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Figura 2 – Evolução dos percentuais de aprovações de mulheres 
ao longo dos CACDs realizados entre 1993 e 2003

Em terceiro lugar, constata-se que, embora as mulheres tenham-se 
inscrito em menor número que os homens durante todo o período, essa 
diferença acentua-se sobremaneira quando examinados os números 
de aprovações. Como se pode observar na Figura 3, o percentual de 
inscrições femininas não ficou nenhuma vez abaixo dos 35% do total 
(sendo a média do período igual a 38,3%). As aprovações femininas, no 
entanto, nunca chegaram aos 30%.
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Figura 3 – Percentual de mulheres aprovadas, em comparação ao 
percentual de mulheres inscritas, para cada CACD realizado entre 

1993 e 2003

Com base nos dados disponíveis no Instituto Rio Branco, que 
remontam à década de 70, o percentual de aprovadas em relação ao 
de aprovados mantém-se impressionantemente estável. A média de 
inscrições de mulheres entre 1974 e 1988 foi de 34,2%. A média de 
aprovadas, em relação ao total em cada concurso do mesmo período, é 
de 20,9%.

 No que diz respeito às fases que levaram às maiores reprovações 
femininas, só se pôde averiguar os anos de 1999 a 2003. Isso porque 
o Instituto Rio Branco só passou a calcular o número de aprovados 
por fase a partir de 1998 (ano em que essas informações passaram 
a estar disponíveis na página do Instituto na internet). E o CESPE, 
inexplicavelmente, não tem dados sobre o concurso de 1998, apesar de 
ter desde 1996 e após 1999. 

Entre 1999 e 2003, a fase responsável pela maioria absoluta 
de reprovações femininas (e masculinas, diga-se) foi o TPS. Em 
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média, apenas 3,15% das inscritas foram aprovadas na primeira fase 
do concurso – contra 7,2% dos candidatos do sexo masculino. A 
porcentagem de aprovações masculinas e femininas manteve-se, nesse 
período, praticamente da segunda até a última fase do concurso, com 
algumas alterações ano a ano, principalmente nas provas de Inglês e 
Português, em que, em três anos, o percentual de mulheres aumentou 
após essas provas.

 
5.3 Desempenho feminino no concurso de acesso à carreira de 

Oficial de Chancelaria entre 1993 e 2003
 
Para o cargo de oficial de chancelaria, não se realizam concursos 

anuais. Na verdade, o MRE passou vinte anos (entre 1973 e 1993) sem 
realizar concurso para esse cargo. Um dos motivos para um intervalo 
como esse é que havia concursos internos do próprio Ministério, além 
de concursos entre órgãos da administração pública federal, que supriam 
a necessidade de pessoal. Com a Constituição de 1988, esses concursos 
internos passaram a ser vedados e, em 1993, houve um grande concurso 
público para o cargo de oficial de chancelaria, cujo quadro de aprovados 
foi extenso o suficiente para gerar três convocações: em 1994, 1996 
e 1998. Em 2001, foi realizado um novo concurso, cuja convocação 
foi feita em 2002. Para efeitos do presente estudo, serão analisados os 
concursos de 1993 e 2001.

Em 1993, inscreveram-se 3.196 indivíduos no concurso de acesso 
à carreira de oficial de chancelaria. Infelizmente, o CESPE, contratado 
para organização do evento, não conta mais com os dados sobre esse 
concurso em seus registros e o Itamaraty jamais pediu o detalhamento 
das inscrições por sexo. De forma que, agora, é impossível ter acesso 
às porcentagens de inscrições masculinas e femininas nesse concurso, a 
não ser que se conte manualmente os mais de três mil nomes publicados 
no Diário Oficial. 

Em 1993, foram aprovados 653 candidatos para a carreira de oficial 
de chancelaria, sendo 355 mulheres (54,4%) e 298 homens (46,6%).

Em 2001, o número de inscritos foi de 3.113, sendo 1.112 mulheres 
(35,72%) e 2.001 homens (64,28%). Foram aprovados 48 candidatos, 
sendo 17 mulheres (35,4%) e 31 homens (64,6%). Houve, pela primeira 
vez, inversão do padrão histórico de aprovações majoritariamente 
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femininas na carreira de oficial de chancelaria, que ainda se reflete no 
maior número de funcionárias nessa carreira atualmente.

 
5.4 Resultados das entrevistas

No total, foram entrevistadas 21 mulheres, divididas em 11 diplomatas 
e 10 oficiais de chancelaria. A média de idade das diplomatas foi de 49,4 
anos, enquanto a média das oficiais de chancelaria entrevistadas foi 37,7 
anos. Em termos de estado civil, 8 diplomatas eram casadas (sendo uma 
com colega), 2 solteiras e 1 divorciada. Entre as oficiais de chancelaria, 
5 eram casadas, 3 solteiras e 2 separadas/divorciadas. O número de filhos 
por diplomata entrevistada (fazendo-se uma média entre todas) foi de 
1,4 filho por diplomata. Entre as que tinham filhos (cinco entre dez), 
quatro tinham dois filhos e duas, três. Entre as quatro Embaixadoras 
entrevistadas, apenas uma tinha filhos.

Entre as oficiais de chancelaria, a média foi praticamente igual – um 
filho por oficial de chancelaria. Nesse grupo, também, cinco entre dez 
mulheres tinham filhos, mas, entre elas, três tinham apenas um filho, 
uma, três e uma, quatro. Por isso a média subiu. 

A origem geográfica dos sujeitos, contabilizando-se os dois grupos 
conjuntamente, distribuiu-se da seguinte maneira: duas provinham da 
região Sul, três da região Centro-Oeste, quatro da região Nordeste (todas 
diplomatas), e a grande maioria, doze, da região Sudeste – três de SP, 
três de MG e seis do RJ.   

Houve uma grande diversidade de formação acadêmica, 
principalmente entre as oficiais de chancelaria. Entre elas, os cursos 
mais frequentes foram Relações Internacionais (três), Direito (duas) e 
Letras (duas). Entre as diplomatas, Direito foi o curso mais frequente (seis 
entre onze), seguido de Comunicação Social e Letras, com duas cada. 

5.4.1	Oficiais	de	Chancelaria

Nesta seção, assim como na próxima, far-se-á um levantamento das 
respostas dadas a cada item (pergunta) do roteiro de entrevista. 

Cinco das dez oficiais de chancelaria, no que diz respeito à 
decisão de prestar o concurso para essa carreira, sinalizaram que foi 
uma decisão motivada pela necessidade de inserção profissional. Seja 
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porque foi o primeiro concurso de que tiveram conhecimento logo após 
concluírem a graduação (algumas por parte de amigas que chamaram 
para a inscrição), seja porque buscavam uma colocação no funcionalismo 
público, o concurso mostrou-se uma opção conveniente. Normalmente, 
as entrevistadas que deram esse tipo de resposta faziam questão de frisar 
que “nunca tinha pensado em Itamaraty” e que passar no concurso foi 
quase fruto de sorte. Duas entre essas chegam a declarar que “não foi 
uma decisão”. Dois depoimentos merecem destaque:

Basicamente não foi uma escolha. (...) eu, pra ser sincera, nem sabia qual seriam 
as tarefas. Eu nem tinha interesse pela forma, pelo esquema de vida que leva 
uma pessoa que trabalha com o Itamaraty, principalmente mulheres. Mas prestei 
o concurso, nem estudei, fiz com meia vontade.

Vi o concurso pelo site, foi totalmente aleatório. Não foi nada assim: ‘Quero ser 
ofchan’. Tanto como eu não queria ser diplomata.

Quatro outras responderam que buscaram o concurso porque 
se interessavam pela perspectiva de morar no exterior ou, mais 
especificamente, porque queriam trabalhar no Ministério das Relações 
Exteriores – normalmente, o caso das formadas em Relações 
Internacionais. Uma das quatro comenta:

Não sabia a função do ofchan. Sabia que era uma porta aqui no Itamaraty. Sempre tive 
interesse em trabalhar no Itamaraty, não exatamente como diplomata, mas trabalhar 
com relações internacionais. Foi a porta que se abriu logo em seguida, e eu aproveitei.

Na maioria desses casos havia um componente de crença em uma 
vocação: “Todos me diziam que eu tinha jeito para isso” foi uma frase 
comum. Em pelo menos dois deles, havia rejeição à carreira diplomática e a 
carreira de oficial de chancelaria aparecia como alternativa. Em um desses 
casos, entretanto, a entrevistada tinha pretensão de prestar o CACD e fez 
o concurso para oficial de chancelaria para poder se instalar em Brasília. 

Uma das entrevistadas não prestou concurso especificamente para o 
MRE, veio movida de outro órgão da administração pública.

Sobre os incentivos e desestímulos recebidos sobre essa decisão de 
prestar o concurso, as respostas dividiram-se em: apoio generalizado 
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(por parte de família, amigos e cônjuge, se havia), apoio parcial (duas 
foram desestimuladas pelo cônjuge), nem incentivo, nem desestímulo 
(uma entrevistada não comunicou a intenção a ninguém).  Sobre o apoio 
familiar, uma entrevistada faz um comentário interessante:

Na verdade, ofchan é um cargo desconhecido, não é popular como o diplomata. 
Todo mundo, mesmo sem ter noção do que é, sabe o que é mais ou menos um 
diplomata. E ofchan, não. Então quando disse que ia prestar pro Itamaraty todo 
mundo: – ‘Diplomata?’; – ‘Não, é um cargo de nível superior’ e tal. A família 
apoiou, também sem saber muito.

Uma segunda, ainda, comenta sobre a reação do pai:

Quando eu estava na graduação, eu tinha a vontade de fazer o IRBr, mas meus pais 
não deixaram eu ir para o RJ estudar. [Quando avisou que ia fazer concurso para 
oficial de chancelaria] Meu pai queria que eu fizesse concurso pra diplomata. Eu 
disse a ele: ‘Quando eu quis fazer você não me deu força. Agora, não estou mais 
em idade de ser Terceira Secretária. Nunca vou conseguir cumprir a carreira’.

Quatro entrevistadas relataram que receberam desestímulos, antes 
do concurso ou imediatamente após o ingresso no Itamaraty, de outras 
oficiais de chancelaria, mais antigas.

O pessoal com quem estive trabalhando na Divisão [onde fez estágio], quando 
souberam que tinha feito o concurso, disseram: ‘Mas que péssima ideia!’ Foi aí 
que comecei a conhecer mais... Sequer sabia que o era exatamente.

As questões 3 e 4 versavam sobre um possível laço de parentesco com 
outros oficiais de chancelaria ou diplomatas. As respostas dividiram-se da 
seguinte forma: seis das dez oficiais de chancelaria entrevistadas não tinham 
qualquer parentesco com outros funcionários do Itamaraty. Das quatro 
que declararam ter algum vínculo com outros funcionários, duas tinham 
relações distantes com diplomatas (amigo de família, parente distante que 
a entrevistada não chegou a conhecer pessoalmente) e outras duas tinham 
relações de parentesco com outros oficiais de chancelaria, sendo que, um 
dos casos, tratava-se de um dos genitores da entrevistada e, no outro caso, 
dois parentes tornaram-se oficiais de chancelaria depois da entrevistada. 
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Quando questionadas sobre a existência de colegas parentes de 
diplomatas, quatro declararam não ter colegas parentes de diplomatas. 
As demais se dividiram principalmente entre colegas que são esposas e 
filhos de diplomatas. Sobre a grande presença de casais, uma entrevistada 
comenta:

Como disse uma Primeira Secretária que deu o curso de formação de ofchan para 
nós, com o tempo, os servidores do Itamaraty se descobrem endogâmicos. Que 
é superconveniente. Você achar uma pessoa de fora, e que entenda a estrutura de 
carreira, e topa acompanhar, principalmente homem acompanhar a mulher, não 
é fácil. Tem vários casos.

 Uma das entrevistadas salientou que esse fenômeno das famílias 
reunidas dentro do Itamaraty é observado principalmente entre os 
funcionários mais antigos.

Consoante com as respostas dadas sobre a decisão de prestar o 
concurso, a maioria das ofchans entrevistadas (seis) declararam não ter 
estudado especificamente para ele. “Não estudei um dia para o concurso, 
era o que tinha na minha cabeça”.

Entre as outras quatro, duas estudaram sozinhas por menos de um 
mês, uma, sozinha, “por alguns meses” e uma fez cursinho específico 
por 45 dias.  

Cinco entrevistadas não tiveram qualquer contato com outros 
candidatos ao concurso. Das cinco restantes, três declararam ter 
conhecido mais mulheres se preparando e duas, mais homens. Uma cita 
um fato relacionado a outro candidato, do sexo masculino:

Ele quer diplomacia, ele sim, tinha o perfil. Mas no final das contas ele desistiu. 
Seria um candidato. Desistiu do concurso de ofchan.(...) Naquela época, um amigo 
dele, diplomata, falou: ‘Cuidado... Ofchan é ofchan, diplomata é diplomata. Você 
ser primeiro ofchan e depois diplomata é complicado...’. Umas coisas assim, 
lendas. E ele ficou com receio, queria tanto o IRBr, falou: não quero nada que 
possa atrapalhar, e desistiu do concurso.

As questões seguintes diziam respeito ao sexo dos chefes e ao impacto 
disso sobre o relacionamento com as entrevistadas. Três mulheres do grupo 
só tiveram chefes homens em sua carreira. Duas tiveram apenas uma 
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chefe mulher em meio a todos os demais, homens. As restantes (cinco) 
declararam ter tido número equilibrado de chefias do sexo masculino e 
feminino. Quanto à percepção de diferenças em decorrência de gênero, três 
declararam que consideram que as diferenças são devidas à personalidade 
e, não, ao gênero. Uma declarou nunca ter sentido diferença. 

As demais respostas variam bastante. Duas entrevistadas declararam 
não ter tido experiências positivas com chefes mulheres, sendo que 
uma chega a considerar que houve assédio moral. Esta última também 
considera que os chefes homens são mais “gentis e educados”, no que 
tem respaldo de mais duas, que consideram que os chefes homens são 
mais “objetivos”, “diretos” e “estáveis”:

Prefiro trabalhar com as coisas mais delimitadas, e normalmente eles te deixam 
muito mais livres para fazer as coisas que você mesmo tem que determinar de que 
jeito, de que forma. Eles não estão preocupados e tal. Mulher, não, fica ali: ‘Você 
tem que fazer assim, assim, assim’, sabe? Com detalhe. Eles não têm tal coisa, 
não importa o jeito que você vai fazer. Você se sente mais livre para trabalhar, e 
também cresce profissionalmente.

Os homens são mais objetivos. (...) Acho que, em ações normais, os homens são 
mais estáveis. Em ações conflituosas, de rotina, é difícil lidar com mulher, mas 
uma situação muito difícil, eu prefiro lidar com mulher. Assim, quando é bem 
diferente, a mulher tem mais criatividade, mas... Os homens são mais estáveis, 
mais fáceis.

Duas acrescentam que tiveram chefes mulheres com atitudes “que 
se espera de homens” ou com “postura masculina”. Uma delas declarou:

Eu trabalhei com chefes mulheres, todas essas, que nesse aspecto que todo 
mundo fala, elas são homens trabalhando de saias. Esse aspecto, disso de 
mulher ser cri-cri, se ater a detalhes, não conseguir ver o geral, perder tempo 
com detalhes que não vêm ao caso, fazer ti-ti-ti. Sem frescura, sem fricote. É 
o que a gente escuta de chefe mulher, que a hora que ela acha que mulher dá 
uma pisadinha na bola. Acho que a mulher tem hora que ela faz o jogo dos dois 
lados. De ela querer se impor como profissional, aí dá uns deslizes, não resiste 
e aí se pega em coisa pequenininha, não consegue ver o grande.
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Outra declarou ter tido sempre “sorte” com seus chefes e uma, 
finalmente, disse considerar que as chefias do sexo feminino são mais 
“sensíveis” quanto às necessidades de ausência em decorrência de doença 
de filho, por exemplo. Outra percebe o oposto: “Parece que os homens, 
eles são mais compreensivos, veem mais o seu lado e as mulheres parece 
que são mais radicais. Prefiro os homens”.

E o que essas experiências implicam no momento de escolha do 
local de trabalho? As entrevistadas escolheriam seu chefe pelo sexo? 
Quatro declararam não ser esse um critério de decisão. “Eu procuro bons 
chefes, homens e mulheres”, poderia ser considerada a resposta-chave 
dessa parcela do grupo. Uma, ainda, acrescenta: “Não gosto de trabalhar 
é com gente insegura, que não conhece o que precisa fazer”. 

Seis, no entanto, disseram escolher, sim, pelo sexo do chefe. Suas 
declarações evidenciam o impacto de gênero nas relações de trabalho.

Reza a lenda que trabalhar com chefe mulher é mais difícil. (...) Se tivesse que 
escolher, escolheria chefe homem. (...) do meio pro fim da carreira, os chefes 
homens são... Menos intragáveis é muito forte... Você consegue lidar melhor com 
chefes homens. Porque eles já passaram por todo aquele movimento de remoção, 
promoção. Como os homens geralmente chegam ao último estágio da carreira, 
e a mulher não, elas ainda vivem uma tensão maior, porque ainda estão sujeitas 
à politicagem toda, da remoção, da promoção. Estão com aquele ranço de: ‘Ai, 
fui maltratada, quero maltratar todo mundo’. Aqui, na secretaria de Estado, um 
chefe homem é bem melhor.

 Uma entrevistada tem a seguinte visão sobre o assunto, também 
indicando como as relações de gênero têm consequências nas relações 
profissionais:

(...) pelo que tenho visto das chefes mulheres, eu prefiro os homens. Com 
toda sinceridade, eu acho que as chefes mulheres no Itamaraty sofrem de uma 
histeria... Com raras exceções. Eu vejo poucas equilibradas. Mas a grande maioria 
é um bando de histéricas. (...) parece que ela precisa mostrar mais o trabalho, 
ela confunde um pouco. Aquela coisa de trabalho e histeria, aquela coisa de ser 
exigente, ser histérica e gritar. Histérica nesse sentido de gritar, de achar que as 
pessoas obedecem na marra, de querer tudo pra ontem, ânsia de mostrar serviço. 
Não têm serenidade. Ninguém precisa ser histérica para ser competente.
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Algumas entre essas, no entanto, “adorariam ter boas experiências 
com mulheres”. Nenhuma declarou preferir chefias do sexo feminino. 

Com relação às experiências com outros oficiais de chancelaria, 
quatro entrevistadas disseram ter trabalhado com colegas dos dois sexos, 
equilibradamente. Quatro declararam ter trabalhando majoritariamente 
com outras oficiais de chancelaria mulheres e duas disseram já ter 
trabalhado mais com homens nessa carreira. 

Sobre as experiências mais positivas e as mais negativas com colegas, cinco 
declararam ter tido sempre experiências positivas, ou experiências igualmente 
boas com colegas de ambos os sexos. Uma entre elas diz que, na SERE, não notou 
diferença, mas que, servindo no exterior, conheceu mais mulheres “organizadas, 
dedicadas e competentes” nessa carreira do que homens. 

Quatro sujeitos afirmaram ter tido experiências mais positivas com 
colegas do sexo feminino. Duas consideram que a experiência foi mais 
positiva porque existe algo como uma disputa entre ofchans do sexo 
masculino e do sexo feminino por uma questão de divisão de tarefas. 

Com as mulheres foram mais positivas. Por esse fato da carreira de ofchan ser 
uma carreira de segunda classe aqui dentro deixa os homens muito tímidos. As 
mulheres conseguem enfrentar isso de uma maneira mais... Superar essa parte, 
entendeu? E fazer mais coisas que os homens. Eles não procuram superar essa 
questão da categoria não ter uma posição.;

(...) com os homens é mais complicado. Acho que dei azar com os colegas ofchan. 
Aquela coisa dos 30 anos de carreira, que queria ter feito mais e não fizeram. 
Eles mesmos têm preconceito. Acham que mulheres ofchan só deviam trabalhar 
em secretariado. Os homens ofchan acham isso. As funções que realmente te dão 
autonomia para trabalhar são muito poucas, então os homens querem centralizar 
isso. Eles querem o filé de ofchan. Porque não querem secretariar, embora eu não 
tenha nada contra isso, sabe, essa assessoria direta, não querem;

Eu acho que as mulheres são mais prejudicadas do que os homens porque 
às mulheres oficiais assistentes são preferencialmente dadas as funções de 
secretariado. Algumas se dão super bem, conseguem desempenhar o papel numa 
boa; outras, não, porque não querem fazer. Meu caso, pelo fato de ser mulher, se 
não sofro hoje preconceito algum, posso vir a sofrer. Não quero passar por isso, 
no exterior. Se me removerem para secretariar alguém, tenho um troço.
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Duas entrevistadas salientaram outro aspecto, que é a diferença no 
perfil dos oficiais de chancelaria advindo da exigência de curso superior 
e da maior competição no concurso, que acaba levando indivíduos até 
com pós-graduação para a carreira. 

O senhor com quem trabalho é um funcionário antigo, com trinta e tantos anos de 
casa. Ele tem aquele perfil de funcionário público antigo, então é muito difícil. 
Mas não por ser homem ou mulher. Isso não fez diferença, não.;

As moças que entraram para trabalhar comigo são moças mais jovens, é mais 
difícil você trabalhar com gente mais antiga. Naquela época não era exigido 
curso superior nenhum, então você se depara com situações pouco agradáveis. 
Pessoas que não evoluíram, as pessoas não procuram abrir seus horizontes, fazer 
curso, ficam... Fica difícil.

 Outra entrevistada, que disse ter tido sempre boas experiências, 
também salientou: 

Eu tive um pessoal da antiga muito bem preparado. E peguei também a primeira 
geração de ofchans. Achei ótimo. Trabalhei com o pessoal que praticamente fundou 
carreira. (...) Na época, o Itamaraty recrutou mocinhas bem treinadas, de família, 
que falavam dois idiomas, de classe média alta, que tiveram uma boa educação e 
que não eram dondocas. (...) Tinha uma coisa aqui no Itamaraty que era diferente 
dos outros ministérios, como sempre pediu conhecimento de dois idiomas. Então 
aí você já pegou uma faixa da população com um ensino acima da média.

Ainda sobre as diferenças entre oficiais de chancelaria antigos e 
recentes, outra entrevistada pondera:

Essa turma que chega agora é uma turma extremamente qualificada, É uma 
turma com perfil de diplomacia, só que a diplomacia é tão difícil, de preparação 
tão complicada, de dedicação, que acho que as pessoas demoram um pouco pra 
passar, depende da disponibilidade e tal e acabam entrando na área de ofchan. 
(...) A tendência é que a turma vá embora, seja para outras áreas, outras carreiras, 
seja para a diplomacia. Se eles não mudarem o perfil do ofchan, assim: ‘Vamos 
preparar o ofchan para a área administrativa’. O ofchan vai ter uma carreira, 
enfim, qualificado mesmo. A tendência é esvaziar.
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A questão seguinte tratava da trajetória profissional das entrevistadas 
em termos cronológicos. Como a amostra foi bastante variada, tanto em 
termos etários, quanto em termos de tempo de serviço, as trajetórias foram 
as mais distintas possíveis. Chama atenção a grande parcela de sujeitos 
que nunca pediram remoção (i.e.: nunca residiram no exterior a serviço 
do MRE): sete entre dez. Entre essas, há funcionárias com dois anos de 
carreira, mas há também mulheres com mais de vinte. 

Destaca-se a fidelidade a uma lotação que lhes agrade. Todas as 
entrevistadas passaram longos períodos em uma só divisão. Para isso, 
conta muito o fato de encontrar um local em que o trabalho do oficial de 
chancelaria não seja exclusivamente de secretariado.

Aqui é um lugar muito bom para trabalhar, inclusive para ofchan, porque tem 
muito trabalho e tem coisa que não tem jeito, o chefe tem de delegar e a gente tem 
que fazer. Então é muito bom ser ofchan nessa Divisão, é um lugar onde temos 
espaço. A gente cuida de alguns temas, vai às reuniões, viaja muito, mas trabalha 
muito também.;

Acho essa área é mais interessante. É aquela coisa: para o diplomata, uma área 
política é mais interessante, mas pra ofchan, não. Pra quem é de atividade meio 
não adianta pegar área fim porque não vai ter o que fazer. Aí voltei para essa área, 
administração.;

Uma coisa bastante chata. Quando vinha assumir, (...) o diplomata que analisou 
meu currículo disse: ‘Seu perfil é perfeito pra SGAP’ [Subsecretaria-Geral Política]. 
Sabia que na SGAP eu iria parar numa área política onde ofchans fazem trabalho 
de secretária. Então não queria ir pra lá de jeito nenhum.(...) Olhei assim e tive 
que apelar e falar: ‘O senhor se recorda que houve um memorando do chefe [da 
Divisão] me requisitando pra ir pra lá?’  E ele: ‘Ah, você é uma das pessoas que 
foram requisitadas...’  E só assim pude vir pra cá, senão estaria fazendo o trabalho de 
secretariado. Já tive colegas que passaram e largaram por não aguentar esse trabalho 
de secretariado, que você desempenha na maior parte das divisões, então eu não 
queria isso de forma alguma. Já sabia da dificuldade de trocar de setor, então...

Em sua resposta a essa pergunta, uma entrevistada aproveita para 
defender o que considera uma reforma necessária na estrutura das 
carreiras do MRE:
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Em toda a oportunidade falo isso. A gente precisa de uma carreira técnica. (...) O 
diplomata se preocupar exclusivamente com a negociação, com essa trama, e ter 
uma carreira que consiga fornecer aos diplomatas informações corretas. Hoje não. 
Hoje o diplomata brasileiro blefa muito ou segue muito uma orientação política, 
porque não tem de fato uma informação técnica, de categoria, uma negociação 
amarrada com outras áreas técnicas de outros países, que possa habilitá-lo a falar 
pela região, pelo país de uma maneira adequada. Acho que a gente poderia ter 
essas duas carreiras de nível superior, em status similar, mantendo a negociação 
com os diplomatas, que acho que é uma pessoa que deve se preocupar com as 
nuances da negociação. (...) a gente ganha muito no grito no Brasil, mas que a 
qualidade das informações que vejo nas reuniões é assim, muito ruim. (...) acho 
que a diplomacia brasileira não tem as informações para trabalhar. E porque a 
carreira é ruim. Carreira de diplomata tá virada pro diplomata, e de ofchan, uma 
carreira inútil, que acho que ganha demais pro que faz e de menos pro que precisa 
ser. E a carreira de achan [assistente de chancelaria] não tem o menor sentido. 
Você deveria ter um achan trilíngue, de nível médio, extremamente especializado 
em secretaria executiva e uma carreira técnica. Que fosse pelo menos trilíngue, 
não tem cabimento o diplomata ter um assessor que não fale pelo menos inglês 
e espanhol ou francês e alemão, russo... E a gente tem esse monte de funcionário 
locais....

Chegando à parte do roteiro que investigava o impacto da profissão 
sobre a vida familiar, seis responderam que o fato de ser ofchan teve 
impacto em sua vida familiar e quatro disseram que não. Cabe notar que, 
dentre estas, nenhuma tinha pedido remoção e chegaram a mencionar 
que essa é a principal razão para que não tenha havido impacto na 
vida familiar.  “Eu pensei que mudaria, mas como optei por não se 
removida... Acho que acontece mais com quem é removido”, “Tem 
uma grande dificuldade quando você vai para o exterior, que no Brasil 
não tem mudança alguma, você tem sua vida aqui, e isso não importa 
em nada”, “Por enquanto, não. Acho que só vai influenciar quando for 
para o exterior, quando começa o processo de remoção. Aí, sim, é uma 
mudança drástica na vida”.

Das que consideram que a profissão tem impacto na vida familiar, a 
maneira pela qual esse impacto se dá é bastante diversa. A possibilidade 
de vir a morar no exterior é considerada influente por três delas, pelas 
expectativas que gera. Uma ressalta o impacto das viagens constantes no 
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relacionamento com os filhos; outra menciona a necessidade de morar 
em Brasília, deixar família nuclear, mudar o grupo de amigos, etc. Uma 
outra faz menção à mudança no estilo de vida, de vestir e nos gostos 
pelo contato com o Itamaraty.  

Sobre o impacto na vida conjugal, as dificuldades citadas foram: 
falta de acordo de trabalho para os cônjuges por ocasião das remoções, 
constantes separações por motivo de viagem a trabalho e/ou remoção 
(em que o cônjuge não acompanha). Outra respondeu: “Não teve impacto 
porque eu nunca pedi remoção [apesar de desejar]”. Em todas essas 
respostas, havia um componente que dizia respeito à dificuldade de 
um homem deixar emprego para acompanhar a mulher. Uma oficial de 
chancelaria faz o seguinte relato sobre colegas que pediram remoção e 
as consequências disso em suas vidas pessoais:

Vejo casamentos com problemas sérios. Tanto ouço falar de pessoas, de 
casamentos e tenho colegas que têm problemas de casamento. Que os maridos 
ficam deslocados. Normalmente ajudam muito aqueles maridos que são 
companheiros, se adaptam melhor. Mas maridos que vão pra lugares onde 
eles não podem exercer suas profissões, eles não vão. Complica muito. Difícil 
principalmente para as mulheres ofchans, a questão do status pesa. Essa coisa 
do status pesa muito, eu sinto. Pesa tanto pros homens ofchans, como para os 
maridos das ofchan, pela falta de status, essa complicação. Essa coisa do chefe 
do posto ser muito autônomo das decisões das pessoas.

O roteiro prosseguia perguntando sobre diferenças e semelhanças 
entre as carreiras de oficial de chancelaria e de diplomata. Em muitos 
casos, as entrevistadas começavam a resposta pela seguinte frase: “Em 
primeiro lugar, oficial de chancelaria não é uma carreira. Os diplomatas, 
sim, têm uma carreira, possibilidade de crescimento... A gente, não”. 
Três não conseguiam ver qualquer semelhança entre as duas ocupações. 

