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A ETERNIZA(:AO DO ARBITRARIO 

Este livro, em que pude precisar, refor~ar e corrigir minhas anaJises 
anteriores sobre 0 mesmo tema, apoiando-me no grande mimero de trabalhos dedicados as 
rela~oes entre os sex~s, poe em questao exp/icitamente a questao, obsessivamente lembrada pela 
maior parte dos analistas (e de meus cnticos) da permanencia ou da mudan~a (constatadas ou 
desejadas), da ordem sexual: e, de fato, a importa~ao e a imposi~ao desta alternativa ingenua e 
ingenuamente normativa que levam a perceber, contra toda evidencia, a constata~ao da cons
tancia relativa das estruturas sexuais e dos esquemas atraves do quais elas sao percebidas como 
uma maneira condenavel e imediatamente condenada, falsa e imediatamente refutada (lem
bran do todas as transforma~oes na situa~ao das mulheres), de negar e de condenar as 
mudan~as desta situa~ao. 

A esta questao torna-se necessario opor uma outra, mais pertinente cientificamente e 
sem duvida, tambem, a meu ver, mais urgente poJiticamente: se e verdade que as rela«;oes 
entre os sexos se transformaram menos do que uma observa~ao superficial poderia fazer crer 
e que 0 conhecimento das estruturas objetivas e das estruturas cognitivas de uma sociedade 
androcentrica particularmente bern conservada (como a sociedade cabila, tal como pude 
observa-la no inicio dos anos sessenta) fornece instrumentos que permitem compreender 
alguns dos aspectos melhor dissimulados daquilo que sao essas rela«;oes nas sociedades con
temponl.neas mais avan~adas economicamente, e preciso realmente perguntar-se quais sao os 
mecanismos hist6ricos que sao responsaveis pela des-historicizarao e pela eternizarao das estru
turas da divisao sexual e dos principios de divisao correspondentes. Colocar 0 problema 
nestes termos e marcar urn progresso na ordem do conhecimento que pode estar no principio 
de urn progresso decisivo na ordem da a~ao. Lembrar que aquilo que, na hist6ria, aparece 
como eterno nao e mais que 0 produto de urn trabalho de eterniza~ao que compete a institui
«;oes interligadas tais como a familia, a igreja, a escola, e tambem, em uma outra ordem, 0 

esporte e 0 jornaJismo (estas no~oes abstratas sendo simples designa~oes estenognificas de 
mecanismos complexos, que devem ser analisados em cada caso em sua particularidade 
hist6rica) e reinserir na hist6ria e, portanto, devolver a a~ao hist6rica, a rela~ao entre os sexos 
que a visao naturalista e essencialista dela arranca (e nao, como quiseram me fazer dizer, ten
tar parar a hist6ria e retirar as mulheres seu papel de agentes hist6ricos). 

E contra estas for~as hist6ricas de des-historiciza~ao que deve orientar-se, prioritaria
men.te, uma iniciativa de mobiliza~ao visando repor em marcha a historia, neutralizando os 
mecanismos de neutraliza~ao da hist6ria. Esta mobiliza~ao marcadamente po/itica, que abriria 
as mulheres a possibilidade de uma a«;ao coletiva de resistencia, orientada no sentido de refor
mas juridicas e politicas, opoe-se tanto it resigna~ao a que encorajam as visoes essencialistas 
(biologistas e psicanaliticas) da diferen~a entre os sexos quanta a resistencia reduzida a atos 
individuais ou a estes happenings discursivos sempre recome~ados que preconizam certas 
doutrinas te6ricas feministas: estas rupturas her6icas da rotina cotidiana, como as "parodic 
performances» tao caras a Judith Butler, exigem, sem dlivida, demais para urn resultado muito 
diminuto e demasiado incerto. 

Convocar as mulheres a se comprometerem com uma a~ao politica que rompe com a 
tenta~ao da revolta introvertida de pequenos grupos de solidariedade e ajuda mutua, por mais 
necessarios que estes sejam nas vicissitudes da vida diaria, na casa, na fabrica, ou no escrit6rio, 
nao e, como se poderia crer, e temer, convida-las a aliar-se sem luta as formas e as normas 
ordimirias da luta poJitica, com 0 risco de se verem atreladas ou engolfadas em movimentos 
estranhos a suas preocupa~oes e a seus interesses espedficos. E deseJar que elas saibam traba
lhar para inventar e impor, no seio mesmo.do movimento social e apoiando-se em organiza
fi:oes nascidas da revolta contra a discrimina~ao simb6lica, de que elas sao, juntamente com os 
(as) homossexuais, urn dos alvos privilegiados, formas de organiza¢o e de a\ao coletivas e 
armas eficazes, simb6licas sobretudo, capazes de abalar as institui~oes, estatais e juridicas, que 
contribuem para eternizar sua subordina~ao. 

PIERRE BOURDIEU 
Prefacio a edi~ao alema 
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PREAMBULO· 

Certamente nao me teria confrontado com as
sunto tao dificil se nao tivesse sido levado a is so por toda a l6gi
ca de minha pesquisa. De fato, jamais deixei de me espantar 
diante do que poderiamos chamar de 0 paradoxo da d6xa: 0 fato 
de que a ordem do mundo, tal como esta, com seus sentidos uni
cos e seus sentidos proibidos, em sentido pr6prio ou figurado, 
suas obriga~oes e suas san~oes, seja grosso modo respeitada, que 
nao haja urn maior numero de transgress5es ou subversoes, deli
tos e "loucuras" (basta pensar na extraordinaria coordena~ao de 
mi-lhares de disposi~oes - ou de vontades - que cinco minu
tos de circula~ao automobilistica na Pra~a da Bastilha ou da 
Concorde requerem); OU, 0 que e ainda mais surpreendente, que 
a ordem estabelecida, com suas rela<;:5es de domina~ao, seus di
reitos e suas imunidades, seus privilegios e suas injusti~as, salvo 
uns poucos acidentes hist6ricos, perpetue-se apesar de tudo tao 
facilmente, e que condi~oes de existencia das mais intoleraveis 
possam permanentemente ser vistas como aceitaveis ou ate mes
mo como naturais. TambeI!1 sempre vi na domina~ao masculina, 
e no modo como e imposta e vivenciada, 0 exemploI?or excelen~-' 
cia desta submissao paradoxal, resul tante daquilo que eu chama 
de viol€m .:.i.a simb6lica, viol en cia su;ve, insen~Tver, invisivel a 
~ . . - ~. -.-~.- -

suas pi0prias vitimas, que se eXerce essencialmente pelas vias pu-
~mente simb61icas da comunica~ao e do conhecimento, ou, 

* Par neo sober doromente se 09rad~cime"tos nominois seriom beneficos au nefos. 
tos as pessoos a quem fossem dirigidas, cantentor.me-ei em exprimir minhoprofundo 

grotideo a todas oqueles e sabretuda a fodos oquelos que me trouxerom teste

munhos, documentos, referencios cientilicos, ideios, e minho esperont;o de que este 

trobolho venho a ser digno, sobretuda em seus eleitos, do conliont;o e dos expectoti. 
vas que eles au elos nele depositarom. 
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Il1:ais E!e<::i§~~.en_t~) do descgnhecimt:ntoLdo xeconhecimento 
s>u, em ultima instancia, do sentimento, Essa relas:ao social ex
traordinariamente ()rdinaria oferece tambem uma ocasiaounica 
de apreender a 16gica da dominas:ao, exercida em nome de urn 

RIjpcipio simb6lico conhe~i~<2~ re~~.t:l!I~~ido tanto relo domi.~ 
nante quanta pelo dQ.rpinado~~ uma lip-gua (}IJ. uma maneira 
de fClletr), de Ugl estilo. <ie vida .(011 lIma mane ira de pensar, de fa-

_laL()u de agir) e, mais geralmentel_.<:l~ UrIla propriedade <:l!§!inti
va, emble~~~~ __ estigma, d5:>~-'1l1ai~o mais eficiente simbolica
mente e essa proprieda.<!~~~~~~! inteiramente arbitraria e nao 

predicativa que e a cor da pele. 
Toma-se evidente que, ness as materias, nossa questao princi

pal tern que ser a de restituir a d6xa seu carater paradoxal e, ao 
mesmo tempo, Q.emonstrar os processos que sao responsaveis pela 
transformas:ao da hist6ria em natureza, do ~XQ!trario cultural em 
;latural. E, ao faze-Io, nos pormos a altura de assumir, sobre nos-
- . 
so pr6prio universo e nossa pr6pria visao de mundo, 0 ponto de 
vista do antrop610go capaz de, ao mesmo tempo, devolver a dife
rens:a entre\o masculino e 0 feminino, tal como a (des)conhece
mos, seu carater arbitrario, contingente, e tambem, simultanea
mente, sua necessidade s6cio-16gica. Nao e por acaso que, quando 
quis por em suspenso 0 que ela chama, magnificamente, de "0 
poder hipn6tico da dominas:ao", Virginia Woolf se armou de uma 
analogia etnografica, religando geneticamente a segregas:ao das 
mulheres aos rituais de uma sociedade arcaica: "Inevitavelmente, 
n6s consideramos a sociedade urn lugar de conspiras:ao, que 
engole 0 irmao que muitas de n6s temos razoes de respeitar na 
vida privada, e impoe em seu lugar urn macho monstruoso, de 
voz tonitruante, de pulso rude, que, de forma pueril, inscreve no 
chao signos em giz, misticas linhas de demarcas:ao, entre as quais 
os seres humanos ficam fixados, rigidos, separados, artificiais. 
Lugares em que, omado de DurO ou de purpura, enfeitado de plu
mas como urn selvagem, ele realiza seus ritos misticos e llsufruj 

dos prazeres suspeitos do poder e da domina't..i!2z. enguanto n~s, 
'suas' mulheres, nos vemos fechadas na casa <!~. familia, sem que 
nos seja dado participar de nenhuma das numerosas sociedades-
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de que se compoe a sociedade':l "Linhas de demarcaITao misticas'~ 
"ritos misticos": esta linguagem - a da transfiguras:ao magica e 
da conversao simb6lica que produz a consagras:ao ritual, princi
pio de urn novo conhecimento - estimula a orientar a pesquisa 
para urn enfoque capaz de apreender a dimensao propriamente 
simb6lica da dominalTao masculina. 

Sera, portanto, necessario bus car em uma analise materialista 
da economia os meios de escapar da ruinosa alternativa entre 0 
"material" e 0 "espiritual" ou "ideal" (mantida atualmente por 
meio da oposis:ao entre os estudos ditos "materialistas", que expli
cam a assimetria entre os sexos pelas condis:oes de produs:ao, e os 
estudos ditos "simb6Iicos", muitas vezes notaveis, mas parciais). 

Mas, primeiramente, s6 uma utilizas:ao muito especial da etnolo
gia pode permitir realizar 0 projeto, sugerido por Virginia Woolf, 
de,objetivar cientificamente a operalTao, corretamente dita misti
ca, na qual a divisao entre os sexos, tal como a conhecemos, se 
produz; ou, em outros termos, de tratar a analise objetiva de uma 
sociedade organizada de cima a baixo segundo 0 principio andro
centrico (a tradis:ao ca~ila), como uma arqueologia objetiva de 
nosso inconsciente, isto e, como instrumento de uma verdadeira 
socioanalise.2 

Esse desvio, indo a uma tradis:ao ex6ti~a, e indispensavel para 

.-9uebrar a relas:ao ~e enganosa familiaridade que no~Jiga a nossa 
pr6pria tradis:ao. As aparencias biol6gicas e os efeitos, bern reais, 

urn longo trabalho coletivo de socializas:ao do bi~16gico e-de 

iU""H..'''''l·,l.a\,au do social produziu nos carpos e nas mentes ~c()nju
""alll~"<:: para inverter a relas:ao entre as causas e os efeitos e fazer ver 

construs:ao social naturalizada (os "generos" como habitu; 
"''''''-U'lUtJ~), como 0 fundamento in natura da arh.itraria ~i~'i~~··que 

I. V. Woolf. Trois guinees, trod. V. Forrester, Paris, Editions des Femmes, 1977, p. 
200. . 

2. Nem que seja paro comprovar que meu prop6sito otual nCio resulta de uma con

versCio recente, remeto as p6ginas de um livro j6 ontigo em que eu insistia no fato de 

que, quondo oplicado a divisCio sexual do mundo, 0 etnologia pode "tornar·se uma 

forma .particularmente poderoso de socioon6lise" (P. Bourdieu, Le Sens pratique, 
Paris, Editions de Minuit, 1980, pp. 246·247). 
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esta no principio nao s6 da realidade como~amb¢m da represen- ' 

tas:ao da realidade e que se impoe por ve~es~pr~pr.~~J~~l!i~a.3_ 
Mas sera que esse uso quase analitico da etnografia, que des

naturaliza, historicizando, 0 que e visto como 0 que ha de mais 
natural na ordem social, a divisao entre os sexos, nao se arrisca a 
por em destaque constantes e invariaveis - que estao no princf
pio mesmo da sua eficacia socioanalitica - e, com isso, a eterni
zar, ratificando-a, uma representa'fao conservadora da rela'fao 
entre os sexos, a mesma que se condensa no mito do "eterno femi
nino"? ~ aqui que nos deparamos com !!1'l}JlOvQ..£aradoxo, capaz 
d~rigar a uma completa revolu~oIl<lP'l'!~!!"~_~ ..ab()!~ar 0 
que ja se tentou estudar sob forma de "a hist6l"iaA<ls Ill!ll~e!.~": 
-sera que as invariaveis que se mantem, acima de todas as mudan
'fas visiveis da condi'fao feminina, e sao ainda observadas nas rela
'foes de domina'fao entre os sexos, nao obrigam a tomar como 
objeto privilegiado os mecanismos e as institui'toes hist6ricas que, 
no decurso da hist6ria, nao cessaram de arran car dessa mesma 
hist6ria tais invariaveis? 

Essa revolw;ao no conhecimento nao deixa de ter conseqiien
cias na pratica _~~.~'frcularnieme;' nac()hc~p'tao Gas estr~!~gi~s 
destinadas a transformar oestado'atual'da rela'tao de for as mate

_rial~b61ica entre os sexos~ Se e'verdade qu 0 prinapio e 
pet~# dessa rela'fao de domina~o nao T er erramen-

3. Assim, noo e raro que os psic610gos retomem por conta'Pr6pria a visco comum 

dos sexos, como conjuntos rodicalmente seporados, sem inter~oo, e ignorem 0 grau 

de recobrimento entre as distribui~Oes de performances masculinas e femininas, e as 

diferen~as (de grandeza) entre as diferen~as constatadas nos diversas dominios (do 

anatomia sexual a inteligencia). Ou, 0 que e mais grave, que, no constru~oo e 

descric;oo de seu objeto, muitas vezes eles se deixem guiar pelos principios de visco e 

de divisoo inscritas na linguagem comum, seja quando se empenham em medir dife

ren~as evocadas na linguagem - como 0 fato de que os homens seriam moil "ogres.. 

sivos" e as mulheres mais "temerosas· -, seja quando usam termos correntes, e por
tonto prenhes de juizos de valor, pora descrever lois diferenc;as. Cf., por exemplo, 

entre outros, J. A. Sherman, Sex-related Cognitive Differences: An Essay on Theory 
and Evidence, Springfield (Illinois), Thomas, 1978; M. B. Parlee, "Psychology: re-view 

essay", Signs: Journal of Women in Culture and Society, I, 1975, pp. 119-139 - a 

prop6sito, sabretudo, do balan~o das diferen~as mentais e comportamentais entre 0, 
sexos estabelecido por j. E. Garai e A. Scheinfeld em 1968; M. B. Parlee, "The 

Premenstrual Syndrome", Psychological Bul/etin, 80, 1973, pp. 454-465. 
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te, ou pe10 menos principalmente, em urn dos lugares mais visi
veis de seu exercicio, isto e, dentro da unidade domestica, sobre a 
qual urn certo discurso feminista concentrou todos os olhares, 
mas em inst~mcias como a Escola ou 0 Estado, lugares de e1abora
'fao e de imposi'fao de principios de domina'fao que se exercem 
dentro mesmo do universo mais privado, e urn campo de a'fao 
imensa que se en contra aberto as lutas feministas, chamadas 
entao a assumir urn papel original, e bem-definido, no seio mes
mo das lutas politicas contra todas as formas de domina'f3.o. 
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CAPITULO I 

UMA IMAGEM AMPLIADA 

Como estamos incluidos, como homem ou 
mulher, no proprio objeto que nos esfors:amos por apreender, 
incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percep
<;:ao e de aprecia<;:ao, as estruturas historicas da ordem masculina; 
arriscamo-nos, pois, a recorrer, para pensar a dominas:ao mascu
lina, a modos de pensamento que sao eles proprios produto da 
domina<;:ao. Nao podemos esperar sair deste circulo se nao encon
trarmos uma estrategia pratica para efetivar uma objetiva<;:ao do 
sujeito da objetivas:ao cientifica. E~sa estrategia, que e a que vamos 
aqui adotar, consiste _em transformar urn exercicio de reflexao 
transcendental visando a explorar as "categorias do entendimen
to" ou, na expressao de Durkheim, "as formas de classificas:ao" 
com as quais construimos 0 IIll.IDdo (mas que, originarias deste 
mundo, estao essencialmente ~cordo com ele, mesmo que per
mane<;:am desapercebidas),..enLUma especie de experiencia de 
laboratorio: a que consistini em tratar a analise etnografica das 

objetivas e das formas cognitivas de uma sociedade his-
ica especifica, ao mesmo tempo exotica e intima, estranha e 

iO~"''''''~'' ados berberes da Cabilia, como instrumento de urn tra
de socioanalise do inconsciente androcentrico capaz de 
a objetiva<;:ao das categorias deste inconsciente.l 

1. Sem duvida, eu nco teria sido capaz de recuperar em La Promenade au phare 
(Passeio ao farol), de Virginia Woolf, a analise do olhar masculina que a obra encer

ra (e que apresento adiante) se nco a tivesse relido com 0 olhar informado pel a visco 

cabila (V. Woolf, La Promenade au phare, To the Lighthouse, trad. de M. lanoire, 

Paris, Stock, 1929, p. 24). 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 



I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

Os camponeses das montanhas da Cab ilia salvaguardaram, 

acima das conquistas e das conversoes, e sem duvid: e~ rea?a.o a 
elas, estruturas que, protegidas sobretudo pela coerenCla pratlCa, 
relativamente inalterada, de condutas e de discursos parcialmente 
arrancados ao tempo pela estereotipagem ritual, representam 
uma forma paradigmatic a da visao "falo-narcisica" e da cosmolo
gia androcentrica, comuns a todas as sociedades ~editerraneas e 
que sobrevivem, ate hoje, mas em estado parcIal ~ .como se 
estivessem fragmentadas, em nossas estruturas cogn.ltlVaS ~ e~ 
nossas estruturas sociais. A escolha da Cabilia em partICular Justl
fica-se quando se sabe, por urn lado, que a tradi~ao cultural q~e _ai 
se manteve constitui uma realiza~ao paradigmatica da tradl~ao 
mediterranea (e podemos convencer-nos disso consultando as 

pesquisas etnograficas consagradas ao pr~ble~a da honra ~ ~a 
vergonha em diferentes sociedades medlterraneas, na GreCla, 
Italia, Espanha, Egito, Turquia, Cabilia, etc)); e que, por outro 
lado toda a area cultural europeia partilha, indiscutivelmente, 
dess~ tradi~ao, como 0 comprova a compara~ao de rituais obser
vados na Cab ilia com os que foram registrados por Arnold Van 
Gennep na Fran~a de principios do seculo ~.~ pod~riamos, sem 
duvida, ter-nos alicer~ado na tradi~ao da GreCla antlga, em ~ue a 
psicanalise buscou 0 essencial de seus esqu~mas. in:e~pretatIVos, 
gra~as as Inurn eras pesquisas de etnografIa hlstonca ~ue lhe 
foram consagradas. Mas nada pode substituir 0 estudo dlreto de 
urn sistema que ainda esta em funcionamento e q~e per~aneceu 
relativamente a margem de reinterpreta~oes seml-erudltas (por 
nao haver uma tradi~ao escrita): de fato, como ja comentei ante
riormente,4 a analise de urn corpus como 0 da Grecia, cuja produ-

2 CI. J. Peristiany (ed.), Honour and Shame: the Values of Mediterranean Society, 
C·hicago, University 01 Chicago Press, 1974, e tambem J. Pitt-Rivers, Med,terronean 

E 
. th Sociol Anthropology of the Med,terranean, Pans-La-Haye, 

Countrymen. ssays In e 

Mouton, 1963. . . p. d 3 i 
3. A. Van Gennep, Monuel de folklore fron~ais contemporoln, Pam, Icar, va., 

1937-1958. "d· p. 
4. CI. P. Bourdieu,"Lecture, iecteurs, iettres, iitteroture , em Choses Ites, ans, 

Editions de Minuit, 1987, pp.132-143. 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

~ao se estende por varios seculos, corre 0 risco de sincronizar arti
ficialmente estagios sucessivos e diferentes do sistema e, sobretu
do, de conferir urn mesmo estatuto epistemol6gico a textos que 
submeteram 0 antigo fundo mitico-cultural a diversas reelabora
~oes, mais ou menos profundas. 0 interprete que pretenda agir 
como etn6grafo arrisca-se, assim, a tratar como informantes 
"ingenuos" auto res que ja estavam agindo tambem como (quase) 
etn6grafos e cujas evoca~5es mitol6gicas, mesmo as aparente
mente mais arcaicas, como as de Homero ou Hesiodo, sao ja 
mitos elaborados, que implicam omissoes, deforma~5es e reinter
preta~oes (e 0 que dizer quando, como 0 fez Michel Foucault no 
segundo volume de sua Hist6ria da sexualidade, alguem decide 
come~ar por Platao a indaga~ao sobre a sexualidade e 0 sujeito, 
ignorando autores como Homero, Hesiodo, !squilo, S6focles, 
Her6doto ou Arist6fanes, sem falar nos fil6sofos pre-socraticos, 
nos quais 0 antigo alicerce mediterraneo aflora mais claramente?). 
A mesma ambiguidade pode ser encontrada em todas as obras 
(sobretudo as medicas) que se pretendem eruditas, nas quais nao 
se consegue distinguir 0 que pediram de emprestimo a autorida
des (como Arist6teles, que, em pontos essenciais, converteu ele 
pr6prio a velha mitologia mediterranea em mito erudito) e 0 que 
foi reinventado a partir das estruturas do inconsciente e sanciona
do, ou ratificado, pela cau~ao do saber adquirido. 

A CONSTRUC;:AO SOCIAL DOS CORPOS 

Em urn universo em que, como na sociedade cabila, a ordem 
da sexualidade nao se constitui como tal, e no qual as diferen~as 
sexuais permanecem imersas no conjunto das oposi~oes que 
organizam todo 0 cosmos, os atributos e atos sexuais se veem 
sobrecarregados de determina~oes antropol6gicas e cosmol6gi
cas. Ficamos, pois, con den ados a equivocar-nos sobre sua signifi
ca~ao profunda se os pensarmos segundo a categoria do sexual em 
si. A constitui~ao da sexualidade enquanto tal (que encontra sua 
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realiza<;ao no erotismo) nos fez perder 0 senso da~osmologia 
--.s.~u_~liz~da, que_~~enr<!iza em uma topologia sexual doc~~po 
socializado, de seus movimentos e seus deslocamentos, imediata

mente re-v~stidos de ~~i~~:3:<;ao ,~ - 0 movimento para 0 

alto sendo, por exemplo, associado ao masculino, como a ere<;ao, 
ou a posi<;ao superior no ato sexual. 

Arbitniria em estado isolado, a divisao das coisas e das ativi
dades (sexuais e outras) segundo a oposi<;ao entre 0 masculino e 0 

feminino recebe sua ne~es'sidade objetlva'e-subjeiiv'a de sua inser
<rao ern urn sistema de oposi<;oes hom6logas, alto/baixo, em cima 
/~mb'aIxo, na frente/atnis, direita/esquerda, reto/curvo' (e falso), 
seco/umido, duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora 
(publico)/dentro (privado) etc., que, para alguns, correspondem 
a movimentos do corpo (alto/baixol/subir/descer, fora/dentro// 
sair/entrar). Semelhantes na diferen<;a, tais oposi<;oes sao suficien
temente concordes para se sustentarem mutuamente, no jogo e 
pelo jogo inesgotavel de transferencias praticas e metaforas; e 
tambem suficientemente divergentes para conferir, a cad a uma, 
uma especie de espessura semantica, nascida da sobredetermina
<;ao pelas harmonias, conota<;oes e correspondencias.5 

.fuses esquemas de pensamento, de aplica<;ao universal, regis
tram como que diferens:as de natureza, inscritas n,a o15J~§~@~ge, 
das varias:5es e dos tras:os djstjntivos (por exemplo em materia" 

corporal) que eles contribuem~[ClJ~~~r existir, ao mesmo t~po 
-que '~;;naturalizam': inscrev~!!do-as..e~ll.l1lsi.steIiia,'d~'d.i~r~J!-,,_ 
~as:-tod~~igu;l;;,-;nr; naturais em aparencia; de modo que as pre
visoes que elas engendram sao incessantemente confirmadas pelo 
curso do mundo, sobretudo por todos os ciclos bio16gicos e c6s
micos. Assim, nao vemos como poderia emergir na consciencia a 
rela<;ao social de dominas:ao que esta em sua base e que, por uma 
inversao completa de causas e efeitos, surge como uma aplica<;ao 
entre outras, de urn sistema de relas:oes de sentido totalmente 

5, Para urn quadro detalhado da distribui~ao das atividades entre os sexas, cf, p. 
Bourdieu, Le Sens pratique, op.cit" p. 358. 
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independente das rela<;oes de fors:a. 0 sistema mitico-ritual 
desempenha aqui urn papel equivalente ao que incumbe ao cam
po juridico nas sociedades diferenciadas: na medida em que os 
prindpios de visao e divisao que ele propoe estao objetivamente 
ajustados as divisoes pre-existentes, ele consagra a ordem estabe
lecida, trazendo-a a existencia conhecida e reconhecida, oficial. 

A divisao entre os sexos parece estar "na ordem das coisas", 
como se diz por vezes para falar do que e normal, natural, a pon- C 
to de ser inevitavel: ela esta presente, ao mesmo tempo, em estado 
objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes sao todas 
"sexuadas"), em todo 0 mundo social e, em estado incorporado, 
nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas 
de esquemas de percep<;ao, de pensamento e de, as:ao. (Quando, 
por necessidade de comunicas:ao, eu falo, como aqui, em catego
rias ou estruturas cognitivas, arriscando-me a parecer cair na filo
sofia intelectualista que tenho seguidamente criticado, seria 
melhor falar de esquemas praticos ou de disposis:oes; mas a pala-
~a "categoria" impoe-se por vezes porque tern 0 merito de desig~ 
nar ao mesmo tempo uma unidade social- a categoria dos agri
cultores - e uma estrutura cognitiva, e de tomar manifesto 0 elo 
que as une.) E a concordancia entre as estruturas objetivas e as 
estruturas cognitivas, entre a conformas:ao do ser e as formas do 
conhecer, entre 0 curso do mundo e as expectativas a esse respei
to, que toma possive! esta referenda ao mundo que Husserl des
crevia com 0 nome de "atitude natural': ou de "experiencia d6xi
ca" - deixando, porem, de lembrar as condi<;oes sociais de sua 
possibilidade. Essa experiencia apreende 0 mundo social e suas 
arbitnirias divisoes, a comes:ar pela divisao socialmente construi-
da entre os sex~s, como naturais, evidentes, e adquire, assim, todo 

reconhecimento de legitimas:ao. E por nao perceberem os 
r<"'_"'''Hl''HHJ'' profundos, tais como os que fundamentam a con

entre as estruturas cognitivas e as estruturas sociais, e, 
tal, a experiencia d6xica do mundo social (por exemplo, em 

sociedades, a 16gica reprodutora do sistema educacional), 
ue pensadores de linhas filos6ficas muito diferentes podem 
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imputar todos os efeitos simb6licos de legitimas:ao (ou de socio
diceia) a fatores que decorrem da ordem da representafao mais ou 
menos consciente e intencional ("ideologia", "discurso" etc.). 

A fors:a da ordem masculina se evidencia no fato de que ela 
dispensa justificas:ao:6 a visao androcentrica impoe-se como neu
tra e nao tern necessidade de se enunciar em discursos que visem 
a legitima-Ia.7 A ordem social funciona como uma imensa maqui
na simb6lica que tende a ratificar a dominas:ao masculina sobre a 
qual se alicers:a: e a divisao social do trabalho, distribuis:ao bastan
te estrita das atividades atribuidas a cada urn dos dois sexos, de 
seu local, seu momento, seus instrumentos; e a estrutura do espa
s:o, opondo 0 Iugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 
homens, e a casa, reservada as mulheres; ou, no interior desta, 
entre a p;lrte masculina, com 0 salao, e a parte feminina, com 0 

estabulo, a agua e os vegetais; e a estrutura do tempo, a jornada, 0 

ano agnirio, ou 0 ciclo de vida, com momentos de ruptura, mas
culinos, e longos periodos de gesta«yao, femininos.8 

o mUildo social constr6i 0 corpo como realidade sexuada e 
como depositario de principios de visao e de divisao sexualizan
tes. Esse programa social de perceps:ao incorporada aplica-se a 
todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao pr6prio corpo, em sua 

6. Muitas vezes ja sa obsarvou que, tonto no perce~oo social quonto no linguogem, 

o genero masculino se mostra como algo noo marcado, de certa forma neutro, 00 

contrerio do feminino, que e explicitamente caraderizado. Dominique Merllie verif;.. 

cou, ao tratar do reconhecimento do "sexo" da escrituro, que os trac;os femininos sOo 

percebidos apenas como presentes ou ausentes (Cf: D. Merl/ie, "Le saxe de I'ecriture, 

notes sur Ie perception sociale de la feminite", Actes de /0 recherche en sciences 
socia/es, 83, junho 1990, pp. 40-51). 

7. E impressionante que praticamente noo se encontrem mitos justificativos da hierar

quia sexual (salvo, talvez, 0 mito do nascimento da cevada [Cf. P. Bourdieu, Le Sans 
pratique, op. cit., p. 128] e 0 mito que busca racionalizar a posiC;oo "normal" do 

homem e do mulher no ato sexual, de que falarei adiante). 

8. Serio necessario poder lembrar aqui toda a analise do sistema mitico-ritual (por 

exemplo, sobre a estruturo do espac;o interno do caso: d. P. Bourdieu, Le Sens prati

que, op. cit., pp. 441-461; sabre a organizac;oo da jornada: pp. 415-421; sobre a 

organizac;oo do ano agrario: pp. 361-409). Obrigado a so falar aqui do minima estri

tamente necessorio " construc;oo do modelo, gostaria de convidar 0 leitor que quises

sa dar todo a sua for<;a 00 "analisador" etnografico, a ler diretamente Le Sens pratique 
ou, pelo menos, 0 esquema sinoptico reproduzido 00 lado. 
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in/cio de tecelagem 

bOi, azeite 
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CHEIO (encher) 
FECHADO (dificil, clausura) 

DENTRO (casa, jardim, fonte, bosque) 
SOB (EM BAIXO) (deitado, pilastra central) 

casamento interd~6es da nOiIe (J M I DO infancia 

~ .0 ~~ ventre, roma, perdiz, galinha ~ 
. .0;::; thamgharth, prima para/ela, segredo, preto ~ 

gestal'Bo ~ marmita, cozido, cevada, doce, insosso :$-
• sangue, h'urma <:P nascimento 

~)'Gr~", estabulo, sana (morte), terra ~'\)~ 
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nudez, mo~a, agua estagnada 
bruxa, feWceira, traipiio, astUeia 

negro, forjador, chacal (a divisao), javali 

Esquema sinoptico das oposi~oes pertinentes 

Pode-se ler este esquema seguindo as oposic5es verticais (seco/umido), alto/baixo, direitaiesquer
da, masculinolfeminino), ou os processos (por exemplo, os do cicio da vida: casamento, gestacao, 
nascimento etc. ou os do ano agrario) e os movimentos (abri/fechar, entraisair etc.). 

• hanne (p6 colorante, amarelo ou vermelho, usado nos paises muculmanos para 
tintura dos cabelos e sobrancelhas) (N.T.) 
.. nit (ponto ou Questao de honra) (N.T.) 
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realidade biol6gica: e ele que constr6i a diferenc;:a entre os sexos bio-
16gicos, conformando-a aos principios de uma visao mitica do 
mundo, enraizada na relac;:ao arbitniria de dominac;:ao dos homens 
sobre as mulheres, ela mesma inscrita, com a divisao do trabalho, 
na realidade da ardem social. A9iferenc;:a bio16gica ent!!~_.s(?Xo~, 
isto e, entr~_~~()"!pQ_!!!.~culino e 0 corpo feminino, .~~ especifica
ment~.l agiferens<!g_ngtQmi£Cl_~nt~~os'6~gii~s's~xuais, -p~de assim 
ser vista como justificativa natu~-ai dadFfuieri~a-soclarmeriteCoIiS-

.-=-~-. -----.--/ 
Jruida entre os generos e, princ:!p~!!l:~nte, da divisao social do traba-

_Jho;, (0 corpo e seus movimentos, matrizes de universais que estao 
submetidos a urn trabalho de constru<;:ao social, nao sao nem com
pletamente determinados em sua significa<;:ao, sobretudo sexual, 
nem totalmente indeterminados, de modo que 0 simbolismo que 
lhes e atribuido e, ao mesmo tempo, convencional e "motivado': e 
assim percebido como quase natural.) I)~9g.QJa..1.9 de que e 0 prin-

\ cipi~~e visao social que constr6i a diferen<;:a anatomica e que e esta 
diferen<;:a socialmente construida que se'torna ofundamento e a 
cau~aoaparentemente natural da visao sodafque a alicer<;:a,cafmos 
emum.a r~las:ao circclar que encerra 0 pensamento na evidenda de 
l~oes de domin~~o inscritasao'mesino-tempo-naoofeHvidade, 
sob forma de divisoes ohjetivas, e-na suDjetivla:aae~s-015ToTrriade 

esquemas-co~~itl~~~_<i~;.()j~nija(f~?...s..~~!ga
IE~~E1<l~rc~l'<;:ao ~~~, di~isoes objetivas. 

A viril~ade, em seu asp~c!Q.~tlcQ mesmo, isto e, enquanto 
qtiididade do vir, virtus, quesNo._cl~ DgQfa (nif), principio da con
serva<;:ao e do aumento da honra.J....!!!~I1J§J:Il:~.ind.i~~ociavel, pelo 
menos tacitamente,j.a virilidade fisica, atraves, sobretudo, das 
provas de potencia sexual - deflora<;:ao da noiva, progenitura 
masculina abundante etc. - que sao esperadas de urn homem 
que seja realmente urn homem. Compreende-se que 0 falo, sem
pre presente metaforicamente, mas muito raramente nomeado e 
nomeavel, concentre todas as fantasias coletivas de potencia 
fecundante.9 A maneira das filhoses ou da massa folhada, que se 

9, A trodi~60 europeia associa a coragem fisica ou moral a virilidade ("tii-Ia.,," etc,) 

e, como a tradi~iio berbere, estabelece explicitomente umo ligo~60 entre 0 volume 

do noriz (nifJ. sTmbolo do ponto de hanra, eo tomonho suposto do fala. 
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come no momento dos partos, das circuncisoes, do nascer dos 
dentes, ele "ere see", ou ele "se levanta". 0 esquema ambiguo do 
enchimento e 0 principio gerador dos ritos de fecundidade que, 
destinados a fazer crescer mimeticamente (0 falo e 0 ventre da 
mulher), pelo recurso sobretudo a alimentos que in flam e fazem 
inflar, se imp oem nos momentos em que a ac;:ao fecundadora da 
potencia masculina deve se exercer, como nos casamentos - e 
tambem por ocasiao do inicio das lavouras, tempo de uma ac;:ao 
hom6loga de abertura e fecundac;:ao da terra.10 

A ambigtiidade estrutural, manifesta na existencia de urn lac;:o 
morfo16gico (por exemplo, entre abbuch, 0 penis, e th&bbucht, 
feminino de abbuch, 0 seio) entre certo numero de simbolos liga
dos a fecundidade, pode ser explicada pelo fato de representarem 
diferentes manifesta<;:oes da plenitude vital, do vivente que da vida 
(atraves do leite e do esperma, que se assemelha ao leite: ll quando 
os homens se ausentam por urn periodo longo, diz-se a suas mu
lheres que e1es vao voltar com "um can taro de leitinho, de leite 
coalhado"; de urn homem pouco discreto em suas rela<;:oes extra
conjugais, diz-se que "ele derramou 0 leitinho sobre a barba"; yec
ca yeswa, "e1e comeu e bebeu': significa que ele fez amor; e resistir 
a seduc;:ao e "nao derramar 0 leite no peito"). A mesma rela<;:ao 
marfol6gica se estabelece entre thamellalts, 0 6vulo, simbolo por 
excelencia da fecundidade feminina, e imellalen, os testiculos: 
dizem que 0 penis e 0 unico macho que choca dois ovos. E as mes
mas associa<;:oes podem ser encontradas nas palavras que desig
nam 0 esperma, zzel e principalmente laamara, que, par sua raiz 
- aammar, que significa encher, prosperar etc. - evoca a pleni-

10. Sobre os alimentos que enchem (inflam) ou que fozem infiar, d. P. Bourdieu, Le 
Sens pratique, op.cit., pp. 412·415, e sobre a fun~60 dos otos ou dos obietos mitico

mente ombTguos, sobredeterminodos ou soltos, pp. 426 e seg. 

11. ° termo mois evocodor e ambul, em sentido proprio bexigo ou chouri~o, mas tom· 

bem folo (ef. T. Yocine-Titauh: "Anthropologie de 10 peur. L'exemple des rapports 

hommes·femmes, Algerie", em T. Yocine-Titouh [ed.]. Amour, phantasmes et societas en 

Afrique du Nord et ou Sahara, Paris, L'Harmattan, 1992, pp. 3·27; e "La feminite ou 
10 representation de 10 peur dons I'imoginoire social kabyle", em Cahiers de '0 littera-

lure orale, 34, INALCO, 1993. pp. 19·43). 
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tude, 0 que esta cheio de vida e que enche de vida, 0 esquema de 
preenchimento (cheio/vazio, fecundo/ esteril, etc.) combinando-se 
regularmente com 0 esquema do enchimento na cria\ao dos ritos 
de fertilidade.I2 

Ao associar a ere~ao falica a dinamica vital do enchimento, que 
e imanente a todo 0 processo de reprodu~ao natural (germina~ao, 
gesta~ao etc.), a construfao social dos 6rgaos sexuais registra e rati
fica simbolicamente certas propriedades naturais indiscutiveis: ela 
contribui, assim, juntamente com outros mecanismos, dos quais 0 

mais importante e, sem duvida, como vimos, a inser~ao de cada 
rela~ao (cheio/vazio, por exemplo) em urn sistema de rela\oes 
homologas e interconectadas, para converter a arbitrariedade do 
nomos social em necessidade da natureza (physis). (Essa logica da 
consagrafao simbOlica dos processos objetivos, c6smicos e biol6gi
cos principalmente, que opera em todo 0 sistema mitico-ritual
como, por exemplo, 0 fato de tratar a germina\ao do grao como 
ressurrei\ao, acontecimento homologo ao do renascimento do avo 
no neto, sancionado ao ser-Ihe dado 0 inesmo nome -, da urn 
fundamento quase objetivo a esse sistema e, com isso, a cren\a, 
refon;:ada tambem por sua unanimidade, de que ele e objeto.) 

Quando os dominados aplicam aquilo que os domina esque
mas que sao produto da domina~ao ou, em outros term os, quando 
seus pensamentos e suas percep~oes estao estruturados de confor
midade com as estruturas mesmas da rela~ao da domina\ao que 
lhes e imposta, seus atos de conhecimento sao, inevitavelmente, atos 
de reconhecimento, de submissao. Porem, por mais exata que seja a 
correspondencia entre as realidades, ou os processos do mundo 
natural, e os principios de visao e de divisao que lhes sao aplicados, 
M sempre lugar para uma Iuta cognitiva a proposito do sentido das 
coisas do mundo e particularmente das realidades sexuais. A inde
termina\ao parcial de certos objetos autoriza, de fato, interpreta
\oes antagonicas, oferecendo aos dominados uma possibilidade de 
resistencia contra 0 efeito de imposi~ao simb6lica. E por isso que as 

12. Sobre os esquemos de cheio/vazio e seu preenchimenlo, d. P. Bourdieu, Le Sans 

protique, op. cit., pp. 452·453, ou ainda p. 397 (0 proposito do serpente). 
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l11ulheres podem se alicer\ar nos esquemas de percep\ao dominan
tes (alto/baixo, duro/mole, reto/curvo, seco/umido) que as levam a 
uma representa\ao bastante negativa do proprio sexo,13 para pen
sar os atributos sexuais masculinos por analogia com as coisas que 
pendem, moles, sem vigor (laalaleq, asaalaq, usados tam bern para 
a cebola ou a carne em postas, ou acherbub, sexo mole, sem vigor, 
de velho, por vezes associado a ajerbub, andrajo );14 ou ate tirar par
tido do estado minimizado do sexo masculino para afirmar a supe
rioridade do sexo feminino - como no ditado: "Voce, sua equipa
gem (laaIgleq) despenca, diz a mulher ao homem, ao passo que eu, 
eu sou uma pedra bern soldada':15 

Assim, a defini\ao social dos 6rgaos sexuais, longe de ser urn 
simples registro de propriedades naturais, diretamente expostas a 
percep\ao, e produto de uma constru\ao efetuada a custa de uma 
serie de escolhas orientadas, ou melhor, atraves da acentua~ao de 
certas diferen~as, ou do obscurecimento de certas semelhan~as. A 
representa<;ao da vagina como urn falo invertido, que Marie
Christine Pouchelle descobriu nos escritos de urn cirurgiao da 
Idade Media, obedece as mesmas oposi~oes fundamentais entre 0 

positivo e 0 negativo, 0 direito e 0 avesso, que se impoem a partir 
do momento em que 0 principio masculino e tornado como medi
da de todas as coisas.16 Sabendo, assim, que 0 homem e a mulher 

13. As mulheres aeham que seu saxo sO e bonito quando oculto ("0 pedro soldada"), 

guardado (yeimoo) e colocodo sob a prole~ao do sarr, 0 charme (0 diferen~a do 
saxo mosculino, que nao tem sarr porque noo pode sar escondido). Umo dos polo

vros que 0 design,om, lakhna, a, como 0 nosso "idiolo", empregado como interjei~oo 
(A lakhnal) pora expressar a tolice (cora de "Iakhna" a 0 roslo amorfo, ocholodo, 

sam a modelogem que do urn belo nariz). Outro dos termos berberes que designom 

a vagina, olios um dos mais pejorotivos, significo tambam viscose. 

14. T odas essos polavros soo, evidentemente, morcodos por tabus, de modo que ter

mos oparentemente onOdinos como duzan, os negocios, laqlu/, a lou~o, lah'wa/, os 

ingredientes, au azaakuk, 0 rabo, /hes servem muitas vezes como substitutivos eufemi .. 

