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Joaquim FIALHO e Alexandra PONTES* 

Etica de genero ou o genero da etica 
Pressupostos para uma igualdade de oportunidades 
entre mulheres e homens 

0 artigo apresenta, de forma pratica, os pressupostos para a 
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E defendida a 
passagem de uma etica conformisra de aceita~tao de praticas de desi
gualdade para urn agir baseado numa etica de igualdade. 0 paradi
gma desse agir nao e mais 0 da promo~tao de igualdade mas 0 da con
solida~tao da igualdade entre generos. 

Etica e acs;ao humana: consideras;oes enquadradoras 

Os pressupostos da etica remetem-nos para uma tentativa real de 
encontrar o Iugar do homem, bern como a reflexao sobre os seus actos, 

comportamentos, cren<_;:as e suas inten<_;:oes. Esta etica, enquanto processo 

de descoberta, procura uma especie de psicanalise dos actos, numa pers

pectiva de justi<_;:a e do clever sere estar. 
Todos n6s agimos em conformidade com expectativas . Neste quadro, 

encontramos as nossas expectativas em rela<_;:ao as ac<_;:oes, ou seja, o que 

pretendemos atingir, os nossos objectivos e anseios; numa dimensao mais 
ampla, o nosso projecto de vida. Como factor externo , surge uma dimen

sao de conformidade, condicionada por urn agir extdnseco, isto e, o que 

os outros esperam da nossa ac<_;:ao. 
0 cenario privilegiado onde esta ac<_;:ao etica se desenvolve e, inques

tionavelmente, o da relac;ao com o outro. Sao as nossas praticas quotidia-
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nas que, na rela<;:ao como outro, nos fazem, por algumas vezes, ponderar 
o nosso comportamento, quer isto dizer, reflectir sabre a nossa ac<;:ao. 

Desde a origem do homem que se privilegia a rela<;:ao com o outro, 
atribuindo-se urn carisma moral e religioso a essas ac<;:6es. Este outro, nao 
e o vazio. Trata-se do proximo, a pessoa com quem interagimos nas nos
sas pd.ticas. Esras pd.ticas sao as praticas do bern, da felicidade e da sa 
convivencia, pressupostos basicos para a etica, em sentido amplo. 

Por vezes temamos encontrar fundamentos para legitimar a nossa 
condura. 0 homem, enquanto ser social, projecta as suas praticas no qua
dro duma conduta social condicionada. Os usos e costumes inerentes a 
determinado contexto s6cio geografico, sao os fundamentos para a nossa 
ac<;:ao e, consequentemente, o bar6metro da nossa etica. 

Nas nossas praticas agimos orientados por causas individuais que nos 
sao transmitidas atraves de varias gera<;:6es e que vamos assimilando com 
o fluir do tempo. Todavia, a nossa ac<;:ao nao e esratica. E dinamica e 
racional, e obedece tambem a valores que vamos adquirindo por via das 
emo<;:6es e das reac<;:6es. Agimos orientados pelas praticas do habito e da 
tradi<;:ao cultural. Agimos, numa perspectiva de "normal ou patol6gico" 
como reac<;:ao ao que os outros esperam de n6s, na prossecu<;:ao do com
portamento socialmente cot-recto, por oposi<;:ao ao desvio. 

Esta etica, que aqui denominamos «etica da ac<;:aO» e uma etica con
formista. Age em fun<;:ao da expectativa que o «outro» rem relativamente 
a nossa pessoa. Vejamos. Porque e que de manha tomamos o duche e nos 
vestimos? Porque e que nos penteamos e olhamos para o espelho? Porque 
e que entramos no cafe do nosso bairro pela manha e dizemos born dia? 
Porque e que ficamos incomodados quando o outro reage com a indife
ren<;:a? Porque e que agimos de determinada maneira a mesa dum restau
rame? Porque e que a postura que mantemos no nosso local de trabalho e 
bern diferente da que mantemos na rela<;:ao familiar? Estas sao algumas 
simples quest6es, meramente exemplificativas de como agimos em rela<;:ao 
ao que os outros esperam de n6s. 

