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RESUMO

A ideia base no presente texto 6 problematizar o processo pelo qual se 
unagina que a mulher tem se inserido no espafo da politica como sendo 
uma conquista tao somente do genero. Antes disso, trata-se de pcnsar a 
sua inser9ao como uma estrategica utilizada pelos “homens” (cstrategia 
de genero) como “herdeira” (estrategia de parentesco) politica, capaz de 
ampliar o patrimonio politico do grupo familiar. O genero passa a ser, 
assim, urn recurso a mais -  urn plus -  para a amplia<;ao do poder politico 
do grupo familiar, quando associado as estrategicas de parentesco. Nao se 
trata de compreender lal fenomeno como uma regra, as excc^des existem. 
Porem, o que se tentara mostrar e que esta tem sido as estrategias utilizadas 
pelas familias politicas na ocupa^ao de cargos de representafao na Camara 
Federal. E uma tentativa de desconstruir a percep<?ao estigmatizada de que o 
“parentesco" e a "politica" e uma relai;ao tipica da dominapao politica local, 
quando a nossa proposta lanpa o olhar sobre a bancada feminina na Camara 
Federal, mais especificamente, a 55" Legislatura (2015-2019).

Palavras-chave: Parentesco. Genero. Representa^ao Politica.
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INTRODUCAO

A tentativa de abordar a fami'lia, por meio das estrategias 

de parcntesco, enquanto palavra dc ordem (BOURDIEU, 1996) 
formadora de um padrao de dominatao na politica brasileira 

tem sido uma das chavcs utilizadas por alguns pesquisadorcs 
contemporaneos para compreender as estruturas de poder politico 
e estrategias de dominavao (CANEDO, 2002, 2011; G R IL I, 

2003,2007: OLIVEIRA, 2015). Acredita-se que seja fundamental 
aos estudos referentes ao padrao de reprcscntayao feminina na 

politica estabelecer e problematizar a relafao de genero, politica 
e parcntesco.

Algo que sc tem obscrvado c que, sociologicamenlc, 

pouco se tem estudado, no contexto do Brasil contemporaneo. 
e a politica a partir dos agentcs e suas redes de re la te s  de 
parcntesco, situados na concretude da vida social modema, tendo 
a familia como unidade social e politica, uma fic93o nominal 

que passa a um grupo real (BOURDIEU, 1996), relevante para a 

compreensao dcstc fenomeno. Ao tempo em que poucos tem sido 
os estudos na sociologia politica brasileira contemporanea que 
estabelecem re la te s  entre familia, parentesco e a constitui(,ao 
das elites politicos, locais, regionais e/ou nacionais.

Dentre os poucos estudos que tem nos apontado algumas 

chaves de interpreta^ao accrca dc ta! problcmatica, tendo como 
objeto de analise parentesco e genealogias, encontram-se, com 

maior destaque Canedo (2002; 2011) e Oliveira (2001; 2012. 
2015). As investiga9oes destes autores evidenciam a question
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do parentesco c as estruturas de poder politico. Esses autores 
tambem tem evidenciado a importancia em "descortinar 

relevantes entrecruzamcntos entre estruturas sociais como a 
familia e as estruturas politicas formais” (GRILL, 2003, p. 19). 

Assim, tendo nos possibilitado investigar a formavao historica dos 
ricos e poderosos atraves das biografias individuals e coletivas 

(OLIVEIRA, 2 0 15)222 focando na familia e na estrutura de 
parentesco o fio condutor para compreensao acerca da formavao 

da classc dominante ou das elites politicas dominantes. Destaca 
Oliveira (2012) que as familias constitutivas historicamente da 

classe dominante ha varias gera^oes “formam complexas redes 
sociais, redes politicas e redes de nepotismo, profundamente 
inseridas no tempo c nos cargos de aparelho de Estado” . 

(OLIVEIRA, 2012, p. 53).
A presente proposta se insere nessa linha de investigagao 

que tem a familia e o parentesco como chave de compreensao 
das a<;6es politicas no campo politico brasileiro. Nesse sentido, 

pretende-se demonstrar que a rela9ao “parentesco" e “poder 
politico” nao sc rcstringem ao poder local, mas que informa 

quadros para a representa9ao politica nacional. Ao tempo em que 
tambem perpassa pelas r e d o e s  de genero. Trata-se de apresentar 

uma hipotese de investiga9ao que temos construido em nossos 
estudos ainda inconclusos no doutoramento. A hipotese consiste 
em que "uma das estrategias utilizadas pelas ‘familias politicas " 

se en contra no acesso do recur so ao "genero ” e ao "parentesco ", 
para inserir as mulheres no espaqo da politica ”,

222 Ver: OLIVEIRA. Ricardo Costa de. Politica, direito, judiciario e tradi<;ao 
familiar. In: OLIVEIRA, Ricardo Costa de. Estado, classe dominante e 
parentesco no Parana. Blumenau: Nova Letra. 2015.
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A ideia base no prescnte tcxto e problematizar o process*) 

pclo qual se imagina que a mulher tem se inserido no espayo tin 

politica como scndo uma conquista tao somente do gencro. Antes 
disso, trata-se de pensar a sua inser<;ao como uma estratdgic.i 

utilizada pelos “homens” (estrategia de genero) como “herdcira" 
(estrategia de parentesco) politica, capaz de ampliar o patrimonii) 
politico do grupo familiar. O gencro passa a ser, assim. um 

recurso a mais -  um plus para a amplia^ao do poder politico do 
grupo familiar, quando associado as estrategicas de parentesco 

Nao sc trata de comprecnder tal fenomeno como uma regra. as 

cxce9oes existem. Porem, o que se tentara mostrar c que esta tem 
sido as estrategias utilizadas pelas familias politicas na ocupa^Jo 
de cargos de reprcsenta9iio na Camara Federal.

A nossa pretensSo e realizar um exercicio que permiln 
pcrcebcr o quanto a represcntav'ao feminina d, cm certo sentido, 

extensao dos proccssos de domina9ao politica masculina. 

fundamentado em estrategias de parentesco do grupo politico 
familiar, ou seja, estrategias de reprodu9ao e manuten9ao de 

poder das “familias politicas”. E uma tentativa de dcsconstnm 
a percep9ao estigmatizada de que o “parentesco” e a “politica" 

d uma rcla9ao tipica da dominafSo politica local, quando se 
Ian9a o olhar sobre a bancada feminina na Camara Federal, mais 

especificamente, a 55“ Legislature (2015-2019).
O texto tem por objetivo estabelecer, embora de forma 

ainda sucinta, a rela9ao entre parentesco, gencro e poder politico, 
relacionando-os a represcnta9ao e a composi9§o feminina na 
Camara Federal na 55“ Legislatura (2015-2019). O nosso intuito d 

cxplicitar que “parentesco”, “poder politico” e “gencro” se toma
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uma chave de interpreta93o capaz de apresentar, em certo sentido, 

o modus operandi de forma9ao da representa9ao politica feminina 
na Camara Federal. Para tal feito, organizamos o texto a partir dos 

seguintes topicos: 1) INTRODU^AO; 2) Dilemas do genero; 3) 
Masculiniza-a9So do espa90 politico; 4) Representa9ao, genero e 

parentesco; 5) Dilemas da representa9ao politica e, por ultimo, 6) 
CONSIDERAC'OES F1NAIS: a luta por rcconhccimcnto.