!icos. Entre os cabi/as, como em nossa proprio tradi~oo, os 6rgoos saxuois moscu/inol 

500, pelo menos nos designa~oes eufemisticas, comparados a instrumentos ("apore

Il10", "mOquino" elc.), 0 que tolvez se devo re/acionor com 0 fato de que, ata hoje, a 

manipu/a~oo dos objetos lecnicos coiba sislemolicamenle oos homens. 

15. Cf. T. Yocine-Titouh, N Anlhrop%gie de 10 peur", loe. cit. 
16. M . .c. Pouchelle, Corps al Chirurgia ci I'apogea du Moyan Age, Paris, F/ommarion, 

1983. 
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sao vistos como duas variantes, superior e inferior, da mesma 
fisiologia, compreendemos por que, ate 0 Renascimento, nao se 
dispusesse de terminologia anatomica para descrever em detalhes 
o sexo da mulher, que e representado como composto dos mesmos 
orgaos que 0 do homem, apenas dispostos de maneira diversaP 
Por isso, como demonstra Yvonne Knibiehler, os anatomistas de 
principios do seculo XIX (sobretudo Virey), ampliando 0 discur
so dos moralistas, tentam encontrar no corpo da mulher a justifi
cativa do estatuto social que lhes e imposto, apelando para oposi
~oes tradicionais entre 0 interior e 0 exterior, a sensibilidade e a 
razao, a passividade e a atividade. 18 Bastaria seguir a historia da 
"descoberta" do clitoris, tal como a relata Thomas Laqueur,19 pro
longando-a ate a teoria freudiana da liga~ao da sexualidade femi
nina do clitoris para a vagina, para acabar de demonstrar que, lon
ge de desempenhar 0 papel fundante que lhes e atribuido, as dife
ren~as visiveis entre os orgaos sexuais masculino e feminine sao 
uma constru~ao social que encontra seu principio nos principios 
de divisao da razao androcentrica, ela propria fundamentada na 
givisao do~_ estatutos sociais atribuidos ao homem e a mulher.2° 

Os esquemas que estrutur;m-a>percep~aodos6rgIfossexuais 
e, mais ainda, da atividade sexual se aplicam tambem ao proprio 
corpo, masculino ou feminino, que tern seu alto e seu baixo -

17. Cf. T.W. Laqueur, "Orgasm, Generation and the Politics af Reproductive Bio

logy", em C. Gallagherand, T. W. Laqueur (eds.), The Making of the Modern Body: 
Sexuality and Society in the Nineteenth Century, Berkeley, University of California 

Press, 1987. 
18. Y. Knibiehler:Les medecins et 10 'nature feminine' au temps du Code Civil", 

Annales, 31 (4), 1976, pp.824-845. 
19. T. W. Laqueur, "Amor Veneris, Vel Dulcedo Appeletur", em M. Feher, R. Naddaf 

eN. Tazi (eds.), Zone, Parte III, New York, Zone, 1989. 
20. Entre os inumeros estudos que mostram a contribui~ao da hist6ria notural e dos 
naturalistos para a naturoliza~oo das diferen~as sexuais (e raciais: a 16gica e ames

rna), podemos citar 0 de Londa Schiebinger (Nature's Body, Boston, Beacon Press, 
1993), que mostra como os naturalistas "atribuiam os femeas dos animais 0 pudor 
[modesty] que esperovam encontrar em suas esposas e lilhas" (p. 78); ou como, ao 
final de sua pesquisa sobre 0 himen, concluiam que "apenas as mulheres loram provi
dencialmente ograciadas [and blessed With] com um himen", "guardioo de sua casti
dade", "vestibulo de seu santu6rio" (pp. 93-94)' e que a barba, muitas vezes associa· 

da 0 honra masculina, diferencia os homens das mulheres, menos nobres (p. 115), e 

de outras "ra~as·. 
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sendo a fronteira delimitada pela cintura, signo de clausura (aque
la que mantem sua cintura fechada, que nao a desamarra, e consi
derada virtuosa, casta) e limite simbolico, pelo menos para a 
mu1her, entre 0 puro e 0 impuro. 

A cintura e urn dos signos de fechamento do corpo feminino, 
bra~os cruzados sobre 0 peito, pernas unidas, vestes amarradas, 
que, como inumeros analistas_apontaram, ainda hoje se impoe as 
mu1heres nas sociedades euro-americanas atuais.21 Ela simboliza a 
barreira sagrada que protege a vagina, socialmente constituida em 
objeto sagrado, e portanto submetido, como 0 demonstra a anali
se durkheimiana, a regras estritas de esquivan~a ou de acesso, que 
determinam muito rigorosamente as condi~oes do contato consa
grado, isto e, os agentes, momentos e atos legitimos ou, pelo con
trario, profanadores. Tais regras, particularmente visiveis nos ritos 
matrimoniais, podem tam bern ser observadas, ate nos Estados 
Unidos de hoje, nas situa~oes em que urn medico do sexo masculi
no tern que praticar 0 exame vaginal. Como se se tratasse de neu
tralizar simbolica e praticamente todas as conota~oes potencial
mente sexuais do exame ginecologico, 0 medico se submete a urn 
verdadeiro ritual visando a manter a barreira, simbolizada pela 
cintura, entre a pessoa publica e a vagina, jamais vistas simultanea
mente: em urn primeiro momento, ele se dirige a uma pessoa, face 
a face; a seguir, apos a pessoa ter-se despido para ser examinada, 
em presen~a de uma enfermeira, ele a examina, deitada e recober
ta por urn len~ol que the cobre a parte superior do corpo, obser
vando a vagina como algo dissociado da pessoa e, por tal, reduzida 
a condi~ao de coisa, em presen~a da enfermeira, a quem ele faz 
suas observa~oes, falando da paciente em terce ira pessoa; enfim, 
em urn terceiro momento, ele se dirige novamente a mulher, que ja 
se vestiu de novo fora de seus 0lhares.22 E, evidentemente, porque 

21. Cf. por examplo N. M. Henley, Body Politics, Power, Sex and Non-verbal Commu

nication, Englewood Cliffs IN. J.), Prentice Hall, 1977, especialmente pp. 89 e seg. 

22. J. M. Henslin, M. A. Biggs, "The Sociology of the Vaginal Examination", em J. M. 

Henslin led.), Down to Earth SOciology, New York-Oxford, The Free Press, pp_ 235· 
247. 
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a vagina continua sendo constituida como fetiche e tratada como 
sagrada, segredo e tabu, que 0 comercio do sexo continua a ser 
estigmatizado, tanto na consciencia comum quanta no Direito, 
que literalmente exclui que as mulheres possam escolher dedicar
se a prostitui~ao como a urn trabalho.23 Ao fazer intervir 0 dinhei
ro, certo erotismo masculino associa a busca do gozo ao exercicio 
brutal do poder sobre os corpos reduzidos ao estado de objetos e 
ao sacrilegio que consiste em transgredir a lei segundo a qual 0 cor
po (como 0 sangue) nao pode ser senao doado, em urn ato de ofer
ta inteiramente gratuito, que supoe a suspensao da violencia.24 

o corpo tern sua frente, lugar da diferenfa sexual, e suas cos
tas, sexualmente indiferenciadas e potencialmente femininas, ou 
seja, algo passivo, submisso, como nos fazem lembrar, pelo gesto 
ou pela palavra, os insultos mediterraneos contra a homossexua
lidade (sobretudo 0 famoso "bras d'honneur"- "dar uma bana
na")25j tern suas partes publicas, face, fronte, olhos, bigode, boca, 
orgaos nobres da apresentafao, nos quais se condensa a identidade 
social, 0 ponto de honra, 0 nif, que obriga a enfrentar ou a olhar 
os outros de frente, e suas partes privadas, escondidas ou vergo
nhosas, que a honra manda dissimular. E igualmente atraves da 
divisao sexual dos usos legitimos do corpo que se estabelece 0 vin
culo (enunciado pela psicanalise) entre 0 falo e 0 lOgos: os usos 
publicos e ativos, de parte alta, masculina, do corpo - fazer fren
te a, enfrentar, frente a frente (qaben, olhar no rosto, nos olhos, 

23. A lei americana proibe ·viver de ganhos imorais·, 0 que significa que sO a livre 

doac;oo do sexo a legitimQ e que 0 amor venal a 0 sacrilagio por excelencia, por sar 0 

comarcio com 0 que 0 corpo tern de mais sagrado (el. G. Pheterson, ·The Whore 

Stigma, Female Dishonor and Mole Unworthiness", Social Text, 37, 1993, pp. 39-64). 
24. "0 dinheiro a porte integronte do modo represenlalivo do perversoo. Como a Ion
tasia perversa a em si ininteligivel e incomunicavel, 0 numerario, por seu caraler abslr~ 
ta, constitui seu equivalente universal mente inteligivel". (P. Klossowski, Sode et Fourier, 
Paris, Fata Morgana, 1974, pp. 59-60.) "Com esla especie de desafio, Sade provo 

exalomente que a noc;oo de valor e de prec;o esla inscrita no fundo mesmo do emoc;oo 

voluptuosa e que nada a mais conlrario 00 gozo que a grotuidade." (P. Klossowski, La 
Revocation de I'edit de Nantes, Paris, Edilions de Minuil, 1959, p. 102.) 
25. Noo ha insulto pior que as palavras que designam 0 homem "possuido·, "fodido' 

(maniuk, qawad). 
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tomar a palavra publicamente - sao monop6lio dos homens; a 
mulher, que, na Cabilia, mantem-se afastada dos lugares publicos, 
deve de algum modo renunciar a fazer uso publico do pr6prio 
rosto e de sua palavra (ela anda em publico com os olhos baixos, 
voltados para os pes, e a unica expressao que the convem e "eu nao 
sei'~ antitese da palavra viril, que e afirma~ao decisiva, cortante, ao 
mesmo tempo que refletida e calculada).26 

Ernbora possa ser visto como a matriz original a partir da qual 
sao engendradas todas as forrnas de uniao dos dois principios 
opostos - arado e su1co, ceu e terra, fogo e agua etc. -, 0 pr6prio 
ato sexual e pensado em fun~ao do principio do prirnado da mas
culinidade. A oposi~ao entre os sexos se inscreve na serie de opo
si~oes rnitico-rituais: alto/baixo, em cirna/ernbaixo, seco/urnido, 
quente/frio (do homern desejante se diz: "seu kanoun esta verme
lho", "sua panela esta pegando fogo", "seu tambor esta quente"j 
das mulheres se diz que eles tern a capacidade de "apagar 0 fogo'~ 

"refrescar", "dar de beber"), ativo/passivo, rn6vellim6vel (0 ato 
sexual e comparado a m6 do moinho, com sua parte superior, 
rn6vel, e sua parte inferior, im6vel, fixada a terra, ou a rela~ao 
entre a vassoura, que vai e vern, e a casa),27 Resulta dai que a posi
~ao considerada normal e, logicamente, aquela em que 0 homem 
"fica por cima". Assim como a vagina deve, sem duvida, seu cara
ter funesto, malefico, ao fato de que nao s6 e vista como vazia, mas 
tarnbem como 0 inverso, 0 negativo do falo, a posi~ao amorosa na 
qual a rnulher se poe por sobre 0 homem e tambem explicitamen
te condenada em inumeras civiliza~oes.28 E a tradi~ao cabila, 
embora seja pouco pr6diga em discursos justificativos, apela para 

26. Segundo 0 I6gica habitual, que a a do preconceito deslovoravel. a represen~ 
<;00 masculina pode condenar as capacidades ou as incapacidades femininas que 

elo exige, ou que ela mesma contribui para produzir: observa-se, assim, que "0 mer

cado das mulheres noo para" - elas sao faladeiras e, sobretudo, podem ficar sete 

dias e sete noites discutindo sem se detidir; ou que, paro demonstrar suo concordon

cia, as mulheres devem dizer duos vezes sim_ 

27. Cf. T. Yacine-Titouh, "Anthropologie de 10 peur", loc. cit. 
28. Segundo Charles Malamoud, 0 sonscrito usa para qualifica-Ia a palavra Viparita, 
"invertido", empregada tambam para designar 0 mundo ao contrario, 0 sentido de 

cima em baixo. 
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uma especie de mito de origem para legitimar as posi~oes atribui
das aos dois sexos na divisao do trabalho sexual e, em decorrencia 
da divisao do trabalho de produ~ao e reprodu~ao, em toda a 
ordem social, e, ultrapassando-a, na ordem cosmica. 

"Foi na fonte (tala) que 0 primeiro homem encontrou a pri
meira mulher. Ela estava apanhando agua quando 0 homem, 
arrogante, aproximou-se dela e pediu de beber. Mas ela havia che
gado primeiro e ela tambem estava com sede. Descontente, 0 

homem a empurrou. Ela deu urn passo em falso e caiu por terra. 
Entao 0 homem viu as coxas da mulher, que eram diferentes das 
suas. E ficou paralisado de espanto. A mulher, mais astuciosa, 
ensinou-Ihe muitas coisas: 'Deita-te, disse ela, e eu te direi para 
que servem teus orgaos'. Ele se estendeu por terra. Ela acariciou 
seu penis, que se tornou duas vezes maior, e deitou-se sobre ele. 0 
homem experimentou urn prazer enorme. Ele pas sou a seguir a 
mulher por toda parte, para voltar a fazer 0 mesmo, pois ela sabia 
mais coisas que ele, como acender 0 fogo etc. Urn dia, 0 homem 
disse a mulher: 'Eu quero te mostrar que eu tambem sei fazer coi
sas. Estende-te, e eu me deitarei sobre ti'. A mulher se deitou por 
terra, e 0 homem se p6s sobre ela. E ele sentiu 0 mesmo prazer. E 
disse entao a mulher: 'Na fonte, es tu (quem dominas); na casa, 
sou eu'. No espirito do homem sao sempre estes Ultimos proposi
tos que contam, e desde entao os homens gostam sempre de mon
tar sobre as mulheres. Foi assim que eles se tornaram os primeiros 
e sao eles que devem governar".29 

A inten~ao da sociodiceia se afirma aqui sem subterfUgios: 0 

mito fundador institui, na origem mesma da cultura entendida 
como ordem social dominada pelo principio masculino, a oposi
~ao constituinte (ja infiltrada, de fato, atraves, por exemplo, da 
oposi<;:ao entre a fonte e a casa, nos dados que servem para justifi
ca-Ia) entre a natureza e a cultura, entre a "sexualidade" da natu
reza e a "sexualidade" da cultura: ao ato an6mico, realizado na 

29. Cf. T. Yacine-Titouh, H Anthropologie de la peurN, loc. cit. 
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fonte, lugar feminino por excelencia, e a iniciativa da mulher, ini
ciadora perversa, naturalmente instruida nas coisas do amor, 
opoe-se 0 ato submetido ao nomos, domestico e domesticado, exe
cutado por exigencia do homem e conforme a ordem das coisas, a 
hierarquia fundamental da ordem social e da ordem cosmica; e 
realizado na casa, lugar da natureza cultivada, da domina<;:ao legi
tima do principio masculino sobre 0 principio feminino, simboli
zada na supremacia da viga mestra (asalas alemmas) sobre 0 pilar 
central vertical (thigejdith), forquilha feminina aberta para 0 ceu. 

Mas, em cima ou embaixo, ativo ou passivo, essas alternativas 
paralelas descrevem 0 ato sexual como uma rela~ao de domina~ao. 
De modo geral, possuir sexualmente, como em frances baiser ou em 
ingIes to fuele, e dominar no sentido de sub meter a seu poder, mas 
significa tambem enganar, abusar ou, como nos dizemos, "possuir" 
(ao passo que resistir a sedu<;:ao e nao se deixar enganar, nao se dei
xar "possuir"). As manifesta<;:oes (legitimas ou ilegitimas) da virili
dade se situam na 16gica da proeza, da explora~ao, do que traz hon
ra. E, embora a extrema gravidade de qualquer transgressao sexual 
proiba de expressa-Ia abertamente, 0 desafio indireto a integridade 
masculina dos outros homens, que encerra toda afirma<;:ao viril, 
contem 0 principio da visao agonistica da sexualidade masculina, 
que se dedara em outras regioes da area mediterranea e alem dela. 

Uma sociologia politica do alto sexual faria ver que, como 
sempre se da em uma rela<;:ao de domina<;:ao, as praticas e as repre
senta<;:oes dos dois sexos nao sao, de mane ira alguma, simetricas. 
Nao s6 porque as mo<;:as e os rapazes tern, ate mesmo nas socieda
des euro-americanas de hoje, pontos de vista muito diferentes 
sobre a rela~ao amorosa, na maior parte das vezes pensada pelos 
homens com a logica da conquista (sobretudo nas conversas entre 
amigos, que dao bastante espa<;:o a urn contar vantagens a respei
to das conquistas femininas),30 mas tambem porque 0 ato sexual 

30. Cf. B. Ehrenreich, The Hearts of Men, American Dreoms and the Flight from 
Commitment, Doubleday Anchor, Garden City, New York, 1983; E. Anderson, 
Streetwise: Race, Clasts and Change in an Urban Community, Chicago, Chicago 
University Press, 1990. 
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em si e concebido pelos homens como uma forma de domina<rao, 
de apropria<rao, de "posse': Dai a distanda entre as expectativas 
provaveis dos homens e das mulheres em materia de sexualidade 
- e os mal-entendidos que deles resultam, ligados a mas inter
preta<roes de "sinais", as vezes deliberadamente ambiguos ou 
enganadores. A diferen<ra das mulheres, que estao socialmente 
preparadas para viver a sexualidade como uma experiencia intima 
e fortemente carregada de afetividade, que nao inclui necessaria
mente a penetras:ao, mas que pode incluir urn amplo leque de ati
vidades (falar, to car, acaridar, abra<rar etc.31 ), os rapazes tendem a 
"compartimentar" a sexualidade, concebida como urn ato agressi
vo, e sobretudo fisico, de conquista orientada para a penetra<rao e 
o orgasmo.32 Embora neste ponto, como em todos os outros, as 
varia<roes sejam evidentemente consideniveis, segundo a posi<rao 
social,33 a idade - e as experiencias anteriores -, pode-se inferir, 
por uma serie de entrevistas, que pniticas aparentemente simetri
cas (como a felas:ao e 0 cunnilingus) tendem a revestir-se de signi
ficas:oes muito diversas para os homens (que tendem aver nelas 
atos de dominio, pela submissao ou 0 gozo obtidos) e para as 
mulheres. 0 gozo masculino e, por urn lado, gozo do gozo femini
no, do poder de fazer gozar: assim Catharine MacKinnon sem 
duvida tern razao de ver na "simulas:ao do orgasmo" (faking 
orgasm) uma comprovas:ao exemplar do poder masculino de fazer 
com que a interas:ao entre os sexos se de de acordo com a visaooos 
homens, que esperam do orgasmo feminino uma prova de sua 
virilidade e do gozo garantido por essa forma suprema da subinis
sao.34 Do mesmo modo, 0 assedio sexual nem sempre tern por fim 

31. M. Baca-Zinn, S. Eitzen, Diversity in American Families, New York, Harper and 

Row, 1990, pp. 249-254; L. Rubin, Intimate Strangers, New York, Basic, 1983. 

32. D. Russell, The Politics of Rape, New York, Stein and Day, 1975, p. 272; D. 

Russell, Sexual Exploitation, Beverly Hills, Sage, 1984, p. 162. 
33. Embora, por razCes da exposiC;ao, eu tenha sido levado a falar de mulheres ou de 

homens sem fazer referencia a sua posiC;ao social, tenho consciencia de que seria 

necessario levar em conta, em coda caso, coma farei repetidamente no sequencia des

te livro, as especificac;6es que 0 principio de diferenciac;ao social imp6e 00 principio 

do diferenciac;ao sexual (ou vice-versa). 
34. C. A. MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on life and Law, Cambridge 

(Mass.) e Londres, Harvard University Press, 1987, p. 58. 
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exclusivamente a posse sexual que ele parece perseguir: 0 que 
acontece e que ele visa, com a posse, a nada mais que a simples 
afirmas:ao da domina<rao em estado puro.35 

Se a relas:ao sexual se mostra como uma relas:ao social de 
domina<;ao, e porque ela esta construida atraves do principio de 
divisao fundamental entre 0 masculino, ativo, e 0 feminino, passi
vo, e porque este principio cria, organiza, expressa e dirige 0 dese
jo - 0 desejo masculino como desejo de posse, como dominas:ao 
erotizada, e 0 desejo feminino como desejo da domina<rao mascu
!ina, como subordinas:ao erotizada, ou mesmo, em ultima instan
cia, como reconhecimento erotizado da dominas:ao. No caso em 
que, como se da nas rela<roes homossexuais, a reciprocidade e pos
sivel, os las:os entre a sexualidade e 0 poder se desvelam de manei
ra particularmente clara, e as posis:oes e os papeis assumidos nas 
relas:oes sexuais, ativos ou passivos principalmente, mostram-se 
indissociaveis das relas:oes entre as condis:oes sociais que determi
nam, ao mesmo tempo, sua possibilidade e sua significas:ao. A 
penetras:ao, sobretudo quando se exerce sobre urn homem, e uma 
das afirmas:oes da libido dominandi, que jamais esta de todo 
ausente na libido masculina. Sabe-se que, em inumeras socieda
des, a posse homos sexual e vista como uma manifesta<rao de 
"potencia'~ urn ato de domina<;ao (exercido como tal, em certos 
casos, para afirmar a superioridade "feminizando" 0 outro) e que 
e a este titulo que, entre os gregos, ela leva aquele que a sofre a 
desonra e a perda do estatuto de homem integro e de cidadao;36 
ao passo que, para urn cidadao romano, a homossexualidade 
"passiva" com urn escravo e considerada algo "monstruoso".37 Do 
mesmo modo, segundo John Boswell, "penetra<rao e poder esta
Yam entre as inurn eras prerrogativas da elite dirigente masculina; 
ceder a penetra<rao era uma ab-roga<rao simb6lica do poder e da 

35. Cf. R. Christin, "La possession", em P. Bourdieu et al., La Misere du monde, Paris, 
Editions du Seuil, 1993, pp. 383-39l. 

36. Cf., por exemplo, K. J. Dover, Homosexualite grecque, Paris, La Pensee sauvage, 
1982, pp. 130 e seg. 
37. P. Veyne, "L'homosexualite a Rome", Communications, 35, 1982, pp. 26-32. 
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autoridade")8 Compreende-se que, sob esse ponto de vista, que 
liga sexualidade a poder, a pior humilha<;:ao, para urn homem, 
consiste em ser transformado em mulher. E poderiamos lembrar 
aqui os testemunhos de homens a quem torturas foram delibera
damente infringidas no sentido de feminiliza-Ios, sobretudo pela 
humilha~ao sexual, com deboches a respeito de sua virilidade, 
acusa<;:oes de homossexualidade ou, simplesmente, a necessidade 
de se conduzir com eles como se fossem mulheres, fazendo desco
brir "0 que significa 0 fato de estar sem cessar consciente de seu 
corpo, de estar sempre exposto a humilha<rao ou ao ridiculo e de 
encontrar urn reconforto nas tarefas domesticas ou na conversa 
fiada com os amigos")9 

A INCORPORA~AO DA DOMINA~AO 

Embora a ideia de que a defini<;:ao social do corpo, e especial
mente dos 6rgaos sexuais, e produto de urn trabalho social de 
constru<;:ao se tenha banalizado de todo por ter sido defendida por 
toda a tradi<;:ao antropol6gica, 0 mecanismo de inversao da rela
<rao entre causas e efeitos, que eu tento aqui demonstrar, e pelo 
qual se efetua a naturaliza<rao desta constru<;:ao social, nao foi, a 
meu ver, totalmente descrito. 0 paradoxo esta no fato de que sao 
as diferen<;:as visiveis entre 0 corpo feminino e 0 corpo masculino 
que, sendo percebidas e construidas segundo os esquemas prati
cos da visao androcentrica, tornam-se 0 penhor mais perfeita
mente indiscutivel de significa<;:oes e valores que estao de acordo 
com os principios desta visao: nao e 0 falo (ou a falta de) que e 0 

fundamento dessa visao de mundo, e sim e essa visao de mundo 
que, estando organizada segundo a divisao em generos relacionais, 

3B. J. Boswell, "Sexuol and Ethical Categories in Premodern Europe", em P. Mc

Whirter, S. Sanders, J. Reinisch, Homosexuality/Heterosexuolity: Concepts of Sexual 
Orientation, New York, Oxford University Press, 1990. 

39. Cf. J. Franco, "Gender, Death and Resistance, Facing the Ethical Vacuum", em J. 
E. Carradi, P. Weiss Fagen, M. A. Garreton, Fear at the Edge, State Terror and 
Resistance in Latin America, Berkeley, University of California Press, 1992. 
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masculino e feminino, pode instituir 0 falo, constituido em sim
bolo da virilidade, de ponto de honra (nif) caracteristicamente 
masculino; e instituir a diferen<;:a entre os corp os biol6gicos em 
fundamentos objetivos da diferen<;:a entre os sexos, no sentido de 
generos construidos como duas essencias sociais hierarquizadasl 

Longe de as necessidades da reprodu<;:ao biol6gica determinarem 
a organiza<;:ao simb6lica da divisao social do trabalho e, progressi
vamente, de toda a ordem natural e social, e uma constru<;:ao arbi
tniria do biol6gico, e particularmente do corpo, masculino e 
feminino, de seus usos e de suas fun<;:oes, sobretudo na reprodu
'Tao biol6gica, que da urn fundamento aparentemente natural a 
visao androcentrica da divisao de trabalho sexual e da divisao 
sexual do trabalho e, a partir dai, de todo 0 cosmos. A for<ra parti
cular da sociodiceia masculina the vern do fato de_~~,!cumular_~_ 
rolldensar duas opera<r0es: ela legitima urna relafi'io de dom' - <:' 

mscreven o-a em uma natureza biologift!.J1Y'£' e, por sua vez. ela 
propri~111:C1._~E!}..§..trwi'io social nat1&[{Jli~(lqa. 
--_.- () trabalho de constru<;:ao simb6lica nao se reduz a uma ope-

ra<;:ao estritamente performativa de nomina<;:ao que oriente e 
estruture as representafoes, a come<;:ar pelas representa<;:oes do cor
po (0 que ainda nao e nada); ele se completa e se realiza em uma 
transforma<rao profunda e duradoura dos corpos (e dos cerebros), 
isto e, em urn trabalho e por urn trabalho de constru<;:ao pratica, 
que impoe uma definifi'io diferencial dos usos legitimos do corpo, 
sobretudo os sexuais, e tende a excIuir do universo do pensavel e 
do factivel tudo que caracteriza pertencer ao outro genero - e em 
particular todas as virtualidades biologicamente inscritas no "per
verso polimorfo" que, se dermos credito a Freud, toda crian<;:a e 
- para produzir este artefato social que e urn homem viril ou 
uma mulher feminina. 0 nomos arbitrario que institui as duas 
classes na objetividade nao reveste as aparencias de uma lei da 
natureza (fala-se comumente de sexualidade ou, hoje em dia mes
mo, de casamento "contra a natureza") senao ao termino de uma 
somatizafi'io das relafoes sociais de dominafi'io: e a custa, e ao final, 
de urn extraordinario trabalho coletivo de socializa<;:ao difusa e 
continua que as identidades distintivas que a arbitrariedade cultu-
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ral institui se encarnam em habitus claramente diferenciados 
segundo 0 principio de divisao dominante e capazes de perceber 0 

mundo segundo este principio. 
Tendo apenas uma existencia relacional, cad a urn dos dois 

generos e produto do trabalho de constru<;:ao diacritica, ao mesmo 

tempo te6t:~~~J~!.~tica, que e neces~~r!WUa.produ¢o co~ 
po socialmente diferenciado do genero opo_~to (sob todos os pontos 
de-vrsia~EiiIfrirarn1t~nfe peitint?iites);rsto~, como habitusviril" e por
tanto nao feminino, ou feminino, e portanto nao masculino. A a<;:ao 
de forma<;:ao, de Bildung, no sentido amplo do termo, que opera 
esta constru<;:ao social do corpo nao assume senao muito parcial
mente a forma de uma a<;:ao pedag6gica explicita e expressa. Ela e, 
em sua maior parte, 0 efeito automatico, e sem agente, de uma 
ordem fisica e social inteiramente organizada segundo 0 principio 
de divisao androcentrico (0 que explica a enorme for<;:a de pressao 
que ela exerce). Inscrita nas coisas, a ordem masculina se inscreve 
tambem nos corpos atraves de injun<;:6es tacitas, implicitas nas roti
nas da divisao do trabalho ou dos rituais coletivos ou privados (bas-
ta lembrarmos, por exemplo, as condutas de marginaliza<;:ao 
impostas as mulheres com sua exclusao dos lugares masculinos ).~ 
regularidades da ordem fisica e da ordem SOC!~~!!1p6~ll}~jI1,c.WqlJn 
as medidas'que'ex~l~em as mulheres das tarefas mais nobres (con
duzira charrriii;-porexemplo), assinal<indo-lhes lugares inferiores 
(a parte baixa da estrada ou do talude), ensinando-lhes a postura 
correta do corpo (por exemplo, curvadas, com os bra<;:os fechados 
sobre 0 peito, diante de homens respeitaveis), atribuindo-lhes tare
fas penosas, baixas e mesquinhas (sao elas que carregam 0 estrume, 
e, na colheita das azeitonas, sao elas que as juntam no chao, com as 
crian<;:as, enquanto os homens manejam a vara para faze-las cair 
das arvores), enfim, em geral tirando partido, no senti4()_4~~J~~~-=
sUj19s1Q~Lun.4al1l~!1j:'!~~!_<l,!s_<liferen<;:as bi~l~_gic~ que parec~ 
assim estar a base das diferen<;:as sociais. 
. Na longa sequencia de mudas chamadas a ordem, os ritos de 
institui<;:ao ocupam urn lugar a parte, em virtude de seu carater 
solene e extra-ordinario: eles visam a instaurar, em nome e em 
presen<;:a de toda a coletividade para tal mobilizada, uma separa
<;:ao sacralizante, nao so como faz crer a no<;:ao de rito de passa-
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gem, entre os que ja receberam a marca distintiva e os que ainda 
. nao a receberam, por serem ainda muito jovens, como tambem, e 

/ sobretudo, entre os que sao socialmente dignos de recebe-la e as 
que dela estao definitivamente excluidas, isto e, as mulheres.4o Ou, 
como no caso da circuncisao, rito por excelencia de institui<;:ao da 
masculinidade, entre aqueles cuja virilidade ele consagra ao pre
para-los simbolicamente para exerce-la, e aquelas que nao estao 
em condi<;:6es de ter tal inicia<;:ao, e que nao podem deixar de se 
sentir privadas daquilo que a ocasiao e 0 suporte do ritual de con
firma<;:ao da virilidade representam. 

Assim, 0 que 0 discurso mitico professa de mane ira, apesar de 
tudo, bastante in genua, os ritos de institui<;:ao realizam da forma 
mais insidiosa, sem duvida, porem mais eficaz simbolicamente. 
Eles se inscrevem na serie de opera<;:6es de diferenciarao visando a 
destacar em cada agente, homem ou mulher, os signos exteriores 
mais imediatamente conformes a defini<;:ao social de sua distinrao 
sexual, ou a estimular as praticas que convem a seu sexo, proibin
do ou desencorajando as condutas improprias, sobretudo na rela
<;:ao com 0 outro sexo. E, por exemplo, 0 caso dos ritos ditos "de 
separa<;:ao", que tem por fun<;:ao emancipar um menino com rela
<;:ao it sua mae e garantir sua progressiva masculiniza<;:ao, incitan
do-o e preparando-o para enfrentar 0 mundo exterior. A pesqui
sa antropologica descobre, realmente, que 0 trabalho psicologico 
que, segundo certa tradi<;:ao psicanalitica,41 os meninos tern que 

40. A contribui~oo que os ritos de institui~oo doo " institui~oo do virilidade nos cor· 

pos masculinos, tedamos que acrescentar todos os jogos infantis, sobretudo aqueles 

que tem conota~oo sexual mais ou menos evidente (como 0 que consiste em mijar 0 

mais longe posslvel ou os jogos homossexuais dos pequenos pastores) e que, em sua 

aparente insignificancia, estoo sobrecarregados de conota~6es eticas, muitas vezes 

inscritas na linguagem (por exemplo, picheprim, 0 que tem mijada fraca, signifiea, 

em bearnes, avara, pouco generoso). Quanto as raz6es que me levaram a substituir 

por rito de instituiS;Qo (expressoo que deve ser compreendida ao mesmo tempo no 

sentido daquilo que esta institucionalizado - a institui~oo do casamento - e do ato 

institutor - a institui~oo de um herdeirol'a no~oo de rito de passogem, que sem duvi

da deveu seu imediato sucesso co fato de que ela noD e mais que uma pre-no<;oo do 

senso comum convertida em conceito de fei~oo erudita, ver P. Bourdieu, "Les rites 

d'institution" (em Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982, pp. 121-134). 
41. Cf. principalmente N. J. Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis 
and the Sociology of Gender, Berkeley, University of California Press, 1978. 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 



I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

realizar para cortar a quase-simbiose original com a mae e afirmar 
uma identidade sexual pr6pria e expresso e explicitamente acom
panhado, ou mesmo organizado, pelo grupo que, em toda uma 
serie de ritos de institui~ao sexuais orientados no sentido da viri
liza~ao e, mais amplamente, em todas as pniticas diferenciadas e 
diferenciadoras da existencia dhiria (esportes e jogos viris, ca~a 
etc.) encorajam a ruptura com 0 mundo materna; ruptura da qual 
as filhas (bem como, para sua infelicidade, os "fllhos de viuva") 
estao isentos - 0 que Ihes permite viver em uma especie de con
tinuidade com a mae.42 

A "inten~ao" objetiva de negar a parte feminina do masculino 
(esta mesma que Melanie Klein pedia a psicamilise para resgatar, 
por uma opera~ao inversa a que realiza 0 ritual), de abolir os la~os 
e os vinculos com a mae, com a terra, com a umidade, com a noi
te, com a natureza, manifesta-se, por exemplo, nos ritos que se 
realizam no momento denominado "a separa~ao en ennayer" (el 
aazla gennayer), como 0 primeiro corte de cabelos do menino, e 
em todas as cerim6nias que marcam a ultrapassagem do limiar do 
mundo masculino e que terao seu coroamento na circuncisao. 
Seria infindavel a enumera~ao dos atos que visam a separar 0 

menino de sua mae - pondo em a~ao objetos fabricados pelo 
fogo e adequados a simbolizar 0 corte (e a sexualidade viril): faca, 
punhal, relho etc. Assim, depois do nascimento, a crian~a e colo
cada a direita (lado masculino) de sua mae, que esta por sua vez 
deitada do lado direito, e colocam-se entre eles objetos tipicamen
te masculinos, tais como um pente de cardar la, uma grande faca, 
um relho, uma das pedras do lar. Dai a importancia do primeiro 
corte de cabelos, que esta, igualmente, ligado ao fato de que a 
cabeleira, feminina, e um dos elos simb61icos que unem 0 menino 
ao mundo materno. E ao pai que incumbe dar este corte inaugu-

42. Em oposi<;oo aos que sao chamados par vezes no Cabilia de Hfilhos das 

hom ens", cuja educa<;oo compete a varios homens, as Hfilhos de viuvaH soo vistas 

com suspei<;oo de terem escapodo 00 trabalho de todos as instantes que e necessario 

para evitar que os meninos se tornem mulheres e de terem sido abandonados 6 0<;00 

feminilizante do propria moe. 
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ral, COm a navalha, instrumento masculino, no dia da "separa<;ao 
en ennayer' e pouco antes da primeira entrada no mercado, isto e, 
em uma idade situada entre os seis e os dez anos. E 0 trabalho de 
viriliza<j:ao (ou de desfeminiza<;ao) prossegue por ocasiao desta 
introdu<;ao no mundo dos homens, do ponto de honra (nif) e das 
lutas simb61icas, que e a primeira entrada no mercado: a crian<;a, 
em trajes novos e com a cabe~a enfeitada com urn turbante de 
seda, recebe uma espada, urn cadeado e urn espelho, enquanto sua 
mae depoe urn ovo fresco no capuz de seu capote. Na porta do 
mercado, ele quebra 0 ovo e abre 0 cadeado, atos viris de deflora
!fao, e se olha no espelho, que, tal como 0 limiar, e urn operador de 
inversao. Seu pai 0 guia no mercado, mundo exclusivamente mas
culino, apresentando-o aos outros homens. Na volta, eles com
pram uma cabe<j:a de boi, simbolo falico - por seus cornos -
associado ao nif. 

o mesmo trabalho psicossomatico que, aplicado aos meni
nos, visa a viriliza-los, despojando-os de tudo aquilo que poderia 
neles restar de feminino - como no caso do "fllho de viuva"
assume, no caso das meninas, uma forma rna is radical: a mulher 
estando constituida como uma entidade negativa, definida apenas 
por falta, suas virtu des mesmas s6 podem se afirmar em uma 
dupla nega~ao, como vicio negado ou superado, ou como mal 
menor. Todo 0 trabalho de socializa<;ao tende, por conseguinte, a 
impor-Ihe limites, todos eles referentes ao corpo, definido para tal 
como sagrado, h'aram, e todos devendo ser inscritos nas disposi
!foes corporais. E assim que a jovem cabila interiorizava os princi
pios fundamentais da arte de viver feminina, da boa conduta, 
inseparavelmente corporal e moral, aprendendo a vestir e usar as 
diferentes vestimentas que correspondem a seus diferentes esta
dos sucessivos, menina, virgem nub iI, esposa, mae de familia, e, 
adquirindo insensivelmente, tanto por mimetismo inconsciente 
quanto por obediencia expressa, a maneira correta de amarrar 
sua cintura ou seus cabelos, de mover ou manter im6vel tal ou 
qual parte de seu corpo ao caminhar, de mostrar 0 rosto e de diri
gir 0 olhar. 
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Essa aprendizagem e ainda mais eficaz por se manter, no 
essencial, tacita: a moral feminina se impoe, sobretudo, atraves de 
uma disciplina incessante, relativa a todas as partes do corpo, e 
que se faz lembrar e se exerce continuamente atraves da coa<j:ao 
quanto aos trajes ou aos penteados. Os principios antagonicos da .-----,-------------- .-.-- - -- ----_.-
identidade..!!l~J;1liIllL~_daj£i~1).JJ.clade feminina se inscrevem, 

assim, sob!o.!'!p~~~_!!!~!!~irf!§'Q~JJ!ljlne!1jes de se servir do corpo, 
Q..u de manter a postura, que sao como que. a realizasao, ou me-. 
lhor, a naturaliza<j:ao de uma etica. Assim como a moral da honra 
mascclin~p~d~'~~~~~sumida em uma palavra, cern vezes repetida 

pelos informantes, qabel, enfrentar, olhar de frente e com a postu
ra ereta (que corresponde a de urn militar perfilado entre n6s), 
prova da retidao que ela faz ver,43 do mesmo modo a submissao 
feminina parece encontrar sua tradu<j:ao natural no fato de se in
elinar, abaixar-se, curvar-se, de se sub meter (0 contrario de "par
se acima de"), nas posturas curvas, flexlveis, e na docilidade cor

relativa que se julga convir a mulher. A educa<j:ao elementar ten de_ 

_~}nculcar maI!.~iI~sgeJ?os~ar!()~()o corpo, ou tal ou qual de suas 
, __ .E.(!X!~S (a mao direita, masculina, ou a mao.esqueIQaJ feminina), a. 

m-',!.ll~ira de andar, de erguer a cabe<j:a ou os olhos, de olhar de 
frel1Je, nos_Q1QQsl <':>\lL~lo s.Q!11nirio, abaixa-los para os pes etc., 
.maneiras que estao prenhes de uma etica, de uma politica e de 
l!!l:l~. cosmologia. (toda a nossa etica, sem falar em nossa estetica, 
assenta-se no sistema dos adjetivos cardeais, elevado/baixo, direi

to/torto, rigido/flexivel, aberto/fechado, uma boa parte dos quais 
designa tambem posi<j:oes ou disposi<j:oes do corpo ou de alguma 

de suas partes - e.g. a "fronte alta" ou a "cabe<j:a baixa"). 

