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MULHER E TECNOLOGIA 

RESUMO 

BETANIA MACUEL DE ARAuJO*, CONCEI(AO A. SANCHES' 
e TANiA LOPES' 

A pesquisa e urn mapeamento da situa~ao cia mulher na era das grandes tecnologias 
em que se vive. A inten~ao e mostrar a evolu~ao da mulher no setor produtivo da 
sociedade. como ser que saiu da esfera domestica, para desempenhar urn papel distinto 
do que the foi delegado ao longo cia hist6ria. 

1. Introduo;ao 

Desenvolver urn trabalho academico sobre a tematica Mulher e Tec
nologia nao e tarefa das mais faceis, em razao da frugal literatura sobre 
o assunto. Encontra-se uma vasta obra bibliografica relativa as questoes 
de 'genera, contrapondo a situa~o feminina a masculina, mas sao parcos 
os trabalhos relacionados com a mulher no campo cientffico-tecno16gico, 
a razao desse trabalho. 

Inicialmente, fez-se uma pesquisa de cunho explorat6rio com 0 intuito 
de averiguar a literatura disponivel, buscando fontes junto das bibliotecas 
e da Internet. 0 material mais significativo foi encontrado nos peri6dicos 
especializados em informatica. 

* Universidade Metodista de S. Paulo. 
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o trabalho faz um mapeamento da situa~ao da mulher na era das 
grandes tecnologias. Uma pesquisa dessa natureza e assaz importante 
em razao do parco material disponivel sobre a tematica e em fun~ao do 
boom tecnol6gico em que a sociedade vive. Fazer uma pesquisa com 0 

objetivo de constatar a natureza da relac;ao mulher/tecnologia, alem de 
revelar-se inedita, e um ponto de partida para que trabalhos mais elabo
rados sobre 0 assunto possam ser desenvolvidos. 

A intenc;ao e mostrar a evoluc;:ao da mulher no setor produtivo da 
sociedade, como ser que saiu da esfera domestica (ate certo ponto) para 
desempenhar um papel distinto do que the foi delegado ao longo da 
hist6ria. 

2. 0 mundo tecno16gico 

Para entender 0 contexto social, cultural e economico em que se insere 
a mulher na era tecnol6gica, toma-se importante registrar 0 desenvolvi
mento das sociedades, que se acelerou na segunda metade do seculo xx. 

o periodo da existencia do homem sobre a Terra abrange quase dois 
milhoes de anos. As culturas de coleta e partilha constituiram 0 mais 
longo nucleo dessa existencia. As culturas de cac;a nao tem mais do que 
quinhentos mil anos e as horticulturas uns cinqiienta mil. A hist6ria que 
come~a com 0 patriarcado e as sociedades agrarias tern aproximadamente 
dez mil anos, e a industrializac;ao apenas duzentos. 

o primeiro conceito que surge em rela~ao as mudanc;as de fase que 
se fizeram presentes em cada periodo da humanidade e 0 de que existe 
urn fenomeno de «acelerac;ao» hist6rica 1. Para Muraro, esta acelerac;:ao e 
tambem tecnol6gica. 

Ao periodo da coleta correspondeu a aquisi~ao da fala, da posi~ao 
ereta, dos primeiros instrumentos de ataque e defesa. Ate se chegar as 
culturas de ca~a, com seus machados de pedra lascada, e ao fogo, aroda, 
as cestas, foi necessario urn milhao e meio de anos. 

«A cada rase diferente da rela~ao dos seres humanos com 0 meia ambiente 
(coleta, cafa, horticultura, pastoreio, agricultura, industrializaftio) constitui 
urn avanfO de tecnoiogia.» 

Depois, vieram a horticultura, a ceramica, os arcos e flechas, agulhas, 
culto aos mortos, os primeiros esboc;os de arte, a domesticac;ao de ani
mais, etc., conquistas especificas da fase neolitica. 

