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Interpretando o gèneroi

Resumo: Neste amigo a autora desconstrOi significados dominantes de do's conceits centrals da critics feminista:
grfirrero e mulher. Multo do feminism° posterior °los anos 1960 ancorou-se na distingdo entre sexo e g6nero. Embora
essa discuss() o tenha ffdo alguma uttlidade (como a de permffir que as feministas desallassem a bed° de urn
determinism° biolOgIco), eta tambem permItiu que as femlnistas preseNassem urn tlpo de pensamento dualista
sobre a identldade da mulher e queanalisassem a diferenca entre mulheres como algo que pudesse serseparacio
daquilo que todas as mulheres comparffiham. A out= argument° que o marcotebrIcobincirlo possibilltou a muitas
feministasenfaltar profundasdiferengas entre as experldncias culturais dos homens e das mulheres. Poröm, corn 0
pensamento blnOrio ndio é completamente esteitico nem permite uma perleita articulacao entre everiênclas
masculinas e femininas e corpos mascullnos e feminInos, empregd-lo em nossas andises pode resultar em serios
problemas. 0 marco bindriolambèrn nab consegue captor o nlvei de desvio das normas do género que etdste em
multas de nOs, reforoando Canto estereOttpos cullurals em relocao ao sIgnifIcado das ever/floc/as masculinas e
fiamhhas barnocrnocrirrabpdficanerienostpurclocismzreirsdasyquacteatrnosdzicnosdsgtnera
Polavras-ohove: duarismo do gènero, fundamentalism° biolegico, excerlência, mulher, politica feminista.
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"Genero" a uma palavra estranha no ferninismo. 2 Em-
bora para muitas de nos ela tenha urn significado claro e
bem conhecido, na verdade ela a usada de duas maneiras
diferentes, e ate certo ponto contraditOrlas. De urn lado, o
"genero" foi desenvoMdo e e sempre usado em oposicdo a

para descrever o que a socialmente construido, em
oposicdo ao que a biologicamente dado. Aqui, "genero" 6
tipicamente pensado como referencia a personalidade e
comportamento, ndo ao corpo; "genero" e -sexo" sao portanto
compreendidos como distintos. De outro lado, "genero" tern
sldo cada vez mats usado como referenda a qualquer
construct:10 social que tenha a ver corn a distincôo masculino/
feminino, incluindo as construcOes que separam corpos
lerninlnos" de corpos "masculinos". Esse ultimo use apareceu
quando muitos perceberam que a sociedade forma rid° so
a personalidade e o comportamento, mas tambern as
maneiras como o corpo aparece. Masse o prOprio corpo é
sempre vista atravOs de uma Interpretagdo social, entdo o
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"sexo" ndo pode ser independente do "genera"; antes, sexo
nesse sentido deve ser algo que possa ser subsumido pelo
genera. Joan Scott fomece uma eloqUente descrigdo desse
segundo sentido de "genero", no qual fica clara a forma
como ele abrange o "sexo":

(Omer° 6 a organIzagdo social da diferenga
sexual. Mas isso nal° sIgnifica que o gènero reflita ou
produza diferengas fislcas fixas e naturals entre mulheres
e homens; mats propriamente, o gènero 6 o
conhecimento que estabelece significados para
diferengas corporals. (...) Neio podemos ver as diferengas
sexuais a ndo ser como uma fungôo de nosso
conhecimento sobre o corpo, e esse conheclmento
rid° a puro, ndo pode ser isolado de sua ImplIcagdo
num amplo espectro de contextos dIscursivos.3

Defendo que apesar de esse segundo sentido de
gènero ter predominado no dlscurso feminIsta, a heranga
do primeiro sobrevNe: o "sexo" perrnanece na teoria feminista
como aquilo que fica de fora da cultura e da histdria, sempre
a enquadrar a diferenga masculino/feminino. Para saber
como Isso acontece, precisamos elaborar macs
completamente as origens do termo "genera",

"Genera" tern suns raizes na jungdo de duas idelas
importantes do pensamento ocidental modemo: a da base
material da identidade e a da construgdo social do carditer
humano. Na Opoca do surgimento da segunda fase do
feminism°, final dos anos 60, urn legado da primeira 'dela foi
a nogdo, domlnante na malaria das socledades
industrializadas, de que a distingdo masculino/feminino, na
malaria de seus aspectos essencials, era causada pelos
latos da biologia", e expressada por eles. Essa nogdo se
refletia no fato de que a palavra macs comumente usada
para descrever essa distingdo, "sexo", tinha fortes associagdes
biolOgicas. As feministas do hid° dessa segunda fase viram
corretamente essa nogdo coma base conceitual do "sedsmo"
em geral. Por causa dessa assungdo implicita no sentido de
fincar na biologia as raizes das diferengas entre mulheres e
homens, o concerto de "sexo" colaborou corn a ideia da
imutabilidade dessas diferengas e corn a desesperanga de
certastentcrtivas de mudanga. As feministas do final dos anos
60 se valeram da !dela da constitulgdo social do carater
humano para minar o poder desse concerto. Nos poises de
lingua inglesa, esse poder foi enfraquecido pela ampliagdo
do significado do termo "genero". Em meados dos 60, o
termo "genera" ainda era usado principalmente como
referencia a formas fernininas e masculinas dentro da
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relacdo ao papel da sociedade na distingdo entre fentime-
nos codificados em termos de "masculine e "feminine. As
feministas da segunda fase estenderam o significado do
termo para corn ele se referir tambem a muitas das diferen-
gas entre muiheres e homens expostas na personalidade e
no comportamento.

Mas o mais interessante é que o "genera", naquela
epoca, ntio era vista pela maioria como substituto para
"sexo", mas coma melo de minar as pretens6es de
abrangencia do "sexo". A maioria das feministas do final dos
anos 60 e inicio dos 70 aceitaram a premissa da existencia
de fenOmenos blolOgicos reais a diferenciar muiheres de
homens, usadas de maneira similar em todas as sociedades
para gerar uma distinct* entre masculino e feminino. A nova
idela foi simplesmente a de que muitas das diferencas
associadas a muiheres e homens nit* eram desse tipo, nem
efeitos dessa premissa. Assim, o concerto de "genera" foi
introduzido para suplementar ode "sexo", ndo para substitui-
lo. Mais do que isso, ndo s° a "genera" ndo era vista corn
substituto de "sexo" como tambern "sexo" parecia essencial

elaboragdo do prOprio concerto de "genera". Urn exempla
disso pode ser encontrado numa das mais influentes
discussOes sobre "gene*" da literatura do inicio da segunda
fase. Em seu importante artigo, "The Traffic in Women", Gayle
Rubin lancou a expresstio sistema sexo/genero", definindo-
o como "o conjunto de acordos sabre os quais a sociedade
transforma a sexualidade biolOgica em produtos da atividade
humans, e nos quais essas necessidades sexuais
transformadas stio satisfeltas". 4 Aqui o biolOgico foi assumldo
como a base sabre a qual os significados culturais stio
constituidos. Assim, no momenta mesmo em que a influencia
do biolOgico estb sendo minada, esta sends.) tambern
invocada.

A proposta de Rubin nesse ensaio ntio é idiossincrOtica.
Reflete urn aspecto importante do pensamento do seculo
20 sabre "socializacdo", incluindo a aplicact* feminista de
tal pensamento para a distinct* masculino/feminino. Muitos
dos que aceitam a idela de que o carOter é soclalmente
formado, rejeitando portanto a ideia de que ele emana da
biologia, nä° necessariamente rejeltam a 'dela de que a
biologic é o lugar da formactio do carater. Em outras
palavras, ainda veem o eu fisiolOgico como urn "dada" no
qual as caracteristicas especificas sit* "sobrepostas", urn
"dada" que fornece o lugar a partir do qual se estabelece o
direcionamento das influencias socials. A aceitacdo feminista
dessas proposlcOes significava que o "sexo" ainda mantinha
urn Dam! Imoortante: ode Drovedor do luaar onde o "aenero"
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Tal COncep9a0 do relacionamento entre biologia e
sociallzacdo torna possivel o que pole ser descrito como
uma especie de nogdo "porta-casacos" da identidade: o
corpo a visto como urn tipo de cabide de p6 no qual sdo
Jogados diferentes artefatos culturals, especificamente os
relativos a personalidade e comportamento. Tal modelo
permitla as feministas teorizar sobre o relacionamento entre
biologia e personalidade aproveitando certas vantagens
do determinismo biolOgico, ao mesmo tempo em que
dispensava certas desvantagens. Quando se pensa o corpo
como urn " cabide" no qual sdo "jogados" certos aspectos
de personalidade e comportamento, pode-se pensar no
relacionamento entre os dados do "cabide" e aquilo que
nele 6 jogado como algo ma's fraco do que determinIsta,
porern mais forte do que acidental. Nä° se 6 Obrigad0 a
jogar sobretudos e cachecas num porta-casacos; pole-se,
pa exemplo, jogar sueteres e ate diferentes tipos de objetos,
basta mudar suficientemente a natureza material do cabide.
Mas se sempre vemos urn porta-casacos cheio de
sobretudos e cachecOls, ndo exigimos muita explicagdo,
afinal trata-se de urn porta-casacos.

Rotulo essa nocao do relacionamento entre corpo,
personalidade e comportamento de "fundacionalismo
biolOgico", a fim de indicar suas diferengas e semeihancas
em relagdo ao determinismo biolOgico. Em comum corn o
determinismo biolOgico, meu rOtulo postuia uma relacdo mais
do que acidental entre a biologia e certos aspectos de
personalidade e comportamento. Mas em contraste corn o
determinismo biolOgico, o fundacionalismo biolOgico permite
que os dados da biologia coexistam corn os aspectos de
personalidade e comportamento. Tal compreensdo do
relacionamento entre biologia, comportamento e
personalidade, portanto, possibilitou as feministas sustentar
a nogdo, freqUentemente associada ao determinismo
biolOgico, de que as constantes da natureza sdo
responsäveis por certas constantes socials, e isso sem ter que
aceitar uma desvantagem que se torna crucial na
perspectiva feminista, a de que tais constantes sociais nao
podem ser transformadas.

Outra vantagem significativa dessa nogdo do
relacionamento entre biologia, personalidade e
comportamento a que eta permite as feministas assumir tanto
as diferencas entre as muiheres quanto o que etas tern em
comum. Quando se pensa o corpo como urn porta-casacos
comum onde diferentes sociedades 'modem diferentes
normas de personalidade e comportamento, pode-se
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algumas dessas normas serem diferentes. E, mais uma vez,
embora nao seja surpreendente a tendancia a encontrar
sobretudos e cachecOis num porta-casacos, tais pegas
podem ter diferentes tamanhos e formas.