1. DILEMAS DO GENERO

O “genero” pode ser pensado em distintas perspectivas. 

Butler (1990)223 “polcmizou” ao afirmar, em seus estudos, que 
nao existe o homem e a mulher, mas, sim, corpos. O uso do 

termo “mulher” reduz e cxclui o feminino, pois refor9a a imagem 

negativa e estcrcotipos ate entao dominantes na sociedade — 
mulher como sexo fragil e submissa (BUTLER, 1990). Em 

decorrencia de tal perccpvao, Butler (1990) nao concorda com 
a universalidade da domina9ao da mulher, mas problcmatiza 
as identidades de genero tentando desvincular tais identidades 

de efeitos biologicos, sustentando que os comportamcntos dos 
individuos sao reflexos ou resultados das regras impostas na 

sociedade e nao comportamcntos naturais dos individuos224.

223 Ver “Problemas de Genero: feminismo e a subvers3o da identidade” 
(1990).

224 Judith Butler chama de seres "abjetos” os individuos que sao rejeitados 
na sociedade, que n3o sao vistos nem como homem. nem como mulher. O que 
refor(,a a intensa rcprodu^So de estereotipos para o feminino e o masculino, 
e que fugindo deste padnlo o individuo nao se "encaixa" nas regras sociais.
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Joan Scott (1990), por sua vez, enfatiza que “genem" 
deve ser analisado como uma categoria social. Essa abordagom 

comunga com as perspectivas sociologicas de desnaturalizavlln 
dos processos sociais. Desvincula, por assim dizer, de qualqim 

identificaqao com o biologico. Sublinha Joan Scott (1990) quo 

muitos pesquisadores utilizam o termo “genero” para subslituii 
o termo “mulher” Ao fazer isto, exclucm a funqao polltieii 
a desigualdade, e o uso que podem ser realizados por esstiM 

categorias. O “genero”, segundo Scott (1990), fora utilizado de 

forma superficial para explicar diferenqas de relaqoes sociais enlio 
homens e mulheres. Foi empregado como substitute para o termo 
mulheres. E igualmente utilizado para “sugerir que informant' 

a respeito das mulheres e necessariamente informaqao sobtc 
homens, que urn implica no estudo do outro”. (SCOTT. 1990. p, 
07)

O indivlduo nao deve ser analisado de forma isoladti. 
destituido das forgas que o constituent no campo. Os indivlduos 

devem ser pensados a partir das suas trajetorias e de fomm 
relacionai dentro das estruturas de poder. As rclagoes de genero, 

por assim dizer, sao constituidas nas “rclagoes sociais baseada. 
nas diferengas percebidas entre os scxos, como uma forma 
primeira de dar significado as relagoes de poder” (SCOTT, 1990, 

p. 21). Esta definigao significa dizer que “genero” e o proprio 

poder, favorecendo o entendimento das varias fonnas de relagoc. 
humanas e sociais. E por esse sentido que Joan Scott (1990) define 
“genero” como urn fator que contribui para as relagoes sociais de 

homens e mulheres baseadas na distingao de sexo e uma maneira

I’ortanto, sofre preconceitos e 6 rejeitado socialmente.
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de dar significado as relagoes de poder.

Joan Scott (1990) ressalta que devemos entender o 
dinamismo historico, pois ora a explicagao de re la te s  entre 

homens e mulheres se explica pela cultura, ora pelo sexo, ora pelo 
biologico. Hierarquias e posigoes de poder devem ser relevantes 
para entendermos esta relagao. Michelle Rosaldo (1980) destaca 

que ha uma tendencia antropologica para explicar as relagoes 

de genero que se limita a teoria do patriarcado. Com base nesta 
teoria, o poder masculino emerge na literatura feminista como 
uma verdade universal. Como se fosse a unica e exclusiva 

explicagao para papeis de homens e mulheres na sociedade. A 
analise de Rosaldo (1980) sugerc explicar a assimetria sexual 

sobre os papeis dos indivlduos como produto da agao do proprio 
indivlduo. Acredita que nao se devem resumir os fatos pela 

“dominagao masculina”.

Refletir sobre a condigao do homem e/ou da mulher 
na sociedade cm determinado espaqo ou tempo revela o poder 

protagonista, que redunda no patriarcado. Mas, como sublinha 
Michelle Rosaldo (1980), nao podemos nos limitar a entender 

a parlicipaqao ou nao das mulheres em ambitos de poder na 
sociedade, explicando apenas que existe um patriarcado forte 

e dominante que impede tais mulheres de participaqao social. 
Ha um reducionismo tentar explicar a subordinatpao social das 
mulheres por esta unica via, porem nao e posslvel desconsiderar. 

As estruturas de poder e de parentesco pode nos possibilitar a 

compreender a representa?ao polltica feminina na Camara 

Federal.

513



2. MASCULINIZA-CAO DO ESPA^O POLITICO

A historia politica no Brasil mostra quc o numoro 

de representantes nos podcrcs executivo e legislative c 
predominantemente masculino. E que, embora se tenha nil 

presidencia da republica uma presidenta, o espayo da poliiii ;i 
c, cspccificamente da representayao politica, ainda e ponco 

acessivei as mulheres. Essa e a logica predominante cm nosso 
pais. Por outro lado, embora sendo pouca a representayAo 

feminina quando comparada a representayao masculina, constatn- 
sc na atualidade que vem ocorrendo um crescimento paulatino 

da presenya feminina na politica. Pesquisadoras225 sublinham quc 
as mudanyas sociais, culturais e politicas, pos-redemocratizayAo 

tern possibilitado maior enfase a participayao das mulheres cm 

varios setores da sociedade. Dentre estas mudanyas estao a-, 
novas estruturas familiares, a ruptura de um padrao patriarcal. a 

transformayoes ocorridas no mundo do trabalho e as conquista. 
do movimento feminista. Todavia, sabc-se que ainda existe uma 

forte tcndencia no campo da politica por parte das mulheres tic 

afirmarem sua identidade enquanto genero.