A diferença mais citada pode ser traduzida por um entendimento de 
que a carreira diplomática representa a “área-fim” do MRE (e, portanto, 
conta com prestígio e enseja maior responsabilidade), enquanto a 
ocupação de oficial de chancelaria ocuparia a “área-meio” – podendo 
também receber o epíteto de “apoio administrativo”, e ensejando, quase 
sempre, subaproveitamento, menos reconhecimento. O menor salário 
também foi citado diversas vezes como diferença básica. 
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Algumas respostas merecem destaque: 

O ofchan é basicamente administrativo, quando não é subutilizado pra serviço de 
secretaria. Fora isso, o que também pode acontecer com Terceiros Secretários, 
que eu já vi sendo subutilizados, enfim, a questão da carreira, hierarquia e tal.;

Acho que isso, responsabilidade muito maior [dos diplomatas], em compensação 
os benefícios aqui dentro são muito maiores. Os ofchans são menos cobrados. 
E algumas vezes são subutilizados em algumas divisões (...) vejo muito isso, 
pessoas super competentes que não estão fazendo nada. Isso, com essa escassez 
de pessoal... Os diplomatas ficam super sobrecarregados aqui dentro. O que não 
precisaria acontecer.;

No fundo, o que tá acontecendo é que essa carreira intermediária ficou meio 
perdida aqui no MRE. Nós, na verdade, fazemos o que o Terceiro Secretário faz;

Vocês vão ter sempre a chance de desenvolver mais interessante do que nós. Se 
nós tivéssemos, e aí faz falta, uma carreira de verdade, nós poderíamos ter mais 
esperança, poderíamos criar mais.(...) Você, como ofchan, dificilmente vai ter 
um serviço gratificante. Se você tiver um Terceiro Secretário que acabou de 
sair do IRBr, se você tiver um ofchan com 20, 15 anos de casa, e até uma 
pesquisa de internet, quando ela for mais séria, vai ser feita pelo diplomata, 
não pode ser feita pelo ofchan. Ah, isso te cansa um pouco. Não respeitam o 
seu conhecimento.;

Eu vejo a carreira de ofchan como uma carreira mais técnica. Nós conhecemos 
o trabalho a nível técnico e os diplomatas têm que se preocupar com o 
contexto político das ações. Mas o que se vê hoje em dia é muito diplomata 
tratando de temas técnicos e desprezando o ponto de vista de ofchans, que 
supostamente deveriam estar conhecendo o tema mais a nível técnico. Isso 
causa esse stress que sinto hoje entre as profissões. São duas carreiras de 
nível superior no MRE, duas funções que poderiam perfeitamente coexistir, 
mas justamente por não estar bem definido o que cada um faz, há esse 
choque. Por exemplo, a questão de secretariado – existe a carreira de achan. 
Não havia porque colocar ofchan passando fax, atendendo telefone, coisas 
desse tipo;
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Acho que até o tratamento é diferente. Os homens, todos andam de terno e gravata, 
mas o tratamento dirigido a um diplomata é totalmente diferente ao ofchan, que é 
diferente do dirigido ao achan, que é diferente do dirigido ao contínuo;

Eu digo para meninas que estão pensando em fazer concurso pro Itamaraty: 
‘Faz Rio Branco, esse negócio de chancelaria não tá com nada, não...’.  Como 
diplomata você tem uma carreira, vai ter suas promoções, vai ganhar melhor, vai 
ser reconhecida (...);

Acho que, no fundo, a carreira de ofchan deveria ser extinta. Esse papel que a 
gente faz, de Terceiro Secretário, podia perfeitamente passar logo para o Terceiro 
Secretário desempenhar e... Eles estão com uma carreira no meio aqui que gera 
uma insatisfação porque existe um certo preconceito em várias áreas, você sabe 
disso, com relação ao tratamento que é dado ao ofchan, sabe? Nitidamente, você 
vê todo dia, a todo momento. Do tipo: você está executando uma tarefa, mas aí 
você não é uma diplomata, aquela coisa assim. Acho que desgasta, um atrito 
desnecessário. (...) Se não vai ficar essa coisa que entra gente e sai, entra, sai, 
não é saudável.;

O serviço público não suporta mais essas carreiras genéricas. Mais cedo ou 
mais tarde a carreira de ofchan vai acabar ou vai virar uma coisa concreta, que 
sirva pra alguma coisa. Você não pode fazer um concurso de nível superior para 
que se atenda telefone. Nem se pode fazer um concurso de nível superior com 
as exigências que vai ter um concurso pra assessorar um Terceiro Secretário 
que acabou de sair da faculdade. Ou ela vai ter que servir pra alguma coisa ou 
acabar. (...) Acho que é desperdício do serviço público utilizar pessoas que têm 
experiências longas, como eu tenho, tem pessoas que têm doutorado, que podem 
servir muito, e começar a entrar pra segurar pasta de Embaixador. O Itamaraty 
tem que resolver trabalhar. Pra eu fazer esse concurso pra receber mil, dois mil 
a mais pra passar raiva, que acho que o Terceiro Secretário, injustamente, passa, 
porque tem pessoas que saíram da graduação que são pessoas experientes. Não 
vou citá-los aqui, mas alguns Terceiros Secretários poderiam estar no lugar dos 
seus chefes. (...) Acho que é complicado, não sei como o Itamaraty vai resolver 
isso, acho que tem muita gente na diplomacia que se preocupa com esses 
méritos. Hoje em dia eu lido com Primeiro Secretário, Conselheiro que deveriam 
ser hoje negociadores em lugares importantes. Pela carreira, de Primeiro 
Secretário, até virar embaixador, ele vai ter 60 anos. O Brasil vai perder 20 anos 
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de uma capacidade extremamente interessante e preparada. E eles têm que estar 
subordinados a uma pessoa que às vezes não tem nem o nível superior. Por isso 
o MDIC ocupa o espaço que a gente não ocupa. Lamentável.

As semelhanças mais citadas foram a possibilidade de viver no 
exterior (“viajar”, “conhecer o mundo”, formação intelectual mais ampla) 
e as implicações disso no planejamento de vida (“As duas atrapalham a 
vida social”, “Acho que é difícil pra todo mundo. Tem o lado de sair, que 
é igual pra todo mundo”) e a exigência de conclusão de curso superior. 
Algumas entrevistadas veem no salário, que é baixo no Brasil e melhora 
quando o funcionário está removido, como uma semelhança entre as 
carreiras. Uma revela a seguinte semelhança:

Acho que as duas carreiras não têm uma missão enquanto carreira, e os ofchans, 
ao invés de buscar uma missão na carreira, estão buscando, como os diplomatas, 
uma carreira. (...) Os diplomatas só pensam na promoção, e os ofchans só 
pensam em criar uma carreira que tenha promoção. Então a política externa, a 
consular, a política comercial, que deveriam ser os temas que nos aproximasse 
ou distanciasse, elas não são as bases das nossas convergências e divergências. 
Essa contaminação da carreira pela carreira é comum. Existe uma vontade de 
manter o Itamaraty – uma doença – alheio do serviço público. (...) E essa crise 
na carreira diplomática, esses gargalos de Primeiro Secretário para Conselheiro, 
essas disputas estão se tornando tão pessoais que eu não vejo muita discussão de 
carreira. Se vê discussão da carreira pela carreira.

Quatro citam características da carreira diplomática que lhes 
desagradam. Uma considera que o trabalho que se pode desempenhar 
é o mesmo (dependendo da autonomia que for dada ao ofchan), sem o 
inconveniente da dedicação exclusiva e em tempo integral requerida 
pela carreira diplomática. 

Duas ressentem-se dos critérios “subjetivos” de promoção da 
carreira diplomática e apontam esse como um dos motivos para não se 
interessarem por ela: 

Eu gosto das coisas que dependem de mim e a carreira diplomática não depende 
só de você. A forma como ela é montada, a ascensão que vocês têm, as promoções 
que não dependem só de você. (...) Chega no final do semestre: – ‘Tem quantos 
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no Quadro de Acesso?’ – ‘São vinte’. – ‘Quantas vagas tenho?’, – ‘São cinco’. O 
critério que você sai de um... Você está em uma posição de Primeiro Secretário e 
sai pra Conselheiro, acho muito subjetivo. (...) Essa subjetividade da escolha da 
promoção é que eu não... Nesse caso, prefiro ser ofchan.

A partir da questão seguinte, o assunto abordado era a diferença de 
presença feminina nas duas carreiras, que é muito maior na de oficial 
de chancelaria. Duas mostraram-se surpresas com o baixo número de 
mulheres na carreira diplomática. Aquelas que deram sua opinião sobre os 
motivos da maior presença feminina na carreira de oficial de chancelaria 
levantaram as seguintes hipóteses:

•	 profissão de secretária é feminina: a execução de tarefas de 
secretariado, como os sujeitos relataram ser frequentemente 
requerido dos oficiais de chancelaria, seria mais procurada ou 
aceita por mulheres que por homens. Daí, sua presença em maior 
proporção nessa carreira;

•	 complexidade do concurso para diplomata: sujeitos ressaltam 
que o CACD é um concurso muito específico (“Não é para 
concurseiros”), para o qual as mulheres pouco se preparam. 
“Homens devem estar estudando mais”.

•	 peso maior do fator “família” para mulheres: sujeitos consideram 
que poucas mulheres devem almejar a carreira diplomática 
porque, nessa carreira, é exigida renúncia à vida pessoal. Não 
necessariamente, de acordo com elas, o mesmo acontece com 
oficiais de chancelaria. Sobre a carreira diplomática: “É muito 
difícil constituir família”, “É uma carreira que está muito pouco 
relacionada à família”, “Laço da mulher com os filhos [que tem 
que deixar quando viaja, por exemplo] é mais forte.(...) Homem 
não vai acompanhando mulher ao exterior”, “Diplomata tem 
que estar 24 horas disponível para o trabalho. Mulher que quer 
ter marido e filhos vai ter muita dificuldade pra isso”, “Família 
ainda pesa muito”.

Uma entrevistada fornece uma explicação mais complexa, do ponto 
de vista de gênero, para a forte presença feminina na carreira de oficial 
de chancelaria e, não, na carreira diplomática:
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Todo mundo deve achar a mesma coisa. Primeiro: diplomata tá muito associado 
a uma carreira individual, não é familiar. E é muito complicado pro homem 
acompanhar a mulher. A carreira de ofchan, com a independência feminina, é 
uma maneira de a gente sair – falo delas, não me vejo no grupo – de saírem. Tem 
muita mulher aí que quer casar com diplomata. A evasão de ofchan masculinos 
deve ser mais alta, mas conheço mulheres que saíram. Como é uma coisa nova 
e o pessoal não sabe o que é, acho que os homens são mais objetivos. Ninguém 
sabe o que é um ofchan. Então é mais difícil o homem fazer esse concurso do 
que uma mulher. Mulher não tem muito esses parâmetros, ela quer fazer um 
concurso, o homem protege mais a formação dele (...) Os homens são mais 
criteriosos pra escolher um concurso. Os homens escolhem pelo salário, pela 
carreira... As mulheres são mais abertas pras coisas diferentes. (...) Tem poucas 
mulheres diplomatas, mas conheço várias que queriam casar com seus colegas. 
Acho que os homens preferem mulheres mais tranquilas, que os acompanhem 
para todo lugar sem problemas. O diplomata tendo uma esposa diplomata, ele 
tem problemas, ele tem que conciliar as remoções dele com as dela. Imagino 
isso, eu vejo.

 Quando questionadas, ao contrário, sobre o grande número de 
mulheres oficiais de chancelaria, todas levantaram, principalmente, 
motivos pelos quais os homens não quereriam essa profissão: “É 
uma carreira indefinida. Homens são mais criteriosos pra escolher”; 
“Oficial de chancelaria é uma carreira desconhecida”;“É um concurso 
mais fácil”;“É uma remuneração mais baixa, que se encaixa mais com 
mulheres – principalmente aquelas que só trabalham para complementar 
a renda do marido, que é o que geralmente ganha mais”;  “Até por causa 
do salário – os homens devem procurar salários mais altos”; “Homens, 
mesmo mais velhos, não têm receio de entrar para a carreira diplomática 
quando é isso o que querem”; “Os homens têm dificuldade de aceitar um 
trabalho não condizente com sua formação [sobre a função de secretariado 
exercida, segundo as entrevistadas, por muitos ofchans]”; “A evasão de 
homens dessa carreira é maior que a de mulheres”; “É difícil ser ofchan 
homem. As mulheres ofchans são mais bem tratadas (...) Homens estão 
mais interessados no Rio Branco”;

Penso muito na personalidade masculina. Se você, homem, entra. Os que entram 
muito novos, como os meus colegas. Entraram novos, com menos de 30 anos, 
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grande maioria no primeiro emprego. Então tem mil sonhos e tal. Entra, está a fim 
de fazer muito, vê que o chefe barra. Acho que homem tem mais dificuldade para 
lidar com isso. E aí sai daqui para outro lugar, tenta outro concurso. Haveria uma 
evasão de ofchan do sexo masculino. A mulher vai se adaptando. Das mulheres 
que se adaptam, falo das minhas colegas, com 20, 30 anos de serviço, que já me 
disseram que vão se adaptando: – ‘Eu trabalhei tantos de secretária, fui para o 
exterior’. E o Itamaraty é cheio de altos e baixos. Você integra boas equipes e 
más equipes, às vezes você tem um trabalho tranquilo, ou não. (...) Antigamente 
pode ser que existissem mais homens, mas com o passar do tempo desistiram. 
Antigamente, os homens trabalhavam, e as mulheres não. Era um só salário em 
casa. O Itamaraty nunca pagou bem. Agora paga razoavelmente bem, mas outras 
carreiras com nível superior em outras esferas do poder pagam o dobro. Como 
faz? Ganha pouco, tem uma mulher que não trabalha, filhos... Você tem que ter 
outra coisa, outra fonte de renda.;

Homem não se interessa em ser ofchan. Será que não é pela questão hierárquica? 
Seria isso? O homem: ‘Já que vou entrar pra isso, quero entrar para estar uma 
posição acima dessa?’ Mulher já entra vendida: ‘Já que não vou ser chefe 
mesmo, entro e termino numa posição inferior’. Será que é isso? Nunca parei 
pra pensar porque entrar para ofchan e não para o Rio Branco. Porque, já que 
vai atrapalhar, que atrapalhe as duas. Tanto sendo ofchan ou diplomata, você vai 
sair um dia, trabalhar fora. Talvez já seja até inconsciente essa de entrar numa 
situação inferior, e do homem de querer entrar acima. Nunca parei pra pensar.

Essa foi a questão com maior nível de congruência nas respostas.
Uma entrevistada, além de mencionar que os homens não aceitam 

ser subutilizados e, por isso, há mais mulheres na carreira de oficial de 
chancelaria, considera que a disparidade a favor da presença feminina entre 
oficiais de chancelaria comparada à carreira diplomática deve-se ao seguinte:

Pode influir muito que diplomatas, obrigatoriamente, fazem as suas 8h. É raro 
você encontrar um diplomata que não faça 8h. Já há muitos casos de ofchans 
que trabalham 6h. Obviamente esse período livre pode ser atraente para aquela 
mulher por aquele ponto de vista tradicional, de dar mais importância pra família. 

O item seguinte questionava sobre a aparente tendência de 
equiparação entre o número de homens e mulheres na carreira de oficial 
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de chancelaria. A maioria das entrevistadas considera que o equilíbrio é 
iminente e que a maior entrada de homens deve-se à situação de emprego 
no País, que propicia a corrida ao funcionalismo público. 

Aí fora tá difícil a arranjar emprego. Você tem muita gente prestando concurso. 
Outra coisa, não tinha tanto concurso aqui do MRE, você podia contar nos dedos. 
Esse mesmo de chancelaria de 94, o último que tinha antecedido-o tinha sido 
em 60, sei lá. (...) Acho que tem um número maior de homens aí sem emprego, 
querendo o primeiro emprego, correndo atrás de concurso. Tem muitas mulheres 
também, mas ainda assim os homens são maioria.;

O que aconteceu, e não podemos deixar de lado, é a crise de desemprego do 
País. O que acontecia há cerca de 15 anos? O bom profissional, qualificado, 
não vinha trabalhar para o governo. Ia para uma empresa privada fora. (...) Essa 
crise também trouxe muita gente pra cá, e aí tem homem, muito homem perdeu 
o emprego, chefe de família, acho que aí é graças à questão econômica do País. 
A estabilidade que o serviço público dá. Você voltou a ter um nível muito bom, a 
concorrência pra ofchan. Não pelo atrativo de ser ofchan, Itamaraty, mas de ser 
órgão público, de estabilidade, carreira de Estado, essas coisas todas.;

Eu não diria que maior interesse masculino, mas concursos de uma maneira geral 
estão atraindo ambos os sexos. Isso é um dos problemas que estamos tendo, de 
certo modo. As pessoas passam no concurso de ofchan, conhecem o trabalho, 
ficam insatisfeitas, como já estão capacitadas para fazer outros concursos, partem 
e seguem. Não lhes agradou como ofchan é tratado aqui. Muitos passaram pro 
Rio Branco, sim. Mas outros partiram adiante, porque outros oferecem salários 
melhor ou condições de trabalho melhor.

Duas entre essas acreditam, no entanto, que os homens “entram e 
vão embora a procura de salários e condições de trabalho melhores”; 

O concurso para ofchan, para os homens, é um meio para o Rio Branco. Essa 
minha turma [de faculdade] que queria fazer o concurso, as mulheres não queriam 
fazer Rio Branco, queria ser ofchans mesmo. Elas queriam mudar para Brasília, 
queriam ficar em Brasília, tavam fazendo todo concurso que aparecesse. Quem 
queria o Rio Branco eram os homens. 
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Esta entrevistada chega a citar números sobre a evasão de oficiais 
de chancelaria. Segundo ela: “Na turma de 1998 [última chamada do 
concurso de 1993], entraram 300 pessoas. Cento e cinquenta já saíram. 
Da turma de 2002, saíram 10 homens e duas mulheres, do total de 47 
aprovados”. 

Três outras entrevistadas entendem que a tendência é que os homens 
se igualem às mulheres em número, mas por motivos diversos. Uma 
expressa receio de que a carreira simplesmente se extinga; outra acha que 
o motivo para os homens se igualarem é o desejo de morar no exterior. 
Finalmente, a terceira considera que o estilo de prova (que agora está 
mais parecido com as provas do Instituto Rio Branco) determina, em 
grande medida, a maior entrada de homens ou mulheres.

Apenas uma entrevistada julga que as mulheres continuarão a ser 
maioria devido ao fato de que as mulheres com mais idade que ainda 
não trabalham procuram o serviço público e que a carreira de oficial de 
chancelaria lhes vem bem a calhar porque “mulheres têm ambição menor 
e ainda têm responsabilidade financeira menor, comparada à do homem”. 

Com a pergunta seguinte, o tema da entrevista passava ser o desejo 
da entrevistada de prestar o CACD. Metade havia prestado o concurso 
e metade, não. Das que haviam prestado o exame, três relataram que 
se tratou de uma tentativa fortuita e que não tinham intenção de prestar 
novamente. Duas outras disseram-se indecisas sobre prestar novamente 
ou não, principalmente por agora conhecerem o Itamaraty e as vicissitudes 
da carreira diplomática. 

Entre as cinco que nunca prestaram o CACD, os motivos levantados 
para o fato de não se interessar pela carreira diplomática foram muito 
diversos: “Não tenho perfil.(...) Poxa vida, é tão hierarquizado como o 
exército. Existem as regras não escritas, regras de tratamento mesmo, 
não é questão de frescura, não. E sou desligada nessas coisas, por perfil, 
mesmo”; “Apesar de não me sentir nem um pouco atraída pelo ritmo de 
trabalho, às vezes, eu penso pela questão salarial e de tratamento. Mas 
acho que não vou fazer, não. Ser diplomata muda as pessoas [para pior. Faz 
com que os indivíduos passem a se preocupar 24 horas com a imagem e 
com a carreira]”, “Nunca! Se soubesse como é, não teria entrado nem pra 
ofchan”, “Nunca pensei, pois, quando entrei, já era casada e tinha um filho”. 

Cinco sujeitos responderam que o interesse de prestar o CACD era 
anterior ao ingresso como oficial de chancelaria e todas essas colocaram 
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esse interesse em perspectiva, seja por uma “desilusão” depois de 
trabalharem no MRE, porque as circunstâncias de vida não são mais 
propícias ao estudo exigido ou porque a realidade da carreira diplomática 
desagradou-lhes. 

O MRE é complicado, a hierarquia aqui é muito rígida, para diplomatas 
inclusive. Você sempre vai ter alguém acima te dando ordens estúpidas como: 
‘Ache a minha mala’, no meio de uma reunião. Vi isso acontecendo com um 
Primeiro Secretário. O chefe dele, no meio de uma reunião, pediu para ele achar 
a mala dele que tinha sumido, e a mala estava no seu próprio pé. Tem coisas que 
vejo acontecer que me incomodam profundamente. Não sei se tenho estrutura 
para isso, pra estar há 15 anos aqui dentro, ter morrido de estudar, virando noite 
trabalhando e ter que escutar uma dessa. É muito difícil, tem que ter sangue de 
barata. Tem coisas que a gente vê aqui, tem chefes... Tudo isso a gente só vê aqui 
dentro, só quando está aqui dentro.;

Até poderia, mas desde que tivesse uma função. O que me horroriza nessa 
posição de Terceiro Secretário, nessa idade, é não ter uma função. Realmente 
é uma coisa pra quem tem vinte e poucos anos pra aguentar isso. (...) Eu, pra 
ir falar com um Conselheiro que não entende nada do assunto em discussão, 
só porque está acima de mim... É impressionante, às vezes você tem um 
cara excelente na divisão e vem um cara do Gabinete e fala uma besteira na 
reunião e aquilo vinga. Vira posição brasileira. Acho complicado a falta de 
especialização das  divisões.;

Às vezes penso pela questão salarial, ou pela diferença de tratamento, porque 
isso realmente me revolta. Mas aí quando eu penso que vou ter que engolir tanto 
sapo que vai contra o meu jeito de agir que penso mais em fazer um concurso pra 
fora do MRE. A carreira diplomática é bastante injusta, eu considero. (...) E essa 
coisa de carreira 24h, questão hierárquica, de estar tenso, preocupado com gesto, 
se vai ser apropriado. De repente uma roupa inapropriada... É demais pra mim. 
Esse tipo de coisa, carreira diplomática, tratar de temas políticos internacionais 
obviamente chama a atenção de qualquer pessoa, ainda mais pra quem voltou 
seus estudos pra isso. Mas quando você vê o dia a dia, de como funciona aqui, a 
carreira deixa de ser interessante. E conheço muitas pessoas que têm esse ponto 
de vista, foram conhecendo pessoas por aqui, que foram desistindo, chegaram, 
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à conclusão que não valia à pena, que pode se trabalhar no âmbito internacional 
sem ser diplomata.

Apenas uma entrevistada declarou que o interesse pela carreira 
diplomática surgiu depois de trabalhar como oficial de chancelaria: 

A gente reclama muito no Itamaraty, que os diplomatas, às vezes... têm que abaixar 
a cabeça, tem que seguir certos comportamentos, certo padrão, você tem que se 
entender bem com todo mundo, não pode nunca levantar uma opinião ferindo 
suscetibilidade da outra pessoa. E eu achava difícil eu conseguir impor minha 
opinião, fazer um trabalho sério e competente sem ter que abaixar minha cabeça, 
sem ter que me enquadrar num tipo de comportamento que se diz padrão. E agora 
eu estou vendo que não é assim. Você pode ser uma pessoa competente, manter 
sua opinião e viver muito bem com as outras pessoas da carreira. Se você souber 
ser realmente diplomata. Diplomata é aquela pessoa que consegue conquistar 
os espaços de uma maneira que não crie conflitos, problemas. Seria uma grande 
função. Isso está me abrindo os olhos, porque sempre as pessoas disseram pra 
mim: ‘Você é diplomata, só não sabe disso, tinha que fazer o concurso, você tá 
perdendo tempo como ofchan’. Eu tô bem como eu estou. Mas eu posso estar 
melhor tanto financeiramente, que é um dos motivos, mas também profissional, 
em termos de realização pessoal minha. De ter condições de fazer um trabalho 
melhor pelo meu país, pelo meu povo que está lá fora e precisa muito da gente. 
Então decidi sair dessa posição de ficar quietinha no meu canto, criticando, e de 
repente tomar uma atitude.

Quanto aos fatores de atração da carreira diplomática, os sujeitos 
listaram: “Os temas, política, relações internacionais, economia, política 
externa... Temas que são vedados aos oficiais de chancelaria”; “Vontade 
de trabalhar para o governo brasileiro”; “Interesse pelo setor público”. 
Uma entrevistada, porém, afirma: 

O que atrai é o querer morar no exterior, o que é um grande erro. Isso atrapalha a 
vida, desestabiliza demais a vida. Depois que eu tive... Que eu vim pra cá, vi que 
isso é uma grande ilusão. As pessoas ficam vivendo uma vida que não é delas, 
um padrão de vida que não é delas. Voltam pra cá com problemas financeiros, 
emocionais, familiares. Isso eu tô falando pra ofchan, diplomata, contínuo, não 
importa. O que eu vejo é que as pessoas no Itamaraty são, de maneira geral, 
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muito desequilibradas emocionalmente. Acho que conta também essa coisa de 
vai e volta, não ter uma continuidade na vida dos filhos. Por exemplo, os filhos 
nunca têm aquela turma de escola, aquela turma de bloco, da rua. Cada dia 
estão em num país, com uma língua diferente. Vem, moram no Brasil, estudam 
na Escola Americana, têm que estudar fora, porque não conseguem passar em 
uma boa faculdade brasileira. Vão pra fora, voltam pro Brasil, não têm mercado 
de trabalho, porque o que fizeram lá fora, aqui não é válido. Acho isso uma 
desagregação muito grande. Acho que dificilmente você vê aqui – existem, 
claro, mas não são regra – famílias equilibradas. Aquela coisa de pai, mãe, filho. 
Aquela coisa normal. De viverem juntos, os filhos irem pra faculdade. Acho que 
normalmente aqui tudo é muito solto, cada um prum lado. Acho que as pessoas 
aqui ficam muito perdidas.

Das dez entrevistadas, sete afirmaram não ter mais interesse em 
prestar o CACD. Duas mencionaram claramente o salário como fator 
dissuasório: “Hierarquia é forte demais... Pelo salário de diplomata, você 
pode ter condições de trabalho muito melhores”, “Eu penso é em entrar 
pro Judiciário, onde os salários são muito melhores”. Outra menciona 
a falta de tempo para estudar; outra, a idade e fase da vida, em que a 
mudança de emprego não figura mais como objetivo. Uma outra ainda diz: 
“Não é carreira pra mim”. Por fim, uma comenta: “Seria interessante, se 
não fosse uma pressão tão forte, a ponto de mudar as pessoas que entram”. 

Duas declararam ter interesse atualmente pelo CACD. Uma terceira 
teria, se não tivesse que começar como Terceira Secretária – trata-se de 
uma oficial de chancelaria com pós-graduação e experiência no trabalho.

A penúltima pergunta do roteiro era relativa à sub-representação 
feminina nas aprovações do CACD, especialmente ao déficit de aprovadas 
em relação ao número de inscritas e de homens aprovados. Todas as 
oficiais de chancelaria, apesar de apontarem razões diferentes para este 
fato, julgam que as mulheres estão menos preparadas para o CACD que 
os homens. 

Uma considera que as mulheres não priorizam sua vida profissional 
e, por isso, não se preparam como devem. 

Acho que seja questão de preparação mesmo. Não acho que seja uma questão de 
sexo, não. Os homens serem mais bem preparados que as mulheres. (...) Acho 
que é uma tendência de elas não priorizarem a vida profissional. Não por esse 
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lado. Às vezes é: ‘Vou fazer pra ver se passo’. Mas, na verdade, ela não está nem 
segura daquilo que ela queira e ela não bota o bumbum na cadeira pra estudar 
como deveria ser. Imagino que muitas delas dever sentir um alívio quando não 
passam. ‘Tentei, mas não passei. Vou seguir minha vida, casar ter filhos’.

Outra, de forma semelhante, compreende que as mulheres, pela dupla 
jornada de trabalho, têm menos tempo de estudar.  Quatro acreditam que 
falta convicção, que a mulher que se candidata tem “medo de enfrentar 
a carreira”, não são estimuladas pela família ou que desistem se não 
passam “de primeira”, ao contrário dos homens: 

Eu tenho colegas, sejam ofchans ou colegas da faculdade, que vi estudando para 
o Rio Branco. O que notei entre eles, na sua maioria, é que, para passar no Rio 
Branco, é necessário dedicação exclusiva por algum tempo. Homens facilmente: 
– ‘Papai, eu quero ser diplomata’. Papai diz: –‘Vou bancar seus estudos’. Pra 
mulher é: – ‘Você tem certeza que quer?’. Mulheres, acredito, pensam de forma 
mais flexível, então pensam que enquanto estão estudando podem fazer outras 
coisas também, e com isso a dedicação passa a não ser exclusiva. Acredito que 
seja algo por aí. (...) Dos que eu vi, aqueles que estavam mais dedicados [eram 
homens], tavam trabalhando, mas empenhados. ‘Eu quero, eu quero, eu quero’. 
Todos os anos faziam, mas em geral não davam conta de passar. Hoje em dia há 
essa profissão de concurseiro, das pessoas que passam prum concurso, não gostei 
vou para outro, vão subindo, escalando de salários. E diplomata não, hoje em dia 
não é dos maiores salários da Esplanada e a dedicação, como disse, é de 24 horas.;

Acredito que os homens estão mais bem preparados num todo. Têm mais 
facilidade. As mulheres precisam ainda melhorar. Acho que eles estão mais bem 
preparados de conteúdo, mesmo. Até pelo histórico. Você pega um diplomata, 
o cara já tem quatro, cinco anos de concurso, que investem, que sabem que não 
se passa no primeiro. E acho que as mulheres desistem. Você tem um pessoal 
flutuante, que vai presta, não passa e desiste. Acho que isso acontece com as 
mulheres. Os homens persistem mais. Você tem um homem tentando há quatro 
anos, obviamente as chances dele são maiores do que você pegar... Sem dizer que 
o concurso é muito exigente;

Talvez primeiro a convicção. Pra você passar num concurso desses, você tem 
que ter a convicção muito forte, uma preparação muito forte. E a vida pessoal 
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de uma mulher casada é mais atribulada que a de um homem casado. (...) Agora, 
a preparação para o RB é muito especial. Eu acho que a pessoa tem que estar 
muito decidida a seguir aquela carreira. Você está na faculdade [de Relações 
Internacionais], você já vê nos rapazes aquela vontade. No dia do vestibular: 
‘Vou ser diplomata, vou ser diplomata’. E nas moças não vi isso. Tanto que 
nenhuma das minhas colegas de faculdade entrou para a carreira diplomática. 
Seguiram outras. Não que elas não pudessem, elas teriam condições, mas 
tivessem essa convicção que a pessoa para entrar para essa carreira tem que ter. 
E uma certa... Como se diz, tem que ser chamada para essa carreira. Não é uma 
coisa do tipo: ‘Ah, vou ser diplomata’. Você tem que ter uma tendência. (...) As 
colegas que eu vi fazer, não o fizeram com seriedade. Por isso que falo desse 
negocio de convicção. Elas fora lá, tentaram, e não passaram nem no TPS. E 
ponto. Enquanto vi colegas homens que tentaram uma vez, passaram, três vezes, 
passaram.