A postura submissa que se impoe as mulheres cabilas repre
senta 0 limite maximo da que ate hoje se impoe as mulheres, tan
to nos Estados Unidos quanta na Europa, e que, como inumeros 
observadores ja demonstraram, revela-se em alguns imperativos: 

43. Sobre 0 lermo qabel, que esla ele proprio ligado as orienla~ces basicas da espo· 

~o e de loda a visco de mundo, d. P. Bourdieu, Le Sens pratique, ap. cit., p. 151. 
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," ,". sorrir, baixar OS olhos, aceitar as interrup<j:oes etc":""'''ancy''''m:m'''' 
Henley mostra como se ensina as mulheres ocupar 0 espa<j:o, 
caminhar e adotar posi<j:oes corporais convenientes. Frigga Haug 
tambem tentou fazer ressurgir (com urn metodo que chamou de 
memory work, visando a resgatar hist6rias de infancia, discutidas 
e interpretadas coletivamente) os sentimentos relacionados com 
as diferentes partes do corpo, com as costas a serem mantidas 
retas, com as pernas que nao devem ser afastadas etc. e tantas 
outras posturas que estao carregadas de uma significa<j:ao moral 
(sentar de pernas abertas e vulgar, ter barriga e prova de falta de 
vontade etc.).44 Como se a feminilidade se medisse pela arte de "se 
fazer pequena" (0 feminino, em berbere, vern sempre em diminu
tivo), mantendo as mulheres encerradas em uma especie de cerco 
i~v~sivel (do qu~l o. veu nao e mais que a manifesta<j:ao visivel), 
limltando 0 ternt6no deixado aos movimentos e aos deslocamen
tos de seu corpo - enquanto os hom ens tomam maior lugar com 
seu corpo, sobretudo em lugares publicos. Essa especie de confina
mento simb6lico e praticamente assegurado por suas roupas (0 
qu~ e algo mais evidente ainda em epocas mais antigas) e tern por 
efelto nao s6 dissimular 0 corpo, chama-Io continuamente a 
ordem (t~ndo a saia uma fun<j:ao semelhante a sotaina dos padres) 
s~m.preClsar de nada para prescrever ou proibir explicitamente 
( mmha mae nunca me disse para nao ficar de pernas abertas"): 
ora com algo que limita de certo modo os movimentos, como os 
saltos altos ou a bolsa que ocupa permanentemente as maos, e 
sobretudo a saia que impede ou desencoraja alguns tipos de ativi
da.d~s (a corrida, algumas formas de se sentar etc.); ora s6 as per
?lltmdo a custa de precau<j:oes constantes, como no caso das 
Jovens que puxam seguidamente para baixo uma saia demasiado 

44. F. Haug el 01., Female Sexualization. A Collective Wark af Memory, Londres, 

Verso, 1987. Embara os aulores nao pare~am estar conscientes disso, essa aprendi· 

zagem.da submissao do corpo, que se da com a cumplicidade das mulheres, apesar 

do ~bflgaton~d~.de qu~ I~es imp~e, e fortemente marcada socialmenle, eo incorpo
ro~ao do femmdldade e Inseparavel de uma incorporar;:aa do distinr;:oo, ou melhor, 

do menosprezo pela vulgaridade atribufda aos decotes muito ousados as minissaias 

demasi~do curtas e as maquilagens muilo sobrecarregadas (mas na ~aior porte das 

vezes vistas como muilo "femininas" ... ). 
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curta, ou se esfonram por cobrir com 0 antebra<;:o uma blusa exces
sivamente decotada, ou tern que fazer verdadeiras acrobacias para 
apanhar no chao urn objeto mantendo as pernas fechadas..~ 
maneiras de usar 0 corpo, profundamente associadas a atitude 
}!lQ_~at~~i ~Qnten<;:ao que convem as mulheres, CQJ1!inuam-i11ies 
ser impostas, como que a sua revelia, mesmo quando deixaralP:.~e_ 
Ihes ser impo~tasp~!C:l_JQYP.a (como 0 andar com passinhos f<ipi
dos de algumas jovens de cal<;:as compridas e sapatos baixos). E as 
poses ou as posturas mais relaxadas, como 0 fato de se balan<;:arem 
na cadeira, ou de porem os pes sobre a mesa, que sao por vezes 
vistas nos hom ens - do mais alto escalao - como forma de 
demonstra<;:ao de poder, ou, 0 que da no mesmo, de afirma<;:ao 
sao, para sermos exatos, impensaveis para uma mulher.46 

Aos que objetariam que imimeras mulheres romperam atual
mente com as normas e formas tradicionais daquela conten<;:ao, 
apontando sua atual exibi<;:ao controlada do corpo como urn sinal 
de "libera<;:ao'~ basta mostrar que este uso do proprio corpo conti
nua, de forma bastante evidente, subordinado ao ponto de vista 
masculino (como bern se ve no uso que a publicidade faz da 
mulher, ainda hoje, na Fran<;:a, apos meio seculo de feminismo): 0 

corpo feminino, ao mesmo tempo oferecido e recusado, manifes
ta a disponibilidade simbolica que, como demonstraram imime
ros trabalhos feministas, convem a mulher, e que combina urn 
poder de atra<;:ao e de sedu<;:ao conhecido e reconhecido por todos, 
homens ou mulheres, e adequado a honrar os homens de quem 

45. Ci. N. M. Henley, op. cit., pp. 38, 89-91 e tambem pp. 142-144: a reproduc;oa 
de um cartoon intitulado "Exercicios para Homens", que mastra ·0 absurdo das pos
turas' que se julgam convir as mulheres. 
46. Tudo 0 que fica em estado implicito no aprendizagem do feminilidade e levado a 
ser explicado nos "escolas de recepcionistas" e seus cursos de preparac;oo e de boas 
maneiras, onde, como observou Yvette Delsaut, aprende-se a caminhar, a manter-se de 
pe (com as moos atras das costas, os pes poralelos), a sorrir, a .ubir e descer uma 
escada (sem oIhar para o. pes), a sentar-se a mesa (0 recepcionista tem que fazer com 
que tudo .aia correto, .em que .e perceba), a tratar os h6spedes/clientes ("mostrar-se 
amovel", "responder gentilmente"), a ter "compostura", no duplo senti do, de saber por
tar-se e do maneira de .e vestir (" sem cores berrantes, demasiado fortes ou agressi
vas") e de .e maquilar. 
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ela depende ou aos quais esta ligada, com urn dever e"i-ec"usa'se'e~"n"" 

tiva que acrescenta, ao efeito de "consumo ostentatorio'~ 0 pre<;:o 
da exclusividade. 

As dlvisoes constitutivas da ordem social e, mais precisamen
te, as re!(i<;:oes s().c:i.ais ge domina<;:ao e de exprora<;:~o que estao ins
tituidas entre os generos se inscrevem, assim, progressivamente -\ 
em duas classes de habitus diferentes, .sob a forma de hexis corpo- / 
~_QPostos e compl~lllt:!ltares e de principios de visao e de divi
sao, que levam a classificar todas as coisas do mundo e todasas 
praticas segundo distin<;:oes redutiveis a oposi<;:ao entre 0 masculi
no e 0 feminino. Cabe aos homens, situados do lado do exterior, 
do oficial, do publico, do direito, do seco, do alto, do des continuo, 
realizar todos os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espeta
culares, como matar 0 boi, a lavoura ou a colheita, sem falar do 
homicidio e da guerra, que marcam rupturas no curso ordinario 
da vida. As mulheres, pelo contrario, estando situadas do lado do 
umido, do baixo, do curvo e do continuo, veem ser-lhes atribui
dos todos os trabalhos domesticos, ou seja, privados e escondidos, 
ou ate mesmo invisiveis e vergonhosos, como 0 cui dado das 
crian<;:as e dos animais, bern como todos os trabalhos exteriores 
que Ihes sao destinados pela razao mitica, isto e, os que levam a 
lidar com a agua, a erva, 0 verde (como arran car as ervas daninhas 
ou fazer a jardinagem), com 0 leite, com a madeira e, sobretudo, 
os mais sujos, os mais monotonos e mais humildes. Pelo fato de 0 

~undo limitado em que elas estao confinadas, 0 espa<;:o do vilare-
)0, a casa, a linguagem, os utensilios, guardarem os mesmos ape-
los a ordem silenciosa, as mulheres nao podem senao tornar-se 0 

que elas sao segundo a razao mitica, confirmando assim, e antes de 
mais nada a seus proprios olhos, que elas estao naturalmente des
tinadas ao baixo, ao torto, ao pequeno, ao mesquinho, ao futil etc. 
Elas estao condenadas a dar, a todo instante, aparencia de funda
mento natural a identidade minoritaria que Ihes e socialmente 
designada: e a elas que cabe a tarefa longa, ingrata e minuciosa de 
catar, no chao mesmo, as azeitonas ou achas de madeira, que os 
homens, armados com a vara ou com 0 machado, deitaram por 
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terra; sao elas que, encarregadas das preocupa<j:oes vulgares da 
gestao quotidian a da economia domestica, parecem comprazer-se 
com as mesquinharias do calculo, das contas e dos ganhos que 0 

homem de honra deve ignorar. (Eu me lembro, assim, que em 
minha infancia os homens, vizinhos e amigos, que haviam mata
do 0 porco pela manha, em uma breve exibi<j:ao, sempre urn tanto 
ostentat6ria, de violencia - gritos do animal fugindo, gran des 
facoes, sangue derramado etc. - ficavam a tarde toda, e as vezes 
ate 0 dia seguinte, jogando tranqiiilamente baralho, interrompen
do apenas para erguer algum caldeirao mais pesado, enquanto as 
mulheres da casa corriam para todos os lados preparando os 
chouri<j:os, as salsichas, os salsichoes e os pates.) as homens (e as 
pr6prias mulheres) nao podem senao ignorar que e a 16gica da 
rela<j:ao de domina<j:ao que chega a impor e inculcar nas mulheres, 
ao mesmo titulo das virtudes e da moral que lhes impoem, todas 
as propriedades negativas que a visao dominante atribui a sua 
natureza, como a astucia ou, para lembrar urn tra<j:o mais favora

vel, a intui<j:ao. 

Forma peculiar da lucidez especial dos dominados, 0 que cha
mamos de "intui<j:ao feminina" e, em nosso universo mesmo, inse
paravel da submissao objetiva e subjetiva que estimula, ou obriga, a 
aten<j:ao, e as aten<j:oes, a observa<j:ao e a vigilancia necessarias para 
preyer os desejos ou pressentir os desacordos. Muitas pesquisas 
puseram em evidencia a perspicacia peculiar dos dominados, 
sobretudo das mulheres (e muito especialmente das mulheres 
dupla ou triplicemente dominadas, como as donas de casa negras, 
de que fala Judith Rollins em Between Women): mais sensiveis aos 
sinais nao verbais (sobretudo a inflexao) que os homens, as mulhe
res sabem identificar melhor uma emo<j:ao nao representada verbal
mente e decifrar 0 que esta implicito em urn diaIogo;47 segundo 
uma pesquisa realizada por do is estudiosos holandeses, elas sao 
capazes de falar de seus maridos dando uma serie de detalhes, ao 

47. Cf. W. N. Thompson, Quantitative Research in Public Address and Communi
cation, New York, Random House, 1967, pp. 47-48. 
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pas so que os homens nao conseguem descrever suas mulheres 
senao com estere6tipos muito vagos, vruidos para "as mulheres em 
geral':48 Os mesmos autores sugerem que os homossexuais, tendo 
necessariamente sido educados como heterossexuais, interioriza
ram 0 ponto de vista dominante e podem assurnir este ponto de vis
ta a respeito de si mesmos (0 que os inclina a uma especie de discor
dancia cognitiva e avaliativa capaz de contribuir para sua especial 
clarividencia), bern como compreender 0 ponto de vista dos domi
nantes melhor do que eles podem compreender 0 seu. 

Simbolicamente votadas a resigna<j:ao e a discri<j:ao, as mulhe
res s6 podem exercer algum poder voltando contra 0 forte sua 
propria for<j:a, ou aceitando se apagar, ou, pelo men os, negar urn 
poder que elas s6 podem exercer por procura<j:ao (como eminen
cias pardas). Mas, segundo a lei enunciada por Lucien Bianco ao 
falar das resistencias camponesas na China, "as armas do fraco sao 
sempre arrnas fracas': 49 As pr6prias estrategias simb6licas que as 
mulheres usam contra os homens, como as da magia, continuam 
dominadas, pois 0 conjunto de simbolos e agentes miticos que 
elas poem em a<j:ao, ou os fins que elas bus cam (como 0 amor, ou 
a impotencia, do homem amado ou odiado), tern seu principio 
em uma visao androcentrica em nome da qual elas sao domina
das. Insuficientes para subverter realmente a rela<j:ao de domina
<j:ao, tais estrategias acabam resultando em confirma<j:ao da repre
senta'rao dominante das mulheres como seres maleficos, cuja 
identidade, inteiramente negativa, e constituida essencialmente 
de proibi'roes, que acabam gerando igualmente ocasioes de trans
gressao. E 0 caso, sobretudo, de todas as formas de violencia nao 
declarada, quase invisivel por vezes, que as mulheres opoem a vio
lencia fisica ou simb6lica exercida sobre elas pelos homens, e que 
vao da magia, da astucia, da mentira ou da passividade (principal-

48. Cf. A. Van Stolk e C.Wouters, "Power Changes and Self-Respect: Comparison of 
Two Cases of Established-Outsiders Relations", Theory, Culture ond Society, 4 (2-3), 
1987, pp. 477-488. 
49. l. Bianco, "Resistance paysanne", Actuel Marx, 22, 22 semestre, 1997, pp. 138-
152. 
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mente no ate sexual) ao amor possessiv~ dos possessos, como 0 

da mae mediterranea ou da esposa maternal, que vitimiza e culpa
biliza, vitimizando-se e oferecendo a infinitude de sua devoc;:ao e 
de seu sofrimento mudo em doac;:ao sem contrapartida possivel, 
ou tornada divida sem resgate. As mulheres, fac;:am 0 que fizerem, 
estao, assim, condenadas a dar provas de sua malignidade e a jus
tificar a volta as proibic;:oes e ao preconceito que lhes atribui uma 
essencia malefica - segundo a 16gica, obviamente tnigica, que 
quer que a realidade social que produz a dominac;:ao venha muitas 
vezes a confirmar as representac;:oes que ela invoca a seu favor, 

para se exercer e se justificar. 
A visao androcentrica e assim continuamente legitimada pelas 

pr6prias pniticas que ela determina: pelo fato de suas disposic;:oes re
sultarem da incorporac;:ao do preconceito desfavoravel contra 0 femi
nino, instituido na ordem das coisas, as mulheres nao podem senao 
confirmar seguidamente tal preconceito. Essa 16gica e a de maldifiio, 
no sentido profundo de uma self-fulfilling prophecy pessimista, que 
provoca sua pr6pria verificac;:ao e faz acontecer 0 que ela prognosti
ca. Ela esta em curso, quotidianamente, em imimeras trocas entre os 
sexos: as mesmas disposic;:oes que levam os homens a deixar as 
mulheres as tarefas inferiores e as providencias ingratas e mesqui
nhas (tais como, em nosso universo, pedir prec;:os, verificar faturas e 
solicitar urn desconto), desembarac;:ando-se de todas as condutas 
pouco compativeis com a ideia que eles tern de sua dignidade, 
levam-nos igualmente a reprovar a "estreiteza de espirito" delas, ou 
sua "mesquinharia terra-a-terra", ou ate a culpa-las se elas fracassam 

nos empreendimentos que deixaram a seu cargo - sem no entanto~." 
chegar a lhes dar crMito no caso de urn sucesso eventua1.50 

,',' 

, . 
50. As entrevistas e observa~oes que realizamos quando de nossas pesquisas so~~e a 
economia do produ~oo de bens simbolicos nos deram repetidas ocasioes de venll.cor 

que esso logica oinda e atuonte hoie em dia e bem proximo a nos (CI. P. Bourdleu, 

.Un controt sous contrainte", Actes de /0 recherche en sciences socia/es, 81·82, mar<;:o 

1990, pp. 34·51). Embora os homens noo possam mais aletar sempre 0 mesmo orra
gonte desprezo para com as preocupa~oes mesquinhas do economio (salvo, talvez, 

nos universos culturois), noo e roro olirmarem sua altura estatutoria, sobretu,do quan_do 

ocupam posi~oes de autaridade, marcando suo indileren~o em rela~oo as questaes 

subolternas de intendencio, quase sempre deixados a cargo das mulheres. 
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A VIOLENCIA SIMBOUCA 

A dominac;:ao masculina encontra, assim, reunidas todas as 
condic;:oes de seu pleno exercicio. A primazia universalmente con- \ 
cedida aos homens se afirma na objetividade de estruturas sociais i 
e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas em uma divi-I . 
sao sexual do trabalho de produc;:ao e de reproduc;:ao biol6gica el 
social, que confere aos homens a melhor parte, bern como nos I 

esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por tais condi- \ 
c;:oes, portanto objetivamente concordes, eles funcionam como 
matrizes das percepc;:oes, dos pensamentos e das ac;:oes de todos os 
membros da sociedade, como transcendentais hist6ricos que, sen
do universal mente partilhados, impoem-se a cad a agente como 
transcendentes. Por conseguinte, a representac;:ao androcentrica) 
da reproduc;:ao biol6gica e da reproduc;:ao social se ve investida da 
objetividade do senso comum, visto como senso pratico, d6xico, 
sobre 0 sentido das praticas. E as pr6prias mulheres aplicam a 
toda a realidade e, particularmente, as relac;:oes de poder em que se 
veem envolvidas esquemas de pensamento que sao produto da 
incorporac;:ao dessas relac;:oes de poder e que se expressam nas 
oposic;:oes fundantes da ordem simb6lica. Por conseguinte, seus 
atos de conhecimento sao, exatamente por isso, atos de reconheci
mento pratico, de adesao d6xica, crenc;:a que nao tern que se pen
sar e se afirmar como tal e que "faz': de certo modo, a violencia 
simb61ica que ela sofre.51 

" Embora eu nao tenha a menor ilusao quanta a meu poder de 
dissipar de antemao todos os mal-entendidos, gostaria apenas de 
prevenir contra os contra-sensos mais grosseiros que sao comu
mente cometidos a prop6sito da noc;:ao de violencia simb6lica e 
que tern todos por principio uma interpretac;:ao mais ou menos 
redutora do adjetivo "simb6lico", aqui usado em urn sentido que 

51. Os indicios verbais ou noo verbois que designam a posi~oo simbolicomente 

dominante (do homem, do nobre, do chefe etc.) so podem ser compreendidos (tol 

como as insignias militares, que se tem que saber ler) pelos pessoos que oprenderom 

a decifrar seu "codigo". 
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eu considero rigoroso e cujos fundamentos te6ricos ja expliquel 
em trabalho anterior.52 Ao tomar "simb6Iico" em urn de seus sen
tidos mais correntes, supoe-se, por vezes, que enfatizar a violencia 
simb6lica e minimizar 0 papel da violencia fisica e (fazer) esque
cer que ha mulheres espancadas, violentadas, exploradas, ou, 0 

que e ainda pior, tentar desculpar os homens por essa for~~ de 
violencia. 0 que nao e, obviamente, 0 caso. Ao se entender Slm
b6lico" como 0 oposto de real, de efetivo, a suposhrao e de que a 
violencia simb6lica seria uma violencia meramente "espiritu~" e, 
indiscutivelmente, sem efeitos reais. E esta distin<;ao simphs~a, 
caracteristica de urn materialismo primario, que a teoria matena
lista da economia de bens simb6licos, em cuja elabora<;ao eu 
venho hi muitos anos trabalhando, visa a destruir, fazendo ver, na 
teo ria, a objetividade da experiencia subjetiva das rela<;oes de 

domina<;ao. . . _ 
Outro mal-entendido: a referencia a etnologla, cUJas fun<;oes 

heuristicas tentei mostrar aqui, e suspeita ~(e ser urn m~i~ d: res
taurar sob uma cap a cientifica, 0 mito do eterno femmmo (ou 
masc~lino) ou, 0 que e mais grave, de eternizar a ,estrutura de 
domina<;ao masculina descrevendo-a como i~var~ave~ e ete.rn~. 

. Ora, longe de afirmar que as estruturas de domma<;ao s~o a-hlsto
ricas, eu tentarei, pelo contnirio, comprovar que elas sao prod~to 
de um trabalho incessante (e, como tal, hist6rico) de reprod~rao, 
para 0 qual contribuem agentes espedficos (entre. o~ q~al~ os 
homens, com suas armas como a violencia fisica e a vlOlenCla Slm

b6lica) e institui<;oes, familias, Igreja, Escola, Estado. 

Os dominados aplicam categorias construidas do ponto .de 
~ista dos dominantes as rela<;oes de domina<;ao, fazendo-as aSSlm 
ser vistas como naturais. 0 que pode levar a uma esp.eci~ de auto
deprecia<;ao ou ate de autodesprezo sistematicos, pnnClpalmente 
visiveis como vimos acima, na representa<;ao que as mulheres 

, c· t' pul 
cabilas fazem de seu sexo como algo deficiente, lelO ou a e re -

52. CI. P. Bourdieu, "Sur Ie pouvoir symbolique", Annales, 3, maio-junho 1977, pp. 

405-411. 
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sivo (ou, em nosso universo, na visao que imimeras mulheres tern 
do pr6prio corpo, quando nao con forme aos canones esteticos 
impostos pela moda), e de maneira mais geral, em sua adesao a 
uma imagem desvalorizadora da mulher.53 A violencia simb6lica 
se institui por intermedio da adesao que 0 dominado nao pode 
deixar de conceder ao dominante (e, portanto, a domina<;ao) 
quando ele nao dispoe, para pensa-Ia e para se pensar, ou melhor, 
para pensar sua rela<;ao com ele, mais que de instrumentos de 
conhecimento que ambos tern em comum e que, nao sendo mais 
que a forma incorporada da rela<;ao de domina<;ao, fazem esta 
rela<;ao ser vista como natural; ou, em outros termos, quando os 
esquemas que ele poe em a<;ao para se ver e se avaliar, ou para ver 
e avaliar os dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, 
branco/negro etc.), resultam da incorpora<;ao de classifica<;oes, 
assim naturalizadas, de que seu ser social e produto. 

Por nao poder evocar com sutileza suficiente (seria necessaria 
uma Virginia Woolf para tal) exemplos suficientemente numero
sos, bastante divers os e bern gritantes de situa<;oes concretas em 
que esta violencia doce e quase sempre invisivel se exerce, limitar
me-ei a observa<;oes que, em seu objetivismo, impoem-se de 
maneira mais indiscutivel que a descri<;ao das intera<;oes em seus 
mais minimos detalhes. Constatou-se, por exemplo, que as 
mulheres francesas, em sua grande maio ria, declaram que elas 
desejariam ter urn conjuge mais velho e, tambem, de modo intei
ramente coerente, mais alto que,elas, do is ter<;os delas chegando a 
recusar explicitamente urn homem menor.54 Que significa essa 

53. E muito frequente, como constatamos no decorrer de entrevistas realizadas na 

Fran9a em 1996, as mulheres expressarem a dificuldade que tem em aceitar 0 prO. 

prio corpo. 

54. Seguindo a mesma 16gica, Myra Ma.rx Ferree lembra que 0 principal abst6culo a 
divisoo do trabalho domestico reside no fato de que as tarefas domesticas 500 vistas 

como algo que noo cobe a "homens de verdode" (unfil for 'real men') e observo que 

as mulheres escondem a ajuda que recebem do marido por medo de diminui-Io (d. M. 

Marx Ferree, "Sacrifice, Satisfaction and Social Change: Employment and the Family', 

em K. Braoklin Sacks e D. Remy [eds.), My Troubles are Going 10 Have Trouble with 

Me, New Brunswick, [N. J.), Rutgers University Press, 1984, p. 73). 
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recusa de ver desaparecerem os signos correntes da "hierarquia" 
sexual? "Aceitar uma inversao das aparencias, responde Michel 
Bozan, e fazer crer que e a mulher que domina, algo que (parado
xalmente) a rebaixa socialmente: ela se sente diminuida com urn 
homem diminuido".55 Portanto, nao basta observar que as mulhe
res concordam em geral com os homens (que, por sua vez, prefe
rem mulheres mais jovens) na aceita<;:ao dos signos exteriores de 
uma posi<;:ao dominada; elas levam em conta, na representa<;:ao 
que se fazem de sua rela<;:ao com 0 homem a que sua identidade 
esta (ou sera) ligada, a representa<;:ao que 0 conjunto dos homens 
e mulheres serao inevitavelmente levados a fazer dele, aplicando 
os esquemas de percep<;:ao e de avalia<;:ao universalmente partilha
dos (no grupo em questao). Pelo fato de esses principios comuns 
exigirem, de maneira tacita e indiscutivel, que 0 homem ocupe, 
pelo menos aparentemente e com rela<;:ao ao exterior, a posi<;:ao 
dominante no casal, e por ele, pela dignidade que nele reconhe
cern a priori e querem ver universalmente reconhecida, mas tam
bern por elas proprias, para sua propria dignidade, que elas so 
podem querer e amar urn hom em cuja dignidade esteja claramen
te afirmada e atestada no fato, e pelo fato, de que "ele as supera" 
visivelmente. Isto, evidentemente, sem 0 menor calculo, atraves 
da arbitrariedade aparente de uma tendencia que nao se discute 
nem se argumenta, mas que, como 0 comprova a observa<;:ao des
sas distancias nao so desejadas como tambem reais, apenas pode 
nascer e realizar-se na experiencia de uma superioridade, cujos 
signos mais indiscutiveis e mais reconhecidos por todos sao a ida
de e 0 tamanho (justificados como indices de maturidade e garan
tias de seguran<;:a).56 

55. M. Bozon, "Les lemmes et I'ecar! d'6ge entre conioints: une domination consen

tie", I: "Types d'union et aTlentes en matiere d'ecar! d'6ge", Population, 2, 1990, pp. 

327-360; II: HModes d'entni>e dans 10 vie adulte et representations du conioint", Popu
lation, 3, 1990, pp. 565-602; HApparence physique et choix du conioint", INEO, 
Congres et col/oques, 7, 1991, pp. 91-110. 

56. Deveriamos lembrar aqui os iogos sutis pelos quais, no Cabilia, certas mulheres 

(honradas), embora dominassem, sabiam adolar uma atitude de submissao que perm i

tia 00 homem parecer e sentir-se coma dominante. 
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Para levar a cabo paradoxos que somente uma visao de tais 
tendencias permite compreender, basta notar que as mulheres que 
s~ mostram mais submissas ao modelo "tradicional" _ e que 
dlzem preferir uma maior diferen<;:a de idade - encontram-se 
sobretudo entre as artesas, as comerciantes, as camponesas e as 
operarias, categorias nas quais 0 casamento continua sendo, para 
as mulheres, 0 meio privilegiado de obter uma posi<;:ao social; 
como se, sendo resultantes de urn ajustamento inconsciente as 
probabilidades associadas a uma estrutura objetiva de domina
<;:ao, as predisposi<;:6es submissas, que se expressam naquelas pre
ferencias, produzissem algo semelhante a urn calculo interessado, 
bem-compreendido. Estas tendencias, pelo contrario, tendem a 
minimizar-se - com efeitos de hysteresis que uma analise das 
varia<;:6es das pr<iticas nao so segundo a posi<;:ao ocupada, mas 
tambem segundo a trajetoria permitiria entrever - a medida que 
decresce a dependencia objetiva, que contribui para produzi-las e 
mante-las (a mesma logica de ajustamento das tendencias as 
oportunidades objetivas explica por que se pode constatar que 0 

aces so das mulheres ao trabalho profissional e fator preponderan
te de seu acesso ao divorcio ).57 0 que tende a confirmar que, con
trariamente a representa<;:ao romantica, a inclina<;:ao amorosa nao 
esta isenta de uma forma de racionalidade que e muitas vezes, de 
certo modo, arnor fati, amor ao destino social. 

Nao se pode, portanto, pensar esta forma particular de domi
na<;:ao senao ultrapassando a alternativa da pres sao (pelas for<;:as) 
e do consentimento (as 'raz6es), da coer<;:ao mecanica e da submis
sao voluntaria, livre, deliberada, ou ate mesmo calculada. 0 efeito 
da domina<;:ao simbOlica (seja ela de etnia, de genero, de cultura, 
de lingua etc.) se exerce nao na logica pura das consciencias cog
nos centes, mas atraves dos esquemas de percep<;:ao, de avalia<;:ao e 
de a<;:ao que sao constitutivos dos habitus e que fundamentam, 

57. CI. B. Bastard e L. Cardia-Vaueche, "L'activite pralessionelle des femmes: une res

source mais pour qUi? Une reflexion sur I'acces au divorce", Sociologie du travail, 3, 
1984, pp. 308-316. 
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aquem das decisoes da consciencia e dos controles da vontade, 
uma rela<;:ao de conhecimento profundamente obscura a ela mes
ma.58 Assill1, a 16gica paradoxal da domina<;:ao masculina e da 
submissao feminina, que se pode dizer ser, ao mesmo tempo e 
sem contradi<;:ao, espontanea e extorquida, s6 pode ser compreen
dida se nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros que a 
ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, as 
disposi<;:oes espontaneamente harmonizadas com esta ordem que 
as impoe. 

A for'Ta simb6lica e uma forma de poder que se exerce sobre 
os corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coa
'Tao fisica; mas essa magia s6 atua com 0 apoio de predisposi'Toes 
colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos 
corpos.59 Se ela pode agir como urn macaco mecanico, isto e, com 
urn gasto extremamente pequeno de energia, ela s6 0 consegue 
porque desencadeia disposi<;:oes que 0 trabalho de inculca'Tao e de 
incorpora<;:ao realizou naqueles ou naquelas que, em virtude des
se trabalho, se veem por elas capturados. Em outros termos, ela 
en contra suas condi<;:oes de possibilidade e sua contrapartida eco
n6mica (no sentido mais amplo da palavra) no imenso trabalho 
previo que e necessario para operar uma transforma<j:ao duradou
ra dos corpos e produzir as disposi<j:oes permanentes que ela 
desencadeia e desperta; a<j:ao transformadora ainda mais poderosa 
por se exercer, nos aspectos mais essenciais, de maneira invisivel e 
insidiosa, atraves da insensivel familiariza<j:ao com urn mundo fisi-

58. Entre inumeros depoimentos e observa~6es a respeito do experiencia do violen

cia simb6lica associ ado 6 domina~60 lingUistica, citarei apenas, por seu co rater 

exemplar, os que sao trazidos par M. Abiodun Goke-Pariola sobre a Nigeria inde

pendente: a perpetua~oo de um "menosprezo interiorizado por tudo que e indigena" 

se manifesto de maneira particularmente ostensiva no rela~oo que os nigerianos tem 

com a pr6pria lingua (que eles se recusam a ensinar nos escolas) e com a lingua do 
ex<olonizador, que eles falam "adotando 0 hexis corporal dos ingleses [ ... ) para 

obter 0 que consideram 0 sotaque nasal do ingles" (el. A. Goke-Pariola, The Role of 
Longuoge in the Struggle for Power ond Legitimacy in Africo, African Studies, 31, 
Lewiston, Queenston, Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1993). 
59. Pode-se pensar nestes termos a efic6cio simb61ica do mensagem religiosa (bula 

papal, prega~oo, profecia etc.l, que repousa daramente em um trabalho previo de 
socializa~oo religiosa (catecismo, frequencia 00 culto e, sobretudo, imersoo precoce 

em urn universo impregnado de religiosidade). 
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co simbolicamente estruturado e da experiencia precoce e prolon
gada de intera<j:oes permeadas pelas estruturas de domina<j:ao. 

Os atos de conhecimento e de reconhecimento praticos da 
fronteira magica entre os dominantes e os dominados, que a 
magia do poder simb6lico desencadeia, e pelos quais os domina
dos contribuem, muitas vezes a sua revelia, ou ate contra sua von
tade, para sua pr6pria domina<j:ao, aceitando tacitamente os limi
tes impostos, assumem muitas vezes a forma de emofoes corporais 
- vergonha, humilha<j:ao, timidez, ansiedade, culpa - ou de pai
xoes e de sentimentos - amor, admira<j:ao, respeito -; emo'Toes 
que se mostram ainda mais dolorosas, por vezes, por se trairem 
em manifesta<j:oes visiveis, como 0 enrubescer, 0 gaguejar, 0 desa
jeitamento, 0 tremor, a c6lera ou a raiva onipotente, e outras tan
tas maneiras de se submeter, mesmo de rna vontade ou ate contra 
a vontade, ao juizo dominante, ou outras tantas maneiras de 
vivenciar, nao raro com conflito interne e clivagem do ego, a cum
plicidade subterranea que urn corpo que se subtrai as diretivas da 
consciencia e da vontade estabelece com as censuras inerentes as 
estruturas sociais. 

As paixoes do habitus dominado (do ponto de vista do gene
ro, da etnia, da cultura ou da lingua), rela<j:ao social somatizada, 
lei social convertida em lei incorporada, nilo sao das que se podem 
sus tar com urn simples esfor'To de vontade, alicer<j:ado em uma 
tomada de consciencia libertadora. Se e totalmente ilus6rio crer 
que a violencia simb6lica pode ser vencida apenas com as armas 
da consdencia e da von.tade, e porque os efeitos e as condi<j:oes de 
sua eficada estao duradouramente inscritas no mais intimo dos 
corpos sob a forma de predisposi<j:oes (aptidoes, inclina<j:oes). Eo 
que se ve, sobretudo, no caso das rela<j:oes de parentesco e de todas 
as rela<j:oes concebidas segundo este modelo, no qual essas tenden
cias permanentes do corpo socializado se expressam e se viven
dam dentro da 16gica do sentimento (amor filial, fraterno etc.), 
ou do dever; sentimento e dever que, con fun didos muitas vezes na 
experiencia do respeito e do devotamento afetivo, podem sobrevi
ver durante muito tempo depois de desaparecidas suas condi'Toes 
sociais de produ'Tao. Observa-se assim que, mesmo quando as 
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pressoes extern as sao abolidas e as liberdades formais - direito 
de voto, direito a educa~ao, acesso a todas as profissoes, inclusive 
politieas - sao adquiridas, a auto-exclusao e a "voca~ao" (que 
"age" tanto de modo negativo quanta de modo positivo) vern 
substituir a exclusao expressa: a rejei~ao aos lugares publicos, que, 
quando e explicitamente afirmada, como entre os Cabilas, conde
na as mulheres a discrimina~ao de espa~os e torna a aproxima~ao 
de urn espayo masculino, como 0 local de assembleias, uma prova 
terrivel, pode tambem se dar em outros lugares, de maneira quase 
igualmente eficaz, por meio de uma especie de agorafobia social
mente imposta, que pode subsistir por longo tempo depois de 
terem sido abolidas as proibiyoes mais visiveis e que conduz as 

mulheres a se excluirem motu proprio da agora. . ... 
Lembrar os trayos que a dominayao imp rime perduravelmtm-

\

te nos corpos e os efeitos que ela exerce atrave.s ~eles nao si~nifica 
dar arm as a essa maneira, particularmente VIClosa, de ratlficar a 

" dominayao e que consiste em atribuir as mulheres a responsabili-

J 
dade de sua pr6pria opressao, sugerindo, como ja se fez algumas 
vezes, que elas escolhem adotar pratieas submissas ("as mulheres 

'\ sao seus piores inimigos") ou mesmo que elas go starn dessa domi
\ nayao, que elas "se deleitam" com os tratamentos que lhes sao 

inflingidos, devido a' uma especie de masoquismo constitutivo de 
sua natureza. Pelo contrario, e preciso assinalar nao s6 que as ten
dencias a "submissao", dadas por vezes como pretexto para "cul
par a vitima", sao resultantes das estruturas objetivas, como tam
bern que essas estruturas s6 devem sua eficacia aos mecanismos 
que elas desencadeiam e que contribuem para sua reproduyao. 0 
poder simb6lieo nao pode se exercer sem a colaborayao dos que 
lhe sao subordinados e que s6 se subordinam a ele porque 0 cons
troem como poder. Mas, evitando deter-nos nessa constatayao 
(como faz 0 construtivismo idealista, etnometodol6gico ou de 
outro tipo), temos que registrar e levar em conta a construyao 
social das estruturas cognitivas que organizam os atos de constru
yao do mundo e de seus poderes. Assim se percebe que essa cons
truyao pr<itiea, longe de ser urn ato intelectual consciente, livre, 
deliberado de urn "sujeito" isolado, e, ela pr6pria, resultante de 
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urn poder, mscnto duradouramente no corpo dos dominados sob 
forma de esquemas de percep~o e de disposi~oes (a admirar, res
peitar, amar etc.) que 0 tornam sensivel a certas manifesta~oes 
simb6licas do poder. 

Se a verdade e que, embora pare~a apoiar-se na for~a bruta~ 
das arm as ou do dinheiro, 0 reconhecimento da domina~ao supoe 
sempre urn ato de conhecimento, isso nao impliea igualmente qu 
estejamos embasados a descreve-Ia com a linguagem da conscien
cia, por urn "vies" intelectualista e escol<itieo que, como em Marx 
(e sobretudo nos que, depois de Lukacs, falam em "falsa conscien
cia"), leva a esperar a libera~ao das mulheres como efeito automa
tieo de sua "tomada de con sci en cia': ignorando, por falta de uma 
teoria tendencial das pratieas, a opacidade e a inercia que resultam 
da inscri~ao das estruturas sociais no corpo. 

Jeanne Favret-Saada, embora tenha mostrado a inadequa~ao 
da no~ao de "consentimento" obtido pela "persuasao" e a "sedu
yao': nao con segue sair realmente da alternativa entre coa~ao ou 
consentimento, como "livre aceitayao" e "acordo explicito", por
que se man tern encerrada, como Marx, de quem ela toma de 
emprestimo a terminologia da aliena~ao, em uma filosofia da 
"consciencia" (ela fala em "consciencia dominada, fragmentada, 
contradit6ria do oprimido" ou em "invasao da consciencia das 
mulheres pelo poder fisico, juridieo e mental dos homens"); por 
nao levar em conta os efeitos duradouros que a ordem masculina 
exerce sobre os corros, ela nao po de compreender adequadamen
te a submissao encantada que constitui 0 efeito caracteristieo da 
viol en cia simb6liea.6o A linguagem do "imaginario" que vemos 
aqui e acola ser utilizada, urn pouco a torto e a direito, e sem duvi
da ainda mais inadequada que a da "consciencia': dado que tende 
partieularmente a esquecer que 0 principio da visao dominante 
nao e uma simples representayaomental, uma fantasia ("ideias na 
cabe~a"), uma "ideologia", e sim urn sistema de estruturas dura-

60. F. Favrel·Saada, Hl'arraisonnemenl des femmesH, Les Temps Modernes, fevereira 

1987, pp. 137-150. 
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dQUrEmente inscritas nas coisas enos corpos. Nicole-Claude 
Mathi~~-f~, sem duvida, quem levou mais longe, em urn texto 
intitulado "Da consciencia dominada"61, a critica da no~ao de 
consentimento que "anula quase toda respoJ1sabilidade da parte 
do opressor"62 e "na realidade joga uma vez mais a culpa sobre 0 

oprimido(a)";63 mas, por nao abandonar a linguagem da "c~~s.
ciencia", ela nao levou a cabo a analise das li.mita~oes das posstbtlt
dades de pensamento e de a~iio que a domina~ao impoe aos opri
midos64 e da "invasao de sua consciencia pelo poder onipresente 

dos homens':65 

Essas distin~oes criticas nada tern de gratuito: elas implicam, 
de fato, que a revolu~ao simb6lica a que 0 movimento feminista 
convoca nao po de se reduzir a uma simples conversao das cons
ch~ncias e das vontades. Pelo fato de 0 fundamento da viQlencia 
simbolica residir nao nas consciencias mistificadas que bastaria 
esclarecer, e sim nas disposi~oes modeladas pelas estruturas de 
domina~ao que as produzem, so se pode chegar a uma ruptura .da 
rela~ao de cumplicidade que as vitimas da domina~ao simb6hca 
tern com os dominantes com uma transforma~ao radical das con
di~oes sociais de produ~ao das tendencias que levam os don:in~
dos a ado tar, sobre os dominantes e sobre si mesmos, 0 propno 
ponto de vista dos dominantes. A violencia simbqlica nao se pr~
cessa senao atraves de urn ato de conhecimento e de desconhecl
mento pnitico, ato este que se efetiva aquem da consciencia e ~a 
vontade e que confere seu "poder hipn6tico" a todas as suas mam
festa~oes, injun~oes, sugestoes, sedu~oes, amea~as, censuras, 

61. N.-C. Mathieu, Categorisation et idealogies de sexe, Paris, Cote.femmes, 1991. 

62. Ibid., p. 225. 

63. Ibid, p. 226. 

64. Ibid, p. 216. d .. 
65. Ibid, p. 180. Registre-se, de passagem, que os avaO(;o~ ma~s d~isiVOS .0 cntlca 

do visCiD masculina das relac;6es de repraduc;oa (como a mmlmlzac;aa, no dlscurso ~ 
no ritual, da contribuic;Cio propriamente feminina) encontraram alicerce seguro na ano

lise etnol6gica das pr6ticas, sabretudo as rituais (d., por exemplo, os texto~ reunldos 

por N.-C. Mathieu, em N. Echard, O. Journet, C. Michard-Marchal, C. ~,bery, N.-C. 

Mathieu, P. Tabet, L'Arraisonnement des femmes. Essais en anthropolog,e des sexes, 
Paris, Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1985). 
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~rdel!~_ ou chamadas a ordem. Mas uma rela~ao de domina~ao 
que s6 funciona por meio dessa cumplicidade de tendencias 
depende, profundamente, para sua perpetua~iio ou para sua trans
forma~iio, da perpetua~ao ou da transforma~ao das estruturas de 
que tais disposi~oes sao resultantes (particularmente da estrutura 
de urn mercado de bens simb6licos cuja lei fundamental e que as 
mulheres nele sao tratadas como objetos que circulam de baixo 
para cima). 

As MULHERES NA ECONOMIA DE BENS SIMBOLICOS 

Assim, as disposi~oes (habitus) sao inseparaveis das estruturas 
(habitudines, no sentido de Leibniz) que as produzem e as repro
duzem, tanto nos homens como nas mulheres, e em particular de 
toda a estrutura das atividades tecnico-rituais, que encontra seu 
fundamento ultimo na estrutura do mercado de bens simb6li
COS.66 0 principio da inferioridade e da exclusao da mulher, que 0 

sistema mitico-ritual ratifica e amplia, a ponto de fazer dele 0 

principio de divisao de todo 0 universo, nao e mais que a dissime
tria fundamental, a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumen
to, instaurada entre 0 homem e a mulher no terreno das trocas 
simb6licas, das rela~oes de produ~ao e reprodu~ao do capital sim
.b6Iieo, cujo dispositivo central e 0 mercado matrimonial, que 
estao na base de toda a ordem social: as mulheres s6 podem ai ser 
vistas como objetos, ou melhor, como simbolos cujo senti do se 
constitui fora delas e cuja fun~ao e contribuir para a perpetua~ao 
ou 0 aumento do capital simb6lico em poder dos homens. 
Verdade do estatuto conferido as mulheres que se revela a contra
rio na situa~ao limite em que, para evitar 0 aniquilamento da 
linhagem, uma familia sem descendentes do sexo masculino nao 

66. Antecipando certas intuic;6es de fil6sofos modernos, como a de Peirce, Leibniz 

fala de "habitudines", maneiras de ser duradouras, estruturas, surgidas com a evolu

c;oo, para designar 0 que se enuncia na expressoo (G. W. Leibniz, "Quid sit idea", 

em Gerhardt [ed.], Philosophischen Schriften, VII, pp. 263-264.) 
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tern outro recurso a nao ser 0 de tomar para sua filha urn homem, 
o awrith, que, ao inverso do uso patri-local, vern residir na casa da 
esposa e passa a circular como uma mulher, isto e, como urn obje
to ("ele se faz de esposa", dizem os cabilas): a masculinidade mes
rna vendo-se assim posta em que~tao, observa-se, tanto em Beam 
como na Cab ilia, que todo o'grupo ve com voluntaria indulgencia 
os subterfugios que a familia humilhada poe em a~ao para salvar 
a aparencia de sua honra e, na medida do possivel, a do "homem 
objeto" que, anulando-se como homem, poe em questao a honra 
da familia que 0 recebe. 

!! E na 16gica da economia de trocas simb6licas - e, mais pre
I 

cisamente, na constru~ao social das rela~oes de parentesco e do 
casamento, em que se determina as mulheres s€u estatuto social 
de objetos de troca, definidos segundo os interesses masculinos, e 
destin ados assim a contribuir para a reprodu~ao do capital sim
b6lico dos homens -, que reside a explica~ao do primado conce
dido a masc~linidade n.as taxinomias culturais.{O tabu do ince~to, 
em que LevI-Strauss ve 0 ate fundador da socledade, na medida 
em que implica 0 imperativo de troca compreendido como igual 
comunica~ao entre os homens, e correlativo da institui~ao da vio
len cia pela qual as mulheres sao negadas como sujeitos da troca e 
da alian~a que se instauram atnlves delas, mas reduzindo-as a 
condi~ao de objetos, ou melhor, de instrumentos simb6licos da 
politica masculina: destinadas a circular como signos fiduciarios e 
a instituir assim rela~oes entre os homens, elas ficam reduzidas a 
condi~ao de instrumentos de produ~ao ou de reprodu~ao do 
capital simb6lico e social. E talvez, levando as ultimas consequen
cias a ruptura com a visao meramente "semioI6gica" de Levi
Strauss, seja necessario ver na circula~ao de cunho sadico que, 
como diz Anne-Marie Dardigna, faz do "corpo feminino, literal
mente, urn objeto que pode ser avaliado e intercambiado, circu
lando entre os homens ao mesmo titulo que uma moeda",67 0 

limite, desencantado ou cinico, da circula~ao levi-straussiana que, 

67. A.-M. Dardigna, Les Chateaux d'Eros ou les infor/unes du sexe des femmes, Paris, 

Maspera, 1980, p. 88. 
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sem duvida tornado possivel pelo desencanto (do qual 0 erotismo 
e urn dos aspectos) associado a generaliza~ao das trocas moneta
rias, exibe claramente a violencia sobre a qual repousa, em ultima 
analise, essa circula~ao legitima de mulheres legitimas. 