O discurso cxistcnte na grande parte de candidaturas 
femininas afirma a assertiva de que as campanhas eleitorais 

priorizam a discussao de genero, a conquista de liberdade c 
da identidade (BARRE1RA. 2008). O discurso feminino sc

225 Pesquisadores como Lucia Avelar (2001) e June E. Hahner (20011 
sublinham que no Brasil o processo de desenvolvimento capitalista foi um do 
fatores que contribuiu para a efetiva participayao da ntulher na sociedade. no 
mercado de trabalho e na politica.
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caracterizaria por uma construyao discursivo-imagetica que 

se volta para o “ser mulher”, ao pioneirismo de “ser mulher 
candidata”, enquanto o discurso masculino volta-se para o discurso 
conscrvador da forya, da capacidade, da vitoria. Barreira (2008) 

salienta que a mulher durante as campanhas eleitorais preocupa- 
se cm desconstruir valores historicamcnte estereotipados como: 

“mulher inadequada para a pratica politica”; “mulher dona-de- 

casa e portadora de talentos para ser domestica”, “esposa” e “mae”; 
incapaz, portanto, de assumir cargos politicos, por exemplo.

A pesquisadora ainda sublinha que enquanto candidatas, 

durante as campanhas eleitorais. na tentativa de construirem o seu 
proprio espayo e demarcarem diferenyas com relayao aos homens, 

muitas mulheres discursam com a linguagem da solidariedade, 
da emoyao, do afeto, como uma cstrategia discursiva ou nao. 

Os discursos, geralmcnte, fazem alusoes a um “ser mulher”, 
como uma caractcristica que diferencia estas mulheres do sexo 

oposto. Como formula Irlys Barreira (2008, p. 46) ao mencionar 
a construyao enunciada pelo ‘“ nos mulheres’ que revela um modo 

especifico de fazer politica. utilizando como referenda espayos 

de identificayao baseados em uma condiyao de genero”.

Diante da importancia feminina nos espayos de poder 

sao levantadas questoes que perpassam pela formayao dos 
papeis sociais moidados entre o sexo masculino e o sexo 

feminino, em que muitas vezes podem cstar cscondidas sobre 

a justificative e relevancia da mulher na vida politica. Pinheiro 
(2007) acredita que a ideia de defender a presenya feminina na 
politica bascia-se na logica da politica de presenya, na crenya
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de quc as melhores representantes para a popula<;ao femimmi 
sao clas proprias. Aliado a esse fato surge a pcrcepgao de quo n 

pa rtic ip a te  feminina representaria uma “ruptura” com a poliiu u 

tradicional desenvolvida pelos homens, em quc uma formnvilii 
moral diferenciada, voltada para etica e honestidade, imprimmu 

a vida politica maior respeito e credibilidade, como tambtiln 
incluiria na agenda politica temas considerados importantes. mu < 
negligenciados por quern ja ocupa tal espa<;o.

Entretanto, as representa^oes de que caberiam as mulhcicN 
se inscrir na politica para altera-la, sendo clas consideradwt 
“diferentes” para assumir cargos politicos, imobilizam inumem , 

possibilidades dc compreender as transformapocs na esferu 
politica, impulsionadas pela entrada dcsse novo agente politico 
Pinheiro (2007, p. 21) assevera que nao ha nada que garanta quo 

a maior p re se n t feminina signifique maior defesa dos intercsscn 

temininos. Pelo contrario, por essa logica ocorrc a naturalizavilo 
de urn fenomeno que e socialmente construido e mesmo que 
demonstrem maior participa^ao em areas dc maior vulncrabi 1 idadt 

da sociedade c aos papeis que exercem dentro da esfera privadti, 
nao significa absolutamente que exista uma vocagao inata.

Ccntralizar a analise da ocupat^ao e pratica feminina 
apenas sob a otica das concep9oes exclusivamente de genero. 
pennite deixar dc considerar alguns componcntes relevantcs 

para constru^ao da identidade dessas mulheres, como: a filia^o 
partidaria, sua trajetoria politica e sua insertjao dentro do campo 

politico que obcdece a regras especificas. A ocupa^ao em espago-. 
de poder tanto para homens quanto para mulheres devem estm
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tambem relacionados a estrutura dos espaipos, a for?a politica, a 

capacidade em angariar votos, as posigoes que ocupam no campo. 
E tais condicionantes revelam se este ou aquele tern ou nao capital 

politico necessario para exercer a politica.

Sobre a reprodu^ao das praticas sociais, e alimentagao 

dos simbolos e a9oes internalizadas nos individuos, Bourdieu 

chamou de habitus aquilo que cquivale aos principios geradores 
das diferentes praticas, que sc encarnaram no corpo como urn 
sistema. Os comportamentos c as condutas dos sujeitos sociais 

sao influcnciados por esse habitus, que e um conjunto de a9oes 

que permite aos individuos manter a organiza9ao social, ou seja, 

mantcr a ordem social vigcntc. Assim, rclata o autor:

Como sistema das disposi?oes socialmente 
constitufdas que, enquanto estruturas 
estruturantes, constituem o principio gerador 
e unificador do conjunto das praticas e das 
ideologias caracteristicas de um grupo de agentes. 
(BOURDIEU. 2007, p. 191)

E interessante ressaltar que os conceitos de habitus e de 

genero cstao interconectados uma vez que o primeiro acaba sendo 

responsavel pela reprodu9ao do segundo. Pelo fato das mulheres 
terem um processo de vivencia diferenciado dos homens, tentam 

romper com a estrutura na qual forarn inseridas e passam a 
reivindicar o dircito dc ocupar um cargo de poder no cspa90 

publico. Para isso precisam construir aquilo quc Bourdieu (1996) 
definiu como capital politico ou capital simbolico, aquilo quc c 
reconhecido socialmente pela cren9a ja difundida na consciencia
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da socicdadc.
As mulheres “politicas”, nesse scntido, estao em situagAo 

desigual aos homens por historicamentc terem menos acumuln 
de capital politico. O baixo acumulo deste capital pode limitar a , 

possibilidades de ascensao das mulheres na carreira politica. 1 sir 
seria fundamental a medida que indica reconhecimento social quo 

apenas alguns individuos teriam accsso. Como assevera Pinhein* 
(2007, p. 47) “e necessario capital politico para se ascender na 

carreira, e a ocupagao de cargos de mais alta hierarquia no campo 

politico contribui para a ampliagao dcsse tipo de capital”. Esse 
capital pode ser tambem transferido. De forma significative 
as mulheres inserem-se no campo politico fazendo o uso do 

“genero", mas ancorada no capital politico da familia  ou dos 

agentes masculinos.
Bourdieu (2011) ao estudar as estruturas economicas c 

simbolicas da sociedade contemporanea constatou que um dos 

mecanismos de dominagao se da pelo genero. A “dominagflo 
masculina” instaura-se nao so no corpo, mas nos cerebros das 

pessoas. A violcncia simbolica passa a ser um dos mecanismos 
sutis, porem eficaz, que por meio do poder e hierarquia dos valoro 
masculinos, constituidos historicamentc, sc impoe e age com sun 

propria forga nas relagoes sociais cotidianas. A incorporagao dos 

valores “masculinos” se da, segundo Bourdieu (2011). atraves dc 
longos processos de socializagao e formagao de estruturas mentals 

que se naturalizam nos corpos e nos cerebros dos agentes. <» 
corpo e a mente feminina passam a ser uma dessas instancias dc 
incorporagoes desses valores. O habitus -  a cultura e os valores 

incorporados -  se tomam matrizes dc percepgao que orientam o
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agir construido no ambito das redes de relagoes sociais.