Esta etica da ac<;:ao que aqui fazemos referencia e uma etica maliciosa. 
Este conformismo das ac<;:6es pode funcionar como agente perpetuador 
de praticas de desigualdade entre mulheres e homens das quais a hist6ria 
e pr6diga. Esta etica, ou melhor, a falta dela, e a razao de ser da necessida
de de operacionaliza<;:ao da igualdade entre mulheres e homens. 
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Hist6ria e etica: uma evoluc;ao lenta 

Questionar o papel do homem e da mulher ao Iongo dos tempos e 
uma tarefa complexa. Nao se trata do comar uma "story" a boa maneira 
inglesa mas, tentar reflectir sobre a caminhada pela igualdade e, chegar ao 
fim da "history" e concluir que muito ja foi feito, num quadro onde 
muito ha para fazer. 

Desde a pre-hist6ria que as mulheres ocupam urn papel secundario 
nas sociedades em que se inserem. Mesmo assim, e neste pedodo da eco
nomia de subsistencia que se lhes reconhece urn papel de alguma proemi
nencia. Asseguravam a reproduc;:ao das tribos e, por se desconhecer o 
papel do homem na fecundac;:ao , eram muitas vezes sacralizadas como 
s1mbolos de fecundidade e vida. 0 ciclo de reproduc;:ao das plantas e o 
papel de «guardias do fogo» eram algumas das circunsd.ncias que colocam 
as mulheres numa situac;:ao de relevo. 

Obviamente que esta visao, ainda que meramente ilustrativa, reflecte 
sobre o estado inicial da civilizac;:ao com avanc;:os, mas muitos mais recuos 
para o papel da mulher na sociedade. 

A seguir a este pedodo, a condic;:ao da mulher sofre uma forte inver
sao. No quadro da economia de produc;:ao, desenvolve-se a agricultura e a 
pastorfcia; o homem fixa-se em terras ferteis e junto aos rios; edificam-se 
as primeiras aldeias; descobrem-se fontes de energia (agua e vento); 
desenvolvem-se tecnicas para trabalhar a terra e comec;:am a desenvolver
se os transportes, ainda que rudimentares, assentes na navegac;:ao e no 
carro de rodas. 0 papel da mulher sofre uma reduc.;ao. 

Da amiguidade aos nossos dias a hist6ria fez-se sobretudo de "grandes 
homens" (apesar de nao gostarmos desta expressao) e de submissao do 
"sexo fraco" 1 

Aristoteles (384-322 a.c.) proferiu uma frase que, reflecte bern o 
ponto de partida das mulheres nesta caminhada: 

"As mulheres (tal como os escravos), sao semelhantes a coisas ina-

' E urn termo forte que ainda hoje e associado a mulher. Trata-se dum consideras:ao de genera que 
a hisroria ainda nao diluiu e que simboliza o muiro que ainda ha por fazer relativamente aver
dadeira sociedade de igualdade e sa convivencia entre mulheres e homens. 
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nimadas agindo sem saber o que fazem, tal como o fogo arde sem 
saber que queima" 

Os arrepios que podem resultar desta reflexao aristotelica, multipli
cam-se se olharmos para os nossos dias e verificarmos que ainda ha 
empresas que tern alguma relutancia em contratar mulheres; governos 
maioritariamente constituidos por homens, entre outras situa<;:6es que 
referiremos mais a frente. A analogia que podemos estabelecer entre 
Aristoteles e os nossos dias e que esravamos no inicio da civiliza<;:ao e que, 
desde ai, muito se fez, mas muito ha ainda por fazer. 

Evidentemente que se registaram metamorfoses significativas no papel 
da mulher ao longo da historia. A celebre Padeira de Aljubarrota, a 
Rainha Santa Isabel, D. Leonor, Mariana de Alcoforado, Josefa de 
6bidos sao, entre muitos, alguns dos nomes de mulheres portuguesas 
que tiveram urn papel de relevo, numa sociedade que nao gostamos de 
denominar de «machista». 

0 termo machista e viscoso e gerador de graves considera<;:6es de 
genero. Em nosso entender o machismo, enquamo antonimo de feminis
mo, torna a constru<;:ao da igualdade uma causa unica e exclusiva das 
mulheres. Na verdade nao e. 