Duas questionam se o perfil do teste não é mais favorável aos 
homens: “Os homens são mais frios, enfrentam melhor os exames, que 
exigem muita calma e confiança”, “Imagino que, em algum momento do 
concurso, a pressão possa ser maior para a mulher. Acho que isso conta, 
porque ficar nervosa em uma prova...”. 

Duas citam o fato de não haver expoentes na carreira do sexo 
feminino: “Só se ouve falar de diplomatas homens”. Duas creem que o 
desestímulo da família das mulheres pode ser um dos motivos do baixo 
interesse de mulheres pela carreira diplomática. Uma delas teve sua 
resposta transcrita logo acima. Outra, assim o faz: “Talvez um pouco 
pela criação da mulher, aquela coisa que ainda existe, que os pais criam 
as filhas para terem um casamento, uma casa. Para as filhas terem uma 
estabilidade logo depois que terminam a faculdade”.

Quatro listaram, entre os possíveis determinantes do menor interesse 
feminino pela carreira, sua “incompatibilidade” com a opção por casar 
e ter filhos. “As mulheres têm de abrir mão de família”;

Acho que é quase incompatível na cabeça de uma mulher, quase não, praticamente 
incompatível. As mulheres que vejo casadas aqui e não são casadas com gente 
da carreira, normalmente sustentam seus maridos. A coisa vai muito bem quando 
é com alguém da carreira, diplomata, ofchan. Aí você tem uma vida familiar e 
profissional conjunta, mas a mulher casada com quem não é da carreira, que eu 
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saiba, todas sustentam seus maridos. E as que não sustentam, os maridos ficam 
indo e voltando, mas não se estabelecem 4,5 anos com a mulher naquele lugar;

Não é uma carreira compatível com mulher. Porque a mulher sempre pensa na 
perspectiva futura, casamento, não sei o quê. Vou te ser sincera. Quando você 
viaja, vai para o exterior, você vê casos assim de depressão, mulheres de mais 
idade que acabam ficando sozinhas, múltiplos casamentos, filhos que vão parar, 
um que ficou lá no país que você estava servindo... Acho que é uma carreira 
muito desequilibrada para a mulher. Pros homens também, mas para o homem 
é mais fácil. Por exemplo, você casou com uma mulher num outro país, ela 
provavelmente vai ficar com seu filho lá pra você, entendeu? (...) Vi vários casos, 
depressões seríssimas, que as pessoas vão ficando amargas, sozinha, você não 
forma vínculos, amizades saudáveis e seguras. Isso acontece para os homens e 
mulheres, mas eles têm um perfil, como posso dizer, que não ligam muito para 
essas coisas. 

Antes de saber o que é a carreira diplomática você pensa: ‘morar fora, viajar, 
conhecer outro país’. Para uma pessoa que quer se casar e ter filhos, isso não é 
nada estável (...) A carreira de ofchan pode ser toda feita no Brasil. Tenho várias 
colegas que têm 20, 30 anos de Itamaraty e nunca foram removidas.(...) Aí, a 
mulher vê o cargo de ofchan como um emprego, não uma carreira de ofchan, de 
servidor brasileiro. A mulher assistente pode fazer isso; a diplomata, não.

Uma entrevistada vê, ainda, outro motivo para o baixo interesse das 
mulheres na carreira, uma outra faceta da questão de gênero aplicada ao 
trabalho – o conflito intragênero: 

Acho também que essa questão do homossexualismo dentro do Itamaraty, que 
não se aborda muito, é desanimador. (...) Não quero falar pejorativamente porque 
tenho grandes amigos homossexuais, mas talvez até em função da repressão, 
criou-se uma fortaleza homossexual no Itamaraty, que no ambiente das pessoas 
que fazem concurso para o Itamaraty é bem divulgado. Você já sabe que sua 
ascensão profissional tem esse tipo de barreira. Na verdade, você não tem uma 
competição com o sexo masculino, mas com a sociedade dele interna. Isso 
desestimula mulheres bem preparadas. É desestimulante. Eles se protegem, 
devem ter suas razões pra isso, mas acho que hoje o Itamaraty, institucionalmente, 
deveria enfrentar. Toda vez que você está no boteco com diplomata é uma 
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reclamação dos diplomatas homens, que aquele grupo se protege. Não sei se 
é real, mas que os homossexuais se protegem nas promoções, discussões, nos 
espaços. Se eu for estudar pra um concurso dessa natureza, que tem que estudar 
muito... Essas coisas são desanimadoras.

Uma última enxerga em uma característica supostamente masculina 
o maior interesse pela carreira diplomática:

Pesquisadora: Então você acha que os homens se interessam mais pela carreira 
diplomática. Por quê?
Entrevistada: Status. Acham que aquilo dá status e tal.
Pesquisadora: Você acha que mulheres não estão preocupadas com isso?
Entrevistada: É. Acho que as mulheres veem com uma outra cara. Não se 
interessam tanto por isso aí. Elas estão mais interessadas em formação mesmo, 
sabe, dedicação. Acho que isso pega demais pros homens. Questão de status, 
falar que é diplomata, encher a boca, e as mulheres, não.

Por fim, pediu-se às entrevistadas que relatassem casos conhecidos ou 
vivenciados por elas que as tivessem feito refletir sobre o tema da mulher 
no Itamaraty. Uma entrevistada diz que nunca viveu, nem conheceu nada 
sobre o tema da mulher, em quase 30 anos de carreira. Diz que vê mais a 
diferença entre diplomatas e oficiais de chancelaria (histórias de disputas, 
etc.). Duas declaram que são os funcionários de gerações mais antigas 
que tratam as mulheres de maneira preconceituosa: 

Só acho que a Casa é machista. Sempre achei. Desde sempre. Pelas atitudes dos 
chefes que tive, o tratamento diferenciado, os privilégios... Na hora de privilegiar 
um diplomata ou uma diplomata, os homens sempre foram mais privilegiados. 
(...) Mais na velha guarda. Essa moçada que está assim, como vocês, acho que 
não, melhorou muito. Agora esse pessoal com mais de 50... Sim, sim, sim.;

Talvez os Embaixadores mais antigos tenham preferência no trato com os 
homens. Mas as turmas mais novas, de Conselheiro pra baixo, eu vejo as mulheres 
circularem, tomarem decisões, conduzirem reuniões, relações internacionais, 
eventos da mesma maneira, com a mesma competência, ou até mais, porque as 
mulheres são super detalhistas. Às vezes isso incomoda também. Essa questão 
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das vaidades, que tem muito aqui dentro. Talvez pode ser isso também, de forma 
que não deixe abrir tanto para as mulheres.

Três outras concordam: “Todos têm de provar que são bons, mas as 
mulheres têm de mostrar ainda mais”; 

(...) eu ouvi também de funcionária diplomática queixas de tratamento do 
superior com ela, tratar muito mais duramente a mulher que o homem, exigir 
muito mais da mulher que do homem;

Tratamento diferente por ser mulher? Acho que a gente vive isso todo dia. 
Acho que o que mais bate mesmo é a hora da promoção. Sinto que conseguem 
chegar ao topo quem batalha mais que os homens batalham. Isso é uma coisa 
de conviver. Trabalha duas vezes mais do que o que um homem trabalha para 
chegar lá. Não tenho coisas objetivas para lhe dizer, não tenho dados concretos. 
Mas a gente percebe que tem que trabalhar duas vezes pra chegar lá em cima. 
E você vê outras batalhando e quem têm dificuldades de chegar e você vê os 
homens chegam beeeem mais fácil, sem fazer tanto, ou pelo menos não o fazem 
tão evidentemente.

Outra entrevistada lembra-se do evento que deu início às suas 
reflexões sobre o tema: 

Foi uma palestra na ASOF [Associação Nacional dos Oficiais de Chancelaria do 
Serviço Exterior Brasileiro] sobre assédio moral. Na época estava sofrendo bastante 
na mão de uma gerente, estava bastante insatisfeita. Ela não era diplomata. E fui 
participar dessa palestra para conhecer o que era assédio moral e tudo mais. Descobri 
que tudo que ela fazia era assédio, que poderia eventualmente processá-la, mas não 
me dei ao trabalho. Eu vi tantos casos escabrosos de diplomatas, como eles agiam 
com ofchans, que me chocou horrivelmente. Teve até a história de uma ofchan 
que chegou a ser agredida fisicamente por um diplomata (...) Ao ser sacudida 
dessa forma, ela imediatamente foi fazer uma ocorrência junto à ouvidoria. E o 
parecer da ouvidoria foi que ela tinha se excedido no zelo. O próprio corregedor 
dizia praticamente que a culpa era dela. Se fosse um outro homem, dificilmente 
eles teriam chegado a isso porque um homem pode ameaçar fisicamente o outro, 
mesmo um superior. Eu diria que um homem com um outro homem seria assim: 
– ‘Você não passa daqui’. Ele não iria se meter. 
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Uma lembra, ainda, de uma reportagem que leu em uma revista de 
grande circulação “(...) sobre as minissaias das diplomatas brasileiras, 
como se fosse uma coisa legal, sabe. Eu achei tão ridículo, tão 
desanimador, tão pejorativo, tão idiota”. E também cita um caso, que 
presenciou, de discriminação contra uma diplomata que seria mandada 
para um posto no exterior e que não foi, de acordo com a entrevistada, 
porque:

(...) na missão, mulher não entrava de jeito nenhum. Foi veiculado pela imprensa, 
mas sem citar nomes. Não era um embaixador de carreira (...) Hoje tanto homens 
como mulheres sofrem com o preconceito desses homossexuais. Tem que se 
tratar isso institucionalmente, profissionalmente. Isso é problemático, você 
colocar isso parece ser preconceituosa, mas não é. É delicadíssimo esse assunto 
hoje, mas tem que ser tratado institucionalmente.. 

Uma única entrevistada acredita que as mulheres na carreira 
diplomática, apesar de poucas, estão bem representadas: “As referências 
de mulheres que eu tenho na diplomacia são de mulheres muito boas, 
excelentes de serviço; são muito competentes, elas se impõem, mesmo”.

Uma relata o que reflete sobre a situação da mulher no Itamaraty:

Sempre me choca, e sempre vejo, pessoas da nossa convivência com problemas, 
problemas de família por conta desse esquema de vida. O tanto que é difícil para 
elas manterem a carreira e manter essa coisa de família, isso me assusta. E o que 
acontece, não sei se você já observou, normalmente casa entre diplomatas, daqui 
a pouco você se separa e aí vai namorar outro que é daqui. Uma coisa meio, 
meio... (...) Isso que tenho visto. Não tem estabilidade emocional.

Uma preocupa-se com as repercussões internacionais da sub-representação 
feminina na carreira diplomática:

Achei que da mesma forma como a questão racial começa a ser tratada 
institucionalmente, a questão feminina tem que se enfrentar também. De uma 
maneira ou de outra, isso reflete com os países desenvolvidos, quando você 
vai para as negociações. É muito ruim você não ter chefas. Isso é percebido 
principalmente pela Comunidade Européia, pelas funcionárias e técnicas 
da União Européia. E acho que isso ajuda a gente, quando se é mulher e vai, 
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tem apoio automático. Porque só tratam você como coitadinha. Você tá numa 
delegação brasileira, que é tida como machista. As pessoas não falam, mas a 
gente tem essa percepção. (...) Outro caso horrível. Uma Terceira Secretária 
da nossa divisão, que foi pra Cúpula do Rio. Colocaram todas as mulheres pra 
servirem bombons na Cúpula. Imagina botar uma diplomata pra fazer isso?! E 
não é lugar de se oferecer bombom, a Cúpula do Rio, é um lugar de trabalho. E 
segundo que confunde elas [sic] com garotas de programa, que são meninas que 
fazem isso.

E uma última termina sua entrevista com a seguinte constatação:

Uma explicação muito simples. Antes de você ser promovida, você entra 
no Quadro de Acesso. São poucas vagas e mais candidatos. Existe uma 
proporção candidato/vaga. A gente houve falar de casos que embaixadores 
tinham na equipe mulheres diplomatas, funcionárias excelentes, e tal e não 
defenderam as candidaturas delas ao Quadro de Acesso, e, consequentemente, 
à promoção, por serem mulheres. Novamente, isso não é dito, mas é percebido. 
(...) Aqui também tem muito hora certa no lugar certo. O chefe certo. Numa 
divisão acontece uma crise, você tá no meio da crise e está resolvendo. Você 
se destaca, as pessoas vão lembrar do seu nome, de você. Isso pode render 
uma boa viagem, uma remoção antes dos seus colegas mais antigos, o que 
eles chamam de dar carona. Pode acontecer tudo com todo mundo. E você 
não pode achar que é preconceito, que o Itamaraty esteja contra a mulher. 
Mas o número de mulher é muito pequeno. Não vejo uma união das mulheres. 
‘Vamos conquistar e manter o lugar da mulher nas carreiras’. Não vejo isso, 
essa conscientização. E a gente ouve dizer das mulheres que sabem que só 
vão chegar a Ministro de Segunda Classe, não vão conseguir passar para 
de Primeira Classe. A idade chega, você não é mais promovido, vai para 
o Quadro Especial. Se você é removida, vai embaixadora comissionada, 
financeiramente não muda nada. Se você vai comissionada, ninguém mais vai 
te chamar de Ministra, você vai ser chamada de Embaixadora para sempre, 
mas, no papel, você coloca cargo, função: Ministra de Segunda Classe. A 
grande maioria das mulheres sabe, hoje, a realidade atual aqui: até Ministra 
de Segunda Classe você chegará; de Primeira, provavelmente não. Porque as 
pessoas ficam promovendo... Ainda têm preconceito.(...) Pode ser que mude, 
espero que mude. Faço votos para.
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5.4.2 Diplomatas
 
Das onze diplomatas entrevistadas, seis disseram que a ideia de 

prestar o concurso passou pela sugestão de um membro da família – 
dessas, duas vinham de famílias que já contavam com diplomatas e 
uma era casada com um aluno do IRBr. Além dessas, duas haviam-se 
interessado pelo IRBR na adolescência e tiveram essa memória reavivada 
durante a faculdade: uma, por uma colega que também se interessava 
pelo concurso e, outra, por um professor, que a incentivou. As três demais 
buscavam mudança de atividade profissional – nos três casos, os pais 
das entrevistadas sugeriram o IRBr como alternativa. 

Como a maior parte das entrevistadas tomou conhecimento do 
CACD por meio de membros da família, consequentemente, muitas 
relataram que os maiores incentivos vieram da família nuclear (pai 
e/ou mãe). Todavia, duas entrevistadas foram desestimuladas pelo 
pai e uma, por ambos os genitores. Outra relata não ter recebido 
desestímulos de nenhuma parte. Os demais personagens que 
incentivaram ou desestimularam foram específicos de cada caso, como 
ex-colegas de trabalho que tentavam convencer uma das entrevistadas 
a não mudar de profissão. Uma das entrevistadas que já era casada à 
época do concurso relata que recebeu estímulo também do marido. 
Outra também já casada, finalmente, afirmava que o marido não 
acreditava muito na aprovação, mas não desestimulou. 

Quanto a um possível laço de parentesco com outros diplomatas, 
seis das entrevistadas afirmaram não ter qualquer parente na Casa. 
Duas tinham parentes próximos que eram diplomatas e uma teve dois 
parentes que se tornaram diplomatas depois dela. Duas entrevistadas 
eram casadas com diplomatas, sendo que uma era casada à época do 
concurso, mas depois se separou, e outra só conheceu seu futuro marido 
já como diplomata. Ainda assim, pelo menos três, que não tinham 
parentes diplomatas à época do concurso, sentiam-se familiarizadas com 
o ambiente da diplomacia pelos seguintes motivos:

(...) sempre estudei em escola estrangeira. Estudei na Escola Inglesa, na Francesa, 
sempre tive muito contato com diplomatas e achava esse trabalho interessante 
desde pequenina (...) Foi mais pela convivência ao longo da adolescência, da 
infância, que eu tive vontade de fazer esse tipo de trabalho também.;
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Eu sempre digo que talvez tenha sido porque meu pai era militar (...) e ele tinha 
uma carreira que eu sei, apesar de outros acharem que não, comparo muito com 
a carreira diplomática. Ele serviu durante dois anos em [um país estrangeiro]. Eu 
era muito garota, mas talvez aquilo tenha ficado na minha cabeça (...);

Eu fui muito encorajada pela minha mãe, que era uma admiradora da carreira 
diplomática. Evidentemente que esse assunto me fez ver que, na sua época, não 
era comum as mulheres seguirem a carreira. E ela me dizia com constância: ‘Se 
eu tivesse tido a oportunidade, eu seria diplomata, porque acho uma carreira 
interessante por isso e isso’.

A pergunta seguinte, sobre as diplomatas que a entrevistada conhecia 
que eram parentes de colegas, abria espaço para muito diferentes tipos de 
resposta pelo mesmo sujeito. Dez das onze entrevistadas mencionaram 
as diplomatas que são casadas com colegas. “Eu conheço uns 25 casais”, 
“São tantos [casamentos endogâmicos] que eu não sei o número preciso”, 
“Inúmeras”25. Sete mencionaram as(os) diplomatas que são filhas(os) 
de outros diplomatas. Três disseram conhecer irmãs diplomatas. E duas 
entrevistadas falaram sobre as famílias que pertencem ao Itamaraty – 
os “clãs” de que fala Moura (1999). Uma das entrevistadas sentencia: 
“Metade das mulheres bem-sucedidas são esposas, ou filhas, ou sobrinhas 
de outro diplomata”.

Quanto ao tempo e modo de preparação das diplomatas entrevistadas, 
a maioria (sete) prestou apenas um concurso. Quatro entrevistadas 
prestaram dois concursos – nesse grupo, todas as entrevistadas declararam 
terem prestado a primeira vez sem estudar, “para conhecer as provas” 
e, assim, saber como se preparar melhor para o segundo, o “para valer”. 
Sobre o modo de preparação, quatro estudaram sozinhas, quatro fizeram 
cursos de disciplinas específicas com professores particulares, duas 
frequentaram cursinhos preparatórios e uma participou de um grupo de 
estudo com outros candidatos.

Uma observação pertinente diz respeito às entrevistadas que 
afirmaram terem prestado o concurso sem preparo específico, esperando 
a reprovação, e, para sua surpresa, terem passado. Essas entrevistadas, 
cinco de onze, viram-se em uma situação de ter de estudar toda a matéria 

25 De acordo com Moura (1999), havia, em 1996, 36 casais em que ambos os cônjuges eram 
diplomatas. (p. 84)
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do concurso entre uma etapa e outra para fazer valer a aprovação na 
primeira fase. E, ao final, acabaram aprovadas.

Ainda sobre a preparação, uma entrevistada faz o seguinte comentário: 

E aí eu tenho uma crítica, porque [na capital em que fez as primeiras etapas 
do concurso] a gente não conseguia informação nenhuma. Na época em que eu 
fazia, as pessoas que ficavam encarregadas pelo IRBr não sabiam de nada. A 
gente procurava e eles não tinham informação nenhuma. Acho que é até um 
ponto negativo pra quem faz fora. Essa história da descentralização, você fica 
sem acesso nenhum à informação. [Nessa capital], só tinham um caderninho, e 
era tudo que eles sabiam. Tinha que ficar ligando pra Brasília.

À exceção de uma, todas as entrevistadas responderam que 
conheceram mais candidatos à carreira diplomática do sexo masculino do 
que do feminino. Apenas uma embaixadora considera que não conheceu 
candidatos em número suficiente para emitir um parecer significativo. 
Sobre o assunto, uma diplomata comenta:

Muitas vezes eu converso com garotas de 18, 19 anos que, quando entram pra 
faculdade de Relações Internacionais querem ser diplomatas; quando terminam, 
já não querem mais, estão casadas, acham que tem dificuldade na carreira e tudo 
mais.

A respeito de possíveis diferenças de gênero manifestadas na 
preparação e nas expectativas dos candidatos, cinco sujeitos ponderam 
que homens e mulheres entram para a carreira com as mesmas 
expectativas e que as diferenças, se existem, são devidas a personalidade 
e não a gênero.

Outras veem a questão como intrinsecamente ligadas a gênero: 

Verifiquei que há um certo receio da parte feminina de fazer o concurso, porque 
acham que implica certas renúncias do ponto de vista de vida pessoal. Isso que 
a gente tem que tirar, essa imagem de que fazer diplomacia é renunciar ao outro 
lado. Eu vejo no discurso de várias colegas que saíram diplomatas essa escolha, 
escolher entre a carreira e a vida pessoal. Esse tipo de escolha não se coloca 
para o homem. O homem não faz uma escolha entre a carreira e a vida pessoal. 
Coloca-se essa diferença entre profissão e vida pessoal. Acho que não há essa 
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diferença, a mulher tem de ter o direito a ter os dois, ela pode ter uma vida 
pessoal bem equilibrada e também uma profissional equilibrada, e conciliar os 
dois. É uma falsa dicotomia dizer à mulher que ela tem de ser médica ou ser 
casada, ou ter família. Uma coisa que não deveria colocar, você não deveria fazer 
essa opção. Um homem não faz essa opção, ele pode ter as duas coisas. Acho que 
a mulher pode e deve ter as duas coisas.;

Uma segunda considera:

Não sei se posso falar por todas as mulheres, mas você tem assim, lá no fundo, 
aquela coisa assim de que: ‘Eu tenho de ter o meu melhor desempenho porque 
sou mulher, porque as pessoas vão ter as expectativas de que eu tenha um 
desempenho pior do que o de um homem. Eu tenho que, na verdade, fazer o meu 
melhor, para até provar pra mim mesma que essa expectativa negativa dos outros 
não é verdadeira’. Mas acho que isso afeta as suas expectativas de carreira.

Uma diplomata, ao responder à questão (“Acho que a expectativa 
de todo mundo que chega aqui é viajar pro exterior, querer ter uma 
participação no governo, na História do Brasil”) fornece uma teoria que, 
a seu ver, explica as diferenças de sucesso entre os diplomatas: 

Digamos que exista um modelo A, que é mono direcionado, que vai se dedicar 
exclusivamente àquela profissão, que tem todo um sistema de backup, quer dizer, 
ele tem a casa dele arrumada, ele tem as coisas arrumadas. Ele tem quem cuide 
dele. E tem o modelo B, que quer trabalhar, quer vir aqui trabalhar de 9h às 19h, 
executar tarefas. E tem toda uma vida fora, com outros interesses. Acho que 
historicamente e socialmente os homens acabam se conformando no modelo A, e 
as mulheres acabam caindo no modelo B. Agora existem diferenças individuais, 
conheço muitos homens que têm relacionamento 9-19h com o Itamaraty. São 
pessoas que sofrem extremamente, têm dificuldades de conseguir remoção, de 
serem reconhecidos, têm dificuldade de aceitar a lógica da casa, isso aqui é uma 
corporação, não é a Petrobrás, não é o Banco do Brasil (...) Não é bem questão 
de gênero, é mais individual. Agora que as mulheres teriam interesses próprios, 
filhos, outras coisas, que vão cair nesse problema, vão. Agora há mulheres que 
sobrevivem muito bem aqui e não se queixam.
 



viviane rios balbino

116

No que tange à persistência de candidatas do sexo feminino, nove 
entre as onze entrevistadas conheceram candidatas que, ou passaram com 
elas na primeira tentativa, ou tentaram novamente e depois passaram. 
Três entre essas destacam que, no grupo de candidatos de que faziam 
parte (cursinho ou curso de disciplina específica), foram precisamente 
as mulheres que passaram e os candidatos homens, não. Outras duas 
diplomatas não conheceram outras candidatas bem-sucedidas.

Na experiência de todas, não se observa que os candidatos tenham 
sido mais insistentes que as candidatas. “Não é uma questão de gênero. 
Quem quer mais, tenta mais”. Pelo menos uma das entrevistadas, 
entretanto, menciona conhecidas que não foram aprovadas no CACD e 
acabaram entrando para a carreira de oficial de chancelaria – o que não 
foi dito sobre homens não aprovados. 

Ao serem questionadas sobre um possível perfil de mulheres que se 
candidatam à carreira diplomática, as opiniões das diplomatas variaram 
grandemente. Uma Segunda Secretária, duas Conselheiras e uma 
Embaixadora atestam que o perfil do candidato ao CACD é o mesmo 
para homens e mulheres: “São pessoas que têm interesse por essa área, 
que têm independência”. Uma delas comenta: 

Como tem gente de áreas distintas, não tem perfil. Acho que a mesma coisa pro 
lado feminino, não tem perfil. Não existe a mulher diplomata... O que existe é 
que a sociedade não associa o papel de diplomata com a mulher, mas sempre ao 
homem. 

Outra entre elas acha mesmo difícil traçar um perfil de quem se 
interessa pela carreira:

A carreira diplomática é como a escolha de qualquer carreira. Como é uma 
carreira de Estado, se houver alguma característica, eu imagino que seja a de que 
os homens e as mulheres que a procuram querem servir ao Estado brasileiro. (...) 
Você entra numa carreira porque você deve ter algumas razões pessoais, cada 
um terá a sua, obviamente. E isso é impossível de analisar, não dá pra perceber 
isso... (...) Mas eu tenho um princípio que vai parecer antifeminista, mas acho 
que, se há um número menor de mulheres, e o há, não é por causa da carreira 
diplomática, absolutamente. Acho que é porque, enfim, a formação, não só no 
Brasil, como na maioria do mundo, levou a que a maioria das mulheres não 
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tivesse, talvez, uma formação adequada. (...) Para mim, é tudo uma questão de 
formação e dedicação e capacidade de estudo e capacidade de fazer um concurso 
como qualquer outro, como qualquer ser humano. Não vejo a menor diferença 
entre um gênero e outro..

Seis diplomatas, porém, concebem que existem traços comuns às 
mulheres que buscam a carreira diplomática, que as diferenciam dos 
homens diplomatas: 

É um tipo especial de mulher, uma pessoa mais voltada para a profissão, mais 
alerta. Que não é voltada para casar. Mulheres mais independentes querem uma 
carreira assim. (...) O que mais salta aos olhos na carreira com relação aos homens 
é que eles têm uma competição muito grande entre eles, uma pessoa muito 
dedicada ao trabalho, que às vezes até esquece da família. Algumas mulheres 
têm esse perfil de serem competitivas também, (...), de botar a carreira na frente 
de qualquer coisa.;
 
O interesse por essa atividade, uma certa independência, todas têm uma vontade 
de serem bem-sucedidas na carreira e tudo. Tem um pouco mais de gás. São 
pessoas que sabem que vão enfrentar dificuldades e estão dispostas a enfrentá-
las. Isso é uma característica comum;

A única característica comum talvez seja a coragem de entrar num ramo 
tradicionalmente masculino. Muita curiosidade, uma certa temeridade.;

Percebo que as candidatas e as neófitas são mais empenhadas em seu trabalho 
que seus colegas homens; 

São mulheres que têm personalidade forte, que se comunicam com facilidade. 
Não necessariamente isso é verdade para os homens;

Normalmente é uma mulher bastante independente e que tem curiosidade pelo 
mundo. Você tem uma sociedade como a nossa, machista, um perfil de mulher 
que é mais acomodado. Ela está mais enquadrada num perfil de certa submissão, 
de mãe, uma vida ao redor do homem que ela escolheu para a vida. A mulher 
diplomata é mais independente, normalmente não abre mão de sua carreira por 
isso, por causa do problema do lar.(...) Os homens entram por muitas razões. Há  
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um grupo que entra pela curiosidade de conhecer o mundo, pela facilidade de 
poder fazer curso no exterior... É interessante o modo de tratamento entre homem 
e mulher. Por exemplo, uma moça faz um trabalho que não está 100%. Digamos 
que tem um pequeno deslize. Deslizou porque é mulher. O rapaz, coitado, ele é 
muito inexperiente, ele é jovem. Então você tende a ser mais condescendente 
com homem que com a mulher. Acho basicamente o perfil do homem na carreira 
é um perfil extremamente machista. Com poucas exceções, tem exceções, mas a 
maioria é muito machista. 

Uma última entre elas sentencia:

Existem dois grupos de mulheres no Itamaraty. O primeiro com três características: 
ambição, poder e controle. As mulheres que conseguem conservar, ao longo de 
sua trajetória na carreira, essas três coisas são as mais bem-sucedidas. O segundo 
grupo é constituído por aquelas que são mulheres, antes de serem diplomatas 
(...) São as pessoas que colocam as suas ambições como mulheres, de viver a 
plenitude da sua feminilidade antes de tudo, da carreira. Pra essas, é muito mais 
complicado.