L MURARO utiliza essa expressao no livro A Mulher no Terceiro Milenio. 2 .. " ed. Rio de 
Janeiro. Rosa dos Ventos, 1992, p. 147. 
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Nas sociedades agnirias, a humanidade da 0 seu segundo grande saito, 
que foi a conquista da palavra falada e as tecnicas de coleta, quando passa 
da animalidade it humanidade. Na Renasceno;:a, prenuncia-se a Industrial
izao;:iio. Nasce a ciencia como e conhecida hoje. A Terra ja niio e 0 centro do 
universo. A sociedade passa de teocratica a secular. 

No seculo XIX, constroem-se as grandes cidades, a populao;:iio mundial 
explode, atingindo 0 primeiro bilhiio de habitantes. As estradas de ferro 
aceleram 0 progresso, bern como 0 telefone, 0 telegrafo, etc. No fim do 
secuio. inventam-se 0 autom6vel, 0 aviao e a hist6ria acelera-se mais ainda, 
na primeira metade do seculo XX, quando aparecem 0 radio e a televisiio. 

No entanto, a invenc;:iio mais importante do seculo XX da-se na area 
da eletronica. Em fins da decada de quarenta, Norbert Wiener lano;:a as 
bases da nova ciencia, a cibemetica, e constr6i 0 primeiro computador, no 
inicio da decada de cinqiienta. 

3. Mulher e tecnologia 

Esther Herraes 2 considera que a preseno;:a feminina na ciencia e tec
nologia e uma quebra de paradigma. Este fato justifica-se em decorrencia 
do desigual acesso educacional do sexo feminino no mundo. Fazer urn 
balano;:o de como esse acesso educacional se expressa, sem cair no exagero, 
e extremamente dificil. 

Durante a IV conferencia Mundial sobre as Mulheres no Mundo, os 
paises participantes chegaram a urn dado digno de reflexiio. Constatou-se 
que dos 100 milhoes de criano;:as que niio tern acesso ao ensino basico, 60% 
siio meninas e que 2/3 da popula<;:iio analfabeta adulta e composta por 
mulheres. E 6bvio que, mundialmente, a situa<;:iio da mulher apresenta-se 
distinta entre as parses. No primeiro mundo. existe urn equilibria no acesso 
educacional, 0 que nao se expressa nos paises subdesenvolvidos. 

Para as feministas, 0 acesso as atividades tecno-cientfficas pressupoe a 
adoc;:iio de medidas corretivas em dois niveis. Primeiramente, a <<implan
tao;:iio de politicas especificas de codificaO;:iio seguidas de uma altera<;:iio 
metodol6gica que vise it mudan<;:a de valores e da mentalidade do sistema 
educacional, haja vista que 0 atual modelo foi, primeiramente, concebido 
para usa exclusivo dos meninos e, embora tenha sido, posteriormente, 
estendido as meninas, isso foi feito sem nenhuma modifica\=3.o)} 3. 

2 Doutora em Ciencias Quimicas, Professora de Fisica e Quimica de Educa~ao 
Secundaria. 

3 Da obm La Formaci6n cientifica de las mulheres. Por que hay tan poeas cientificas? 
(UNESCO, p. 7). 
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A UNESCO tenta inserir a figura feminina no cemirio das ciencias e 
tecnologias. em virtude da forma esporadica como a sua presenc;:a vern 
sendo pontuada nestes campos especificos. Na Conferencia de Pequim. 
realizada em 1995. constatou-se que a participac;:ao feminina em ciencia e 
tecnologia nao evo]uiu e, em alguns casos, houve retrocesso, se comparada 
a 1985. uma vez que nao supera os 35% em niveis de baixa responsabi
lidade. alcanc;:ando 5% ou 10% em postos de envergadura nacional. Para 
mudar esse quadro. a UNESCO vern oferecendo programas com a tematica 
Mulher. Ciencia e Tecnologia. com 0 objetivo de inserir a mulher na utili
za<;ao das tecnologias disponfveis e no acesso ao fazer ciencia. 

3.1 Rompendo barreiras 

Estudos da Fundac;:ao Americana de Mulheres de Neg6cios estimam 
que existam hoje 9.2 milhoes delas exercendo cargos de lideranc;:a em 
organizac;:oes de informatica no mundo todo 4. 