A etica que aqui anunciamos, enquadrada pela felicidade e pela pro
cura do lugar das mulheres e dos homens na sociedade, faz-se a duas 
vozes. Nao se trata de eliminar as inevitaveis diferen<;:as biologicas, mas de 
erradicar estereotipos, cren<;:as e preconceitos que envolvem mulheres e 
hom ens. 

"Os homens da vida politica discursam melhor que as mulheres" e as 
"mulheres sao mais dotadas para a vida domestica'' sao considera<;:6es de 
genero que, entre muitas outras, ainda perduram em alguns segmentos da 
nossa sociedade e que condicionam a nossa etica, atraves da ac<;:ao confor
mista, ao que OS OUtrOS esperam de nos. 

A situa<;ao actual 

Muito esta feito em materia de igualdade de oportunidades entre 
mulheres e homens. Muito tambem falta fazer. 

INTERVENC,:AO SOCIAL, 29, 2004 
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Nao confundamos esta matura<_;:ao da sociedade com uma «guerra de 
sexos» em que as mulheres rasgam os soutiens como forma de reivindicar 
o lugar dos homens. 

Esta logica de igualdade que aqui aludimos e uma logica que pretende 
ir ate aos limites da etica e do genero. E possivel uma sociedade sem bar
reiras e feita a duas vozes. Os homens tambem tern de perceber o quao e 
importante a sua envolvencia nesta matura<_;:ao social. 

Como e sabido, nos nossos dias, muitas sao as mulheres que abdicam 
da sua vida familiar e do nascimento dos seus filhos para se dedicarem a 
uma carreira profissional que nao se compadece com outro tipo de expec
tativas de caracter familiar. Entramos na logica da etica conformista, em 
que agimos de acordo como que o «nosso patrao» espera de nos: a maxi
miza<_;:ao da nossa produtividade. 

Muitas sao tambem as mulheres que abdicam do casamento. A sujei
<_;:ao a uma vida familiar, entre outras raz6es, pode ser urn entrave coloca
do por uma sociedade que nao se compadece com perdas de tempo. 

Afinal, que sociedade e esta? 
Apesar dos visiveis progressos, sobretudo no pos-25 de Abril, muito 

ainda ha por fazer. 
No campo profissional o genero impera e coloca obstaculos a uma 

participa<_;:ao sa e equilibrada. Dizem alguns patr6es (felizmente cada vez 
menos) que as mulheres faltam muito ao trabalho porque tern de prestar 
assistencia a familia; sao urn elemento perturbador em ambiente de traba
lho; nao tern for<_;:a fisica; nao tern autoridade e a sua disponibilidade para 
a prossecu<_;:ao dos objectivos da empresa e menor que a dos homens. 

Obviamente que todos estes argumentos sao passiveis de discussao e 
de resolu<_;:ao att·aves duma consistente politica de concilia<_;:ao familiar e 
profissional. Infelizmente ainda perduram e condicionam a ac<_;:ao de 
homens e mulheres nos diferentes quadrantes da sociedade. 

Basta olharmos para algumas areas profissionais e verificamos que se 
mantem tendencias do passado. Profiss6es tradicionalmente femininas e 
outras tradicionalmente masculinas. E a propria conformidade que aqui 
temos referido que condiciona os acessos ao mercado. As mulheres conti
nuam mais ligadas a areas profissionais, como por exemplo, os servi<_;:os 
pessoais, textil, vestw1rio e estetica e os homens dedicam-se a areas como 
a constru<_;:ao civil, metalurgia e metalomednica. 

INTERVEN<;:Ao SOCIAL, 29, 2004 
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Na polltica, o quadro e mais grave. Basta olharmos para o nosso 
Parlamento ou ate mesmo para a constitui<;ao do Governo e procedermos 
a uma contagem para posteriormente chegarmos a uma conclusao. 

Este agir da conformidade que a etica tradicionalista nos prop6e che
gou a fase da sua ruptura. E preciso repensar as pd.ticas e partir para uma 
proposta de operacionaliza<;ao duma verdadeira igualdade de oportunida
des entre mulheres e homens, na qual as considera<;6es de genero geradas 
pela etica conformista nao tern lugar. 

