
Limites  e  Alcances  deste  Ensaio
"Genera  e  s6xualidade  estao  intimamente  relacionados  e  juntos
afetam  a  habilidade   de  homens   e  mulheres   de   assegurar   sua
sarfde  sexual  e  controlar sue  fe.cuncliclade''.   (EsboGo  do  Piano  de
AGao  da  CIPD.   Sistema  das  NaG6es  Unidas   1993)

Ao  longo  das  dltimas  duas  d6cadas  o  pensamento  feminist.a  ten

elaborando urn discurso pdblico  sobre genero  e  sexualidade no Brasil

e    no    planeta.    Uma    etapa    importante    deste    processo    esta    se

completando.   Em  setelnbro  de   1994,   no  Cairo,   mos  corredores  em  que

circulavam    os    participantes    da    Conf erencia    Internacional    de

Populacao    e    Desenvolvimento,     registrou-se    urn    curioso    dialogo

envolvendo  dois  delegados  oficiais  de  paises  em  desenvolvimento:
''There  is   too  much  sex  in  this  document"    ("H6  sexo  demais  neste

clocurnento"/   diziam  eles.

De   fato,   a   Plano   de   Acao  aprovado  no   Cairo,   contem  todo  urn

capitulo   dedicado   ao   tema   da   Equidade,    Igualdade   de   G6nero   e
"Empowerment"   das   Mulheres.    Foram,    tamb6m,    conservadas   no   texto

dezenas   de   menc6es   a    "sexual"    e    "sexualidade",    em   que   pese   a

vigorosa  reacao  politica  por  parte  da  Santa  S6,   de  alguns  paises

latino  americanos   e   da  quase   totalidade   do  mundo   islamico.   Este

resultado   teria   sido   radicalmente   diverso   caso   o   processo   de

preparaGao  da  CIPD  nao  houvesse  sido  re-direcionado  por  urn  lobby
feminista  criativo,   eficaz  e  culturalmente  diverso.

0  Cairo  mos  ensina  que  no  capitalismo  tardio  a  construGao  de

discursos  pdblicos  faz  da  disputa  pela  linguagem urn  locus  politico

fundamental.    Como   bern   lenfora   Frazer    (1994) ,    nas   circunstancias

contemporaneas  a  politiza¢ao  de  necessidades  humanas  -  previamente
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nao  politizadas   -   ten  muitas   etapas   .   A  dltima  delas   6  uma  luta

ferrenha pela  interpretacao  do  sentido  destas  necesidades  tal  como

aparecem  traduzidas  em  textos  politicos  consagrados  e  na  fala  dos

especialistas.  A16m  disto  no  periodo  de  tempo  que  transcorre  entre

a  primeiro  momento  da  politizacao  e  a  legitimizacao  novas  quest6es

e    novas    interpreta¢6es    emergem.     Quando    urn    destes    ciclos    de

politizaqao   se    completa,       urn   aggiornamento   se    faz,    portanto,
necessario .

Este  ensaio    parte  da  premissa  que  as  f ormulac6es  feministas

acerca   de    g6nero,    sexualidade    (e   poder)    hoje    consagradas    nao

constituem   urn   corpo   te6rico   finalizado.   Alguns   dos   termos   hoje

legitimados   como   6   caso   de    "genero",    que   coabitam   6   ate   mesmo

conflituam   com   outras   abordagens   analiticas.    Por   outro   lado   a

agenda   ja   "consagrada"   nao   incorporou   ainda  novas   e   instigantes

interpretac6es.     Este    6    o    caso,     por    exemplo,     dos    exercicios

conceituais    realizados    por    Rubin    (1993)     e    Parker     (199    )     que

estabelecem uma  distinGao  entre  os  sistemas  de  genero  e  os  sistemas

er6tico   ou   da   sexualidade[.    Em   outras   palavras    ha    tamb6m   uma

disputa  por  linguagem  no  interior  do  nosso  pr6prio  campo.

Este    texto    6   mesmo   urn    "ensaio",    na   medida    em   que    tenta

costurar  muitos   f ios   partidos   de   ref lexao   e   dialogo   que   estive

desenvolvendo  acerca  das  abordagens  que   "dissociam  os  sistemas. "2

I  Assim  como  acontece  com  os  usos  do  genero,   a  aplicabilidade
de  uma  grade  de  analise  em que  genero  e  sexualidade  -  como  sistemas
de  poder  e  constitui¢ao  de   identidades   -   se  despregam,   assumindo
uma  relativa autonomia  ja 6  objeto de  controv€rsias  calorosas  entre
as  feministas  norte-americanas  e  nao  sera  diferente  no  Brasil.

2  Retoma  alguns  dilemas  que  fui  obrigada  a  deixar  de  lado,   ao
escrever   o   livro   "Population   and   Reproductive   Rights:    Feminist
Perspectives  from  the  South"   (1994) ,   pois  que  eles  nao  podiam  ser
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As   duas   primeiras   seG6es   revisitam   a   evolucao   das   ref erencias

conceituais   que   tern   inspirado   a   construGao   do   discurso   ptiblico

feminista   sobre   genero   e   sexualidade   no   contexto   brasileiro.   A

terceira sintetiza as perspectivas avancadas pelas novas abordagens

(  em  que  os  dois  sistemas  embor;  articulados  guardam  uma  relativa

autonomia) .  A  dltima  secao  explora  de  maneira  muito  preliminar  os

limites  de  aplicabilidade  desta  abordagem  analitica.