Tais naturalizagoes de formas de pensamentos e maneiras 
de agir historicamente construidas permite pensar o espago 

da politica como espago masculino. O mais grave -  nessa 
ginastica de dominagao sutil -  e que indistintamente muitas 

sao as mulheres e homens que naturalizam esse discurso e essa 
percepgao. Isto so fortalece o exercicio dos mecanismos da 

dominagao de genero, que se trata nao somente dc estruturas 
subjetivas, mas, e, fundamentalmente, estruturas objetivas que se 

encontram historicamente estruturadas pelos rcinos da economia 
e da politica. Sao estruturas de dominagao objetivas e subjetivas 

que retroalimentam processos de dominagao e violencia material 
c simbolica. Esses sao um dos elementos da constituigao da 

masculina-aqao e nao da feminiza-aqao da pratica politica.

3. REPRESENTACAO, GENERO E PARENTESCO

Os Dados do Departamento Intersindical -  D1AP (2014) 
apresenta-nos que, embora tenha ocorrido maior representagao 

politica feminina no Brasil apos a redemocratizagao, o padrao de 
representagao politica na Camara Federal ainda continua sendo 
predominantemente masculinizado. Para muitos estudiosos da 

tcmatica a insergao de mulheres (AVELAR, 2001; PINTO e 
MORITZ, 2009; HAHNER, 2003; MIGUEL e BIROLI, 2011) 

nesse campo de disputa simbolica e material, sinalizaria como 
sendo uma mudanga no padrao de representagao no que diz 

respeito ao genero.
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Ora, pensar apenas, e tao somente, a insergao di 
mulheres na arena de disputa da Camara Federal ou de qualquei 
espago como ampliagao da participagao feminina nas instancur. 

decisorias e minimamente desconhecer os mecanismos atrav»S 
dos quais sao produzidos, na sociedadc brasileira, a representagAi> 

politica. Nesse sentido, e para alem da insergao de mulheres mi 
Camara Federal ou em qualquer instancia de representagAo 
politica, cabe-nos indagar: quern sao essas mulheres que eslch• 
na Camara Federal? A que fanulia pertence? De quais valorem 
comungam? O que possibilitou sua inserqao no campo politico < 

rnais especificamente, no campo legislative? Essas sao questoc, 

dentre tantas outras que nos permitiria adentrar e compreendci 
o padrao de representagao politica na Camara Federal. Nao e ilr 
nossa pretensao responder todas essas questoes, mas apreseni;i 

las, consequentemente problematizar o tipo de representagao 
politica relacionando genero a parentesco.

Historicamente as “ familias politicas” tern sido 
representadas pelos herdeiros, que em sua grande maioria sAo 
agentes masculinos. Este tern sido um padrao de dominagAo 

e de representagao politica no Brasil no que diz respeilo ao 

genero. Porcm, a partir do processo de redemocratizagao, e com 
a construgao da carta magna -  Constituigao Federal de 1988 
os valores vinculados a pluralidade e a exaltagao da diversidadc 

passaram a ser norteadores, e com isso as mulheres passaram a 
se inserir de forma mais visivel na arena legislativa. Diante dc taI 

constatagao, as politicas de generos tambem se tornaram agenda . 
importantes para a consolidagao do nascente regime democratico 

(PINTO, 2002; PITANGUY, 2002; ARAUJO. 2002; MIGUI1
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e BIROLI, 2011). Todavia, no que diz respeilo a representagao 

politica poucas sao as mulheres que tern conseguido se destacar 
nessa arena de disputa masculinizada e se conslruido de forma 
altiva por meio da sua insergao em discussoes de agendas mais 

progressistas, no que diz respeito a pauta voltada as politicas de 

genero.
Quase sempre o “homem”, o “esposo”, o “pai” ou os 

“filhos”, tern se tornado ancoras para sustentagao e insergao das 

mulheres no campo politico, como uina estrategia de manutengao 
e perpetuagao de poder por meio do uso que se faz acerca do 

parentesco e do genero. Nao se trata aqui de pensar a representagao 
feminina dissociada das relagoes e redes de poder, mas perccber 

que a representagao feminina de forma significativa- na Camara 
Federal -  como tern se constituido a partir da relagao de parentesco. 

Trata-se de pensar logicas praticas atraves das quais a mulher se 
insere nesse campo, por meio do capital politico do companheiro 

ou do grupo familiar.
De acordo com o levantamento realizado pelo D1AP 

(2014) apenas 51 (cinquenta e uma) mulheres foram eleitas para a 
Camara Federal, o que representa 10% do total de representantes 
nesta casa. Embora tenha tido aumento quando comparado a 

representagao na legislatura anterior que teve apenas 45 deputadas 

eleitas em 2010. O que os dados sinalizam tambem e que das 
51 (cinquenta e uma) mulheres eleitas, 31 (trinta e uma) foram 

novatas. Porem, ve-se que as novatas em sua grande maioria 
representam interesses de familias politicas e sao muitas vezes 
inseridas no campo politico por meio das estrategias do grupo 

familiar que tern o esposo como o arregimentador de votos.
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Os dados do DIAP (2014) nos chama a aten^ao para o 

fato de que uma caracteristica que tem se rcpctido na bancada 
feminina c que tem sido uma tendencia o “sufragio de mulheres 

que possuem parentesco com politicos tradicionais’* (DIM ’, 
2014, p. 110). No Rio de Janeiro, por excmplo, foram eleitas 
Cristiane Brasil (PP) e Clarissa Garotinho (PR). A primeira i? 

filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ja Clarissa, como 

o proprio sobrenome revcla, e filha do atual deputado federal 
Anthony Garotinho. Tambem foi eleita a advogada Soraya Santos 

(PMDB), que e casada com o ex-deputado federal Alexandre 
Santos (PMDB). (DIAP, 2014)

No Acre, foi eleita a deputada Jessica Sales (PMDB). 
filha do prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB). Em 

Minas Gerais, foram idcntificadas tres deputadas nesta condifSo: 
a empresaria Brunny (PTC), que e esposa do deputado estadual 

Helio Gomes (PTC); a empresaria Damina Pereira (PMN). que 
casada com o ex-prefeito de Lavras; e a medica Raquel Muni/ 

(PSC), que e esposa do prefeito de Montes Clams. Do Para, vein 

a pedagoga Julia Marinho (PSC), casada com o atual deputado 
federal Zequinha Marinho.