Estendi-me urn pouco na elaboragdo do
fundacionalismo biolOgico por ver nessa posigdo, e na nogdo
da identidade em geral como urn "porta-casacos",
obstaculos a verdadeira compreensdo de diferengas entre
mulheres, diferengas entre homens e diferengas em relagdo
a quern pode ser considerado homem ou mulher. Atravás
da crenga comum de que a "Identidade sexual" representa
o ponto comum entre varlas culturas, freqUentemente
generalizamos o que é especifico da cultura moderna
ocidental ou de certos grupos dentro dela. Mais do que isso,
tern sido dificil identificar essa generalizagdo equivocada
como tal, por causa da allanga de Codas as formas de
fundacionalismo biolOgico corn o construcionismo social. As
feministas ha muito yam percebendo como argumentos
reiativos a explicagdes biolOgicas para personalidade e
comportamento generalizam equivocadamente aspectos
especificos da personalidade e do comportamento para
Codas as sociedades humanas. Mas o fundacionalismo
biolOgico ndo equivale ao determinismo biolOgico porque,
ao contrario deste, inclui algum element() de construcionismo
social. Mesmo a posigdo feminista mais antiga , que construiu
o "sexo" como independente do "género", ao usar o termo
"gènero" permite a entrada de algum elemento social na
construgdo do carater. Qualquer posigdo que reconhece
urn cunho social em pelo menos urn pouco do que é
associado b distingdo feminino/masculino tende a teorizar
sobre uma certa quantidade de diferengas entre mulheres.
Embora uma posigdo fundacionalista biolOgica, ao contrario
da determinista biolOgica, de tato permita o reconhecimento
de diferengas entre mulheres, ela o faz de forma limitada e
problematica.

Basicamente, tal posigdo nos leva a pensar as
diferengas entre mulheres numa coexistancia, mais do que
numa intersegdo, corn as diferengas de raga, classe etc. A
assungdo de que Ludo o que ha em comum entre as
mulheres devido ao sexo gera Ludo o que ha em comum
entre elas em termos de gènero explica a tendancia a se
pensar o genera como representativo do que as mulheres
tam em comum, e aspectos de raga e classe como
indicativos do que elas tern de diferente. Em outras palavras,
acabamos pensando que Codas as mulheres das
"sociedades patriaroals" termlnaremos agindo como casacos
e cachecdis, embora possamos diferir em tamanhos e,•
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Spelman descreve como andlise aditiva de Identidade, ou
anallse do tipo "colar de contas", na qual todas as mulheres
compartilham o genera (uma conta do color), mas diferem
em relacao as outras "cantos" que sao adicionadas ao color.
Mas, como Spelman percebe, tats analises tipicamente
descrevem a "conta" genera em termos dos manifestactes
prMlegladas; tendem tambern a pintar as diferencas que
marcam mulheres desprivilegladas apenas em termos
negativos. Spelman descreve alguns desses problemas dos
analises dos relacaes entre sexismo e racismo.

Em sumo, de acordo corn andlises aditivas de
sexismo e racismo, todas as mulheres sex) oprimidas
pelo sexismo; algumas stlo, dem disso, oprimidas pelo
racismo. Uma anallse como essa distorce as expeller-dos
de opressOo dos mulheres negras por negligenclar
importantes diferencas entre os contextos nos quaffs
mulheres negras e mulheres broncos tern suns
experienclas corn o sexismo. A andise aditIva sugere
ainda que a Identldade racial de uma muiher pode ser
subtraida de sua identidade simultanearnente sexual e
raclaI.5

Em outras palavras, uma abordagem dualists
obscurece a possibilidade de aquilo que descrevemos como
o que ha de comum entre as mulheres estar entrelagado
com o que ha de diferente entre etas. Quern somos,
enquanto mulheres, nao difere s6 em relacc3o a qualidades
acidentals; difere tambem num nivel mais profundo. NO° ha
aspectos comuns emanando da biologia.

Em resumo, o feminismo precisa abandonar o
fundacionalismo biolOgico junto com o determinism°
biolOgico. Defendo que a populagdo humana difere, dentro
de si mesma, nao sa em termos dos expectativas socials
sabre como pensamos, sentimos e agimos; ha tambern
diferengas nos modos como entendemos o corpo.
ConseqUentemente, precisamos entender as varlacaes
socials na distincao masculino/feminino como relacionadas
a diferencas que vao "ate o fundo" — aquelas diferencas
ligadas nao so aos fenamenos limitados que muitas
associamos ao "gènere (isto é, a estereatipos culturais de
personalidade e comportamento), mas tambern a formas
culturalmente varladas de se entender o corpo. Essa
compreensao nao faz corn que o corpo desapareca da
teoria ferninIsta. Com ela o corpo se torna, 1st° sim, uma
varlavel, mais do que uma constante, nao mais capaz de
fundamentar nocaes relativas a distincao masculino/feminino
atraves de grandes varreduras da histaria humana, mas
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6. Ernboraocresck iar	de uma
metafisica materialista possa ter
contibuido corn o crescimento
daquele forte	 senso de
IndMducismo que multos autores
associaram aos conceitos
moderns e ocidentals de eu,
seria urn erro	 ver esse
IndMdualismo meramente como
resultado do crescimento
daquela metafisica. Alguns
autores, como Charles TAYLOR
(1989, p. 127-142), apontaram
para o senso emergente de
"Introversdo- como urn aspecto
desse Individualism° presente
nos textos de Santo Agostinho. E
de acordo corn Colin MORRIS
(1972), essa gulnada rumo a
uma linguagem da Introversdo
representa um fendmeno JO bem
disseminado no sdiculo 12. Ele
percebe o declinlo dessa
tendencia em meocios do seculo
12, seguido por uma retomada
gradual que culminou na
Renascenca Italian do final do
sOculo 15. AlOm disso, mesmo
no period° apex o surgimento da
metafisica materialista, outras
transformagOes socials ald)m do
crescimento dessa metafislca
contrlbuiram	 para	 o
desenvoMmento desse senso de
Indlvidualismo,	 de formas
diferentes ern diferentes grupos
socials.

na forma como a distingao masculino/feminino permanece
atuante em qualquer sociedade.

Nao estou refutando a Idea de que todas as
socledades possuem alguma forma de distingao masculino/
feminino. Todas as evidencias disponivels parecem indicar
que etas possuem. Tambern ndo refuto a possibilidade de
que todas as sociedades de alguma forma relacionem essa
distingao com o corpo. 0 que acontece é que diferencas no
sentido e na importOncia atribuidos ao corpo de fato existern.
Esses tipos de diferencas, por sua vez, afetam o sentido da
distinct-to masculino/feminino. A consegliencia é que nunca
temos urn Unico conjunto de criterios constitutivos da
"Identidade sexual" a partir do qual se possa inferir alguma
coisa sobre as alegrias e as °press Oes inerentes ao "ser
mulher. Pensar o contrario nos leva ao erro.

Contexto hIstOrIco
A tendencia a pensar em Identidade sexual como algo

dado, basica e comum entre as culturas é multo poderosa.
Enfraquecer o dominio dessa tendencia sobre nos mesmas
exige uma nocao sobre seu contexto histOrico. Na medlda
em que podemos ver a identidade sexual como enraizada
historicamente, como produto de urn sistema de crengas
especifico de socledades modernas ocidentais, podemos
tambern apreciar a dIversIdade profunda das formas pelas
quais a distingao masculino/feminino pOde e pode ser
entendida.

Deixe-me iniciar essa tarefa voltando na histOrla
europela ate o iniclo da era moderna. Foi entre o seculo XVII
e o XIX que se desenvolveu, particularmente entre os "homens
de clencia", a tendencia a pensar as pessoas como materla
em movimento — seres fisicos que podem se distinguir uns
dos outros, acima de tudo, pela referencia as coordenadas
espaclais e temporals que ocupam. A Idela traduziu-se na
tendencia a pensar o humano em termos coda vez mais
"coisificados", tanto a semelhanca dos objetos que nos
cercam — por sermos compostos da mesma substancia —
quanta a diferenca em relacao aos mesmos objetos, e uns
em relagdo aos outros — por ocuparmos coda urn uma
coordenada espacial e temporal diferenta°

Isso nao quer dizer apenas que a linguagem de espago
e tempo tenha se tornado cada vez mais central como meio
de fornecer identidades. A crescente dominacao de uma
metafisica materialists tambern significou uma tendencia
coda vez mais forte a compreensdo da "natureza° de
fenOmenos especificos em termos de configuragOes
especificos da matOrla que os corporificava. A Importancla
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dessa tendOncia para as nogees de identidade que entdo
comegaram a surgir se verificou dray& de uma crescente
compreensdo da natureza dos seres humanos em termos
das configuragOes especificas da materia que tambèrn lhe
dava corpo. Assim, os aspectos ffsicos ou materials do corpo
cada vez mais assumlram o papel de testemunhas da
natureza do eu que esse corpo abrigava.

Ha que se detalhar melhor o modo como tal proposigdo
deve ser entendida no contexto do pensamento dos seculos
XVII e XVIII. No fim do saculo XX, pensar o corpo assumindo
cada vez mais o papel de testemunha da natureza do eu é
aceltar cada vez mais a crenga no determinismo biolOgico.
Deve porèrn ser ressaltado que ao longo dos sOculos XVII e
XVIII uma crescente percepgdo do eu como "natural" ou
°material" conjugou duas énfases que so nos sOculos
seguintes puderam ser vistas como antitOticas: a anfase
numa consciOncla ampllada do corpo como fonte de
conhecimento sobre o eu e a Onfase no sentido de urn eu
que Loma forma de acordo corn as influènclas que recebe
do mundo exterior. Essas duas enfases esti° presentes nos
textos de muitos escritores dos saculos XVIi e XVIII, mas ntio
foram vistas, como freqUentemente o serlam mais tarde,
como necessariamente antiteticas. Uma consciancia
ampliada do eu corporificado pode ser ilustrada pelos tipos
de questOes que os teOricos daqueles dois sikulos achavam
cada vez mais reievantes. Assim, por exemplo, enquanto
urn patriarcalista do Inicio do seculo XVII como Sir Robert Filmer
Ode usar a Biblia para justificar a subordinagdo das
muiheres aos homens, o teOrico das leis naturals John Locke
mais tarde apontaria diferengas entre corpos masculinos e
femininos ern busca de urn objetivo semelhante.' Mas
"natureza", para teOricos das leis naturals como Locke, ndo
significava apenas o corpo em oposigdo a outros tipos de
fenOmenos. Podia tambern se refer a infludnclas extemas
geradas pela visa° ou pela educagdo. Asslm, embora Locke
pudesse apontar diferengas nos corpos de muiheres e
homens para compor seu argumento, ele podia tambern,
em seus textos sobre educagdo, visualizar as mentes de
meninas e meninos como maletivels ern relagdo a influénclas
edemas especfficas as quail se sujeitavam. Em resumo, o
"materialism" nesse ponto da histOria misturava as sementes
do que mais tarde viriam a ser duas tradigOes mull° diferentes,
e mesmo opostas. Por urn lado, a part do materlalismo dos
sOculos XVII e XVIII surglu uma tradigdo que considerava as
caracterfsticas fisicas do individuo como fonte de
conhecimento sobre o individuo. Por outro lado os
materialistas dos sOculos XVII a XVIII falaram sobre processos
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que depols seriam descritos como "socializagdo" — como
aquilo que formaria a Idenfidade em oposlcdo ao corpo.
Em melo aos discursos do fim do seculo XVII e aos do seculo
XVIII, porem, esses modos de pensar o eu eram
freqUentemente conjugados dentro de uma perspectiva
naturalista mais geral. Ludmilla Jordanova argumenta de
forma semelhante:

Ficara bem claro no fim do sikulo XVIII que as
colsas Was e o ambiente que as cercava estavam
continuamente Interagindo, e transformando uns aos
outros no processo. (...) Acredltava-se que os usos e
costumes do cotidiano, como dietas, exerciclos e
ocupagdies, e tambeim forgas socials mais gerais, como
as formas de govemo, tinham profundos efeltos sobre
todos os aspectos das vidas das pessoas. (...) 0
fundamento para isso era uma estrutura conceltual
naturalista para a compreensao de aspectos fIslolOgicos,
mentals e socials dos seres humanos de maneira
coordenada. Essa estrutura suportava naquela Opoca
o relacionamento entre natureza, cultura e género.8

Como Jordanova percebe, essa tencidncia a ver o
corporal e o cultural inter-relacionados estO expresso no use
de "conceitos-ponte" do seculo XVIII, como temperamento,
h6bito, constitulgdo e sensibilidade.9

0 fato de que nos sáculos XVII e XVIII o foco coda vez
mais fechado na materialidade do eu ndo se traduziu
simplesmente no que muitos hoje entendem por determinismo
biolOgico ndo nega o argumento de que o corpo surgia
cada vez mais como fonte de conhecimento sobre o eu, em
contraste corn nocOes teolOgicas anteriores. Urn meio pelo
qual esse foco no corpo comecou a mudar as formas de
compreender a identidade foi o emprego cada vez mais
frecpente, particularmente no seculo M/111, do corpo como
recurso para atestar a natureza diferenciada dos humanos.
Urn contexto no qual isso chama a atengdo é o da
emergOncia da iddia de "raga". Como muitos comentaristas
ja mostraram, o termo "raga" foi empregado primeiro como
mein de categorizar os seres humanos no fim do seculo XVII,
e foi s6 no seculo XVIII, corn publicacees como o influente
Natural System, de Carolus Linnaeus (1735), e Generis Human!
Varietate Native Liter ("Da variedade natural da
humanidade"), de Friedrich Blumenbach (1776), que
distingOes raciais entre os seres humanos comegaram a
aparecer de forma autorit6ria. 1 ° Esse surgimento ndo significa
que diferengas fislcas entre, por exemplo, africanos e
europeus rid() eram percebldas por europeus antes do seculo
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XVIII. Elas eram certamente percebidas, sendo Inclusive utill-
zadas como justificafiva para a escraviddo. Mas como mos-
tra Winthrop Jordan, diferencas fisicas eram apenas uma
parte das diferencas percebidas e usadas por europeus
para justificar a escravicitio." 0 fato de que africanos, sob
uma perspective europOla, dedicavam-se a preticas socials
estranhas, e eram "pageos" (isto é, nOo cristdos), tambOrn
fornecia justlficativa, na mente europOla, para a pretica da
transformageo de africanos em escravos. Em resumo,
perceber uma diferenca fisica, ou mesmo atribuir a ela uma
sIgnificaceo moral e politica, ndo é o mesmo que use-la
para "explIcar" divisOes besicas na populace° humans
como fez o conceit° de "raga", cads vez macs, a part do
final do seculo XVIII.

0 corpo sexuado
0 exemplo da "raga" lustre coma a crescente

prevalència de uma metafisica materialista ndo significou a
construct* de novas distincOes socials ex nihllo, tanto quanta
significou a elaboragdo e a "explicacdo" das distIncOes
previamente existentes, agora par novas melos. Assim, no
caso do "sexo", o crescimento da metafisica materialista ndo
criou uma distinct* masculino/feminino. Tal distinct*
obviamente odstia na Europa ocidental antes da emergència
daquela metafisica. Mats do que isso, uma atencdo a
diferencas fisicas teve seu papel no sentido dessa distinct*.
0 crescimento da metafisica materialista, porOrn, tambern
provocou mudancas — mudangas na importencia das
caracteristicas fisicas e em seu papel. Basicamente, essa
metafisica transformou o sentido das caracteristicas fisicas,
que de sinal ou marca da distinct* masculino/feminino
passaram a ser sue cause, aquilo que the de origem. Alèrn
dlsso, na epoca em que essa metafisica cads vez macs
dominava, outras mudancas socials tambern aconteciam
— como uma separacdo motor entre as esferas pirblica e
privada. Essas mudancas significavam que as
caracteristicas fisicas passavam a ser vistas Deo se como
cause da distinct* masculino/feminino, mss como algo que
tornava essa distinct* altamente bineria.

Thomas Laqueur, em seu escudo da literature mèclica
sobre o corpo, dos gregos ao seculo XVIII, identifica uma
mudanca significative nessa literature no seculo XVIII.
Especificamente, ele identifica uma nage* que, embora
claramente varievel em muitos aspectos, dos gregos ao
seculo XVIII, é constante num aspecto importante: ela opera
corn o que Laqueur descreve como uma noceo
"unissexuada" do corpo. Essa nocen contrasts corn a noceo
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"bissexuada" que comecou a surgir durante o seculo XVIII.
Enquanto na nocao anterior o corpo feminino era
considerado uma versdo inferior do corpo masculino, "num
eixo vertical de infinitas gradacOes", na nova nocao o corpo
feminino tomou-se uma "criatura totalmente diferente, num
eixo horizontal cuja sectio central era totalmente vazia"."

0 fato de na nocao mais antiga as diferencas fisicas
entre os sexos serem consideradas diferengas de grau, mais
do que de tipo, manifesto-se de vehlas formas. Enquanto
vemos, por exemplo, os Orgdos sexuais femininos como
diferentes dos Orgetos masculinos, naquela epoca eles eram
vistos como menos desenvoMdos do que os masculinos.
Assim, na nocao antiga, a vagina e o cob do Otero nao
eram algo distinto do penis, mas constitubm, juntos, uma
versdo de penis menos desenvoMda. Do mesmo modo, a
menstruageb nao caracterizava uma especificidade da
vida das mulheres, mas era vista simplesmente como mais
urn exemplo da tendencia dos corpos humanos ao
sangramento, sendo o orificio por onde o sangue passa
percebido como nao mutto significativo. Assim, pensava-se
que se uma mulher vomitava sangue iria parar de
menstruar.' 3 0 sangramento era visto como urn mein que os
corpos encontravam para se livrar do excesso de nutrientes.
Por serem considerados seres mais Trios do que as mulheres,
os homens eram considerados menos propensos a ter tais
excessos e portanto menos propensos a ter necessidade de
sangrar. 14 Do mesmo modo, Laqueur chama a atengeb
para o argumento de Galen de que as mulheres deviam
produzir semen, j6 que do contrório nao haveria razdo para
elas possuirem testiculos, e elas certamente os possubm.15
Em resumo, os Orgdos, processos e fluidos que tomamos
como diferenciadores entre corpos masculinos e femininos
eram considerados conversiveis dentro de uma "economia
corporal generica de fluidos e OrgOos".16

Essa "economia corporal generica de fluidos e &gam"
comegou a ceder diante da nocao "bissexuada". Laqueur
descreve alguns aspectos do processo: "Orgdos que antes
compartilhavam urn nome — ovarios e testiculos — eram
agora lingOisticamente distintos. Orgebs que nao eram antes
diferenciados por urn nome especifico — a vagina, por
exemplo — recebiam urn. Estruturas antes consideradas
comuns a homens e mulheres — o esqueleto e o sistema
nervoso — eram diferenciadas, no sentido de corresponder
aos aspectos culturais do masculino e do feminino."

0 fato de ate uma eshutura como o esqueleto ser agora
vista como diferente em mulheres e homens 6 ilustrado no
trabalho de Londa Scheibinger. Como Scheibinger percebe,

LAQUEUR, 1990, p. 148.

Idem, p. 36-37.

Idem, p. 35-36.

Idem, p. 40. A referencia de
Laqueur 6 Galen, Peri spermatos
(On the Seed), ed. Thomas Kuhn,
p. 622.

LAQUEUR, 1990, p. 35.

Idem, p. 149-150.
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em 1796 o anatomista alerndio Samuel Thomas von
Soemmerring produziu o que passou a ser uma dos primeiras
ilustragOes do esqueleto feminino. A data, ela destaca, é
especialmente marcante, porque muitos anatomistas ja
vinham desenhando a anatomia humana desde o seculo
XVI." Essa ilustragao, porem, era representativa de urn
movimento motor, do final do seculo XVIII, em que `descobrir,
descrever e definir diferengas sexuais err coda osso, masculo,
nervo e vela do corpo humano tornou-se uma prioridade de
pesquisa na clencia anat6mica".19

Outra manifestageio dessa nova nogetio "bissexuada"
foi a destegitimagdo do conceito de "hermafrodttismo". Como
mostra Michel Foucault, no seculo XVIII o hermafrodita dos
seculos anteriores se tornou "pseudo-hermafrodita", cuja
Identidade sexual Nerdadeira" exigia apenas uma diagnose
suficientemente especializada.