Aproveitando a deixa da pergunta, uma diplomata conta uma função 
relevante que a entrevista com a banca examinadora (que fazia parte dos 
concursos de admissão das décadas de 70/80, aproximadamente) tinha:

Pesquisadora: A senhora chegou a falar das entrevistas, que não fazem mais 
parte do concurso. Essas entrevistas eram...
Entrevistada: Eram um obstáculo terrível. Também para os homens, mas para 
as mulheres em especial. Eles sempre perguntavam: “Quê que vai acontecer?”, 
“Vai continuar na carreira? Não vai? Como é que vai ser se você casar? Como 
vai fazer com o seu marido? Como vai continuar? Isso aqui é uma coisa que 
você está interessada agora, vai largar”. (...) Também faziam com os homens, 
mas com as mulheres eram piores. (...). E ficaram perguntando: “Se seu marido 
for dentista? Se seu marido...”. E eu: “Nem sei se vou me casar!” (...) A mesma 
coisa acontece com os homens – e se a mulher for arquiteta, engenheira? Terão 
o mesmo tipo de problema que a mulher. Quer dizer, o mesmo tipo de problema 
se coloca para os homens, mas isso nunca era perguntado para eles. Era uma 
coisa bastante desigual.
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Continuando com o roteiro de entrevistas, a pergunta seguinte 
versava sobre a avaliação que as entrevistadas fazem sobre seus primeiros 
contatos com diplomatas do sexo feminino. Duas diplomatas relatam que 
praticamente não tiveram contato com colegas do mesmo sexo durante a 
carreira. Note-se que ambas têm mais de quinze anos de carreira, cada. 
Outra conta que os primeiros contatos com diplomatas mulheres foram 
marcados pelo que se ouvia falar delas. 

O único contato que eu tive foi por meio do folclore da Casa, que é absolutamente 
cruel, quando você fica sabendo das frustradas, das loucas, que gritam, que bebem. 
Eu tinha essa imagem muito negativa, de mulheres extremamente insatisfeitas, 
infelizes, ou que se dedicavam mais ao trabalho. Existia até aquela brincadeira de 
que você ou é gay ou é mulher. O gay e a mulher se agarram ao trabalho para ter 
sentido na vida. Como não conhecia nenhuma mulher, foi a imagem que eu tive. 

Outra teve experiências negativas nos primeiros contatos com colegas 
do mesmo sexo:

Foram horríveis. Não que as pessoas tenham sido más, mas porque, não 
pensando em minhas colegas de turmas, mas outras que estavam há muito tempo 
na carreira, embaixadoras e tal. Acho que eram pessoas completamente dançadas 
como mulheres, que tinham abdicado da sua feminilidade, do seu direito de dizer 
assim: ‘É a festinha do meu filho, e eu vou, porque se eu não for, a mãe dele não 
está lá, e eu sou a mãe dele, isso é importante pra mim.’

As demais, seis, recordam-se de experiências positivas, mas bastante 
diversas entre si. Uma chegou a ter contato com uma mulher diplomata 
antes de ingressar no IRBr e lembra que, sendo esta casada, o mito de 
que não diplomatas não casam foi quebrado para ela antes de entrar na 
carreira. Duas outras tiveram mulheres como primeira chefia e só têm 
elogios a elas: “Ela era um exemplo de competência, de dinamismo. 
Era uma mulher incrível”, “Tive a sorte de ter como primeira chefe a 
Embaixadora (...) , uma mulher que hoje está no topo da carreira, e que 
me causou grande impacto positivo”. Algumas salientam que todos os 
contatos com colegas do mesmo sexo foram “sempre muito bons”. 

Prosseguindo na temática do contato com colegas mulheres, 
questionou-se, a seguir, se as entrevistadas percebem diferença no 
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relacionamento com colegas em função do gênero. Quatro diplomatas 
afirmam que esse critério não é determinante para o estabelecimento 
de boas relações. Entre essas, algumas destacam que “Isso depende 
mais da pessoa do que de seu gênero” e que, às vezes, a diferença no 
relacionamento dá-se por uma diferença na alocação de mulheres e 
homens dentro do Ministério: “Na minha área, tem muitos homens e 
eles se interessam mais por esses assuntos. Eu acabo me relacionando 
mais com eles”. 

Cinco outras diplomatas asseguram que o relacionamento com 
colegas do mesmo sexo é mais próximo em função da afinidade nos 
assuntos, preocupações, “cumplicidade” etc. E também porque, nas 
palavras de uma delas: 

Existe uma tendência de certa agregação. Tem sempre um grupo do Bolinha e 
outro da Luluzinha. Acho que isso se repete também na faculdade e no IRBr. (...) 
Acho que é uma tendência natural. Os homens tendem a se sentir mais à vontade 
para discutir o trabalho entre eles próprios do que com uma colega;

Tenho grandes amigos homens e mulheres na carreira. Com as mulheres você 
tem aquela coisa feminina, que acho ótimo, de você poder partilhar certas 
experiências, como dificuldades para se conduzir a maternidade, sentimentais. 
Aquela cumplicidade feminina. Com alguns colegas chego a falar disso também, 
mas existe essa cumplicidade do mundo feminino, que algumas rejeitam. 
Renegam aquilo que se identifica com o mundo feminino. (...) Talvez porque 
elas ainda tenham aquele modelo que você tem que renunciar agendas aos 
babados, aos perfumes e aos cremes pra você ser uma boa diplomata. Eu acho 
que não, os homens já entenderam isso, pelo contrário, estão incorporando, 
os metrossexuais estão incorporando essa coisa deliciosa... Eu adoro o 
mundo feminino, não quero me apartar dele de maneira nenhuma. Acho que 
ele é parte de mim, me identifico perfeitamente com ele. Teria horror de ser 
homem, acho muito sem graça. Afora ter a minha maneira, a que eu julgo que 
seja uma abordagem feminina do mundo, acho ela extremamente necessária, 
é uma contribuição. E quem não entende isso está perdendo. Ao invés de se 
enriquecer, está empobrecendo;

Nesse aspecto, tem a concordância de outra diplomata que elabora:
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Porque uma das grandes perdas que eu lamento nas minhas colegas é – e não é 
sobre batom ou sobre a roupa que se usa – mas é uma coisa de você conservar 
esse drive de uma certa agressividade em tudo. (...) pra você ser ouvida e levada 
a sério, você tem realmente que ter uma agressividade constante, que eu não 
consigo ter. Posso ter em alguns momentos, em determinadas horas, mas ter 
isso o tempo todo é extremamente cansativo. (...) Algumas dessas pessoas você 
achará bem-sucedidas, mas elas não são a regra. Tem uma distinção clara entre 
as pessoas que realmente quiseram, ou pretendem ascender determinados graus 
nessa carreira. E até se casaram, tiveram filhos e tal. Mas você vai notar que 
quase todas elas ou casaram com colegas, em primeiro lugar, o que ajuda muito. 
Dentro da carreira, elas passaram a vida toda fazendo amizade e em ambientes 
única e exclusivamente dentro da carreira, voltados para a carreira. Calcularam 
todos os seus movimentos entre postos e tal com esse objetivo. Se chegaram a 
ter filho, foi um só, dois no máximo. Já vi, a grande maioria das famílias que 
detinham um certo prestígio, um certo poder ou uma história dentro dessa Casa. 
Por aí a fora. Os pais, os tios eram amigos de gente e tal... Toda uma coisa 
política em volta. Pras outras, não. Umas continuam indo muito bem, mas que 
eu sinto que os sacrifícios são consideráveis. Algumas continuam até casadas. 
Alguns até conseguiram isso, mas tomando um ponto onde elas eram o motor, e 
elas abdicavam que qualquer outra pessoa fizesse qualquer outro tipo de decisão 
na vida delas. Não vejo na vida dessas mulheres momentos de distração. Que eu 
me permiti, pelo menos. Eu jamais deixei que a carreira atropelasse minha vida 
de família.

Apesar dessa afinidade, elas se apressam em acrescentar que, no 
trato profissional, não há diferença e que o relacionamento com colegas 
homens também é muito bom. Apenas duas diplomatas garantem que 
o relacionamento com colegas mulheres é mais difícil do que com 
homens:

A competição era até mais acirrada entre as mulheres. A falta de apoio, de 
confiança, era maior... Eu tenho algumas amigas na carreira. Mas são raras, 
tenho muito mais amigos. Desde a época do Rio Branco e tal, foram coisas 
que eu lutei com muito carinho para preservar. Acho que, no fundo, nós nos 
apoiamos imensamente pouco. Acho que tendemos exatamente ao contrário, 
a tornar a disputa muito mais acirrada quando é só entre nós. O que é uma 
lástima.;
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Mas eu também sempre tive mais amigos do que amigas. Não acho que 
seja uma regra, é pessoal. Os meus melhores amigos foram homens. Os 
piores problemas que tive foram com mulheres. Aqui, inclusive, quer dizer, 
sobretudo aqui. Eu peguei uns ossos muito ruins de se roer. Os homens, não.

A pergunta seguinte dizia respeito às chefias. Seis das onze mulheres 
(incluindo três embaixadoras) relataram que, em sua carreira até o 
momento, jamais estiveram subordinadas a chefes do sexo feminino. Três 
disseram ter tido apenas uma chefe do sexo feminino, uma contabilizou 
duas mulheres entre todas as chefias, e duas ainda disseram ter tido “mais 
chefes homens”, sem precisar números. 

Todas as entrevistadas declararam não ter preferência por chefes 
de um ou de outro sexo. As seis que sempre estiveram subordinadas a 
homens atribuem o fato à escassez de mulheres em postos de comando e 
não a preferências pessoais. Quatro outras frisaram que sua preferência 
é por chefes “competentes” ou “equilibrados”, independentemente de 
gênero.  

Pra mim, o que acontece é o seguinte: o chefe sendo sério, competente, e apostando 
no seu trabalho, é o que vale. Independente de sexo. Pra mim, a relação de chefia 
é uma relação que o Itamaraty tende a personalizar muito as coisas.

Quanto ao desempenho dos colaboradores atuais, quatro diplomatas 
afirmaram não perceber diferenças em termos profissionais com base no 
gênero dos funcionários. Dessas, quatro têm, atualmente, mais homens 
entre seus auxiliares e colegas de trabalho. 

As respostas dadas por duas dessas diplomatas merecem destaque:

Isso talvez exista, mas é uma questão que eu certamente não saberia, não teria 
instrumentos para explicar exatamente por quê. Isso eu acho que se deve a “n” 
fatores que certamente psiquiatras, psicólogos, médicos talvez saibam muito mais 
do que eu. Claro que há uma diferença, enfim, somos seres humanos e temos dois 
gêneros diferentes. Então, é claro, existe uma diferença de ação... Mas não vejo 
isso como uma diferença do Itamaraty. Vejo isso como uma diferenciação geral 
(...). E eu tenho muita dificuldade para ver a coisa assim: ‘Ah, porque homem 
age assim, mulher age assado’. É muito complicado. Eu tenho dificuldade em ver 
isso. Eu acho que tudo depende da pessoa;
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Se existe, eu nunca dei a menor bola. Não sinto, nunca me preocupei com esse 
assunto. Chego lá e digo: ‘Olha, tá feito’. Acho que não fui promovida não é 
porque sou mulher. Não acho que seja por isso. (...) Acho que tem uma atitude 
altamente soberba em relação aos homens todos. Não vejo a menor diferença 
entre mim e eles. Se eles veem, é problema deles. Eu vou fazendo as minha 
coisas e passando, não posso parar pra me preocupar com isso. (...) E acho que 
por causa dessa atitude, eu também nunca tenha sentido atitude inversa. Eu nunca 
me senti vitimizada por ser mulher. Mentiria se dissesse isso. Nunca. Há colegas 
que se queixam. Já ouvi muito isso. Pessoalmente nunca me preocupei com o 
assunto. Eu tô aqui. Passei, não passei? Eu devo estar em igualdade de posição 
com as outras pessoas. Então...

Das seis restantes, três fazem menção às peculiaridades do trabalho 
das mulheres em virtude de sua condição de mães: 

Os homens não estão tão preocupados com horário, têm as mulheres para 
cuidar da casa, dos filhos... Por isso, as mulheres têm de ser mais organizadas e 
objetivas, pra conseguir dar conta do trabalho no horário de pegar as crianças na 
escola, por exemplo;

Mulher fica grávida, tem filhos, estes ficam doentes, têm que amamentar... Só 
essa diferença natural, básica. Ela existe e nem se discute. Mais difícil o homem 
chegar e dizer que tem que ir pra casa pra levar o filho pro médico que a mulher.
(...) Mas eu também tenho homens que fazem isso.;

Eu não consigo entender o modo de trabalhar... Por exemplo, se eu tenho minha 
família, e eu uso bem meu tempo de trabalho, sou capaz de executar minhas 
tarefas no período que lhe é mandada trabalhar, que são oito horas diárias, e 
voltar para a minha casa com a sensação de dever cumprido. Homem adora 
ficar batendo papo fora de hora, ou não gosta da mulher e dos filhos. Já tive 
vários chefes que me prenderam até dez horas da noite. (...) Acho que mulher 
é mais objetiva, a mulher é responsável, faz o seu trabalho, mas ela volta para 
seus afazeres, ela não é workaholic. Não me sinto confortável de prender meus 
colegas aqui fora de hora, porque eles têm suas famílias e têm de voltar pra casa. 
No Itamaraty é de praxe, você tem fica preso até dez da noite. E quando você 
vai espremer, você não fez nada lá, ficou papeando. Essa é a grande diferença 
que vejo. Você é bem objetiva, você trabalha e no final do expediente você 
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está pronta, não deixou nada pra amanhã e pode voltar pra sua casa. Mas você 
nunca conseguirá voltar. (...) Mesmo com a diferença de fuso horário, não acho 
justificativa pra você manter as pessoas trabalhando até 10 da noite. A vida não é 
só trabalho. Mas isso é uma praxe, não é no serviço público não, é no Itamaraty.

Três outras diplomatas destacam as seguintes características das 
mulheres no trabalho: “Mulher é mais cuidadosa”, “Nós temos mais 
capacidade de adaptação, de flexibilidade”.

Acho que há diferenças muito grandes. Em linhas gerais acho que a mulher 
tem uma visão de conjunto muito melhor, uma boa ideia de detalhe. (...) Eu já 
tive filhos aqui no Itamaraty, quando saía de licença maternidade parecia que o 
mundo ia se acabar. Se uma mulher não está presente, tudo que ela faz de repente 
aparece. Geralmente o chefe não vê tanto qual é esse trabalho, mas quando ela 
sai, parece que acabou o grande suporte da Divisão. (...) Mulher tem essa forma 
de trabalhar, meio anônima, ou camuflada, mas que quando ela some, por algum 
motivo, parecia que o mundo ia desabar. Acho que pesa esse caráter, não é um 
trabalho tão glamouroso, mas faz uma falta tremenda.

Uma última entrevistada interpretou a questão sob outro aspecto e 
ponderou sobre as dificuldades que uma mulher diplomata enfrenta para 
exercer chefia dentro da Casa. 

Sua autoridade é solapada constantemente, por funcionários homens e mulheres. 
Todos tentam testar sua competência. (...) Quando sabem que vão ter uma chefa, 
esperam uma histérica, uma megera. (...) E tomam atitudes [pedidos de dispensa, 
atrasos abusivos] que  jamais teriam se fosse com um homem. 

O assunto abordado em seguida foi a trajetória profissional das 
entrevistadas. Trata-se de um tema bastante particular, dado que cada 
diplomata, em grande medida, escolhe suas lotações e os postos em que 
serve. Somente as promoções estão além da discricionariedade de cada 
diplomata. Quatro avaliam que suas trajetórias (incluindo tempos entre 
promoções) foram semelhantes às de homens e mulheres de sua mesma 
turma – o que importa para a antiguidade: “Fui promovida rigorosamente 
com a média da minha turma”.  Duas, também entre essas quatro, fazem 
a ressalva: 
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Tenho algumas colegas mulheres que estão uma classe abaixo por conta da lei 
antiga, que obrigava a agregar. (...) E acho que os homens competem mais. Essa 
é a diferença marcante, estão mais abertos à competição. Mulher é mais inibida.;
 
Agora, finalmente que a lei mudou, não há mais diferenças entre os tempos para 
os homens e as mulheres. 

Três entrevistadas chegam a se considerar “privilegiadas” em termos 
de carreira até o momento. Apesar disso, uma entre elas afirma: 

Tive bons chefes, fiz muitos amigos... Mas demorou um pouco. Acho que não 
sou muito parâmetro. Acho que tenho que fazer o meu dever, trabalhar o melhor 
que posso. Mas eu não corro atrás de promoção.  

Outra complementa sua resposta com a seguinte apreciação:

[Quem é parente, mais especificamente filho de diplomata] (...) já sai com um 
diferencial na nossa frente. Sabe como funciona a carreira, sabe quais são... É 
óbvio, se você é filho de médico, arquiteto, você sabe da profissão desde o dia 
em que nasceu. (...) você sabe como funciona, vê seu pai conversando. O filho 
de diplomata já passa com esse delta X positivo, de já saber como funcionam as 
relações, já nasceu com diplomatas dentro de casa, os pais são todos diplomatas 
e tal.

Três diplomatas entrevistadas, no entanto, consideram que suas 
trajetórias (ou as de diplomatas mulheres, em geral) não são semelhantes 
às de seus colegas homens. Uma declara: 

Eu já poderia tecnicamente ser promovida. Eu já perdi posição, tem gente 
que já passou na minha frente, mas não é um caso desesperado, não, também 
não fiquei muito pra trás. Mas aí eu também tenho de fazer uma enorme 
ressalva. Eu tirei um bom tempo tendo um relacionamento de 9-19 com esse 
trabalho. Tive meus filhos, tive a vida que quis ter, me dediquei. Enquanto 
isso as pessoas estavam se dedicando também. Então acho que fiquei pra trás 
por opção. (...) Mas vejo diferenças pessoais imensas. As pessoas que têm 
interesses além da carreira, a tendência é que estamos ficando um pouco para 
trás. Aqueles que se dedicam com mais afinco e têm uma mentalidade mais 
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itamaratyana estão progredindo. Como os homens são maioria, você tende a 
ver mais os homens.

Outra fala do efeito de se passar muito tempo no exterior sobre o 
reconhecimento profissional e a velocidade das promoções:

O que noto é o seguinte: os colegas que intercalaram melhor as suas estadas 
fora com tempos significativos no Brasil tendem a se dar melhor em termos de 
promoção, tal, ficam mais conhecidos e tudo, do que aqueles que passam longos 
períodos fora direto.

Duas outras salientam:

Todas as minhas colegas mulheres demoraram mais. Neste aspecto, há diferença 
pelo fato de ser mulher. (...) Algumas delas não têm nenhuma conexão dentro da 
carreira. As mulheres que são conectadas com pessoas dentro da carreira, a minha 
percepção é que elas têm mais facilidades que a mulher que não tem nenhuma 
conexão, como é o meu caso. As mulheres que são casadas com diplomatas, 
ou que têm algum relacionamento com diplomatas, se beneficiam mais do que 
mulheres que não têm nenhuma relação. Os homens que tenham relacionamentos 
dentro da carreira se beneficiam desse relacionamento, mas o peso para eles, 
disso, é bem menos;

Mas se você olha nosso histórico na carreira, da minha turma só eu cheguei a 
embaixadora. Você vai ver que as mulheres que logram passar, elas sobem até 
Conselheira e caem. São muitas as razões. Uma delas, certamente, é a questão 
do casamento. Se você casa fora da carreira, é , por ser uma carreira totalmente 
nômade, extremamente difícil conciliar com matrimônio. [Das que se casam com 
um colega] muitas mulheres caíram como Secretárias ou Conselheiras porque 
não contava naquela época tempo de serviço [ao ser removida para o exterior 
junto com o marido]. (...)  acho o grupo feminino muito desunido, se fossemos 
mais unidas, talvez  a gente lograsse melhor direitos e mais aspectos positivos do 
que hoje, porque a classe não é unida, cada uma luta por si só.
 
 Apenas uma não vê possibilidade de comparação de carreiras 

entre diferentes diplomatas: “Cada um segue o seu caminho...”. 
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Uma diplomata faz a seguinte reflexão sobre sua trajetória e sobre 
a carreira, em geral:

A carreira ficou engarrafada. Mas no último patamar, de Ministro a Embaixador, 
eu não vejo só o gargalo, vejo o fato de que fui preterida várias vezes por ser 
mulher, acho. Efetivamente não existem razões pelas quais eu não pudesse ir. (...) 
As sucessivas reformas feitas, no fundo, foram paliativas, nunca feitas para valer, 
e sempre para atender A, B ou C, e acabam sendo esquecidas. Todos os critérios 
que foram criados ao longo da carreira pra você progredir foram postos no papel 
e foram esquecidos. O fato de você preencher esses requisitos nunca contou pra 
nada. Acho que de ministro a embaixador eu levei muita carona sem justificativa. 
(...) É uma promoção extremamente política, onde conta conhecimento, porque 
não dizer pistolão. E aí vai outra coisa que o perfil da mulher e dos homens é 
diferente. A mulher – eu te digo, se eu voltasse atrás, eu agiria diferente – a 
mulher se preocupa muito com a qualidade do trabalho que está fazendo, e abre 
mão muitas vezes da possibilidade de circular. (...) A mulher tem a característica 
de não se preocupar muito com a rede de conhecimentos que poderão ter, no 
futuro, rede de apoios para progredir. Pode olhar que a mulher não liga pra esses 
tipos de coisas. O homem, não, é muito político, no mau sentido, entre aspas. 
Ele vai fundo em fazer mil favores. Todas essas coisas que você, em princípio, 
faz, presta, cobra depois. Mulher não faz isso. Essa é uma característica que 
as mulheres teriam que ser mais unidas e políticas, no bom sentido. Deveriam 
cultivar mais suas amizades e se cercar de uma rede de apoio, como fazem os 
homens. Tanto mais bem sucedidos foram, mais tiveram essa rede de apoio.

O tema seguinte era a vida pessoal, familiar e conjugal/afetiva, da 
entrevistada. A amostra dividiu-se quanto à natureza dos impactos do 
fato de ser diplomata sobre a vida pessoal. Cinco entre onze consideram 
que tiveram mais benefícios advindos das viagens e das experiências de 
morar em outros países, do que os eventuais malefícios. “Foi até bom... 
Conhecer gente nova, mudar de cidade, de ambiente...”, “Vim pra cá e 
pude criar um novo círculo de amigos, novo espaço, tudo mais”, “No 
meu caso, tive sorte de encontrar um marido que pôde me acompanhar, 
sem grandes ônus pessoais. Isso facilitou muito”, “Fui beneficiada por 
tudo isso. O fato de ser casada com diplomata facilitou, claro. Meus 
filhos tiveram boa educação... Mas foi sacrificada em termos de tempo 
dedicado às crianças”. 
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Foi uma carreira que abriu muito meus horizontes. Acho que não teria tido a 
oportunidade que eu tive tão facilmente, por ser representante do governo, de 
conviver com pessoas tão interessantes, de todas as áreas, letras, música, as 
autoridades em geral, do mundo da cultura, da sociedade em geral (...) Agora, o 
fato de ser casada com alguém de fora e ter tido filhos, é claro, influenciou minha 
carreira. (...) Então, digamos, esse aspecto impactou a minha carreira do ponto de 
vista dos locais pra onde eu direcionei a minha ida.

Seis outras entrevistadas, contudo, levantam mais dificuldades 
trazidas à vida pessoal pelo fato de serem diplomatas do que benesses. 

Dificultou muito, tornou mais difícil a tarefa de construir e manter unido um 
núcleo familiar. Essa coisa de você pegar o filho, levar pra lá, pra cá, trocar de 
escola, sem muito apoio... Isso é muito complicado. E eu não queria renunciar a 
nada, então...

O mais complicado é com os filhos. Crianças precisam de estabilidade, de 
continuidade de estudo. E a gente não pode oferecer isso. É uma coisa que só 
quem é diplomata sabe como é difícil.

Pelo fato de você estar sempre mudando é um grande desafio para a sua vida 
familiar. Porque o seu cônjuge também fica condicionado por essa condição de 
ter que mudar... Pro cônjuge é bem pior do que para o diplomata. O diplomata 
muda, mas com toda uma infraestrutura, e essa mudança é previsível dentro da 
sua profissão. (...) Os filhos também, você tem todo esse desafio para as crianças, 
de estar sempre mudando para um país novo, uma língua nova, uma escola 
totalmente nova. É muito difícil esse aspecto (...) Os seus familiares pagam um 
preço muito mais alto do que o que você paga.

Acho que os filhos de diplomatas tendem, não só a não ter raízes, mas a ter uma 
visão completamente distorcida da realidade – a começar pela realidade do país 
que é deles. (...) A maioria dos filhos de diplomata acha que é francês, canadense, 
americano. Ele é tudo, menos brasileiro. (...) Eu vejo hoje em dia alguns dos 
meus colegas mais ligados nisso principalmente pelo enorme grau de problemas 
com drogas, esquizofrenia e “n” coisas de adaptação, bulimia, anorexia, com 
problemas sérios de saúde, o que é uma tristeza, num universo que não é tão 
grande assim. Para mim, é um alerta, um alarme, uma preocupação constante de 
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manter, firmar essa unidade familiar e essa identidade cultural, não deixar que 
isso se perca. Meu primeiro dever é sempre ser mãe, antes de todas as coisas, e 
principalmente antes de ser diplomata, sem dúvida nenhuma.

O casamento fica mais difícil. Amanhã você case com um colega! (risos) Não é 
o meu caso, meu marido nunca me acompanhou no posto.
  
Essa passagem muito breve por postos... Quando se conhece gente que poderia 
se interessar e casar... Muita gente se aproxima de diplomata mulher porque sabe 
que aquela mulher vai embora daqui a pouco, ela ganha bem, ela não precisa ser 
sustentada. Acabou que nunca casei, nem tive filhos, apesar de sempre achar que 
iria.   
   
Apesar de muitas entrevistadas terem-se adiantado à questão dos 

impactos da profissão de diplomata sobre a vida conjugal/afetiva, havia 
uma pergunta específica para isso. Uma das entrevistadas teve dois 
casamentos com diplomatas e, sobre isso, pondera: 

Eu acho que se o casal souber levar é a melhor coisa do mundo. Você ganha 
bem... O meu divórcio não teve nada a ver com o fato de trabalharmos juntos, foi 
mais uma incompatibilidade em termos afetivos.

A entrevistada que é atualmente casada com diplomata também 
destaca as vantagens: 

Acho que foi muito prático ter casado com diplomata, depois que pôde servir 
no exterior o casal. Isso só acrescentou. Pra mim foi uma coisa boa. Aí indo pro 
exterior, podendo trabalhar foi ótimo. Ficou muito bom. Cada um com o seu 
trabalho. Foi uma coisa que contribuiu.

Outra entrevistada, casada com não funcionário, recorda-se de outro 
aspecto da questão da vida conjugal das diplomatas:

As mulheres de diplomatas têm um papel crucial, que é a de organização da casa, 
recepção de convidados... Acho que as mulheres de diplomatas se esforçam um 
pouco mais nesse sentido, de se adaptar à Casa, de ser a mulher do diplomata, 
de dar todo um background para que o marido brilhe. E elas se empenham nesse 
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papel. Os maridos de diplomatas não têm esse interesse, os homens não têm essa 
mentalidade. As diplomatas, com isso, não têm essa ajuda, esse apoio que os 
diplomatas têm. 

Três outras diplomatas, também casadas com não funcionários, 
discorrem:

Quanto ao cônjuge, acho que há uma grande diferença entre homem e mulher. 
Porque o homem, enfim, existe todo um consenso de que a mulher segue o 
homem. Homem seguir a mulher é um desafio, é uma reversão dos padrões 
(...) Pesa, é um impacto, em muitos momentos isso é um conflito. (...) Às vezes 
vinham à superfície, cobranças: ‘Ah, minha carreira não progrediu por causa da 
sua, por você ficar mudando’. Eu paguei preços na minha vida pessoal, pago 
ainda, por causa disso.

Porque ainda é culturalmente aceitável que mulher pare de trabalhar para 
acompanhar o marido e o contrário não. Vão falar que o cara é aproveitador, é 
preguiçoso.

Acho que é uma carreira muito sacrificada. É bonita, poderia ser muito bonita, 
mas é, tanto para homem, quanto para mulher, uma carreira de imensa abnegação. 
Mas eu fico brincando com meus colegas dizendo que ser diplomata é um ato de 
amor, mas ser cônjuge de diplomata é duplo amor.

E são corroboradas por outra colega:

Devo dizer que não se deu exatamente mal na profissão [o primeiro marido] por 
causa disso, mas fez questão absoluta – e isso acontece até hoje, e eu vejo colegas 
homens reclamando disso em relação às mulheres também – de que volta e meia, 
a gente tenha que ouvir que as pessoas tiveram suas trajetórias de vida truncadas 
ou atrapalhadas porque vão atrás da gente.

Finalmente, ainda sobre o tema da vida pessoal, pediu-se às 
entrevistadas que comparassem suas experiências nesse aspecto com a 
de outras diplomatas conhecidas e com a de colegas homens. Uma das 
entrevistadas forneceu o seguinte depoimento:
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Entrevistada: Eu acho que uma coisa complicada para nós todos, homens e 
mulheres na carreira, é justamente essa certa sofisticação intelectual que a 
gente tem, realmente acima da média do nosso país. (...) Eu senti [das pessoas 
que se aproximavam] uma certa expectativa de tirar alguma vantagem dessa 
situação. Que não fosse apenas eu, eu, a pessoa que eu sou, e sim essa pessoa 
pública, funcional, profissional que eu era. Mas acho que basicamente a gente 
espanta as pessoas.
Pesquisadora: A senhora acha que isso é uma coisa compartilhada pelos 
diplomatas?
Entrevistada: Eu acho que é compartilhado pelos diplomatas, mas acho que 
homem tem uma tendência a se conformar com menos, talvez? Justamente 
porque, no fundo, você tem essa ideia de subordinação. Você não quer uma 
mulher mais inteligente do que você, quer mais uma mulher que dê pro gasto, 
que se vista direitinho, que não abra a boca para falar besteira... Mas ela não 
precisa ficar citando filósofos existencialistas (...). E você sempre pode ter aquela 
atitude paternalista, que você é que mostrou tudo a ela, esse mundo novo, levou 
a assistir uma ópera, um teatro em Londres... Proporcionou esse degrau. Acho 
que pra parte masculina isso é mais facilmente resolvível.