Pressupostos para a etica da igualdade 

Repensar a igualdade de oportunidades no quadro duma etica anti
conformista e que tern subjacente uma ruptura com os quadros sociais e 
culturais reprodutores da desigualdade e a tarefa que nos diz respeito. 
Nao so a nos, enquanto tecnicos e signatarios deste artigo de reflexao, 
mas a todos os cidadaos, nos mais diversos quadrantes da vida, dando 
consistencia ao que hoje chamamos pomposamente de «responsabilidade 
social». 

A nossa reflexao deixa aqui urn conjunto de pressupostos orientadores 
para a ruptura com a etica conformista e consequente consolida<;ao duma 
nova etica de genero: 

• A igualdade nao e urn processo que so implica as mulheres. Nao e 
feminismo. Pressup6e uma filosofia de vida que implica urn equili
bria na vida social de mulheres e homens. 

• A igualdade esra na Lei. Foi pela mao do direito que se fez a discri
mina<;ao. Agora e pela mao do direito que se faz a mudan<;a para a 
igualdade. 

• A participa<;ao equilibrada entre homens e mulheres na vida familiar 
e profissional e urn dos pilares decisivos para a igualdade. 

• A maternidade e urn valor humano que nao pode ser desencadeador 
de discrimina<;ao no acesso ao mercado de trabalho. 

• Enquanto os cuidados de familia estiverem sobretudo nas maos das 
mulheres nao havera igualdade. 

• A igualdade nao e sinonimo de inversao de papeis sociais. 

l NTERVEN<;:AO SOCIAl,, 29, 2004 
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• 0 trabalho e a familia devem ser reorganizados (flexibilidade, redes 
de apoio a familia, incentivos a participa<;:ao equilibrada de mulheres 
e homens nas varias dimens6es). 

• A maior participa<;:ao dos homens na vida familiar e vantajosa para a 
harmonia do casal e para o desenvolvimento psicossocial equilibra
do por parte dos filhos . 

• E preciso divulgar boas praticas ao nfvel da concilia<;:ao da vida 
familiar e profissional. 

• As empresas devem ser sensibilizadas para as vantagens da concilia
<;:ao familiar e profissional. 

• 0 tratamento social da igualdade deve OBRIGATORIAMENTE impli
car mulheres e homens, em ruptura com perspectivas feministas. 

• A igualdade nao e uma «guerra de sexos», nao e uma luta de femi
nisras, nao e a substitui<;:ao de lugares de homens por mulheres! 

• Enquanto existirem, por exemplo, manuais escolares, orgaos de 
comunica<;:ao social e mentalidades adversas a mudan<;:a, a reprodu
<;:ao dos papeis tradicionais de genera continuara a ser uma realidade. 

• E necessaria o refor<;:o de mecanismos de actua<;:ao no controle ao 
n!vel do acesso ao emprego. 

• A igualdade nao pode ser apenas uma «bandeira polltica». Deve ser 
. uma pratica das nossas vidas. 
• 0 acesso das mulheres ao emprego deve ser promovido em situa<;:ao 

de igualdade com os homens e sem julgamentos estereotipados. 
• "De pequenino e que se torce o pepino". Actuar junto de estabeleci

mentos de ensino para uma efectiva EDUCAc;Ao PARA A IGUALDA

DE. 

• Os processos de recrutamento no acesso ao emprego deverao ter por 
base juris paridrios. 

• Promover ac<;:6es de sensibiliza<;:ao em igualdade de oportunidades 
junto de empresarios e gestores. 

• Todos nos temos a responsabilidade social de agir e denunciar a 
reprodu<;:ao de imagens e valores que reproduzem a desigualdade. 

• Cada urn de «nos» e urn agente estrategico na constru<;:ao da igual
dade de oportunidades. 

• A igualdade nao devera ser imposta. Deve ser aceite como uma pra
tica social de normalidade. 

lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004 
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• A igualdade e pais, uma partilha equilibrada da vida social, polltica, 
familiar e profissional. 