Teorias biolOgicas da sexualidade, concepgOes
juridicas do individuo e formas de controle administrativo
em nagOes moderns levaram aos poucos a rejeigOo
da dela de uma mistura de dots sexos num Unica corpo,
e conseqUentemente b limitagOo da livre escolha de
individuos indeterminados. A partir dal, todo mundo
deveria ter urn tinico sexo. Todo mundo deveda ter sua
identidade sexual primbria, profunda, determlnada e
determinante; quanta aos elementos do outro sexo que
deveriam aparecer, estes poderiam ser apenas
acidentals, superficials, ou ate mesmo simplesmente
Ilusarlos. Do panto de vista medico, isso sicinificou que,
quando confrontado corn urn hermafrodita, o medico
nä° estarla macs preocupado corn reconhecer a
presenca de dois sexos, justapostos ou mIsturados, nem
corn saber qual dos dois prevalecla sobre o outro; antes,
corn decifrar o verdadelro sexo escondido sob
aparenclas ambiguas.2°

Mas pars dem da tender-1°1a a ver as diferengas fisicas
que separam mulheres de homens em termos cada vez
macs lainarios, aparecla tambórn a nova tendència a ver
tats diferengas fisicas como causa da prapria distingdo
masculino/feminino. Como mostra Laqueur, ndo se trata de
dizer que na visa) antiga ndo houvesse uma distingdo, ou
que a biologia ndo tivesse qualquer papel em relagdo a
ela. A distingdo, porórn, era vista menos como algo "causado"
pela biologia, do que como expressdo lOgica de uma certa
ordem cosmolOgica governada pela diferenga, pela
hierarquia e pela inter-relagdo. Dentro dessa visdo de mundo,
diferengas biolOgicas entre mulheres e homens eram
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percebldas mais como 'Marcos" da distincao masculino/
feminino do que como sua base ou sua 'causa°. Laqueur
aponta para a posictio arlstotOlIca como Ilustrativa dessa
nocdio mais antiga.

Aristateles nao precisou de fatos da diferenca
sexual para apolar sua proposicao de que a mulher era
urn ser Inferior ao homem; ela era conseqUencia da
verdade aprioristica segundo a qual a causa material é
inferior a causa eficiente. E clam que homens e muiheres
eram identificados no cotidiano por suns caracteristicas
corporals, mas a assergao de que na geracao o homem
era a causa eficiente e a mulher a causa material nem
era, por principlo, fisicamente demonsitavel; era em si
mesma uma reafirmagao do que significava ser
masculino ou feminino. A natureza especifica dos ovarlos
ou do (item era, assim, apenas Incidental na definicao
da diferenca sexual. No seculo XVIII isso j6 net° era macs
valid°. 0 venire, antes uma especie de falo negativo,
tornou-se o Citero — urn Orgdo cujas fibras, nervos e
sistema vascular fornecia uma explicagdo e uma
justificativa natural para o status social das mulheres.2'

Em outras palavras, quando a Biblia ou AristOteles era
a fonte da autoridade sobre como o relacionamento entre
mulheres e homens deveria ser compreendido, qualquer
diferenca alegada entre muiheres e homens era justificada
prImordialmente ahoy& da referencia a esses textos. 0 corpo
ndio era muito Importante como fonte. Quando porêm os
textos de AristOteles e da Mkt perderam sua autoridade, a
natureza se tornou o meio de fundamentacdo de toda
distinct:10 percebida entre muiheres e homens. Na medida
em que o corpo passou a ser percebldo como representante
da natureza, ele assumiu o papel de Not' da natureza, ou
seja, na medida em que havia uma necessidade percebida
de que a distinceio masculino/feminino fosse constituida em
termos altamente bindirios, o corpo tinha que lalar essa
distil-IV:10 de forma bindiria. A conseq0 6ncla disso fol uma
nocdo "bissexuada" de corpo.

Em sumo, durante do sOculo XVIII, aconteceu a
substituictio de uma compreensdo da mulher como versdio
Inferior ao homem num elxo de Infinitas gradacOes por uma
na qual a relacdio entre mulheres e homens era percebida
em termos mais bineirios, e na qual o corpo era pensado
como fonte desse binarismo. A conseqUència é nossa IdOia
de "Identidade sexual" — urn eu mascullno ou feminino
precisamente diferenciado e profundamente enraizado num
corpo diferenclado.
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22. Qualquer eiaboragOo dessa
oposig6o edge uma dIscussào
exhensa o suficlente para urn Mo.
0 foto de urn materialismo pleno
nao ter sido endossodo bem no
Inbb do periodo Ilea mats do que
Obvlo no dualismo de urn dos
malores defensores desse
materialismo, Rene Descartes.
Mas ate mesmo a posIcao de
Descartes fol considerada radical
demais pelos 'PlatOnlcos de
Cambridge'. Para essas figuras,
no materialismo cornpieto nao
havia espogo para Deus. Para
uma discussdo, corn born nivel
de Informageso, dessas tensOes
rellgicsas em torno da adogOo do
matedalismo durante o periodo
modern, ver BROOKE, 1991. No
flm do seculo XIX, outros
argumentos nao rellglosos
surglram contra o argument° da
unlit:fade dos mobs clentificos no
compreens6o e na expNcogOo do
comportment° human:, e dqs lets
socials. Esse moVmento aporeceu
no Alemanho e e representado
nos textos de Wilhelm Dilthey.

"Sexo" e "Gionero"

Esse conceito de identidade sexual era dominante na
maioria dos !Daises industrializados b Opoca do surgimento
da segunda fase do feminismo. Mas também havia idelas
de que as feministas poderiam se valer para comecar a
desafió-lo. Anteriormente discuti a importancia crescente da
metafisica materialista nas sociedades ocidentais do inicio
da era modema. 0 que nao mencionel foi que o crescimento
dessa metafisica nunca fol incontestado; multos movimentos
culturais e intelectuals, ao longo de toda modernidade
ocidental, lutaram para provar a distinct-10 da existencia
humana em relacao ao resto do mundo fisico. 22 Alguns
desses movimentos, particularmente aqueles baseados na
religiao, insistiram num fundamento religioso, mais do que
fisiolOgico, para a distingao masculino/feminino. Mais do que
isso, ate de dentro de uma metafisica materialista surgiram,
antes do crescimento da segunda fase do feminismo,
perspectivas que desafiaram completamente os
entendimentos fisiolOgicos da "identidade sexual". Antes eu
mostrel como muitos materialistas dos seculos XVII e
conjugaram duos idelas que depots passaram a ser vistas
freqUentemente como antiteticas: a !dela da base fisiolOgica
da "natureza" humana e a idela da construcao social do
carater humano. No seculo XIX, urn tearico que combinou
ambas as idelas — mantendo urn intenso materialismo
enquanto elaborava tambern, e corn alto sofisticacao
tearica, a 'dela da constituicao social do carater humano —
foi Karl Marx. Junto corn outros pensadores dos seculos XIX e
)0( Marx contribulu corn urn modo de pensar o carater
humano que reconhece a grande Importáncia da
sociedade na constituicao do carater. As feministas da
segunda fase puderam se valer desse modo de pensar para
comecar a desaflar urn entendimento puramente flsiolOgico
da "identidade sexual". Mas, como propus antes, apesar de
o desaflo a esse entencitnento de identidade sexual ter sido
muito presente nos textos da segunda fase, ele tambern foi
incompleto. 0 que ele ainda manteve foi a 'dela de que ha
alguns "dodos" fisiolOgicos que sdo usados de forma
semelhante em todas as culturas para distinguir mulheres
de homens, e responsavels, pelo menos parcialmente, por
certos aspectos comuns nas normas de personalidade e
comportamento que afetam mulheres e homens em muitas
sociedades. Essa posigao, que rotulei de "fundacionalismo
blolOgIco", possibilitou a muitas feministas a rejeiger" o do
determinismo biolOgico explicito, embora ainda mantendo
urn de seus pressupostos — o da existencia dos aspectos
comuns a varias culturas.
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Considero o objetivo do anOlise

0 que estou chamando de "fundacionalismo
biolOgice, mais do que uma posigdo Unica, pode ser
entendido como representante de urn leque de posigOes,
unidas de urn lado por urn determinism° biolagico estrito, de
outro por urn construcionismo social total. Uma vantagem
de se ver o lundacionalismo biolOgico" como representante
de urn leque de posigOes a que assim ele se op6e a
tend6ncia comum de se considerar as posigOes do
"construcionismo social" iguals em relagOo ao papel que a
biologia nelas representa. As feministas da segunda fase
freqUentemente assumiram que basta reconhecer qualquer
distancia em relagdo ao determinism° biolagico para se
evitar todos os problemas associados a essa posigdo. A
questdo, por6m, 6 bem mais reiativa: as posigOes da
segunda fase mostraram-se a distanclas malores ou menores
do determinism° biolOgico, mas tamb6m mostraram urn
maior ou menor nUrnero de problemas associados a essa
posigOo, de acordo corn a distancla tomada — falo
especificamente da tendencia a produzir generalizagOes
equivocadas a partir de projegOes do contexto cultural da
prOpria tearica.

A possibilidade de ser "mais ou menos" construcionista
social 6 conseqUencia do argumento de que qualquer
fenOmeno pode ser considerado como contribuindo "mais
ou menos" para urn determlnado resultado. Normalmente
falamos de determinism° biolagico quando urn fenOmeno
especifico a considerado inteiramente como conseqijéncia
de fatores biolOgicos. Assim, ser um construcionista social 6
meramente argumentar que a sociedade teve alguma
participagOo num determinado resultado. E facii, por6m, ver
que dentro dessa perspective pode existir urn leque de
posigOes sobre a importancia de tal participagdo. No
trabalho de muitas tearicas da segunda fase, o
construcionismo social aparece quase como posigdo
emblematica. Embora permits a pressuposigdo de certas
diferengas entre mulheres, seu papel nesse sentido a minima,
ja que tais diferengas sOo restritas as margens da histOria
humana ou a supostas qualidades "secundarlas" da
femininidade — aquelas que ndo afetam a definigdo basica
do ser mulher. Para mostrar como o construcionismo social
pode funcionar dessa forma emblematica, quero me voltar
aos textos de duas pensadoras exponentes explicitas dessa
corrente — embora elas usem o corpo para criar
generalizagOes sobre mulheres de forma ndo mutt° diferente
do que prevê o determinism° biolagico.