Esse fato explica-se. segundo os estudos. em razao de. no universo dos 
bytes. ser raro encontrar profissionais com mais de vinte anos de expe
riencia. Na hora de competir no mercado de trabalho por cargos de alta 
envergadura, a mulher nao encontra urn concorrente de terno e gravata 
com 0 dobro de sua experiencia. Compete. relativamente. nas mesmas 
condic;;oes. Hi cinco anos, as executivas representavam 8,3% dos postas de 
chefia dentro de multinacionais de tecnologia. Em 1996. esse numero 
saltou para 10.2%. segundo 0 Instituto Americano Catalyst. 

De acordo com Jose Pastore s. professor de Relac;:oes de Trabalho da 
Faculdade de Economia da Universidade de Sao Paulo. as pesquisas 
recentes comprovam que as empresas que investem em mulheres tern 
retorno maior. Uma razao e que elas tern melhor formac;:ao academica que 
os homens 6. Urn Dutro ponto e que sao consideradas mais perseverantes, 
detalhistas e pacientes. 

Ainda assim. seus saIarios fieam abaixo dos que sao pagos aos homens. 
De entre as engenheiras e tecnicas. do -Estado de Sao Paulo, apenas 30% 
ganham mais de 2.400 reais par mes, enquanto mais da metade dos 
homens com a mesrna forma~ao tern contracheque acirna desse valor, de 
acordo com 0 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Sao Paulo 
(CREA). 

4 Retirado da Revista Exame Informdtica n.O 145. Sao Paulo. Abril de 1998, pp. 106-107. 
5 Retirado da Revista Exame Informdtica n.o 145. Sao Paulo. Abril de 1998, p. 107. 
6 De acordo com 0 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do 

Ministerio da Educa~ao, as brasileiras passam em media 5,7 anos nos bancos escolares, contra 
5,4 da popula~ao masculina. 
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3.2 Usando a Internet 

No ana 2000, a estimativa de participa~ao da mulher na Internet e de 
48% dos usuiirios, segundo 0 Stats (www.e.land.comle-Stat pages/e-stat
main.html) 7, 0 que significa 52,4 milhoes de internautas acessando a rede. 
Esse dado reflete 0 aumento crescente que 0 sexo feminino vern tendo como 
usuiiria deste tipo de tecnologia Hii dois anos, elas representavani 24% e, 
em 1998, este numero jii havia saltado para 39%. 

Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela NetSmarh 8 (www. 
netsmart.research.com), coordenada pela psic610ga Bernardet Tracy, che
gou-se it conclusao que, em 2005, a maioria dos usuiirios do mundo 
digital serao mulheres. 

Conforme a pesquisa, a mulher acessa a Internet buscando informa~ao. 
Nesse senti do, como urn instrumento de trabalho e estudo, aproveitando-a, 
tambem, para fazer compras sem sair de casa. Os homens norte-ameri
canos acessarao a Rede com a finalidade de entretenimento. A priori dade 
da mulher em utilizar os servi~os tecnol6gicos como uma ferramenta 
de trabalho explica-se pelo fato de, nos EUA , ela ser a responsiivel pelo 
controle da economia domestica em 70% dos lares. Par essa razao, estaria 
mais interessada na difusao dos servi~os on-line. 

De acordo com as pesquisas da diretora da Unidade de Pesquisa sobre 
Cultura Cibernetica da Universidade de Warnick, Estados Unidos, Sadie 
Plant, toda a maquinaria que compoe 0 computador sempre foi operada 
por mulheres. Para a pesquisadora, os homens tern organizado claramente 
a atividade tecnol6gica mas, agora, com a mudan~a cultural que estii 
ocorrendo, 0 papel por eles assumido estii diminuindo. Na sua concep~ao, 
ser 0 organizador nao e, atualmente, 0 fator mais importante. Sadie Plant 
diz acreditar que a mulher vai utilizar a Rede, cada vez mais, na tentativa 
de buscar informa~oes especificas. 