Patriarcado  e  Genero:   Nexus  com  Sexus
''A  sexualidade  est6  no  centro  da  opressao  da  mulheres   e  da
c!esigrualclacle  de  grenero.   Precisamos  rejeitar  o  mito  do  animal
sexual  masculino  e  das  mulheres  como  sendo  memos  ingtintivas
no  dom±nio  da  sua  sexualidade''.    (Encontro  Regional  do  Caribe
da   Rede  DAWN-MUDAR  em  preparaGao  para   a   CIPD)

A   abordagem    feminista    com    relacao   a    desigualdade    entre

96neros,  assim  como  perspectivas  criticas  desenvolvidas  por  n6s  no
campo  da  sexualidade  nao  sao  hoje  as  mesmas  que  ha  dez  anos  atras.

Barbieri   (1993)   recupera  esta  trajet6ria  lembrando  que  o  feminismo

latino-americano   dos   anos   se   moveu   originalmente   a   partir   do

conceito     de     patriarcado     como     categoria     explicativa     para

subordinacao   das  mulheres.   Esta  vertente   inaugural   produziu  uma

surpreendente    energizaGao    politica,     em    especial    em    contextos

culturais onde formas  concretas de patrimonialismo,  androncentrismo

e  autoritarismo  eram  palpaveis  e  dramaticas  na  vida  cotidiana  de

todos  e  mais  especialmente  das  mulheres.

A  autora  reconhece  o  valor  do  conceito  como  urn  instrumento  de

plenamente   explorados   no   contexto   culturalmente   heterogeneo   do
grupo  de   trabalho   que   alimentou  a   elaboraGao  do   texto.   Recupera
dialogos  interrompidos  com Ana  Paula  Portela  e  Betania Avila  em que
estivemos     examinando    novos     nexos    possiveis     entre     genero     e
sexualidade  na  cultura  brasileira.



mobilizac!ao,    mas   tamb€m   afirma   que   tal   como   foi   utilizado   ele

carecia  de  precisao  em  termos  de  unidades  de  analise   (o  casal,   a

familia,   a   casa,   as   relaG6es   sociais,    o   Estado),   assim   como   de

delimitac:ao   mais   precisa   no   que   diz   respeito   a   historicidade   e

variacao  cultural.   Ou  seja  o  conceito  era  operado  como  categoria

fixa  -  quase  a-hist6rica  -  quando  distinc6es  significativas  podem

ser    identificadas,    por    exemplo,    entre    as    formas    patriarcais

asiaticas  e  o  patriarcalismo  predat6rio  da  colonizacao  latina.3.

Barbieri  vincula  o  uso   e  aplicaGao   feminista  do  conceito  a

tradigao  da  sociologia  Weberiana.   Embora  sem  discordar  dela   -   no

que   diz    respeito   mais    especif icamente   a   produ?ao   academica    -

parece-me    que    feminismo    ativista    latino-americano,     dada    sua
afinidade  com  o  campo  marxista,   foi  mais  ben  inspirado  por  Engels

em  sua   "Hist6ria  da  Familia,   da  Propriedade  Privada  e  do  Estado''.

Este  reconhecimento  ten relevancia  do ponto de vista  das  concepG6es

criticas     acerca    da     sexualidade,     pois     Engels     identifica    a

sexualidade  feminina  aos  meios  de  producao  naturais.  Os  patriarcas

controlam a  sexualidade das mulheres  para assegurar o dominio sobre

a  economia.

0  discurso  de  Engels,   ao  final  do  s6culo  19  como  que  inaugura

a  perspectiva  das   relaG6es   objetais   que  ate  hoje   informa  muitas

vertente da politica sexual  (sexual politics) .  A operacao  concebida

por   Engels   a   economicista   e   unidirecional:   o   controle   visa   nao

3Barbieri,    de    fato,    pergunta:    DE   que   patriarcado    estamos
falando?   E   a   interrogacao   a  meu  ver   ten  pertinencia.   Dois   anos
atras  numa  revisao  critica  dos  textos  e  projetos  iniciais  do  SOS-
CORP0  Betania  Avila  indentif icou  mos  discursos  do  inicio  da  d6cada
de   80,   uma   concepGao   culturalista   e   n6   exatamente   feminista   de
patriarcado   (urn  pouco  a  Gilberto  Freire) .
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exatamente  a  mulher  mas  a  heranc:a,   os  homens   tern  sua  sexualidade

liberada  na  mesma  medida  em  que  controlam  a  sexualidade  feminina.

Esta    concepcao    guarda    vinculo    gen.6tico    com    o    "essencialismo

sexual":    ''. . .a  lcl€ia  de  que  sexo  €  ur]a  forca  natural   (urn  meio  de

produGao a  ser  controlado-  N.A. )   que pre-exlste,  que precede a  vic]a
social  e  modela  as  lnstituic6es"   (Rubin  1993) .4

A perspectiva  feminista de  critica ao patriarcado se alargava,

portanto    e     naturalmente,     na    direGao    do    questionamento    dos
mecanismos  repressivos  e  de  controle da  sexualidade,  numa abordagem

consistente   com  o   espirito  da  libera¢ao   sexual   que  a   feministas

traziam  consigo  dos   anos   sessenta.   Este   ethos   politico  produziu

muitas  ousadias.   a  estimulante  lembrar,   par  exemplo,   que  em  1980,

mos  estertores  da  ditadura militar,   os  grupos  feministas  do  Recife

picharam   as    ruas   centrais   da   cidade   com   a   seguinte    frase:    "
Pergunte  se  ela  goza?".   Mag  a  abordagem  tinha  limitac6es.   Pensava

as   mulheres   como   objetos,    vitimizados   sexualmente,    sem   nenhuma

possibilidade  de  agenciamento  e  mos  fez  considerar durante  anos  que
a  cultura  brasileira  era  fundamentalmente  vitoriana.   Hoje  podemos

reconhecer  que  o    "vitorianismo  brasileiro"  tal  como  analisado  por

Freire    e    Machado     (                 ),     seria    apenas    uma    entre    muitas

configuraG6es  da  organizacao  social  da  sexualidade  no  Brasil.