A forma<;:ao de agentes estrategicos: urn caso 

Nao se pense, apesar da pertinencia que elas assumem, que estas coi
sas de igualdade se fazem por decreta. Nao basta falar em igualdade de 
oportunidades, ha que concretizar o conceito au·aves de ao;6es de carac
ter intervenrivo que fomentem a equidade e a cidadania e que visem a 
atenua<;ao das desigualdades existentes . 0 relata que aqui deixamos, 
sabre a forma<;ao em igualdade de oportunidades e o prindpio do muito 
que ainda ha para fazer nesta materia. 

Nao foi mais uma ac<;ao de forma<;ao que se realizou, meramente cen
trada na absor<;ao de fundos comunitarios. A experiencia vivida com o 
grupo e a certeza de que dali sairam agentes estrategicos imbufdos da 
vontade de multiplicar praticas de igualdade e denunciar situa<;6es adver
sas, da-nos garantias de que esta forma<;ao em igualdade e urn lugar estra
tegico para a ruptura de algumas rotinas desajustadas aos nossos dias. 

Durante cerca de tres meses, doze formandos (seis homens e seis 
mulheres), com forma<;ao na area das ciencias sociais e humanas frequen
taram uma ac<;ao de "forma<;ao inicial de formadores em igualdade de 
oportunidades". 

A reflexao sabre a situa<;ao actual e a analise de casas concretos das 
dfspares realidades profissionais em que actuam foi, inquestionavelmente, 
urn espa<;o de crescimento e de abertura de novas focos de interven<;ao. E 
att·aves da analise e reflexao do quotidiano familiar e profissional que se 
definem estrategias de interven<;ao visando a mudan<;a de atitudes e com
portamentos. A realidade das autarquias desconhecedoras da poHtica de 
igualdade entre mulheres e homens; a interven<;ao comuniraria em dife
rentes pontos do pais, principalmente em zonas mais rurais fortemente 
enraizadas em modelos tradicionais; as grandes multinacionais na area da 
restaura<;ao cuja interven<;ao pode ser maximizada mediante simples 
aetas, com efeitos multiplicadores por todo o pais; os agentes do comer
cia e do turismo; a implementa<;ao de programas de promo<;ao de igual
dade em movimentos associativos com objectivos de cariz educativo; estas 
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foram algumas das abordagens pertinentes e inovadoras que o empenha
do grupo de formandos trouxe para a discussao. 

Consideras:oes finais 

A ignorancia humana ha muito pouco tempo percebeu que uma 
sociedade democratica e civilizada se constroi entre homens e mulheres, 
dia apos dia, acto apos acto, palavra apos palavra. 

Pensar uma sociedade na qual a igualdade surge como urn simples 
acto isolado e marginal a outras tantas praticas sociais, e estar a construir 
barreiras visfveis e invisfveis, impeditivas da participac;:ao social, polftica e 
economica de mulheres e homens. 

Nesta fase, o paradigma ja nao e o da promoc;:ao da igualdade. 
Superou-se a fase da douta ignorancia. A hora e de implementar;iio de pra
ticas consistentes que ajudem a desenvolver transformac;:oes nos valores e 
praticas sociais e culturais promotoras da desigualdade. Estamos perante 
o paradigma da consolidac;:ao da igualdade. 

Esta consolidac;:ao rompe com as praticas retrogradas e culturais cons
trufdas no quadro da etica conformista cujas praticas de genera acentua
vam o fossa entre mulheres e homens. 

Os tempos que se aproximam sao de procura da felicidade e da har
monia, rumo a uma etica igualitaria e sem barreiras de genera. 

Este equilibria entre mulheres e homens segundo a matriz de igualda
de de genera, tern tambem par base o primado da justic;:a social. Todos, 
independentemente do sector ou area profissional, temos uma palavra a 
dizer. Esta !uta pela harmonia e felicidade social e de todos. 

Se no dia a dia todos nos desenvolvermos urn simples acto de imple
menta<;ao da igualdade, paulatinamente veremos os resultados. Contudo, 
talvez a nossa fraqueza de nao termos suficiente maturidade para esperar 
resultados diffceis nos conduza a praticas desiguais. Vamos ser fortes e 
encarar a igualdade como o fulcra do desenvolvimento social. 

lNTERVEN<;:AO SOCIAL, 29, 2004 
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