Para a doutora em Ciencias pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ, Heloisa Cardoso 9, 0 neo-feminismo dos anos 90 se difer
encia do feminismo de outras decadas pelo fato de que a mulher de hoje 
nao asp ira mais it igualdade com os hom ens. Ela diz acreditar que a 
tecnologia foi urn dos aspectos que facilitou esta mudan~a de comporta
mento do sexo feminino. Para ela, 0 crescimento da mulher na Rede pode 
ser explicado atraves da psicologia junguiana por meio da figura do 
animus to mais incentivado pelas caracteristicas do mundo virtual. 

7 Retirado da Revista Guia da Internet. br., p. 36. 
8 Id, Ibid. 
9 Retiraclo da Revista Guia da Internet, hr. N .. O 22 Rio de Janeiro: EDIOURO. Man;o de 

1998. p. 40. 
10 «Animus», 0 arquetipo (caracterfsticas pre-dispostas do masculino que as mulheres 

possuem inconscientemente). 
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«Com a amplia~iio dos papeis sociais e a conquista do espa~o publico 
oferecidos pela Internet, a mulher estaria consideravelmente ampliando a explo
ra~iio de suas potencialidades.» 

2.2 Participafiio da mulher brasileira na Rede 

Em 1996, a pesquisa CadeJlhope constatou que 17% das pessoas que 
acessavam a Internet eram mulheres. Em meados de 1997, realizou-se uma 
nova pesquisa em que se avaliou que esse numero aumentou para 25%. 
A pesquisa apontou tambem que e 0 sexo feminino 0 que mais se interessa 
pelo comercio eletronico. 

3. Mulher e Ciencia 

3.1 Pressupostos te6ricos 

Sabe-se, hoje, que a atividade cientifica e um fazer humano circun
scrito a varios contextos que determinam seu desenvolvimento. Porem, ate 
ha pouco tempo esta postura nao era aceite pela comunidade cientifica, que 
considerava a Ciencia como uma forma privilegiada de conhecimento 
que possibilitava a descric;:ao e a interpretac;:ao tao objetivas do mundo 
que sempre correspondiam a realidade. Tal visao positivista, contudo, per
manece, ainda hoje, cristalizada no imaginario da cultura tradicional. 

Nesse sentido, parece pertinente somarem-se alguns questionamentos 
a respeito, principalmente, da autonomia e da neutralidade da Ciencia, ja 
que a comunidade cientifica demonstra ser conservadora, haja vista 0 

impacto que alguns fatos cientificos causam quando quebram paradigmas. 
AMm disso, vale observar a influencia que pressoes decorrentes de 

fatores sociais exercem sobre elas e que evidenciam a existencia de urn 
grupo cientifico consagrado que luta por se manter impermeavel as ino
vac;:oes, principalmente se elas decorrem de grupos que se esforc;:am por 
garantir a insen;ao de categorias socialmente tidas como menos privile
giadas em rela<;ao a sexo, ra<;a, classe social, etc. 

Constata-se entao que a participa<;ao feminina nesse setor e muito rara 
e que existe urn sentimento geral de que 0 trabalho cientifico e mais bern 
conduzido pelos homens, embora as mulheres possam ser eficientes auxil
iares cuja tarefa inclui a subordina<;ao e 0 apoio. Com isso, intui-se que 
para uma mulher ser cientista teria que superar as desvantagens do sexo 
feminino, au seja masculinizar-se. Par isso, a representavao feminina, 
historicamente excluida da prodw;:ao cientifica, exclui-se tambem das 
decis6es que determinam seu uso. 
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Por conta disso, encaminham-se estudos a dois nfveis. Primeiro, os 
que tentam recuperar a histaria feminina na Histaria da Ciencia. Segundo, 
os que evidenciam que a constru~ao da Ciencia se da a partir de uma 
perspectiva masculina e burguesa. De qualquer forma, independentemente 
dos resultados a que tais pesquisas cheguem, parece claro que a imagem 
de uma Ciencia dogmiitica, encastelada em si mesma e apartada do 
contexto social vern, a cada dia, ruindo diante das evidencias. Contudo, 
para que a participa~ao das minorias se consolide e sua produ~ao e gestao 
se demo-cratizem, coloca-se urn redimensionamento das rela~oes de poder 
que se dao entre os sexos. 