0  transito do  conceito de patriarcado para  sistemas  e  relac6es

de   sexo/genero  se   inicia  ao  longo  da  d6cada  de   80   e   continua  em

curso.    Como   ben   afirma   Rosemberg    (comunicaGao   pessoal) ,    nao   se

40bservaGao   quanto   a   autonomia   da   sexualidade   no   texto   de
Engels:   o  instigante  tratamento  da  prostituiGao.



trata   de    abandonar    as    matrizes    anteriores    como    se    as    novas

concepc6es  constituissem  urn  estagio  superior  da  teoria  feminista,

mas   sin  de   aplica-las   segundo   a   ressonancia   que   possam   ter   mos

processos  de  transformacao.  Seja  como  for  o  crescente  uso  do  genero

como   categoria   de   analise   afeta   necessariamente   as    concepc6es

feministas  da  sexualidade.

As     ref erencias     te6ricas     fundantes    que    permitiram    este

deslocamento,  no  caso brasileiro,  continuam sendo,  a meu ver,  Rubin

(1975)   e  Scott   (1993) .   Embora  quase  vinte  anos  separem  estes  dois

textos,    produzidos    em    campos    disciplinares    diferentes,     ambos

elaboram  e   introduzem  uma   not:ao  de   sistemas   de   sexo/genero   como

sistemas     de     poder     de     que     resultam     tanto     conflitos     como

transformaG6es     sociais.     Concebida     como     teoria     estrutural     a

formulacao se aplica a diferentes  contextos  hist6ricos e  culturais,

mas  nao  6  fixa,   ten  urn  sentido  dinamico,   relacional:
''Os  sistemas  de  genera  correspondem a  totalidade  dos  arranjos
atrav6s   dos   quais   as   sociedades   transformam   a   sexualidade
biol6gica   em   atividades   humanas   e   a   partir   dos   quais   as
necessidades       humanas       sao       tanto       satisf eitas       quanto
transformadas.   0  poder  contido  mos   sistemas  de  genero  opera
com   mais   forca   mos   estagios   reprodutivos   da   vida   humana,
quando  os  meios  para  controlar  a  sexualidade,   a  reproduc:ao  e
o  acesso  as  atividades  produtivas  estao  situados  e  funcionam
de    maneira    mais    aguda.     Esta    definiGao    favorece    a    des-
construcao  das  diferenc:as  de  genero  que  foram  e  continuam  ser
interpretadas    racionalizadas    como    resultado    de    urn   ordem
natural   e  biol6gica  imutavel,   no  sentido  de  pensar-las   como
circunstancias construidas social e historicamente,  e portanto
sujeitas   a   transformaq:ao  pela  aGao   social   e   politica.   Esta
compreensao   do   genero   como   urn   operador   social   e   simb6lico
tamb6m   possibilita   o   exame   das   relac6es   de   poder   inter   e
intra -generos M . 5

Sao   diversas   as   implicac6es   analiticas   e   politicas   desta

5Esta   clef inicao   sintetiza   urn   texto   elaborado   por   Barbieri
(1993)   a  partir  de  Rubin   (1975)  .
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definicao.  A  desnaturalizacao  das  representac6es  e  identidades  de

homens  e  mulheres  nao  6  uma  tare fa  politico-discursiva  facil.   Ela

abre   frentes   de   conflito   agudas   nao.  apenas   com  a   tradi¢ao,   mas

tamb6m como  novos  essencialismos  que  se  produzem no  campo  feminista

e  no  eterno  renascer  do  discurso  biologizante  sobre  as  diferen¢as

(MAIS,    Folha   de   Sao   Paulo   11   de   dezembro) .   Alem  disto   quando   os

generos   se   desnaturalizam  a   sexualidade   deixa   de   ser  uma   fort:a
natural   que  precede  a   formac6es   sociais.   A  sexualidade  pode   ser

compreendida  como  urn  segundo  sistema  tamb6m  construido  socialmente

e    que  ten  entre  outras  funq6es  assegurar  a  reproducao  biol6gica,

numa  interacao  complexa  com  os  sistemas  de  sexo/  genero  e  demais

mecanismos  de  mediacao  social.6    0u  seja  ja  nao  se  trata  exatamente

de  reinvidicar  o  gozo,   tal  como  ele  se  apresenta  e  se  representa,

mas    sin    de    problemtizar    sua    representaGao    e,     eventualmente,

t rams f orma -1a .

Entretanto     €,      ainda     mais     dificil     desnaturalizar     as

representac6es     sobre    a     sexualidade    do    que    desbiologizar    o

significado  de  homem  e  de  mulher,   entre   outras   raz6es  porque   os

sistemas  modernos  de  producao  (no  seu  sentido mais  amplo:  produtos,

formas  de  produzir  imagens)   ten se  encarregado  de  borrar,  de  alguma

forma,   as  diferencas,   antes  vistas   como  naturais   (por  exemplo  a

mulher  em casa,  o  homem na  rua) .  Esta  dificuldade  6  particularmente

aguda   nas   culturas   em   que   o   vitalismo   sexual    incontrolavel   e

6 Esta  foi  alias uma das  enfases  centrais  no discurso  feminista
produzido  para  o  Cairo,   que   resultou  mos   embates   frontais   com  o
Vaticano   e   outros    fundamentalistas    e   mos    quais   mais   perdemos
terreno .

ff'



negativo  da  tradicao  cat6lica  permanece  pervasivo7.