A primeira 6 Robin Morgan. 23 Em sua introducão a
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nacionalidade etc; entretanto, ela tambOrn acredita na
exist6ncia de cellos aspectos comuns entre as mulheres.
Como flca claro em seu texto, lois aspectos comuns ndo sdo
para ela determinados pela biologla, mas "resuitados de
uma condlcdo comum que, apesar de varlacdes de grau,
6 a experitmcia de todos os seres humanos que nascem
mulheres". 24 Embora ela nunca defina explicItamente essa
condicdo comum, ela chega perto disso na seguinte
passagem:

Para multas tegricas feministas, o controle
patrlarcal dos corpos das mulheres como melo de
reproducOo é o cerne do dllema. (...) A tragedla dentro
da tragkila é que por sermos consideradas
prImordlalmente seres reprodutivos, mais do que seres
humanos plenos, somos vistas num contexto sexual de
deflnlcdo masculina, corn a conseqUente epidemla
de estupro, assèdlo sexual, prostitulgdo forgada e trafico
sexual de mulheres, corn casamento arranjado,
estruiuras familiares Instituclonallzadas e a negageto da
expressdo sexual pre:1pda bs mulheres.25

Trechos como esse sugerem que ha algo dos corpos
das mulheres, especificamente suas capacidades
reprodutIvas, que embora ndo necessariamente provoque
ou determine urn resultado social especifico, toma possivel
(ou estabelece a translcdo para) urn certo conjunto de
reagdes masculinas atrav6s das culturas que sdo comuns o
bastante para levar a urn certo aspecto comum na
experléncia das mulheres como vitimas de tats reagdes. De
novo, esse aspecto comum dos corpos das mulheres nä°
determina esse conjunto de reacoes no sentldo de em que
todos os contextos culturais esse aspecto comum geraria
uma reacao desse tipo; no entanto, esse aspecto comum
de fato leva a esse tipo de reacao em multos contextos. A
diferenga entre esse tipo de posicdo e o determinismo
biolOgico 6 mull() tánue. Como jai apontel, o determinismo
biolOgico a comumente pensado como aplicado so a
contextos em que urn fendmeno ndo a afetqdo por qualquer
variagdo no contexto cultural. Por estar permitindo que
digumas varlacees no contexto cultural possam afetar a
reacao, ela nao esta sendo aqui uma determinista biolOgica
estrita. Mas quando ela acredita que esse aspecto comum
dos corpos das mulheres leve a uma reacao comum num
largo espectro de contextos culturais, ha na verdade apenas
uma pequena diferenca entre sua posigdo e o determinismo
biolOgico estrito. Quando vemos que, dentro de uma teoria,

wem
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influencia, podemos ver tambern que se pode ser "mais ou
menos" uma construcionista social.

Uma outra escritora que explicitamente rejeita o
determinismo biolOgico, mas cuja posigao tambern acaba
funcionalmente prOxima a ele é Janice Raymond. Em A
Passion for Friends, Raymond explicitamente rejeita a nogao
de que a biologia é a causa da especificidade das mulheres:
"As mulheres nao tern uma vantagem biolOgica em relagdo
as qualidades mais humans da existencia humana, nem
sua incomparabilidade deriva de quaiquer diferenga
biolOgica em relagao ao homem; antes, simplesmente, do
mesmo modo como qualquer contexto cultural distingue urn
grupo de outro, a 'atteridade' prapria as mulheres vem da
cultura das mulheres".26

Essa posigao esta presente tambern no livro anterior
de Raymond, The Transsexual Empire. 27 0 que é muito
interessante sobre esse livro, porem, é que boa parte de seu
argumento, assim como o de Morgan, est6 apolada no
pressuposto de uma relagao aitamente constante entre
biologla e carater, embora, repito, nao se trate de uma
constancia caracteristica do determinismo biolOgico mais
rotineiro. Em seu trabalho, Raymond é extremamente critic()
em relagao a transexualidade em geral, que ela rotula
especificamente de "homem-para-mulher-construide,
referindo-se de modo ainda mais especial aqueles "homens-
para-mulheres-construidae, que se auto-denominam
"feministas lesbicas". Embora muitas das criticas de
Raymond venham da posigdo convincente de que a
medicina modema fornece uma base muito problematic°
para se transcender o genero, outras partes de sua critica
surgem de certos pressupostos sobre uma relagao invarlavel
entre biologia e carater. Especificamente, Raymond duvida
da veracidade das alegagOes, por parte de qualquer
homem biolOgico, da existencia de "uma mulher denim dele:
"0 homem andrOgino e a feminists lesbica transexualmente
construida enganam as mulheres praticamente da mesma
forma, porque ievam as mulheres a acreditar que sao
verdadeiramente como nos — nao so em termos de
comportamento, mas tambem em espirito e em
convicgae. ,, Para Raymond, Codas as mulheres diferem em
certos aspectos importantes de todos os homens. Essa
diferenga ocorre nä° porque a blologia de coda grupo
determine diretamente urn certo carater, mas, acredita ela,
porque a posse de urn tipo especifico de genitalia (isto é,
aquela rotuiada de "feminine) gera determinados tipos de
reagdo diferentes dos tlpos de reacao gerados pals posse
da genitalia "masculine. 0 que ha de comum entre as
readOes oeradas Dela oosse do aeniteilia "feminine. e o

RAYMOND, 1986, p. 21.

RAYMOND, 1979.
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que as difere das outras reagOes, sao suficientes para garantir
que ninguèrn nascido corn genitalia masculina pode
reivindicar semelhanga suficiente corn os nascidos corn
genitalia feminina para garantir o ratulo de "feminine. Assim,
prop:* Raymond,

Sabemos que somos mulheres que nascemos
corn cromossomos e anatomla femininos, e que,
tenhamos ou nao sido socializadas para sermos
consideradas "mulheres normals", o patriarcado nos
tratou e nos trata como mulheres. Os transexuais ndo
tiveram a mesma histOrla. Nenhum homem pode ter
histdria de ter nascido e se colocodo nessa cuttura como
mulher. Ele pode ter histOrla de ter desejado ser mulher
e de ter ag/do como mulher, mas essa experlOncla de
gènero é prOprla a urn transexual, neio a uma mulher.29

Raymond considera suas proposigees nesse trecho
validas para aquelas/es que vivem nas sociedades
patriarcals, mas assume uma homogeneidade de reagOes
entre essas sociedades suficiente para fazer corn que a
biologia se tome, ern qualquer caso dentro de coda uma
delas, urn "determinante" de carater. Mas, como
invariavelmente a biologia produz certas reagOes comuns
corn urn efetto especifico no carerter, ela se toma, corn efelto,
uma causa do carater. Assim como Morgan, Raymond rid()
propoe que a biologia gere conseqUénclas especificas,
qualquer que seJa a cultura. Para ambas, poram, a
variabilidade ao longo de urn amplo espectro de
sociedades, e dentro de cada uma delas, torna-se too sutil
que a prapria cultura comega a desaparecer como variavel.
A invocagdo da cultura de fato permite, é claro, a essas
tearicas postular a existèncla de dIferengas, paralelamente
aos aspectos comuns, o que deixa aberta a possibilidade
de uma sociedade distante, na qual a biologia rid° possa
ter esses efeltos. Mas em nenhum caso essa invocagao
interfere no poder dos dados biolOgicos de gerar aspectos
comuns importantes entre mulheres num grande period°
da histaria humana.

Na discussao precedente, concentrel-me nos textos
de Morgan e Raymond a titulo de ilustragao. 0 tipo de
fundacionalismo biolOgico exemplificado nesses textos ndo
é exclusivo dessas duas autoras, mas representa a tenciOncia
principal da teorla da segunda face, particularmente no
feminismo radical. Essa tendência entre feministas radicals
ndo é de surpreender. Desde o inicio dos anos 70 elas
ocupam a vanguarda das que insistem nas semelhangas
entre mulheres e ern suas diferengas em relagdo aos homens.
itArle A	 h le+ifinew +nie "resrtesel...A
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Uma te6rIca feminists radi-
cal que endossou explicttamen-
te o determinism° biolOgIco no
fim dos anos 70 fol Mary Daly.
Numa entrevista de 1979, na re-
vista feminists off our backs, Daly
respondeu 6 pergunta sobre se
os problemas dos homens tern
ralz na biologic dizendo estar
inclinada a pensar que sim. Ver
DALY, 1979, p. 23. Quern me
chamou atengdo para essa
enfrevista fol Carol Ann DOUGLAS
(1990). Para outros exemplos
dessa tendencla dentroda teat'
feminists radical nos anos 70,
ver a discussOo multo produflva
de Alison JAGGAR (1983, p. 93-
98) sobre biologla e feminism°
radical.

YOUNG, 1985.

32. GIWGAN, 1984, CHODOROW,
1978.

de algum modo. Durante os 70, muitas feministas radicals
explicitamente endossaram o determinism° biolOgico. w Este
se tornou, por6m, coda vez menos palatavel entre as
feministas por uma s6rie de razaes. NO0 so por sua
desagradavel associagao corn o anti-feminIsmo, mas
tambOrn por aparentemente impossibliltar diferengas entre
mulheres e — na aus6ncia da guerra biolOgica feminista —
aparentemente negar qualquer esperanga de mudanga.
A tarefa passou a ser a criagdo de uma teoria que permitisse
diferengas entre mulheres, que tornasse pelo menos
teoricamente possivel a id6la de urn futuro sem sexism° e
que ainda Justificasse reMndicagOes transculturals relativas
as mulheres. Algumas versaes de urn Intenso fundaclonalismo
biolOgico se tomaram enter° a saida para muitas feministas
radicals.

Os textos feministas radicals sôo uma rica fonte de
exemplos de fundaclonalismo biolOgico intenso. No entanto,
ate mesmo as teorias que prestam mais atengdo b histOria e
a diversidade cutturais do que o fazem as teorias de muitas
feministas radicals geralmente apOiam seus argumentos
criticos em alguma forma de fundacionalismo blob:591c°.
Defendi aqui que desde o hick) dos anos 70 as feministas
radicals estao na vanguarda das que querem enfatizar os
aspectos comuns entre mulheres e suas diferengas em
relagao aos homens. Mas a partir dos anos 70 e (nick) dos
80, boa parte do feminism° da segunda Ease comegou a
tomar essa direcao, mudando do que Young chamou de
uma postura "humanists" para uma mais "ginoc6ntriccr.31A
atengdo muito grande dada naquela Opoca a Ilvros como
in a Differente Voice, de Carol Gilligan, e The Reproduction of
Mothering, de Nancy Chodorow, pode ser explicada pelo
modo como eles foram irtels, o primeiro para esmiugar as
diferengas entre mulheres e homens, o segundo para explIca-
las." Embora ambos os trabalhos exempilfiquem de forma
contundente a perspectiva da "diferengcr, nenhum dos dois
se encabm na categoria do "feminism° radical". Em ambos
os livros, por6m, e em outros textos do period° que tamb6m
enfatizam a diferenga, como os de feministas francesas como
Luce Irigaray, ha uma sobreposigao interessante corn
perspectivas incorporadas por analises feministas bem
radicals. Especificamente, nesses trabalhos 6 proposta uma
Intensa correlagao entre pessoas corn certos caracteristicas
biolOgIcas e pessoas corn certos tragos de carater. Para
confirmar, num trabalho como The Reproduction of
Mothering, de Chodorow, essa proposigao a felta numa rica
e complexa andlise sobre cultura — sobre como a posse de
certos tipos de genitãlla coloca a pessoa numa dine:mica
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33. Ao acusar o trabalho de
Chodorow de nao prestar a
devida aten9c5o a questOes
estruturais socials, Judith Lorber
(1981) explicltamente levantou
questees sabre yids de classe em
The Reproducllon of Mothering.
Seus argumentos macs gerals,
porem, tambem se aplicam a
raga. Elizabeth SPELMAN (1988,
p. 80-113) se concenha nos meros
pelos quaffs o trabalho de
Chodorow	 aborda
insuficlentemente rata e classe;
Adrienne RICH (1980) percebe a
lacuna da andilise de Chodorow
a respeito do lesbianism°. Audre
LORDE (1981) levantou questOes
de racism° em relacdo a Gyn/
Ecology de Mary Daly. SPELMAN
(1988, p. 123-125) tamb6m
atenta para os melos pelos quaffs
a andise de Daly tende a separar
seodsmo e racism°, tendo este
como secundärio em relacao
diquele. 0 separatism° das
feministas lésbicas radicals foi
criticado por ignorar questt5es de
raga (ver The Combahee River
Collective, 1981). Os vieses de
raga e classe no trabaiho de
Gilligan foram apontados por
John Broughton (1983, p. 634). Eu
tambêm desenvottroessa questen
rnorkem PCIN 1 ORM