A leitura estritamente semiol6gica que, concebendo a troca 
de mulheres como rela~ao de comunica~ao, oculta a dimensao 
politica da transa~ao matrimonial, rela'fao de for'fa simb6lica que 
visa a conservar ou aumentar a for'fa simb6lica,68 e a interpreta
~ao meramente "economicista", marxista ou outra, que, confun
dindo a 16gica do modo de produ~ao simb6lica com a 16gica do 
modo de produ~ao propriamente economica, trata a troca de 
mulheres como uma troca de mercadorias, tern em comum 0 fato 
de deixarem escapar a ambiguidade essencial da economia de 
bens simb6licos: orientada para a acumula~ao do capital simb6li
co (a honra), essa economia transforma diferentes materiais bru
tos, no primeiro nivel dos quais esta a mulher, mas tambem todos 
os objetos suscetiveis de serem formalmente trocados, em dons (e 
nao em produtos), ou seja, em signos de comunica~ao que sao, 
indissociavelmente, instrumentos de domina~ao.69 

Vma tal teoria leva em conta nao s6 a estrutura especifica des
sa troca, mas tambem 0 trabalho social que ela exige dos que a 
realizam e, sobretudo, 0 que e necessario para dele produzir e 
reproduzir nao s6 os agentes (ativos, os homens, ou passivos, as 
mulheres) como tambem a pr6pria 16gica - isso contra a ilusao 
de que 0 capital simb6lico se reproduz de certo modo por sua pr6-
pria for~a e fora da a~ao de agentes situados e datados. (Re )produ
zir os agentes e (re)produzir as categorias (no duplo sentido, de 
esquemas de percep~ao e de avalia~ao e de grupos sociais) que 

68. Sobre os consequencias de ruptura com a visiio semiol6gica do troca no com

preensiia do troca linguistica, ver P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, op. cit., pp. 

13-21 e passim. 
69. Esta analise materialista do econo~ia de bens simb61icos permite escapar a ruino

sa alternativa entre 0 Hmaterial" e 0 "ideal", que se perpetua atraves do oposi~iio entre 

os estudos "materialistas" e os estudos "simb6Iicos" (muitas vezes realmente not6veis, 

como os de Michele Rosaldo, Sherry Ortner, Gayle Rubin, mas, a meu ver, parciais: 

Rosaldo e Ortner viram 0 popel das posi~iies simb61icas e a cumplicidade dos domina

dos; Rubin, a liga~iio com as trocas simb61icas e as estrategias matrimonio is). 
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organizam 0 mundo social, categorias nao s6 de parentesco, evi
dentemente, mas tambem categorias mitico-rituais; (re)produzir 
o jogo e seus lances e (re )produzir as condi<;:oes de acesso a repro
du<;:ao social (e nao apenas a sexualidade), garantida por uma tro
ca agonistica que visa a acumular estatutos geneal6gicos, nomes 
de linhagem ou de ancestrais, isto e, c<\pital simb6lico, e portanto, 
poderes e direitos duradouros sobre pessoas: os homens produ
zem signos e os trocam ativamente, como parceiros-adversarios 
unidos por uma rela<;:ao essencial de igualdade na honra, condi<;:ao 
mesma de uma troca que pode produzir a desigualdade na honra, 
isto e, a domina<;:ao - 0 que falta em uma visao meramente 
semiol6gica como a de Levi-Strauss. A dissimetria e, pois, radical 
entre 0 homem, sujeito, e a mulher, objeto de troca; entre 0 

homem, responsavel pela produ<;:ao e reprodu<;:ao e seu senhor, e a 
mulher, produto transformado desse trabalho.7o 

Quando - como se da na Cab ilia - a aquisi<;:ao do capital 
simbolico e do capital social constitui, de certo modo, a unica for
ma possivel de acumula<;:ao, as mulheres sao valores que e preciso 
conservar ao abrigo da of ens a e da suspeitai valores que, investi
dos nas trocas, podem produzir alian<;:as, isto e, capital social e 
aliados prestigiosos, isto e, capital simb6lico. Na medida em que 0 

valor dessas alian<;:as, e portanto 0 lucro simb6lico que elas podem 
trazer, depende, por urn lado, do valor simb6lico das mulheres 
disponiveis para a troca, isto e, de sua reputa<;:ao e sobretudo de 
sua castidade - constituida em medida fetichista da reputa<;:ao 
masculina e, portanto, do capital simbolico de toda a linhagem -, 
a honra dos irmaos e dos pais, que leva a uma vigihlncia tao cerra-

70. Eu teria podido (ou devido). a propasito de coda uma das proposi'YOes acima, 

assinalar 0 que as distingue, por um lado, das teses levi·straussianas (como 0 fiz, em 

um unico ponto, que me parecia particularmente importante) e, por outr~ lado, de 101 

ou qual analise praxima, sobretudo a de Gayle Rubin ("The Traffic in Women. The 

Political Economy of Sex", em Toward on Anthropology of Women, New York, 

Monthly Review Press, 1975) que, para tentar levar em conta a opressao das mulhe

res, retorno, com perspectiva diferente do minha, alguns tapicos do analise inaugural 

de Levi·Strauss. Isso me teria permitido fazer justi'Ya a esses autores, embora fazendo 

ver minha "diferen'Ya" e, sobretudo, evitando expor·me a parecer estar repetindo ou 

retomando an61ises 6s quais me oponho. 
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da, quase paran6ica, quanto ados esposos, e uma forma de lucro 
bern -compreendida. 

o peso determinante da economia de bens simb6licos, que, 
atraves do principio de divisao fundamental, organiza toda a per
cep<;:ao do mundo social, impoe-se a todo 0 universo social, ou 
seja, nao s6 a economia da reprodUfaO bio16gica. E assim que se 
pode explicar por que, no caso da Cab ilia como em muitas outras 
tradi<;:oes, a obra propriamente feminina de gesta<;:ao e de ama
menta<;:ao se ve quase que anulada em rela<;:ao ao trabalho pro
priamente masculino de fecunda<;:ao. (Observe-se de passagem 
que se, a partir de uma perspectiva psicanalitica, Mary O'Brien 
nao esta errada em ver na domina<;:ao masculina 0 resultado do 
esfor<;:o dos homens para ultrapassar 0 fato de nao possuirem os 
meios de reprodu<;:ao da especie e para restaurar a primazia da 
paternidade, dissimulando 0 trabalho real das mulheres na gesta
<;:ao, ela se esquece de ligar este trabalho "ideologico" a seus verda
deiros fundamentos, isto e, as pressoes da economia de bens sim
b6licos, que impoe a subordina<;:ao da reprodu<;:ao biol6gica as 
necessidades da reprodu<;:ao do capital simb6lico,?1 No cicio da 
procria<;:ao, tanto quanto no cicio agrario, a 16gica mitico-ritual 
privilegia a interven<;:ao masculina, sempre enfatizada, por oca
siao do casamento ou do inicio dos trabalhos no campo, com ritos 
publicos, oficiais, coletivos, em detrimento dos periodos de gesta
<;:ao, tanto a da terra, durante 0 inverno, quanto a da mulher, que 
nao dao margem mais que a atos rituais facultativos e quase furti
vos: de urn lado, uma interven<;:ao descontinua e extraordinaria no 
curso da vida, a<;:ao arriscada e perigosa de abertura, que e solene
mente realizada - por vezes, como no caso do inicio das lavou
ras, publicamente, diante do grupoi do outro, uma especie de pro
cesso natural e passivo de "enchimento'~ de que as mulheres sao, 
nao 0 agente, mas apenas 0 local, a ocasiao, 0 suporte, ou melhor, 
que se localiza na mulher, como na terra, mas que nao exige da 
mulher mais que praticas tecnicas ou rituais de acompanhamen-

71. M. O'Brien, The Politics of Reproduction, Londres, Routledge and Kagan Paul, 
1981. 
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to, atos destinados a ajudar a natureza em trabalho (como arrancar 
ervas, ou reuni-las em feixes, para alimento dos animais); com este 
fato, elas estao duplamente condenadas a permanecer ignoradas, 
principalmente pelo~ homens: seus atos, familiares, continuos, 
rotineiros, repetitivos e mon6tonos, "humildes e faceis'~ como diz 
nosso poeta, sao em sua maior parte realizados fora de vista, na 
obscuridade da casa ou nos tempos mortos do ana agrario.72 

A divisao sexual esta inscrita, por urn lado, na divisao das ati
vidades produtivas a que n6s associamos a ideia de trabalho, 
assim como, mais amplamente, na divisao do trabalho de manu
tenyao do capital social e do capital simb6lico, que atribui aos 
hom ens 0 monop6lio de todas as atividades oficiais, publicas, de 
representa~ao, e em particular de todas as trocas de honra, das tro
cas de palavras (nos encontros quotidianos e sobretudo nas 
assembleias), trocas de dons, trocas de mulheres, trocas de desa
fios e de mortes (cujo limite e a guerra); ela esta inscrita, por outro 
lado, nas disposiyoes (os habitus) dos protagonistas da economia 
de bens simb6licos: as das mulheres, que esta economia reduz ao 
estado de objetos de troca (mesmo quando, em determinadas con
diyoes, elas podem contribuir, pelo menos por procurayao, para 
orientar e organizar as trocas, sobretudo matrimoniais); as dos 
homens, a quem toda a ordem social, e em particular as sanyoes 
positivas ou negativas associadas ao funcionamento do mercado 
de bens simb6licos, impoe adquirir a aptidao e a propensao, cons
titutivas do sen so de honra, de levar a serio todos os jogos assim 

constituidos como serios. 

Ao descrever, como 0 fiz em outros trabalhos,73 a prop6sito 
da divisao do trabalho entre os sexos, a divisao unicamente das ati
vidades produtivas, adotei, erroneamente, uma definiyao etnocen-

72. Esta oposi~oo entre 0 continuo e 0 descontinuo se reencontra, em nosso universo, 
na oposi~oo entre as rotinas do trabalho domestico feminino e as "grandes decis6es" 
que os homens em geral se arrogam (~f. M. Glaude, F. de Singly, "L'organisation 

domestique: pouvoir et negociation', Economie et Statistique, 187, Paris, INSEE, 

1986). 
73. P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 358. 
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trica de trabalho que eu pr6prio havia demonstrado,74 por outro 
lado, que, sendo invenyao hist6rica, e profundamente diferente da 
definiyao pre-capitalista do "trabalho" como exercicio de uma 
funyao social que se pode dizer "total", ou indiferenciada, e que 
engloba atividades que nossas sociedades considerariam como 
nao produtivas, porque desprovidas de sanyao monetaria: e 0 

caso, na sociedade cabila e na maior parte das sociedades pre
capitalistas, mas tambem da nobreza do Ancien Regime e nas clas
ses privilegiadas das sociedades capitalistas, de todas as pniticas 
direta ou indiretamente orientadas para a reproduyao do capital 
social e do capital simb6lico, como 0 fa to de negociar urn casa
mento, ou de tomar a palavra na assembleia dos homens entre os 
cabilas, ou, algures, 0 fato de praticar urn esporte refinado, de ter 
urn salao, de dar urn baile ou inaugurar uma instituiyao de carida
de. Ora, aceitar aquela definiyao mutilada representa impedir-se 
de apreender completamente a estrutura objetiva da divisao 
sexual das "tarefas" ou dos encargos, que se estende a todos os 
dominios da pratica e, principalmente, as trocas (com a diferenya 
entre as trocas masculinas, publicas, descontinuas, extraordina
rias e as trocas femininas, privadas, ou ate secretas, continuas e 
rotineiras) e as atividades religiosas ou rituais, em que se obser
yam oposiyoes do mesmo principio. 

Este investimento primordial nos jogos sociais (illusio), que 
torna 0 homem verdadeiramente homem - senso de honra, viri
lidade, manliness, ou, como dizem os cabilas, "cabilidade" (thak
baylith) -, e 0 principio indiscutido de todos os deveres para 
consigo mesmo, 0 motor ou m6vel de tudo que ele se deve, isto e, 
que deve cumprir para estar agindo corretamente consigo mes
mo, para permanecer digno, a seus pr6prios olhos, de uma certa 
ideia de homem. E, de fato, na relayao entre urn habitus construi
do segundo a divisao fundamental do reto e do curvo, do apruma
do e do deitado, do forte e do fraco, em suma, do masculino e do 

74. Cf. P. Bourdieu, Travail ettravail/eurs en Algerie, Paris-La Haye, Mouton, 1963, e 
Algerie 60, Paris, Editions de Minuit, 1977. 
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feminino, e urn espa<;:o social organizado segundo essa divisao, 
que se engendram, como igualmente urgentes, co is as a serem fei
tas, os investimentos em que se empenham os homens e as virtu
des, todas de absten<;:ao e abstinencia, das mulheres. 

Assim, 0 ponto de honra, essa forma peculiar de sentido do 
jogo que se adquire pela submissao prolongada as regularidades e 
as regras da economia de bens simb6licos, e 0 principio do siste
ma de estrategias de reprodu<;:ao pelas quais os homens, detento
res do monop6lio dos instrumentos de produ<;:ao e de reprodu<;:ao 
do capital simb6lico, visam a assegurar a conserva<;:ao ou 0 au
mento deste capital: estrategias de fecundidade, estrategias matri
moniais, estrategias educativas, estrategias economicas, estrate
gias de sucessao, todas elaS' orientadas no sentido de transmissao 
dos poderes e dos privilegi~s herdados,75 Necessidade da ordem 
simb6lica torn ada virtude, ele e produto da incorpora<;:ao da ten
den cia da honra (isto e, do capital simb6lico possuido em comum 
por uma linhagem, ou por uma "casa", como e 0 caso em Bearn e 
nas familias nobres da Idade Media, ou alem dela) de se perpetuar 

atraves da a<;:ao dos agentes. 
As mulheres sao excluidas de todos os lugares publicos 

(assembleia, mercado), em que se realizam os jogos comumente 
considerados os mais serios da existencia humana, que sao os 
jogos da honra. E excluidas, se assim podemos dizer, a priori, em 
nome do principio (tacito) da igualdade na honra, que exige que 
o desafio, que honra quem 0 faz, s6 seja valido se dirigido a urn 
homem (em oposi<;:ao a uma mulher) e a urn homem honrado, 
capaz de dar uma resposta que, por representar uma forma de 
reconhecimento, e igualmente honrosa. A circularidade perfeita 
do processo indica que se trata de uma partilha arbitraria. 

75. Sobre a liga~60 entre a honra e as estrategias matrimoniais e de sucess60, pode
se ler: P. Bourdieu, "Celibat et condition paysanne", Etudes rura/es, 5-6, abril-setem
bro 1962, pp. 32-136; "les strategies matrimoniales dans Ie systeme des strategies 
de reproduction", Annales, 4-5, julho-outubro 1972, pp. 1.105-1.127; Y. Caston, 
Honnetete et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Pion, 1974, pp. 
17-18; R. A. Nye, Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, New 

York, Oxford University Press, 1993. 
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VIRILIDADE E VIOLENCIA 

Se as mulheres, submetidas a urn trabalho de socializa<;:ao que 
tende a diminui-Ias, a nega-Ias, fazem a aprendizagem das virtu
des negativas da abnega<;:ao, da resigna<;:ao e do siIencio, os ho
mens tambem estao prisioneiros e, sem se aperceberem, vitimas, 
da representa<;:ao dominante. Tal como as disposi<;:oes a submis
sao, as que levam a reivindicar e a exercer a domina<;:ao nao estao 
inscritas em uma natureza e tern que ser construidas ao longo de 
todo urn trabalho de socializa<;:ao, isto e, como vimos, de diferen
cia<;:ao ativa em rela<;:ao ao sexo oposto. Ser hom em, no sentido de 

"'----_._- ,- - - "'-- ~ . 

vir, implica urn dever-ser, uma virtus, que se impoe sob a forma 
do"Fevidente por si mesma", sem discussao.-seme1Iiaiite-~ nObre~
za, a llonra - que se inscreve~tio-corpo sob forma de urn con
junto de disposi<;:oes aparentemente naturais, muitas vezes visiveis 
na maneira peculiar de se manter de pe, de aprumar 0 corpo, de 
erguer a cabe<;:a, de uma atitude, uma postura, as quais correspon
de uma maneira de pensar e de agir, urn ethos, uma cren<;:a etc. -
governa 0 hom em de honra, independentemente de qualquer 
pressao externa. Ela dirige (no duplo sentido do termo) seus pen
samentos e suas praticas, tal como uma for<;:a ("e mais forte que 
ele") mas sem 0 obrigar automaticamente (ele pode furtar-se e 
nao estar a altura da exigencia)j ela guia sua a<;:ao tal qual uma 
necessidade 16gica ("ele nao pode agir de outro modo'~ sob pena 
de renegar-se), mas sem se impor a ele como uma regra ou como 
o implacavel veredicto 16gico de uma\especie de calculo racional. 
Essa for<;:a superior, que pode faze-Io aceitar como inevitaveis, ou 
6bvios, isto e, sem delibera<;:ao nem exame, atos que seriam vistos 
pelos outros como impossiveis ou impensaveis, e a transcenden
cia social que nele tomou corpo e que funciona como arnor fati, 
amor do destino, inclina<;:ao corporal a realizar uma identidade 
constituida em essencia social e assim transformada em destino. A 
nobreza, ou a questao de honra (nif), no sentido do conjunto de 
aptidoes consideradas nobres (coragem fisica e moral, generosi
dade, magnanimidade etc.), e produto de urn trabalho social de 
nominas:ao e de inculcas:ao, ao termino do qual uma identidade 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 



I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

social instituida por uma dessas "linhas de demarca<;:ao mistica", 
conhecidas e reconhecidas por todos, que 0 mundo social dese
nha, inscreve-se em uma natureza biol6gica e se toma urn habitus, 
lei social incorporada. 

o privilegio masculino e tambem uma cilada e encontra sua 
contrapartida na tensao e contensao permanentes, levadas por 
vezes ao absurdo, que imp6e a todo homem 0 dever de afirmar, 
em toda e qualquer circunstancia, sua virilidade.76 Na medida em 
que ele tern como sujeito, de fato, urn coletivo - a linhagem ou a 
casa -, que esta, por sua vez, submetido as exigencias imanentes 
a ordem simb6lica, 0 ponto de honra se mostra, na realidade, 
como urn ideal, ou melhor, como urn sistema de exigencias que 
esta votado a se tomar, em mais de urn caso, inacessivel. A virili
dade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, 
mas tambem como aptidao ao comb ate e ao exercicio da violencia 
(sobretudo em caso de vingan<;:a), e, acima de tudo, uma carga. 
Em oposi<;:ao a mulher, cuja honra, essencialmente negativa, s6 
pode ser defendida ou perdida, sua virtude sendo sucessivamente 
a virgin dade e a fidelidade, 0 homem "verdadeiramente homem" 
e aquele que se sente obrigado a estar a altura da possibilidade que 
lhe e oferecida de fazer crescer sua honra buscando a g16ria e a dis
tin<;:ao na esfera publica. A exalta<;:ao dos valores masculinos tern 
sua contrapartida tenebrosa nos medos e nas angustias que a fe
minilidade suscita: fracas e principios de fraqueza enquanto en
cama<;:6es da vulnerabilidade da honra, da h'urma (0 sagrado es
querdo feminino, oposto ao sagrado direito, masculino), sempre 
expostas a of ens a, as mulheres sao tambem fortes em tudo que re
presenta as armas da fraqueza, como a astucia diab6lica, thah'ray-

76. Em primeiro lugar, pelo menos no coso das sociedades norte-africanas, no plano 

sexual, como 0 com provo, com testemunho de um farmaceutico, recolhido nos anos 

60, 0 recurso freqUente e muito comum dos homens a afrodisiacos. A virilidade e, de 

fato, submetida a provo de uma forma mais ou menos disfar~ada de julgamento cole

tivo, por ocasiao dos ritos de deflora~ao do recem-casada, e tombem atraves das 

conversas femininas, que dao muita margem as coisas sexuais e aos fracassos do 

virilidade. A corrida que suscitou, tanto no Europa como nos Estados Unidos, 0 apa

recimento, em principios de 1998, do pilula Viagra atesta, juntamente com inumeros 

escritos de psicoteropeutas e de medicos, que a ansiedade a prop6sito das manifes

ta~6es fisicas do virilidade nada tem de particularmente ex6tico. 
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mith, e a magiaJ7 Tudo concorre, assim, para fazer do ideal 
impossivel de virilidade 0 principio de uma enorme vulnerabili
dade. E esta que leva, paradoxalmente, ao investimento, obrigat6-
rio por vezes, em todos os jogos de violencia masculinos, tais 
como em nossas sociedades os esportes, e mais especialmente os 
que sao mais adequados a produzir os signos visiveis da masculi
nidade78 e para manifestar, bern como testar, as qualidades ditas 
viris, como os esportes de luta.79 

Como a honra - ou a vergonha, seu reverso, que, como sabe
mos, a diferen<;:a da culpa, e experimentada diante dos outros-, a 
virilidade tern que ser validada pelos outros homens, em sua ver
dade de violencia real ou potencial, e atestada pelo reconhecimen
to de fazer parte de urn grupo de "verdadeiros homens': Inumeros 
ritos de institui<;:ao, sobretudo os escolares ou militares, compor
tam verdadeiras provas de virilidade, orientadas no sentido de 
refor<;:ar solidariedades viris. Praticas como, por exemplo, os estu
pros coletivos praticados por bandos de adolescentes - variante 
desdassificada da visita coletiva ao bordel, tao presente na mem6-
ria dos adolescentes burgueses -, tern por finalidade por os que 

77. Como se pode ver no mita de origem, em que ele descobria com estupefac;oo 0 

sexo do mulher e o~er (sem reciprocidade) que ela Ihe revelava, 0 homem sa 

coloca, no sistema de oposi~6es que 0 ligam a mulher, do 10 do do boa·fe e do inge

nuidade (niya), antiteses totais do astucia diab61ica (thah'raymith). Sobre essa oposi

c;oo, ver P. Bourdieu e A. Sayad, Le Deracinement. La crise de I'agriculture tradition
nelle en Algerie, Paris, Editions de Minuit, 1964, pp. 90-92. 
78. Cf. S. W. Fussell, Muscle: Confessions of an Unlikely Body Builder, New York, 

Poseidon, 1991, e l. Wacquant, "A Body too Big to Feel", in Masculinities, 2 (1), pr~ 
mavera 1994, pp. 78-86. lo'ic Wacquant insiste, e com razao, no paradoxo do maSClr 

linidade "tal qual se revelo no body-building", "Iuta encarni~ada, como diz B. Glassner, 

contra 0 sentimenta de vulnerabilidade", e no "processo complexo alraves do qual a iIIlf
sio masculina e implantada a inscrita em um individua biol6gico particular". 

79. A constru~oo do habitus judaico tradicional nos poises do Europa Central, em fins 

do seculo XIX, mostra-se como uma inversi'io total do processo de constru~60 do habi
tus masculino tal como ele e aqui descrito; a recusa explicita 00 culto do violencio, mes

mo em suas formas mais ritualizadas, como 0 duelo ou 0 esporte, leva a desvalorizar 

os exerdcios fisicos, sobretudo os mais violentas, em favor dos exerdcios intelectuais e 

espirituais, que favorecem 0 desenvolvimento de disposi~6es ternas e "padficas" (com

provadas pela raridade de estupros ou crimes de sangue) no comunidade judia (el. V. 

Karady, "les juifs et 10 violence stalinienne", Actes de 10 recherche en sciences socia
les, 120, dezembro 1977, pp. 3-31). 
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estao sendo testados em situa<j:ao de afirmar diante dos demais sua 
virilidade pela verdade de sua violencia,8o isto e, fora de todas as 
ternuras e de todos os enternecimentos desvirilizantes do amor, e 
manifestar de maneira ostensiva a heteronomia de todas as afir
ma<j:oes da virilidade, sua dependencia com rela<j:ao ao julgamen
to do grupo viril. 

Certas formas de "coragem", as que sao exigidas ou reconheci
das pelas for<j:as armadas, ou pelas policias (e, especialmente, pelas 
"corpora<j:oes de elite"), e pelos bandos de delinquentes, ou tam
bern, mais banalmente, certos coletivos de trabalho - como as 
que, nos oficios da constru<j:ao, em particular, encorajam e pres
sionam a recusar as medidas de prudencia e a negar ou a desafiar 
o perigo com condutas de exibi<j:ao de bravura, responsaveis por 
numerosos acidentes - encontram seu principio, paradoxalmen
te, no medo de perder a estima ou a considera<j:ao do grupo, de 
"quebrar a cara" diante dos "companheiros" e de ser ver remetido 
a categoria, tipicamente feminina, dos "fracos", dos "delicados", 
dos "mulherzinhas", dos "veados': Por conseguinte, 0 que chama
mos de "coragem" muitas vezes tern suas raizes em uma forma de 
covardia: para comprova-Io, basta lembrar todas as situa<j:oes em 
que, para lograr atos como matar, torturar ou violentar, a vontade 
de domina<j:ao, de explora<j:ao ou de opressao baseou-se no medo 
"viril" de ser excluido do mundo dos "homens" sem fraquezas, 
dos que sao por vezes chamados de "duros" porque sao duros para 
com 0 pr6prio sofrimento e sobretudo para com 0 sofrimento dos 
outros - assassin os, torturadores e chefetes de todas as ditaduras 
e de todas as "institui<j:oes totais': mesmo as mais ordinarias, como 
as prisoes, as casernas ou os internatos -, mas, igualmente, os 
novos patroes de uma luta que a hagiografia neoliberal exalta e 
que, nao raro, quando submetidos, eles pr6prios, a provas de 
coragem corporal, manifestam seu dominio atirando ao des em-

80. A liga~ao enlre a virilidade e a violencia e expllcila na tradi~ao brasileira, que 
descreve 0 penis como uma arma (R. G. Parker, Bodies, Pleasures and Passions: 
Sexual Culture in Contemporary Brazil, Boslon, Beacon Press, 1991, p. 37). A corre
la~ao e lambem explicila enlre a penelra~ao (foder) e a domina~ao (p. 42). 
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prego seus empregados excedentes. A virilidade, como se ve, e 
uma nO<j:ao eminentemente relacional, construida diante dos 
outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, 
pdr uma especie de medo do feminino, e construida, primeira
mente, dentro de si mesmo. 
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CAPITULO II 

ANAMNESE DAS CONSTANTES OCULTAS 

i A descri~ao etnologica de urn mundo social, ao 
mesmb tempo suficientemente distanciado para se prestar mais 
facilmente a objetiva~ao e inteiramente construido em torno da 
domina~ao masculina, atua como uma especie de "detector" de 
tra~os infinitesimais e de fragmentos esparsos da visao androcen
trica do mundo e, por isso, como instrumento de uma arqueologia 
historica do inconsciente que, originariamente construida, sem 
duvida alguma, em urn estagio muito antigo e muito arcaico de 
nossas sociedades, permanece em cada urn de nos, homem ou 
mulher. (Inconsciente historico ligado, portanto, nao a uma natu
reza biologica ou psicologica, e a propriedades inscritas nesta 
natureza, como a diferen~a entre os sexos segundo a psicanalise, 
mas a urn trabalho de constru~ao propriamente historica - como 
aquele que visa a produzir 0 desligamento do menino do universo 
feminino - e, por conseguinte, suscetivel de ser modificado por 
uma transforma~ao de suas condi~oes historicas de produ~ao.) 

E preciso, portanto, come<;:ar desligando-nos de tudo aquilo 
que 0 conhecimento do modelo acabado do "inconsciente" 
androcentrico permite detectar e compreender nas manifesta~oes 
do inconsciente que e 0 nosso, e que se entrega ou se trai, em 
relances, nas metaforas do poeta ou nas compara~6es familiares, 
destinadas, por sua evidencia mesma, a passar despercebidas. A 
experiencia que urn leitor desprevenido pode ter das rela~6es de 
oposi~ao ou de homologia que estruturam as praticas (sobretudo 
as rituais) e as representa~6es da sociedade cabila - gra~as prin
cipalmente ao diagrama destinado a dela oferecer uma visao de 
conjunto, totalmente ausente na pratica indigena - pode ir de 
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urn sentimento de evidencia (que, se nele pensamos, nada tern de 
evidente e que repousa no fato de partilharmos desse mesmo 
inconsciente) a uma forma de desconcerto, a que pode seguir-se 
uma imp res sao de revela<;:ao, ou melhor, de redescoberta, em tudo 
semelhante a que traz 0 inesperado necessario de certas metaforas 
poeticas. E a familiaridade que ele pode muito rapidamente 
adquirir, tal como a que 0 etnologo obteve, mais laboriosamente, 
antes dele, com cada uma das rela<;:oes de oposi<;:ao e com a rede de 
rela<;:oes de equivalencia direta ou mediatizada que une cada uma 
delas a todas as demais em urn sistema, conferindo-Ihe assim sua 
necessidade objetiva e subjetiva, nao e a que traz a aquisi<;:ao de urn 
simples saber, mas a que advem da reapropria<;:ao de urn conheci
mento, ao mesmo tempo possuido e perdido desde sempre, que 
Freud, seguin do Platao, chamava de "anamnese': 

Mas essa anamnese nao se refere apenas, como em Platao, a 
conteudos eideticos; nem apenas, como em Freud, a urn processo 
individual de constitui<;:ao do inconsciente, no qual 0 aspecto 
social, sem chegar a estar excluido, reduz-se a uma estrutura fami
liar generica e universal, jamais caracterizada sodalmente. Essa 
anamnese se alicer<;:a na fllogenese e na ontogenese de urn incons
ciente ao mesmo tempo coletivo e individual, tra<;:o incorporado 
de uma historia coletiva e de uma historia individual que impoe a 
todos os agentes, hom ens ou mulheres, seu sistema de pressupos
tos imperativos - do qual a etnologia constroi a axiomatica, 

potencialmente libertadora. 
o trabalho de transforma<;:ao dos corpos, ao mesmo tempo 

sexualmente diferenciado e sexualmente diferenciador, que se rea
liza em parte at raves dos efeitos de sugestao mimetica, em parte 
atraves de injun<;:oes explicitas, e em parte, enfim, atraves de toda 
a constru<;:ao simbolica da visao do corpo biologico (e em particu-
1ar do ato sexual, concebido como ato de domina<;:ao, de posse), 
produz habitus automaticamente diferenciados e diferenciadores. 
A masculiniza<;:ao do corpo masculino e a feminiliza<;:ao do corpo 
feminino, tarefas enormes e, em certo sentido, interminaveis que, 
sem duvida, hoje mais do que nunca, exigem quase sempre urn 
gasto consideravel de tempo e de esfor<;:os, determinam uma 
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somatiza<;:ao da rela<;:ao de domina<;:ao, assim naturalizada. E atra
yes do adestramento dos corp os que se impoem as disposi<;:oes 
mais fundamentais, as que tornam ao mesmo tempo inclinados e 
aptbs a entrar nos jogos sociais mais favoraveis ao desenvolvimen
to da virilidade: a politica, os negocios, a ciencia etc. (A educa<;:ao 
primaria estimula desigualmente meninos e meninas a se engaja
rem nesses jogos e favorece mais nos meninos as diferentes formas 
da libido dominandi, que pode encontrar expressoes sublimadas 
nas formas mais "puras" da libido social, como a libido sciendi.1 ) 

A MASCULINIDADE COMO NOBREZA 

Embora as condi<;:oes "ideais" que a sociedade cabila of ere cia as 
pulsoes do inconsciente androcentrico tenham sido em grande par
te abolidas, e a domina<;:ao masculina tenha perdido algo de sua evi
dencia imediata, alguns dos mecanismos que fundamentam essa 
domina<;:ao continuam a funcionar, como a rela<;:ao de causalidade 
circular que se estabelece entre as estruturas objetivas do espa<;:o 
social e as disposi<;:oes que elas produzem, tanto nos homens como 
nas mulheres. As injun<;:oes continuadas, silenciosas e invisiveis, que 
o mundo sexualmente hierarquizado no qual elas sao lan<;:adas lhes 
dirige, preparam as mulheres, ao menos tanto quanta os explicitos 
apelos a ordem, a aceitar como evidentes, naturais e inquestiona

veis prescri<;:oes e proscri<;:oes arbitnirias que, inscritas na ordem das 
coisas, imprimem-se insensivelmente na ordem dos corp os. 

Embora 0 mundo hoje se apresente como que semeado de 
indicios e de signos que designam as coisas a serem feitas, ou nao 
factiveis, desenhando, como que em pontilhado, os movimentos e 
deslocamentos possiveis, provaveis ou impossiveis, os "por fazer" 

1. Deveriamos mencionar aqui todas as cibserva~c3es que atestam que, desde a mais 

tenra infancia, as crian~as sao objeto de expectativas coletivas muito diferentes se
gundo seu sexo e que, em situa~ao escolar, os meninos sao objeto de um tratamento 

privilegiado (sabe-se que os professores Ihes dedicam mais tempo, que sao mais se

gUidamente arg[jidos, mais raramente interrompidos e participam mais nas discus

mes geraisl. 
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ou os "por vir" propostos por urn universo a partir dai social e 
economicamente diferenciado, tais indicios ou signos nao se diri
gem a urn agente qualquer, uma especie de x intercambiavel, mas 
especificam-se segundo as posi<;6es e disposi<;6es de cada agente: 
eles se apresentam como coisas a serem feitas, ou que nao podem 
ser feitas, naturais ou impensaveis, normais ou extraordinarias, 
para tal ou qual categoria, isto e, particularmente para um hom em 
ou para uma mulher (e de tal ou qual condi<;ao). As "expectativas 
coletivas': como diria Marcel Mauss, ou as "potencialidades obje
tivas", na expressao de Max Weber, que os agentes sociais desco
brem a todo instante, nada tern de abstrato, nem de te6rico, mes
mo quando a ciencia, para apreende-Ias, tern que recorrer a estatis
tica. Elas estao inscritas na fisionomia do ambiente familiar, sob a 
forma de oposi<;ao entre 0 universo publico, masculino, e os mun
dos privados, femininos, entre a pra<;a publica (ou a rua, lugar de 
todos os perigos) e a cas a (ja foi inumeras vezes observado que, na 
publicidade ou nos desenhos humoristicos, as mulheres estao, na 
maior parte do tempo, inseridas no espa<;o domestico, a diferen<;a 
dos homens, que raramente se veem associados a casa e sao quase 
sempre representados em lugares ex6ticos), entre os lugares desti
nados sobretudo aos homens, como os bares e os c1ubes do univer
so anglo-saxao, que, com seus couros, seus m6veis pesados, angu
los os e de cor escura, remetem a uma imagem de dureza e de rude
za viril, e os espa<;os ditos "femininos': cujas cores suaves, bibel6s e 
rendas ou fitas falam de fragilidade e de frivolidade. 

£, sem duvida, no encontro com as "expectativas objetivas" que 
estao inscritas, sobretudo implicitamente, nas posi<;6es oferecidas 
as mulheres pela estrutura, ainda fortemente sexuada, da divisao de 
trabalho, que as disposi<;6es ditas "femininas", inculcadas pela 
familia e por toda a ordem social, podem se realizar, ou mesmo se 
expandir, e se ver, no mesmo ato, recompensadas, contribuindo 
assim para refor<;ar a dicotomia sexual fundamental, tanto nos car
gos, que parecem exigir a submissao e a necessidade de seguran<;a, 
quanto em seus ocupantes, identificados com posi<;6es nas quais, 
encantados ou alienados, eles simultaneamente se encontram e se 
perdem. A l6gica, essencialmente social, do que chamamos de 
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"voca<;ao", tern por efeito produzir tais encontros harmoniosos 
entre as disposi<;6es e as posi<;6es, encontros que fazem com que as 
vitimas da domina<;ao simb6lica possam cumprir com felicidade 
(no duplo sentido do termo) as tarefas subordinadas ou subalternas 
que lhes sao atribuidas por suas virtudes de submissao, de gentile
za, de docilidade, de devotamento e de abnega<;ao. 

A libido socialmente sexuada entra em comunica<;ao com a 
institui<;ao que the censura ou the legitima a expressao. As "voca
<;6es" sao sempre, por urn lado, a antecipa<;ao mais ou menos fan
tasiosa do que 0 posto promete (por exemplo, a uma secretaria, 
datilografar os textos) e do que ele permite (por exemplo, manter 
uma rela<;ao maternal ou de sedu<;ao com 0 patrao). 0 encontro 
com 0 cargo pode ter urn efeito de revela<;ao na medida em que 
autoriza e favorece, atraves das expectativas explicitas que ele 
en cerra, certas condutas, tecnicas, sociais, mas tambem sexuais ou 
sexualmente conotadas. 0 mundo do trabalho esta, assim, reple
to de pequenos grupos profissionais isolados (servi<;os de hospi
tal, gabinetes de ministerios etc.) que funcionam como quase
familias, nos quais 0 chefe do servi<;o, quase sempre urn homem, 
exerce uma autoridade paternalista, baseada no envolvimento afe
tivo ou na sedu<;ao, e, ao mesmo tempo, sobrecarregado de traba
lho e tendo a seu en cargo tudo que acontece na institui<;ao, of ere
ce uma prote<;ao generalizada a urn pessoal subalterno, principal
mente feminino (enfermeiras, assistentes, secretarias) assim enco
rajado a urn investimento intenso, muitas vezes pato16gico, na 

institui<;ao e naquele que a encarna. 
Mas essas possibilidades objetivas se fazem lembrar tambem, 

de maneira bern concreta e bern sensivel, nao apenas em todos os 
signos hierarquicos da divisao do trabalho (medico/enfermeira, 
chefe/secretaria etc.), bern como em todas as manifesta<;6es visi
veis das diferen<;as entre os sexos (atitude, roupas, penteado) e, 
mais amplamente, nos detalhes, aparentemente insignificantes, 
dos comportamentos quotidianos, que encerram inumeros e 
imperceptiveis apelos a ordem.2 Assim, nos tablados das televi-

2. Serio necessario analisar aqui lodos os efeilos socia is daquilo que as eslatlsticas 

registram como indices de feminiliza~ao. Sobe-se, por exemplo, que a perspectiva de 
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soes, as mulheres estao quase sempre acantonadas nos papeis 
menores, que sao outras tantas variantes da fun<;:ao de "anfitrias'~ 
tradicionalmente atribufdas ao "sexo fnigil"; quando elas nao 
estao a frente de urn homem, a quem visam a valorizar e que joga 
muitas vezes, por meio de gracinhas ou de alusoes mais ou menos 
insistentes, com todas as ambiguidades inscritas na rela<;:ao 
"casal", elas tern dificuldade de se impor, ou de impor a propria 
palavra, e ficam relegadas a urn papel convencionado de "anima
dora" ou de "apresentadora". Quando elas participam de urn 
debate publico, elas tern que lutar, permanentemente, para ter 
acesso a palavra e para manter a aten<;:ao, e a diminui<;:ao que elas 
sofrem e ainda mais implacavel por nao se inspirar em rna vonta
de explicita e se exercer com a inocencia total da inconsciencia: 
cortam-Ihes a palavra, orientam, com a maior boa-fe, a urn 
homem a resposta a uma pergunta inteligente que elas acabam de 
fazer (como se, enquanto tal, ela nao pudesse, por defini<;:ao, vir de 
uma mulher). Esta especie de nega<;:ao a existencia as obriga, mui
tas vezes, a recorrer, para se impor, as armas dos fracos, que so 
refor<;:am seus estereotipos: 0 brUho, que acaba sen do visto como 
capricho sem justificativa ou exibi<;:ao imediatamente qualificada 
de histerica; a sedu<;:ao que, na medida em que se baseia em uma 
forma de reconhecimento da domina<;:ao, vern refor<;:ar a rela<;:ao 
estabelecida de domina<;:ao simbolica. Seria necessario enumerar 
todos os casos em que os homens mais bem-intencionados (a vio
len cia simbolica, como se sabe, nao opera na ordem das inten<;:oes 
conscientes) realizam atos discriminatorios, excluindo as mulhe
res, sem nem se colo car a questao, de posi<;:oes de autoridade, 
reduzindo suas reivindica<;:oes a caprichos, merecedores de uma 

feminiliza~oa de uma prafissoo reduz sua desejabilidade e prestigio (d. 1. C. 
Tonhey, "Effects of Additional Women Professionals on Rating of Occupational 
Prestige and Desirability", Journal of Personality and Social Psychology, 1974, 29 [I], 
pp. 86-89). Eo porem menos sabido que a sex-ratio exerce par si mesma efeitos, favo

recendo, por exemplo, a aquisi~oo de urn conjunto de disposi~6es que, sem estarem 
inscritas explicitamente nos programas oficiais, 500 inculcadas de maneira difusa (d. 
M. Duru-Bellat, L'Eco/e des filles. Quelle formation pour quels roles sociaux, Paris, 

l'Harmattan, 1990, p. 27). E observa-se, inclusive, que as m~as tendem a se sair 
pior nos especialidades de ensino tecnico, em que elos 500 minoritarios (d. M. Dun!
Bellat, op.cil.) 
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palavra de apaziguamento ou de urn tapinha na face,3 ou entao, 
com inten<;:ao aparentemente oposta, chamando-as e reduzindo
as, de algum modo, a sua feminilidade, pelo fato de desviar a aten
<;:ao para seu penteado, ou para tal ou qual tra<;:o corporal, ou de 
usar, para se dirigir a elas, de termos familiares (0 nome proprio) 
ou intimos("minha menina", "querida" etc.) mesmo em uma 
situa<;:ao "formal" (uma medica diante de seus pacientes), ou 
outras tantas "escolhas" infinitesimais do inconsciente que, acu
mulando-se, contribuem para construir a situa<;:ao diminuida das 
mulheres e cujos efeitos cumulativos estao registrados nas estatfs
ticas da diminuta representa<;:ao das mulheres nas posi<;:oes de 
poder, sobretudo econ6mico e politico. 