0  Uso  de  Foucault:  Se]cualidade,   Parcialidades  e  Enig"s
" . . .a  sexualidade  humana  tern  justamente  a  propriedade  de  ser

completamente    desnaturada.    Nossa    esp5cie    6    a    finica    que

desconhece   a   ciclo,   as   mulheres   nao   sao   f6rteis   durante   a

mentruacao    e    excitacao    nao    depencle    nada    da    reproducao"

(Contardo  Calligaris,   Folha  de  Sao  Paulo   11  de  dezembro  de

1994)

Num  contexto  de  debates  em  que  genero  passa  a  ser  ref er6ncia

como  categoria  de  analise  €  inevitavel  que  busquemos  novos  marcos

te6ricos  para  tratar  a  sexualidade.  De,   fato,  desde  a  d6cada  de  80

o      feminismo      brasileiro      tern      dialogado      com      as       teorias

construtivistas,  generativas  da  sexualidade  que  ten  em  Foucault  urn

marco  fundamental.  Entretanto,  eu  ousaria  dizer  a  incorporacao  das

teorias   de   Foucault  pelo  discurso   feminista  brasileiro   ten  sido

bastante  parciais.

Foucault desmonta as  representac6es  fixas  sobre a sexualidade-

como  forca  natural  e  a-hist6rica  demonstrando  que  cada  6poca,   cada

cultura     e     ate     mesmo     cada     sub-cultura     produz     dispositivos

especificos  no  que  diz  respeito  ao  exercicio  das  praticas  sexuais,

as   f ormas  institucionais  de  controle  desta  praticas  e  da  pr6pria

organizacao  social  da  sexualidade.   No  primeiro  volume  da  Hist6ria

7   Basta   lembra   que  muitas   vezes,   ao   longo   dos   dltimos   anos
preferimos   Reich   a   Freud   e   concebemos   o   desejo   e   a   pulsao   como
meras  re-traduc6es  de  instinto,   como  bern  sugere  a   fala  caribenha
citada  como  epigrafe  desta  seqao.



da  Sexualidade,   o  autor  identifica,   por  exemplo,   discontinuidades

fundamentais  entre  os  sistema  de  sexualidade  intrisecos  a  "cultura

do   parentesco"    (tradicionais)    e   as. operac6es   que   conhecemos   da

modernidade .

No  dltimo  volume  esta  elaboraGao  seria  retomada  e  refinada,

quando   Foucault   mergulha   o   universo   das   praticas   e   discursos
sexuais    dos    antigos.    Rubin    (1993)    reconstr6i    esta    trajet6ria

lelnbrando  que :

"Antigos  tabus   sexuais  baseavam-se  nas  formaqqes   social.s  _do
pareiritesco.  Eles  destinavam a  impedir  uni5es  nao    ap_r.op.riadas-e  assegurar  uma  descendencia  adequada. . .Quando  a_medicipa  e  a

psiquiatra   modernas   adquiriram  poderes   extensivos   sobre.  a-sexrialidade  elas  estavam memos  interessadas  com as  "parcerias
inadequadas  c±o  que  com  formas  "estranhas"  do  desejo. . .Os .n_oves
sisteinas  se  or§inizaram  ao  redor  da  qualidade  da  experiencia
er6tica" .

Isto  nao  signif ica  que  continuidades  nao  existam  -  uma  delas

seria,  por  exemplo,  uma  renitente  desigualdade  entre  os  generos  no

contexto   dos   muitos   dispositivos   de   conformacao   e   controle   da

sexualidade    -    mas    sin   que    a    variabilidade    hist6rica    6    tao

importante   na   analise   da   sexualidade   quanto   de   qualquer   outro

fen6meno    social    e    politico.    0    estudo    da    sexualidade    exige,

portanto,     atencao  com  relagao  a  uma  complexa  conjugaq:ao  de  forcas

econ6micas   e   sociais,   formas   de  producao,   ideologias,   movimentos

politicos  e  sistemas  legais.   Entretanto,   como  a  obra  de  Foucault,
no  seu  conjunto,   privilegia  a  desconstruGao  critica  dos  discursos

e dispositivos  de  controle modernos  da  sexualidade,  esta  foi,  a meu

ver,     a    dimensao    melhor    absorvida    e        mais    trabalhada    pelas

feministas  brasileiras.

Mais  que  uma  opc!ao  este   caminho  parece  ter  resultado  de  uma
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afinidade  eletiva..  0  dialogo  com a  teoria  construtivista  se  inicia

em meados  dos  anos  80,   quando  ainda  operavamos  primordialmente  com

o    conceito    de    patriarcado    e    com.   a    matriz     "repressiva"     da

sexualidade.    Nada    mais    natural    portanto    que    tivessemos    sido

automaticamente      atraidas      pela      elaboracao      pessimista      dos

dispositivos  de  controle  desenvolvida  por  Foucault.   Esta  escolha

nao  foi,   por6m,   sem  sentido.   Permitiu,   por  exemplo,     elaborar  uma

critica  criativa  e  consistente  com  relacao  aos  sistema  medico,   e  a
•  perversao  administrativa  das  novas  tecnologias  de  reproduGao.