psico-social especifica, mas se dentro de certos tipos de cir-
cunstancias, e so se essas genitalias possuem certos tipos
de significados. No entanto, eu ainda descreverla urn
trabaiho como The Reproduction of Mothering como
fundaclonalista biolOgico, porque sua complexa esoflsticacla
andllse sobre desenvoMmento infantil, como supostamente
aplicevel para urn grande leque de cultures, tern base no
pressuposto de que a posse de certos tipos de genitalia tern
realmente, atraves dessas cultures, urn signIfIcado comum
o suficlente para tornar possfvel a postulagao de urn conjunto
de relatos sobre desenvolvimento infantil tao
fundamentalmente homogéneos. Pressupor que a
construed° cultural do corpo funciona como uma varlavel
que nao muda atraves de diferentes trechos da histerla
human, e que se combine corn outros elementos culturais
relativamente estaticos pare crier certos aspectos comuns
na formagdo da personalidade atraves dessa histeria,
denota uma versa° muito significative do fundacionalismo
biolOgico.

Urn problema que se manifesta nas teorias anterlores,
citadas por tantos comentaristas, é que "um feminismo da
diference tende a ser	 feminismo da uniformidade". Dizer
que as mulheres sdo diferentes dos homens desse ou
daquele jeite é dizer que as mulheres sao "desse ou daquele
jeite. Mas Inevitavelmente as caracterizagaes da "natureza"
ou da "essencla" das mulheres — ainda que essa "natureza"
ou essa "essencia" seja descrlta como socialmente construida
— tendem a refletir a perspective daqueles que as fazem. E
como aqueles que tern poder pare faze-las nas sociedades
de origem europela contemporaneas geralmente sdo
brancos, heterossexuals e profissionals de classe media, tais
caracterizagaes tendem a refletir a predisposledo desses
grupos. Assim, nao é de surpreender que a guinada
ginocentrica dos anos 70 logo se transformou nos protestos
de mulheres negras, lesbicas e das classes trabalhadoras,
que nao viam suas experienclas refletidas nas histerias
contadas. Assim, Chodorow logo fol criticada por ter
elaborado uma andise basicamente heterossexual,
enquanto Gilligan e feministas radicals como Mary Daly foram
acusadas de falar primordialmente de uma perspective
branca, ocidental e de classe

Argumento, entdo, que quando a teoria femlnista faz
generalizagaes atraves de grandes varreduras da histeria, o
que se pressupoe, e precise ser assumido, sdo perspectives
comuns ao longo dessa histeria sobre o sentido e a
importancia dos corpos femininos e masculinos. Muitos
escritores mostraram como nesses tipos de teorlas o conteCido
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especifico das propostas tende a refletir a cultura do tearlco
que faz a generalizagdo. Mas hb algo que tambèrn é
tornado de emprestimo ao context° cultural do tearico e torna
a generalizacdo possfvel, que é urn entendimento particular
do sentido dos corpos e de seu relacionamento corn a
cultura: o de que os corpos seio sempre construidos de modus
especificos, e conseqUentemente de forma a par em acid°
uma histarla particular de desenvolvimento de carater e de
reacdo social. 0 lance metodolOgico aqui rid° é diferente
do empregado pelo determinism° biolOgico: o pressuposto
de que a natureza é algo dada e comum a Codas as culturas
é sempre usado para dar credibilidade a generalidade da
proposicdo especitica. Em resumo, ndo se trata apenas de
dizer que certas idêlas especificas sobre mulheres e homens

"as mulheres sdo cuidadosas em suas relagdes, capazes
de alimentar, proteger e cuidar, enquanto os homens sdo
agressivos e combativos" — estdo sendo generalizadas
equivocadamente; quero dizer que tambèrn estdo sendo
generalizados equivocadamente, e possibilitando
generalizacdes adicionals sobre o carater, certos
pressupostos sobre o corpo e sobre sua relacdo com o cart ter

"existem aspectos cornuns nos dados diferenciadores do
corpo que geram aspectos comuns nas classificagdes do
human atravès de diferentes culturas e nas reacdes dos
outros diante daqueles que assim sdo classificados". Os
problemas associados ao "feminism° da diferenga" sdo
refletidos no fundacionalismo biolOgico, e tambèrn
possibilitados par ele.

Uma replica pode ser feita aqui: meu argumento pode
estar negligenciando o fat° de que em multos contextos
histOricos, talvez na malaria, as pessoas tam interpretado 0
corpo de formas relativamente semelhantes, e essa
interpretacdo comum tem possibilitado a existencia, em
diferentes culturas, de alguns aspectos comuns nas
experiânclas das mulheres ou no tratamento dada a elas. E
verdade, pode ser que realmente algurnas tendOnclas
académicas feministas tenham pressuposto
equivocadamente a generalizabilidade de alguns tracos
de carater especificos encontrados na vida da classe media
contemporanea ocidental — coma a tenclencia a protecdo
e ao cuidado ser molar entre as mulheres do que entre os
homens. Nero é complicado assumlr, porórn, para
sociedades contempordneas ocidentais e para a maioria
das outras, que a posse de urn ou dais tipos possiveis de
corpos de fato leva a rotulagdo de mulheres para algumas
pessoas e de homens para outras, e que essa rotulagao
carrega a/gumas caracterfsticas comuns, cum alguns efeitos
comuns.
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34. Sobre os modos como povos
indigenas americans solapam
nogOes de gOnero, ver WILLIAMS,
1986, e WHITEHEAD, 1981. Para
uma discusser° produtiva do
fenOmeno dos marldosfemlnInos,
ver AMADIUME, 1987. Igor
KOPYIOFF (1990) fornece uma
dIscusstto altamente provocatrva
sobre a relagdo entre os
fenOmenos dos marldosfemilnos
e questOes macs gerais relativas

natureza da Identidade.

Essa replica 6 poderosa, mas, Insist° eu, esse poder
deriva de urn erro sutil quanto b interpretacdo do modo como
o gènero opera transculturaimente. Quase todas as
socledades conhecidas na academia ocidental de fato
parecem ter algum tipo de distinct* masculino/feminino.
Mais do que isso, a maloria parece relacionar essa distincao
a aigum tipo de distinct* corporal entre mulheres e homens.
A partir dessas observacaes, 6 de fato tentador adotar as
proposicaes acima; entretanto, eu sustentaria que esse gesto

equivocado. E digo isso porque "algum tipo de distinct*
masculino/feminino" e "algum tipo de distinct* corporal"
incluem urn grande leque de possivels diferencas sutis no
sentido da distinct* masculino/feminino e no sentido da
forma como a distinct* corporal atua sobre ela. Por serem
sutis, essas diferencas nao stio necessarlamente o tipo de
coisa que feministas contemportmeas ocidentais
perceberdo logo de cara ao examinar culturas europ6las
pr6-modemas ou culturas nao dominadas pela influancia
da Europa moderna. Diferencas sutis em tomb dessas
questaes, porem, podem ter importantes conseq(Anclas no
sentido mais profundo do que a ser homem ou mulher. Por
exemplo, algumas socledades Indigenas americanas que
entendiam identidade em termos de forcas espirituais, de
forma macs intensa do que socledades ocidentais modernas
de base europ6ia, tambewn permitiam a algumas pessoas
corn genitalia masculina entender-se e ser entendidas como
melo-homens/melo-mulheres, de urn modo impensavel em
sociedades ocidentais modemas de origem europ61a. Nestas,
o corpo a sempre interpretado como um significante ft*
importante da identidade que algu6rn corn genitalia
feminina nunca a imaginado como alguOrn que possa
algum dia ocupar legitimamente o papel de "marido",
enquanto ern muitas sociedades africanas essa limitacao
nao existe. Em resumo, embora muitas dessas sociedades
de fato possuam algum tipo de distinct* masculino/feminino
e tamb6m relacionem essa distinct*, de forma mais ou
menos significativa, ao corpo, diferengas sutis na forma como
o praprlo corpo a pensado podem ter algumas implicacees
fundamentals para o sentido do que a ser homem ou mulher
e representar, conseqUentemente, diferencas importantes
no grau e no modo como o sexismo opera. Em resumo, essas
sutis diferencas nos modos como o corpo 6 lido podem estar
relacionadas a diferengas no sentido do que a ser homem
ou mulher — diferencas que "vdo ate o fundo".34

Esse argumento a valid° nao apenas no que concern
a relacao entre sociedades ocidentais modemas de base
europ6la e algumas outras sociedades "exaticas". Mesmo
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dentro das primeiras podemos detector importantes tens6es
e conflitos no sentido do corpo e na forma como o corpo se
relaciona corn identidades masculina e feminina. Embora
essas sejam cettamente sociedades que ao longo dos Ultimos
varios seculos operaram corn uma distingao masculino/
feminino extremamente binaria e basearam essa distincao
numa biologia binarla a ela atribuida, elas tambem, em
graus varlavels, articularam nocoes do eu que negam
diferencas entre mulheres e homens, e essa negacao nao é
apenas uma consecOncia do feminismo. Em parte, a
negacao se manifesto na proporcao em que a maxima
"mulheres e homens sijo basicamente iguais" torna-se parte
do sistema hegerneinico de crencas das sociedades nas
quais muitos de nas operamos, estando sempre disponivel
como base para o ataque das feministas as diferengas. De
fato, o prOprio feminismo s6 foi possivel, pelo menos em parte,
como conseqUencla de uma tendencia cultural geral de
algumas sociedades de base europela a desassociar de
certa forma a biologia do carater. Urn dos pontos fracas de
urn feminismo baseado na diferenca a que ele nao pode
explicar o fenOmeno de tais sociedades terem produzido
feministas — pessoas que, devido a prapria genitalia, e por
forgo do praprio argumento, deveriam ter-se tornado
completamente femininas, mas cuja verdadeira habilidade
politica e/ou presenca em instituicOes anteriormente
dominadas por homens como a academia deve indicar
uma certa dose de socializacdo masculina. Mais do que
isso, parece inadequado conceituar essa dose meramente
como urn adicional a certos aspectos "basicos" que temos
em comum. Em resumo, é por causa de uma certa
desassociacao previa entre biologic e socializacao que, num
nivel bem basic°, muitas de nOs somos quem somos.