Sobre o contato com a família original (pais, irmãos, etc.), uma 
delas comenta:

Existem enormes lacunas em que você não viu seus sobrinhos crescerem, não 
tem a mesma intimidade com eles. Há uma porção de memórias das quais você 
só participou porque alguém te ligou e contou pelo telefone, ou descobriu uma 
carta, um e-mail...

Mais uma diplomata lembra-se do papel da mulher do diplomata, 
ajuda com a qual a mulher diplomata não conta:

Entrevistada: Valorizo muito o papel da mulher do diplomata, que fica em casa 
segurando a estrutura familiar, mantendo essa unidade, cuidando das coisas 
logísticas. A mulher do diplomata deveria receber salário. Já fui mulher de 
diplomata e é um papel importantíssimo. Você fica um pouco só, quando você é a 
única pessoa, no caso, como eu, que tenho uma vivência desse tipo de problema 
[sem cônjuge no exterior]. Você fica só, dá um cansaço, é muita coisa pra ter 
que explicar, manter...
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Pesquisadora: A senhora tá dizendo que, como a figura da mulher do diplomata 
é importante, talvez a mulher não possa contar tanto com a figura do marido?
Entrevistada: Não, não pode. Na minha experiência eu nunca pude. Quando 
a mulher do diplomata fica em casa, e geralmente é assim, tem esse.... É uma 
profissão. Hoje talvez não seja mais, não sei, mas quando entrei na carreira, 
elas faziam aqueles jantares maravilhosos, sobremesas perfeitas. Isso era muito 
importante naquela época. Não sei se ainda o é, mas era muito importante.

A entrevistada que é casada com diplomata compara sua experiência 
com a de colegas:

Eu nunca tive problemas em trabalhar com o meu marido. Tive problemas de 
atendimento aos filhos. Eu não sei como isso funciona, por exemplo, com o 
homem diplomata casado com uma mulher que trabalha numa universidade. 
Acho que é mais fácil conciliar horário do que os horários da mulher diplomata. 
Mas eu acho assim, se você tem mulheres que são engenheiras, advogadas, que 
não é fácil no exterior, você não consegue trabalho. Aí realmente o impacto da 
carreira nesse casal vai ser péssimo. (...) É mais difícil ainda [para mulheres 
casadas com não diplomatas], porque os homens se submetem menos a esse tipo 
de... A não ser que sejam jornalistas, já vi bem-sucedidos, pintor... Mas nem todo 
mundo tem essas carreiras.

Já uma Embaixadora, casada com não funcionário, atesta:

O histórico das mulheres que tiveram casadas com gente de fora da carreira, 
quase todas acabaram por se separar porque os caras não aguentaram. Um ou 
outro caso, o meu, o da [cita Embaixadora] são exceções.

A semelhança que outra diplomata, casada com não funcionário, destaca é: “Uma 
falta de papel para o marido da diplomata, acho que é isso.”

Duas entrevistadas consideram não conhecer a vida pessoal de 
colegas bem o suficiente para emitir um parecer. Uma delas expressa a 
seguinte opinião:

Não saberia te dizer sobre a vida familiar de outras pessoas. Eu sei que aqui no 
Itamaraty as pessoas, de maneira geral, respeitam muito a família, sempre noto 
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em vários colegas meus. Lembro que logo que entrei, algumas eram Conselheiras 
e Ministras, reclamavam muito disso, de ter que abrir mão da vida pessoal, mas 
não foi o que aconteceu comigo.

Ainda sobre esse tema, uma diplomata tece as seguintes considerações 
finais:

Acho que é uma carreira que te sacrifica em termos emocionais, pessoais, é 
uma carreira que te julga demais por aparências e circunstâncias, que as muito 
aparentes e muito circunstanciais. Não estou dizendo que em outras carreiras não 
tenham essas coisas. Tenho conhecimento de médicos, advogados, engenheiros e 
tal... Mas o problema é que, na nossa carreira, tudo isso acontece em momentos 
que você está transplantado, arrancado do seu meio, que poderia talvez servir 
como backup, uma defesa, e colocado num lugar onde só tem você. Você e 
aquele chefe do posto (...) Você está sozinha, não tem pai, não tem mãe, não 
tem tio, não tem ninguém. Você não tem um lugar para cair. Acho que a nossa 
carreira não vê o sacrifício que nós, mulheres, fazemos em nome dessa, de 
amor à camiseta, mesmo. Isso é injusto. Talvez seja a minha maior queixa nessa 
carreira. As pessoas não se respeitam o suficiente, mas acho que os homens nessa 
carreira desrespeitam e menosprezam o papel que nós, mulheres, podemos ter e 
acrescentar, principalmente quando você fala de aspectos de vida particular, de 
vida familiar, o que você sacrifica e abre mão para continuar fazendo parte dessa 
carreira. Acho isso uma falta de respeito muito grande com as mulheres. (...) 
nós mesmas, mulheres, nos prestamos o desserviço para a gente não se indispor. 
Os chefes são homens. A maioria das pessoas em posição de comando não quer 
escutar essas histórias. A gente tende justamente a dizer... Como falei no início 
da nossa conversa, várias colegas, uma em particular, mas várias colegas sempre 
sofreram pelo gênero. ‘Nunca sofri esse tipo de discriminação’. Mentira! Sofreu, 
mas não vai admitir isso nunca. Como várias das minhas colegas, e às vezes 
queria me abrir, contar certos problemas coisa e tal, e que juravam de pés juntos 
que: ‘Não... Imagina, absolutamente, você que viveu isso sozinha’. E hoje em dia 
eu sei que não foi bem assim. 

Perguntou-se, depois, às entrevistadas, se elas conheceram 
interessados na carreira diplomática que desistiram por motivos 
familiares. Duas entrevistadas disseram não conhecer ninguém nesse 
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caso. “As pessoas acabam desistindo é das outras coisas...”, comentou 
uma delas.

Outra diplomata interpreta a questão sob outro prisma: 

Mas conheço colegas que, pelo menos em algum momento, fizeram a opção de 
ficar no banco de trás pra poder ter filhos ou cuidar de filhos, enfim. Também 
colegas casadas com colegas, que fizeram a opção de agregar. Conheço apenas 
um homem que tenha agregado.
 
Três outras diplomatas lembram-se de casos de pessoas que saíram da 

carreira por entenderem que não era sua vocação. “Conheci uns poucos 
homens que acharam que não era isso que queriam”, “Conheci alguns 
colegas que saíram. Mas nunca foi por motivos familiares. Sempre foi 
por satisfação intelectual”, “Três homens, mas mais por uma questão de 
seguir outras carreiras: um é diretor de teatro, outro é poeta...”. 

Outra fala de “Mulheres que tiraram licenças para cuidar de filhos 
doentes, para cuidar da família (....) Conheço homens que desistiram. 
Porque achavam que estavam na profissão errada, que queriam outra 
coisa da vida”. Uma terceira conta: 

Tenho colegas [que eram casadas com diplomatas] que largaram a carreira por se 
sentirem sempre tão passadas para trás, nunca obter as coisas que desejavam. Por 
se sentirem sempre bypassed, elas resolveram agregar de uma vez por todas. Não 
estavam precisando do dinheiro nem do trabalho, preferiram sair.
 
Duas diplomatas falaram a respeito de candidatos ao CACD. Uma 

delas comenta que conheceu um homem, que tentou várias vezes o 
CACD e acabou desistindo por já ter mulher e filhos. Ao mesmo tempo, 
conheceu duas mulheres já na mesma situação (casadas e com filhos), 
que decidiram fazer o concurso e passaram.

A outra recorda, a respeito de uma palestra que ministrou, certa feita, 
em uma escola de ensino médio:

A pergunta clássica [das meninas] é como se pode conciliar a carreira com 
casamento. E falei que é possível conciliar, vai depender do tipo de profissão que 
o cônjuge tenha. Ele pode ser um músico, um pintor... Esses poderão expor, dar 
concerto em qualquer parte. As profissões liberais, um engenheiro, um médico, 
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um advogado, eles necessitam de sua clientela, serão famosos, reconhecidos se 
construírem sua reputação em um determinado lugar. Isso não é possível com 
uma carreira que a cada três anos te desloca. 

A partir da questão seguinte, o tema passou a ser a sub-representação 
feminina na carreira diplomática. Questionadas sobre o porquê da 
manutenção do baixo número de mulheres diplomatas no Brasil, as 
entrevistadas mencionaram como hipóteses:

- falta de informação:

Acho que é um pouco falta de informação. Acho que isso remete a uma coisa 
maior, que é a questão do gênero como um todo no Brasil. Eu gosto muito de 
encorajar as mulheres a serem diplomatas.;

- opções mais vantajosas no mercado de trabalho: 

Hoje em dia, se você segue uma profissão na área financeira ou advocacia, 
você tem chances de fazer um trabalho na área muito semelhante da diplomacia 
econômica, trabalhando num escritório de advocacia, ganhando muito mais. Com 
possibilidades de fazer uma carreira, e fazendo exatamente o que nós fazemos 
em termos dos atrativos que a carreira oferecia antigamente, como conhecer o 
mundo, ganhar em dólar (...).  As pessoas dessas empresas têm uma vida muito 
semelhante à de um diplomata no exterior. Ganham 10 vezes mais, os filhos têm 
escola paga, as mulheres podem trabalhar, eles têm residência.. Nós também 
temos. Mas se você compara o tipo de vida, o nível de vida de um trabalhador 
no setor privado com a de um diplomata no exterior, não dá nem pra comparar, 
nem pra chegar perto. E hoje em dia, as mulheres vão muito para essas áreas, de 
administração, financeira, advocacia;

Primeiro porque acho que, mesmo que você se interesse pelos assuntos dessa 
carreira, você ainda tem posições mais cômodas no mercado de trabalho, nas 
quais você pode explorar vários aspectos que a gente trata sem necessariamente 
os mesmos sacrifícios. Ela é uma carreira muito misógina ainda. Eu acho que 
esses aspectos dessa dificuldade, dessas histórias que se contam que você tem de 
abdicar da sua vida de, sabe, casar, ter filhos, e uma vida, razoavelmente felizes, 
está emocionalmente e tal... Isso tudo é muito amedrontador, acho, pra maioria 
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das pessoas. E é mesmo, exige alta dose de abnegação que nós mesmas, mulheres 
diplomatas, insistimos em camuflar, não admitir, pintar de outras cores, em dizer 
que não foi bem assim. Isso é um erro nosso, acho que devíamos insistir nisso, 
dizer: ‘Não, olha, tá vendo? Apesar disso tudo, nós estamos aqui, e nós valemos 
tanto quanto vocês, a gente entende desse assunto também, tanto quanto vocês, a 
minha opinião tem de ser ouvida tanto quanto a sua.;

A estatística de mulheres executivas e acadêmicas é enorme. Por que essas 
mulheres não se interessam pela diplomacia? É um grau de sacrifício considerável, 
sobretudo em termos de renúncia pessoal e o salário é péssimo. Quando eu 
converso com amigas minhas de turma da faculdade... (...) A que não passou diz: 
‘Eu dou graças a Deus por não ter passado! Eu estaria até hoje me sacrificando, 
teria tido maior dificuldade em levar essa família pra frente, sei que teria que 
renunciar a um monte de coisa... Estaria ganhando isso que você ganha?’; 

Às vezes, as pessoas não querem porque veem outras profissões que você ganha 
bem. Por exemplo, o Senado. Muito mais tranquilo que o nosso, salário melhor 
que o nosso. O salário e o horário dos tribunais são melhores. O tempo de recesso 
que eles têm é maior. Algumas vantagens que a gente não tem aqui. Em outros 
locais, você tem banco de horas. O Itamaraty não tem. Você trabalha das 9h até às 
23h. Você não recebe hora extra, nem tem direito a banco de horas – que poderia 
te facilitar em sair um pouco mais cedo, ou chegar um pouco mais tarde;

Eu tinha uma moça que foi estagiária, fazia Rel [Relações Internacionais] na UnB. 
Ela era excelente. Eu promovia ela a embaixadora amanhã! E ela fez concurso 
pra gestor. Ela tirava o IRBr com o pé nas costas... Ela fez pra gestor, pode 
trabalhar em qualquer ministério que queira, ganha muitíssimo bem, e não tem 
que sair do Brasil. Ela casou também. Essas outras carreiras são mais cômodas;

O concurso é dificílimo, é impossível de passar, são 80 milhões de candidatos 
pra 40 vagas, não sei o quê. As pessoas vão hoje em dia para uma coisa mais 
segura. Todo mundo precisa de emprego, ninguém pode ficar se dando ao luxo 
de ficar tentando, tentando. Nem tentam da primeira vez, já vão logo para uma 
coisa mais segura;

Hoje é muito diferente de quando fiz o exame. As pessoas são muito mais 
pragmáticas. Naquele tempo nós aventurávamos, as mulheres. Hoje não. Era uma 
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coisa meio idealista. E como eu te digo, muito temerária. Hoje não, existe todo 
um campo pro contingente feminino brasileiro que oferece oportunidade que isso 
aqui não oferece. Essa é a questão. Se você pode ter uma bolsa extraordinária 
pra você ir passar viajando não sei por onde, anos, e quando voltar você se 
reincorpora ao mundo acadêmico ou algum centro de estudo, pode publicar seus 
trabalhos, tem tempo pra ler e tudo;

- imagem da carreira é masculina/ imagem de que mulheres são 
malsucedidas:

A sociedade, de uma maneira geral, associa a diplomacia a uma carreira 
masculina. Isso acho que a atual administração já se deu conta. Sempre que vai 
falar um diplomata, é homem, sempre que aparece na TV, sempre que o porta-
voz do diplomata vai falar... São todos homens, nunca mulher. Mulher nunca 
está em cargo-chave. Nunca houve uma mulher Chanceler, Secretária-Geral. (...) 
Acho que é preciso colocar as mulheres em posição-chave, para que a sociedade 
possa associar a diplomacia com a mulher. Isso é um caminho;

O exemplo que a gente tem é ruim, porque a quantidade de mulheres malsucedidas 
é muito grande. Ainda que elas consigam galgar postos com uma certa posição, 
o comentário geral que você escuta é: ‘Ela é enrolada...’ É sempre uma coisa 
derrogatória, sempre um lado que vai destruir aquela pessoa. Quer dizer, ela 
conseguiu ser uma ótima diplomata apenas, mas como mulher... ‘Isso não sei o 
quê...’ Não tem sempre esse tom, de colocar para baixo? Isso espanta;

- papel da mulher na sociedade: 

Essa carreira é uma carreira pra quem tem certa tendência de cortar os laços. 
Mulher não corta muito os laços. A gente gosta de manter os laços. Você se lançar 
assim no mundo... Você não sabe muito bem o que vai ser;
 
A sociedade ainda tem uma grande expectativa que o homem tenha uma carreira 
e se desenvolva nela, e a mulher pode optar por uma carreira que é, enfim... (...) 
É como equacionar isso frente a uma sociedade que acredita que o homem é o 
protagonista principal em termos de carreira. Não que as mulheres não tenham 
formação. Se você olhar os números de educação no país, elas são maioria 
na universidade... Não é isso, é algo que está mais atrás. É o equacionamento 
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prático de divisão de trabalho mesmo. E do que a sociedade entende o que é a 
divisão de trabalho. Como nós temos essa peculiaridade de nos mudarmos, essa 
instabilidade, isso, acho, ainda pesa muito;

Talvez porque no Brasil ainda exista uma cabeça mais conservadora, de que 
lugar de mulher é mais em casa. Hoje a mulher vai à luta no mercado de trabalho 
e é palatável pelo homem porque exclusivamente, do ponto de vista financeiro, 
está muito difícil para o homem bancar a vida sozinho. Ele topa que sua metade 
trabalhe para completar a renda familiar, mas no fundo ele adoraria que ela 
ficasse em casa. Acho que a criação está muito voltada ainda para o seu papel 
na família;

- mulheres não estão bem preparadas:

Diria que é uma questão de formação, porque eu realmente acho que o nosso 
concurso é bastante sério. Dito isto, é uma questão de formação, de preparação 
(...). Não sei se, de repente, o homem vem mais interessado pela carreira e encara 
o concurso de forma diferente das mulheres, por exemplo. De repente, a mulher 
vem fazer o concurso não tão informada sobre ele. Isso pode também ser um 
fato.;

Devem ser poucas as que estão de fato preparadas para um concurso da 
complexidade do Itamaraty. E quando eu digo formação, não quero dizer apenas 
formação acadêmica. Quero dizer formação em um sentido mais amplo: familiar, 
social... Não sei como está a situação nas universidades. Mas a gente também 
sabe em que circunstâncias se pode conseguir um diploma hoje em dia... Isso não 
quer dizer nada. Nunca vi essa situação como uma situação de diferença entre 
homens e mulheres. Poucas pessoas têm a formação necessária para passar no 
concurso e, no Brasil, mulheres menos ainda.;

- impacto da ideia de que mulher diplomata não pode ter uma família:
 
Não sei se as mulheres têm essa impressão: acham que não vão poder ter uma vida pessoal, 
ou que vai ser mais difícil casar.. .Ou: ‘Não quero me dedicar tanto a uma profissão assim; 

Acho que, talvez, pelo mito. ‘Você vai para o exterior? Como é que vai ser? O casamento 
vai por água abaixo’. ‘Se você for diplomata, como seria isso? Sua vida amorosa?’ É 
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muito complicado. Talvez isso tenha sido mistificado, muito mistificado por pessoas que 
não se interessam.;

E também esse mito de que a carreira é complicada para a mulher.;

- dificuldade em conciliar família e trabalho:

A vida feminina aqui dentro é dificultada, como na sociedade em geral, não 
só pelo Itamaraty. Só que no Itamaraty isso se agrava por algumas coisas. Por 
exemplo, você tem que ter um marido com a cabeça aberta para casar com a 
diplomata e saber que vai morar em outro país e poderá fica algum tempo sem 
emprego. Acho que isso tende a mudar na medida em que o Brasil faz acordo 
com outros países para que o cônjuge possa trabalhar. Isso tende a mudar. (...) 
E tem a questão própria da mulher: você tem filhos, tem família. O ponto de 
equilíbrio de uma casa é a própria mulher. Ela que sabe dividir o tempo certo 
entre marido, filho, trabalho, tudo mais. Tem que saber trabalhar com isso. A 
diplomacia, às vezes, te toma tempo demais (...),  Por exemplo, você pega um 
emprego no TCU. Você entra 12h e sai às 19h. Então, você tem a manhã livre 
pra ficar com os filhos, bota teu filho pra ir pra escola de tarde, e tem manhã e 
noite livres. Aqui ninguém sai às 19h. Às 20h é o mínimo que se sai daqui. Fiquei 
várias vezes esse semestre até 23h30. Às vezes você tem que vir dia de domingo, 
ficar na hora de almoço...;

Eu vejo que há um equilíbrio maior, até uma certa indignação, que essa carreira é 
invasiva. A sua vida particular, as pessoas com quem você vai se relacionar, tudo 
isso acaba, se você deixar(...) Acho isso muito pouco razoável, saudável. Hoje 
em dia noto que homens e mulheres, talvez mais os homens, começam a achar 
que isso não faz o menor sentido. Que isso não é a sua vida. Existe a sua vida 
e a carreira que você escolheu, o trabalho que você executa. Escuto mais esses 
comentários de que isso não é possível, não é o desejável, não é isso que eles 
querem. Na minha época esses comentários eram inimagináveis. O sujeito dizer: 
‘São 19 horas, tenho que ir para casa, pra minha mulher e filho’. Isso não existia! 
Quem dissesse uma coisa dessas era um absoluto doido varrido. Queria jogar 
sua carreira no lixo (...).  Meu primeiro chefe, por exemplo. Eu saía diariamente 
da sala dele entre 22 e 23 horas de segunda a sexta. E às vezes ia trabalhar no 
sábado. E pra ele isso não era nada de mais. Se um dia eu pedia para sair às 
19 horas, que era o horário normal, ele: ‘Diplomata não tem hora. Nunca ouvi 
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falar que diplomata tivesse hora’. E assunto encerrado. Passei anos muito feliz, 
trabalhando com ele, mas praticamente não tinha vida. Só quando ele terminasse 
e quisesse ir embora mais cedo por um ou outro motivo. E as mulheres todas 
que eu conheci se sujeitavam a isso com orgulho, como se estivessem realmente 
cumprindo uma missão. 
 
 A pergunta seguinte introduzia outra faceta da mesma questão. 

O porquê do maior interesse masculino pela carreira, refletido em um 
número superior de inscrições no CACD. As explicações fornecidas pelas 
entrevistadas foram:

- papel social/ “criação” dos homens se encaixa mais com as 
características da carreira:

Porque o homem fica atrás mais de segurança. A mulher tem mais confiança 
naquilo que ela pode fazer. Sabe que tem outros mercados (...) Acho que o 
homem tem aquela perspectiva do terno e gravata, ser executivo. Acho que 
o mundo, a imaginação do mundo feminino é muito maior, mulher tem mais 
alternativa. (...) Essa perspectiva de carreira, é uma coisa atraente, ela traz uma 
perspectiva de escalada social, também. Acho que a mulher não procura com a 
mesma intensidade subir na escala social. Ela quer subir, é claro, mas não tem 
assim... Até onde eu conheço... Não vejo mulher, colegas indo num lugar, numa 
festa dizendo: ‘Ah, sou diplomata...’ Vejo homem fazendo isso, entende?;

Deve ser porque os homens ainda são os chefes de família, precisam ganhar 
bem e querem um emprego estável. Apesar de a gente saber que o número de 
mulheres que são sozinhas e sustentam sua família está aumentando, eu imagino 
que ainda caiba ao homem esse papel de chefe de família;

Acho que o homem, socialmente, é criado para se arriscar mais. O homem é 
estimulado a se arriscar mais, buscar mais, conhecer o mundo. E isso tem tanto 
a ver com a carreira! Tem a sensação de que ele não vai abrir mão de nada, que 
isso só vai adicionar à vida dele. Ele não se preocupa com certas coisas. Aos 20, 
30 anos, eles não têm determinadas situações de se sentir preso. É a única forma 
com que vejo essa questão. A mulher considerar essa questão e achar que está 
abrindo mão de alguma coisa para ter isso;
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Acho que uma carreira que exige mudança constante é mais adaptável para um 
homem. Ele pode ser seguido, ele pode liderar e ser seguido, enquanto que a 
mulher não é vista como... A mulher só vem a ser cabeça de família, ela não acaba 
nessa situação por opção, como o homem acaba. Opção entre aspas, porque se 
é determinado, digamos, pela divisão de trabalho, prevalece isso na sociedade, 
não é uma opção;

Acho que o nomadismo da carreira, tem gente que não gosta de pensar em sair do 
seu país. Homem e mulher, mas no caso da mulher, talvez a própria criação que 
tenha, ela não se interessa tanto;

Entrevistada: Tem o lado político, o lado de poder. Não sei. Na minha época 
tinha o lado glamouroso, de que era uma aristocracia que era diplomata. Tem 
esse lado até hoje, que diplomata se acha um pouco uma casta.
Pesquisadora: E a senhora acha que os homens têm maior interesse nesses 
aspectos que as mulheres?
Entrevistada: Os homens são mais belicosos, empreendedores. Tem mulher 
empreendedora. Você está decidindo a paz e a guerra na diplomacia, decidindo... 
Acho que isso entra mais na psicologia masculina de domínio;
 
Ainda vivemos numa sociedade em que realmente nossa função primordial é ser 
a fêmea, que é a reprodutora, que tem que casar e ter filhos. Eu não acho que 
as famílias, necessariamente, te apoiem da mesma maneira se você for homem 
ou se for mulher. Acho que você mesma, mulher, não acredita tanto assim. 
[A diplomacia] É reconhecidamente um caminho árduo, e mais árduo para as 
mulheres que para os homens. E homem tem sempre essa história de que, talvez 
seja uma fantasia, de que é mais fácil para romper os laços, se lançar, ou que você 
tenha mais flexibilidade, ou elasticidade para as coisas que são demandadas na 
carreira. As longas horas de trabalho, a necessidade de você mudar de países, de 
você ir às vezes para países difíceis, de você se submeter a certas condições que 
são mais complicadas para mulheres;

Acho que é um pouco aquela história de você entrar numa turma de engenharia 
e só tem homem, e você entrar na de pedagogia e só tem mulher? Acho que é 
uma questão de uma certa propensão, não sei se é cultural, por algumas coisas. 
Algumas carreiras tendem a atrair mais homens ou mulheres. (...) Acho que é 
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uma questão do que cai no concurso mesmo, coisas que os homens se interessem 
mais que as mulheres;

Acho que os homens acham que vai ser tranquilo para eles, que essa é uma 
carreira como qualquer outra. A mulher, não. Elas são mais conscientes do que 
vão enfrentar na vida, essa coisa de ficar mudando de país é complicado;

Acho que a questão da pressão da progressão funcional da nossa carreira talvez 
seja um grande desestímulo para as mulheres, porque as mulheres estão menos 
condicionadas a serem competitivas que os homens. Tradicionalmente os 
homens estão muito mais, são já direcionados e condicionados a se envolver com 
atividades competitivas. As mulheres, não, elas são condicionadas para serem 
cooperativas. Acho que isso condiciona muito, um desestimulante para a mulher 
na carreira diplomática;

- imagem da carreira é masculina:

Porque a carreira ainda é vista como carreira masculina. Acho que não há uma 
política de promoção, do ingresso, da inscrição de mulheres. Ainda é muito tida 
como carreira masculina;

Já é uma boa notícia que as mulheres sejam 40% das inscrições... Eu acho que é 
uma coisa que está associada à imagem da carreira, que é fortemente masculina.
 
Uma diplomata, discorrendo sobre o maior interesse masculino pela 

carreira, faz a seguinte reflexão:

Uma coisa que realmente me chocou foi o fato de eu achar pessoas aqui, as 
mais grossas, estúpidas, de um refinamento humano... E é um contrassenso com 
a ideia de diplomacia. Isso foi o que mais me chocou, mais do que notar que 
minha vida pessoal ia ser dificultada, que eu teria de ter a sorte de achar alguém 
que me acompanhasse etc. Esse foi o grande choque que tive: que eu ia estar na 
mão de pessoas que não têm o mínimo de refinamento de alma. (...) é sempre 
mais fácil bater numa mulher que num homem. A chance de você ser grosseiro 
com um homem e ele revidar é muito maior do que com mulher. A maior parte 
das mulheres que conheço, e eu sou uma delas, é: ‘Vamos abaixar a cabeça’. Eu 
engulo, acho que a culpa foi minha, podia ter feito melhor. Muitas mulheres têm 
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o mesmo comportamento, enquanto que os homens revidam com muito mais 
autonomia. Sinto que eles não aceitam esse tratamento. Algumas chefias são de 
uma crueldade extrema, eles pegam uma pessoa pra Cristo. Que é verdade que os 
homens vão revidar e não vão aceitar, isso é muito mais fácil perceber. A maioria 
dos homens não vai aceitar isso. Nem que seja o argumento final, como eu já vi 
aqui: ‘Você quer sair no braço comigo?’.

Ainda sobre o tema da sub-representação feminina, questionou-se, a 
seguir, sobre os motivos do baixo número de aprovadas (em comparação, 
inclusive, com o número de inscrições de mulheres). A maioria das 
entrevistadas mostrou-se surpresa com os números. Três das entrevistadas 
não souberam articular explicações para esse fato:

Os homens... será que viajam mais, fazem estágios fora? Mulheres fazem 
também, né? Não que mulher não tenha queda para pensamento abstrato, porque 
tem muita mulher em outras profissões. É um mistério... (...) Teria que ter um 
estudo de campo com essas moças, saber o quê que elas acharam difícil no 
concurso...;

Isso é um padrão que se mantém, e destoa, por exemplo, da universidade e até 
mesmo de outras carreiras, né? Realmente não sei;

Não tenho a menor ideia. Até porque é o contrário do que a gente vê hoje em dia 
nas universidades, onde as mulheres estão se tornando maioria... Não sei mesmo.

Três outras diplomatas, mesmo não tendo clareza das causas, fazem 
menção a características do CACD:

Realmente não saberia te dizer. Porque a gente não pode dizer que é tendenciosa 
a seleção porque a gente sabe muito bem que é uma correção ilibada, onde você 
não conhece sequer quem é o candidato. Não saberia dizer por que elas estão tão 
menos preparadas que os homens pra esse tipo de prova;

Entrevistada: Não sabia disso. Sei que as provas não são identificadas. Pelas 
provas não pode ser. (...) Eu nem sabia desse dado. Talvez fosse interessante 
pesquisar como tem sido a banca de examinadores. Não sei, sua pergunta sugere 
que poderia acontecer alguma coisa que mulher passa menos do que homem. 
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Você já parte da ideia de que alguma coisa acontece. Eu tenho certeza que a 
prova não é identificada. Tem exame... Tem exames médicos ainda?
Pesquisadora: Tem.
Entrevistada: E as entrevistas?
Pesquisadora: As provas orais, a senhora diz?
Entrevistada: Tem prova oral?
Pesquisadora: Tem. O que não tem é entrevista.
Entrevistada: Na minha época tinha entrevista. E, à minha colega de turma, 
pediram a ela para cantar o Hino Nacional...