Realmente, nao seria exagero comparar a masculinidade a 
uma nobreza. Para convencer-nos disso, basta observar a logica, 
bern conhecida dos cabilas, do double standard, como dizem os 
anglo-saxoes, que instaura uma dissimetria radical na avalia<;:ao 
das atividades masculinas e femininas. Alem do fato de que 0 ho
mem nao pode, sem derroga<;:ao, rebaixar-se a realizar certas tare
fas socialmente designadas como inferiores (entre outras razoes 
porque esta excluida a ideia de que ele possa realiza-Ias), as mes
mas tarefas podem ser nobres e diffceis quando sao realizadas por 
homens, ou insignificantes e imperceptiveis, faceis e fUteis, quan
do sao realizadas por mulheres, como nos faz lembrar a diferen<;:a 
entre urn cozinheiro e uma cozinheira, entre 0 costureiro e a cos
tureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas femini
nas e as realizem fora da esfera privada para que elas se vejam com 
isso enobrecidas e transfiguradas: "E 0 trabalho, observa Margaret 
Maruani, que se constitui sempre como diferente segundo seja 
efetuado por homens ou por mulheres". Se a estatistica estabelece 
que as profissoes ditas qualificadas caibam sobretudo aos homens, 
ao passo que os trabalhos atribufdos as mulheres sejam "sem qua
lifica<;:ao': e, em parte, porque toda profissao, seja ela qual for, ve-

3. Inumeros observadoras registrorom a dissimetrio entre os homens e as mulheres no 
que Nancy Henley chomou de "0 politico do toque", isto e, a focilidade e a frequan
cia dos contatos corporois (dar urn topinha no rasto, possor 0 bra~o nos ombros ou 
pelo cinturo etc.). 
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se de certo modo qualificada pelo fato de ser realizada por 
homens (que, sob este ponto de vista, sao todas, por defini~ao, de 
qualidade).4 Assim, do mesmo modo que a mais perfeita me stria 
da esgrima nao bastava para abrir a urn plebeu as portas da nobre
za de espada, do mesmo modo, as digitadoras, cuja entrada nas 
profiss6es gnificas suscitou enormes resistencias por parte dos 
homens, amea~ados em sua mitologia profissional do trabalho 
altamente qualificado, nao sao reconhecidas como tendo a mesma 
profissao que seus companheiros masculinos, do qual estao sepa
radas apenas por uma simples cortina, se bern que realizem 0 

mesmo trabalho: "Fa~am elas 0 que fizerem, as digitadoras serao 
datilografas e, portanto, sem qualificayao alguma. Fa~am eles 0 

que fizerem, os revisores serao profissionais do livro e, portanto, 
muito qualificados'~5 E, depois de longas lutas das mulheres para 
fazer reconhecer suas qualifica~6es, as tarefas que as mudan~as tec
nologicas radical mente redistribuiram entre os homens e as 
mulheres serao arbitrariamente recompostas, de modo a empo
brecer 0 trabalho feminino, mantendo, decisoriamente, 0 valor, 
superior do trabalho masculino.6 Vemos que 0 principio cabila que 
quer que 0 trabalho da mulher, destin ado a se efetivar na casa 
"como a mosca no leite, sem que nada apare~a fora':? fique conde
nado a permanecer invisivel continua a aplicar-se em urn contexto 
que parece ter-se modificado radicalmente; como 0 atesta tambem 
o fato de que as mulheres estao ainda muito comumente privadas 
do titulo hienirquico correspondente a sua fun~ao real. 

Atraves das esperan~as subjetivas que elas imp6em, as "expec
tativas coletivas", positivas ou negativas, tendem a se inscrever nos 

4. M. Maruani e C. Nicole, Au Labeur des femmes. Metiers masculins, emplois femi· 

nins, Paris, Syros/ Alternatives, 1989, p.15. 
5. Ibid., pp. 34-77. 
6. A perpetua.;:oo de diferen.;:as arbitr6rias pode basear·se em divisiies das mais arcai· 
cas da visoo mitica, por exemplo, entre 0 quente e 0 frio, como se ve no caso da indus
tria de vidro, em que se observa uma separa.;:oo entre 0 setor quente (forno e fabrica· 
.;:oa), masculino, considerado como nobre, e a setor frio (fiscaliza.;:oo, arte, embala· 
gem), menos nobre e deixado a cargo das mulheres (H. Sumiko Hirata, Paradigmes 

d'organisation industriels et rapports sociaux. Comparaison Bresil.France.Japon, IRES
CO,1992). 
7. P. Bourdieu, Le Sens Pratique, op. cit., p. 450. 
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corpos sob forma de disposi~6es permanentes. Assim, segundo a 
lei universal de ajustamento das esperan~as as oportunidades, das 
aspira~6es as possibilidades, a experiencia prolongada e invisivel
mente mutilada de urn mundo sexuado de cima a baixo tende a 
fazer desaparecer, desencorajando-a, a propria inclina~ao a reali
zar atos que nao sao esperados das mulheres - mesmo sem estes 
lhes serem recusados. Como 0 demonstra 0 seguinte testemunho 
sobre as mudan~as nas disposi~6es que vao acompanhando a 
mudan~a de sexo, aquela experiencia favorece 0 aparecimento de 
uma "impotencia aprendida" (learned helplessness): "Quanto mais 
eu era tratada como uma mulher, mais eu me tornava mulher. Eu 
me adaptava, com maior ou menor boa vontade. Se acreditavam 
que eu era inca paz de dar marcha are, ou de abrir garrafas, eu 
sentia, estranhamente, que me tornava incompetente para tal. Se 
achavam que uma mala era muito pesada para mim, inexplicavel
mente, eu tambem achava que sim."8 Magnifica recorda~ao, tor
nada possivel pela compara~ao com esta especie de efeito Pigma
liao invertido ou negativo, que se exerce tao precoce e tao conti
nuamente sobre as mulheres e que acaba passando totalmente 
despercebido (penso, por exemplo, na mane ira pela qual os pais, 
professores e colegas desestimulam - ou melhor, nao estimulam 
- a orienta~ao das mo~as para certas carreiras, sobretudo as tec
nicas ou cientificas: "Os professores dizem sempre que somos 
mais frageis e entao ... acabamos acreditando nisso", "Passam 0 

tempo todo repetindo que as carreiras cientificas sao rna is faceis 
para os meninos. Entao, for~osamente ... "). E compreendemos 
que, por essa logica, a propria prote~ao "cavalheiresca", alem de 
poder conduzir a seu confinamento ou servir para justifica-lo, 
pode igualmente contribuir para manter as mulheres afastadas de 
todo contato com todos os aspectos do mundo real "para os quais 
elas nao foram feitas" porque nao foram feitos para elas. 

8. "The more I was treated as a woman, the mare woman I became. I adapted willy. 

nilly if I was assumed to be incompetent at reversing cars, or opening bottles, oddly 

incompetent I found myself becoming. If a case was thought too h~ovy for me, I found 

it sO myself" U. Morris, Conundrum, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1974, 
pp. 165-166). 
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Todas as chamadas a ordem inscritas na ordem das coisas, 
todas as injun<r0es silenciosas ou as surdas amea<ras inerentes a 
marcha normal do mundo especificam-se, evidentemente, segun
do os campos, e a diferen<ra entre os sexos se apresenta para as 
mulheres, em cada urn deles, sob form as especificas, atraves, por 
exemplo, da defini~clO dominante da pratica, que e corrente e que 
ninguem pensa em apreender como sexuada e, portanto, p6r em 
questao. E caracteristico dos dominantes estarem prontos a fazer 
reconhecer sua mane ira de ser particular como universal. A defi
ni<rao de excelencia esta, em todos os aspectos, carregada de impli
ca<roes masculinas, que tern a particularidade de nao se mostra
rem como tais. A defini<rao de urn cargo, sobretudo de autoridade, 
inclui todo tipo de capacita<roes e aptidoes sexualmente conota
das: se tantas posi<roes dificilmente sao ocupadas por mulheres e 
porque elas sao talhadas sob medida para homens cuja virilidade 
mesma se construiu como oposta as mulheres tais como elas sao 
hoje. Para chegar realmente a conseguir uma posi<rao, uma 
mulher teria que possuir nao so 0 que e explicitamente exigido 
pela descri<rao do cargo, como tambem todo urn conjunto de atri
butos que os ocupantes masculinos atribuem usualmente ao car
go, uma estatura fisica, uma voz ou aptidoes como a agressivida
de, a seguran<ra, a "dis tan cia em rela<rao ao papel", a autoridade 
dita natural etc., para as quais os homens foram preparados e trei
nados tacitamente enquanto homens. 

Em outros termos, as normas pelas quais as mulheres sao 
medidas nada tern de universais. 0 feminismo dito universalista, 
por ignorar 0 efeito de domina<rao, e tudo aquilo que a universali
dade aparente do dominante deve a sua rela<rao com 0 dominado 
- no caso, tudo que diz respeito a virilidade -, inscreve na defi
ni<rao universal do ser humane propriedades historicas do ho
mem viril, construido em oposi<rao as mulheres. Mas a visao dita 
diferencialista, por ignorar, igualmente, 0 que a defini<rao domi
nante deve a rela<rao historica de domina<rao e a busca da diferen
<ra que the e constitutiva (0 que e, apesar de tudo, a virilidade 
senao uma nao-feminilidade?), nao escapa tambem, em sua preo
cupa<rao de revalorizar a experiencia feminina, a uma forma 
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abrandada de essencialismo: assim como a negritude a maneira de 
Senghor aceitava alguns tra<ros da defini<rao do min ante do Negro, 
como a sensibilidade, ela esquece que a "diferen<ra" so surge quan
do se assume sobre 0 dominado 0 ponto de vista do dominante e 
que aquilo mesmo de que ela pretende se diferenciar (exaltando, 
por exemplo, como Chodorow, a relatedness por oposi<rao a sepa
ratedness masculina ou, como certas advogadas da escritura femi
nista, uma rela<rao particular com 0 corpo) e produto de uma rela
<rao historica de difereocia<rao. 

o SER FEMININO COMO SER'PERCEBIDO 

Tudo, na genese do habitus feminino e nas condi<roes sociais 
de sua realiza<rao, concorre para fazer da experiencia feminina do 
corpo 0 limite da experiencia universal do corpo-para-o-outro, 
incessantemente exposto a objetiva<rao operada pelo olhar e pelo 
discurso dos outros. A rela<rao com 0 proprio corpo nao se reduz 
a uma "imagem do corpo'~ isto e, a representa<rao subjetiva (self
image ou looking-glass self), associada a urn determinado grau de 
self-esteem, que urn agente tern de seus efeitos sociais (de sua sedu
<rao, de seu charme etc.) e que se constitui essencialmente a partir 
da representa<rao objetiva do corpo, feedback reenviado pelos 
outros (pais e pares etc.). Semelhante modele esquece que toda a 
estrutura social esta presente no curso da intera'Tao, sob a forma 
de esquemas de percep<rao e de aprecia<rao inscritos no corpo dos 
agentes em intera<rao. Estes esquemas, nos quais urn grupo depo
sita suas estruturas fundamentais (tais como grande/pequeno, 
forte/fraco, grosso/fino etc.) interpoem-se desde a origem entre 
cada agente e seu corpo, porque as rea<roes ou as representa<roes 
que seu corpo suscita nos outros e sua propria percep<rao desSas 
rea<roes sao elas mesmas construidas sobre tais esquemas: uma 
rea<rao produzida a partir das oposi<roes grande/pequeno, mascu
lino/feminino (como todos os juizos do tipo "ela e muito grande 
para uma menina", ou "e aborrecida para uma menina", ou "para 
urn menino is to nao e grave'~ variante da expressao cabila "nao ha 
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nunca tara no caso de urn homem") e ocasiao de adquirir os 
esquemas referidos que, voltados pelo pr6prio sujeito sobre seu 
pr6prio corpo, produzirao a mesma rea~ao e de experimentar a 
experiencia pnitica do pr6prio corpo que eles acarretam. 

Assim, 0 corpo percebido e duplamente determinado social
mente. Por urn lado, ele e, ate naquilo que parece mais natural 
(seu volume, seu talhe, seu peso, sua musculatura etc.), urn pro
duto social, que depende de suas condi~oes sociais de produ~ao, 
atraves de diversas media~oes, tais como as condi~oes de trabalho 
(que abrangem as deforma~oes e as doen~as proffssionais por ele 
geradas) e os habitos alimentares. 0 hexis corporal, no qual 
entram, ao mesmo tempo, a conforma~ao propriamente fisica do 
corpo (0 "fisico") e a maneira se servir dele, a postura, a atitude, 
ao que se cre expressa 0 "ser profundo': a "natureza" da "pessoa" 
em sua verda de, segundo 0 postulado da correspondencia entre 0 

"fisico" e 0 "moral", nascido do conhecimento prMico ou raciona
lizado que permite associar propriedades "psicoI6gicas" e 
"morais" a tra~os carporais ou fisiognomonicos (urn corpo delga
do e esbelto, por exemplo, percebido como sinal de urn controle 
viril de apetites corporais). Mas essa linguagem da natureza, que 
se acredita trair 0 mais oculto e 0 mais verdadeiro ao mesmo tem
po, e, de fato, uma linguagem da identidade social, assim natura
lizada, sob forma, por exemplo, da "vulgaridade" ou da "distin
~ao", ditas naturais. 

Por outro lado, essas propriedades corporais sao apreendidas 
atraves de esquemas de percep~ao cujo uso nos atos de avalia~ao 
depende da posi~ao ocupada no espa~o social: as taxinomias em 
vigor tendem a contrapor, hierarquizando-as, as propriedades 
mais freqtientes entre os do min antes e as que sao mais freqtientes 
entre os dominados (magro/gordo, grande/pequeno, elegante/ 
grosseiro, leve/pesado etc.9). A representa~ao social do pr6prio 
corpo e, assim, obtida atraves da aplica~ao de uma taxinomia 

9. E um mecanismo desse tipo que Dominique Merllie poe em foco 00 submeter a 
analise 0 percep~oo diferenciada que os meninos e as meninas tem do diferen~a 

entre as escrituros masculinas e femininas (el. D. Merllie, art. cit.). 
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social, cujo principio e identico ao dos carpos aos quais se apli
ca.lO Assim, 0 olhar nao e apenas urn simples poder universal e 
abstrato de objetiva~ao, como supoe Sartre; e urn poder simb6li
co cuja eficacia depende da posi~ao relativa daquele que percebe e 
daquele que e percebido, e do grau em que os esquemas de per
cep~ao e de aprecia~ao po~tos em a~ao sao conhecidos e reconhe
cidos por aquele a quem se aplicam. 

A experiencia pratica do corpo, que se produz na aplica~ao, 
ao corpo pr6prio, de esquemas fundamentais nascidos da incor
pora~ao das estruturas sociais, e que e continuamente refor~ada 
pelas rea~oes, suscitadas segundo os mesmos esquemas, que 0 

pr6prio corpo suscita nos outros, e urn dos principios da constru
~ao, em cada agente, de uma rela~ao duradoura para com seu cor
po: sua maneira particular de aprumar 0 corpo, de apresenta-Io 
aos outros, expressa, antes de mais nada, a distancia entre 0 carpo 
praticamente experimentado e 0 corpo legitimo, e, simultanea
mente, uma antecipa~ao pratica das possibilidades de sucesso nas 
intera~oes sociais, que contribui para definir essas possibilidades 
(pelos tra~os comumente descritos como seguran~a, confian~a 
em si, desenvoltura). A probabilidade de vivenciar com desagrado 
o pr6prio carpo (forma caracteristica da experiencia do "carpo 

~ 

alienado"), 0 mal-estar, a timidez ou a vergonha sao tanto mais 
fortes quanta maior a despropor~ao entre 0 corpo socialmente 
exigido e a rela<;ao pratica com 0 pr6prio corpo imposta pelos 
olhares e as rea<;oes dos outros. Ela varia nitidamente segundo 0 

sexo e a posi~ao no espa~o social. Assim, a oposi~ao entre 0 gran-
de e 0 pequeno que, como inumeras experiencias demonstraram, 
e urn dos principios fundamentais da experiencia que os agentes 

10. Assim, os carpos teriam tadas as chances de receber um valor estritamente pro

porcional a posi~ao de seus detentares no .espa~o social se a autonomia do 16gica 

do hereditariedade biol6gica em rela~ao a 16gica do hereditariedade social nao con

cedesse por vezes, excepcionalmente, aos mais desfavorecidos economica e social

mente as propriedades corporois mais roros, como a beleza, (que ora se diz "fatal" 

porque amea~a a ordem estabelecida). ese, pelo contra rio, os acidentes do genetica 

nao privassem por vezes os "grondes" dos atributos corporais de sua posi~ao, como 

a beleza ou uma estatura elevada. 
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tern de seu corpo e de todo 0 uso prettieo que dele fazem, e princi
palmente do lugar que the dao ll (a representa<;:ao comum conce
dendo ao homem a posiyao dominante, a do protetor que envol
ve, toma conta, olha de cima etc.l2), especifica-se segundo os 
sexos, que sao eles pr6prios pensados atraves dessa oposi<;:ao. 
Segundo uma l6giea que se observa tam bern nas rela<;:oes entre 
dominantes e dominados, dentro do espa<;:o social, e que faz com 
que uns e outros ponham em a<;:ao a me sma oposiyao, mas dando 
valores inversos aos term os que ele contrapi5e, constatamos, como 0 

faz Seymour Fisher, que os homens tendem a se mostrar insatis
feitos com as partes de seu corpo que consider am "pequenas 
demais': ao passo que as mulheres dirigem suas critieas sobretudo 
as regioes de seu corpo que lhes parecem "demasiado gran des': 

A domina<;:ao masculina, que constitui as mulheres como 
objetos simb6licos, cujo ser (esse) e urn ser-percebido (percipi), 
tern por efeito colod-las em permanente estado de inseguran<;:a 
corporal, ou melhor, de dependencia simb6lica: elas existem pri
meiro pelo, e para, 0 olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos 
receptivos, atraentes, disponiveis. Delas se espera que sejam 
"femininas': isto e, sorridentes, simpatieas, atenciosas, submissas, 
discretas, contidas ou ate mesmo apagadas. E a pretensa "femini
lidade" muitas vezes nao e mais que uma forma de aquiescencia 
em rela<rao as expectativas masculinas, reais ou supostas, princi- I 
palmente em termos de engrandecimento do ego. Em consequen
cia, a dependencia em rela<rao aos outros (e nao s6 aos homens) 
tende a se tomar constitutiva de seu ser. 

Esta heteronomia e 0 principio de disposi<;:oes como 0 desejo 
de atrair a aten<;:ao e de agradar, designado por vezes como coque
teria, ou a propensao a esperar muito do amor, 0 unico capaz, 
como diz Sartre, de fazer alguem sentir-se justificado nas partieu-

11. CI. sobre este aspecto S. Fisher e C. E. Cleveland, Body Image and Personality, 
Princeton, New York, Van Nostrand, 1958. 
12. Sobre esta rela~ao de envolvimento protetor, tal como vern expressa na publicida

de, d. E. Gollman, "La ritualisation de la laminita", Actes de la recherche en sciences 
sociales, 14, 1977, pp. 34-50. 
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laridades mals contmgentes de seu ser, e antes de tudo de seu cor-
po. 13 Incessantemente sob 0 olhar dos outros, elas se veem obriga
das a experimentar constantemente a distancia entre 0 corpo real, 
a que estao presas, e 0 corpo ideal, do qual procuram infatigavel
mente se aproximar.l4 Tendo necessidade do olhar do outro para 
se constituirem, elas estao continuamente orientadas em sua pra
tiea pela avalia<;:ao antecipada do apre<;:o que sua aparencia corpo
ral e sua maneira de portar 0 corpo e exibi -10 poderao receber (dai 
uma prop en sao, mais ou menos marc ada, a autodeprecia<;:ao e a 
incorporayao do julgamento social sob forma de desagrado do 
pr6prio corpo ou de timidez). 

£ na pequena burguesia, que devido a sua p~si<;:ao no espa<;:o~' 
social esta partieularmente exposta a todos os efeitos da ansieda-
de em relayao ao olhar social, que as mulheres atingem a forma 
extrema da alienayao simb6lica. (0 que significa que os efeitos da 
posiyao social podem, em certos casos, como os citados, refor<;:ar 
efeitos do mesmo genero ou, em outros casos, atenua-los, sem 
nunca, ao que parece, chegar a anuM-los.) A contrario, a pratiea 
intensiva de urn determinado esporte determina nas mulheres 
uma profunda transforma<;:ao da experieucia subjetiva e objetiva 
do corpo: deixando de existir apenas para 0 outro ou, 0 que da no 
mesmo, para 0 espelho (instrumento que permite nao s6 se ver, 
mas tambem experimentar ver como e vista e se fazer ver como 
deseja ser vista), isto e, deixando de ser apenas uma coisa feita 
para ser olhada, ou que e preciso olhar visando a prepara-la para 
ser vista, ela se converte de corpo-para-o-outro em corpo-para-si-

13. Se as mulheres se mostram particularmente inclinadas ao amor romdntico ou 

romanesco, a, sem duvida, por um lado, parque elas tem nele particular interesse: 

alam do fato de prometer libera-las da domina<;ao masculina, ele Ihes oferece, tanto 

em sua forma mais comum, como 0 casamento, pelo qual, nas sociedades masculi

nas, elas circulam em todos os lugares, como em suas lormas extraordinarias, uma 

via, as vezes a unica, de ascensao social .. 

14.05 tratamentos de beleza que absorvem muito tempo, dinheiro e energia (em 

graus dilerentes, segundo as classes) tem seu limite extremo na cirurgia estatica, que se 

tornou uma enorme industria nos Estados Unidos (um milhao e meio de pessoas recor

rem a cada ano a seus servi~os - d. S. Bordo, Unbearable Weight, Feminism, 
Western Culture and the Body, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 25). 
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mesma, de corpo passivo e agido em corpo ativo e agente; no 
en tanto, aos olhos dos homens, aquelas que, rompendo a rela~ao 
tacita de disponibilidade, reapropriam-se de certa forma de sua 
imagem corporal e, no mesmo ato, de seus corpos, sao vistas 
como "nao femininas" ou ate como lesbicas - a afirma~ao de 
independencia intelectual, que se traduz tambem em manifesta
~oes corporais, produzindo efeitos em tudo semelhantes.ls De 
maneira mais geral, 0 acesso ao poder, seja ele qual for, coloca as 
mulheres em situa~ao de double bind: se atuam como hom ens, 
elas se expoem a perder os atributos obrigat6rios da "feminilida
de" e poem em questao 0 direito natural dos homens as posi~oes 
de poder; se elas agem como mulheres, parecem incapazes e ina
daptadas a situa~ao. Estas expectativas contradit6rias nao fazem 
mais que substituir aquelas as quais elas sao estruturalmente 
expost~s enquanto objetos oferecidos no mercado de bens simb6-
licos, convidadas, ao mesmo tempo, a fazer tudo para agradar e 
seduzir, e levadas a rejeitar as manobras de sedu~ao que esta espe
cie de submissao prejudicial ao veredicto do olhar masculino po
de parecer ter suscitado. Essa contradit6ria combina~ao de fecha
mento e abertura, de conten~ao e sedu~ao, e tanto rna is dificil de 
realizar quanta mais estiver submetida a aprecia~ao dos homens, 
que podem cometer erros de interpreta~ao, inconscientes ou inte
ressados. E assim que, como observou uma pesquisada, diante das 
brincadeiras sexuais, as mulheres muitas vezes nao tern outra 
escolha senao a de se excluir, ou de participar, pelo menos passiva
mente, para ten tar se integrar, expondo-se, entao, a nao poder 
protestar se forem vitimas de sexismo ou de assedio sexual. 

Sandra Lee Bartky, que propoe uma das mais argutas descri
~oes da experiencia feminina do corpo, erra, a meu ver, ao atribuir 
apenas a a~ao, sem duvida muito importante, do "complexo 
moda/beleza" (fashion beauty complex) a introje~ao, nas mulhe
res, de "profundas ansiedades a respeito de seu corpo" e de urn 

15. CI. C. A. MacKinnon, op. cit, pp. 121 e seg. 
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"sentimento agudo de sua indignidade corporal".l6 Embora 0 efei
to dessas institui~oes seja inegavel, nao se trata mais que de urn 
refor~o do efeito da rela~ao fundamental que institui a mulher na 
posi~ao de ser-percebido, condenado a se ver atraves das categorias 
dominantes, isto e, masculinas. E para compreender a "dimensao 
masoquista" do desejo feminino, isto e, esta especie de "erotiza~ao 
das rela~oes sociais de domina~ao",17 que faz com que, como diz 
ainda Sandra Lee Bartky, "para muitas mulheres, a posi~ao domi
nante dos homens seja excitante",18 e preciso levantar a hip6tese de 
que as mulheres pedem aos hom ens (e tambem, mas secundaria
mente, as institui~oes do complexo moda/beleza) que lhes of ere
~am subterfugios para reduzir seu "sentimento de deficiencia cor
poral': Ora, podemos supor que 0 olhar dos poderosos, que tern 
autoridade sobretudo sobre os outros homens, e particularmente 
apto a preencher esta fun~ao reasseguradora. 19 

A VISAO FEMININA DA VISAO MASCULINA 

A estrutura impoe suas pressoes aos dois termos da rela~ao de 
domina~ao, portanto aos pr6prios dominantes, que podem disto 
se beneficiar, por serem, como diz Marx, "do min ados por sua 
domina~ao". E isso porque, como ja 0 demonstram sobejamente 
todos os jogos associados a oposi~ao do grande e do pequeno, os 
dominantes nao podem deixar de aplicar a si mesmos, isto e, a seu 
corpo e a tudo aquilo que sao e fazem, os esquemas do incons
ciente; esquemas que, em seu caso, engendram exigencias terriveis 
- como pressentem, ou reconhecem tacitamente, as mulheres 

16. S. Lee Bartky, Feminity and Domination, Studies in the Phenomenology of Oppres· 
sion, New York·Londres, Routledge, 1990, p. 41. 

17. Ibid., p. 51. 
18. Ibid. ("For mony women, dominance in men is exciting") e tambem p. 47. 

19.0 dominante tem, principalmente, 0 poder de impor sua visao de si mesmo como 

algo objetivo e coletivo (sendo seu auge representodo pelas est6tuas eqOestres ou 

pelos retratos majest6ticos), e de obter dos outros que, tal como se d6 no amor ou no 

crenc;a, eles abdiquem de seu poder generico de objetivac;ao, constituindo·se, assim, 

em sujeito absoluto, sem exterior, plena mente justilicado de existir tal como existe. 
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que nao querem urn marido menor do que elas. Temos, portanto, 
que analisar, em suas contradic;:oes, a experiencia masculina da 
dominac;:ao, tomando como referencia Virginia Woolf - embora 
menos a autora de seus chissicos, incansavelmente citados, do 
feminismo, que sao A Room of One's Own (Urn Quarto 56 5eu) ou 
Three Guineas (Tres Guineus), e mais a romancista de To the 
Lighthouse (Passeio ao Paron, que, grac;:as sem dlivida a anamnese 
propiciada pelo trabalho de escrever,20 oferece uma evocac;:ao das 
relac;:oes entre os sexos desembarac;:ada de todos os cliches sobre 0 

sexo, 0 dinheiro e 0 poder que seus textos mais te6ricos ainda vei
culam. Podemos, realmente, descobrir, por sob esta narrativa, 
uma evocac;:ao incomparavelmente llicida do olhar feminino, ele 
mesmo particularmente llicido com relac;:ao a essa especie de 
esforc;:o desesperado, e bastante patetico, mesmo em sua triunfal 
inconsciencia, que todo homem tern que fazer para estar a altura 
de sua ideia infantil de homem. 

E essa lucidez inquieta e indulgente que Virginia Woolf evoca, 
desde as primeiras paginas do romance. E provavel, de fato, que, a 
diferenc;:a da Sra. Ramsay, que teme que seu marido tenha sido 
escutado, a maio ria dos leitores, sobretudo masculinos, nao com
preenda, ou nao perceba, a uma primeira leitura, a situac;:ao estra
nha, ou ate mesmo urn tanto ridicula, em que se meteu 0 Sr. 
Ramsay: "Slibito urn grito violento, semelhante ao de urn son am
bulo semidesperto, no qual se distinguia algo como 'sob as balas, 
sob os obuses, saraivada ardente: ressoou com extrema intensida
de em seus ouvidos e a fez voltar-se, muito inquieta, para ver se 
alguem havia escutado seu marido".21 E e provavel que eles ainda 

20. Virginia Woolf tinha consci€mcia do paradoxo, que s6 podero surpreender os 
que tem do literature e de suas vias para a verdade uma visco simplista: "I prefer, 
where truth is important, 10 write fic/ion" (V. Woolf, The Pargi/ers, New York, 
Harcourt, Brace Jovanovich, 1977, p. 9). Ou entco: "Fic/ion here is likely 10 contain 
more truth than facts" (V. Woolf, A Room of One's Own, londres, leonard and 
Virginia Woolf, 1935, p. 7). 
21. V. Woolf, La Promenade au phare, ap. cit, p. 24. Embora, no leitura do romance, 
isto s6 se compreenda pouco a pouco, e bom saber que a Sr. Ramsay, um professor 
que vive cercado de alunos e de colegas, foi surpreendido no momento em que estava 
declamando em voz alta 0 poema famoso de Tennyson intitulado "A Carga do briga

da de cavalaria ligeira". 
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nao compreendam quando, algumas paginas adiante, 0 Sr. 
Ramsaye surpreendido por outros personagens, Lily Briscoe c seu 
amigo. E s6 pouco a pouco, atraves de visoes diversas que os dife
rentes personagens dele puderam ter, que eles compreenderao a 
conduta do Sr. Ramsaye a inquietac;:ao de sua mulher a seu respei
to: "E seu habito de falar sozinho ou de recitar para si mesmo ver
sos grandiloquentes, como ela temera, estava sen do crescente. E 
disso resultando situac;:oes embarac;:osas".22 0 Sr. Ramsay, que ha
via surgido nas primeiras paginas do romance como urn podero
so personagem masculino, e paternal, e pego em flagrante delito 
de infantilidade. 

Toda a 16gica do personagem reside nesta aparente contradi
c;:ao. 0 Sr. Ramsay, tal como 0 rei arcaico de que fala Benveniste 
em ~eu Vocabulario das Instituirroes Indo-europeias, e aquele cujas 
palavras sao veredictos; aquele que pode aniquilar com uma frase 
a "alegria extraordinaria" de seu filho James, de seis anos, inteira
mente voltado para 0 passeio ao farol no dia seguinte ("Mas, diz 0 

pai detendo-se diante da janela do salao, nao vai fazer tempo 
born"). Suas previsoes tern 0 poder de se verem confirmadas, no 
sentido literal, ou seja, de se mostrarem "verdadeiras": seja por 
atuarem como ordens, benc;:aos ou maldic;:oes que fazem aconte
cer, magicamente, 0 que elas enunciam; seja porque, por urn efei
to infinitamente mais temivel, elas enunciam 0 que se anuncia por 
sign os acessiveis somente a presciencia do visionario quase divi
no, daquele que e capaz de dar razao ao mudo, de redobrar a for
c;:a das leis da natureza natural ou social convertendo-as em leis da 
razao e da experiencia, em enunciados ao mesmo tempo racionais 
e razoaveis da ciencia e da sabedoria. Previsao cientifica, a consta
tac;:ao imperativa da profecia paterna remete 0 futuro ao passado; 
previdencia da sabedoria, ela da a este futuro ainda irreal a sanc;:ao 
da experiencia e do conformismo absoluto que eIa implica. 

E principalmente por intermedio daquele que detem 0 

monop6lio da viol en cia simb6lica Iegitima (e nao apenas da 
potencia sexual) dentro da familia que se exerce a ac;:ao psicosso-

22. Ibid., p. 87. 
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matica que leva a somatiza<;:ao da lei. As proposi<;:oes paternas tern 
urn efeito magi co de constitui<;:ao, de nomina<;:ao criadora, porque 
falam diretamente ao corpo, que, como lembrou Freud, toma ao 
pe da letra as metaforas; e, se as "voca<;:oes" parecem em geral tao 
espantosamente ajustadas aos lug ares efetivamente acessiveis 
(segundo 0 sexo, mas tambem segundo 0 nivel do nascimento e de 
inurn eras outras variaveis), isto se deve, sem duvida, em grande 
parte, ao fato de que, mesmo quando parecem obedecer apenas a 
arbitrariedade do prazer, os ditos e os juizos da paterna potestas 
que contribuem grandemente para modela-los emanam de urn 
personagem que e, ele proprio, modelado por, e para, as censuras 
da necessidade e levado, por tal, a considerar 0 principio de reali
dade como principio do prazer. 

Adesao incondicional a ordem das coisas, 0 corte paterno se 
opoe a compreensao materna, que objeta ao veredicto paterno 
uma contesta<;:ao da necessidade e uma afirma<;:ao da contingencia 
baseadas em urn puro ato de fe ("Mas pode fazer tempo born, eu 
acho que fara born tempo"23); e acrescentauma adesao de eviden
cia a lei do desejo e do prazer, mas dobrada de uma dupla conces
sao condicional ao principio de realidade: "Sim, com certeza, se 0 

tempo estiver born amanha, diz a Sra. Ramsay. Mas voce vai ter 
. que se levan tar de madrugada", acrescenta ela. 0 nao do pai nao 
precis a ser expresso, nem se justificar: nao ha, para qualquer pes
soa sensata ("tenha senso", "mais tarde voce vai compreender"), 
outra escolha a nao ser a de se inclinar, sem frases, diante da for<;:a 
maior das coisas. A palavra paterna e particular mente terrivel em 
sua implacavel solicitude quando ela se coloca na logica da predi
<;:ao profilatica, que so fala de urn futuro temivel para exorciza-lo 
("voce vai se dar mal", "voce vai desonrar a todos nos", "voce nun
ca vai conseguir se formar" etc.) e cuja continua confirma<;:ao nos 
fatos e motivo para urn triunfo retrospectivo ("bern que eu dis
se"), compensa<;:ao desencantada do sofrimento causado pela 
decep<;:ao de nao ter sido desenganado ("eu esperava que voce me 
desmentisse"). 

23. Ibid., p. 11 (grifos do Autor). 
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E esse realismo desmancha-prazeres e cumplice da ordem do 
mundo que desencadeia 0 odio ao pai, odio dirigido, como na 
revolt a adolescente, menos contra a necessidade que 0 discurso 
paterno pretende desvelar e mais contra a adesao arbitraria ao que 
o pai todo-poderoso the exige, provando assim sua fragilidade: 
fragilidade da cumplicidade resignada, que concorda sem resis
tencia; fragilidade da com placencia que extrai satisfa<;:ao e vaidade 
do prazer cruel de desiludir, isto c, de fazer partilhar de sua pro
pria desilusao, de sua propria resigna<;:ao, de sua propria derrota. 
"Se James tivesse a mao urn machado, urn ati<;:ador ou qualquer 
outro instrumento capaz de abrir 0 peito de seu pai e mata-Io ali 
mesmo, com urn unico golpe, ele 0 teria usa do. Tais eram, e tao 
exttemas, as emo<;:oes que 0 Sr. Ramsay despertava no cora<;:ao de 
seus filhos apenas com sua presen<;:a, quando se colocava de pc 
diante deles, como 0 fazia atualmente, magro como uma Jaca, fino 
como uma lamina, com 0 sorriso sarcastico que nele provo cava 
nao so 0 prazer de desiludir 0 filho e ridicularizar a mulher, que 
lhe era, no entanto, dez mil vezes superior em todos os pontos 
(aos olhos de James), como tambern a secreta vaidade que tinha 
da justeza do proprio julgarnento".24 As revoltas mais radicais da 
infancia e da adolescencia sao, talvez, menos voltadas contra 0 pai 
que contra a subrnissao espontanearnente prestada ao pai que 
subrnete, contra 0 rnovirnento imediato para the obedecer e ren
der-se a suas razoes. 

Nesse aspecto, gra<;:as a indeterrnina<;:ao que 0 uso do estilo 
indireto livre perrnite, passamos insensivelrnente do ponto de vis
ta dos mhos sobre 0 pai ao ponto de vista do pai sobre si mesmo. 
Ponto de vista que nao tern, na realidade, nada de pessoal, pois, 
como ponto de vista dominante e legitirno, nao e mais que a alta 
ideia de si rnesrno que tern 0 dire ito e 0 dever de formar a seu res
peito aquele que pretende realizar em seu ser 0 dever-ser que 0 

mundo sociallhe destin a - no caso, 0 ideal de hornern e de pai 
que ele tern que realizar: "0 que ele dizia era a verdade. Era sem-

24. Ibid, p. 10 (grifos do Autor). 
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pre a verdade. Ele era incapaz de nao dizer a verdade; ele nunca 
alterava urn fato, nunca mudava uma palavra desagradavel, para 
conforto ou concordancia de qualquer alma viva, nem, ou princi
palmente, a de seus pr6prios filhos, carne de sua carne, e educados 
visando a que soubessem 0 mais cedo possivel que a vida e dificil, 
que os fatos nao admitem compromisso e que a passagem ao pais 
fabuloso em que nossas mais brilhantes esperan~as se desfazem, 
em que nossos frageis barcos sao engolidos pelas trevas (ao chegar 
a este ponto 0 Sr. Ramsay endireitava 0 corpo e fIXava 0 horizonte, 
apertando seus pequenos olhos azuis), representa uma prova que 
exige antes de tudo coragem, sinceridade e resistencia':25 

Vista por este angulo, a dureza gratuita do Sr. Ramsay deixa 
de ser resultante de uma pulsao tao egoista quanta a do prazer de 
desiludir: ela e a afirma~ao livre de uma escolha, a da retidao, e 
tambem a do amor paterno bem-compreendido, que, recusando 
abandonar-se a censuravel facilidade da indulgencia feminina e a 
cegueira materna, tern que se mostrar a expressao da necessidade 
do mundo no que ela tern de mais impiedoso. E, sem duvida, isso 
que significa a metafora da faca ou da lamina, que uma interpre
ta~ao ingenuamente freudiana reduziria e que, como entre os 
cabilas, situa 0 papel masculino - 0 termo e a metafora teatrais 
aqui se imp6em, mais uma vez - do lade do corte, da violencia, 
do assassinato, isto e, do lade de uma ordem cultural construida 
contra a fusao original com a natureza materna e contra 0 aban
dono ao laisser-faire e ao laisser-aller, as puls6es e aos impulsos da 
natureza feminina. Come~amos a suspeitar que 0 carrasco e tam
bern vitima e que a palavra paterna se arrisca, pelo proprio fato de 
ser poderosa, a converter a probabilidade em fatalidade. 

Essa imp res sao se aprofunda quando se descobre que 0 pai 
inflexivel, que, em uma frase sem apelo, acaba de matar os sonhos, 
de seu filho, foi surpreendido divertindo-se como uma crian~a, 
mostrando aos que se viram "introduzidos em urn recinto priva
do'~ Lily Briscoe e seu amigo, "uma coisa que nao se tinha inten-

25. Ibid., pp.l 0-11 (9rifo do Autor). 
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~ao de lhes mostrar":26 as fantasias da libido academica, que se 
expressam metaforicamente nos jogos de guerra. Mas e preferivel 
citar todo 0 longo devaneio que 0 poema de Tennyson desenca
deia no Sr. Ramsay e no qual a evoca~ao da aventura guerreira -
a carga no vale da Morte, a batalha perdida e 0 heroismo do chefe 
("Mas ele nao que ria morrer escondido: ele encontraria alguma 
aresta do rochedo e at morreria de pe, com os olhos jixos na tem
pestade ... ") - mescla-se intimamente com 0 pensamento ansioso 
quanta ao destino postumo do fil6sofo ("0 Z so se atinge uma vez 
em cada gera~ao", "Ele jamais atingiria 0 R"): "Quantos homens, 
entre milh6es, perguntava-se ele, chegam a atingir 0 Z? Sem duvi
da 0 comandante de uma coluna infernal pode se fazer essa per
gunta e responder, sem trair os que 0 seguem: 'Urn, talvez'. Um em 
cada gerafi'io. Pode ele, entao, ser culpado se for este urn? Desde 
que ele tenha sinceramente se esfor~ado, e dado tudo que podia, 
ate nao ter mais 0 que dar? E seu renome, quanta tempo ha de 
durar? Mesmo urn heroi pode se perguntar, no momento da ago
nia, 0 que vao dizer dele ap6s sua morte. Seu reno me podera 
durar dois mil anos.[ ... ] Como, entao, culpar 0 comandante dessa 
col una infernal que, apesar de tudo, subiu sujicientemente alto 
para ver a perspectiva esteril dos anos e a morte das estrelas se, 
antes que a morte enrije~a seus membros e the tolha ate 0 movi
mento, ele ergue solenemente seus dedos ja quase paralisados ate 
a Jronte e se reapruma. E assim que a expedi~ao de socorro que se 
pbs a sua procura 0 encontrani morto, em seu posto de grande sol
dado. 0 Sr. Ramsay ficou de pe e se colocou muito espigado ao lade 
da urna. Quem 0 culpara se, enquanto assim fica por instantes, 
seu pensamento se detem em seu renome, nas expedi~6es de 
socorro, nas piramides de pedra erguidas sobre sua ossada por dis
cipulos agradecidos? Enfim, quem culparia 0 coman dante da infe
liz expedi~ao se ... "27 

26. Ibid, p. 27. 
27. Ibid, pp. 45-46 (9rifos do Autor). Serio necessario reintroduzir aquela evocaC;aa 

da libido academica, que pode se expressar acobertada pela neutralizaC;ao literaria, 

na base mesma das analises do campo universitario, tais como elas se apresentam em 

Hamo academicus (P. Bourdieu, Paris, Editions de Minuit, 1984). 
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aqui se ajusta as mil maravilhas. A aventura guerreira e 0 reno me 
que a consagra, sendo uma metafora da aventura intelectual e do 
capital simb6lico de celebridade que ela persegue, a illusio ludica 
permite reproduzir, com alto grau de desrealiza<;:ao e, portanto, 
com menor custo, a illusio academica da existencia comum, com 
seus lances vitais e seus investimentos apaixonados - tudo aquilo 
que movimenta as discussoes do Sr. Ramsay e de seus disdpulos: 
ela autoriza 0 trabalho de desinvestimento parcial e controlado que 
e necessario para assumir e superar a desilusao ("Ele nao tinha ta
lento"; "ele nao tinha a menor pretensao neste sentido"28), salvan
do igualmente a illusio fundamental, 0 investimento no jogo em si, 
a convic<;:ao de que, apesar de tudo, 0 jogo merece ser jogado ate 0 

fim, e segundo as regras (pois, ao final, 0 Ultimo dos nao-gradua
dos sempre pode, pelo menos, "morrer de pe" ... ). Esse investimen
to visceral, cuja expressao e basicamente uma questao de postura, 
realiza-se em poses, posi<;:oes ou gestos corporais que estao todos 
orientados no sentido da inteireza, da retidao, da ere<;:ao do corpo 
ou de seus substitutos simb6licos, a piramide de pedra, a estatua. 

A illusio original, constitutiva da masculinidade, esta sem duvi
da na base da libido dominandi, sob todas as formas espedficas que 
ela reveste nos diferentes campos.29 E ela que faz com que os 
homens (ao contrario das mulheres) sejam socialmente instituidos 
e instruidos de modo a se deixarem prender, como crian<;:as, em 
todos os jogos que lhes sao socialmente destinados e cuja forma por 
excelencia e a guerra. Ao deixar-se surpreender sonhando acordado 
com algo que trai a vaidade pueril de seus investimentos mais pro
fundos, 0 Sr. Ramsay desvela, repentinamente, que os jogos a que se 
entrega, como os outros homens, sao jogos infantis - 0 que nao se 
percebe em toda a sua verdade exatamente porque a conivencia cole
tiva lhes confere a necessidade e a realidade das evidencias partilha
das. 0 fato de que, entre os jogos constitutivos da existencia social, 
os que sao consider ados serios sejam reservados aos homens, 

28. V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 44. 
29. Cf. a esse respeito P. Bourdieu, Meditations pascaliennes, Paris, Editions du Seuil, 

1997. pp. 199 e seg. 
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enquanto as mulheres sao votadas as crian<;:as e a criancice ("sem 
replicar, e assumindo a atitude de uma pessoa tonta e cega, ela abai
xou a cabe<;:a[ ... J. Nao havia nada a dizer"30), contribui para fazer 
esquecer que 0 homem e, tambem, uma crian<;:a que brinca de ser 
homem. A aliena<;:ao generica esta na base de seu privilegio esped
fico: os homens sao educados no senti do de reconhecer os jogos 
sociais que apostaraem uma forma qualquer de domina<;:ao; jogos 
estes que lhes sao design ados, desde muito cedo, e sobretudo pelos 
ritos de institui<;:ao, como dominantes, e dotados, a este titulo, da 
libido dominandi; 0 que lhes da 0 privilegio, que e uma arma de dois 
gumes, de se entregarem seguidamente aos jogos de domina<;:ao. 