As  feministas  estavam  certas  ao  perceber  estas  manif esta¢6es

como   ref lexo   do   rapido  processo   de   reconformacao   da   organizacao

social  da  reproduGao  no  Brasil.   Entretanto  ao  abandonar  os  demais

componentes  da  teoria,   deixamos  escapar  aspectos   fundamentais  no

que   se   refere   a   construcao,    des-construGao   e   re-construcao   das

pr6prias   sexualidades   brasileiras,   uma   dinamica   de   que   faziamos

parte  como  produtoras  de  novos  significados.   Nao  exploramos  com  a
devida   atenGao   o   tema   da   continuidade   e   descontinuidade   entre

formas    tradicionais    (do   sistema   de   parentesco)    e   modernas    de

organizaGao  da  reproducao  e  da  sexualidade.   Parece-me,   hoje,   que  o

ritmo  de  re-configuracao  dos     mecanismos  destinados  a  regular  as

praticas  reprodutivas  foi mais agil  que os  dispositivos  e discursos
de   reconforma¢ao   das   praticas   sexuais.    fi,    como   se   no   contexto

brasileiro  experimentassemos  dois  regimes  de  regulacao.

Na    esfera   da    reproduc:ao,    a    queda    da    fecundidade    e   mais

especificamente  o  fen6meno  da  esterilizaGao  feminina  exprime,   sem

ddvida,  uma  alteracao  radical  com  relacao  aos  padr6es  tradicionais

do  parentesco.  Neste  processo  alteram-se  as  relac6es  entre  generos



e      gera¢6es      e      manifesta-se      urn      fen6meno      de      individuaGao

caracteristico das  formaG6es modernas.  Ele  se  exprime,  por  exemplo,

atrav6s  das  mulheres  que  tomam decis6es  reprodutivas  radicais.  Por

urn  lado  elas  o  fazem a  revelia  da  ordem  estabelecida,  por  outro,   em

consonancia  com urn  novo  padrao  ordenamento  destas  mesmas  praticas.

#iemrde  a  enolme  dif iculdade  dQ  movinento  feminiBta  de  lidar  .com  o

tema da esterilizacao,  pois  ficamog paralisadag  entre a fascfnio do
agen€iamento  individual  e  aa- armadilhas  que  representam  as  novas
rfoirmas   de    regulaqao*    Manifesta-se    tamb6m   na    transformaGao    da

relacao  entre  maes  e  crianGas,   como  resultado  co-lateral  da  queda

de  fecundidade  e  instaurar  novas  interpretac6es  e  necessidades,   e

que  hoje  afetam  mesmo  as  camadas  pobres  da  populaqao.

Ja   na   esfera   da   sexualidade   o  uso   de   Foucault   nao   foi   tao

f6rtil.  Pois  a  perspectiva  de  analise  calcada  no  bin6mio  Repressao

vs  LiberaGao  mos  fez  cair  numa  armadilha  classica:   a  nocao  de    uma

rfuica   sexualidade  dnica   que   ten  historicamente   caracterizado   os

sistemas  de  pensamento  que  tratam do  sexo,  enquanto  na  realidade  da

vida  humana  os  sistemas  de  sexo  nao  sao  nunca  monoliticos   (Rubin) .

&&& geja `agauminos  a exi8tanc-ia de,i.Tt!grEa inica  se]£ualidade brasileira,
i~quB geria  regultado,  talvez;  de padr6es patriarcais  combinados  com

•`  o' v±torian±rmo  cabloco.,,'    E  ao  fazer  isto  perdemos  nao  percebemos

que   as   combinac6es,   continuidades   e   descontinuidades   eram  e   sao
mais  complexas.

Nada  indica,  por  exemplo,  que  os  padr6es  de  "liberacao  sexual"

observados   no   Brasil   entre   o   final   dos   anos   70   e   90,    decorrem

exclusivamente    de    uma    revolu¢ao    mos    chamados    dispositivos    de

controle   tradicionais.   Nao   resta   ddvida   que   a   construcao   de   urn

gr-



discurso  renovado  sobre  a  sexualidade,  que  contou  com  contribuic:ao

te6rica  e  politica  do  feminismo,   desempenhou  urn  papel  fundamental

nesta  re-configuracao.   Entretanto  a  densidade  e  intensidade  desta
'`r*'l`it}erasao  de'  £o.rqu8  er6ticas" -sugere  que  talvez  tenhamos  apenas

atualizado  e  legitimado  representa¢6es  e praticas  que  ten atuado na

cultura  brasileira  desde  seus  prim6rdios.     Nun  texto  em  parceria

com    Ana  Paula  Portela  ja  afirmavamos  que:
''0 elogio da miscigenaqao pac±fica. . .  traz  uma  compreensao das

sexualidade  feminina  em  que  o  corpo  e  a  desejo  nada  mais  sao

do  que  os  lugares  do prazer  do  homem  e  da  empresa  colonial.  fi

aqui    que    comeqa   a    se    formar   uma    concepqao   da    sociedade

brasileira que  sobrevive ate hoje  e  onde  a  sexualidade  livre,

prazeiroza,   e     segundo  Freyre  "desbragada"   6  pouco  atenta  a
consideraq5es  outras  que  nao  o  prazer,   tern  sido  apresentada

como  urn  dos  elementos  centrais  da  nossa  identidade" .