Em resumo, um feminismo da diferenca, e o
fundacionalismo biolOgico no qual ele se apOia, contern,
nas sociedades modernas de base europeia, elementos de
verdade e de falsidade. Por serem sociedades que, em
grande medida, percebem as genitalias feminina e
masculina como bindrias e tambem associam carater a
essas genitalias, as pessoas nascidas corn genitalia
"masculina" estao propensas a serem diferentes, em muitos
aspectos importantes, das pessoas nascidas com genitalia
"feminina". Urn feminismo da diferenca, e o fundacionalismo
biolOgico no qual ele se ap6ia sao, porem, igualmente falsos
nao sa por causa do fracasso de ambos em reconhecer a
historicidade de seus prOprios insights, mas tambem, o que
este' ligado a isso, porque nenhum dos dois prevé, ate mesmo
dentro das sociedades contemporaneas de base europela,
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RAYMOND, 1979, p. 28-29.

ldem, p. ;a111-xxv.

37. Essa fraqueza geral dos ar-
gumentos que empregam o
conceit° de lalsa conscitincla"
foi sugerlda por Marcia Lind.

o quanto o sistema de crengas que seus insights refletem
est6 cornprometido por quebras e fissuras. Desse modo, urn
feminismo da diferenga ndo pode fomecer urn Insight para
aqueles entre nas cuja pslque é manifestagâo dessas
quebras e fissures. Vela por exemplo o caso dos que nascem
corn genitalia masculina mas se consideram muiheres.
Raymond, em The Transsexual Empire, sugere que -homens-
para-mulheres-construidas" sdo movidas pelo desejo de se
apropriar, pelo menos simbolicamente, do poder de
reprodugdo das mulheres. 35 Ela sugere tambem que
"muiheres-para-homens-construidos" sift° movidas pelo
desejo de se apropriar do poder geral dado aos homens, ou
seja, etas tem a "identldade masculine levada ao extremo.36
Assumindo, so para fins de discussdo, que tais argumentos
sdo vOlidos, eles ainda deixam de responder aquelas
questOes sobre por que aigumas muiheres tem uma
"identidade masculine tao forte, ou por que sO alguns
homens e ndo outros desejam se apropriar simbolicamente
do poder de reprodugOo das muiheres ou fazer Isso desse
modo. Qualquer apelo a "false consciencle, como que num
retomo ao marxismo, apenas leva a falta de resposta a um
nivel mais profundo porque, de novo, nada se diz sobre o
porque de so alguns e nCio outros sucumbirem a "falsa
consciencle." Assim, ate mesmo quando a prOpria cultura
associa o genera a biologia, uma andise feminista que
segue esses pressupostos fica incapaz de explicar aqueles
que se desviam da norma.

Por ser o feminismo da diferenga ao mesmo tempo
falso e verdadeiro dentro das sociedades nas quaffs
operamos, o processo de endossd-lo ou rejetta-lo tern alguns
elementos estranhos. E como quando olhamos para aquelas
figuras em Iivros de psicologia, que num momenta lembram
a cabega de urn coelho e j6 no momento seguinte lembram
a cabega de urn pato. Dentro de coda "visde, aparecem
alguns tragos antes escondidos, e a interpretagdo
momentOnea parece ser a Unica possivel. Muito do poder
de livros coma The Reproduction of Mothering, de Chodorow,
e In a Different Voice, de Gilligan, esta no fato de eles terem
gerado maneiras radicalmente novas de ver as relagOes
socials. 0 problema, porem, foi que essas novas maneiras
de configurar a realidade, embora realmente poderosas,
tambern deixaram muita coisa escapar. Como uma lente
que ilumina sO alguns aspectos do que vemos, atraves do
modo como deixam os outros na sombra, essas visOes
deixaram de lado os muitos contextos nos quais nos, como
muiheres e homens, desviamo-nos das generalizagOes
produzidas por essas analises, seja porque os contextos
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culturals de nossa infencia nao foram abrangidos por essas
generalizaedes, seja porque a dindmica psiquica especifica
de cada uma de nen na infancia solapou qualquer
intemalizaedo pura e simples dessas generalizaedes. Assim,
tornou-se impassive! para as muiheres reconhecer os modos
pelos quaffs as generalizaedes produzidas pelas analises
capturaram pobremente suas/nossas praprias noes:5es de
masculinidade e femininidade, e tambèrn o modo como
suas/nossas praprias psiquès poderiam ter incorporado tacos
masculinos (mesmo quando isso aconteceu). Quaiquer
reconhecimento desse Ultimo desvio parecla tornar
particularmente suspeita a participagdo de qualquer
feminista na comunidade feminists.

Esse ultimo argument° (lumina o que é freqUentemente
esquecido nos debates sobre a verdade de tats
generalizaedes: por ser possivel acumular provas tanto de
sua veracidade quanto de sua falsIdade, o endosso ou a
rejeiedo nao é conseq(Ancia de uma avallaedo
desapalxonada da "prove. Antes, é nossa necessidade
discrepante, tanto individual quanto coletiva, que empurra
aquelas de nas que somos mulheres para nos vermos mats
ou menos b semelhanea de outras muiheres e a diferenea
dos homens. Num nivel coletivo, a necessidade de algumas
de verem umas multo parecidas corn as outras e diferentes
dos homens tornou multas coisas possiveis num certo
momento da histOria. E o mais importante, tornou possiveis a
revelaedo do sexismo, em toda sua profundidade e em sua
disseminaedo, e a construed° de comunidades de mulheres
organizadas em tomo da erradicaedo do sexismo. Essa
atitudetambern continha alguns grandes pontos fracas, mas
o mars notavel é a tendéncla a erradicar as difereneas entre
as muiheres. A questdo que o feminismo enfrenta hoje é se
podemos ou nao gerar novas noedes de gemero que
retenham o que fol positivo num "feminismo da diferenea" e
eliminem o que foi negativo.

Como entao Interpretar NO mulher?
Nas sociedades contempordneas de base europeia

ha uma forte tendencia ao pensamento do tipo "ou/ou" em
relaedo as generalidades: ou ha aspectos comuns que nos
ligam a todas, ou somos todas simplesmente Indlviduos. Uma
grande parte do apelo de teorias que ddo base ao
"feminismo da diferenea" reside no grande arsenal que etas
produziram contra a tendencia comum na sociedade de
menosprezar a Importáncia do genera, de negar a
necessidade do feminismo por sermos "todas simplesmente
individuos". 0 "feminismo da diferenea" revelou muitos
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38.E claro que a reMndlcagdo
das especIfIcidades é sempre
relativa. Como tal, nenhuma
retvindlcageto de especificidade
pode ser Intspretada em %mos
absolutos, mas apenas como
uma recomendagôo para uma
atitude mals decldida nessa
dlregOo.

padrdes sociais de genero importantes, padrdes que permi-
'Dram bs mulheres entender as circunstanclas em que vivi-
am, em termos mats socials do que idlossincraticos.

Meu argumento contra o "feminismo da diferenca" ndo
prop:* que devamos parar de procurar esses padrdes.
Sugiro que os entendamos em termos diferentes, macs
complexos, do que tendemos a fazer, particularmente que
sejamos mals atentas a historicidade dos padrdes que
revelamos. Enquanto procuramos o que é socialmente
compartilhado, precisamos ao mesmo tempo procurar os
lugares onde esses padrdes falham. Meu argumento,
portanto, sugere a substituigdo de propostas sobre mulheres
como tats, ou ate sobre mulheres nas "socledades
patriarcals", por propostas sobre mulheres em contextos
especificos."

A idea de podermos fazer proposicdes relativas a
mulheres referindo-nos a grandes periodos da histaria fol
focilitada pela Oki° de que hb algo em comum b categorla
"mulher em todos esses periodos: que Codas compartilham,
num determinado nivel basic°, alguns aspectos biolOgicos.
Assim, aquilo que chamel , de lundaclonalismo biolOgico"
confere conteCido b proposicdo de que existem criterios
comuns para a definlcdo do que significa ser mulher. Para
fins politicos, tats criterlos sdo considerados capazes de nos
habilitar a distinguir o inimigo do allado e a fornecer a base
para o programa politico do feminismo. Havera rnuita gente
vendo meu ataque ao fundacionalismo biolágico como
ataque ao praprio feminismo. Se n 'do possuimos alguns
criterlos comuns danclo significado a palavra "mulher, como
vamos gerar uma politica em tomo dessa palavra? A politica
feminista nä° exige que a palavra "mulher tenha urn sentido
definido?

Para me opor a essa 'dela de que a politica feminista
exige que a palavra "mulher tenha urn sentido definido,
tomo de emprestimo algumas Idelas sobre linguagem de
Ludwig Wittgenstein. Argumentando contra a filosofia da
linguagem que defends° o papel do significado na fixacdo
do sentido, Wittgenstein chamava a atengdo para a palavra
logo". Ele argumentava ser impossivel imaginar qualquer
aspecto que seja comum a tudo quando se trata de logo".

Se voce examind-los (os procedimentos que
chamamos "logos") voce rid° vol ver alguma colsa
comum a togas, mas semelhangas, relagOes e toda
uma serie de correspondencias. (...) Vela, por exemplo,
os logos de tabuleiros, corn suas intarneras e diversas
relagOes possiveis. Agora passe para os logos de cartas;
aqui voce encontra multas correspondibnclas corn o
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WITTGENSTEIN, 1953, p. 31-32.