Por sua vez, as mulheres tern 0 privilegio, inteiramente negati
vo, de nao serem enganadas nos jogos em que se disputam esses 
privilegios e, na maior parte das vezes, de nao se verem ai apanha
das, pelo menos diretamente, em primeira pessoa. Elas podem ate 
perceber a vaidade daqueles jogos e, desde que nao se envolvam 
neles por procura<;:ao, considerar com divertida indulgencia os 
desesperados esfor<;:os do "homem-crian<;:a" para se fazer de ho
mem e 0 infantil desespero em que 0 jogam suas derrotas. Elas 
podem assumir em rela<;:ao aos jogos mais serios 0 ponto de vista 
distante do espectador que observa de longe a tempestade - 0 

que pode fazer com que venham a ser vistas como frivolas e inca
pazes de se interessar por coisas serias, tais como a politica. Mas 
sen do essa distancia urn efeito da domina<;:ao, elas estao quase 
sempre condenadas a participar, por uma solidariedade afetiva 
para com 0 jogador, que nao implica uma verdadeira participa<;:ao 
intelectual e afetiva no jogo, e que faz delas, na maior parte das 
vezes, torcedoras incondicionais, mas mal informadas sobre a rea
lidade do jogo e seus lances)l 

30. V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit. p. 41. 
31. 0 que fico porticulormente evidente no participa~60 que as mo~as das comadas 

populores tern nos "paixoes esportivas de seus homens" - e que, devido a seu coro

ter ofetivo e de autodecisao, s6 pode ser vista por eles como frivola ou ate como absur

da. Do mesmo modo, olios, que a atitude oposta, rna is frequente depois do casamen

to, isto e, a hostilidade ciumenta em relo~ao 0 uma paixao por coisas 6s quais elas nao 

tern acesso. 
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E por is so que a Sra. Ramsay compreende imediatamente a 

situa<;ao embara<;osa em que seu marido se meteu ao recitar em 
voz alta "A Carga da brigada de caval aria ligeira". Ele teme menos 
o sofrimento que pode causar a ele 0 ridiculo de ter sido assim fla
grado do que 0 que esta na origem desta sua estranha conduta. 
Todo 0 seu comportamento 0 expressanl quando, magoado e 
assim reduzido a sua verdade de crian<;a grande, 0 pai severo, que 
acabara de ceder a seu gosto (compensatorio) de "desiludir seu 
fllho e ridicularizar sua esposa",32 vern pedir sua compaixao para 
com urn sofrimento nascido da illusio e da desilusao: "Ela acari

ciou a testa de James, transferindo para seu fllho os sentimentos 
que tinha para com seu marido".33 Por uma dessas condensa<;oes 
que a logica da pnltica autoriza, a Sra. Ramsay, em urn gesto de 
prote¢o afetuosa para 0 qual a preparou e destinou todo 0 seu ser 
social,34 identifica 0 homenzinho que acaba de descobrir a insu
portavel negatividade do reaJ e 0 adulto que aceita deixar ver toda 
a verdade do desnorteamento, aparentemente incomensuravel, 
em que 0 atirou seu "desastre". Lembrando explicitamente seu 
veredicto a respeito do passeio ao farol e pedindo perdao a Sra. 

Ramsay pela brutalidade com que 0 proferiu (ele toea, "nao sem 
timidez, as pernas nuas do filho" e propoe "humildemente" ir 
perguntar aos guardas costeiros seu parecer), 0 Sr. Ramsay trai 
claramente que aquela recusa grosseira tern rela<;ao com a ridicu
la cena anterior e com 0 jogo da illusio e da desilusao.35 Mesmo 

tendo 0 cui dado de dissimular sua clarividencia, e sem duvida 
para proteger a dignidade do marido, a Sra. Ramsay sabe perfeita
mente que 0 veredicto enunciado sem piedade emana de urn ser 
lamentavel que, sendo tambem uma vitima dos veredictos inexo-

32. V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 47. 

33. Ibid., p. 40. 
34. A fun~ao de protetora do Sra. Ramsay 13, em varias momentos, lembrada, sobretu
do atraves do meta fora do galinha que bate as asas para proteger seus pintinhos 
(ibid., pp. 29, 30 e 31): "Ela tomava sob sua prote~ao todos os do sexo que nao era 
o seu e isto por razoes de que ela mesma nao podia dar-se conta" (p. 12, grifo do 

Autor, e tambem p. 48). 
35. Ibid., p. 42. 
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raveis darealidade, precisa de compaixao; descobre-se, posterior
mente, que ela conhecia perfeitamente 0 ponto sensivel em que 
poderia a qualquer momento tocar seu marido: ''Ah! mas quanto 
tempo voce acha que isso vai durar?': pergunta alguem. Era como 
se ela tivesse antenas que se projetassem para seu exterior, antenas 
que, interceptando certas frases, as impunham a sua aten<;ao. Essa 
era uma delas. Ela sentiu 0 perigo que vinha de seu marido. Uma 
pergunta como essa conduziria, era quase certo, a alguma afirma

<;ao que 0 faria pensar no que sua propria carreira havia tido de 
fracassada. Por quanta tempo continuariam a ler suas obras?, ele 
se perguntaria em seguida.36 E talvez ela assim sucumbisse a uma 
ultima estrategia: a do homem infeliz que, fazendo-se de crian<;a, 
consegue despertar as tendencias de compaixao maternal que sao, 
por defini<;ao, exigidas das mulheresY 

Deve ser citado aqui 0 extraordinario dialogo em meias pala
vras no qual a Sra. Ramsay manipula permanentemente 0 marido, 
primeiro aceitando 0 lance aparente da cena domestica, em lugar 
de ten tar argumentar, por exemplo, sobre a despropor<;ao entre a 
furia do Sr. Ramsay e sua causa confessa. Cada uma das frases, 
aparentemente anodinas, dos dois locutores envolve lances muito 
mais amplos e mais fundamentais, e cada urn dos do is adversa
rios-parceiros sabe disso, devido a seu intimo conhecimento, qua
se total, de seu interlocutor; conhecimento que, a custa de urn 
minima de cumplicidade com a ma-fe, permite jogar no dWogo, 
a proposito de nadas, conflitos ultimos sobre 0 todo. Essa logica 
do to do e do nada deixa aos interlocutores a liberdade de escolher, 
a cada instante, a incompreensao mais total - que reduz 0 dis
curso adverso ao absurdo, ligando-o a seu objeto aparente (no 
caso, 0 tempo que faria no dia seguinte) -'-, ou a compreensao, 
tambem quase total, que e a condi<;ao tacita da disputa por suben-

36. Ibid., pp. 126-127. 
37. Ja se observou muitas vezes que as mulheres preenchem uma fun~ao catartica e 
quase que terapiwtica de equilibrio do vida emocional dos homens, acalmando sua 
calera, ajudando-os a aceitar as injusti~as ou as dificuldades do vida (d., por exem
plo, N. M. Henley, op. cit., p. 89). 
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ten didos e tambem da reconcilia~ao. "Nao havia a menor espe
ran~a de poder ir no dia seguinte ao farol, declarou secamente 0 

Sr. Ramsay, tornando-se irascivel. Como e que ele podia saber?, 
perguntou ela. 0 vento muitas vezes muda. 0 carater extraordi
nariamente irracional dessa observa~ao, a absurdidade do espiri
to feminino levaram 0 Sr. Ramsay a urn acesso de raiva. Ele se ha
via atirado no vale em que a Morte esta sempre a espera; ele havia 
sido feito em peda~os e farrapos; e eis que agora ela feria frontal
mente a realidade, dan do a seu filho esperan~as manifestamente 
absurdas, dizendo, em suma, mentiras. Ele bateu com 0 pe no 
degrau de pedra. 'Vai debochar de voce mesma!', disse ele. Mas 0 

que e que ela tinha dito? Simplesmente que poderia fazer tempo 
born amanha. E isso poderia de fato acontecer. Embora nao com 
urn bar6metro em baixa e urn vento to do do oeste."38 

A Sra. Ramsay deve sua condi~ao de mulher a sua extraordi
naria perspicacia, que faz com que ela possa "arrancar 0 veu de 
cada urn destes seres"39, quando ela ouve, pOl' exemplo, uma des
sas discussoes entre homens sobre assuntos futilmente serios 
como as raizes cubicas ou quadradas, Voltaire e Madame de Stael, 
o carater de Napoleao ou 0 sistema frances de propriedade rural. 
Alheia aos jogos masculinos, a exalta~ao obsessional do ego e as 
pulsoes sociais que eles impoem, ela ve muito naturalmente que 
as tomadas de posi~ao aparentemente mais puras e rna is apaixo
nadas a favor ou contra Walter Scott nao tern outro motivo senao 
o desejo de "chegar na frente"(o que e ainda urn dos movimentos 
fundamentais do corpo, semelhante ao "fazer frente" dos cabilas), 
a maneira de Tansley, outra encarna~ao do egotismo masculino: 
"Ele faria sempre a mesma coisa, ate que obtivesse a catedra de 
professor ou se casasse; entao ele nao precisaria mais dizer: 'Eu, 
eu, eu'. Pois e a isto que se referia sua critica ao pobre Sir Walter, 
ou, quem sabe, talvez fosse a Jane Austen: 'Eu, eu, eu'. Ele pensava 
apenas em si e na impressao que produzia; ela sabia disto pelo tom 

38. V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit., p. 41 (grifos do Autor). 

39. Ibid., pp. 125-126. 
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de sua voz, por sua enfase e pela hesita~ao de sua fala. Sentir-se 
vencedor the faria bem".40 

De fato, e raro as mulheres estarem suficientemente livres de 
total dependencia, senao dos jogos sociais, pelo menos com rela
~ao aos homens que os jogam, para poderem levar 0 desencanto a 
esta especie de comisera~ao urn tanto condescendente para com a 
illusio masculina. Toda a sua educa~ao as prepara, pelo contra rio, 
a entrar no jogo por procura~ao, isto e, em uma posi~ao ao mesmo 
tempo exterior e subordinada, e a dedicar ao cuidado do homem, 
como a Sra. Ramsay, uma especie de terna aten~ao e de confiante 
compreensao, geradoras tambem de urn profundo sentimento de 
seguran~a.41 Excluidas dos jogos do poder, elas sao preparadas 
para deles participar por intermedio dos homens que neles estao 
envolvidos, quer se trate de seu marido, quer, como no caso da 
Sra. Ramsay, de seu filho: "( ... ) sua mae, vendo-o manejar com 
destreza suas tesouras, 0 imaginava sentado em uma cadeira de 
juiz, todo em vermelho e arminho, ou dirigindo algum serio 
empreendimento em uma hora critica do governo de seu pais".42 

o principio dessas tendencias afetivas reside no estatuto que e 
atribuido a mulher na divisao do trabalho de domina~ao: "As 
mulheres, diz Kant, nao podem mais defender pessoalmente seus 
direitos e seus assuntos civis, assim como nao Ihes cabe fazer a 
guerra: elas s6 podem faze-Io pOl' meio de um representante':43 A 
renuncia, que Kant imputa a natureza feminina, esta inscrita no 
mais profundo das disposi<;:6es constitutivas do habitus, segunda 

40. Ibid., p. 126. 

41. Inumeros sondogens de opinioo demonstrorom que as mulheres tendem a medir 

seu sucesso pelo de seu merido. 

42. V. Woolf, La Promenade au phare, op. cit, p. 10. 

43. Vemos que Otto Weininger noo estava totalmente errado ao invocar em seu favor 

a filosofia kantiano quando, depois de ter censurado as mulheres pela facilidade com 

que abandonam seu nome e assumem 0 do marido, ele concluiu que "a mulher e, por 

essencia, sem nome e isso porque Ihe falta, por natureza, personalidade". Na seqUen

cia do texto, Kant, por associa~oo com 0 inconsciente social, passa das mulheres os 

"massas" (trodicionalmente pensodas como femininos) e do renuncia inscrita na neces

sidade de delego~oo 0 "doc iii dade" que leva os povos a igualmente abdicer em favor 

dos "pais da patria" (E. Kant, Anthrop%gie du point de vue progmatique, trad. de M. 

Foucault, Paris, Vrin, 1964, p. 77). 
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natureza, que nao apresenta nunca tantas aparencias de natureza 
quanta quando a libido socialmente instituida se realiza em uma 
forma peculiar de libido, no sentido ordinario de desejo. A socia
lizayao diferencial predisp5e os homens a amar os jogos de poder 
e as mulheres a amar os homens que os jogam; 0 caris rna mascu
linG e, por urn lado, 0 charme do poder, a seduyao que a posse do 
poder exerce, por si mesma, sobre os corpos cujas proprias pul
s5es e cujos desejos sao politicamente socializados.44 A domina
yao masculina encontra urn de seus melhores suportes no desco
nhecimento, que favorece a aplicayao, ao dominante, de catego
rias de pensamento engendradas na propria relay3.o de domina
yao e que pode conduzir a esta forma limite do amor fati, que e 0 

amor do dominante e de sua dominayao, libido dominantis (dese
jo do dominante) que implica renuncia a exercer em primeira 
pessoa a libido dominandi (0 desejo de dominar). 

44. Isso contrariando a tendimcia a enquadrar todas as trocas sexuais do universo 

burocratico, sobretudo entre chefes e secretarias (el. R. Pringle, Secretaries Talk, 

Sexuality, Power and Work, londres-New York, Allen and Unwin, 1988, especial

mente pp. 84-103), na alternativa do "sexual harassment" [assedio sexual] (sem duvi

do ainda subestimado pelas denuncias mais "radicais"l e do uso dnico e instrumen

tal do charme feminino como instrumento de acesso ao poder (d. J. Pinto, "Une relo

tion enchantee: la secreta ire et son patron", Aetes de 10 recherche en sciences socia

les, 84, 1990, pp. 32-48). 
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CAPITULO III 

PERMANENCIAS E MUDAN(:A 

Seria preciso toda a acuidade de Virginia Woolf 
e 0 infinito refinamento de sua escritura para levar ate as Ultimas 
conseqiiencias a analise de uma forma de dominayao inscrita em 
toda a ordem social e operando na obscuridade dos corpos, que 
sao, ao mesmo tempo, lugares de investimento e principios de sua 
eficacia. Talvez tivessemos que apelar tambem para a autoridade 
da autora de A Room of One's Own para dar alguma credibilidade 
a ayao mobilizadora das constantes ocultas da relayao de domina
yao sexual - de tal forma sao poderosos as fatores que, alem da 
simples cegueira, levam a ignora-Ias (como 0 orgulho, legitimo, 
do movimento feminista, que a leva a por em destaque os avanyos 
obtidos com suas lutas), 

Constatayao realmente espantosa, a da extraordimiria auto
nomia das estruturas sexuais em relayao as estruturas economi
cas, dos modos de reproduyao em relayao aos modos de produ
<rao: a mesmo sistema de esquemas c1assificat6rios se encontra, 
em seus aspectos essenciais e ultrapassando os seculos e as dife
renyas economicas e sociais, nos do is extremos do espayo dos pos
siveis antropol6gicos: entre os camponeses da montanha da Cabi
lia e entre os grandes burgueses ingleses de Bloomsbury; pesqui
sadores, quase sempre ligados a psicanalise, descobrem, na expe
riencia psiquica de homens e mulheres de hoje, processos, em sua 
maioria muito profundamente inculcados, que, tal como 0 traba
lho necessario para separar a menlno de sua mae ou os efeitos 
simb6licos da divisao sexual de tarefas e de tempos na produy3.o e 
na reproduc;ao, observam-se tambem claramente nas praticas 
rituais, realizadas publica e coletivamente, e integradas no sistema 
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simb6lico de uma sociedade organizada de cima a baixo segundo 
o principio do primado da masculinidade. Como explicar que a 
visao androcentrica de urn mundo em que as disposiyoes ultra
masculinas encontram condiyoes das mais favoraveis a sua reali
zayao nas estruturas da atividade agr<iria - orden ada segundo a 
oposiyao entre 0 tempo de trabalho, masculino, e 0 tempo de pro
duyao, feminino 1 - e tambem na 16gica de uma economia de 
bens simb6licos plenamente realizada tenha podido sob reviver, 
sem atenuayoes nem concessoes, as profundas mutayoes que afe
taram as atividades produtivas e a divisao do trabalho, confinan
do a economia de bens simb6licos em urn pequeno mimero de 
iIhotas, cercadas pelas aguas frias do interesse e do calculo? E 
como registrar esta <!Q(lrente perenidade, que contribui igualmen
te, e muito, para conferlrauma construyao hist6rica feiyoes de 
uma essencia natural, sem nos expormos a ratifica-Ia inscreven
do-a na eternidade de uma natureza? 

o TRABAlHO HIST6RICO DE DES'HISTORICIZA~AO 

Realmente, e claro que 0 eterno, na hist6ria, nao pode ser 
senao produto de urn trabalho hist6rico de eternizayao. 0 que sig
nifica que, para escapar totalmente do essencialismo, 0 importan
te nao e negar as constantes e as invariaveis, que fazem parte, 
incontestavelmente, da realidade hist6rica:2 e preciso reconstruir a 
historia do trabalho historico de des-historicizarao, ou, se assim 
preferirem, a hist6ria da (re)criayao continuada das estruturas 
objetivas e subjetivas da dominayao masculina, que se realiza per-

1. Esta distin~oo, proposta por Marx, entre os periodos de trabalho {isto e, para a 

atividade agricola, as lavouras e a colheita que competem aos homens} e os perio

dos de produ"ao {germina~oo etc.}, em que 0 groo passa por um processo puramen

te natural de translorma~oo, hom610go 00 que se realiza no ventre materno durante 

a gesta~oo, tem seu equivalente no cicio do reprodu~oo, com a oposi~oo entre 0 tem

po do procria~oo, em que 0 homem desempenha um popel ativo e determinante, eo 

tempo do gesta~oo {el. P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., pp. 360-362}. 

2. Para nos convencermos disso, basta ler atentamente os cinco volumes de L'Histoire 
des femmes, dirigida par Georges Duby e Michele Perrot {Paris, Pion, 1991, 1992}. 
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manentemente, desde que existem hom ens e mulheres, e atraves 
da qual a ordem masculina se ve continuamente reproduzida 
atraves dos tempos. Em outros term os, uma "hist6ria das mulhe
res': que faz aparecer, mesmo a sua revelia, uma grande parte de 
constancia, de permanencia, se quiser ser consequente, tern que 
dar lugar, e sem dlivida 0 primeiro lugar, a hist6ria dos agentes e 
das instituiyoes que concorrem permanentemente para garantir 
essas permanencias, ou seja, Igreja, Estado, Escola etc., cujo peso 
relativo e funyoes podem ser diferentes, nas diferentes epocas. Tal 
hist6ria nao pode se contentar com registrar, por exemplo, a 
exclusao das mulheres de tal ou qual profissao, de tal ou qual car
reira, de tal ou qual disciplina; ela tambem tern que assinalar e 
levar em conta a reproduyao e as hierarquias (profissionais, disci
plinares etc.), bern como as predisposiyoes hierarquicas que elas 
favorecem e que levam as mulheres a contribuir para sua pr6pria 
exc1usao dos lugares de que elas sao sistematicamente exc1uidas.3 

A pesquisa hist6rica nao pode se limitar a descrever as trans
formayoes da condiyao das mulheres no decurso dos tempos, nem 
mesmo a relayao entre os generos nas diferentes epocas; ela deve 
empenhar-se em estabelecer, para cad a periodo, 0 estado do siste
ma de agentes e das instituiyoes, Familia, Igreja, Estado, Escola 
etc., que, com pesos e medidas diversas em diferentes momentos, 
contribuiram para arrancar da Historia, mais ou menos completa
mente, as relayoes de dominayao masculina. 0 verdadeiro objeto 
de uma hist6ria das relayoes entre os sexos e, portanto, a hist6ria 
das combinayoes sucessivas (diferentes na Idade Media e no secu-
10 XVIII, sob Petain no inicio dos anos 40 e sob de Gaulle depois 
de 1945) de mecanismos estruturais (como os que asseguram a 
reproduyao da divisao sexual do trabalho) e de estrategias que, 
por meio das instituiyoes e dos agentes singulares, perpetuaram, 
no curso de uma hist6ria bastante longa, e por vezes a custa de 
mudanyas reais ou aparentes, a estrutura das relayoes de domina-

3. Foi a uma pequeno parte dessa imensa tarela que me dediquei, desde meus pri

meiros trabalhos, tentando mostrar como a sistema escolar contribuia para reproduzir 

as diferen~as, noo apenas entre as categorias socia is, mas tambem entre as generos. 
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~ao entre os sexos; a subordina<;:ao da mulher podendo vir expres
sa em sua entrada no trabalho, como na maior parte das socieda
des pre-industriais, ou, ao contrcirio, em sua exdusao do trabalho 
como se deu depois da Revolu<;:ao Industrial, com a separa<;:ao 
entre 0 trabalho e a casa, com 0 dedinio do peso economico das 
mulheres da burguesia, a partir dai votadas pelo puritanismo 
vitoriano ao culto da castidade e das prendas do lar, a aquarela e 
ao piano, e tambem, pelo menos nos paises de tradi<;:ao cat6lica, a 
prcitica religiosa, cada vez mais exdusivamente feminina.4 

Em suma, ao trazer a luz as invariantes trans-hist6ricas da 
rela<;:ao entre os "generos", a hist6ria se obriga a tomar como obje
to 0 trabalho hist6rico de des-historiciza<;:ao que as produziu e 
reproduziu continuamente, isto e, 0 trabalho constante de dife
renciafao a que homens e mulheres nao cessam de estar submeti
dos e que os leva a distinguir-se masculinizando-se ou feminili
zando-se. Ela deveria empenhar-se particularmente em descrever 
e analisar a (re)constru<;:ao social, sempre recome<;:ada, dos prind
pios de visao e de divisao geradores dos "generos" e, mais ampla
mente, das diferentes categorias de prciticas sexuais (sobretudo 
heterossexuais e homossexuais), sendo a pr6pria heterossexuali
dade construida sodalmente e sodalmente constituida como 
padrao universal de toda prcitica sexual "normal", isto e, distancia
da da ignominia da "contranatureza".5 Vma verdadeira com
preensao das mudan<;:as sobrevindas, nao s6 na condi<;:ao das 
mulheres, como tambem nas rela<;:oes entre os sexos, nao pode ser 
esperada, paradoxalmente, a nao ser de uma analise das transfor-

4. V. l. Bullough, B. Shelton, S. Slavin, The Subordinated Sex, A History of Atfftudes 
toward Women, Athens (Go) e londres, The University of Georgia Press, 1988 (20 ed.). 
5. Sabemos, sobretudo gra9as 00 livro de George Chauncey, Gay New York, que 0 

advento do oposi900 entre homossexuais e heterossexuois a alga muito recente e que 

foi sem duvida 56 depois do Segundo Guerra Mundiol que a heterossexualidade ou a 

homossexualidode se imp6s como escolho exclusiva. Ata entoo inumeros erom as que 

possovam de urn porceiro masculino a uma parceiro feminino, podendo homens ditos 

"norma is" deitar com urn "efeminado" com a condi900 de se limitar 00 lado dito Hmos

culino" do re10900. Os "invertidos", ou seja, os homens que desejavam homens, ado

tavam maneiros e trojes efeminodos, que come90rom a regredir quando a distin900 

entre homossexuois e heterossexuois se afirmou mois claromente. 
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ma<;:oes dos mecanismos e das institui<;:oes encarregadas de garan
tir a perpetua<;:ao da ordem dos generos. 

o trabalho de reprodu<;:ao esteve garantido, ate epoca recente, 
por tres instancias principais, a Familia, a Igreja e a Escola, que, 
objetivamente orquestradas, tinham em comum 0 fato de agirem 
sobre as estruturas inconscientes. E, sem duvida, a familia que 
cabe 0 papel principal na reprodu<;:ao da domina~ao e da visao 
masculinas;6 e na familia que se impoe a experiencia precoce da 

divisao sexual do trabalho e da representa~ao legitima dessa divi
sao, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. Quanto a 
Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de urn dero pronto 
a condenar todas as faltas femininas a decencia, sobretudo em 
materia de trajes, e a reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma 
visao pessimista das mulheres e da feminilidade,7 ela inculca (ou 
inculcava) explicitamente uma moral familiarista, completamen
te dominada pelos valores patriarcais e prindpalmente pelo dog

ma da inata inferioridade das mulheres. Ela age, alem disso, de 
maneira mais indireta, sobre as estruturas hist6ricas do incons
ciente, por meio sobretudo da simb6lica dos textos sagrados,8 da 
liturgia e ate do espa<;:o e do tempo religiosos (marcado pela cor
respondencia entre a estrutura do anD liturgico e a do anD agrci
rio). Em certas epocas, ela chegou a basear-se em urn sistema de 
oposi~oes eticas que correspondia a urn modelo cosmol6gico para 

justificar a hierarquia no seio da familia - monarquia de direito 

6. Cf. N. J. Chodorow, op. cit. 

7. Sobre 0 papal do Igreja espanhola no perpetuo900 do visoo pessimisto sobre as 

mulheres, tidas como responsaveis palo degrada900 moral, e portanto merecedoras de 

sofrer para a expia900 de todos as pecados do mundo, d. W. A. Christian Jr., 

Visionnaires. The Spanish Republic and the Reign of Christ, Berkeley, University of 

California Press, 1997. Essa atica de expio900 esta tamham no centro do restaura900 

operada pelo governo de Vichy, que se arma do representa900 rna is arcaica do 

mulher e com apoio das mulheres, tal como os paracos esponh6is que, no momenta 

mesmo em que condenavam a impureza feminina, explorovam os pequenos "visiona. 

rios", que,eram sobretudo mul~eres, e suas visoes milagrosas (d. F. Muel.Dreyfus, 
Vichy ell'Elernel feminin, Paris, Editions du Seuil, 1996). 
~. Cf. J. Maitre, Myslique el Feminile. Essoi de psychonalyse sociohislorique, Paris, 
Editions du Cerf, 1997. 
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divino base ada na autoridade do pai - e para impor uma visao 
do mundo social e do lugar que ai cabe a mulher por meio de uma 

verdadeira "propaganda iconognifica".9 
_ Por fim, a Escola, mesmo quando ja liberta da tutela da Igreja, 

continua a transmitir os pressupostos da representa<;:ao patriarcal 
(baseada na homologia entre a rela<;:ao homem/mulher e a rela<;:ao 
adulto/crian<;:a) e sobretudo, talvez, os que estao inscritos em suas 
proprias estruturas hierarquicas, todas sexualmente conotad~s, 
entre as diferentes escolas ou as diferentes faculdades, entre as dlS
ciplinas ("moles" ou "duras" - ou, mais proximas da inquieta<;:ao 
mitica original, "ressecantes"), entre as especialidades, isto e, 
entre as maneiras de ser e as maneiras de ver, de sever, de se repre
sentarem as proprias aptidoes e inclina<;:oes, em suma, tudo aqui-
10 que contribui para tra<;:ar nao SO os destinos sociais como tam
bern a intimidade das imagens de si mesmo. lO De fato, e toda a 
cultura academica, veiculada pela institui<;:ao escolar, que, em suas 
variaveis tanto literarias ou filosoficas quanta medicas ou juridi
cas, nunca deixou de encaminhar, ate epoca recente, modos de 
pensar e modelos arcaicos (tendo, por exemplo, 0 peso da tradi
<;:ao aristotelica que faz do homem 0 principio ativo e da mulher 0 

elemento passivo) e urn discurso oficial sobre 0 segundo sexo, 
para 0 qual colaboram teologos, legistas, medicos e moralistas; 
discurso que visa a restringir a autonomia da esposa, sobretudo 
em materia de trabalho, em nome de sua natureza "pueril" e tola, 
cada epoca valendo-se para tal dos "tesouros" da epoca anterior 
(por exemplo, no seculo XVI os fabliaux em lingua vulgar ou as 

9. Cf. S. F. Matthews-Grieco, Ange ou diab/esse. La representation de la femme au 
XVI. siiide, Paris, Flammarion, 1991, p. 387. "Os meios de comunica~ao estao sem

pre em moos do sexo forte: livros, imagens e sermaes sao compostos, desenh~dos, 
declamados par homens, ao passo que as mulheres e vetado, par sua falta de Instru-

~aa mesma, a acesso a cultura e ao saber escrito" (p. 327). . 
10. Poder-se-ia retirar desta evoca~ao das formas especificas que assume a domlna
,.00 masculina no institui~ao escolar a que ela pode ter de aparentemente abstrato, se

gundo Toril Moi em sua analise das representa~aes e das classific~~aes escol~res: atro
ves das quais a influencia de Sartre se imp6s a Simone de Beauvolr (el. T. Mal, Simone 

de Beauvoir. The Making of an Intellectual Woman, Cambridge, Blackwell, 1994; e P. 

Bourdieu, "Apologie pour une femme rangee", prefa;io do livro de T. Moi, Simone de 
Beauvoir. Conflifs d'une intellectuelle, Paris, Diderot Editeur, 1995, pp. VI-X). 
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disserta<;:oes teologicas em latim).ll Mas ela e, ao mesmo tempo, 
como veremos, urn dos principios mais decisivos da mudan<;:a nas 
rela<;:oes entre os sexos, devido as contradi<;:oes que nela ocorrem e 
as que ela propria introduz. 

Para terminar este recenseamento dos fatores institucionais 
da reprodu<;:ao da divisao dos generos, teriamos que levar em con
ta 0 papel do Estado, que veio ratificar e refor<;:ar as prescri<;:oes e 
as proscri<;:oes do patriarcado privado com as de urn patriarcado 
publico, inscrito em todas as institui<;:oes encarregadas de gerir e 
regulamentar a existencia quotidiana da unidade domestica. Sem 
falar no caso extremo dos estados paternalistas e autoritarios 
(como a Fran<;:a de Petain ou a Espanha de Franco), realiza<;:oes 
acabadas da visao ultraconservadora que faz da familia patriarcal 
o principio e modelo da ordem social como ordem moral, funda
mentada na preeminencia absoluta dos homens em rela<;:ao as 
mulheres, dos adultos sobre as crian<;:as e na identifica<;:ao da 
moralidade com a for<;:a, da coragem com 0 dominio do corpo, 
lugar de tenta<;:oes e de desejos,12 os Estados modernos inscreve
ram no direito de familia, especialmente nas regras que definem 0 

estado civil dos cidadaos, todos os principios fundamentais da 
visao androcentrica.13 E a ambigiiidade essencial do Estado con
siste, por urn lado, determinante, no fato de que ele reproduz em 
sua estrutura mesma, com a oposi<;:ao entre os ministerios finan-

11. A medicina ofereceu, ate a seculo XIX, justificativas anat6micas e fisiolagicas 

para a estatuto da mulher (sobretudo em rela~ao a sua a~ao reprodutora). Cf. P. 

Perrot, Le Travail des apparences, ou les transformations du corps feminin, XVII/--XIX
siecle, Paris, Editions du Seuil, 1984. 
12. Cf. G. Lakoff, Moral Politics. What Conservatives Know that Liberals Don't, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1996. 
13. Serio necessaria lembrar aqui, em detalhe, as politicas de gestao dos corpos sob 

as diferentes regimes politicos. Nos regimes autoritarios, em primeiro lugar, com as 

grandes paradas militares au as enormes exibi~6es de ginastica, em que se expressa 

a filosofia ultramasculina da revolu~ao conservadora, baseada no culto do macho sol

dado, do comunidade masculina e do moral heraica de oscese da tensao (el' G. 

Masse, L'lmage de I'homme: I'invention de la virilite modeme, Paris, Abbeville, 1997) 
au a folclore paternalista e regressivo do governo de Vichy (el. F. Muel-Dreyfus, op. 
cit.). Mas tambem, nos regimes democraticos, sobretudo com a politica de familia, e 

em particular a que Remi Lenoir chama de familiarismo (el. R. Lenoir, "La fa mille, une 

affaire d'Etat", em Actes de la recherche en sciences sociales, 113, junho, 1996, 
pp. 16-30) e ainda atraves de toda a a~ao educativa. 
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ceiros e os ministerios de administrayao, entre sua mao direita, 
paternalista, familiarista e protetora, e sua mao esquerda, voltada 
para 0 social, a divisao arquetipica entre 0 masculino e 0 femini
no, ficando as mulheres com a parte ligada ao Estado social, nao 
s6 como responsaveis por, como enquanto destinatarias privile
giadas de seus cuidados e de seus serviyos,14 

Essa evocayao do conjunto de instancias que contribuem para 
reproduzir a hierarquia dos generos deveria permitir esboyar 0 pro
grama de uma analise hist6rica do que permaneceu e do que se 
transformou naquelas instancias; analise esta que, por si s6, pode 
fornecer os instrumentos indispensaveis a compreensao tanto da
quilo que podemos constatar ter, nao raro de forma surpreendente, 
permanecido constante na condiyao das mulheres (e isto sem pre
cisar invocar a resistencia e a ma-vontade masculina15 ou a respon
sabilidade das pr6prias mulheres), quanta as mudanyas visiveis ou 
invisiveis que tal condiyao experimentou em periodo recente 

OS FATORES DE MUDAN(:A 

A maior mudanya esta, sem duvida, no fato de que a domina
yao masculina nao se impoe mais com a evidencia de algo que e 
indiscutivel. Em razao, sobretudo, do enorme trabalho critico do 
movimento feminista que, pelo menos em determinadas areas do 
espayo social, conseguiu romper 0 drculo do reforyo generalizado, 
esta evidencia passou a ser vista, em muitas ocasioes, como algo que 
e preciso defender ou justificar, ou algo de que e preciso se defender 
ou se justificar. 0 questionamento das evidencias caminha pari pas
su com as profundas transformayoes por que passou a condiyao 

14. Lembrar a lunc;oa do Estado como instrumento de um exerdcio mediatizado do 

poder e fugir da tendencia a fazer do poder masculino sobre as mulheres (e as crian

c;as) na familia 0 luger principal da dominac;oo masculina; lembrar a diferencia<;:oo 

desta func;oo e afastar 0 falso debate, que piie em conflito certas feministas, sobre a 

questeD de saber se 0 Estado e, para as mulheres, opressor ou liberador. 

15. Fator que, evidentemente, nada tem de negligenci6vel e que atua atraves da agre

gac;:oo de ac;iies individuais, tanto dentro das unidades domesticas quanto no mundo 

do trabalho, e tambem atraves de ac;iies simb61icas semiconcatenadas, como as do 

"neomachismo' ou de certa critica do "politicamente correto". 

I DEMO VERSION OF MULTI-PAGE TIFF EDITOR I 

I DEMO VERSION OF MULTI-PAGE TIFF EDITOR I 

feminina, sobretudo nas categorias sociais mais favorecidas: e 0 

caso, por exemplo, do aumento do acesso ao ensino secundario e 
superior, ao trabalho assalariado e, com isso, a esfera publica; e 
tambem 0 distanciamento em relayao as tarefas domesticas16 e as 
funyoes de reproduyao (relacionado com 0 progresso e 0 uso gene
ralizado de tecnicas anticonceptivas e a reduyao de tamanho das 
familias); e, sobretudo, 0 adiamento da idade do casamento e da 
procriayao, a abreviayao da interrupyao da atividade profissional 
por ocasiao do nascimento de urn filho, e tambem a elevayao dos 
percentuais de div6rcio e queda dos percentuais de casamento,l7 

De todos os fatores de mudanya, os mais importantes sao os 
que estao relacionados com a transformayao decisiva da funyao da 
instituiyao escolar na reproduyao da diferenya entre os generos, tais 
como 0 aumento do acesso das mulheres a instruyao e, correlativa
mente, a independencia econ6mica e a transformayao das estrutu
ras familiares (em conseqiiencia, sobretudo, da elevayao nos indi
ces de div6rcios): assim, embora a inercia dos habitus, e do direito, 
ultrapassando as transformayoes da familia real, tenda a perpetuar 
o modelo dominante da estrutura familiar e, no mesmo ato, 0 da 
sexualidade legitima, heterossexual e orientada para a reproduyao; 
embora se organize tacitamente em relayao a ela a socializayao e) 
simultaneamente, a transmissao dos prindpios de divisao tradicio
nais, 0 surgimento de novos tipos de familia, como as familias 
compostas e 0 acesso a visibilidade publica de novos modelos de 

16. Um Fator de mudanc;a que noo pode sar negligenciado e, sam duvida, a multi plica. 

c;:oo dos instrumentos tecnicos e dos bens de consumo, que contribuiram para aliviar (de 

maneira diferenciada segundo a posic;oo social) as tarefas domesticas como cozinhar, 

lavar, limpar, Fazer compras etc. (como 0 comprova 0 fato de que 0 tempo dedicado ao 

trabalho domestico diminuiu regularmente tanto na Europa quanto nos Estados Unidos), 

ficando 0 cuidodo das crianc;as como algo mais dificil de sar diminuido (mesmo quando 

partilhado), apesar do aumento do numero de creches ou escolas materna is. 

17. Cf. L. W. Hoffman, 'Changes in Family Roles, Socialization and Sex Differences", 

American Psychologist, 1977, 32, pp. 644-657. Noo e possivellembrar, mesmo em 

poucas palavras, todas as mudanc;:as que a acesso em massa das mulheres a educe

c;:oo secund6ria e superior piide determinar, sobretudo nos compos politico e religiose, 

e tambem em todas as profissiies forc;:osamente feminilizadas. Citarei simplesmente, a 

titulo de exemplo, os movimentos, de tipo inteiramente novo, que se autodenominaram 

·coardenac;iies" (d. D. Kargoot [ed.], Les Infirmieres et leur coordination, 1988-1989, 
Paris, Lamarre, 1992). 
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sexualidade (sobretudo os homossexuais), contribuem para que
brar a d6xa e amp liar 0 espa~o das possibilidades em materia de 
sexualidade. Do mesmo modo, e mais banalmente, 0 aumento do 
mimero de mulheres que trabalham nao pode deixar de afetar a 
divisao de tarefas domesticas e, ao mesmo tempo, os modelos tra
dicionais masculinos e femininos, acarretando, sem duvida, conse
qtiencias na aquisi~ao de posi~oes sexualmente diferenciadas no 
seio da familia: pode-se, assim, observar que as filhas de maes que 
trabalham tern aspira~oes de carreira mais elevadas e sao menos 
apegadas ao modelo tradicional da condi~ao feminina. 18 

Mas uma das mudan~as mais importantes na condi~ao das 
mulheres e urn dos fatores mais decisivos da transforma~ao dessa 
condi~ao e, sem sombra de duvida, 0 aumento do acesso das 
jovens ao ensino secundario e superior que, estando relacionado 
com as transforma~oes das estruturas produtivas (sobretudo 0 

desenvolvimento das grandes administra~oes publicas ou priva
das e das novas tecnologias sociais de organiza~ao de quadros), 
levou a uma modifica~ao realmente importante da posi~ao das 
mulheres na divisao do trabalho: observa-se, assim, urn forte 
aumento da representa~ao de mulheres nas profissoes intelectuais 
ou na administra~ao e nas diferentes formas de venda de servi~os 
simbolicos (jornalismo, televisao, cinema, radio, rela~oes publi
cas, publicidade, decora~ao) e tambem uma intensifica~ao de sua 
participa~ao nas profissoes mais proximas da defini~ao tradicio
nal de atividades femininas (ensino, assistencia social, atividades 

J 

paramedicas). Apesar dis so, as diplomadas encontraram sua prin

cipal oferta de traba~h? nas. profisso,es int~r~ed~ari~s de nivel 
medio (quadros admmlstratIvos de myel medlO, tecmcos, mem

) bros do corpo medico e social etc.), mas continuam vendo-se pra
I ticamente excluidas dos cargos de autoridade e de responsabilida-
" de, sobretudo na economia, nas finan~as e na politica. 

As mudanyas visiveis de condifQ~ ocultam, de fato, a perma
nencia nas posi~oes relativas: a igualizayao de oportunidades de -----------

18. L. W. Hoffman, art. cit. 
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acesso e indices de representayao nao deve mascarar as desigualda
des que persistem na distribuiyao entre os diferentes niveis escola
res e, simultaneamente, entre as carreiras possiveis. Em numero 
maior que os rapazes, quer para obtenyao do bacharelado, quer nos. 
estudos universitarios, as moyas estao bern menos representadas 
nos departamentos mais cotados, mantendo-se sua representayao 
inferior nos Departamentos de Ciencias, ao passo que cresce nos 
Departamentos de Letras. Nos liceus profissionais elas permane
cern, igualmente, direcionadas sobretudo para as especializayoes 
tradicionalmente consideradas "femininas" e pouco qualificadas 
(como as de empregadas da coletividade ou do comercio, secreta
riado e profissoes da area de saude), ficando certas especialidades 
(mecanica, eletricidade, eletronica) praticamente reservadas aos 
rapazes. A mesma persistencia de desigualdades se verifica nas clas
ses preparatorias para as grandes escolas cientificas e para essas 
mesmas escolas. Nas faculdades de Medicina, a poryao de mulheres 
decresce a medida que se sobe na hierarquia das especialidades, 
algumas das quais, como a cirurgia, lhes estao praticamente interdi
tadas, ao passo que outras, como a pediatria, ou a ginecologia, lhes 
estao quase que reservadas. Como se ve, a estrutura se perpetua nos 
pares de oposiyao hom6logos as gran des divisoes tradicionais, com 
a oposiyao entre as grandes escolas e as faculdades, ou, dentro des
tas, entre as faculdades de Direito e de Medicina e as faculdades de 
Letras, ou, dentro destas, entre a Filosofia ou a Sociologia e a 
Psicologia ou a Historia da Arte. E e sabido que 0 mesmo principio 
de divisao e ainda aplicado, dentro de cada disciplina, atribuindo 
aos homens 0 mais nobre, 0 mais sintetico, 0 mais te6rico e as 
mulheres 0 mais analitico, 0 mais pratico, 0 menos prestigioso,19 

A mesma l6gica rege 0 aces so as diferentes profissoes e as dife
rentes posiyoes dentro de cada uma delas: no trabalho, tal como 
na educayao, os progressos das mulheres nao devem dissimular os 

19. Sobre a diferen~a entre os sexos nas escolhas filosaficas, d. Charles Soulie, 
"Anatomie du goOt philosophique", Actes de /a recherche en sciences socia/es, 109, 
outubro 1995, pp. 3-28. 
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avanc;:os correspondentes dos homens, que fazem com que, como 
em uma corrida com handicap, a estrutura das distancias se man
tenha.20 0 exemplo mais flagrante dessa permanencia dentro da 
mudanra e pela mudanra e 0 fato de que as posic;:oes que se femi
nilizam estejam ou desvalorizadas (os openirios especializados 
sao majoritariamente mulheres ou imigrantes) ou declinantes, 
com sua desvalorizac;:ao duplicada, em urn efeito de bola de neve, 
pela deserc;:ao dos homens, que ela contribuiu para provocar. 
Alem dis so, embora seja verdade que encontramos mulheres em 
todos os niveis do espac;:o social, suas oportunidades de aces so 
(seus indices de representac;:ao) decrescem a medida que se atin
gem posic;:oes mais raras e mais elevadas (de modo que 0 indice 
real e potencial de feminilizac;:ao e, sem duvida, 0 melhor indicio 
da posic;:ao e do valor ainda relativos das diferentes profissoes21 ). 