A   primeira   parte   da   analise   permanece    informada   por   uma

compreensao pouco  dinamica  de patriarcado.  Mas  a  sequencia  capta  no

coracao   da   tradicao    (   da   organizac:ao   social   da   sexualidade   no

sistema  de  parentesco)   urn  discurso  que  curiosamente  se  articula,

com  o   "liberacionismo"  da  nossa  modernidade  tardia.   Nao  6  preciso

realizar   grandes   pesquisas   bibliograf icas   para   identif icar   urn

recorrente    discurso    alumbrado    de    analistas,    memorialistas    e,

sobretudo  viajantes,   sobre  urn  erotismo  sem  limites  ou  fronteiras

que  seria  intrisecamente  brasileiro.  Esta  lista vai  de  Voltaire  no
s€culo   18   aos   novos  viajantes   como   Contardo  Caligaris   -   de   quem

gosto  cada  vez  mais   -   passando  por  Mario  de  Andrade  e  Torge  Amado



entre  outros.

Recentemente   ao   revisar   o   material   de   campo   coletado   pelo

grupo    de    pesquisa   do    SOSCORPO    que    investiga   percepG6es    sobre

direitos  sexuais  e  reprodutivos,  entre  homens  e  mulheres  do  sertao

pernambucano,   me  vi  diante  de  discursos  que  tamb6m  sugerem  muitas

e  novas  interrogac6es.    A meu  ver,  pesquisa  do  IRRRAG  ten garimpado

recorrencias  e  discontinuidades  bastante  significativas  e  difere,

em  varios  aspectos,   de  discursos  que  ouvi  dez  anos  atras  na  mesma

regiao .

0     material      ilustra,      com     clareza,      a  ',+:a:7*ithse#ca`Sffi®     entre

sexualidade   e   genero,   como   sistemas   articulados   que   constroem  o

mundo   a   partir   da   sua   incidencia   sobre   a   esf era   da   reproduGao

biol6gica  e  social.  Entretanto  6    tamb6m uma   composiGao  discursiva

em que  praticas  sexuais  co-existem,   numa  hierarquia  clara,  mas  sem

referencias   explicitas   a   tabus:    o   sexo   com   animals,    a   relacao

sexual  no  casamento,  a homossexual.idade.  0  sistema do parentesco  se

reflete  em discursos  masculinos  de  f ilhos  que  contain como  seus  pals

lhes  davam  dinheiro  para  buscar  prostitutas  e  evitar  as  vacas.  Ta

muitas  falas  f emininas  tern o  tom da  elegia burguesa  do  sexo  amoroso

no   casamento.   E   nao  ha   escandalo,    como   se   poderia   imaginar,   nas

opini6es  sobre  a  homossexualidade.

Ha  tamb6m  no  material  urn  sentido  de  individuaGao  dos  sujeitos

em  suas  praticas  e  representac6es  sexuais  bastante  surpreendente.

Ele  se  manif esta  no  uso  recorrente  de  express6es  como  necessidade

ou  uso  para  se  referir  ao  sexo.    0  que  autoriza  do  uso  do  sexo  6  a

necessidade,   ou  seja  no  lugar  do  sexo  como  forca  vital  ou  apetite

parece  haver  sempre  existido  urn lugar  para  o  sujeito   desvinculado

a.



do   sistema   de   ordenamento   procriativo.    Espago   privilegiado   do

masculino   este   lugar  parece   estar   em  processo   de   transformaqao.

Tanto  assim que  no  grupo  focal  dos  homens,  a  repetiGao  interminavel

da  expressao   ''usar  as  mulheres"   suscitou  uma  reacao  en6rgica  por

parte  de  urn dos  participantes.  Sua  fala  diretamente  inspirada  pela
critica   das   relac6es   objetais   de   sexo   poderia   ser,    facilmente

transcrita,   como  urn  discurso  feminista  dos  anos  80.

0   desvendamento   deste  quF*gngg   em   que   se   combinam   mutacao   e

continuidade   dos   discursos   e  das  praticas   da   sexualidade  parece

estar  a  exigir  uma  atualizaGao  te6rica  que  permita  >desentranha#  o

sistema  da  sexualidade  do  sistema  de  genero.   Deveriamos  retomar  a

teoria   construtivista   de   Foucault   em   suas   outras   aberturas   e

eventualmente  seguir  a  trilhas  abertas  por  Rubin  e  Parker.

Sistema  da  Sexualidade  Vs  Sistema  Er6tico
''0  feminismo  6 uma  teoria da  opress5o  de genero.  Ao  assumirmos
automaticamente que  isto  transforma a feminismo numa  teoria de
opressao  sexual  nao  distinguimos  entre  genero,   de  urn  lado,   e
a  desejo  er6tico  de  outro. . .  A  fus5o  cultural  entre  genero  e
sexualidade    f ez    emergir    a    noqao    de    que    uma    teoria    da
sexualidade  poderia  se  derivar  da  teoria  de  genera. . .  genera
afeta  a  operaqao  do  sistema  sexual,   e  a  sistema  sexual   tern
manifestaq5es   espec±ficas   de   genero.   Embora   genera   e   sexo
estejam  intimamente  relacionados,  eles  nao  sao  a mesma  coisa,
mas  constituem  a  base  de  duas  arenas  distintas  das  pr6ticas
sociais"    (Rubin  1993)

A  citaGao  de  Rubin   fala  por  si   s6.   Mas  parece   interessante

por6m  contextualizar  este  novo  texto  da  autora.  Em  1975  ao  escrever

o    "Trafico    das    Mulheres",    Rubin    tinha    como   meta   produzir   urn

deslocamento    te6rico    com    relacao    a    hegemonia    das    vertentes

feministas-marxistas na analise da subordinacao das mulheres.  Neste

novo  trabalho  Rubin  realiza  urn  duplo  dialogo.   Por  urn  lado  abre  urn

gr.
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conf ronto   com   as   perspectivas   que   equalizam   opressao   sexual   e

opressao  de  genero,   que  tern  em  Catherine  Mac  Kinnon  e  no  movimento

feminista  contra  a  pornografia  suas  express6es  maximas.   Por  outro

realiza  uma  radiograf ia  aguda  e  precisa  dos  novos  dispositivos  de

controle   das   sexualidades   que   tomam   forma   no   contexto   politico

crescentemente  conservador      (o  puritanismo  americano  em  crise  de

hegemonia  global) .  Esta  dupla  estrutura  de  argumentaqao  faz  com que

o  texto  seja  memos  elegante,   do  ponto  de  vista  conceitual,   do  que

o  trabalho  de  1975.