Para a bancada do Piaui, de acordo com os dados do 
DIAP (2014), foi eleita Rejane Dias (PT). Ela e administradora e 

esposa do ex-senador e governador eleito, Wellington Dias (PT). 
Foi campea de votos no Estado, obtendo 134.157 (cento e trinta 

e quatro e cento e cinquenta e sete votos). Rejane Dias estreou na 

Camara Federal com a cxpcriencia de um mandato de deputada 
estadual e a atua?ao como secretaria para Inclusao da Pessoa 

com Deficiencia e tambem como secretaria de Assistencia Social.
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A medica Zenaide Maia (PR), unica representante feminina na 

bancada do Rio Grande do Norte, e irma do deputado federal 
Joao Maia e mulher do prefeito de Sao Gon^alo do Amarante. 
Outra novata com sobrenome tradicional na politica e a psicologa 

Sheridan (PSDB), que e casada com o ex-govemador de Roraima, 

Anchieta Junior (PSDB).
A tabcla 1 nos traz os nomes das deputadas eleitas 

para a 55“ legislature, tendo como base de sustentagao o capital 

simbolico c politico familiar. Mais da metade da bancada feminina 
na camara tem uma base de sustentaqao cm que o parentesco se 

torna uma variavel importante.
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Tabela 1 -  Represcntagao Feminina/Parentesco por Estado dn 
Fcdcraipao na 55" Legislatura na Camara Federal (2015-2010)

Deputado I’artido Voiapao SituafSo Parcntcsco/Familia Prufltilu
J e s s i c a  S a l e s P M D B 2 0 . 3 3 9 N o v a F. I l l h a  d c  V a g n e r  

S a l e s  ( P M D B - A C ) ,  

p r e l c i l o  d c  C r u z e i r o  

d o  S u l .  c  d e  A n t o n i a

S a l e s  ( P M D B - A C ) ,

M t J d i c a

J a n t e  C a p i b c r i b c P S B 2 1 . 1 0 8 R c c l c i t a
e \ - d c p u t a d a  c s t a d u a l  

E s p o s a  d o  s e n a d o r Traduloia
e  e x - g o v e m a d o r d c  F r a n c k

d o  A m apii. J o 3 o e  P o r i u g i t f »,

C a p i b c r i b c  ( P S B ) , A j u d a n t c  d v

e  m i l e  d c  C a m i l o A s s i s t c n t c  S i *  l t d

C a p i b c r i b c  ( P S U - c  P r o f c M o r a  d i

A P ) ,  c x - d c p u t a d o  

e s l a d u a l  c  a l u a l  

g o v e m a d o r  d o

B i o t o g i a

i o / J  R o c h a P T B 10 . 0 0 7 N o v a
. A m a n a

1: c a s a d a  c o m E m p r c s A t  to

K o s c m i r o  R o c h a ,  c x -  

p r e f e i t o  d c  S a n t a n a

C o n c c i y U o P P 7 1 .8 7 8 N o v a £ i r m J  c l n H i r c a d o r a R a d i a l i s l a

S a m p a i o d c  M a n a u s ,  S o c o r r o P r o f t s s i o n n l

S a m p a i o  ( P P )

Alice PCdoB 72.682 Rccleila E Illha do Quunien
Portugal ex-vereador dc Industrial e

Sao Sehasliflo F a r m a c e u l l c n

do Passe Bioquimirn
(BA), Adalicio

Damina PMN 52.679 Nova
. Portugal 

E esposa do Enipresiii in
Pereira suplenlc dc 

deputado 
federal c ex-
prefeito de 

Lavras, Carlos 
Alberto Pereira

Raquel PSC 96.073 Nova f  (PMN)
h esposa do Mediea

Muni/ prefeito de 
Montes C’laros, 

Ruy Adriano 
Borges Muniz

(PRB)
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PMDB 87.632 Reclcita Empresaria

2

Elcioue
Barbalho

Julia
Marinho

Iracema
Portella

Rcjanc Dias

Ex-esposa do 
ex-depu(ado 
federal e  ex- 

govemador do 
Pari e atual 

senador, Jader 
Barbalho 

(PMDB). 6 
mSe de Holder 

Barbalho 
(PMDB-PA), 
ex-deputado 

esladual e 
ex-prefeito de 
Ananindeua 

PSC 86.949 Nova Ecsposa do
deputado 
federal, 

Zequinha 
Marinho (PSC), 

elcito vice- 
governador 

na chapa 
encabeyada por 
Jalene (PSDB) 

nas eleiyocs 
deste anq

PP 121.121 Reeleila Eesposado
senador Ciro 

Nogueira 
(PP) e filha 

dos politicos 
Myriam 

Portella (ex- 
deputada) 
e Lucidio 

Portella (ex- 
senador e 

ex-govemador
• do Piaui)

PT 134.157 Nova Eesposado
ex-senador e 
govemador 

eleito. 
Wellington 
Dias (PT)

Pedagoga

Empresaria

Administrudora
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Clarissa PR 335.061 Nova E filha do
Garotinho deputado

federal, 
Anthony 

Garotinho 
(PR), ex- 

govcmador 
do RJ, e da 
prcfeita de 

Campos dos 
Goytacazes 

(RJ), Rosinha 
Garotinho 
(PR), ex- 

govemadora

PTB 81.817 Nova e M o
ex-deputado 

federal, 
Roberto

PMDB 48.204 Nova ^ le'lposa d'oB)
deputado 
federal, 

Alexandre 
Santos

(PMDB), que 
nSo lanfou

PR 134.588 Nova
deputado 

federal Joao 
Maia e mulher 
do prefeito de 
SSo Goni;alo 
do Amarantc, 
Jaime Calado 

(PR)

Cristiane
Brasil

Soraya
Santos

Zcnaide
Maia

.lomalista

Advogada

Advogada

Servidora 
Publica 

Aposentada e 
Mfdica
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Mariana
Carvalho

Marinha
Raupp

Sheridan

Ana Pcrugini

Bruna Purlan

O .
C/3

Renata Abreu

PSDB 60.324 Nova

PMDB 61.419 Reeleita

PSDB 35.555 Nova

PT 121.681 Nova

PSDB 178.606 Reeleita

PTN 86.647 Nova

E filha do Mcdica e
ex-vereador de Musica

Porto Velho, 
ex- deputado

Federal
e ex-vice

govemador 
de Rondonia,

Aparicio
Carvalho

.(PSDB),
E esposa do Psicologa.