Sinceramente não posso entender. Teríamos que cruzar com dados assim como 
o tipo de educação a que teve acesso o contingente de inscritas... Tem que ser 
por aí. Ou então você tem que presumir que existe uma coisa qualquer pra 
afastar as mulheres da carreira realmente. Mas como não quero levantar nada 
conspiratório... Penso muito nisso. Penso que, talvez, se você fizesse uma 
pesquisa maior, comparando esse tipo de coisa... Isso sempre me espantou... As 
mulheres sempre ficam à beira de um ataque de nervos na hora da prova e não 
passam? Por que será? Será que a mulher ainda encara a preparação acadêmica 
é só para você conseguir novos skills? Visando melhor casamento? Pra você 
chegar a uma conclusão que não coloque aí uma teoria conspiratória, você tem 
que começar lá de baixo. As provas das mulheres são mais desorganizadas? 
Professores têm mais dificuldades em entender nossas provas?.

Quatro outras veem na preparação das mulheres a explicação para 
o fenômeno:

Eu não sei. Talvez não tenham a oportunidade de se prepararem tanto quanto os 
homens. Depende de onde elas vieram, de que cursos ou carreiras estão saindo. 
Eu não acho que isso seja em função de discriminação, ou de dificuldade. Em 
outras carreiras, você tem isso também. Não só por ser diplomacia, mas você 
tem carreiras que são tradicionalmente masculinas, engenharia, sei lá, você tem 
poucas mulheres. Agora está aumentando, e nas outras carreiras também, as 
mulheres estão tomando mais pé, estão mais afirmativas, estão fazendo o que 
elas querem mesmo. Nas Forças Armadas também, né?;

À falta de formação. E, quando eu digo formação, repito, não quero dizer apenas 
formação acadêmica, mas uma formação familiar, social que possibilite à mulher 
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passar. Eu não acho que seja um problema do Itamaraty. Acho que é a falta de 
formação. É só essa razão que eu consigo ver;

É totalmente aleatório, já tinha notado. Quando passam 10 mulheres, no ano 
seguinte passam três. É uma coisa triste. Acho que é um misto dessa questão, de 
formação, traços culturais e de interesse;

Não sei. O que eu vi no meu vestibular é que as mulheres foram brilhantes. As 
que estavam lá, passaram, se deram muito bem. Talvez não tenham muita ideia 
do que estão fazendo. Muita gente se inscreve sem saber o que realmente é o 
vestibular. Talvez os homens tenham se informado melhor.

Uma última, finalmente, levanta como possível explicação a falta 
de confiança das mulheres que se candidatam:

Achei que isso teria melhorado com o tempo. Pelo visto, não melhorou. 
Honestamente, só posso pensar que seja isso, um autoboicote subconsciente (...) 
Mas eu acho que é falta de investimento próprio, das famílias, das mulheres, medo, 
talvez, de que você vá realmente partir prum enorme território desconhecido. É 
mais fácil ser professora, médica, advogada e ficar por aí mesmo. Eu acho que é 
uma corrente energética assim... É a única explicação que eu possa ter.

A pergunta seguinte demandava das entrevistadas o que elas diriam 
que poderia ser feito para que mais mulheres se interessassem pela 
carreira. Duas diplomatas citaram que se deveria divulgar a carreira 
diplomática para o público em geral.

Talvez divulgar mais a carreira. Nessas escolas em que tive oportunidade de 
conversar, existe uma total ignorância do que significa ser um diplomata, do 
quê que a profissão envolve. As pessoas só ligam isso com viver fora, que é 
uma coisa que às vezes assusta, mas não têm uma compreensão clara do que o 
diplomata teria de executar como trabalho;

Acho que uma divulgação melhor do quê que faz um diplomata, de como é a 
carreira. Nas faculdades, nos cursinhos. (...) Nos cursinhos, você tem vários 
folhetos para profissão x, y, z, e nunca nada sobre diplomacia. A diplomacia é 
tratada como algo de elite, meio fora. As pessoas não têm informação objetiva 
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do quê que é o curso, o quê que você vai fazer, o tipo de trabalho. Ainda existem 
coisas assim, de que diplomata é uma coisa mais de cerimonial. Talvez isso 
também seja uma das causas do desinteresse. Por que o curso de Relações 
Internacionais está tão na moda hoje e a diplomacia não é tão divulgada? É mais 
ou menos assim: ‘Você faz Rel pra poder ir para o IRBr’. Não é necessariamente 
o caso, nem verdade. Acho que é uma falta de divulgação mesmo, deveria haver 
um esforço maior junto aos estudantes, os cursinhos, universidades, uma coisa 
mais explicada, do que é, o que faz;

Se você conseguisse organizar nas faculdades – nas grandes faculdades nos 
capitais brasileiras – organizar nos grandes centros um seminário, um evento 
falando da diplomacia, incluindo mulheres, acho que isso já eliminaria uma certa 
tensão. Não acho que o tema devesse ser necessariamente a mulher diplomata 
(...). Mas algo sobre diplomacia em que as mulheres participassem. Acho que isso 
pode, talvez, mostrar que nós estamos aqui. Pode ser algo interessante. Mas, se 
o que realmente afasta as mulheres, além de questões culturais e tal, é a familiar, 
não sei se dá para fazer alguma coisa. Duvido que haja uma campanha que se 
possa fazer na sociedade dando exemplo de diplomatas que se casaram e tiveram 
filhos. Porque é uma coisa muito pessoal. Seria inócuo, na minha opinião.

Uma terceira sugeriria comunicação direcionada às mulheres:

Algum tipo de divulgação mais dirigida. Quando eu era jovem, era completamente 
ignorante a respeito. Imagino que muita moça não tenha ideia a respeito, que 
seja uma possibilidade. Nem entra no universo delas. Acho que agora tem muita 
mulher estudando Relações Internacionais, né? E não vêm pra cá. É muito baixo.

Duas outras diplomatas destacam que o MRE teria de mostrar em 
que sentido a presença da mulher é desejada:

Acho que o que precisaria ser feito em termos gerais é principalmente tentar 
abrir a caixa preta, que ainda somos [diplomatas], e explicar mais às pessoas (...).  
Qual é a nossa real função e utilidade, antes que isso acabe, porque está acabando 
rapidamente. Nós estamos enfrentando, e pouca gente se apercebeu disso, uma 
dinossaurização, fossilização, das nossas funções (...).  [Essa é] uma carreira 
que precisava se modernizar, e, honestamente, em termos de atrair as mulheres 
mais pra essa carreira, acho que antes de tudo, a gente precisaria mostrar através 
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de ações, mais do que qualquer outra coisa, que a gente respeita as mulheres 
nessa carreira, que a gente as trata como iguais – o que não é verdade – que a 
gente consegue enxergar nas mulheres nessa carreira uma coisa que não seja 
apenas um parzinho de pernas bonitas ou uma mulher que teve de abdicar da sua 
feminilidade pra conseguir ser vista e enxergada como um profissional de valor. 
E isso a gente ainda não faz;

Eu acho que mostrar às mulheres que o olhar feminino sobre o mundo – 
nem gosto de falar olhar feminino, porque já se coloca a ideia de que há um 
feminino e um masculino. Não é por aí, mas digamos que ainda haja – dizer 
que a sensibilidade feminina interessa à carreira. Fazer propaganda, chamados, 
dirigidos especificamente às mulheres, mostrando casos de sucesso, inclusive em 
outras carreiras diplomáticas.

Três diplomatas consideram que promover mulheres em maior 
proporção, ou alocá-las em posições estratégicas, é a melhor maneira 
de atrair mulheres para a carreira diplomática.

Eu acho que é o que a administração tá fazendo: colocando mulheres em postos-
chave, dando visibilidade... Eu acho que é por aí;
 
Acho que uma coisa que se deve levar em conta é o interesse que esse governo 
tem manifestado pela ascensão de mulheres a cargos de confiança. Não só o 
próprio Presidente Lula, mas o próprio Ministro de Estado (...). Há um interesse 
genuíno do Ministro de Estado em dar às mulheres um lugar de destaque, 
haja vista a nomeação da [Embaixadora Vera] Pedrosa para ser Subsecretária 
de Assuntos Políticos, que é um cargo da maior importância. E noto (...) que 
existe uma preocupação em contemplar mulheres, seja para remoção, seja para 
promoção. Inclusive na minha promoção, muitas mulheres foram promovidas. 
Acho que é uma coisa que faz a diferença. Não que os outros não fizessem, talvez 
não fosse declarado da forma que é hoje. Eu já vi inclusive irritação de parte de 
colegas homens por causa disso;

Acho que esse esforço da administração atual se insere dentro dos esforços do 
governo atual de promover, digamos, uma certa equidade entre promoção de 
homens e mulheres, sei lá, uma reserva, uma política de ação afirmativa. Acho 
que ajuda. Mas, enfim, acho que essa progressão será lenta. Mas será fruto de 
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alguma política que vem de cima. Por isso que deve ser mantida essa política de 
ação afirmativa, enfim, (...), de ter uma determinada proporção de mulheres que 
sejam promovidas independentes dos fatores que tradicionalmente influenciavam 
promoção de mulheres, como conexões dentro da carreira e etc..

Essa mesma diplomata e mais uma colega consideram que o maior 
ingresso de mulheres na carreira depende de uma mudança social:

Eu não acho que seja algo que possa ser feito em descompasso com todo um 
esforço de mudança dessa visão que a sociedade tem da divisão de trabalho. Uma 
mudança nesse perfil depende de uma mudança maior;

Do jeito que a carreira é, não sei se valeria a pena a mulher se interessar por ela, 
não [risos]. Não sei, porque o MRE não faz nada, né? Não faz por ninguém, 
nem pelos homens, nem pelas mulheres. Quem vem, vem por interesse pessoal. 
Não sei se seria uma coisa a ser feita. Acho que é uma coisa muito mais séria e 
profunda, que é como educar as meninas. Não há nada que o MRE possa fazer, 
entendeu? Acho que é forma de você criar as mulheres. É dar mais confiança, é 
achar que elas podem arriscar, irem atrás da profissão. É muito mais profundo. É 
difícil falar do MRE por si.

Uma última diplomata não considera que alguma ação deva ser 
tomada especificamente para atrair mulheres.

Eu não acho que nada deveria ser feito para que mais mulheres entrassem... 
Quer dizer, por que mais mulheres? Eu tenho dificuldade em ver as coisas dessa 
maneira. Não há necessidade de haver mais mulheres. Nem homens... O que tem 
de haver é mais gente, porque o número atual de diplomatas é absolutamente 
pequeno para as necessidades do Ministério. Tanto faz se serão homens ou 
mulheres. O que importa é que sejam pessoas preparadas, interessadas e 
competentes para trabalhar com política externa. Eu não vejo essa distinção entre 
homens e mulheres, me desculpe.

Em seguida, perguntou-se às entrevistadas o que a instituição poderia 
fazer no sentido de atrair mais mulheres. Duas diplomatas impuseram-se 
uma questão básica antes de responder à pergunta:
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Antes de responder a tua questão estou fazendo uma pra mim. Haveria um 
interesse em ter mais mulheres diplomatas? Se a Casa acha que sim, valeria o 
esforço da Casa de fazer uma divulgação maior para as mulheres. Não sei até que 
ponto, nas atuais circunstâncias, a Casa teria interesse em direcionar o curso pra 
um equilíbrio entre homens e mulheres (...);

Acho que deveria ter uma política de atração de mulheres para a carreira. 
Agora a gente entra nessa seara: será que há interesse nisso? Será que há uma 
sensibilidade na carreira, enfim, naquelas pessoas que definem, será que há o 
interesse de trazer esse aporte da sensibilidade feminina para a carreira? Será que 
isso é suficientemente divulgado? Existe esse estímulo, para que mais mulheres 
entrem na carreira? (...) Do ponto de vista da minha visão política, eu não sei se 
há ainda o interesse em trazer o aporte da sensibilidade feminina para a carreira. 
Não sei se é isso que está faltando, demonstrar: ‘Ó, mulheres, é bom, estamos 
precisando de vocês’.

Uma menciona o papel do MRE na divulgação da carreira e do 
concurso:

Também não sei qual o interesse do MRE em aumentar, ele já tem 800 milhões de 
candidatos. Essa divulgação já está suficiente para os fins do IRBr. Mas eu acho que, 
talvez, você poderia ter uma maior qualidade de candidatos se houvesse uma divulgação 
maior. Porque a grande maioria que é eliminada, é muita gente que realmente não tem 
preparo, não teve oportunidade. A divulgação é o principal instrumento. E também uma 
divulgação assim, com a sociedade civil mesmo, divulgar o que o diplomata faz, fazer 
uma coisa mais... do trabalho do diplomata, das conquistas;

Outra se lembra da possibilidade de destacar a contribuição histórica 
que as mulheres deram à diplomacia: “Publicando alguma coisa sobre 
uma mulher importante. Diplomatas, que tiveram... Tanta gente que teve 
atuação importante na política. Talvez algo nesse sentido”.

Quatro outras consideram que mudanças na carreira seriam o melhor 
meio de atrair mulheres:

[O MRE] Poderia ajudar a vida da mulher que trabalhar aqui, dando outras 
facilidades menores, por exemplo, firmando os acordos de trabalho pra 
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cônjuges no exterior, revendo a política de horário de expediente, essas 
coisas;

Em primeiro lugar, dar salário condizentes a todos os colegas, todo mundo – 
todos ofchans, achans, contínuos. Deveria haver uma política de pessoal decente. 
Em primeiro lugar, uma política salarial decente. Parar com essa mística e 
exacerbação das vaidades pessoais e ter uma política decente. Eu sou um 
profissional, não sou uma bola de vaidade. (...) Eu vejo, agora, as pessoas não 
conseguem mais se capitalizar. Tem muita gente que agora, no fim da carreira, 
tá fazendo posto sacrifício na África, sobretudo quem tinha filho e tal, pra 
comprar um apartamento, pensando na aposentadoria. Isto não é normal. Porque 
você pensa na situação econômica do Brasil, essa questão do financiamento 
habitacional, tudo isso, é claro, que influi, mas não é normal que você tenha 
uma carreira que te exige tanto sacrifício, que tenha tão pouco glamour. As 
pessoas são doidas, elas inventam um glamour que não existe. (...) Tem gente 
que introjeta isso e acha que é... Mas isso não é a realidade. Um restaurante, um 
coquetel... Aliás, a cada dia mais pobres! O mundo inteiro está empobrecendo 
– essa é a grande verdade escondida atrás de uma grande mentira. (...) Então, o 
salário tem que melhorar. Isso é uma vergonha, essa gente não se dá conta desses 
contínuos perambulando pelos corredores. (...) Depois propaganda direcionada 
para as mulheres. Mas não vai vir, querida, você acha que?... Tem muita gente aí 
que fez academia, Rel, Pol [Ciências Políticas] e tal e está fazendo outras coisas. 
Vejo artigos maravilhosos de mulheres da USP e tudo e digo: ‘Por que ela nunca 
quis ser diplomata?’ Eu penso nisso. Porque certamente ela não teria a satisfação. 
As pessoas têm consciência disso. (...) Deveria, então, haver uma reformulação 
das políticas salarial e de pessoal, uma coisa séria, e parar com tantas coisas. Tem 
que abandonar a política de atuação na base da utilidade marginal das pessoas, 
e tem que se fazer construir uma série de iniciativas visando especificamente o 
contingente feminino.;

Eu não acho que o MRE tenha uma política de pessoal consistente de longo prazo, 
muito menos para o público feminino (...). Pra mim esse é o grande calcanhar de 
aquiles do MRE. O MRE vive essencialmente de material humano, e trata este 
material como lixo. Não tem um apoio para essa parte humana, muito menos pra 
mulher. Nunca vi nada, nunca participei de nenhum debate. Nada.
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Finalmente, três diplomatas expressam as seguintes opiniões sobre 
duas possíveis ações institucionais relacionadas às mulheres26:

Você vê que em toda promoção você tem assegurada uma mulher, em algum 
nível da carreira, mas porque está dentro do modismo da política das cotas. E sou 
absolutamente contrária (...). O funcionário tem de ser olhado pela qualidade que 
tem, independentemente do sexo. Então se é uma mulher competente, ela deve 
ter o direito de assumir posições importantes e desempenhar um determinado 
trabalho, igualmente para o homem. Acho que há muito mais condescendência 
para o homem e mais dureza no tratamento da mulher.

Entrevistada: Eu acho que seria uma coisa extremamente negativa... O quê? 
Facilitar a entrada de mulheres no concurso, por exemplo?! Seria denegritório. 
Acho horrível.
Pesquisadora: A iniciativa não precisaria necessariamente dizer respeito ao 
concurso...
Entrevistada: Então eu não sei! O que você teria em mente?
Pesquisadora: Talvez campanhas de divulgação, de incentivo...
Entrevistada: Eu não acho que as campanhas deveriam ser direcionadas às 
mulheres. O que é necessário, sim, é uma campanha séria de divulgação, de 
informação, para a população em geral porque nós somos muito poucos! Um 
número realmente incompatível com as necessidades da diplomacia brasileira 
atualmente. Precisa haver um trabalho de divulgação, sim, e muito sério, mas 
não para mulheres, para todos..

A terceira diplomata também não endossa propostas de “ação 
afirmativa” para mulheres nas promoções da carreira diplomática. 
Apesar de considerar que uma atenção voltada ao gênero feminino faria 
parte de uma “política voltada às minorias, que é diretriz do Governo” 
e que responderia às necessidades que a mulher profissional em geral 
passa, de cuidado dos filhos, por exemplo, essa entrevistada receia que 
a adoção de cotas para promoções de mulheres possa gerar o estigma de 
que cada diplomata do sexo feminino promovida tenha que passar pelo 

26 Os dois primeiros trechos foram retirados de outras passagens da entrevista, que não diziam 
respeito ao incentivo para o ingresso de mulheres na carreira. Como os argumentos dos três 
trechos se assemelham, entretanto, optou-se por apresentá-los agrupados.
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constrangimento de ser desacreditada em seu mérito. O que poderia, ao 
final, “acabar revertendo contra as mulheres”. 

A partir desse ponto, muda o foco da entrevista. Pede-se às 
entrevistadas que emitam suas opiniões sobre o fato de as mulheres 
serem maioria na carreira de oficial de chancelaria. As diplomatas deram 
respostas que continham mais de uma razão para o fenômeno. Abaixo, 
os argumentos mais citados.

- Carreira atrai mulheres que são parentes de diplomatas:

Eu acho que nas gerações mais antigas, algumas vinham por parentesco. Sempre 
conviviam com diplomatas, conhecia essa carreira, e como não queriam ser 
diplomatas, ou: ‘Acho que não vou conseguir’, algo assim. Fazia para ofchan, 
que é um pouco o mundo que a pessoa conhece, né? E tem os casos daquelas que 
passam no concurso para acompanhar o marido. O marido é diplomata e fazem 
o de ofchan para ser removida junto, para não ter fechada a oportunidade de ter 
salário, função, alguma coisa;

- carreira atrai mulheres que querem se casar com diplomatas:

Porque aí elas podem casar com diplomatas e ter postos juntos. E ao mesmo 
tempo existe o aspecto da hierarquia. E a hierarquia aí reflete mais uma vez a 
divisão social do trabalho. Quem lidera são os homens, quem são liderados são 
as mulheres;

Na época, antigamente, porque era muito chique, era uma ponte pra você casar 
com diplomata;

Conheço várias mulheres de embaixador que são ofchans. E agora podem ser 
removidos juntos. E é outra facilidade, que não tinha antigamente. Tem muito 
diplomata que casou com ofchan. Também, não agora, mas no passado, você 
tinha uma qualidade de preparo e de extrato de classe social muito mais alto 
na carreira de ofchan, porque elas entravam pra casar com diplomatas. No 
passado era assim. Você tinha muitas moças de família, de algum dinheiro e que 
entravam pro Itamaraty pra fazer algum trabalho, mas na verdade elas queriam 
casar com diplomatas. E muitas se casaram com colegas. Isso era o perfil de 
30 anos atrás. Hoje não é tanto, mas o concurso de ofchan é bem mais fácil 
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que o de diplomata também. O pessoal não está disposto a estudar tanto quanto. 
Acho que também existe esse perfil de executar tarefas de apoio. Tem exceções, 
mas sobretudo as mulheres. Elas estão mais acostumadas a executar trabalho de 
arquivo, secretariado. (...) As pessoas usam o ofchan de telefonista, de arquivista, 
de datilógrafo. Hoje em dia há o computador, mas antigamente era sim. É uma 
função de apoio, e o concurso é muito mais fácil. Você tem muitas mulheres 
entrando. O homem busca muito mais uma função de mando, de projeção uma 
carreira que paga mais. Ele tende a procurar a diplomacia. E a mulher tenderá a 
executar esse tipo de trabalho menos, de menos responsabilidade. 

- atividade de secretariado é estereotipada como feminina:

Eu acho que deve ser ao fato de que oficiais de chancelaria exercerem funções 
de secretária, de assessoria. E essa é uma profissão basicamente de mulheres;

Acho que a carreira de ofchan, tradicionalmente, começando no Rio de Janeiro, 
é uma carreira que atraía muitas mulheres que trabalhavam basicamente 
fazendo serviço de secretária. Não era uma carreira de nível superior, passou 
a ser nos anos 80, tenho a impressão. E só depois do concurso de 94 é que se 
exigiu curso superior. Isso tem que ser levado em conta, porque a mulher sem 
o curso superior não poderia fazer IRBr. Por outro lado, como essa história 
começa no RJ, o Itamaraty, na época, atraía muitas pessoas de classe média 
alta. As primeiras funcionárias, que não sei se entram como ofchan, ou se 
tornaram mais tarde, eram mulheres de classe média alta, que conviviam com 
as pessoas, participavam da mesma vida social dos diplomatas. (...) O quê que 
elas faziam? Faziam trabalhos de secretária. Hoje em dia é diferente. Tem 
ofchan que faz trabalho substantivo, mas acho que isso atraía mais, e a função 
de secretária, em geral, é um dos ramos onde a mulher prevalece. É muito 
mais fácil ver uma secretária que um secretário. E homem não procura fazer 
secretariado, o curso. Muitas mulheres fazem esse curso (...). Hoje em dia você 
também tem os casais de ofchan. Isso é um atrativo, pegam postos juntos. Mas 
acho que tem mais mulheres por isso, em função da tarefa que era atribuída no 
passado ao ofchan, pelo fato do ofchan não ter necessidade de curso superior. 
E agora, muito ofchan se fosse fazer a prova hoje não passaria. Se você está 
pesquisando sobre isso, você há de notar que há uma diferença grande entre os 
ofchan antigos e mais novos;
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Acho que, durante uma época, se confundiu um pouco o cargo de ofchan com 
secretária. Aí é uma coisa que as mulheres se candidatam facilmente. E não é, 
teoricamente. Muitas vezes a pessoa acaba sendo secretária, mas nem sempre;

Porque é uma ótima second best, uma ótima segunda opção. Você tem 
praticamente todas as vantagens, você tem um exterior, uma diferença pecuniária 
pequena, você faz aquele papel para o qual todas nós fomos ainda criadas. Nos 
anos 50, no final, os empregos aceitáveis eram aqueles, enfermeiras... Não era 
médica, era enfermeira, secretária. E hoje em dia, essa carreira é uma carreira 
extremamente conservadora, a carreira diplomática. Você tem que fazer um 
esforço enorme para tirar de você que você não é uma secretária de luxo. ‘Então 
você é ofchan?...’, que aí você é uma secretária de luxo.;

Hoje acho que vem dessa dificuldade de conseguir emprego, as pessoas fazem 
muitos concursos. E ainda é um pouco melhor do que secretária. É um passinho 
que a mulher deu. Ao invés de ser secretária ela é ofchan, já tem um título, já 
vai pro exterior. Mas acho que isso vai diminuir também, viu? Cada vez mais 
homens vão fazer (...) Porque os homens... Ofchan nunca vai mandar. Homem 
estava acostumado a mandar. Agora os homens querem trabalhar. As pessoas 
querem trabalhar. Mandando ou não. E esse é o conflito que existe entre os 
ofchans e os diplomatas.;

- é uma carreira menos exigente que a diplomática:

Porque a carreira é menos exigente. Do ponto de vista de lotação, de transferência... 
Uma ofchan de boa qualidade estará trabalhando sempre com excelentes chefes, 
em muitos bons postos. Já a carreira de diplomata é muito mais hierarquizada, 
tem mais obstáculos. Inclusive o próprio gênero de atividades é diferente. Tem 
muito menos desafio e responsabilidades na medida em que a carreira de ofchan, 
tal como o Itamaraty leva, eu acho errado, ela é de apoio, porque 90% dos 
ofchan são transformadas pelos diplomatas em datilógrafos. O que eu acho uma 
barbaridade (...) A frustração eterna é você ter como trabalho o que está muito 
abaixo do que, a principio, eles poderiam executar. Mas há um grande número 
que tá satisfeito com isso;

Em princípio, teria o mesmo peso negativo da diplomacia: vai para o exterior, vai 
enfrentar chefia, vai ter exatamente o mesmo perfil. E não é um vestibular fácil. 
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Se bem que anos atrás era mais fácil. Talvez isso explique 30 anos atrás, talvez, 
porque que elas entravam e os homens acabavam indo mais para a diplomacia. 
Talvez uma coisa mais fácil pra poder entrar. Eu conheço o caso de uma ofchan 
que é extraordinário. Ela estava no IRBr, tinha passado pra diplomacia, tava 
noiva, e o embaixador na época, que era diretor do IRBr, chamou essa pessoa 
num canto e disse a ela que a diplomacia não era a carreira pra mulher que 
quisesse se casar. Ela tinha chegado noiva e ia se casar. Isso milhares de anos 
atrás. E que ela deveria sair. E ela saiu. Depois voltou, casada, fez pra ofchan 
porque não conseguia passar de novo para o IRBr. Essa história é absolutamente 
extraordinária. A única forma que eu talvez explique isso é porque anos atrás o 
vestibular era bem mais fácil para ofchan. Hoje em dia, não;

Talvez seja por isso, não vai ter tanta responsabilidade. Ofchan já é.... Talvez 
tenha uma coisa aí, que mulher tenha um pouco de medo de responsabilidade 
nesse sentido, vai pra uma carreira que vai ser mandada, mais do que tomar 
posto de mando. E o homem gosta mais de poder, de mandar. (...) Tem uma 
colega minha que diz que a gente sempre duvida da nossa própria capacidade 
de assumir algumas responsabilidades, alguns cargos. Porque os homens não 
duvidam. – ‘Você quer ser Papa?’– ‘Sim!!!’.  Mulher fica: ‘Eu conseguiria?...’ 
 
Após essa pergunta, questionou-se às diplomatas quais eram as 

semelhanças e diferenças existentes entre as duas carreiras (diplomática 
e de oficial de chancelaria). Uma das diplomatas indicou seu pensamento 
sobre esses aspectos na resposta à pergunta anterior: 

Em princípio, teria o mesmo peso negativo da diplomacia: vai para o exterior, vai 
enfrentar chefia, vai ter exatamente o mesmo perfil. E não é um vestibular fácil. 
Se bem que anos atrás era mais fácil...