Uma  secao  densa  se  dedica  a  desconstruir  e  desaf iar  as  novas

modalidades  de  opressao sexual  que  caracterizam o  contexto  cultural

americano.   A  partir  de  uma  perspectiva  brasileira,   marcada  pela

indistinGao  de   fronteiras   nas  praticas   e   identidades   sexuais,   o

detalhamento  com  relaGao  a  hierarquia  das  sexualidades  parece  ser

demasiamente   especifica,   mas   nao   estou   taoo   certa   disto.   Tamb6m

algumas   das   proposic!6es      que   avanga   com   relaGao   a   primazia   do

desejo  e  ao  consentimento  entre  os  parceiros,   inclusive  no  caso  da

relacao entre crianGas  e adultos,  sao decididamente controvertidas.

Entretanto  parece  fundamental  reter  deste    segmento  da  analise  uma

id6ia  central:   a  sexualidade  se  torna  sempre  urn  campo  de  batalhas

quando  outros  sistemas  mediaGao  social  entrain  em  crise8.

Rubin  pensa  urn  sistema  aut6nomo  de  sexo/sexualidade  como  uma

esfera   especifica   em   que   se   constroem   e   transformam   relac6es,

culturais    sociais    e   politicas.    Ela   antev6    neste   processo   de

autonomizacao   da   sexualidade   a  possibilidade   de   producao   de  uma

8Nota  sobre  o  potencial  de  evolucao  conservadora  no  contexto
brasileiro.
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moralidade  democratica  que :
" . . .deve  julgar  os  atos  sexuais  atrav6s  do  modo  pelo  qual  os

parceiros  tratam  urn  ao  outro,   o .n±vel  de  consideraqao  mfitua,
a  presenqa  ou  ausencia  de  coerqao  e  quantidade  de  prazer  que

eles  proporcionam"

E   inclui,    com   6nfase,    nesta   agenda,    a   perspectiva   de   urn

ambiente  de   "justica  er6tica"   que  se  aplicaria  tanto  ao  contexto

privado   de   rela¢6es   entre   parceiros,   quanto   para   as   forlnas   de
coerGao  social  que  se  exercem,  na  esfera pdblica,  sobre  as  praticas

sexuais  atrav6s  do  sistema  legal  e  dos  discursos  morals.  Parece  ser

que,   de  fato,   Rubin,   esta  mais  ben  em  busca  de  urn  sistema  er6tico

aut6nomo  do  que  de  urn  sistema  da  sexualidade.

Neste   sentido  a   f ormulacao   de   Parker  que   clef ine   uma  matriz

rfe~?^ftyiE5givRE`*ifeng+ifisrirfugt'ema  de  genera ,   gistema  da  se]oualidade  e  BiE[tema

REieHffiife'+*   parece   ser   mais   apropriada.    Isto   porque   o   sistema   da

sexualidade    6    pensado    como    instancia    normativa    -    nomina    os

dispositivos  que  re-configuram  as   representac6es  da  sexualidade,

como   6   o   caso   da   religiao   e   do   discurso   medico.    Ja   o   sistema

ee¥6tico   ordena,    com   uma    16gica    pr6pria    as   P¥£€icas    gexuai8y,

Dif erentemente    de    Rubin    -     que    pensa    nun    contexto    cultural

protestante    -    a    formulae:ao    de    Parker    teve,    possivelmente,    o
benef icio  da  observaGao  antropol6gica  cuidadosa  de  uma  cultura  em

que   historicamente   esta   esfera   aut6noma   da   sexualidade   sempre
existiu.   Esta  a,   talvez,   mais  uma  razao  para  pensarlnos  seriamente

em  adotar   e   testar   esta   refer6ncia   nas   investigaG6es   e   analise
•f eministas .
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Limites

Embora   a   adocao   de   sistemas   de   analise   diferenciados,    com

relaqao  a  sexualidade  e  genero  seja .instigante  e  necessaria,   ela

apresenta alguns problemas .  No material  coletado pelo IRRAG/Brasil,

verifica-se,   por   exemplo,   que   os   homens   usam  as   mulheres,    e   as

mulheres   usam o  sexo.  0  sexo  6  representado  como  uma  externalidade

(fore:a  natural)   que  6  mais  de  posse  dos  homens,  mas  que  as  mulheres

tamb6m   podem   usar.    i    inevitavel    identificar   ai   urn   padrao   de

desigualdade,    pois   nada   indica   que   o   uso   do   sexo   transforma,

automaticamente as  mulheres  em sujeitos  da  sexualidade-como parece

acontecer  com  os  homens.   Este  salto  de  qualidade  s6  ocorre  quando

outras  condiG6es  sao  preenchidas.