A metafora da tapegarla fol
usada pela prlmelra vez num
artigo que assInel corn Nancy
Fraser (FRASER e NICHOLSON,
1999).

primelro grupo, mas multos aspectos comuns se per-
dem, e outros aparecem. Quando vamos aos jogos
corn bola, multo do que é comum permanece, mas
mutt° tambern se perde. (...) E o resultado desses exa-
men é: vemos uma complicada rede de similarldades
se sobrepondo e se cruzando; 6s vezes similarldades
globals, as vezes no detalhe.39

Assim, o sentido de logo° é revelado nao atravOs da
definigdo de uma caracteristica especifica ou de urn
conjunto delas, mas atravOs da elaboracao de uma
complexa rede de caracteristicas, corn diferentes elementos
dessa rede presentes em diferentes casos. Wittgenstein usou
a expressao "relagees familiares" para descrever essa rede
porque membros de uma familia podem se parecer uns
corn os outros sem necessariamente ter urn aspecto
especifico em comum. Outra metafora que sugere a mesma
idOia 6 a de uma tapegaria que adquire unidade atravOs
da sopreposicao de fios coloridos, mas na qual nenhuma
cor ern particular pode ser encontrada.4°

Quero sugerir que pensemos no sentido de "muiher"
do mesmo jeito que Wittgenstein sugeriu pensarmos o sentido
de logo", como palavra cujo sentido nao a encontrado
atrav6s da elucidacao de uma caracteristica especifica,
mas atrav6s da elaboragao de uma complexa rede de
caracteristicas. Essa sugestao certamente leva em conta o
fato de que deve haver algumas caracteristicas — como a
posse de uma vagina e uma Idade minima — que exercem
urn papel dominante dentro dessa rede por longos periodos
de tempo. Considers tamb6m o foto de que a palavra pode
ser usada ern contextos nos quals essas caracteristicas nao
esti° presentes — por exemplo, nos 'daises de lingua inglesa
antes da adocao do conceito de 'Vagina" ou em socledades
de lingua inglesa contemporaneas para se referir aqueles
que nit* possuem vagina, mas que se sentem muiher (isto e,
a transexuais antes da operagao). Mais do que isso, se nossa
referencia incluir nao sa o termo inggs 'Woman", mas tamb6m
todas as palavras que o traduzem, esse modo de pensar o
sentido de "muiher" se toms ainda mobs &II.

E ele a irtil principalmente por causa de sus postura
nao arrogante diante do sentido. Como mencionei, esse
modo de pensar o sentido de "woman" e de seus
correspondentes nao ingleses nao refuta a idála de que
atravOs de grandes periodos da histaria havers padraes.
Abandonar a 1c161a de que pode-se definir claramente
opens urn sentido para "muiher" nao significa que ela ni)
tern sentido. Em vez disso, esse modo de pensar o sentido
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encontrados dentro da histaria e podem ser documentados
como tail. NO° podemos pressupor que o sentido dominante
em socledades ocidentais industrializadas deva ser
verdadeiro em qualquer lugar ou °troves de periodos
histOricos de limites indefinidos. Assim, essa postura nao refuta
a [dela de que o corpo "bissexuade teve seu Importante
papel na estruturacao da distincdo masculino/feminino, e
portant° no sentido de "mulher, ao longo de uma parte da
histOria human. Entretanto ela exige que sejamos claros
sobre qual fol exatamente essa parte, e ate mesmo dentro
dela, sobre os contextos nos quaffs essa distincao nao se

Mais do que lsso, por assumir que o sentido de
"mulher se alterou ao longo do tempo, essa postura assume
tambern que aquelas/es que atualmente defendem formas
nao tradiclonais de compreencg-lo, como os transexuais por
exemplo, nao podem ser delxados de lado sob a simples
alegagdo de que suas interpretagOes contradizem os
padroes usuais. Raymond defende que ninguem nascido
sem vagina pode dizer que teve experienclas comparavels
as dos que nasceram corn uma. Como pode ela saber
disso? Como pode ela saber, por exemplo, que os pais de
algumas pessoas nao estavam operando corn uma cisao
entre biologia e carater maior do que a que vale para muitos
nas sociedades industrializadas contemporaneas, dando
de tato a suas criancaS corn genitalia masculina experienclas
comparOvels as daquelas corn genitalia feminina? A histOria
6 felta por alguns que tam experienclas realmente diferentes
daquelas que predominaram no passado.

Assim, sugiro pensarmos o sentido de "mulher como
capaz de ilustrar o mapa de semelhancas e diferencas que
se cruzam. Nesse mapa o corpo nao desaparece; ele se
toma uma variavel historicamente especifica cujo sentido e
importancia sao reconhecIdos como potencialmente
diferentes em contextos histOricos varlavels. Essa sugestao,
desde que se assuma que o sentido 6 encontrado, nao
pressuposto, assume tambern que a procura em si nao 6
urn projeto politico ou de pesquisa que uma intelectual sera
capaz de executar sozinha em seu gabinete. Ele implica, na
verdade, uma compreensao desse projeto como esforco
necessariamente coletivo a ser felt° por muitas, e em
constante dialog°.

Alem do ma's, como devem indicar tanto a referencia
que fiz aos transexuals quanto minha discussao anterior sobre
aspectos comuns entre mulheres e diferencas em relagOo
aos homens, 6 urn erro pensar nessa procura como tarefa
"objetiva" assumida por intelectuais motivadas apenas por
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sentimos como aspectas comuns e diferencas veto depen
der, pelo menos em parte, de nossas diferentes necessida-
des psiquicas e metas politicos. Articular o sentido de uma
palavra no contexto em que ha ambigCridade, e no qual
diferentes consecOncias surgem de diferentes articulagdes,
6 urn ato politico. Assim, a articulagdo do sentido de muitos
concertos em nossa linguagem, como "mete", "educagdo",
"ci6ncla" e "democracia", embora vista como ato meramen-
te descritivo, 6 na verdade estipuladora. Corn uma palavra
emocionaimente too carregada quanto "mulher, da qual
tantas coisas dependem se considerarmos o modo como
seu sentido a articulado, qualquer proposta de articulacdo
de sentido deve ser vista como intervencdo politica.

Mas sea elaboragdo do sentido de -mulher represen-
ts uma tarefa continua e uma luta politica continua, isso nao
compromete o projeto de uma politica feminista? Se aquelas
que se intitulam feministas nao podem nem decidir sobre
quem sdo as "mulheres", como fazer exiganclas politicos em
nome dos mulheres? Sera que o feminismo nao carece do
pressuposto de unidade de sentido que, conforme estou
sustentando, nao podemos ter?

Para responder a essas questdes, permitam-me sugerir
urn modo de entender a politica feminists ligeiramente
diferente do costumeiro. Normalmente, quando pensamos
em "politica de coalizdo", pensamos em grupos corn
interesses claramente definidos se unindo em carater
temporario em tome de beneficios m6tuos. A parflr dessa
nogdo, politica dd coalizdo a algo do qual as feministas
tomam parte junto corn "outros". Mas podemos pensar em
politica de coalizdo como algo nao meramente extern() a
politica feminists, mss tamb6m intern. Essa abordagem
significaria pensarmos em politica feminista como a unit*
daquelas que querem trabalhar em torno dos necessidades
dos "mulheres", nao sendo tal concerto necessariamente
entendido num sentido especlfico ou consensual. A politica
de "coalizeto" de urn movImento como esse seria formulada
do mesmo jelto que as 'politicos de coalizao" em geral sdo
formuladas, ou seja, como uma politica composta por listas
de reivindicagdes relatives as diferentes necessidades dos
grupos que constituem a coalizdo, ou composta por
relvindicagdes articuladas num determinado nivel abstrato
para incluir a diversIdade, ou ainda composta por
reivindicacdes especificas em tomb das quaffs grupos
diferentes tempororiamente se unem. De fato, tais estrat6glas
sdo aquelas que as feministas vêm adotando coda vez
mais nos Oltimos 25 anos. Femlnistas broncos comegaram a
fevles,	 rn.r.resele AIL he..
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do ficou claro que muitas mulheres nä° brancas passa-
ram a considerar o acesso ao acompanhamento pr.&
natal ou a abolicdo da esterilizacao involuntaria como te-
mas pelo menos tao relevantes para suas vidas, se nao
macs, do que o acesso ao aborto. Em outras palavras, a
politica feminists dos illtIMOS 25 anos ja vem exibindo
estrat6glas de coolie* Intern. Por que nossa teoria sobre
a "mulher nao pode refletir essa politica?

Esse tipo de politica nao edge que a palavra "mulher
possua urn sentido especifico. Mais do que isso: sera que
nem mesmo quando a politica feminista propae falarmos
em nome de uma Onica forma de se compreender "mulher
eta pode reconhecer explicitamente esse entendimento
&do° como politico e provisario, como aberto a qualquer
desaflo que os outros pudessem lancar? Em outras
palavras, sera que nao podemos ter clareza de que
qualquer proposIgOo que fazemos em nome das
"mulheres" ou do "Interesse das mulheres" é estipuladora, e
nao descritiva, baseada tanto numa compreensao do
que queremos que as mulheres sejam, quando em
qualquer exame coletivo sobre como aquelas que se
consideram muiheres se v6em? Reconhecer o carater
politico de tais propostas significa, 6 claro, abandonar a
esperanca de que seja facil determinar a autoria da
definigao que se quer adotar para "mulheres" ou para
"Interesses das mulheres". Mas essa determinacao nunca
foi facil. Falando em nome das "mulheres", as feministas
freqUentemente ignoraram reivindicagOes das mulheres
de direlta enquanto assumiam Ideals relativos aos
"interesses das mulheres" vindos da esquerda masculina.
Se as feministas brancas nos Estados Unidos sentem cada
vez mais a necessidade de considerar seriamente as
reivindicagOes das mulheres nao brancas, e nao as das
brancas conservadoras, isso acontece nao porque as
prImeiras possuam vaginas e as Ültimas nao, mas porque
multos de seus ideals estao bem mais prOximos dos ideals
de muitas nao brancas do que dos ideals das
conservadoras. Talvez seja hora de assumirmos
explicitamente que nossas propostas sobre as "muiheres"
nao sato baseadas numa realidade dada qualquer, mas
que elas surgem de nossos lugares na hIstaria e na cultura;
sao atos politicos que refletem os contextos dos quaffs nos
emergimos e os futuros que gostariamos de ver.
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Interpreting Gender
Abstract: In this article the author deconstructs dominant understandings of two concepts central to feminist analysis
Ilse gender and woman. Much of post-1960s feminist scholarship has relied on the distinction between "set and
"gender. Although this distinction has served many useful purposes (particulary that of allowing feminists to challenge
biological determinism), it has also enabled feminists to preserve a type of dualistic thinking about women's identity.
It has allowed feminists to think of differences among women as separable from that which women share. The author
argues that this polar framework has enabled feminists to stress the deep differences between women's and men's
culture-generated experiences But, because the polar framework of contemporary society is neither completely
stable or hegemonic nor links perfectly male and female experiences with male and female Identified bodies,
employing it as an unquestioned element of one's analysis also leads to problems. This framework falls to capture the
gender deviance of many of us, reinforces cultural stereotypes of the meaning of female and male experience, and
acts politically to suppress modes of being that challenge gender dualisms.
Keywords: gender dualism, biological foundationalism, experience, woman, feminist politics.
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