Na mesma linha, duas outras diplomatas comentam:

As semelhanças são as dificuldades que enfrentam, essa coisa de ir para o 
exterior. Ofchan tem que saber muito bem línguas, quando chega num lugar é 
ele quem vai atender telefone, marcar as entrevistas, fazer as pesquisas. Isso 
às vezes é uma dificuldade, dependendo do país pra onde vão. E são carreiras 
paralelas que funcionam muito bem juntas, as semelhanças são todas. O fato de 
você poder ir por cinco anos te dá mais estabilidade, você já sabe que é por cinco 
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anos, você não tem aquela pressão de em três anos sair, então é uma coisa boa, 
nesse sentido. As dificuldades são as mesmas. Acho são muito semelhantes as 
carreiras. Acho que você exigir nível superior ultimamente foi uma coisa que 
desapontou muito os ofchans que entraram num concurso algum tempo atrás. 
Agora tem gente com mestrado, doutorado que entraram, que acharam que 
iam trabalhar com política externa, sei lá, aí chega aqui no ministério, muitas 
vezes tavam servindo café, isso é uma coisa que desestimula muito. Muita 
gente saiu, abandonou, fez outro concurso pra outra coisa. Acho que a carreira 
é mal aproveitada, a de ofchan. No exterior eles dão muito mais as funções de 
ofchan, então ofchan faz muitas coisas, realmente lidam com parte de política 
externa, mesmo. Eles têm funções que são importantes. Aqui no MRE eles são 
subaproveitados, e muitas vezes isso é um problema. Eles poderiam também 
ter feito para diplomata. Não fizeram, não sei o porquê, mas é uma coisa que, 
se você exige dos dois nível superior, o tratamento aqui na Secretaria de Estado 
tinha de ser melhor, eles tinham que ser mais bem aproveitados. Você tem uma 
falta de diplomatas muito grande, e o ofchan poderia muito fazer as coisas que 
os diplomatas fazem muito bem. Eles são delegados a uma função de arquivo, 
atender telefone, fazer documentos e correspondência simples. Eles têm nível 
pra fazer coisas melhores;

Semelhança: acho que muitas vezes você tem o ofchan muito bem formado (...). 
Também a possibilidade de ser removido,  que é algo que deve atrair muito as 
pessoas para a carreira de ofchan, não sei quais são as motivações. Diferenças... 
Não sei em número, mas salarial, sei que eles não estavam contentes com isso, 
e principalmente o tipo de tarefa, né? Agora isso é inerente à carreira deles, toda 
carreira tem a sua tarefa, então obviamente a deles vai ser diferente da nossa. Às 
vezes, dá um pouco de pena porque tem pessoas que têm potencial e poderiam 
ser mais bem utilizadas no MRE. Acho que se você não dá uma coisa muito 
interessante pra uma pessoa que vem motivada, o que acaba acontecendo é que 
ela vai se desmotivando. E começa a entrar naqueles vícios de funcionalismo 
público: ‘Ah então vou fazer meio período, vou fazer outras coisas’. Isso que 
acho que é um pouco de desperdício. E acho que deveriam ter mais ofchans. 
Em algumas áreas eles fazem muita falta. Ter alguém ali que se responsabilize 
por alguma coisa, ou que, sei lá, dentro de uma divisão se responsabilize por 
fazer comunicações, ou ter contatos com algumas pessoas e tal. A gente poderia 
ter isso, mas estamos tendo uma escassez complicada de funcionário. Isso tá 
fazendo falta.
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Traçando o raciocínio inverso, outra diplomata pondera:

Você tem a vantagem de poder ir para o exterior, ter postos, ter passaporte assim 
assado, estar no quadro de serviço exterior sem sofrer as agruras de enfrentar a 
competição acirrada, o nível de preparação exigido... Desilusão encontrada em 
ser uma mulher, uma mulher diplomata (...). Tenho colegas minhas, mulheres: 
‘Mas como vai essa moça bonita?’. E eu tenho vontade de dizer: ‘Eu não sou 
mais moça, quanto mais bonita, pelo amor de Deus!’. É muito complicado isso, 
você vencer esse tipo de coisa. É uma tarefa, que confesso a você, hoje em dia 
estou completamente cansada e exausta. Quando você é um ofchan, isso é fácil, 
porque você é mais ornamental mesmo, você faz um trabalho de secretariado. 
E pra isso você está perfeitamente adequada, você é mulher, você é secretária, 
você atende ao telefone, você toma recado, você atende às pessoas, você chama 
o contínuo para servir o cafezinho. Isso é uma coisa que no universo deles cabe. 
Isso é perfeitamente aceitável, ninguém vai ficar brigando ou combatendo você 
se você é ofchan. Mas se você é uma diplomata e você chegar na reunião e bater 
na mesa e disser: ‘Eu não vou pegar o seu recado e nem fazer a sua reserva 
de passagem aérea porque eu sou tão diplomata quanto você!’, aí o cara faz: 
‘Hehehe... Ah é...’. Você tem que lembrar a criatura disso;

Três outras diplomatas salientam o caráter de carreira de apoio do 
cargo de oficial de chancelaria:

Inclusive hoje você tem uma carreira de ofchan mais estruturada, inclusive com 
tempos pra remoção e tal... Antigamente, um ofchan entrava, ele poderia ir para 
um posto e ficar lá o resto da vida. Porque antigamente os ofchan não precisavam 
ser removidos com a frequência que são hoje. Não faz muito tempo que isso tava 
em vigência. Se um ofchan fosse bom, ele ia pra um bom posto e ficaria lá dez 
anos. Hoje eles estão com prazos para voltar para a Secretaria de Estado, tem 
uma série de estágios. No passado não tinha. Da minha geração, que já tenho 30 
anos de carreira, conheço muitas ofchan que fizeram a carreira inteira em NY, 
Londres, Genebra e se aposentaram. (...) A carreira de ofchan que o Itamaraty leva 
é uma carreira de apoio, não é aquele perfil de mulher totalmente independente e 
que queira assumir função de mando e tenha capacidade de assumir a direção. O 
ofchan executa tarefa, mas ele raramente comanda ou dirige. Você tem exceções, 
tem vários ofchans dirigindo vice-consulados e etc. Mas o perfil geral é de gente 
que executa trabalho a mando de alguém, ele não dirige. Talvez seja o que estava 
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te dizendo, o perfil da mulher brasileira, menos independente, gosta mais de ser 
mandado. De executar tarefas direcionadas por alguém que mande;

Acho que a carreira de ofchan é uma carreira basicamente de assessoria. São 
pessoas com uma dose de ônus de chefias, responsabilidades de chefia, bastante 
reduzida, ou mais reduzida. Então pessoas que querem ter uma boa carreira, fazer 
as coisas seriamente e tudo, mas sei lá, porque são tímidas, não querem se expor 
tanto. Isso é um aspecto, não querem se expor tanto, não querem chegar a ter essa 
responsabilidade de chefia etc. Outras porque ainda existe uma certa mística, 
acham que talvez não estejam em condições. Você tem que pensar muito no 
conteúdo inconsciente de cada um. Acho que tem tanto ofchan competente por aí 
que podia ser diplomata. Eu tenho uma amiga que tem um mestrado maravilhoso, 
ofchan antiga, minha amigona e tudo mais. Perguntei: ‘Por que você não fez?’ 
E ela: ‘Deu o maior [medo] na hora’. Que ela veio de uma família mais pobre, 
teve mais dificuldade pra conseguir chegar onde chegou. Talvez as pessoas não 
se sintam à altura, porque essa mística maluca é mantida;

A carreira de ofchan é de apoio ao diplomata, é uma carreira administrativa e 
tal. Agora, a semelhança entre as duas é que elas exigem maior qualificação 
que o necessário. É impressionante como os ofchans são subaproveitados. 
Exige-se nível superior pra pessoa ficar atendendo telefone ou batendo 
à máquina... Conheço muita gente boa que saiu porque se sentiu muito 
desvalorizada. Imagina, tem gente que entra aqui com pós-graduação e vai 
ser colocado pra ser secretária!....

Outras diplomatas ressaltam as vantagens que os oficiais de 
chancelaria acabam tendo em função da ausência de competição por 
promoções:

Olha, eu tinha um chefe que dizia que a grande carreira nesse ministério... 
Semelhanças, eu não acho que existam grandes semelhanças, não. Talvez um 
ofchan lhe dê uma visão totalmente diferente, mas acho a carreira de ofchan, 
primeiro, não tem essa cultura de promoção e hierarquização que a nossa tem. O 
peso da hierarquia é muito forte dentro da nossa carreira. A carreira de ofchan, 
a estrutura hierárquica dela é totalmente subordinada à nossa, ela vem abaixo 
da carreira diplomática. Mas ao mesmo tempo, internamente, dentro da própria 
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carreia, do estamento, você não tem essa hierarquia. Segundo, o processo de 
promoção deles é muito mais automático que o nosso, isso é um fator de muito 
menos pressão. O nosso sistema de promoção é um peso, é uma coisa assim 
tremenda. (...) Na carreira de ofchan você não tem isso, você não tem esse 
condicionamento, mas tem a progressão funcional que é comum a todas as 
outras carreiras do serviço público, você vai progredindo, enfim, em função da 
antiguidade. Você não tem como ter intervenção política na promoção de um 
ofchan, enquanto na diplomacia é só o que prevalece. Não é só o que prevalece, 
mas o grande peso é esse. Tanto que na de ofchan você não tem isso. (...) 
Olhando de fora, sem ter a visão da coisa, um ofchan que é excelente, muito 
bem formado, em geral, ele tem muito mais reconhecimento que um diplomata, 
porque a competição dentro da carreira de diplomata é muito maior. Há uma 
diferença de nível maior entre os ofchans do que entre os diplomatas, entendeu? 
Eu não sei se isso irá mudar daqui pra frente com essa nossa sistemática de 
concurso, enfim, não sei. Pode ser, é uma coisa para ser observada a longo prazo, 
mas há uma uniformidade maior entre a formação e o nível dos diplomatas que 
entre os ofchans. Tem ofchans de altíssimo nível, que falam línguas muito bem, 
bem formados, e você tem outros que tão assim, muitos graus abaixo, grau de 
formação muito inferior. E isso na carreira de ofchan tem um peso maior do 
que na de diplomata! O ofchan excelente que faz o trabalho dele muito bem, ele 
se dá melhor como ofchan do que um diplomata que seja muito bom pode-se 
dar na carreira diplomática, enfim, porque a concorrência é muito maior. Na 
carreira de ofchan você tem muito menos competição. Ou talvez esse aspecto 
da competição seja um determinante para haver mais mulheres na carreira de 
ofchan. Depois o fato de que, se há um ofchan e um diplomata casados, eles 
podem servir no mesmo posto. O mesmo nem sempre acontece com diplomata. 
É algo que vem se flexibilizando, mas que ainda está longe de ser a mesma 
coisa. Todos os ofchans trabalham tranquilamente no mesmo posto. Dois 
diplomatas podem até trabalhar na mesma cidade, mas não necessariamente na 
mesma repartição, mesma missão. E muitas vezes têm que trabalhar em duas 
cidades diferentes no mesmo país ou mesmo dois países diferentes. É muito 
mais fácil para o ofchan conciliar essa divisão convencional de trabalho e essa 
vida móvel da gente. São essas duas coisas, enfim, é mais fácil reproduzir o 
padrão de divisão social do trabalho na chancelaria, e há menos competição. E 
você não tem a pressão do sistema de promoção, que é extremamente complexa 
e traumatizante na nossa carreira, é fator de desestímulo;
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Um faz carreira e o outro não. Básico. Mas vou te dizer uma coisa, se tiver 
outra encarnação, quero ser ofchan (risos). Porque ofchan tem uma vida muito 
boa. Os ofchans sempre brigam para ter os mesmos direitos dos diplomatas, mas 
não querem ter as mesmas obrigações. Em geral eles conseguem. Trabalham 
meio expediente, mas na hora dos direitos eles querem tudo igual (...). Eles 
sabem muito bem usar esse cargo para a sua formação, formação dos seus filhos, 
benefícios. Porque eles dão muitas oportunidades aos filhos, de poder estudar fora 
e seguirem uma carreira. E eles, em geral, têm uma noção de que chegam até ali e 
não passam daquilo. Eles sabem investir melhor em suas vidas pessoais, porque 
não estão competindo, sabem que ao longo do tempo vão chegar àquele nível 
X, que é a classe melhor, então eles têm um tempo que eles dedicam a investir 
em sua vida pessoal, na vida dos filhos, na escolaridade dos filhos, alguns dos 
quais serão futuros diplomatas ou outras coisas, e terão exatamente as mesmas 
oportunidades de filhos de diplomatas Em geral, todos eles depois do segundo 
posto têm suas casas próprias, têm uma estabilidade de vida que nem sempre o 
diplomata tem. Tenho muitos amigos e amigas ofchans, e todos eles vivem muito 
bem. Acho que satisfeitos, e souberam seguir caminhos interessantes. Conheço 
ofchans extremamente competentes, sabem trabalhar tão bem como diplomatas.

Outra salienta o fato de que muitos ofchans são candidatos ao IRBr 
que ainda não passaram no CACD.

Uma última diplomata considera que: “São carreiras completamente 
diferentes. A única semelhança é realmente o fato de se exigir curso 
superior para as duas atualmente. Mas são coisas completamente 
diferentes”.

Perguntadas se, em algum momento, haviam pensado em prestar 
concurso para o cargo de oficial de chancelaria, dez das onze diplomatas 
responderam que não. Algumas forneceram informações para 
complementar a resposta negativa, que são dignas de menção: “Não, 
porque eu nunca quis ser secretária”; “Não, nunca. Sempre achei: ‘Se 
posso mais, por que o menos?’”; “Não sabia direito o que era diplomata, 
quanto mais ofchan”; “Eu não sabia que existia essa carreira de ofchan 
até vir pra cá. Não sei como elas ficam sabendo”. 

Apenas uma diplomata considerou a possibilidade de prestar concurso 
para o cargo de oficial de chancelaria antes de se preparar para o CACD. 
“Mas a pessoa daqui do Ministério [diplomata] com quem conversei quando 
estava buscando informações sobre os concursos me desaconselhou”. 
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Ao responderem sobre colegas egressos da carreira de oficial de 
chancelaria, seis das onze diplomatas relatam que conheceram diplomatas 
que anteriormente eram oficiais de chancelaria. Todos, porém, do sexo 
masculino – ou apenas uma mulher entre vários casos conhecidos de 
homens. Uma diplomata enxerga, na divisão de trabalho feita entre os 
próprios ofchans, uma razão para tanto.

Pesquisadora: Conhece alguma colega que seja egressa dessa carreira?
Entrevistada: Não. Conheci homens que foram ofchans e viraram diplomatas. 
Mulher... Acho que só tem uma que conheço. Homens tem vários, até que 
trabalharam comigo. Tem vários que fizeram, mesmo antigamente. Muito poucas 
mulheres que foram ofchans evoluíram. Agora tem muitas ofchans tentando, tão 
mais animadas. Tem uma que é achan, está acabando a faculdade pra poder 
prestar IRBr.
Pesquisadora: Por que a senhora acha que mais homens... [se animam a prestar 
o CACD?]
Entrevistada: Acho que, talvez, as oportunidades que são dadas a eles, em 
termos de trabalho, estimulam mais. Você não vê muito homem servir cafezinho. 
Eles pegam, vão fazer o arquivo, se tiver alguma coisa assim, eles acabam em 
serviço de passaporte, de migração, eles fazem trabalho de diplomata também. 
As mulheres, se tiverem oportunidades, farão também, mas dificilmente você tem 
homem secretário. Eles acham mais natural mulher ficar atendendo telefone e 
tal.

Três diplomatas – todas Segundas Secretárias – relatam conhecerem 
muitos colegas egressos dessa carreira e, em número semelhante, dos 
dois sexos. Duas Embaixadoras, no entanto, recordam-se de colegas do 
sexo feminino que eram oficiais de chancelaria. 

A última questão do roteiro de entrevista era propositadamente aberta. 
Como foi feito com as oficiais de chancelaria, perguntou-se às diplomatas 
se elas conheciam ou vivenciaram situação relacionada ao tema da mulher 
no Itamaraty que as tivesse feito refletir ou que tivesse chamado atenção.  
A pergunta acabou-se transformando em uma oportunidade de conclusão 
para as entrevistadas.

A coisa que me faz mais pensar no assunto são as dificuldades que nós, e algumas 
mulheres mais ainda, é a preocupação com os filhos. Filhos com bulimia, 
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comprometimento mental em maior ou menor grau, que são assim, meio que um 
fracasso, que não se encontram na vida. Acho que isso, você fala de dificuldade 
na carreira, acho que, sobretudo, em relação aos filhos. Há também homens com 
essa dificuldade. Mas acho que pras mulheres pesa mais quando essas coisas 
acontecem, quando elas  têm aquela responsabilidade de levar a família adiante. 
É uma preocupação constante a minha com o encaminhamento dos meus filhos. 
Preocupação constante com o fracasso. Esse fracasso eu não posso ter. Se eu 
tiver esse fracasso vai ser porque eu tive que passar tantos dias fora, tive que ficar 
até às 21h trabalhando, tive que faltar alguma no colégio dos meus filhos. Eu não 
sei se os homens sentem as mesmas coisas. Pode ser que sintam, mas não posso 
dizer nada. Agora com relação à discriminação e tudo, é como eu te disse, eu não 
consigo identificar, não;

Acho que aos pouquinhos está sendo consertado, demorou muito, mas acho que 
a perspectiva para quem está entrando agora são infinitamente melhores do que 
quando entrei. Antigamente você tinha que pedir permissão para casar, o cônjuge 
tinha de ser aprovado. Os diplomatas, para se casarem com as mulheres, tinham 
que mostrar duas cartas de referência. Você tinha que ter permissão do Ministro 
de Estado para casar. Acho que o caso das mulheres diplomatas casarem não 
era nem previsto. (...) Acho que a perspectiva agora é boa. Outra coisa que acho 
muito boa é que as pessoas estão encarando a carreira diplomática como um 
trabalho que vai ser bem feito, não tem mais essa coisa hierarquizada, é tudo 
muito mais flexível. É uma coisa que beneficia a mulher na carreira. E à medida 
que a massa crítica aumenta, as reivindicações são atendidas. Agora você tem 
toda uma política de valorização da mulher. Aos pouquinhos vai melhorando. O 
próprio fato de passar de 10% para 18% [na data da entrevista] é significativo. 
Daqui a pouco são 20%, 30%, né? A tendência é essa;

Acho que merece reflexão, uma coisa sobre a qual já falei, essa vontade explícita 
do atual Ministro de dar às mulheres um posto mais de cargos de chefia. Tem 
poucas mulheres em cargos de chefia. E tem poucas mulheres em embaixadas 
importantes. Talvez uma reflexão que pudesse pensar seria isso. (...) Nos cargos 
de chefia, o Ministro de Estado está procurando fazer. Agora, faltam mulheres 
em embaixadas importantes. Como tem vários outros países;

Tenho conhecimento de histórias de diplomatas que, além de mulher, eram 
negras, e que tiveram de passar por situações bastante difíceis, e que inclusive 
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levaram-nas... Inclusive tem uma colega nossa, teve um derrame cerebral. Você 
sabe que AVC é sempre uma coisa que pode ser causada por estresse. Foi só 
esse caso que conheço, ela teve que aguentar altos insultos do chefe e acabou 
tendo AVC e morreu. É evidente que o fato dela ser mulher e negra não deve ter 
deixado de contribuir, né?;

Acho que vou te dar o reverso da moeda que te dei até agora. Vou te contar um 
caso, que escutei essa semana passada e que mostra que as coisas estão mudando. 
Para terminar com um certo tom de esperança. Tava conversando com um colega 
meu, que é considerado um dos maiores dessa nova geração. Um sujeito que 
quando esteve aqui no Brasil fez um enorme sucesso, todo mundo adorava o 
cara, achava ele o máximo. Ele foi para fora. Foi uma coisa assim muito bonita, 
porque ele namorava uma colega nossa, os dois queriam ir para o país, e o então 
embaixador  lá disse: ‘Para de enganar a moça, e já vem logo casados, se não, 
não vem’. Achei a atitude dele muito bonita, porque ele simplesmente disse: 
‘Eu não vou. Não vou me casar com ninguém pra cumprir uma conveniência. 
Eu posso ter esse ou outros postos. Não vou atrelar minha vida particular com 
conveniência do trabalho’. Esse já foi o número um. E a segunda coisa foi 
semana passada conversando com ele e tal, ele comentando sobre outro chefe 
que ele teve, e ele virar para mim e dizer ‘Sabe como é, tava trabalhando com 
fulano de tal’. Falei: ‘Ih... esse sujeito...’. Ele: ‘Não, é muito pior do que você 
pensava. Porque eu trabalhava diretamente com ele e um belo dia eu lá, sozinho 
com minha mulher, nós com o bebê novinho, meu filho de repente ficou muito 
doente, doença respiratória, minha mulher me telefona apavorada no meio da 
manhã, pedindo que eu fosse me encontrar com ela no hospital, ela desesperada 
e eu fiquei também. Disse: ‘Vai indo pro hospital eu te encontro’. Bati o telefone, 
entrei na sala dele e disse: ‘Olha, Embaixador, eu queria conversar com o senhor. 
Tá acontecendo isso, isso e isso, minha mulher tá indo pro hospital, eu estou 
indo, então não sei o que vai acontecer’. E o sujeito, segundo ele, meio que 
sem levantar a cabeça do papel disse: ‘Então vá logo, p....!’. E ele me falou: 
‘Depois disso, esse sujeito para mim acabou’. Na minha época, quando entrei no 
Itamaraty, um colega meu jamais contaria uma história como essa. Jamais teria 
compartilhado isso. Jamais teria contrariado o chefe para ir se encontrar com a 
mulher no hospital, com o filho recém-nascido com problemas. Ele teria dito: 
‘Vai, engole a coisa, fica lá’. Isso jamais teria acontecido. Eu acho essa história, 
esse comentário, uma ótima notícia, uma face nova que estamos começando a 
ter, e que me dá um pouquinho de esperança que talvez esse quadro venha a 
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reverter, porque a partir do momento que nossos colegas começarem a entender a 
importância desse tipo de opção, talvez haja uma humanização, ou feminilização 
do Itamaraty. Acho que a instituição só terá a ganhar com isso, em termos de 
incentivo às pessoas, de colaboração no trabalho, de engajamento, que não é 
apenas pura e simplesmente controle, ambição e poder, mas um sentimento que 
o trabalho tem que ser feito da melhor maneira possível. O que eu sempre digo, 
gosto de ver as pessoas felizes porque os felizes não nos chateiam. Quem tá feliz 
produz, quem tá feliz tá bem, tá indo pra frente. Essa história, penso que é uma 
ilustração positiva do que talvez o Itamaraty esteja mudando;

A gente sabe dos problemas que existem. Com chefias, por exemplo, pra indicar 
que a gente tem família, precisa ter horário delimitado, precisa se ausentar às 
vezes. Mas eu acho que isso é um problema da sociedade em que a gente vive, 
não é problema DO Itamaraty. Talvez pudesse haver fórmulas alternativas de 
negociação de horário, por exemplo, que não fossem vistas como um favor que 
o chefe faz à mulher, como muitas vezes fica parecendo; 

(...) Já não tanto com relação à mulher, mas ao casal de diplomatas, e isso acaba 
incluindo a mulher, lembro de ter ouvido muitos colegas, uma certa quantidade, 
comentando assim: ‘É... Mas mulher casada vai removida para o exterior, vai 
ganhar em dobro’. Pensei: ‘Não é que o casal vai ganhar em dobro, ele vai ganhar 
seu salário e ela, o dela’. Mas assim, um pouco de inveja, sabe? ‘Ah, não devia, 
devia ter alguma diferença no salário, afinal vão ter as mesmas despesas em casa, 
vão dividir tudo’. É verdade, divide condomínio, aluguel. Se bem que o auxílio 
aluguel que eles vão receber é um só, já está, no fundo, sendo dividido. Isso 
eu achei um comentário injusto. (...) Foi um comentário que não gostei de ter 
ouvido. Isso me levou a refletir sobre o assunto;

Pessoalmente, eu trabalhei com um embaixador que era de uma misoginia absurda, 
que precisava de um Judas pra bater. Eu vivi com este homem, confinada em um 
país. Pra mim, foi a pior experiência que eu já tive. Me fez pensar demais se 
valeria a pena continuar nessa carreira nesse esquema. Até dizer que mulher é um 
problema porque engravida, tem filho, tive que ouvir. Penso assim: se estivesse 
trabalhando na IBM ou no Citibank, nos Estados Unidos, esse homem tinha um 
processo nas costas. Certamente. Assim como eu, várias passaram por isso. Que 
eu tenho conhecimento. Várias! A mulher sempre é um problema. A mulher tem 
doenças inexplicáveis, a mulher tem filhos, os filhos adoecem, os filhos têm 
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escola. A mulher é um problema, você sempre ouve isso, o tempo todo. Alguns 
têm a elegância de disfarçar, outros, não. O tempo todo você percebe que não 
existe esquema... Não há com quem reclamar. Não há ninguém que você possa 
procurar aqui. Várias já reclamaram comigo. Sentem-se isoladas num ambiente 
extremamente masculino, sentem que a chefia foi bem mais rude do que poderia 
ter sido, que isso não acontece com outros. É o tempo todo. É até difícil isolar uma 
história. No fundo é aquilo que disse antes, acho que tudo isso é só um pedacinho 
da falta de política de pessoal do MRE. Por exemplo, eu me senti isolada, sem 
ter com quem falar, sem ter um ombudsman aqui dentro com quem me queixar. 
É parte do grande emaranhado da falta de política de pessoal aqui. Não que eu 
como mulher me sinto extremamente prejudicada, mas como ser humano, como 
funcionária, o tempo todo. Sem apoio, sem suporte. Acho que essa é uma carreira 
que se você não tomar conta do seu pessoal, seu pessoal vai enlouquecer. Já vi 
gente vindo amarrada do exterior, literalmente amarrada em camisa de força. 
Por quê? É uma condição extraordinária a que você vive. Você vive isolamento. 
Tem o lado glamouroso da viagem, mas tem o lado difícil, adaptação. Você estar 
num lugar onde você não tem mobilidade, porque você vive confinado em um 
ambiente pequeno com alguém que você talvez não se dê. Viver durante três anos 
essa realidade num país que é frio, que fala uma língua esdrúxula, que não gosta 
de estrangeiro... Isso existe o tempo todo. Você vive dificuldades emocionais. Os 
seus filhos vivem dificuldades emocionais, têm problemas escolares. A profissão 
cria uma série de necessidades de dinheiro que o salário não vai comportar. Meu 
maior problema hoje em dia é educação de crianças. (...) Agora voltam para 
o Brasil, não posso pagar o estudo na língua que estudavam. Você vive uma 
situação extraordinária o tempo todo. E não há nada que o MRE tenha em mente 
para te amparar nisso. Você fica sem amparo. O MRE é uma grande aventura, 
mesmo. Uma aventura pessoal. Talvez isso de alguma maneira responda porque 
os homens são maioria aqui, ou se dêem melhor aqui, porque nesse quesito, 
aventura, eles têm um maior preparo desde criança pra enfrentar. Essa é a única 
grande diferença que eu vi. A reflexão que tenho hoje em dia sobre isso é que 
eu não sei se faria diferente, não. Acho que ainda faria o vestibular. Não é que 
eu não me sinta assim, profundamente infeliz na Casa. O trabalho que faço aqui 
não reflete a essência que sou, óbvio. E daí toda a dificuldade de adaptação ao 
MRE. Quando você tem esse tipo de dificuldade, mais difícil é pra lidar com 
as idiossincrasias do Itamaraty. Quem consegue achar que o trabalho que você 
produz aqui é a essência da sua criatividade, vai se adaptar melhor ao MRE 
que qualquer um. Que deu excelentes oportunidades pra mim, deu. Até como 
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mulher, mesmo. Me pergunto se teria tido essa chance. Que tecnicamente, assim, 
eu nunca fui preterida. Não deixei de ir pra lugar algum que queria ir porque eu 
era mulher. Por esse lado formal, não. Encontrei pessoas maravilhosas que me 
deram apoio. Meu problema hoje em dia de ver a carreira não é tanto de gênero, 
e mais a questão de política de pessoal, que é grave. Talvez atinja a mulher com 
mais impacto, mas, enfim, acho que isso é a única coisa que teria a acrescentar;

 É interessante, muito dessas pequenas coisas que te contei, à época, quando 
aconteceram, você sabe que eu registrei e não registrei, porque não me afetava. 
Ao longo dos anos, quando você vai tendo mais percalços, ou quando vai vendo 
mais coisas ao teu redor, você passa a fazer a relação entre coisas que passaram 
e outras que estão acontecendo com amigos, colegas no presente. Por mais que o 
Itamaraty diga que não é machista, ele é. Quando eu passei em primeiro lugar, eu 
me lembro que, quando assumi, primeiro quiseram me mandar pro Cerimonial, 
depois teve um chefe da Casa que me encontrou na recepção: ‘Você que é a 
moça que passou em primeiro lugar? Você deve ter uma memória gigantesca!’, 
achando que eu tinha decorado todas as coisas. Eu disse: ‘Embaixador, entre 
outras coisas, eu tenho a memória gigantesca’. E não esqueci até hoje. Mas isso 
é preconceito! Mulher não tem capacidade de raciocínio, de aprender, só de 
decorar? Evidentemente que são histórias de anos atrás. Eu te diria que ao longo 
desses anos evoluiu muito, sobretudo do ponto de vista de legislação. Progrediu 
tanto que eu diria que hoje a gente tem, na lei, direitos iguais. Na prática, ainda 
não tem. Você terá, dependendo de circunstâncias. De repente um cara que foi teu 
chefe, que apreciou o teu trabalho, te teve como assessora ocupa um alto cargo 
na Chancelaria. Esse cara vai sempre, no período em que estiver mandando, 
te apoiar. Essas coisas acontecem, é natural. Mulher ou homem. Se o cara for 
inteligente vai fazer isso. Mas, digamos, nesse mar de mulheres aqui diplomatas 
e de homens pra ocupar X cargos, pode apostar que 90% vai ser dos homens.
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Serão discutidos, em primeiro lugar, os dados quantitativos. Sobre 
a situação das mulheres na carreira diplomática, muito já se havia 
adiantado na introdução do trabalho. As mulheres são minoria entre 
os aprovados e não se observa claramente um movimento nem de 
crescimento, nem de decréscimo dessa proporção. Além disso, sabe-se 
que a aprovação de mulheres dá-se em proporção ainda menor que as 
inscrições femininas. 

A análise dos dados estatísticos dos últimos dez anos corroborou os 
resultados que se tinha da análise de documentos e de matérias escritas 
a respeito do tema, como, por exemplo, do estudo encomendado à 
Universidade de Brasília em 1999 (NESUB/UnB, p. 6), que analisou os 
números sobre o CACD entre 1992 e 1998. Naquele período, assim como 
no intervalo analisado aqui, “ocorreu maior frequência de candidatos do 
sexo masculino (...) que do sexo feminino (...). A ligeira predominância 
do sexo masculino entre os candidatos torna-se mais intensa quando 
são observados os candidatos aprovados (...)”. E se, naquele período de 
seis anos, a proporção entre homens e mulheres aprovados era de “(...) 
aproximadamente, 75% e 25%, respectivamente.” (IDEM, Anexo 2, 
p. 3), pode-se concluir que, mais recentemente, a participação feminina 
nas aprovações tem diminuído, uma vez que a média de aprovações de 
mulheres ficou em 19,8%. 

Capítulo 6
Conclusão: resultados vs. hipóteses
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Além disso, a expectativa de mudança de perfil de aprovados em 
decorrência das reformas feitas ao modelo do concurso de admissão que 
previu Moura (1999) não se concretizou no que concerne à representação 
feminina. O percentual médio de aprovadas é menor no período posterior 
a 1997 (M=18,2%), quando se instituiu o PROFA e os aprovados 
passaram a ser empossados automaticamente no cargo de Terceiros 
Secretários, do que entre 1993 e 1996 (M=23,1%). 

A origem geográfica da amostra também permanece concentrada 
na região Sudeste, a exemplo do encontrado no estudo da UnB de 1999 
(NESUB/UnB, p. 10 e Anexo 2, p. 1).

O que se ouve nos corredores da Instituição – que há desigualdade 
no que diz respeito à promoção de homens e mulheres diplomatas – é 
confirmado pela análise da proporção de diplomatas do sexo feminino na 
classe hierarquicamente superior da carreira. Até mesmo em comparação 
com o percentual de mulheres na carreira, que já é baixo (19,4%), o 
percentual de Ministras de Primeira Classe encontra-se defasado (7,1%). 
Isso a despeito, segundo entendimento comum das entrevistadas, dos 
esforços que a administração atual efetua no sentido de promover 
mulheres às classes mais altas. Note-se que, menos de dez anos atrás, 
em 1996, as mulheres eram somente 3,2% dos Ministros de Primeira 
Classe. Não se deve esquecer que o baixo número de mulheres na classe 
mais alta da carreira (fase em que o diplomata tem, em média, 24 anos 
de serviço) está também relacionado a uma presença menor ainda que 
a atual há 20, 30 anos.