Num  perspectiva  feminista  que  privilegia  a  desconstrucao  do

padrao    desigualdade    inerente    ao    sistema    de    genero,     sistema
er6tico/da     sexualidade     aut6nomo     proposto     por     Rubin,      como

positividade  politica,  requer  a  existencia  de  sujeitos  aut6nomos  e
auto-determinados.   E,   como  ben  sabemos,   a  aplicabilidade  da  nocao

de  auto-determinaGao  com  relaGao  ao  desejo  er6tico  6  problematica,

em particular  no  caso  das  mulheres.  A proposta  guarda  urn  substrato

de  "individualismo  abstrato"  que  requer  revis6es.

A   garantia   de    "justiGa   er6tica"    tal    como    formulada   pela

autora,   no   contexto  de   relac6es   sexuais   envolvendo  dois   ou  mais

parceiros  exige  urn  "ambiente  favoravel"  que  assegure  a  nao  coercao
e  condic6es  de  equidade   (ja  que  6  impossivel   ter  como  referencia

igualdade  na  esfera  da  vida  er6tica,   entre  outras  raz6es  porque  os

pap6is  e  relac6es  de  poder podem ser  alteradas  como  parte  do  jogo) .



E    a    criaGao    deste    ambiente    favoravel,    por    sua   vez,     demanda

concorrencia  de  muitos  outros  fatores.

Ou    seja,    6    impossivel    autonomizar   o   sistema   er6tico    sem

levarmos  em  conta  as  articulac6es  com  outros  sistemas  de  mediacao

social:   outros  mecanismos  de  mediaGao  cultural,   o  mercado,   a  lei,

os  aparatos  estatais  e  politicos.

0   candente   debate   acerca   do   trafico   de   mulheres,   no  piano

global   6   outra   ilustracao   deste   dilema.   0   fen6meno   reflete   uma
complexa   combinaGao   de   forcas   econ6micas,    sistemas   de   genero   e

sexualidade.     A          exploracao     nele     implicita     nao     pode     ser

exclusivamente   atribuida   a   perversao   das    fort:as   econ6micas.    0

trafico  das  mulheres  nao  seria  viavel,   lucrativo  e  brutal   se  os

sistemas  de  genero  fossem  diferente  e  as  sexualidades  ordenadas  de

outra maneira.  Historicamente,  nas mais diversas  culturas,  mulheres

se  dividiam  entre  as  boas  e  as  mas  mulheres   (as  maes/esposas  e  as

prostitutas) .  No momento  atual  homens  de  uma  cultura buscam as  boas
mulheres  em outros  contextos  culturais,  ja que  suas  compatriotas  se

recusam a  aceitar  padr6es  de  relaGao  caracterizados  pela violencia

e   a   coerc:ao.    Isto   vale   para   europeus   que   procuram   asiaticas   e

brasileiras,    assim   como   para   arabes   que   buscam   indon6sias,    ou

mexicanos  que  compram esposas  na  Guatemala.  Este  deslocamento  de  urn

vasto    contigentes    de   mulheres    atrav€s    do   planeta    €   mediado,

fundamentalmente   pela   sexualidade,    intrumentaliza   desigualdades

culturais  e  econ6micas    e  mant€m  funcionando  urn  sistema    desigual

de  genero  no  piano  global.

0   movimento    internacional    de   mulheres    aborda   a    questao,

fundamentalmente,   a  partir  da  perspectiva  que   equaliza   opressao

¢.



sexual  e  opressao  de  genero  e  ten  sido,   frequentemente,   arrastado

na  diregao  de  posiG6es  moralistas  e  moralizantes.  As  controv6rsias

sao  brutais  quando  se  levantam propostas  com  relacao    aos  direitos

das  trabalhadoras  do  sexo,   pois  esta  reinvidicaGao  6  interpretada

como  sendo  uma  legitimacao  da  violencia  e  da  exploracao.   Urn  forma

de  rever  esta  posicao  seria  exatamente,   como  prop6e  Rubin,   rever  o
'~fen8meno  a  luz  de  uma  perspeGtiva  que  identifique,  de  url  lado,   os

nexoB  e  diferencag  entre  os'  si8temas  de  genero  e  og  sigtemas  da

sescualidade,    e,    de   outro   diferencie,    radicalmente,    moralidade

justica.      Entretanto,    esta   perspectiva   sera   insuficiente,    caso
alguns  dos  fatores  que  liberam  as  mulheres  para  o  trabalho  sexual

nao    sejam    alterados.     Pois    6    dificil    conceber    que    todas    as
• trabalhadoras   sexuais   do  planeta   expressam  com  suas   existencias

apenas  pulsao  er6tica  e  auto-determinaq:ao.

A   concepGao   de   urn   sistema   aut6nomo   da   sexualidade   quando

levada  a  urn  limite  extremo  cont6m  enormes  riscos.   Traz  a  mem6ria,

por   exemplo,    a   analise   pessimista   desenvolvida   por   Adorno   de
Horkheimer    -    em    ''A   Dial€tica   da   IlustraGao"    -    com   relacao   ao

discurso  literario  de  Sade.   Os   autores   interpretam  os   textos  do

Marques     nao     como     tradicionalmente     ten     sido     tratados:     'arma

traLREgreg8ao   da   ordem   burguesa   nascente.    Mas    sim   leem   ai   urn

discurso  que   espelha   -   atrav6s   da   compulsao   er6tica   e   da   auto-

determinacao  desenfreada  dos  personagens  -  as  novas  modalidades  de

acumulacao    e    regulacao    pelo    livre    mercado.     Ou    seja    parece

decididamente    insuf iciente    pensar    urn    sistema    de    sexualidade

aut6nomo,  sem  identificar  e  descontruir  os  nexos  que  ele  mant6m  com

os    demais    processos    de    autonomizacao    que    se    manif estam    no
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capitalismo  tardio.
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