Para isso, e necessario transpor os obstaculos explicitos que dificultam 
o acesso, a perrnanencia e a promoc;ao das mulheres na ciencia e que fazem 
com que os avanc;os cientfficos e tecnologicos influam de maneira menos 
consistente no cotidiano feminino. 

Aiem destes, ha ainda os obstaculos implicitos, que tendem a refor~ar 
situa~oes hierarquizadas, como as posturas de inferioridade e submissao 
diante do masculino. 

A passagem do ensino de modelo masculino para urn modelo misto 
neutralizou as diferen~as sexuais, eliminando 0 feminino e impondo 0 

masculino neutro, que nega a diferen~a sexual, mas afirma a superioridade 
masculina. Exemplo disso eram as aulas de costura que permitiam, mesmo 
que em condi~oes inferiores, a inser~ao das mulheres no mercado de 
trabalho. A retirada do curriculo de disciplinas desse tipo passou a nao 
permitir que isso ocorresse. Por outro lodo, percebe-se ainda que a valo
riza~ao de disciplinas historicamente nada familiares as meninas e aos 
alunos pobres originou as desigualdades, socialmente construidas, que 
hoje se observam. 

Atualmente, dispoe-se de urn vasto referencial tearico, produzido, em 
grande parte, nos anos 60 e 70, a respeito da educa~ao, que aponta na 
dire~ao de que a escola e 0 1 ugar onde se reproduzem as rela~oes de 
desigualdade. Pensava-se que a oferta de ensino suprimiria essa desigual
dade, porem constata-se que 0 patriarcado capitalista conta com recursos 
outros que cristalizam as diferenc;as produzidas no ambito da escola. 
mesmo que a margem do proprio ensino e a custa da manutenc;ao de urn 
programa oculto de desigualdades. A contribui~ao que legaram tais 
trabalhos deu-se no sentido de manifestar, publicamente, a reprodu~ao da 
hierarquia social no interior da escola. 

A partir desses fatos, nos anos 80, verificou-se uma mudan~a de atitude 
das jovens em relac;ao a escola, pois elas comec;am a se colocar nao mais 
como sujeitos submissos a socializac;ao. mas como sujeitos de sua propria 
a~ao. Esse fato gerou a necessidade de elabora~ao de urn outro tipo de 
saber, construfdo a partir da perspectiva feminina. 
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Na verdade, a unica mudan<;:a efetiva que se observa e a de que algumas 
politicas de igualdade de oportunidades foram viabilizadas na Europa, 0 

que ainda se verifica em menor grau nos demais paises do mundo. Tais 
politicas sugerem que a adapta<;:ao das meninas ao modeio dominante 
masculino e tecnocnitico e uma evidencia para a qual urge a tomada de 
atitudes que garantam a investiga<;:ao das causas do fracasso e da fragil 
representatividade feminina. Sabe-se que e necessario mudar a escola. 

A par disso, percebe-se ainda que a ado<;:ao de medidas que levassem os 
meninos a se situarem de forma mais realista e menos conservadora diante 
das meninas em muito contribuiria para que ambos conquistassem urn 
novo conceito a respeito do significado da vida e do trabalho em conjunto. 

Ja que a igualdade pressupoe direitos iguais, ha que se construir, 
tambem, uma pedagogia igualitaria. 

3.2 Dados Estatisticos 

Recentemente, 0 Jomal Folha de Silo Paulo publicou urn artigo deno
minado «A Lista dos Mais Produtivos». Neie, indica que 170 cientistas 
brasileiros figuram entre os mais conceituados do mundo, entre 1981 e 
1993, 0 que corresponde a 0,85% dos cientistas do pais. Tallevantamento 
foi feito a partir de uma base de dados do lSI (Instituto para Informa<;:ao 
Cientifica dos EVA), considerado a institui<;:ao privada mais renomada 
mundialmente peio seu trabalho de indexa<;:ao de publica<;:oes cientificas. 
Com base em 7.500 revistas cientificas, foram listados os pesquisadores 
que obtiveram mais que duzentas cita<;:oes. Ressalta-se que muitos dos 
trabalhos dos pesquisadores brasileiros foram publicados no exterior. 