senador e Tecnica cm
ex-govemador Assunlos
de Rondonia, Edueacionais,
Valdir Raupp Professora
(PMDB-RO) e Servidora

£  esposa do 
ex-govemador,

P » ! a

Jose de
Anchieta Junior

£  esposa^do Advogado
ex-prefeito de 
llortolandia,

Angelo

p™ y>or) Bacharel
ex-prefeito cm Direito e

de Barucri e 
cx-deputado

Empresiiria

federal, Rubens
Furlan; e 

sobrinha de
Toninho Furlan

(PMDB), 
vereador da

.cidade,
E filha do Emprcsiria

ex-deputado 
federal, Jose de
Abreu (PTN)
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Duke
Miranda

PMDB 75.934 Nova Dona dc ( iihiE esposa do 
govemador 

eleito. Marcclo 
Miranda

Josi Nunes PMDB 53.452 Nova £% !£%  Professora
Jacinto Nunes, 

ex-prcfcito 
de Gurupi 
(TO), c de 

Dolores Nunes

Fonte: Dados 
(2015)226.

(PMDB-TO), 
ex- deputada 

federal por 
Tocantins

compilados peios autores. a partir do DIAP (2014) c I SI

O recurso ao “genero” c ao “parentesco” tem side umn 
das saidas principalmente daqueles “politicos" que se encontram 

enquadrados na Lei da Ficha Limpa (Lei complementer 135/2010) 
na condi^ao de “fichas sujas", impossibilitados legalmentc dc 
disputar cargos eletivos e/ou mesmo aqucles que pretendem 
ampliar o poder politico dc dominat^o.

Nessc sentido, rccorre-sc a “esposa", a “filha”, a “mile" 
ou a “ irma", para mantcr ou ampliar o poder politico do grupo 

familiar. Essas estrategias c usos do “genero” e do “parentesco" 
nao sc restringem ao modo de fazer politica local. Ao contrario, 
perpassa todas as instancias dc representacao do legislative no 

Brasil, ancorado de forma relacional pela perspcctiva de genero 

do poder masculino. Sao poucas as liderangas femininas que 
constroem a trajetoria na politica sem que estejam ancoradas na

226 Ver Radiografia do Novo Congrcsso (2015-2019), rcalizado polo 
Depatlamento Intersindical de Assessoria Pariamentar DIAP, beni count 
consultar: “Estatisticas eleitorais 2014 - Estatisticas de resultados Elei^Ao 
Elei9oes Gerais 2014 Abrangencia: Brasil - Cargo: Deputado Federal 
Candidatos Eleitos" Disponivel cm: http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisiii i 
estatisticas-eleitorais-2014-resullado. Acesso em 25/01/2016.
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referenda politica de scus esposos e ou familiares masculinos.
Na 55a Legislatura a partir dos dados fomecidos pelo 

Departamento Intersindical de Assessoria Pariamentar DIAP 
(2014) e os dados do Tribunal Superior Eleitoral -  TSE (2015), 

mais da metadc da bancada feminina foi inserida nas disputas 
politicas cm seus estados ancoradas no capital politico transferido 
pclo agente masculino. Trata-sc de uma das estrategias que tem 

sido utilizado pelas “familias politicas” no intuito de permanecer 

e/ou ampliar as suas formas politicas dentro do campo dc disputa. 
O genero e o parentesco, por assim dizer, tem assumido e se 
tornado recursos estrategicos utilizados nas disputadas politicas e 

permitido a reprodu^ao politica de familias tradicionais.

4. DILEMAS DA REPRESENTACAO POLITICA

Nos ultimos anos, o amplo consenso a favor da 

democracia, obtido na decada de 1980, produziu urn relaxamento 
da reflexao critica sobre o sistema politico e, consequentemente, 

sobre a representa^ao politica. Esta, quase sempre, pensada a 
partir das regras formais do jogo. Para muitos, a redemocrutizafSo 

se esgotou na altera?2o dc certas regras do jogo institucional, 
como se a democracia fosse apenas uma tecnica de organiza?ao 
e administragao do poder, completamente dissociada de fins e 

valores, bem como das condi^des dc existencia que a popula?ao 

experimenta na vida real.
Uma das caracteristicas centrais das democracias 

contemporancas e a representapSo politica. Embora a etimologia
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da palavra democracia sinalize que se trata de um governo dn 
povo, faz-se necessario verificar, empiricamente, quern 6 et.-u 

“povo” que ocupa o espa90 do Congresso Nacional e, portnnto 
representa legalmente os interesses da populafao. A representaviln 
politica enccrra-se nurna contradiqao na qual a democracm, 

enquanto governo do povo, nao e governada pclo povo, mas pm 
uina minoria que c eleita pelos cidadaos, atraves do recrutamenlo 

partidario que seleciona. A questao que se coloca e: como se d.i 

o processo dc recrutamento dessa minoria que governa? Que 
mecanismos sao utilizados para o processo de recrutamento? I 
no caso espedfico, quais sao as mulheres que ocupam a arena da 

Camara Federal?

No livro “Democracia e representagao: territorlox 
em Disputa”, Luis Felipe Miguel (2014) aborda a tematicn 
da representagao politica nas democracias contemporaneir 

apresentando e ponluando quatro problemas que estflo 
relacionados a democracia c a representa9ao politica, sao eles: I ) 

A separa?ao entre govemantes e governados. As decisoes politica 
tomadas por um pequeno grupo e nao pelo conjunto das pessoa 

que formam o territorio; 2) A formayao de uma elite politica 
distaneiada da massa da populaqao. O que tern possibilitado a um 

grupo de governante exercer permanentemente o poder atraves dc 
seus interesses, muitas vezes contrarios ao interesse da popula^ao, 

