLessidades de Citeto, de comunicac;:ao e Ulllao entre os 

.\ 'xos e as gerac;:6es. 

O s valores da felicidade e do desenvolvimento do 

j ndividuo, seja qual for sua idade, sexo, rac;:a ou status so

(,joprofissional, devem se substituir aos valores de expan

sao industrial a qualquer prec;:o, da produc;:ao e do 

consumo de bens superfluos. A familia nuclear, isolada 

'ntre as quatro paredes de urn apartamento urbano, e urn 

esquema funcionaI que atende aos interesses da sociedade 

j ndustriaI, seja do leste ou do oeste do mundo. 

Sua divisao de tarefas entre marido e mulher, sua fa

cilidade de locomoc;:ao, acompanhando as mudanc;:as geo

graficas das empresas nas quais 0 chefe de familia e 
assalariado, sua alienac;:ao da problematica social, sua mo

tivac;:ao {mica e exclusivamente dirigida pel os meios de 

comunicac;:ao para 0 consumo, constituem uma estrutura 

ideal para ser manipulada em todos os niveis, do operario 

manual ao diretor-presidente da empresa nos interesses 

de urn poder central. 

Pensamos, portanto, ser preciso evitar atitudes e so

luc;:6es muito dogmaticas e normativas, a fim de que as 
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aspira~6es dos individuos possam, eventuaImente, ser vi

vidas e institucionalizadas de novas maneiras, ji que as 

formas antigas nao mais permitem a satisfa~ao dessas as
pira~6es. 
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SOBRE A AUTORA 

A leitura do Deuxieme sexe, de Simone de Beauvoir , 
foi para Danda Prado uma tabua de salva~ao . Suas per

cep~oes foram justificadas por personalidades que adqui

riram autoridade no seio dos que contestam 0 colonia

lismo e 0 imperialismo e que, ao mesmo tempo, contes

tavam a opressao das mulheres. 

Todas as tentativas de discussao sobre as contradi

s:oes vividas por ela como mulher eram taxadas de rea

cionarias pelos de esquerda e de comunistas pelos de 
direita. 
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Apos terminar 0 curso de Pedagogia na U niversi

dade de Sao Paulo, divorciada e com tres filhos, quis 

vol tar a psicologia. 1nscreveu-se na U niversidade de 

Columbia, em Nova York, em 1967. 

A experiencia mais extraordinaria que teve nos Esta

dos Unidos foi 0 contato com uma clientela negra do 

Harlem. Nao tinha nenhuma experiencia no problema 

dos afrodescendentes visto internamente. 1sso the permi

tiu compreender como funciona 0 determinismo social, 

nao somente em relas:ao a origem de classe de cada urn, 

mas tam bern em relas:ao a cor da pele. Foi para a Fran~a 

em 1970 e, preparando urn doutorado, aprofundou suas 

reflexoes sobre os condicionamentos da mulher, de 

forma mais estruturada. Defendeu sua tese sobre esse 

tema em 1977, na U niversidade de Paris VII. Encarou 

todos os comportamentos considerados femininos como 

o resultado de urn condicionamento socialmente deter

minado. 
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