Assim, em cada nivel, apesar dos efeitos de uma super-selec;:ao, 
!a igualdade formal entre os homens e as mulheres tende a dissimu
lar que, sendo as coisas em tudo iguais, as mulheres ocupam sem
pre as posic;:oes menos favorecidas. Por exemplo, sendo embora 
verdade que as mulheres estao cada vez mais representadas em fun
c;:oes publicas, sao sempre as posic;:oes mais baixas e mais precarias 
que lhes sao reservadas (elas sao particularmente numerosas entre 
as nao tituladas e os agentes de tempo parcial, e, na administrac;:ao 
local, por exemplo, veem ser-lhes atribuidas posic;:oes subalternas e 
ancilares, de assistencia e cuidados - mulheres da limpeza, meren
deiras, crecheiras etc.).22 A melhor prova das incertezas do estatuto 
atribuido as mulheres no mercado de trabalho reside, sem duvida, 
no fato de que elas sao sempre menos remuneradas que os hom ens, 
e mesmo quando todas as coisas sao em tudo iguais, elas obtem 
cargos menos elevados com os mesmos diplomas e, sobretudo, sao 

20, R. M. Lagrave, "Une Emancipation sous·tutelle. Education et travail des femmes au 

xx- silkle", em G. Duby e M. Perrot (ed.), Histoire des femmes, Paris, Pion, 1992. 
21. H. Y. Meynaud, "L'acces au dernier cerde: 10 participation des femmes aux instan· 

ces de pouvoir dons les entreprises", Revue fron~aise des affaires sociales, 42- annee, 
I, janeiro-mar<;;o 1988, pp. 67·87; • Au coeur de I'entreprise EDF, 10 lente montee des 
electriciens dons les postes de pouvoir", Bulletin d'histoire de I'e/edricite, Actes de 10 
journee de 10 femme et I'electricite, 1993. . 
22. Cf. M. Amine, Les Personnels territoriaux, Paris, Editions du CNFPT, 1994. 
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mais atingidas, proporcionalmente, pelo desemprego, pela preca
riedade de empregos e relegadas com mais facilidade a cargos de 
trabalho parcial- 0 que tern, entre outros efeitos, 0 de exclui-las 
quase que infalivelmente dos jogos de poder e das perspectivas de 
carreira.23 Dai, pelo fato de estarem ligadas ao Estado social e as 
posic;:oes "sociais" dentro do campo burocratico, bern como aos 
setores das empresas privadas mais vulneniveis as politicas de "pre
carizac;:ao'~ tudo permite preyer que elas serao as principais vitimas 
da politica neoliberal, que visa a reduzir a dimensao social do 
Estado e favorecer a "desregulamentac;:ao" do mercado de trabalho. 

As posic;:oes do min antes, que elas ocupam em numero cada 
vez maior, situam-se essencialmente nas regioes dominadas da 
area do poder, isto e, no dominio da produc;:ao e da circulac;:ao de 
bens simbolicos (como a edic;:ao, 0 jornalismo, a midia, 0 ensino). 
"Elites discriminadas", segundo a expressao de Maria Antonia'l 
Garcia de Leon, elas tern que pagar sua eleic;:ao com urn esforc;:o!, 
con stante no senti do de satisfazer as exigencias suplementares que,' 
lhes sao quase sempre impostas e de banir toda conotac;:ao sexual . 
de seu hexis corporal e de seus trajes.24 

Para compreender adequadamente a distribuic;:ao estatistica 
dos poderes e privilegios entre os homens e as mulheres, e sua evo
luc;:ao no decurso do tempo, e preciso levar em conta, simultanea
mente, duas propriedades que, a prime ira vista, podem parecer 
contraditorias. Por urn lado, qualquer que seja sua posic;:ao no" 
espac;:o social, as mulheres tern em comum 0 fato de estarem sepa- ) 
radas dos homens por um coeficiente simb61ico negativo que, tal ( 
como a cor da pele para os negros, ou qualquer outro sinal de per
tencer a urn grupo social estigmatizado, afeta negativamente tudo , 
que elas sao e fazem, e esta na propria base de urn conjunto siste- i 

matico de diferenc;:as homologas: M algo em comum, apesar da 

23. Cf. M. Maruani, "Feminisation et discrimination. Evolution de I'activite feminine en 

France", L'Orientation scolaire et professionnelle, 1991, 20, 3, pp. 243·256; "Le m~temps 
ou 10 porte", Le Monde des debats, I, outubro 1992, pp. 8·9; ·Statul social et mode 

d' emploi", Revue fran~aise de socio/egie, XXX, 1989, pp. 31·39; 1. laufer e A. Fouquet, 
"Effet de plafonnement de carriere des lemmes cadres et acces des femmes a 10 decision 

dons 10 sphere economique", Rapport du Centre d'etudes de I'emploi, 97/90, 117 p. 

24. Cf. H. Y. Mevnaud, art. cil 
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enormidade da distfmcia, entre a mulher PDG*, que, para ter a for
~a de enfrentar a tensao ligada ao exercicio do poder sobre os 
homens - ou ao meio masculino -, tern que se massagear a cada 
manha, e a mulher OS* da metalurgia, que tern que buscar na soli
dariedade das "companheiras" urn conforto contra as prova~oes 
ligadas ao trabalho em meio masculino, como 0 assedio sexual ou, 
simplesmente, a degrada~ao da pr6pria imagem e da auto-estima 
infringidas pela feiura e sujeira impostas pelas condi~oes de traba
lho. Por outro lado, apesar das experiencias espedficas que as 
aproximam (como algo infinitamente pequeno da domina~ao que 
sao as inumeras feridas, as vezes subliminares, causadas pela 
ordem masculina), as mulheres continuam separadas umas das 
outras por diferen~as economicas e culturais, que afetam, entre 
outras coisas, sua maneira objetiva e subjetiva de sentir e vivenciar 
a domina~ao masculina - sem com isso anular tudo que esta liga
do a diminui~ao do capital simb6lico trazido pela feminilidade. 

Enfim, as pr6prias mudan~as da condi~ao feminina obede
cern sempre a 16gica do modelo tradicional entre 0 masculino e 0 

feminino. Os homens continuam a dominar 0 espa~o publico e a 
area de poder (sobretudo economico, sobre a produ~ao), ao passo 
que as mulheres ficam destinadas (predominantemente) ao espa
~o privado (domestico, lugar da reprodu~ao) em que se perpetua 
a 16gica da economia de bens simb6licos, ou a essas especies de 
extensoes deste espa~o, que sao os servi~os sociais (sobretudo hos
pitalares) e educativos, ou ainda aos universos da produ~ao sim
b6lica (areas literaria e artistica, jornalismo etc.). 

Se as estruturas antigas da divisao sexual parecem ainda 
determinar a dire~ao e a forma das mudan~as, e porque, alem de 
estarem objetivadas nos niveis, nas carreiras, nos cargos mais ou 
menos fortemente sexuados, elas atuam atraves de tres principios 
prtiticos que nao s6 as mulheres, mas tambem seu pr6prio am
biente, poem em a~ao em suas escolhas: de acordo com 0 primei
ro destes principios, as fun~oes que convem as mulhp.res se situam 
no prolongamento das fun~oes domesticas: ensino, cuidados, ser-

• PDG - Abreviatura de President-directeur general (N. T.). 

• OS - Abreviatura de Ouvrier-spec:alise (N T.l. 
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vi~o; segundo, que uma mulher nao pode ter autoridade sobre 
homens e tern, portanto, todas as possibilidades de, sendo todas as 
coisas em tudo iguais, ver-se preterida por urn homem para uma 
posi~ao de autoridade ou de ser relegada a fun~oes subordinadas, 
de auxiliar; 0 terceiro confere ao homem 0 monop6lio da manu
ten~ao dos objetos tecnicos e das maquinas.25 

Quando indagamos de adolescentes a respeito de sua expe
riencia escolar, nao podemos deixar de chocar-nos com 0 peso das 
incita~oes e injun~oes, positivas ou negativas, dos pais, dos pro
fessores e sobretudo dos orientadores escolares, ou dos colegas, 
sempre prontos a lembrar-Ihes, de maneira tacita ou implicita, 0 

destino que lhes e indicado pelo principio da divisao tradicional: 
assim, grande numero delas observa como os professores das dis
ciplinas cientificas solicitam e estimulam menos as mo~as que os 
rapazes, e como os pais, tais como os professores ou os orientado
res, as desviam, "para seu bern': de determinadas carreiras consi
deradas mas cui in as ("Quando seu pai the diz: 'voce nunca vai se 
dar bern nesta profissao', isto e estupidamente vexaminoso"), ain
da mais porque eles encorajam seus irmaos a segui-Ias. Mas estas 
chamadas a ordem devem grande parte de sua eficacia ao fato de 
que toda uma serie de experiencias anteriores, sobretudo 0 espor
te, que e muitas vezes ocasiao de se confrontar com a discrimina
~ao, prepararam-nas para aceitar antecipadamente tais sugestOes, 
fazendo-as introjetar a visao dominante: elas "nao se sentem bern 
dan do ordens" a homens, ou simplesmente trabalhando em uma 
fun~ao tipicamente masculina. A divisao social de tarefas, inscrita 
na objetividade de categorias sociais diretamente visiveis, e a esta
tistica espontanea, atraves da qual se forma a representa~ao que 
cada urn de n6s tern do normal, ensinaram-lhes que, como disse 
uma delas em uma dessas magnificas tautologias em que se enun-

25. Em uma listagem de 335 carreiras segundo a percentagem de seus membros que 
sao mulheres, vemos aparecer, no primeiro nivel das correiras femininas, as profis

saes que tem por eixo 0 cuidar de crian~as (child care, ensino). de doen~as (enfer
meiras, nutricionistas). de casas (household cleaners and servants), de pessoas (secre
tadas, recepcionistas e "domesticidade burocratica") (d. B. R. Bergman, The Econo
mic Emergence of Work, New York, Basic Books, 1986, pp. 317 e seg.). 
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ciam as evidencias sociais, "hoje em dia, nao se veem muitas 
mulheres fazendo 0 trabalho de homens." 

Em suma, atraves da experiencia de uma ordem social "sexual
mente" ordenada e das chamadas a ordem explicitas que lhes sao 
dirigidas por seus pais, seus professores e seus colegas, e dotadas de 
principios de visao que elas pr6prias adquiriram em experiencias 
de mundo semelhantes, as meninas incorporam, sob forma de es
quemas de percepc;:ao e de avaliac;:ao dificilmente acessiveisa cons
ciencia, os principios da visao dominante que as levam a achar 
normal, ou mesmo natural, a ordem social tal como e e a preyer, de 
certo modo, 0 pr6prio destino, recusando as posic;:oes ou as carrei
ras de que estao sistematicamente excluidas e encaminhando-se 
para as que lhes sao sistematicamente destinadas. A constancia dos 
habitus que dai resulta e, assim, urn dos fatores mais importantes 
da relativa constancia da estrutura da divisao sexual de trabalho: 
pelo fato de serem estes principios transmitidos, essencialmente, 
corpo a corpo, aquem da consciencia e do discurso, eles escapam, 
em grande parte, as tomadas de controle consciente e, simultanea
mente, as transformac;:oes ou as correc;:oes (como 0 comprovam as 
defasagens, nao raro observadas, entre as declarac;:oes e as pniticas, 
os homens que se dizem favoniveis a igualdade entre os sexos nao 
participando mais do trabalho domestico,por exemplo, que os 
outros); alem disso, sendo objetivamente orquestrados, eles se 
confirmam e se reforc;:am mutuamente. 

Alem disso, sem que se atribuam aos homens estrategias 
organizadas de resistencia, pode-se supor que a 16glCa espont~mea 
das operac;:oes de cooptac;:ao - que tende sempre a conservar as 
propriedades mais raras dos corpos sociais, das quais a sex rati026 

ocupa 0 primeiro lugar - enraiza-se em uma apreensao confusa, 
e muito carregada de emoc;:ao, do perigo que a raridade, e portan
to 0 valor de uma posic;:ao social, bern como, de algum modo, a 
identidade sexual de seus ocupantes, corre com a feminilizac;:ao. A 

26. Por vezes de moneiro "milogroso", como no coso dos recrutomentos de proFesso
res ouxiliores do en sino superior que Forom reolizodos no Fron~o nos onos 70, para 
fozer Foce 00 oRuxo de estudontes (d. P. Bourdieu, Homo ocademicus, op. cit, 

pp. 171-205,sobretudopp. 182-183). 
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violencia de certas reac;:oes emocionais contra a entrada das 
mulheres em tal ou qual profissao e compreensivel, se virmos que 
as pr6prias posic;:oes sociais sao sexuadas, e sexualizantes, e que, 
ao defender seus cargos contra a feminilizac;:ao, e sua ideia mais 
profunda de si mesmos como hom ens que os homens estao pre
tendendo proteger, sobretudo no caso de categorias sociais como 
os trabalhadores manuais, ou de profissoes como as das forc;:as 
armadas, que devem boa parte, senao a totalidade, de seu valor, 
ate mesmo a seus pr6prios olhos, a sua imagem de virilidadeP 

ECONOMIA DOS BENS SIMB6ucos E 

ESTRATEGIAS DE REPRODU(:AO 

Mas urn outro fator determinante da perpetuac;:ao das dife
renc;:as e a permanencia que a economia dos bens simb6licos (do 
qual 0 casamento e uma pec;:a central) deve a sua autonomia rela
tiva, que permite a dominac;:ao masculina nela perpetuar-se, aci
rna das transformac;:oes dos modos de produc;:ao economica; isto, 
com 0 apoio permanente e explicito que a familia, principal guar
dia do capital simb6lico, recebe das Igrejas e do Direito. 0 exerci
cio legitimo da sexualidade, embora possa parecer cada vez mais 
liberto da obrigac;:ao matrimonial, permanece ordenado e subor
dinado a transmissao do patrimonio, atraves do casamento, que 
continua sendo uma das vias legitim as da transferencia da rique
za. Como Robert A. Nye se esfor~a por demonstrar, as familias 
burguesas nao deixaram de investir nas estrategias de reprodwrao, 
sobretudo matrimoniais, visando a conservar ou aumentar seu 
capital simb6lico. E isto muito mais que as familias do Ancien 
Regime, porque a manutenc;:ao de sua posic;:ao depende estrita
mente da reproduc;:ao de seu capital simb6lico, atraves da produ
c;:ao de herdeiros capazes de perpetuar a heranc;:a do grupo e a 
aquisic;:ao de aliados de prestigio;28. e, se, na Franc;:a moderna, as 

27. CF. C. l. Williams, Gender Differences at Work: Women and Men in Non-tradi
tional Occupations, Berkeley, University of ColiFornio Press 1989, e tombem M. 
Moruoni e C. Nicole, op. cit. 
28. R. A. Nye, op. cit, p. 9. 
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disposic;:oes da honra masculina continuam a reger as atividades 
ptiblicas dos homens, do duelo a polidez ou ao esporte, e porque, 
tal como se da na sociedade cabila, elas nao fazem mais que mani
festar e realizar a tend€mcia da familia (burguesa) de se perpetuar, 
por meio das estrategias de reproduc;:ao impostas pela l6gica da 
economia de bens simb6licos; l6gica que, sobretudo no universo 
da economia domestica, manteve suas exigencias especificas, dis
tintas das que regem a economia abertamente economica do 
mundo dos neg6cios. 

Excluidas do universo das coisas serias, dos assuntos publicos, 
e mais especial mente dos economicos, as mulheres ficaram 
durante muito tempo confinadas ao universo domestico e as ati
vidades associadas a reproduc;:ao biol6gica e social da descenden
cia; atividades (principalmente maternas) que, mesmo quando 
aparentemente reconhecidas e por vezes ritualmente celebradas, 
s60 sao realmente enquanto permanecem subordinadas as ativi
dades de prodw;:ao, as unicas que recebem uma verdadeira sanc;:ao 
economica e social, e organizadas em relac;:ao aos interesses mate
riais e simb6licos da descendencia, isto e, dos homens. E assim que 
uma parte muito importante do trabalho domestico que cabe as 
mulheres tern ainda hoje por finalidade, em diferentes meios, man
ter a solidariedade e a integrac;:ao da familia, sustentando relac;:oes 
de parentesco e todo 0 capital social com a organizac;:ao de toda uma 
serie de atividades sociais ordinarias, como as refeic;:oes, em que 
toda a familia se encontra,29 ou extraordimirias, como as cerimo
nias e as festas (aniversarios etc.) destinadas a celebrar ritualmente 
os lac;:os de parentesco e a assegurar a manutenc;:ao das relac;:oes 
sociais e da projec;:ao social da familia, ou as trocas de presentes, de 
visitas, de cartas ou de cartoes postais e telefonemas.3o 

29. J6 vimos 0 papel importante que tern a refei~oo na vida da familia, tal como a 

organiza a Sra. Ramsay, encarna~oo do "espirito de familia", cujo desaparecimenta 

acarreta a ruina da vida coletiva e da unidade da vida domestica. 

30. No caso da burguesia e da pequena burguesia dos Estados Unidos, este trabalho 

de manuten"oo do capital social da familia e, portanto, de sua unidade, cabe quase que 

exclusivamente" mulher, que garante inclusive a manuten~60 de rela"oes com os paren

tes do marido (ef. M. di leonardo, "The Female World of Cards and Holidays: Women, 

Families and the World of Kinship", Signs, 12, primavera 1987, pp. 410-453; e sobre 
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Esse trabalho domestico pass a, em sua maior parte, desperce
bido, ou mesmo malvisto (por exemplo, a den uncia permanente 
do prazer feminino com a "fofoca'~ sobretudo por telefone ... ) e, 
quando ele se impoe ao olhar, ele e desrealizado, transferindo-o 
ao plano da espiritualidade, da moral e do sentimento, 0 que faci
lita seu carater nao lucrativo e "desinteressado". 0 fato de que 0 

trabalho domestico da mulher nao tenha uma retribuic;:ao em 
dinheiro contribui realmente para desvaloriza-Io, inclusive a seus 
pr6prios olhos, como se este tempo, nao tendo valor de mercado, 
fosse sem importancia e pudesse ser dado sem contrapartida, e 
sem limites, primeiro aos membros da familia, e sobretudo as 
crianc;:as (ja foi comentado que 0 tempo materna pode mais facil
mente ser interrompido), mas tambem externamente, em tarefas 
de beneficencia, sobretudo para a Igreja, em instituic;:oes de cari
dade ou, cada vez mais, em associac;:oes ou partidos. Nao raro con
finadas nessas atividades nao remuneradas, e pouco inclinadas, 
por isso, a pensar em termos de equivalencia entre 0 trabalho e 0 

dinheiro, as mulheres estao, muito mais que os homens, dispostas 
a beneficencia, sobretudo religiosa ou de caridade. 

Do mesmo modo que, nas sociedades menos diferenciadas, 
elas eram tratadas como meios de troca, permitindo aos homens 
acumular capital social e capital simb6lico atraves de casamentos 
- verdadeiros investimentos que permitiam instaurar alianc;:as 
mais ou menos amp las e prestigiosas -, tambem hoje elas trazem 
uma contribuifaO decisiva a produc;:ao e a reproduc;:ao do capital 
simb6lico da familia, antes de mais nada expressando 0 capital sim
b6lico do grupo domestico com tudo que concorre para sua apa-

o papel determinante das conversas telef6nicas neste trabalho: C. S. Fischer, 

"Gender and the Residential Telephone, 1890-19640, Technologies of Sociability", 

Sociological Forum, 3 [2], primavera 1988, pp. 211-233). (Noo posso deixar de ver 

como efeito da submiss60 aos model os dominantes 0 fato de que, tanto na Fran~a 
quanto nos Estados Unidos, soo algumas teericas, capazes de se mostrarem excel en· 

tes no que uma de suas criticas chama de "a corrida " teoria" [race for theory], que 

concentram toda a aten"oo e a discussoa, eclipsando magnificos trabalhos - tais 

como estes, infinitamente mais ricos e rna is fecundos, mesmo do ponto de vista teeri. 

co, mas menos conformes " ideia, tipicamente masculina, ~a-=-~~~) ---.--
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rencia - maquilagem, trajes, porte etc.: dai ficarem, por esse fato, 
classificadas do lado do parecer e do agradar.31 0 mundo social 
funciona (em graus diferentes, segundo as areas) como urn mer
cado de bens simb6licos dominado pela visao masculina: ser, 
quando se trata de mulheres, e, como vimos, ser-percebido, e per
cebido pelo olhar masculino, ou por urn olhar marc ado pelas 

categorias masculinas - as que entram em a<;ao, mesmo sem se 

conseguir enuncia-Ias explicitamente, quando se elogia uma obra 
de mulher por ser "feminina", ou, ao contrario, "nao ser em abso
luto feminina". Ser "feminina" e essencialmente evitar todas as 

propriedades e pr<iticas que podem funcionar como sinais de viri
lidade; e dizer de uma mulher de poder que ela e "muito femini
na" nao e mais que urn modo particularmente sutil de negar-lhe 

qualquer direito a este atributo caracteristicamente masculino 

que e 0 poder. 
A posi<;ao peculiar das mulheres no mercado de bens simb6-

licos explica 0 que ha de mais essencial nas disposi<;oes femininas: 
se toda rela<;ao social e, sob certos aspectos, 0 lugar de troca no 
qual cada urn oferece a avalia<;ao seu aparecer sensivel, e maior 
para a mulher que para 0 homem a parte que, em seu ser-percebi
do, compete ao corpo, reduzindo-o ao que se chama por vezes de 
o "fisico" (potencialmente sexualizado), em rela<;ao a proprieda
des menos diretamente sensiveis, como a linguagem. Enquanto 
que, para os homens, a aparencia e os trajes tendem a apagar 0 
corpo em proveito de signos sociais de posi<;ao social (roupas, 
ornamentos, uniformes etc.), nas mulheres, eles tendem a exalta-
10 e a dele fazer uma linguagem de sedu<;ao. 0 que explica que 0 

investimento (em tempo, em dinheiro, em energia) no trabalho 

de apresenta<;ao seja muito maior na mulher. 

31. Aqui cabe um indicio, que poder6 parecer insignificante, do posic;oo diferencial 
dos homens e das mulheres nos relac;6es de reproduc;oo do capital simb6lico: nos 

Estados Unidos, no grande burguesia, h6 uma tendencia a dar nomes fro neeses as 

filhas, vistas como objetos do modo e de seduc;oo, 00 passo que os rapazes, guar· 
dioes do nome de familia e sujeitos dos atos destinados a perpetu6.lo, recebem 

nomes pr6prios escolhidos no estoque de nomes antigos entesourados pela linhagem. 
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Estando, assim, socialmente levadas a tratar a si pr6prias como 
objetos esteticos e, por conseguinte, a dedicar uma aten<;ao cons
tante a tudo que se refere a beleza, a elegancia do corpo, das vestes, 
da postura, elas tern naturalmente a seu cargo, na divisao do traba
lho domestico, tudo que se refere a estetica e, mais amplamente, a 
gestao da imagem publica e das aparencias sociais dos membros da 
unidade domestica, dos fllhos, obviamente, mas tambem do espo
so, que lhes del ega muitas vezes a escolha de sua indumentaria. Sao 
tambem elas que assumem 0 cuidado e a preocupa<;ao com a deco
ra<;ao na vida quotidiana, da casa e de sua decora<;ao interior, da 
parte de gratuidade e de finalidade sem fim que ai tern sempre 
lugar, mesmo entre os mais despossuidos (assim como as antigas 
hortas camponesas tinham urn canto reservado as flores ornamen
tais, os apartamentos mais pobres das cidades operarias tern seus 
vasos de flores, seus bibe16s e seus cromos). 

Direcionadas a gestao do capital simb6lico das familias, as 
mulheres sao logicamente levadas a transportar este papel para 
dentro da empresa, onde se lhes pede quase sempre para coorde
nar as atividades de apresenta<;ao e de representa<;ao, de recep<;ao 
e acolhida (aeromo<;a, recepcionista, anfitria, guia turistico, aten
dente, recepcionista de congresso, acompanhante etc.), e tambem 
a gestao dos grandes rituais burocraticos que, tais como os rituais 
domesticos, contribuem para a manuten<;ao e 0 aumento do capi
tal social de rela<;oes e do capital simb6lico da empresa. 

Limite extrema de todas as especies de servi<;os simb6licos que 
o universo burocratico exige das mulheres, os luxuosos clubes de 
hospedagem japoneses, para os quais as grandes empresas gostam 
de convidar seus quadros, of ere cern, nao servi<;os sexuais, como 
os lugares de prazer comuns, mas servi<;os simb6licos altamente 
personalizados, com alusoes a detalhes da vida pessoal dos clien
tes e referencias admirativas a suafun<;ao ou profissao. Quanto 
mais elevada for a posi<;ao de urn clube na hierarquia dos presti
gios e pre<;os, mais os servi<;os serao particularizados e dessexuali
zados, e tendentes a fazer a entrega feminina parecer totalmente 
gratuita, realizada por amor e nao por dinheiro; 0 que se da a cus-
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ta de urn trabalho propriamente cultural de eufemiza<;:ao (0 mes
mo que impoe a prostitui<;:ao nos hoteis e que as prostitutas con
sideram infinitamente mais penoso e custoso que as rapidas tro
cas sexuais da prostitui<;:ao de rua32). A demonstra<;:ao de aten<;:oes 
particulares e de artificios de sedu<;:ao, entre os quais uma conver
sa refinada nao e urn dos menores, podendo implicar certa provo
ca<;:ao er6tica, visa a dar a clientes que nao querem ser vistos como 
tais a impressao de serem apreciados, admirados e ate mesmo 
desejados ou amados por eles mesmos, por sua pessoa em sua sin
gularidade, e nao por seu dinheiro, e de serem muito importantes 
- ou, simplesmente, "de se sentirem homens"}3 

Desnecessario dizer que essas atividades de comercio simb6li
co, que sao para as empresas 0 que as estrategias de apresenta<;:ao 
sao para os individuos, exigem, para serem adequadamente reali
zadas, uma extrema aten<;:ao a aparencia fisica e predisposi<;:oes a 
sedu<;:ao que estao de acordo com 0 papel que, tradicionalmente, 
compete mais a mulher. E compreende-se que, de modo geral, se 
possa confiar as mulheres, por uma simples extensao de seu papel 
tradicional, fun<;:oes (na maior parte das vezes subordinadas, 
embora a area cultural seja uma das unicas em que elas podem 
ocupar cargos de dire<;:ao) na produ<;:ao ou no consumo de bens e 
servi<;:os simb6licos, ou, mais precisamente, sinais de distinrao, 
que vaG dos produtos ou servi<;:os de estetica (cabeleireiras, esteti
cistas, manicuras etc.) a alta costura ou a cultura erudita. Respon
saveis dentro da unidade domestica pela conversao do capital eco
n6mico em capital simb6lico, elas tendem a entrar na dialetica 
permanente da pretensao e da distin<;:ao, a qual a moda oferece 
urn de seus campos prediletos e que e tambem 0 motor da vida 
cultural, com 0 movimento permanente de ultrapassagem e de 
escalada simb6licas. As mulheres da pequena burguesia, que, 

32. Cf. C. Hoigard e L. Finstad, Backstreets, Prostitution, Money and Love, Cam
bridge, Polity Press, 1992. 
33. Cf. A. Allison, Nightwork, Pleasure and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess 
Club, Chicago, University of Chicago Press, 1994. 

I DEMDVERSIDNDFMULTI_PAGETIFFEDITDR I 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

como se sabe, levam a extremos a aten<;:ao aos cuidados com 0 

corpo ou com a aparencia fisica34 e, por extensao, ao cuidado com 
a respeitabilidade etica e estetica, sao as vitimas privilegiadas da 
domina<;:ao simb6lica, mas tambem os instrumentos mais ade
quados para modificar seus efeitos em rela<;:ao as categorias domi
nadas. Marcadas pela aspira<;:ao de se identificarem com os mode
los dominantes - como 0 comprova sua tendencia a hipercorre
<;:ao estetica e lingtiistica -, elas estao particularmente inclinadas 
a se apropriarem, a qualquer pre<;:o (isto e, na maior parte das 
vezes, a credito), das propriedades distintivas, por serem as que 
distinguem os do min antes, e a contribuirem para sua imperativa 
divulga<;:ao em favor, sobretudo, do poder simb61ico circunstan
cial, que pode assegurar a seu proselitismo de recem-convertidas 
uma posi<;:ao no aparelho de produyao e de circulayao dos bens 
culturais (por exemplo, em umjomal feminino).35 Tudo se passa, 
entao, como se 0 mercado de bens simb61icos, ao qual as mulhe
res devem asmelhores provas de sua emancipayao profissional, s6 
concedesse a essas "trabalhadoras livres" da produyao simb61ica 
uma aparente liberdade visando a melhor obter delas uma sub
missao diligente e uma contribui<;:ao para a dominayao simb6lica, 
que se exerce atraves dos mecanismos da economia de bens sim
b6licos e dos quais elas sao, igualmente, as vitimas prediletas. A 
intuiyao desses mecanismos, que esta, sem duvida, a base de cer
tas estrategias de subversao propostas pelo movimento feminista, 
como a defesa do natural look, deveria estender-se a todas as situa
<roes em que as mulheres podem crer, e fazer crer, que elas exercem 
as responsabilidades de urn agente que se poe em a<rao no 
momento mesmo que elas se veem reduzidas na condi<;:ao de ins
trumentos de exibi<rao ou de manipula<rao simb61icas. 

34. Cf. P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du iugement, Paris, Editions de 
Minuit, 1979, pp. 226-229. 

35. Nicole Woolsey-Biggart oferece uma descri~ao exemplar de uma forma paradig
matico de proselitismo cultural no base do mao-de-obra feminina em seu livro 
Charismatic Capitalism (Chicago, University of Chicago Press, 1988) 
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A FOR(:A DA ESTRUTURA 

Assim, uma apreensao verdadeiramente relacional da rela~ao 
de domina<;:ao entre os homens e as mulheres, tal como ela se esta
belece em todos os espal;os e subesPal;os sociais, isto e, nao so na fami
lia, mas tambem no universo escolar e no mundo do trabalho, no 
universe burocnitico e no campo da midia, leva a deixar em peda
<;:os a imagem fantasiosa de urn "eterno feminino", para fazer ver 
melhor a permanencia da estrutura da rela<;:ao de domina<;:ao entre 
os homens e as mulheres, que se mantem acima das diferen<;:as subs
tanciais de condi<;:ao, ligadas aos momentos da historia e as posi<;:oes 
no espa~o social. Esta constata<;:ao da constancia trans-historica da 
relafao de dominafao masculina, longe de produzir, como por vezes 
se finge temer, urn efeito de des-historiciza<;:ao, e portanto de natu
raliza<;:ao, obriga a reverter a problematica ordinaria, fundamenta
da na constata<;:ao das mudan<;:as mais visiveis na condifaO das 
mulheres: na realidade, isto obriga a colo car a questao, sempre 
ignorada, do trabalho historico, sempre renovado, que se desenvol
ve para arran car da Historia a domina<;:ao masculina e os mecanis
mos e as a<;:oes historicas; trabalho este que e responsavel por sua 
aparente des-historiciza<;:ao e que toda a politica de transforma<;:ao 
historica tern que conhecer sob pena de se ver fadada a impotencia. 

Ele obriga, enfim, e principalmente, a perceber a vaidade dos 
apelos ostentatorios dos filosofos "p6s-modernos" no sentido de 
"ultrapassar os dualismos": estes, profundamente enraizados nas 
coisas (as estruturas) enos corpos, nao nasceram de urn simples 
feito de nomina<;:ao verbal e nao podem ser abolidos com urn ate 
de magia performatica - os generos, longe de serem simples 
"papeis" com que se poderia jogar a vontade (a maneira das drag 
queens), estao inscritos nos corpos e em todo urn universe do qual 
extraem sua for<;:a.36 b a ordem dos generos que fundamenta a efi-

36. Judith Butler parece ela propria rejeitar a visco 'voluntorista" de g#mero que ela 
parecia antes propar em Gender Trouble quando escreve: "The misapprehension about 
gender performativity is this: that gender is a choice, or that gender is a role, or that gen
der is a construction that one puts on, as one puts clothes in the morning" (J. Butler, Bo
dies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex", New York, Routledge, 1993, p. 94). 
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cacia performativa das palavras - e mais especialmente dos in
sultos - e e tambem ela que resiste as defini<;:oes falsamente revo
lucionarias do voluntarismo subversivo. 

Tal como Michel Foucault, que pretende re-historicizar a 
sexualidade contra a naturaliza'tao psicanalitica, descrevendo, em 
uma Hist6ria da Sexualidade concebida como "uma arqueologia 
da psicanalise", uma genealogia do homem ocidental enquanto 
"sujeito de desejo", esfor<;:amo-nos aqui por fazer ver 0 incons
ciente que governa as rela<;:oes sexuais e, de modo mais geral, as 
rela<;:oes entre os sex~s, nao so em sua onto genese individual, 
como tambem em sua filogenese coletiva, isto e, em sua longa his
toria, em parte imovel, do inconsciente androcentrico. Mas, para 
levar a born termo 0 projeto de compreender 0 que caracteriza 
propriamente a experiencia moderna da sexualidade, nao pode
mos contentar-nos, com ele 0 fez, em insistir no que a diferencia 
sobretudo da Antiguidade grega ou romana, na qual "teriamos 
realmente dificuldade em encontrar uma no<;:ao semelhante a de 
'sexualidade' ou de 'carne''', isto e, "uma no<;:ao referente a uma 
entidade unica e permitindo reagrupar, como sendo da mesma 
natureza [ ... J, fenomenos divers os e aparentemente distanciados 
uns dos outros, nao so comportamentos, mas tam bern sensa~oes, 
imagens, desejos, instintos, paixoes'~37 

A sexualidade, tal como a entendemos, e efetivamente uma 
inven<;:ao historica, mas que se efetivou progressivamente a medi
da que se realizava 0 processo de diferencia<;:ao dos diferentes 
campos e de suas logicas especificas. E por isso que foi preciso pri
meiro que 0 principio de divisao sexuada (e nao sexual), que 
constituia a oposi<;:ao fundamental da razao mitica, deixasse de se 
aplicar a toda a ordem do mundo, tanto fisica quanta politica, e 
portanto de definir, por exemplo, os fundamentos da cosmologia, 
como nos pensadores pre-socraticos: a constitui<;:ao, em dominios 
separados, das praticas e dos discursos ligados ao sexo e insepani
vel, de fato, da dissocia<;:ao progressiva entre a razao mitica, com 

37. M. foucoult, Histoire de 10 sexualite, I. 2: L'Usage des plaisirs, Paris, Gallimara, 
1984, p. 43. 
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suas analogias polissemicas e vagas, e a razao logica, que, nascida 
da discussao em urn campo escolastico, vern pouco a pouco tomar 
a propria analogia como objeto (com Aristoteles, sobretudo). E a 
emergencia da sexualidade como tal e indissociavel tambem do 
surgimento de todo urn conjunto de campos e de agentes concor
rendo pelo monopolio da defini<;ao legitima das prciticas e dos 
discursos sexuais - campo religioso, campo juridico, campo 
burocratico - e capazes de impor est a defini<;ao nas praticas, 
sobretudo atraves das familias e da visao familiarista. 

as esquemas do inconsciente sexuado nao sao alternativas es
truturantes fundamentais (fundamental structuring alternatives), 
como quer Goffman, e sim estruturas historicas, altamente dife
renciadas, nascidas de urn espa<;o social por sua vez altamente di
ferenciado e que se reproduzem atraves da aprendizagem ligada a 
experiencia que os agentes tern das estruturas desses espa<;os. E 
assim que a inser<;ao em diferentes campos organizados de acordo 
com oposi<;5es (entre forte e fraco, grande e pequeno, pesado e 
leve, gordo e magro, tenso e solto, hard e soft etc.), que mantem 
sempre uma rela<;ao de homologia com a distin<;ao fundamental 
entre 0 masculino e 0 feminino e as alternativas secundarias nas 
quais ela se expressa (dominante/dominado, acima/abaixo, ativo
penetrar/passivo-ser penetrad038) vern seguida da inscri<;ao, nos 
corpos, de uma serie de oposi<;5es sexuais homologas entre elas e 
tambem com a oposi<;ao fundamental. 

As oposi~5es inscritas na estrutura social dos campos servem 
de suporte a estruturas cognitivas, taxinomias praticas, muitas 
vezes registradas em sistemas de adjetivos, que permitem produ
zir julgamentos eticos, esteticos, cognitivos. E, por exemplo, na 
area universitaria, a oposi<;ao entre as disclplinas temporalmente 
dominantes, Direito e Medicina, e as disciplinas temporalmente do
minadas, Ciencias e Letras, e, dentro destas, entre as ciencias, com 

38. Michel Foucault viu bem a ligac;oo entre a sexualidade e a pader (masculino), 

sobretudo na etica grega, que, feita por homens e para homens, leva a conceber 

"toda relac;oo sexual segundo 0 esquema da penetrac;oo e da dominac;oo do macho" 

(M. Foucault, op. cit., p. 242). 
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tudo que esta do lado do hard, e as letras, isto e, 0 soft, ou ainda, 
sempre em descida, entre a Sociologia, situada do lado da agora e 
da politica, e a Psicologia, voltada a interioridade, tal como a 
Literatura39• au, ainda no campo do poder, a oposi<;ao, profunda
mente marcada na objetividade das praticas e das propriedades, 
entre patr5es da industria e do comercio e intelectuais, e inscrita 
tambem nos cerebros, sob a forma de taxinomias explicitas ou 
implicitas que fazem com que 0 intelectual seja, aos olhos do 
"burgues", urn ser dotado de propriedades situadas, todas, do lado 
do feminino, do irrealismo, da irresponsabilidade (como se ve 
sobejamente naquelas situa<;5es em que dominantes seculares 
resolvem dar li<;5es ao intelectual ou ao artista e, tal como 0 fazem 
os homens com as mulheres, lhes "explicar 0 que e a vida"). 

Isto quer dizer que a sociologia genetica do inconsciente 
sexual en contra seu prolongamento l6gico na analise das estrutu
ras dos universos sociais em que este inconsciente se enraiza e se 
reproduz, quer se trate de divis5es incorporadas sob forma de 
principios de divisao, ou das divis5es objetivadas que se estabele
cern entre as posi<;5es sociais (e seus ocupantes, preferencialmen
te masculinos ou femininos: medicos/enfermeiras, patr5es/inte
lectuais, etc.) e das quais a mais importante, do ponto de vista da 
perpetua<;ao dessas divis5es, e, sem duvida, a que distingue os 
campos destinados a prodw;:ao simb6lica. A oposi<;ao fundamen
tal, cuja forma canonica a sociedade cabila nos mostra, ve-se desa-

39. Sabe-se que a oposic;oo entre hard e soft e a forma que assume no terreno da 

ciencia a divisoo do trabalho entre os sexos; e isto tanto na divisoo do trabalho cienti

fico quanta nas representac;oes, na avaliac;oo de resultados etc. Em uma ordem tota~ 
mente diversa, os criticos litercrios do seculo XVI opunham 0 epico, masculino e gra

ve, ao lirico, feminino, visto como ornamental. A oposic;oo matricial se reencontra ate 

no campo das relac;oes internacionais, em que a Franc;a ocupa, em relac;oo a diferen

tes paises, Estados Unidos, Inglaterra ou Alemanha, uma posic;oo que poderia ser dita 

"feminina", como 0 prova 0 fato de que, em paises muito diversos, Egito, Grecia ou 

Japoo, os rapazes se orientam mais para asses paises ao passo que as moc;as voo 

mais para a Franc;a; au ainda que se vai para os Estados Unidos ou para a Inglaterra 

mais para fazer estudos de economia, de tecnologia ou de direito, e mais para a 

Franc;a para estudar letras, filosofia ou ciencias humanas (d. N. Panayotopoulos, "les 

'grandes ecoles' d'un petit pays. les etudes 6 I'etranger: Ie cas de la Gnke", Aetes de 
/a recherche en sciences socia/es, 121-122, marc;o 1998, pp. 77-91.) 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 



I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

celerada e c6mo que difratada em uma serie de oposicroes hom6-
logas, que a reproduzem, mas sob formas dispersas e muitas vezes 
ja irreconheciveis (como ciencias e letras, ou cirurgia e dermato
logia). Estas oposicroes especificas confinam 0 espirito, de forma 
mais ou menos insidiosa, sem se deixarem nunca apreender em 
sua unidade e em sua verdade, isto e, como tantas facetas de uma 
me sma estrutura das relacroes de dominacrao sexual. 

E, portanto, sob a condicrao de manter juntas a totalidade dos 
lugares e a das formas nas quais se exerce esta especie de domina
crao - que tern a partieularidade de poder realizar-se em escalas 
bern diferentes, em todos os espacros sociais, dos mais limitados, 
como as familias, aos mais vastos - que podemos captar as cons
tantes de sua estrutura e os mecanismos de sua reproducrao. As 
mudancras visiveis que afetaram a condicrao feminina mascaram a 
permanencia de estruturas invisiveis que s6 podem ser esdareci
das por urn pensamento relacional, capaz de por em relafiio a eco
nomia domestica, e portanto a divisiio de trabalho e de poderes que 
a caracteriza, e os diferentes setores do mercado de trabalho (os cam
pos) em que estao situados os homens e as mulheres. Isto, em vez 
de apreender separadamente, como tern sido feito em geral, a dis
tribuicrao de tarefas entre os sexos, e sobretudo os niveis, no traba
lho domestico e no trabalho nao domestieo. 