Essa elite nao representa proporcionalmente os estratos diversos 
existentes na sociedade; 3) Ruptura do vinculo entre vontadcs 

dos representados e a vontade dos representantes. Por advirem dc 
contextos sociais muitas vezes diferentes. Os representantes, em 

sua grande maioria, nao possuem a (ilia^ao politico-ideologiea
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dos representados. Nao possuem o mesmo habitus e posiipao de 
classe. E, por iiltimo, e nao menos importante, 4) a distancia 

entre a afirmaqao do compromisso por parte do eleitor para com o 
candidato no periodo eleitoral e a afirma9ao deste no decorrer do 

mandato; (MIGUEL, 2014)
Se por um lado tomou-se extremamente legitimo 

a ciencia politica se debru9ar sobre a agenda tematica da 

democracia, por outro nao ha como pensar o fortalecimento 

da democracia sem discutir a representa9ao politica e o acesso 
igualitario de genero a representaqao. A representa9ao politica, 

conforme tern se apresentado, na Camara Federal, apresenta-nos 
alguns problemas que coloca em cheque a qualidade da propria 
democracia. Comungamos do argumento e do entendimento que 

so uma teoria critica da representaqao politica e uma teoria critica 
da democracia serao capazes de desvclar os processos desiguais 

do recrutamento parlamentar e as consequencias destes para o 

regime democratico.
A construqao de uma teoria critica da representaqao 

politica, conforme sugere Miguel (2014), devera perpassar por uma 

analise acerca dos capitals (economico, politico, social, cultural, 
politico-familiar) historicamente acumulados e reproduzidos 

pelas “familias politicas”. Isso se constitui em uma analise atraves 
da qual a genealogia, a historia, a economia e a estalistica, se 

tornam instrumentos centrais a compreensao da concentra9ao e 
perpetuaqao de poder por parte dos grupos politicos que formam 

a classe politica dominante no parlamento brasileiro.
A problematica da representa9ao se coloca central 

ao debate das democracias contemporaneas. Democratizar
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os espa90s da representa^ao requer um entendimento acavn 

da produgao social das representa9oes, quais agentes qut 
ocupam e suas trajetorias; requer inserir esses agentes dentro dn 

forma9ao historica e material da sociedade. A perspectiva libcinl 
compreende a representa9ao politica a partir de uma conccpi'An 

atomizada. O individuo torna-se o foco principal da representavfln 
politica. Os individuos, por assim dizer, representariam seun 

intcresses e suas vontades. O problema nessa concep9ao osiii 
em nao compreender que o representantc, antes dc represenim 
interesses individuals, representam intcresses de “grupos” quc 

se constituem por aproxima9ao de interesses no mundo social 

Alguns grupos “controlam os recursos materials e simbolicos quo 
ampliam a capacidade de influencia na produ9ao das preferencur. 
alheias” (MIGUEL, 2014).

A bancada feminina na Camara Federal para a 55" 
Legislatura de acordo com os dados do D1AP (2014) e composia 

por 51 (cinquenta e uma) mulheres que representam 22 unidadr. 
federativas. Os dados sinalizam para um aumento desta bancada 

quando compara a bancada da 54“ Legislatura. tendo em vista quo 
nesta foram eleitas 45 (quarenta e cinco) deputadas. Ora, o que nftn 

esta tao evidente e que muitas dessas mulheres eleitas difieilmente 
tem historia ou trajetoria relacionada a luta por reconhecimcnlo 

dos direitos femininos. Sao de forma significativa herdeiras do 
capital politico do “pai” ou mesmo da familia. Difieilmente 
estariam inseridas no campo politico -  na arena do legislative 

federal -  se nao pertencesse a essas familias politicas e o caso 
das campeas de votos no Rio de Janeiro: Cristiane Brasil (PP) e 

Clarissa Garotinho (PR). A primeira e filha do ex-deputado federal
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Roberto Jefferson e a segunda e filha de Anthony Garotinho.
Sendo o individuo o principal agente da a9ao politica 

e concebendo-os como individuos abstratos, destituidos dos 
processos historicos, economicos e politicos de forma9ao, a 

concep9ao liberal desconhece que existem os partidos politicos, 
enquanto instrumento de representa9ao politica, na moderna 
sociedade capitalista, que funcionam como representantes 

de classe e nao de meros cidadaos. Os partidos se tomam 
instrumentos de representa9ao e, por conseguinte, instrumentos 

de interesses dos grupos economicos e das oligarquias regionais. 
No Brasil, especificamente, as “familias politicas” e/ou as que 

possuem capital economico expressivo controlam os partidos. 
Assim, capita! politico fa m ilia r27 e capital economico se 

imbricam, o que mantem politicos tradicionais em intima rcla9ao 
com os empresarios, que atraves de suas empresas financiam 

parte significativa dos agentes politicos.
Os agentes atuam na “cena politica” em nome dos 

cidadaos, mas adentram ao espa90 por ineio dos capitais 

acumulados historicamente. As regras (arcabou90 juridico do 

Estado) que lhes permitem ter acesso ao campo da politica por 
ineio dos partidos torna todo e qualquer cidadao igual perante 

a lei, construindo a ilusao de que as disputas sao iguais entre 
qualquer cidadao e que o voto e mesmo para qualquer um.

Atraves de uma analise que tem por base a produ9ao 

social e simbolica da existencia, constata-se que grupos que 
tendem a “monopolizar a gestao politica nos cspa90s e instancias

227 Estc e um conccito que um dos autores dcste texto, Jose Marciano 
Monteiro, vem dcsenvolvendo na Tese de doutoramento junto ao Programa 
de Ciencias Sociais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
Paraiba.
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dc representafao e que, pelo dominio dos segredos e labirinto iln 

politica -  c de suas normas c linguagens -  conseguem mantel 
ou aumentar seus privileges, enquanto setores especifkos" 

(OSORIO, 2014, p.56) constituem classe reinante e detcm 
determinados lipos de capitais, que sao escassos a outros grupos

A classe doininante, quase sempre, atua em outros 

cenarios que possibilita o fortalecimento do capital social. 
Estabelece latpos com aqueles que pertencem a classe reinante c a 

classe politica, atraves do acesso a espaqo como clubes, lugarcs 
de descanso, o que fortalece e amplia os vinculos para com o 

universo familiar. Participam de atividades e eventos que se dao 

os encontros c a busca de acordos para impulsionar pollticas 
determinadas. Esses espa^os possibilitam redes de alianyas 

entre os individuos, mas tambem e fundamcntalmente entrc os 
grupos. Os la<;os se estcndem do espa?o familiar para os espa90s 
publicos. Trata-se de estrategia que possibilita acordos entrc 
grupos familiares, politicos e economicos.

Sem o recurso da produ^ao material e simbolica da vida 
social, a democracia passa ser entendida em termos procedi mentais 
dos quais se separa a esfera politica da esfera economica. Ao 
realizar tal separa?ao perde-se o essencial que e o fato dc, na 

esfera economica, sc realizar os processos de dcsigualdades 

Os cidadaos e os individuos concebidos de forma atomizada e 
abstrata, no reino da politica, tornam-se iguais. Sao, por assim 

dizer, deslocados da sua materialidade historica e inseridos na 
superficialidade do dever ser da esfera juridico-politica, na qual 
todos sao iguais perante a lei.

Embora se reconhefa que os procedimentos juridicos-
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politico sao importantes no que diz respeito a constru?ao da 

democracia, nao se pode pensar a representa^ao politica e atua^ao 
dos agentes a partir das garantias juridicas. E preciso ir alern, no 
sentido de analisar o que promove os processos de diferenciapao 

social e politica. As raizes desses processos se encontram no reino 

da economia material e simbolica.