Tais dados provocaram polemicas, pois alguns dizem que trabalhos 
publicados em revistas cientificas que nao seguem 0 padrao reconhecido 
peio lSI nao foram considerados. Alem disso, apontaram a questao da 
lingua como urn fator determinante; haja em vista que 0 ingles e mais 
aceite nesse ambito. 

Ressaltou-se que as Ciencias Humanas, que estao mais voltadas para 
temas locais, sao preteridas em favor das hard sciences que lidam com 
temas universais. Assuntos mais explorados pela IDidia, como a AIDS, 
por exemplo, tambem beneficiam dentro desses criterios. Nesse sentido, 
cabe lembrar que 0 trabalho de Einstein que recebeu mais cita<;:oes nao 
foi a famosa Teoria da Relatividade, mas sim 0 seu artigo sobre 0 efeito 
fotoeietrico. 

Apesar de todas essas divergencias, os dados contidos na publica<;:ao 
servem para dar uma dimensao aproximada da realidade, no sentido de 
apontar os rumos que a ciencia brasileira tern trilhado. 
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Constatou-se, por exemplo, que entre os cientistas brasileiros figuram 
25 mulheres, responsaveis por 8% da produ~ao e 15% das cita~oes biblio
graficas, 0 que faz com que despontem como detentoras de 18% de todas 
as cita~oes em rela~ao as obras publicadas. 

Percebe-se que embora apresentem menor produ~ao em rela~ao aos 
homens, suas obras tern urn caniter consistente. Veja-se 0 quadro abaixo: 

170 cientistas 83%homens 17% mulheres 

13.210 publica~oes 92% homens 8% mulheres 

283.58 cita~oes 85%homens 15% mulheres 

1727,2 cit/public 82%homens 18% mulheres 

No que se refere a area de pesquisa, cabe salientar que quase a metade 
dos pesquisadores bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnol6gico (pag. 50, In: Veja) - CNPQ - e da CAPES e de 
mulheres. Se isso nao e urn reflexo de que 0 sexo feminino esta quase 
que proporcionalmente engajado em algum tipo de investiga~ao cientifica, 
e, ao menos, urn indicador de que 0 trabalho por elas desenvolvido detem 
uma envergadura academica de porte. 

4. Conclusao 

A partir dos estudos feitos, algumas questoes importantes surgiram, 
na perspectiva de entender a rela~ao feminina com a ciencia e a tecnologia. 
A primeira relaciona-se com a questao educacional, principalmente no 
que se refere ao acesso, ja que se percebe que 56 muito recentemente a 
mulher passou a incluir-se nessa esfera da sociedade. E importante 
ressaltar ainda que, apesar disso, tern conseguido firmar sua presen~a 
em inumeros cargos de alto escalao, para os quais, normalmente, e exigida 
uma forrnac;ao de nivel apurado. 

Mas, de uma forma geral, muito falta ainda para que a mulher con
quiste urn nivel de igualdade com 0 contingente masculino. A sua participa
<;':30, embora se encontre longe dos padroes ideais, e bastante significativa. 

No campo da pesquisa cientifica, percebe-se que a presen<;a feminina, 
embora extremamente reduzida quando comparada com a masculina, 
conso-lida-se par meio de uma atua~ao consistente, que se traduz em 
trabalhos relevantes, de reputa~ao internacionalmente reconhecida. 

o fazer ciencia encaminha a mulher para urn setor historicamente 
dominado pelo homem e representa, de fato, a atuac;:ao em urn setor pro
dutivo e crucial para 0 desenvolvimento da sociedade. Se os numeros 
ainda sao parcos, no que se refere ao efetivo engajamento feminino com 
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a pesquisa, os indicadores apontarn que em urn futuro rnuito pr6xirno essa 
despropor\;iio tende a desaparecer. 
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