A verdade das relacroes estruturais de dominacrao sexual se 
deixa realmente entrever a partir do momenta em que observa
mos, por exemplo, que as mulheres que atingiram os mais altos 
cargos (chefe, diretora em urn ministerio etc.) tern que "pagar", de 
certo modo, por este sucesso profissional com urn menor "suces
so" na ordem domestiea (div6rcio, casamento tardio, celibato, 
dificuldades ou fracassos com os filhos etc.) e na economia de 
bens simb6licos; ou, ao contrario, que 0 sucesso na empresa 
domestica tern muitas vezes por contrapartida uma remincia par
cial ou total a maior sucesso profissional (atraves, sobretudo, da 
aceitacrao de "vantagens" que nao sao muito facilmente dadas as 
mulheres, a nao ser quando as poem fora da corrida pelo poder: 
meio expediente ou "quatro quintos"). E, de fato, sob a condicrao 
de levar em conta as obrigacroes que a estrutura do espacro domes-

/ 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

tieo (real ou potencial) faz pesar sobre a estrutura do espacro pro
fissional (atraves, por exemplo, da representacrao de uma distancia 
necessaria, inevitavel ou aceitavel, entre a posicrao do marido e a 
posicrao da esposa) que podemos compreender a homologia entre 
as estruturas das posicroes masculinas e das posicroes femininas 
nos diferentes espacros sociais, homologia esta que tende a man
ter-se mesmo quando os termos nao param de mudar de conteu
do substancial, em uma especie de corrida de obstaculos em que 
as mulheres jamais eliminam seu handicap.40 

Estabelecendo relacroes, podemos tambem compreender que 
a mesma relacrao de dominacrao pode ser observada, sob formas 
diferentes, nas condicroes femininas mais diversas, que vao da 
dedicacrao benevola das mulheres da grande burguesia dos nego
cios e do dinheiro a seu lar, ou a suas boas obras, a dedicacrao anci
lar e "mercenaria" das empregadas da casa, passando, no nivel da 
pequena burguesia, pela ocupacrao de urn emprego assalariado 
complementar ao do marido, compativel com ele, e quase sempre 
exercido como algo inferior. A estrutura da dominacrao masculina 
eo principio ultimo dessas inumeras relac;oes de dominacrao/sub
missao singulares que, diferentes em sua forma segundo a posi
crao, no espac;o social, dos agentes envolvidos (diferencras as vezes 
enormes e visiveis; outras vezes infinitesimais e quase invisiveis, 
mas hom610gas e unidas, por isso mesmo, por urn ar de familia) 
separam e unem, em cada urn dos universos sociais, os homens e 
as mulheres, man tendo assim entre eles a "linha de demarcacrao 
mistiea" de que falava Virginia Woolf. 

40. Possuir um gronde capital cultural noD basta par si 56 para dar acesso as condj. 

c;:6es de uma verdadeira autonomia economica e cultural em relac;:oo aos homens. Se 
dermos credito aos que constatam que, em um casal em que a homem gonha muito 

dinheiro, 0 trabolho da mulher aparece como privilegio eletivo, que tem que se justifi

car com um suplemento de atividades e de sucesso, ou que 0 homem que traz mais 

do metade dos rendimentos espera que a mulher foc;:a mais da metode do trabalho 

domestico, a independencia economica, condic;:oo necess6ria, noo e suficiente por si 

mesma para permitir que a mulher se livre das pressc5es do modelo dominante, que 

pode continuar a povoor os habitus masculinos e femininos. 
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POST-SCRIPTUM SOBRE A DOMINACAO E 0 AMOR 

P arar aqui representaria abandonar-nos ao "pra
zer de desiludir" de que falava Virginia Woolf (prazer que faz par
te, sem duvida, das satisfa<;:oes por vezes sub-repticiamente busca
das pela sociologia), deixando de lado na pesquisa todo 0 universo 
encantado das rela<;:oes amorosas.l Tenta<;:ao tanto mais forte 
quanto mais dificil se mostra, sem se expor a cair na "comicidade 
pedante", falar do amor na linguagem da analise e, mais precis a
mente, escapar da altemativa entre lirismo e cinismo, entre 0 con
to de fadas e 0 da fabula, ou do fabliau. Seria 0 amor uma exce<;:ao, 
a unica, mas de primeira grandeza, a lei da domina<;:ao masculina, 
uma suspensao da violencia simb6lica, ou a forma suprema, por
que a mais sutil e a mais invislvel, desta violencia? Quando ele 
assume a forma do amor marcado pelo destino, do amor fati, em 
uma ou outra de suas variantes, quer se trate, por exemplo, da ade
sao ao inevitavel que levava urn sem-numero de mulheres, pelo 
menos na Cabilia antiga ou na Beam de outras eras, e sem duvida 
muito alem (como 0 atestam as estatisticas da homogamia), a jul
gar amavel e chegar a amar aquele que 0 destino sociallhes desig
nava, 0 am or e domina<;:ao aceita, nao percebida como tal e prati
camente reconhecida, na paixao, feliz ou infeliz. E 0 que dizer do 
investimento, imposto pela necessidade e pelo habito, nas condi
<;:oes de existencia mais odiosas ou nas profissoes mais perigosas? 

1. J6 ressaltei muitas vezes, sabretuda no final de La Distinction (op. cit., p. 566), a 

parte que a busea dos prazeres da "visCio lecida" poderia ter na libido sciendi, espe

cificamente sociol6gica, sem ver que 0 "prazer de desiludir" (de fazer perder as ilu· 

soes), que Ihe e insepar6vel, poderia expliear, e em parte justifiear, certas rea~oes 

mais violentamente negativos que a sociologia provoca. 
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Mas 0 nariz de Cle6patra esta ai mesmo para nos lembrar, 
juntamente com toda a mitologia sobre 0 poder maiefico, terrifi
cante e fascinante da mulher em todas as mitologias - da Eva 
tentadora, da envolvente Onfale, de Circe, cheia de sortilegios ou 
feiticeira manipuladora de destinos -, que 0 misterioso envolvi
mento do amor pode tambem se exercer sobre os homens. As for
cras que suspeitamos agir na obscuridade e no segredo das relacroes 

intimas ("ditas ao ouvido") e que prendem os homens com a 
magia dos arroubos da paixao, fazendo-os esquecer dos deveres 
ligados a sua dignidade social, determinam uma inversao na rela
crao de dominacrao; inversao que, ruptura fatal da ordem comum, 
normal, natural, e condenada como uma falta contra a natureza e 
destinada, como tal, a reforcrar a mitologia androcentrica. 

Mas assim ficamos com a perspectiva da luta ou da guerra, 
excluindo a possibilidade mesma de suspensao da forcra e das rela
croes de forcra que parece constitutiva da experiencia do amor e da 
amizade. Ora, nesta especie de tregua milagrosa, em que a domi
nacrao parece dominada, ou melhor, anulada, e a violencia viril 
apaziguada (as mulheres, como ja foi dito inumeras vezes, civili
zam, despojando as relacroes sociais de sua grosseria e de sua bru
talidade), cessa a visao masculina, sempre cinegetica ou guerreira, 
das relacroes entre os sexos; cessam, no mesmo ato, as estrategias 
de dominacrao que visam a atrelar, prender, submeter, rebaixar ou 
subordinar, suscitando inquietacroes, incertezas, expectativas, 
frustracroes, magoas, humilhacroes, e reintroduzindo assim a dissi

metria de uma troca desigual. 
Mas, como bern disse Sasha Weitman, 0 corte com a ordem 

comum nao se realiza de urn s6 golpe e de uma vez por todas. E 
somente com urn trabalho de todos os instantes, sem cessar reco
mecrado, que pode ser arrancada das aguas frias do caIculo, da vio
lencia e do interesse a "ilha encantada" do amor, este mundo 
fechado e totalmente autarquico em que se da toda uma serie con
tinua de milagres: 0 milagre da nao-violencia, que torna possivel 
a instauracrao de relacroes baseadas em total reciprocidade e autori
zando 0 abandono e a retomada de si mesmo; 0 milagre do reco-
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nhecimento mutuo, que permite, como diz Sartre, sentir "justifi
cado 0 pr6prio existir': assumido, ate em suas particularidades 
mais contingentes ou mais negativas, na e por uma esptkie de 
absolutizacrao arbitraria da arbitrariedade de urn encontro ("por
que era ele, porque era eu"); 0 milagre do desinteresse, que torna 
possiveis relacroes desinstrumentalizadas, geradas pela felicidade 
de fazer feliz,2 de encontrar no encantamento do outro, e sobretu
do no encantamento que ele suscita, razoes inesgotaveis de mara
vilhar-se. Todos tracros, levados a seu mais alto grau, da economia 
das trocas simb61icas, cuja forma suprema e a doacrao de si mesmo 
e de seu corpo, objeto agradado, excluido da circulacrao mercantil 
e que, por suporem e produzirem relacroes duradouras e nao ins
trumentalizadas, opoem-se diametralmente, como mostrou Da
vid Schneider, as trocas do mercado de trabalho, transacroes tem
porarias e estritamente instrumentais entre agentes indistintos, 
ou seja, indiferentes e intercambiaveis - cujo amor venal, ou 
mercenario, verdadeira contradicrao nos termos, representa 0 

limite universalmente reconhecido como sacrilegio.3 
o "amor puro", esta arte pela arte do amor, e uma invencrao 

hist6rica relativamente recente, como a arte pela arte, 0 amor 

puro da arte com 0 qual ele tern relacrao, hist6rica e estrutural

mente.4 Nao ha duvida de que s6 muito raramente 0 encontramos 

em sua forma mais perfeita e, limite quase nunca atingido - che

ga-se a falar no caso em "amor louco" -, ele e intrinsecamente 

fragil, porque sempre associado a exigencias excessivas, a "loucu
ras" (nao e por nele se investir demasiado que 0 casamento se ve 

taofortemente arriscado ao div6rcio?), e sem cessar ameacrado pe
la crise que suscita 0 retorno do calculo egoista ou em simples 
conseqiiencia da rotina. Mas ele existe suficientemente, apesar de 

2. Que se opce fundamental mente 00 foto de trotor a outro como instrumento, como 

puro meio de gozo, sam lavor am canto suas pr6prias fino/idodas. 
3. Cf. P. Bourdiau, "La corps at Ie sacra", Aetes de /0 recherche en sciences socia/es, 
104, setambro 1994, p. 2. 

4. Cf. P. Bourdiau, Les Reg/es de /'art. Genese et structure du champ litteraire, Paris, 
Editions du Sauil, 1992. 
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tudo, sobretudo nas mulheres, para poder ser instituido em nor

ma, ou em ideal pnitico, digno de ser perseguido por ele mesmo e 
pelas experiencias de exce<;:ao que ele traz. A aura de misterio que 
o cerca, sobretudo na tradi<;:ao liteniria, pode ser facilmente com

preendida de urn ponto de vista estritarnente antropologico: basea

do na suspensao da luta pelo poder simb6lico que a busca de reco

nhecimento e a tenta<;:ao correlativa de dominar suscitam, 0 reco

nhecimento mutuo pelo qual cada urn se reconhece no outro e 0 

reconhece tambem como tal po de levar, em sua perfeita reflexivi

dade, para alem da alternativa do egoismo e do altruismo ou ate 

da distin<;:ao do sujeito e do objeto, a urn estado de fusao e de 

comunhao, muitas vezes evocado em metaforas pr6ximas as do 

mistico, em que dois seres podem "perder-se urn no ~Utro" sem se 

perder. Conseguindo sair da instabilidade e da inseguran<;:a carac

teristicas da dialetica da honra que, embora baseada em uma pos

tula<;:ao de igualdade, esta sempre exposta ao impulso do domina

dor da escalada, 0 sujeito amoroso s6 pode obter 0 reconhecimen

to de urn outro sujeito, mas que abdique, como ele 0 fez, da inten

<;:ao de dominar. Ele entrega livremente sua liberdade a urn dono 

que the entrega igualmente a sua, coincidindo com ele em urn ato 

de livre aliena<;:ao indefinidamente afirmado (atraves da repeti<;:ao, 

sem redund~mcias, do "eu te amo"). Ele se vivencia como urn cria

dor quase divino que faz, ex nihilo, a pessoa amada atraves do 

poder que esta lhe concede (sobretudo 0 poder de nornina~ao, 

manifesto em todos os nomes unicos e conhecidos apenas de 

ambos que os apaixonados se dao mutuamente e que, como em 

urn ritual iniciatico, marcam urn novo nascimento, urn primeiro 

come<;:o absoluto, uma mudan<;:a de estatuto ontoI6gico); mas urn 

criador que, em retorno e simultaneamente, ve-se, a diferen<;:a de 

urn Pigmaliao egocentrico e dominador, como 0 criador de sua 

criatura. 
Reconhecimento mutuo, troca de justifica<;:oes de existencia e 

de razoes de ser, testemunhos redprocos de confian~a, signos, 

todos, da total reciprocidade que confere ao drculo em que se 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

encerra a diade amorosa, unidade social elementar, indivisivel e 

dotada de uma potencia autarquica simb6lica, 0 poder de rivalizar 
vitoriosamente com todas as consagra<;:oes que ordinariamente se 

pedem as institui<;:oes e aos ritos da "Sociedade", este substituto 
mundano de Deus.5 

5. Sobre a funs:ao propriamente teol6gico-politica da instituis:ao e de seus ritos, ver P 

Bourdieu, Meditations posco/iennes (op. cit., pp. 279-2881 
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CONCLUSAO 

A divulgac;:ao da amilise cientifica de uma forma 
de dominac;:ao tern necessariamente efeitos sociais, mas que 
podem ser de sentidos opostos: ela pode reforc;:ar simbolicamente 
a dominac;:ao, quando suas constatac;:5es parecerem retomar ou 
recortar 0 discurso dominante (cujos veredictos negativos assu
mem muitas vezes os contornos de urn puro registro comprovan
te), ou contribuir para neutraliza-Ia, a maneira da divulgac;:ao de 
urn segredo de Estado, favorecendo a mobilizac;:ao das vitimas. Ela 
esta, portanto, exposta a toda sorte de mal-entendidos, mais faceis 
de serem revistos que de serem de antemao dissipados. 

Diante de tao dificeis condic;:5es de recepc;:ao, 0 analista ficaria 
tentado a simplesmente invocar sua boa-fe, se nao soubesse que, em 
assuntos tao sensiveis, esta e insuficiente; como 0 e, igualmente, a 
convicc;:ao militante que inspira urn sem-numero de escritos dedi
cados a condic;:ao feminina (e que esta no principio do interesse por 
objetos ate entao ignorados ou negligenciados). Nao poderiamos, 
realmente, subestimar os riscos a que esta exposto to do projeto 
cientifico que se deixa impor seu objeto por considerac;:5es externas, 
por mais nob res e generosas que sejam; As "boas causas" nao 
podem servir de justificativas epistemol6gicas e dispensar a analise 
reflexiva, que por vezes obriga a descobrir que a priori dade conce
dida aos "bons sentimentos" nao exclui necessariamente 0 interes
se pelos lucros associados as "boas lutas" {o que nao significa, em 
absoluto, que, como ja fui obrigado a dizer de outras vezes, "todo 
projeto militante seja acientifico': Se nao se trata de excluir da cien
cia, em nome de alguma ut6pica Wertfreiheit ("abstenc;:ao - de jui
zo de valor"), a motivac;:ao individual ou coletiva que suscita a exis-

I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 



I DEMDVERSIDNDFMULTI-PAGETIFFEDITDR I 

tencia de uma mobiliza<;:ao politica e intelectual, 0 que se pode dizer 
e que 0 melhor dos movimentos politicos esta fadado a fazer uma 
rna ciencia e, em Ultima instancia, uma rna politica, se nao conse
guir transformar suas disposis:oes subversivas em inspira<;:ao critica 
- e, antes de mais nada, em autocritica. --- ----------

E, sem duvida, plenamente compreenslvel que, para evitar 
ratificar 0 real aparentando registra-lo cientificamente, possamos 
ver-nos levados a deixar passar em silencio os efeitos rna is visivel
mente negativos da domina<;:ao e da explora<;:ao: quer quando, por 
urn cui dado de reabilita<;:ao, ou por me do de dar arm as ao racis
mo, que inscreve exatamente as diferen<;:as culturais na natureza 
dos dominados e que autoriza a "culpar as vitimas': poem-se entre 
parenteses as condi<;:oes de existencia de que elas sao produto, ou 
se toma partido, mais ou menos consciente, de falar em "cultura 
popular" ou, a proposito dos negros dos Estados Unidos, em "cul
tura da pobreza"; quer quando, como no caso de algumas femi
nistas atuais, se prefere "deixar de lado a analise da submissao, por 
medo de que, ~o admitir a participa<;:ao das mulheres na rela<;:ao 
de domina<;:ao, nao se leve a transferir dos homens para as mulhe
res a carga de responsabilidade",l De fato, contra a tenta<;:ao, apa
rentemente generosa e a qual foram sacrificados tantos movimen
tos subversivos, de, em nome da simpatia, da solidariedade ou da 
indigna<;:ao, dar uma representa<;:ao idealizada dos oprimidos e 
dos estigmatizados, deixando passar em silencio os proprios efei
tos da dominac;ao, principalmente os mais negativos, e preciso 
assumir 0 risco de parecer justificar a ordem estabelecida, trazen
do a luz as propriedades pelas quais os dominados (mulheres, 
operarios etc.), tais como a domina<;:ao os fez, podem contribuir 
para sua pr6pria domina<;:ao.2 As aparencias - sera preciso lem-

1. J. Benjamin, The Bonds of Love, Psychoanalysis, Feminism and the Problems of Do
mination, New York, Pantheon Books, 1988, p. 9. 

2. Do mesmo modo, por em loco as eleitos que a domina~eo masculina exerce sobre 

as habitus masculinos neo e, como alguns podereo crer, tentar desculpar os homens. 

E mostrar que 0 eslor~o no sentido de libertar as mulheres do domina~eo, isto e, das 

, estruturas objetivas e incorporadas que se Ihes impoem, noo pode se dar sem um esfor

'; ~o paralelo no sentido de liberar os homens dessas mesmas estruturas que lazem com 

" que eles contribuam para imp6-la. 
-' ' 
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brar mats uma vez? - sao sempre pela aparencia, e a tentativa de 
desveIa-Ias se expoe a suscitar ao mesmo tempo as condena<;:oes 
indignadas do conservadorismo e as denuncias farisaicas do revo
lucionarismo. Particularmente lucida, exatamente por isso, quan
to aos efeitos provaveis da lucidez, Catharine MacKinnon deplo
ra, assim, que, quando ela se esforc;a por descrever a verdade das 
rela<;:oes entre os sexos, acusam-na imediatamente de ser "condes
cendente para com as mulheres" (condescending to women), quan
do ela nao faz mais que dizer como "as mulheres sao objeto de 
condescendencia" (women are condescended to),3 Acusac;ao ainda 
mais provavel quando se trata de urn homem, que evidentemente 
nada pode contrapor aquelas que se arrogam, em nome da auto
ridade absoluta que representa a "experiencia" da feminilidade, 0 

direito de condenar sem apela<;:ao toda tentativa de pensar 0 obje
to cujo monop6lio elas assim detem sem dificuldade.4 

Em suma, a prejudicial suspeita que pesa muitas vezes sobre 
os escritos masculinos a respeito da diferenc;a entre os sexos nao e 
inteiramente infundada. Nao so porque 0 analista, que esta envol
vido por aquilo que ele cr~ compreender, pode, obedecendOsem 
~er a inten~oes justificativas, to mar pressupostos que ele 

'--pr6prio adotou como revelas:oes sobre os pressupostos dos agen
!~ Ma$_ sobretudo porque, ao lidar com uma institui<;ao que esti 
ha milenios inscrita na objetividade das estruturas sociais e na 
subjetividade das estruturas cognitivas, e nao tendo, portanto, 
par~.Eensar a oposi~ao entre 0 masculino e 0 feminino maiSqtre
ii~~estruturado segundo esta oposi<;:ao, ele se expoe a 
us~~!rumentos de conhecimen~ esquemas de percep:-

--... 

3. Cf. C. A. MacKinnon, Feminism Unmodified, Discourses on life and Law Cam-

bridge (Mass.) e londres, Harvard University Press, 1987. ' 

4. Reivindicar a monapolio de um obieto, qualquer que seia (nem que seia com a sim

ples uso do "nos", corrente em certos escritos leministas), em nome do privilegio cog

nitivo que se cra estar assegurada apenas pela lata de ser ao mesma tempo sujeita e 

obieto, e, mais precisamente, de ter experimentado em primeira pessaa a larma singu

lar do condi~eo humana que se busca analisar cientilicomente, e importer para a cam

pa cientilica a delesa politico de particularismos que autoriza uma desconlian~a a 

priori e por em questea a universalismo que, atraves sobretudo do direita de acessa a 

Iodos as objetas, , urn das fundamentos do Republica das cianci as. 
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~ao.e de J~ensa!llento que ele deveria tratar como objetos de 
conhecimento. E mesmoOanaITSla-mais esClarecido (urn Kant ou 

'llm-Sartre, urn Freud ou ate urn Lacan ... ) esta arriscado a extrair 
sem 0 saber, de urn inconsciente im ensado, os mstrumentos de ----

amento que ele usa para tentar pensar 0 inconsciente. 
Se me aventurei, pois, depois de muita hesita'rao e com a 

maior apreensao, por urn terreno extremamente dificll e quase 
que inteiramente monopolizado hoje pelas mulheres, e porque eu 
tinha 0 sentimento de que a rela'rao de exterioridade na simpatia 
em que eu me havia colocado poderia permitir-me produzir, com 
o apoio do imenso trabalho estimulado pelo movimento feminis
ta, e tambem dos resultados de minha pr6pria pesquisa a respeito 
das causas e dos efeitos sociais da domina'rao simb6lica, uma ana
lise capaz de orientar de outro modo nao s6 a pesquisa sobre a 
condi'rao feminina, ou, de maneira mais relacional, sobre as rela
'roes entre os generos, como tambem a a'rao destinada a transfor
rna-las. Realmente, creio que, se a unidade domestica e urn dos 
lugares emque-aaomina'rao masculin~_~!p.~!!ifest~ de Ip_'!l'le.!r~ ______ _ 
mais indiscutivel (e nao s6 atraves do recurso a violencia fisica), 0 
principio de perpetua'rao das rela'roes de for'ra mat~riais e slmb6-
licas que ai se exercem se colo~a ess.t:~~i~~e~!~ fora desta unida-
de, em instancias como a Igreja, a Escola ou 0 Estado e em suas 
a'roes propnamente politlcas, declariais oiiescondidas, otIclals 
Ouoflciosas (basta, para nos convencermos -C1i8to-;observar, ria----. 
realidade imediata, as rea~oes e as resistenClasao pro·etodecon- ~ 
trato de umao socia. 
---Oque significa q~e 0 movimento f~.minista contribuiu m!!il0 
para uma consi<!~vel.l!lllplia'rao da area politica ou do politiza
vel, f~ntrar na esfera do politicamente discutivel ou con
testavel objetos e preocupa~oes afastadas ou ignoradas pela tradi
~ao politica, porque parecem pertencer a ordem do privado; mas 
nao deve igualmente deixar-se levar a excluir, sob pretexto de elas 
pertencerem a 16gica mais tradicional da politica, as lutas a prop6-
sito de instancias que, com sua a~ao negativa, e em grande parte 
invisivel- porque elas estao ligadas as estruturas dos inconscien-
tes masculinos e tambem femininos -, contribuem fortemente 
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para a perpetua'rao das rela~oes sociais de domina'rao entre os 
sexos. 0 movimento feminista nao deve mais deixar-se encerrar 
apenas em formas de luta politica rotuladas de feministas, como a 
reivindica'rao de paridade entre os homens e as mulheres nas ins
tancias politicas: se elas tern 0 merito de lembrar que 0 universa
lismo de principio que postula 0 Direito Constitucional nao e tao 
universal quanta parece - sobretudo por s6 reconhecer indivi
duos abstratos e desprovidos de qualifica~oes sociais -, estas 
lutas correm 0 risco de redobrar os efeitos de uma outra forma de 
universalismo ficticio, favorecendo prioritariamente mulheres 
saidas das mesmas areas do espa'ro social que os homens que ocu
pam atualmente as posi~oes dominantes. 

S6 uma a'rao politica que leve realmente em conta todos os 
_~feitosae domina<;ao que se exercem atraves da cumplicidade obje
tiva entre as estruturas incorporadas (tanto entre as mulheres 
quanta entre os homens) e as estmtllras de grandes instituis:oes em >-

91le..!e realizam e s~j?roduzem nao s6 a ordem masculina, mas tam- .: 
bern toda a ordem social (a come'rar pelo Estado, estruturado em 

Torno da oposi'rao entre sua "mao direita'~ masculina, e sua "mao 
es<iu~~~~': fem~ e a Escola, .responsavel pela reprodu<;ao efeti
v~_~~ _!odo~?sEincipios de visao e de divisao fundamentais, e 
organizada tambem em torno de oposi'roes hom6logas) pOdeTa:a 
!ongo-prazo, sem duvida, e trabalhando com as contradi'roes ine
rentes aos dlterentes mecamsmos ou mstltW'roes referidas, contri-

~--uIrpara 0 desaparecimento progressivo da domina'rao masculina:-
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ALGUMAS QUESTOES 
SOBRE 0 MOVIMENTO GA Y E LESBICO 

o movimento gay e lesbico coloca, ao mesmo 
tempo, tacitamente, com sua existencia e suas a'Y0es simb6licas, e 
explicitamente, com os discursos e teorias que produz, ou a que 
da lugar, urn certo mimero de guestoes que estao entre as !I!~J~ 
import(l!l:t~sdasgencias s.Qfiais e que, para alguns, sao totalmen
te novas.! Esse movimento de revolta contra uma forma particu
lar de violencia simb6lica, aMm de suscitar novos objetos de ana
lise, poe proful1damente e~_qllestao_<l, on:lem simb6lica vigente e 
coloca de maneira b<l.~~ante radical a questao dos fllnd~!p-entos 
desta ordem e das condiC{oes de uma mob.iILz~£.ao bem-su_ce,dida 
visando a subverte-Ia. 
---.-~ .--.. -~---~~-~~-

A forma particular de domina'Yao simb6lica de que sao viti-

mas os homoss~~~ais, m_ar<:~d~s POLll!!l.~~~!K~_q~,~Aiferen'Y3 
.<i.<l cor da pele ou del feminilidade, pode ser oculta~o(Qu ~bido), 
impoe-se atraves de atos coletivos de categoriza'Yao que dao mar
gem a diferen'Yas significativas, negativamente marcadas, e com 
isso a grupos ou categorias sociais estigmatizadas. C~!?~~~ ~er
tos tipos de racismo, ela assume, no caso, a forma de uma nega'Yao 
dasuaeXist~ncia publica,~isivel. A o'pressao comoforma de "in-

"~, - - .. ~". -._------------_._ .. _--
visil:)iliza£~'~ traduz llp1Clr~~~s.a a existencia legitim~,d'1ib!!<:a, 

1, Neste texto, de que apresentei urn primeiro esbo<;o em urn encontro consagrado a 

pesquisas sobre os gays e as lesbicas, falarei apenas do "movimento", sam tomar 

partido sobre a rela~Cio, bastante complexa, que os diferentes grupos, coletivos e 

associa~iies que 0 animam mantem com a (ou as) "coletividade(s)" ou ·categoria(s)· 

- rna is que "comunidade(s)· - de gays e lesbicas, ela(s) mesma(s) de dificil defini

c;:iio (deveriamos tomar como criterio as praticas sexuais - mas declaradas ou eSCOrl

didos, efetivas ou potenciais - ou a freqiiencia a determinados lugares ou urn certo 

estilo de vida?). 
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isto e, conhecida e reconhecida, ~obret!ld2J>(!lo Direito, e por uma 
estigmatiza<;ao que so aparece de forma realmente declarada 
quando 0 movimento reivindica a visibilidade. Alega-se, entao, 
explicitamente, a "discri<;ao" ou a dissimula<;ao que ele e ordina
riamente obrigado a se impor. 

Falar de dominacrao, ou de violencia simbolica, e dizer que, 
salvo uma revolta subversiva que conduza a inversao das catego

rias de percepcrao e de avaliacrao, 0 dominado tende ,!.~~s_l!!l1ir a - .. -~.--

respeito de s~E1.~smo 0 ~nto de vist'!.~.0!l1!!.1~E!~: atrav_~~~ princi-
Q.almente, d~efeito de destino que a categorizaCLa9 ~stig!!la!i~~!1te 
produz, e em particular do insulto, real 0l!p~tenci~~ele pode ser 
assim levado a aplicar a si mesmo e a ac:e.i!<l:!, constrangido e f~r
<;ado, as categorias de percep<;ao~i.reitas (straight, em oposi<;ao a 

crooked, tortas), e a viver enver_gonh<l:~a_JE.ente a experie~~i~_~~~al 
que, do ponto de vista das categoria_sA.ominantes, .. o_define, equi

librando-se entre 0 medo de ser visto, des~as<:a~ado, ~_~E.e~ejosle 
ser reconhecido pelos demais h~E!.~~e.x'l:lai~. 

A particularidade desta relacrao de dominacrao simb6lica e que 
ela nao esta ligada aos signos sexuais visiveis, e sim a pratica se
xual. A definicrao dominante da forma legitima desta pratica, vis
ta como rela<;ao de domina<;ao do principio masculino (ativo, 
penetrante) sobre 0 principio feminino (passivo, penetrado) 
implica 0 tabu da feminiliza<;ao, sacrilegio do masculino, isto e, do 

principio dominante, que esta inscrito na relacrao homossexual. 

Comprovando a universalidade do reconhecimento concedido a 
mitologia androcentrica, os pr6prios homossexuais, embora 
sejam disso (tal como as mulheres) ~~-p~i~~l!~-s-v!tip~_~i:llcam 
a si mesmos muitas vezes os principios dO,~~.I!~!!t~s: tal com<? as 

Ies~~<:~,sL~les _~~? r.<l:!o rep~{)~uz~m,~(),s~asais_que formalP:,llma 
divisao dos papeis masculino e feminino (inadequada a aproxi---- ~--=~--~~ -~-, ~ 

rna-los das feministas, sempre prontas a suspeitar de sua cumpli-
cidade com 0 genero masculino a que pertencem, mesmo se este 
os oprime). e levam por vezes a extremos a afir!Das:ao da virilidade 
em sua forma mais comum, sem duvida em reas:ao contra 0 estilo 
"efeminado" antes dominante, __ 
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Inscritos ao mesmo tempo na objetividade, sob forma das 
divisoes instituidas, enos corpos, sob a forma de uma rela<;ao de 
domina<;ao somatizada (que se trai na vergonha), as oposi<;oes 
paralelas que sao constitutivas dessa mitologia estruturam a per
cep<;ao dos proprios corpos e dos usos, sobretudo sexuais, que 
deles se fazem, isto e, ao mesmo tempo, a divisao sexual do traba
lho e a divisao do trabalho sexual. E e, talvez, por lembrar de for
ma particularmente aguda 0 la<;o que une a sexualidade ao poder, 

~~!~_I!!Oa politica ley-ocando, por exemplo, 0 carater mons
truoso, porgue dUl?~.1:!!~ "contra, ~ ~,!!u~~~a:: de que se reveste, 
.em inumeras sociedades, a homossexualidade passiva com urn 
,.<io,f!1ig~<!Q1.gue a ag!1is~ da_homossexualidade pode levar a uma 
p'oli!iE(l,(oll a !l:mCl}~~opia) da sexualidade visando adii~renciar 

.. r~di<:alIJ:l_eE!.~!.!~l~~~{) sexual'ci;u'~~-~;(a~ ~~£~~~;.---.-
Mas, por nao querer, ou nao poder, dar-se como objetivo uma 

tal subversao radical das estruturas sociais e das estruturas cogni
tivas, §!l.Qversa()~'§§~9.ue deveria mobilizar todas as vitimas de 
u~Cl d,isc,riminacrao ,debas~sex;~l(-~,-d;;;;aneira m~i~g;r-;:l,todos 
os estigmatizados),sondenam-se nao raro a se encerrar em uma 
das mais tragic as ,~g!!!lomj~§~~~~,d:'<L~i~as:ao siIllbQfu:a: como se 
~evo1t~r co!!!ra_'l:l_l!l_~_<:~,!~g{)riza<;ao socialIp~!1!~ Lmp{)s!<l{)~gan!:.1 
zando-se como uma cat~~5'ria constrllida segundo estacategori- I 
zas:ao e fazendo assi!!!_eJC!stirep1 as classificaC;6ese'as' restriC;6es as \. 
quais se pretend~,lesis,tir =_ef!1 vez d~),p_(?!:_exemplo, lutar p_or . 
_~lP:_~ nova ordem sexua~.:m que .~.~}S!il!'f!() entre os dif~~~ntes 
es~at~tos sexuais fosse indiferente~ ,Como()mOV!rn~ntoq~()!l- ) 
tnbmu para lembr~!",~~,!ssim com9.a familia, a regiao, a nacrao 
ou qualquer outra ent!~'!,4ecoletiva,g est~!1,!!:o d~9!l<i~lesbi
c_all!Q2a~sa de uma construcrao social, baseada na crencra, pode-
se contentar com uma revolu<;:ao simb6lica capaz de dar visibili
dade, conhecida e reconhecida, a esta construcrao, com conferir
lhe a existencia plen~~!?.Sl! de uma categoria reali;ad;:in~ert;~~' 
Q9_.~. si!!~t de ~s!!gl1latizac;ao para trans[orma -10 em emblema-
,~om~ 0 faz 0 gay pr~~!_~rn sll~Il1.anifestacraopu.blic~~'P~~tu~i e 
extra-ordinaria da exist~E~ia coletiva do grupo invisivel? Ainda 
mais porque, ao fazer ver que 0 estatuto de "gay" ou de "lesbica" e 
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urna constrUl;:ao social, uma ficc;:ao coletiva da ordem "heteronor
mativa", que se construiu, alias, em parte contra 0 homossexua~ e 
lembrando a diversidade extrema de todos os membros dessa 
categoria construida, 0 movimento tende (e uma outra antino
mia) a dissolver de certo modo suas pr6prias bases sociais, aque
las mesmas que ele tern que construir para existir enquanto forc;:a 
social capaz de reverter a ordem simb6lica dominante e para dar 
forc;:a a reivindicac;:ao de que e portador. 

E deve ele levar a cabo sua ac;:ao reivindicat6ria (e sua contra
dic;:ao) exigindo do Estado que confira ao grupo estigmatizado 0 
reconhecimento duradouro e comum de urn estatuto publico e 
publicado, por meio de urn ato solene de estado civil? A verdade e 
que, de fato, a ac;:ao de subversao simb6lica, se quiser ser realista, 
nao pode se limitar a rupturas simb6licas - mesmo quando, 
como se da em certas provocac;:oes esteticas, elas sejam eficazes no 
sentido de levar a suspensao das evidencias. !,~ra I!!!!clar du~dou
ramente as representac;:oes, 0 movimento tern que operar e iIpJ?!lr 
~l1la !~~~sf()~!ll~~~o duradoura das categorias!nc~~p_o~~as (dos 
esquemas de pensamento) que, atraves da educac;:ao, conferem 
urn estatuto de realidade evidente, necessaria, indiscutida, natu

_ral.}.n_Qs limites de sua,!l~ag<.lde yaltc!<tQ~~a~£~~eg()!~~~~ci(li_s que 
elas produzem. Ele tern que exigir do Di!eito (que, como a palavra 
mesma diz, esta parcialmente ligado ao straight ... ) urn reconheci
mento da particularidade, que implica sua anulas:ao: tudo se pas-
~e fato, como se os homossexuais2,"g!!~.Jiveram que lutar para 
passar da invisibilidade para a visibilicl3.4~araA~!"!.l!! <ie ser 
excluidos e invisibilizados, visassem a voltar a ser invisiveis, e de 
certo modo neutros e neutralizadQs~-~~I~-;cl;~o A -no~rma 
dominante.2 Basta pensar em todas as contradic;:oes que a noc;:ao 
de "arrimo de familia" implica quando aplicada a urn dos mem-

2. A controdi.;ao estruturol existente em seu principio condena as mavimentos nasci

dos dos grupos dominados e estigmatizados a uma tal pendula.;ao entre a invisibili

za.;ao e a exibi.;ao, entre a anula.;ao e a celebrac;ao de diferenc;a, que faz com que, 

assim como 0 movimento dos Direitos Civis ou 0 movimento feminista, eles adotem, 

segundo as circunstancias, uma ou outra estrategia, em fun.;ao da estrutura das orga

nizac;oes, do ocesso " politica e das formas de oposi.;ao encontradas 1M. Bernstein, 
"Celebration and Suppression: The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and Gay 

Movement", American Journal of Sociology, 103, novembro 1997, pp. 531-565). 
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bros de urn casal homossexual para compreender que 0 realismo 
que leva a ver no contrato de uniao civil 0 prec;:o a ser pago para 
"retornar a ordem" e obter 0 direito a visibilidade invisivel do born 
soldado, do born cidadao ou do born conjuge, e, no mesmo ato, de 
urna parte minima dos direitos normalmente concedidos a todos 
os membros da parte inteira, que e a comunidade (tais como os 
direitos de sucessao), dificilmente possam justificar totalmente, 
para inumeros homossexuais, as concessoes a ordem simb6lica 
que urn tal contrato implica, como, por exemplo, a condic;:ao de 
dependente de urn dos membros do casal. (E significativo que, 
para minimizar a inconseqiiencia que resulta da manutenc;:ao da 
diferenc;:a, ou ate da hierarquia, em casais que realizaram a trans
gressao escandalosa da fronteira sagrada entre 0 masculino e 0 
feminino, as associac;:oes de homossexuais dos paises n6rdicos que 
obtiveram 0 reconhecimento da uniao civil de homossexuais 
tenham escolhido, como observou Annick Prieur,3 exibir publica
mente casais de quase-gemeos, que nao apresentam nenhum dos 
signos capazes de fazer lembrar aquela divisao simb6lica e a opo
sic;:ao ativo/passivo que ela subentende.) 

Sera possivel converter a antinomia em alternativa suscetivel 
de ser dirigida por uma escolha racional~A fors:a da ortodoxia, 
isto e, da dqxa direita e de direita ..9.~e impoe t<?do tipo de d0Il!!~io . 
simb6lico Sbranco, masculino, burgues), provelll_gQ f'!!:Qd~~ue • 
el~ transf9rma particularidades nascidas da discr~mina~ao hist6-
~jc(l_e!ll disp2sis;oes inc0!p.2!<.lcl~,r~vest!9:~_ de tod!ls os signos do 
natural; estas disposic;:oes, que na maior parte das vezes sao pro
fundamente ajustadas as pressoes objetivas de que sao produto e 
que i.!EP.licam uma forma de aceitac;:ao tacita dcssas pressoe~.!_ 

_ ~p'lo, fazendo _da guetiza£iio "amor ao gueto"), estao fadadas a 
aparecer, quando ligadas aos dominantes, quer como atributos 
nao marcados, neutros, universais, isto e, ao mesmo tempo visi
veis, distintivos, e invisiveis, nao marcados, "naturais" (a "distin
c;:ao natural"); quer, quando ligadas aos dominados, como "dife-

3. A. Prieur, R. S. Halvorsen, "Le droit" I'indifference: Ie mariage homosexuel", Aetes 
de 10 recherche en sciences sociales, 113, 1996, pp. 6-15. 
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ren<;:as': isto e, como marcas negativas, falhas, ou ate estigmas, que 
exigem justifica<;:ao. Esta d6xa da, assim, uma base objetiva e uma 
amea<;:adora eficacia a todas as estrategias da hipocrisia universa-
lista que, invertendo as responsabilidades, denuncia como ruptu-
ra particularista ou "comunitarista" do contrato universalista 
toda e qualquer reivindiea<;:ao de aces so dos dominados ao direito 
e ao destino comum:_de fato, paradoxalmente, e quando.s.emobi'O

]~m p~ra~!Y!I1Aie~r o.sdireitos 1!I1!,,~.r.sais que lhes foram ~~fa!o __ 
I"ecusado~~l!e ()s_ID~mbr_o.s _ dess.a_s}!!inoria~~~61~cas sao cha-

_ JJ1ados a Qrdem do universal. Jamais 0 partieularismo e 0 "comu
.!!itaris1!}.9~'. do movimento gaye le.sbieo foi tao violeI!i~iii~te .c::on
denado .. qtlanto no momenta em que, com ') c()E.t.r~!g. ~.~ E..niao 
social, sobretudo, ele exige que a lei comuIl!_s~a aplieada aos gqys 
e as lesQi.f~Jgge saQ_fh:!l?J~!llem~g{)minagasLme.§.!!l.o d~ntro de 
~~o~imt::.!1t()que comporta 90% de_gays.~)OO(~.~~lesbica~e e 
ainda marcado por uma forte!r.adi<;:~.9 m;l.5culinista). 

Como, entao, se contrapor ao universalismo hip6crita sem uni
versalizar urn particularismo? Como, em termos mais realistas, isto 
e, mais diretamente politicos, evitar que as con~istas do movi
mento nao terminem em uma forma de gu~~izaftloJP~lo fato d.~. 
estar baseado em uma particularidade de co~port~me_~!~, qu~.p.ao 
acarreta necessariamente handicaps economicos e sociais, 0 movi

mento gaL~lesQi.~o reun~jI14iyiduo~qll:e, em~()E~estigmatizado~, 
sao relativament_e.p~!viJegiados, sobrettl4o do ponto de vista do 
capital cultural, que constitui umtrunfo consideravel nas lutas sim
b6licas. Q~.al 0 objetivo de todo movimento de subversao simb6li~a 
e operar urn trabalho de destruis:ao e de constr~<;:ao ~imb6li~as vi

sando a impor n{)~a..s..c::_~t.ego.rj~~ de £eI"~'psao ~_4~~yal~~~ao, de 
~()~() a.~on~truir urn grupo, ou, mais radicalmente, a destru~r 0 

principio mesmo de divlsao segundo 0 qual sao produzidos nao s6 
o grupo estigmatizante, como~'!.ll].~~.II1 ()g!llPO estigmati~a~o~ .. ~ste 
trabalh~<?s homoss~~uais estao .pi!x!icl!!<i!:.ment.e arm ados para 
realizar: eles pode.m pO£~~~I"v!£~ do .1lI1iv~I"sali~IT1.o, sobretudo nas 
lutas subversivas, as vantggensl!g(l.d:a~ao p<ir!j~.lllarismo. 

. Dito isso, uma ultima diticuldade: 0 movimento, tendo esta 
particularidade, tal como 0 movimento feminista, de reunir agen-
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tes dotados de urn forte capital cultural, esta fadado a encontrar, 
~ob uma forl11<!par:tiqllcrrm~J1te c:.9IlJ:.undente, 0 problema da 
delega<;:ao a urn porta-:v()z,.capazde formar ogruP92 encarnand<!.:.o 
e e~~~~<i}!g.()=(); no en tanto, como em certos movimentos de 

-extrema esquerda, ele tende a se ato~i~ar em -;itaseng~~4as'em 
lutas pelomoI1op6lio da expressao publica do grupo. Embora se 
possa indagar se a unica maneira, para este movimento, de fugir 
de uma guetizaftlO e de urn sectarismo que se refor<;:am mutua
mente nao seria por suas capacidades especificas, que ele deve a 
combina<;:ao relativamente in us it ada, de uma forte disposi<;:ao 
subversiva, ligada a urn estatuto estigmatizado, e de urn forte capi
tal cultural, a servi<;:o do movimento social como urn todo; ou 
mesmo se, para sacrificar urn instante ao utopismo, colocar-se na 
vanguarda, pelo menos no plano do trabalho te6rico e da a<;:ao 
simb6lica (em que certos grupos homossexuais sao mestres dec1a
rados) dos movimentos politicos e cientificos subversivos, pondo, 
assim, a servi<;:o do universal, as vantagens particulares que distin
guem os homossexuais dos outros grupos estigmatizados. 
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