CONSIDERACOES FINAIS: A LUTA POR
RECONHECIMENTO

De acordo Nancy Fraser (2007), enquanto liouver 

desigualdade de reconhecimento dos sujeitos, subordina9ao e 

exclusao em toda e qualquer sociedade, nao teremos, de fato, uma 
cfetiva participasao igualitaria dos agentes. Nao teremos uma 

efetiva distribui9§o de poder e reconhecimento cidadao. O que 
nos leva a questional" sera mesmo uma efetiva p a rtic ip a te  e urn 

efetivo reconhecimento a presenqa destas mulheres no ambito do 

poder politico formal?

Para tanto, a autora propoe uma analise alternativa de 

reconhecimento como uma questao de “status social”. Ora, estas 

mulheres que ocuparam o cargo politico na Camara Federal sao 
mulheres cujo status social (familia de politico) as projetam mais 

faeilmcnte para a politica formal. O contrario aconteceria com 

mulheres que nao tivesse no parentesco a pontc para a politica. 
O que exige, neste sentido, reconhecimento, nao e a identidade 

social, mas a condi9ao social dos sujeitos. Porem, esta presen?a
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das mulheres na poh'tica nao significa que as mesmas tenham lido 

reconhecimento, nem a efetiva participaqao democratica, pois ns 
mesmas estariam substituindo seus parentes, ajudando a perpetual 
os laqos de parentescos na poh'tica. Talvez, isso significa que win 

tiveram reconhecimento igual aos homens para assumir o cargo 
publico os quais assumiram.

Neste caso, reside a difcrenqa entre pcrceber a injustiv-' 
como reconhecimento de identidadc ou como status social. "No 
modelo de status, isso significa uma poh'tica que visa a supcrai 

a subordinaqao, fazendo do sujeito falsamente reconhecido um 
membro integral da sociedade, capaz de participar com os outros 
membros como igual” (FRASER, 2007, p. 107-108).

Fraser (2007, p. 108) nos explica da seguintc forma:

(...) Entender o reconhecimento como uma 
questao de status significa examinar os padroes 
institucionalizados de valorapao cultural cm 
funpao de seus efeitos sobre a posipao relativa dos 
atores sociais. Se e quando tais fatores constituem 
os atores como parceiros. capazes de participar 
como iguais. com os outros membros, na vidn 
social, ai nos podemos falar de reconhecimento 
reciproco e igualdade de status. Quando, ao 
contrario, os padroes institucionalizados de 
valorapao cultural constituem alguns atores como 
inferiores, excluidos, completamente "os outros" 
ou simplesmente invisiveis, ou seja, como menus 
do que parceiros integral’s na interapao social, 
entao nos podemos falar de nao reconhecimento 
e subordinafiio de status, (grifo da autora)
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E importante entender que na visao da autora o modelo de 

status evita muitos problemas mostrados no modelo de identidade. 
Primeiro, porque “ao rejeitar a visao de reconhecimento como 
valorizaqao da identidade de grupo” evita-se “essencializar 

tais identidades”; segundo, porque ao pcrceber a capacidade 

de interaqao social a partir da forqa das instituiqoes, resiste- 
se “a substituiqao de mudanqa social pela reengenharia da 
consciencia”; terceiro, porque “valoriza a interapao entre os 

grupos”; e quarto, porque “evita reificar a cultura, sem negar a sua 
importancia poh'tica”. Percebendo, portanto, que as instituipoes 

promovem a subordinapao, o modelo de status nos pennite, 
ainda, “desinstitucionalizar os padroes que impedem a paridade 

de participapao e os substituem por padroes que a promovam” 

(FRASER, 2007, p. 109).

Neste sentido, a autora sugere que se relacione 

reconhecimento com distribuipao. E quando o reconhecimento de 
membros de grupos ou grupos nao acontece, nao e por falta de 

etica social, mas por que ha um ato de injustipa.

E injusto que a alguns individuos e grupos seja 
negada a condipao de parceiros integrais na 
interapao social, simplesmente em virtude de 
padroes institucionalizados de valorapao cultural, 
de cujas construpoes clcs ntlo participaram em 
condipSes dc igualdade, e os quais depreciam as 
suas caracteristicas distinti vas ou as caracteristicas 
que Ihe siio atribuidas. Devc-se dizer, entao, que 
o n3o reconhecimento e errado porque eonstitui 
uma forma de subordinapao institucionalizada, e, 
portanto, uma seria violapSo da justipa (FRASER, 
2007, p. 112).
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Assim, conceber o reconhecimento no modelo de status, 
segundo Nancy Fraser (2007), nos permite trata-lo como uma 
questao de justi^a. Entretanto, para explicar a relafao entre o 

reconhecimento e a justi^a redistributiva, a autora propoe uma 
rcflexao sobre a concep^ao de justi<?a, enfatizando que concebe 
reconhecimento e redistribui^ao sob diferentes perspectivas e 

dimensoes de justi^a. Sem que uma fiquc reduzida a outra. Uma 

vez entendendo a justi^a como uma sociabilidade cm que todos 

tenhaminterai^oesiguaisecom iguaiscondi^oes, a autoramenciona 
duas condii;des para que esta paridade participativa aconte^a: 
“primeiro, a distribui?ao dos recursos materiais deve dar-se dc 

inodo que assegure a independencia e voz dos participantes”, 
esta conditjao a autora denomina de condiqao objetiva; a segunda 

condiy'ao “requer que os padroes institucionalizados de valorayao 
cultural expressem igual rcspcilo a todos os participantes c 

assegurem igual oportunidade para alcanyar estima social”, essa 
dcnominada de condifao intersubjetiva. (FRASER, 2007, p. 110)

Para Nancy Fraser (2007) tanto a condi?ao objetiva 

como a condi^ao subjetiva sao indispensaveis para a paridade dc 
partic ipa te , uma nao pode cxistir sem a outra. A primeira foca 

elementos tradicionais da sociedade, como: estrutura economica e 
difercngas de classe; ja a segunda enfoca preocupatjoes de status. 
hierarquias culturais, isto e, estruturas definidas. Nancy Fraser 
contribui, enftrn, para a reflexao sobre os papeis e os lugares dos 

individuos na sociedade, sobre a participa?ao social deles nas 
esferas de sociabilidade.

Sendo assim, e pcrtinente afirmar que as mulheres c
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os homens que historicamente tern tido acesso a representa^ao 

politica na Camara Federal, em regra, sao agentes que pertencem 
a “familias politicas”, portanto, com certo peso obtido pelo 
capital politico familiar; ou sao agentes que detem acumulo de 

poder economico. A insert;ao de mulheres no campo politico, 

nem sempre se trata de reconhecimento de genero, mas, antes, de 
estrategias de amplia^ao de poder de grupos que historicamente 

dominant espagos no campo politico.
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