Ademais, comparando-se os números a respeito do ingresso de 
mulheres nos últimos dez anos, assim como a proporção de mulheres no 
quadro geral de funcionários diplomáticos, percebe-se que a representação 
feminina na carreira diplomática é a terceira menor, atualmente, entre as 
outras carreiras típicas de Estado e a proporção de aprovadas não tem 
aumentado para que essa representação cresça. 

Quanto à carreira de oficial de chancelaria, os dados (e as entrevistas) 
acabaram revelando uma tendência que não se conhecia de antemão. 
Segundo dados do Departamento de Pessoal do MRE (disponíveis no sítio 
institucional do Ministério), as mulheres ainda são maioria no cargo de 
oficial de chancelaria, mas, de acordo com os números dos dois últimos 
concursos, apresentados aqui, essa situação tende a se equilibrar ou talvez 
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a se inverter no futuro. Os motivos para esse fenômeno foram aventados 
pelas próprias oficiais de chancelaria, como visto na seção 5.4.1. 

 Ainda sobre os dados quantitativos, cabe uma nota final. Foi 
bastante penoso obter dados numéricos. Em mais de uma ocasião, foi 
necessário contar nomes de homens e mulheres, um a um, em listas 
publicadas no Diário Oficial – muitas vezes, a única fonte de dados 
disponível sobre um evento específico. Sabe-se dos inconvenientes desse 
tipo de contagem, sujeita a diversos tipos de erros, entre eles – talvez o 
mais escorregadio no Brasil – os nomes incomuns e dúbios quanto ao sexo 
do portador. Os números referentes às aprovações do concurso para oficial 
de chancelaria de 1993, por exemplo, podem ser considerados quase 
uma boa estimativa, tamanho o rol de nomes que suscitaram dúvidas – 
a lista continha, afinal, 653 nomes. Tentou-se proceder à contagem de 
forma mais criteriosa possível, com recontagem por parte de terceiro, 
por exemplo. Ainda assim, a possibilidade de erro permanece. 

Em menor escala (por serem menos os nomes), os números referentes 
à eliminação de mulheres nas diversas fases do CACD também podem 
conter imprecisões, pelo mesmo motivo. Esses dados, aliás, atestam a 
lisura do CACD, pois as provas orais – aquelas em que haveria espaço 
para uma seleção discriminatória – eliminaram uma porção muito pequena 
das mulheres, em média cerca de 5% das candidatas que chegaram a 
essa fase, proporção que é praticamente igual à observada no caso dos 
homens. O TPS, prova que nem mesmo é corrigida pelo MRE, foi o 
grande responsável pela eliminação de mulheres27 no período estudado, 
em uma proporção tal que nenhuma diferença por erro na contagem das 
fases posteriores ultrapassaria.

A fim de se dar o diagnóstico preciso sobre o impacto do gênero 
nas promoções, por exemplo, seria necessário comparar as trajetórias 
das mulheres entrevistadas às de seus colegas de turma ou às de todos 
os diplomatas. Mas isso seria uma tarefa impossível de se completar 
no prazo disponível porque as únicas fontes de que se dispõe são os 
currículos de cada diplomata. Seria necessário analisar os mais de mil 
currículos (calculando os intervalos entre cada uma das promoções) e 
comparar os dados individuais para que se tivesse uma média fidedigna 

27 E de homens, em menor proporção, pois é a fase que mais elimina candidatos também em 
números absolutos.
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dos tempos entre cada promoção. Essa, certamente, seria uma medida 
interessante a se tomar, caso se queira, definitivamente, comprovar a 
veracidade da hipótese. 

Passando-se à análise dos resultados gerados pelas entrevistas, antes 
de mais nada, faz-se necessário reconhecer que é preciso um estudo muito 
mais detalhado para que as hipóteses aqui levantadas sejam confirmadas 
ou refutadas. Isso foi percebido durante o decorrer das entrevistas 
porque, apesar de várias das hipóteses terem sido verbalizadas (algumas 
com as mesmas palavras), por vários dos sujeitos, sabe-se que elas não 
podem ser confirmadas com base na opinião e/ou experiência das poucas 
mulheres ouvidas. Fica, como lacuna principal, a ausência de entrevistas 
com neófitas (Terceiras Secretárias recém-aprovadas) e candidatas não 
aprovadas no CACD – um estudo que demandaria condições de que a 
pesquisadora não dispunha no momento (i.e.: equipe de trabalho, tempo 
hábil, orçamento destinado para o pagamento da equipe e de material, 
entre outros). E que poderia ser desenvolvido no futuro, se for de interesse 
da Casa.

Não obstante, pode-se – e esse é o objetivo da presente seção – 
verificar que algumas das hipóteses lançadas parecem fortemente 
plausíveis, especialmente levando-se em conta a caracterização da 
amostra, que procurou refletir ao máximo a diversidade de formação, 
de cargo e classe funcional, de origem geográfica e de idade/geração 
existentes entre as mulheres dentro do Itamaraty. Ademais, o volume 
de informações geradas por esta pesquisa não é desprezível: mais de 
vinte horas de gravação de áudio e duzentas páginas de transcrições 
de entrevista.

Um dado que não pode deixar de ser discutido é o número de 
entrevistas, que ultrapassou o planejado. O que ocorreu é, na existência 
de mais sujeitos do grupo de oficiais de chancelaria dispostos a colaborar, 
flexibilizou-se o planejamento em prol de uma maior diversidade e 
representatividade dos resultados. 

No grupo de diplomatas, ao contrário, não foi possível realizar uma 
entrevista. Mais especificamente, uma com Segunda Secretária. Não 
deixa de soar curioso que se tenha obtido êxito no número planejado 
de Ministras de Primeira Classe e Conselheiras e o mesmo não se 
tenha repetido com as Segundas Secretárias. Não há, porém, grande 
dificuldade para que se encontre a causa desse fato. Analisando-se a 
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lista de antiguidade do Ministério, percebe-se que há um baixo número 
de Segundas Secretárias trabalhando na SERE. Aparentemente, essa é 
uma fase da carreira em que os indivíduos estão, em sua maioria, fora 
do Brasil. 

Como esse fato fugia ao conhecimento da pesquisadora na época 
do planejamento, o que ocorreu é que, praticamente concluídas as 
entrevistas, a pesquisadora viu-se sem sujeitos viáveis nessa categoria. 
Com a parcela esperada de recusas, então, aconteceu que uma entrevista 
restante provou-se impossível de ser realizada – dada a metodologia 
adotada de entrevistas realizadas pessoalmente. 

Apenas para finalizar a questão do número de entrevistas, cabe observar 
que o que ocorreu é compreensível, uma vez que o universo de mulheres 
oficiais de chancelaria é muitíssimo maior que o de mulheres diplomatas, 
especialmente se considerado que era necessário que as entrevistadas 
estivessem em Brasília. De fato, a probabilidade de que oficiais de 
chancelaria se voluntariassem para participar do estudo era muito maior 
do que diplomatas, pela questão numérica. Foi o que se observou.

Quanto ao perfil sóciodemográfico da amostra, duas características se 
destacam. A primeira delas é a grande participação de diplomatas casadas 
(oito entre onze, sendo apenas uma casada com outro diplomata). Essa 
foi uma característica absolutamente casual, não proposital. De início, 
buscava-se garantir diversidade de estado civil entre os sujeitos. Sendo 
o universo de sujeitos disponíveis, entretanto, extremamente pequeno, 
na maioria dos casos a classe funcional acabou sendo o único critério 
de escolha. O estado civil era, ademais, o último dado de que dispunha 
sobre a entrevistada porque, na maior parte das vezes, só era conhecido 
durante a entrevista.

De acordo com o mito de que a vida de diplomata é ingrata com as 
mulheres casadas e de que, as poucas que conseguem ser bem-sucedidas 
na vida conjugal, o são por serem casadas com colegas, esperava-se 
encontrar um número muito maior de divorciadas e solteiras; as casadas, 
que o fossem com colegas. O resultado final, pode-se dizer, quebrou 
completamente as expectativas geradas pelo estereótipo, apesar de todas 
as dificuldades confirmadas pelas entrevistadas sobre a conciliação da 
vida profissional e familiar.

Pode-se argumentar que a amostra contém maioria de mulheres 
casadas justamente por serem essas as que estão na SERE. As solteiras 
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e divorciadas estariam servindo no exterior. Contra esse argumento, 
contudo, há que se levar em conta que a remoção é efêmera e se 
reveza com o serviço em Brasília. Todas as diplomatas entrevistadas 
também serviram no exterior. E, como o MRE não dispõe de dados que 
comprovem ou desmintam o argumento de que todas as diplomatas que 
se casam acabam separadas, a conclusão que se tira da amostra aqui 
retratada é de que o mito pode se restringir a isso: uma lenda.

A segunda característica da amostra que merece discussão é a média 
etária dos grupos, que têm um pouco mais de onze anos de diferença a 
mais para o grupo das diplomatas. Apesar de se esperar conseguir dois 
grupos semelhantes também quanto à idade, o fato é que, começando 
esse grupo pela classe de Segundo Secretário (na esperança de que 
suas opiniões fossem mais baseadas na experiência própria do que na 
reprodução de estereótipos, o que poderia ocorrer se fossem entrevistadas 
neófitas), que demanda do indivíduo aproximadamente cinco anos desde 
a entrada no IRBr, quando os aprovados têm de ter concluído, no mínimo, 
seu curso de graduação, dificilmente se encontraria sujeitos abaixo dos 
30 anos de idade.

Com as oficiais de chancelaria, no entanto, como não há classes 
funcionais e os sujeitos podiam ser de qualquer faixa etária, o resultado 
foi que se entrevistou mulheres mais jovens, em média, que as diplomatas, 
embora também tenham sido entrevistadas mulheres mais experientes.

Antes de se passar à análise dos resultados das entrevistas, é necessário 
esclarecer que foram tomados cuidados para evitar que as entrevistadas 
pudessem ser identificadas. Esses cuidados incluem alterações nas 
transcrições do discurso original de cada sujeito. Suprimiram-se, por 
exemplo, menções a nomes de funcionários (por meio do quais algumas 
entrevistadas citavam fatos conhecidos), departamentos e postos por onde 
as entrevistadas passaram ou estão lotadas e quaisquer outras informações 
que facilitassem a identificação dos sujeitos ou de terceiros. 

A preocupação em evitar constrangimentos parece bastante justificada 
sabendo-se que o roteiro abrange questões de foro íntimo, além de temas 
que são sensíveis no ambiente de trabalho e, mais, levando-se em conta que 
este é um estudo de um Instituto que faz parte de seu local de trabalho. De 
posse das características da Instituição, listadas nas próprias entrevistas, 
a pesquisadora procurou, ao máximo, resguardar o direito à privacidade 
das mulheres que entrevistou. 
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Nas questões que diziam respeito à presença de mulheres na carreira 
diplomática, é interessante comparar a evolução nas respostas de uma 
mesma entrevistada. Na primeira pergunta, as reações geralmente foram 
as mais espontâneas porque os sujeitos vinham, durante toda a entrevista, 
falando sobre suas experiências pessoais e a questão da presença feminina 
é teórica, geral. Impressionou o fato de muitas das entrevistadas, três 
diplomatas e cinco oficiais de chancelaria, desculparem-se por não 
poder opinar dizendo: “Nunca tinha parado pra pensar nisso. Não sei 
o quê responder” ou “Não sabia que era assim, que eram tão poucas. 
Pensava que tinha mudado”. Esse resultado indica que a ausência de 
mulheres é tão natural, no sentido de não engendrar estranhamento, que 
muitas mulheres nem sequer chegam a se dar conta disso. O que pode ser 
causado por uma atitude, a ser discutida a seguir, por parte das mulheres, 
de homogeneização dos gêneros.

Ao longo das respostas às perguntas seguintes, que continuavam 
sendo a respeito da representação da mulher no Itamaraty, algumas 
entrevistadas chegaram a rever suas opiniões e negar as hipóteses que 
levantaram. Outras responderam, em um primeiro momento, não saber 
nada sobre o assunto, mas encontraram argumentos e acabaram emitindo 
opinião sobre o tema.

Também chamaram atenção as respostas dadas por diplomatas que 
desconstruiam a noção de gênero e apontavam para um entendimento 
de que homens e mulheres são iguais. Chega-se, aqui, a um ponto 
mencionado na introdução. Os sujeitos que são minoria em um ambiente 
(i.e.: mulheres em carreiras tradicionalmente masculinas) podem, como 
estratégia cognitiva, consciente ou não, despir-se, esvaziar-se daquela 
característica que os tornam diferentes (o gênero, por exemplo) e 
passar a enxergar a todos, inclusive a si mesmos, como “funcionários”, 
homogeneizando diferenças. Ao se constatar que essas mulheres 
ascenderam às suas posições sem atrasos ou queixas, fica claro que se 
trata de um comportamento que facilita sua convivência no ambiente de 
trabalho e seu sucesso profissional. 

Duas Segundas Secretárias, as diplomatas entrevistadas com menos 
tempo de carreira não estavam a par do fato de as mulheres serem maioria 
entre os oficiais de chancelaria. Isso está intimamente relacionado ao fato 
de que, nos dois últimos concursos realizados para essa carreira, de fato, 
o número de homens aprovados cresceu sobremaneira. A convivência 
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dessas duas entrevistadas com oficiais de chancelaria certamente se 
deu com os de mais recente entrada, em que os homens têm grande 
representatividade.

Outro indício sintomático do efeito do tempo de carreira das 
entrevistadas sobre o relacionamento com a carreira de oficial de 
chancelaria foi o fato de que as três Segundas Secretárias entrevistadas 
citaram colegas egressos dessa carreira dos dois sexos em número igual. 
Duas das Embaixadoras, muito compreensivelmente, lembraram-se de 
colegas do sexo feminino saídas do contingente de oficiais de chancelaria, 
que era proporcionalmente muito maior que hoje.

Um dado relevante surgido das entrevistas foi a menção à “ação 
afirmativa” para mulheres de que o Itamaraty supostamente faria uso nas 
promoções aos níveis hierárquicos superiores da carreira diplomática. 
Mas a administração atual não oficializa o uso de políticas dessa natureza 
com relação a mulheres. Ainda assim, algumas das entrevistadas 
utilizaram o termo em suas respostas sobre a prática, que entendem 
ser intencional, de incluir uma mulher em cada promoção aos níveis 
hierárquicos superiores. Isso parece ser reflexo do entendimento comum 
nos corredores da Casa. 

Alguns resultados foram completamente inesperados e conduziram 
à necessidade de pesquisa sobre outros aspectos não aventados no 
planejamento da pesquisa. Um deles foi a questão da existência de uma 
carreira, de direito, mas não de fato, para os oficiais de chancelaria. 
A questão só foi constatada com a repetição das falas de muitas – 
quase todas – as oficiais de chancelaria entrevistadas. Ao se planejar o 
instrumento, tomou-se como base os documentos e o sítio institucional 
do MRE, que utiliza o termo “carreira” para o cargo de diplomata. 

Ao que parece, no entanto, a progressão funcional para esses 
funcionários existe na lei (Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de 1993), 
mas não na prática. Deveria passar a haver, três anos após sua entrada 
em vigência, cursos de capacitação que credenciariam o oficial de 
chancelaria a uma promoção, como há para os diplomatas. Seriam eles: 
o Curso de Atualização de Oficial de Chancelaria (CAOC), após dez 
anos de exercício da função, e o Curso de Especialização de Oficial de 
Chancelaria (CEOC), após vinte anos de exercício. Na lei citada, era 
prevista gratificação de vinte por cento sobre o vencimento do oficial de 
chancelaria com a conclusão de cada um dos cursos. Apesar de nunca 
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terem sido implementados, uma lei de 2002 revogou os artigos que 
mencionavam a gratificação.28

O que se constata no discurso das oficiais de chancelaria é um 
descontentamento generalizado com a função que lhes é delegada, em 
face do nível de ensino que lhes é exigido, com a remuneração, com a falta 
de perspectiva de crescimento dentro do cargo. O alto índice de evasão 
nessa carreira (fato que era absolutamente desconhecido da pesquisadora 
e, sobre o qual o Itamaraty não mantém dados sistematizados) foi 
justificado pelas próprias entrevistadas com base nesses argumentos. 
Oito das dez oficiais de chancelaria entrevistadas declararam temer que 
seu destino acabasse sendo o de exercer a função de secretárias, futuro 
ao qual afirmaram que renunciariam, saindo do Ministério. 

À parte isso, as entrevistadas desses grupos consideram que a falta 
de uma definição clara das atribuições dos oficiais de chancelaria acaba 
gerando conflitos com os diplomatas, situação que podia ser evitada, 
segundo as próprias oficiais de chancelaria. Elas apresentaram sugestões 
para a definição das tarefas do oficial de chancelaria que podem ser 
examinadas pela Administração e que têm a vantagem de terem sido 
colhidas por um instrumento que nem mesmo se destinava a tratar 
do assunto. Uma das consequências benéficas de uma redefinição das 
atribuições dos oficiais de chancelaria, disseram os sujeitos, seria a de 
remanejamento de tarefas que podem ser cumpridas por eles, tendo em 
vista a conhecida escassez de diplomatas.

O descontentamento com a “política de pessoal”, para usar palavras 
dos sujeitos, chegou a ser tema mais pungente, em muitas entrevistas, do 
que a questão de gênero também no grupo de diplomatas. Como visto 
acima, a causa mais citada pelas diplomatas para a baixa representação 
feminina na carreira diplomática é a relação custo/benefício desvantajosa. 
Pelo mesmo nível de sacrifico pessoal exigido dos diplomatas, mulheres 
mais intensamente, mas também dos homens, pode-se inferir, os 
indivíduos que possuem o nível intelectual exigido pelo CACD podem 
optar por salários muito mais compensadores. 

De fato, o salário oferecido no edital do CACD, principalmente 
se comparado à remuneração oferecida em outros concursos públicos 
em Brasília, pelo poder Legislativo, não é atraente. Isso pode estar 

28 Lei 10.479, de 28 de junho de 2002.
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determinando uma perda de talentos por parte do MRE. Existem os 
que, como bem caracterizou uma entrevistada, “nasceram querendo 
ser diplomatas” e farão o concurso de toda maneira. Há, entretanto, os 
que têm uma visão pragmática acerca da escolha profissional, em que 
a remuneração e o nível de sacrifício exigido contam. Esses, mesmo 
que tenham pendor para a diplomacia, poderão optar por carreiras mais 
vantajosas. Há, também, que se considerar que os sacrifícios para as 
mulheres, segundo as entrevistadas, são mais portentosos que para os 
homens – o que pode significar que, de fato, mais mulheres estejam sendo 
afastadas por esse fator.

Sobre o assunto, a Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) 
publicou uma matéria recentemente em seu Boletim (ADB, 2004, p. 18). 
Na reportagem, lê-se: 

(...) diante do descontentamento dos diplomatas com seus salários, a ADB 
decidiu voltar ao assunto e teve uma surpresa desagradável: os vencimentos dos 
membros da carreira diplomática caíram comparativamente às demais folhas 
salariais da Esplanada dos Ministérios. 

A partir daí, são traçadas comparações entre os salários pagos ao 
último nível funcional de diversas carreiras de Estado, constatando-se 
que a remuneração dos diplomatas, considerando-se a quantidade de 
faixas e a amplitude salarial, é mais baixa que a remuneração de 14 
carreiras da administração pública federal. A reportagem termina com 
uma apreciação da atuação do órgão de classe dos juízes federais, a 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). Falando sobre o atual 
presidente da Associação, a reportagem conclui (IDEM, p. 22):

Na sua avaliação, as carreiras de Estado, como é o caso dos juízes federais e 
dos diplomatas, não podem ser menosprezadas e mal remuneradas. A luta pela 
dignidade de nossas carreiras é a luta em defesa do Brasil. Não devemos ter 
vergonha de nossas reivindicações porque elas são republicanas.

No que concerne o descontentamento com a “política de pessoal”, 
não foi mencionada apenas a questão pecuniária, mas também uma 
ausência de benefícios ou de algo como uma política de apoio às 
famílias dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro. O tema 
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da saúde mental e física de funcionários e filhos de funcionários foi 
recorrente. Trata-se, indubitavelmente, de uma questão sensível, mas 
sobre a qual o silêncio também pode ter consequências graves. Melhor 
que se proceda a um diagnóstico da incidência de enfermidades e que 
se tomem providências – seja de ajuste das carreiras, seja de oferta 
de ajuda institucional – mesmo que haja certo constrangimento em se 
tratar desses assuntos, do que pecar pela omissão.

Quanto à questão dos salários, é esperado que uma categoria 
profissional reivindique aumento, que apresente argumentos para tanto. 
A reflexão que se faz não é tanto se os diplomatas devem ou não ter seus 
salários aumentados, mas, sim o fato de que a razão mais apontada pelas 
próprias diplomatas para a sub-representação feminina é que os sacrifícios 
exigidos são vultosos demais para a remuneração que se oferece. Isso 
deve ser levado em consideração.

Passemos agora ao exame das hipóteses em vista dos resultados 
obtidos. De acordo com a primeira hipótese, as diplomatas deveriam 
mostrar-se menos inclinadas a preferir trabalhar com colegas do mesmo 
sexo, em comparação com as oficiais de chancelaria, pela situação de 
isolamento em que se supõe que estejam (falta de articulação social e 
política em um ambiente masculino, o que gera competição entre as poucas 
representantes do sexo feminino pelo reconhecimento profissional). O 
que se constata, entretanto, é que, em geral, as entrevistadas relataram 
ter boas relações com colegas de ambos os sexos, com um adicional de 
“cumplicidade” entre as mulheres. Não se deve descartar, porém, o fato 
de duas das dez diplomatas terem dado especial destaque às relações 
competitivas entre as mulheres diplomatas como um todo.

Ainda de acordo com essa hipótese, as oficiais de chancelaria 
afirmariam preferir chefes do sexo masculino, uma vez que as diplomatas 
tenderiam a ser mais exigentes com colegas e assistentes do mesmo sexo, 
em uma tentativa de sobressair-se. Nesse aspecto, a hipótese mostrou-se 
aplicável. Quatro oficiais de chancelaria disseram não selecionar chefes 
pelo gênero. Mas as seis que fizeram menção à preferência optam pelo 
sexo masculino, corroborando a previsão da hipótese.

Para compreender porque a hipótese não se confirmou no que diz 
respeito aos colegas de carreira, parece adequado fazer referência ao 
caráter de “instituição total” que Moura (1999) aplica ao Itamaraty.  Suas 
conclusões apontam para o forte elo que acaba se formando entre os 
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diplomatas – e que poderia ser estendido aos oficiais de chancelaria – por 
passarem muitas horas juntos na instituição e, após o horário de trabalho, 
acabarem frequentando os mesmos locais e reunindo-se voluntariamente 
em festas e confraternizações (p. 81-83). 

Nesse sentido, os colegas de turma ou de local de trabalho ganham 
status praticamente de família, especialmente quando são removidos 
juntos. Pelos laços afetivos que o diplomata e o oficial de chancelaria 
formam com seus colegas de trabalho, mais dramaticamente quando estão 
longe do Brasil, o efeito de uma possível competição dilui-se. 

O mesmo não se pode dizer das chefias, em que o componente 
hierárquico rompe ou enfraquece o laço afetivo. É precisamente nesse 
aspecto que se revela a competição. Ainda como previsto na hipótese, os 
resultados apontam para o baixo grau de apoio de chefias femininas para 
as promoções de suas subordinadas do mesmo sexo. Esse desdobramento 
das relações de gênero, previsto na hipótese, provavelmente está 
intimamente relacionado com a atitude de negação da divisão entre 
gêneros, examinada mais acima. Quanto menos uma mulher em posição 
de mando confere importância a seu gênero e ao impacto político dessa 
questão, menos deve estar preocupada a ascensão de subordinadas. Se é 
assim, a situação, como se previu, é autossustentada: são muito poucas 
as mulheres que têm visibilidade – o que fortalece a imagem masculina 
da carreira, que, por sua vez, tem impacto no estímulo à candidatas ao 
concurso – e se as que têm poder decisório não estão preocupadas em 
aumentar a participação feminina no alto escalão, poucas chegarão até lá.

Passando-se à segunda hipótese, esperava-se que os resultados 
apontassem para um padrão mais ou menos consistente de maior 
dificuldade de acesso feminino aos cargos superiores, de maior destaque e 
eminentemente políticos. Das quatro Embaixadoras entrevistadas, apenas 
uma considera que houve influência do fato de ser mulher sobre uma 
maior demora em sua ascensão. Outra, é bem verdade, relata ter uma 
atitude que era prevista na hipótese: a de não se articular politicamente e 
mesmo não se empenhar na ascensão profissional, bastando-lhe a certeza 
de executar um bom trabalho.  Entre as outras sete diplomatas, apenas 
mais duas, ambas Conselheiras, creditam parte de sua dificuldade de 
progressão ao gênero. 

Aqui, contudo, há que se fazer uma ressalva. Questionou-se às 
entrevistadas sua avaliação sobre sua trajetória em relação à de outros 
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colegas. Houve uma diplomata que chegou a responder: “Cada um segue 
seu caminho”. Não necessariamente, portanto, as respostas disseram 
respeito ao intervalo entre cada promoção e nem à média desse intervalo 
para seus colegas, dado este de que as entrevistadas poderiam nem 
mesmo dispor. Essa é uma hipótese que, para ser testada, necessitaria 
da existência de estatísticas gerais sobre promoções.

Mesmo assim, exatamente como previsto na hipótese segunda, duas 
diplomatas e uma oficial de chancelaria mencionaram um “gargalo” na 
carreira diplomática, que atingiria as mulheres de maneira mais direta. 
Além disso, três diplomatas citam precisamente a pouca articulação 
política e a falta de apoio entre as mulheres no que diz respeito às 
promoções. Mais quatro entrevistadas (duas oficiais de chancelaria e duas 
diplomatas) consideram que as mulheres são menos afeitas, estão menos 
acostumadas, a enfrentar a alta competitividade envolvida na ascensão, 
conforme predito na hipótese. 

Pela hipótese três, esperava-se que as respostas apontassem para 
uma imagem masculina da carreira projetada na mídia, simultaneamente 
a uma falta de empenho institucional em contrabalançar essa imagem. 
Como as oficiais de chancelaria também foram questionadas sobre as 
causas do baixo interesse feminino, prevê-se que elas possam levantar 
essas causas, com a ressalva de que há a possibilidade de que elas não 
tenham jamais se interessado pela carreira diplomática e, portanto, não 
tenham conhecimento sobre a postura institucional do Ministério das 
Relações Exteriores a respeito de mulheres diplomatas. 

Essa hipótese foi especialmente apoiada pelos resultados coletados. 
Duas diplomatas selecionam a imagem masculina como a principal 
causa da sub-representação feminina na carreira diplomática e cinco 
reportam-se à questão da imagem quando sugerem comunicação dirigida 
e colocação de mulheres em postos-chave como medidas que poderiam 
atrair mais mulheres.

De acordo com a hipótese quatro, esperava-se que as diplomatas 
relatassem que sua carreira engendra dificuldades para a convivência com 
o cônjuge e para a criação dos filhos, que devem ser percebidas como 
dificuldades comuns tanto a diplomatas quanto a oficiais de chancelaria 
e de ambos os sexos. Não obstante, esperava-se que os resultados 
apontassem como motivos primordiais das dificuldades familiares 
(ou da decisão de não constituir família) aspectos singulares de cada 
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relacionamento, não a carreira diplomática em si – o que poderia ser 
verificado com as respostas das oficiais de chancelaria. 

Como se trata de questão de foro íntimo e multicausal, é difícil 
determinar se as dificuldades relatadas tiveram ou não influência da 
profissão. As entrevistas distinguiram entre o impacto da carreira sobre 
o casamento – todas as que se divorciaram ou se separaram fizeram 
questão de dizer que o fim do relacionamento não estava relacionado ao 
fato de ser diplomata – e os impactos do estilo de vida requerido pelo 
serviço exterior sobre os filhos. Apenas duas diplomatas, uma divorciada 
e uma solteira, percebem que o fato de ser diplomata dificultou-lhes a 
vida afetiva. No que diz respeito às dificuldades com os filhos, porém, 
tanto oficiais de chancelaria, quanto diplomatas que são mães29 afirmaram 
categoricamente que há uma série de dificuldades específicas engendradas 
pelas rupturas em termos de língua falada, de ambiente social, de 
costumes, entre outras, que fazem parte de cada remoção e cada retorno. 

A mesma hipótese previa que fossem relatados mais casos de oficiais 
de chancelaria que primariamente teriam interesse pela carreira, mas que 
não se candidataram em decorrência dessa imagem de impossibilidade 
de vida familiar. Também eram esperados mais relatos de mulheres que 
tenham abdicado da carreira diplomática (ou que tenham aberto mão de 
suas promoções em favor da carreira do marido diplomata, se for o caso) 
em face das dificuldades criadas para sua vida familiar do que homens.30

A única diplomata entrevistada que era casada com colega sofreu 
as consequências de agregar-se ao marido em uma época em que a 
legislação não lhe garantia seus direitos. Cinco das dez oficiais de 
chancelaria entrevistadas declararam que sua situação familiar não lhes 
permite pedir remoção. Quanto ao interesse pela carreira diplomática, 
o principal motivo de desistência relatado pelas oficiais de chancelaria 
que tinham esse interesse foi a entrada no Itamaraty e o conhecimento 
das exigências e dos problemas que as mulheres diplomatas enfrentam. 

29 Na realidade, mesmo as que não eram citavam casos e levantavam preocupação com o 
assunto.
30 ENLOE (1990) constata que a posição de cônjuge de diplomata é extremamente árdua 
para ambos os sexos. Porém, a taxa de divórcios ou de pedidos de demissão em decorrência 
de problemas familiares é muito maior nos EUA quando são homens os cônjuges do que na 
hipótese alternativa.
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Pode-se argumentar, com razão, que, nesse caso, não foi uma 
imagem projetada sobre a carreira que agiu, mas uma constatação sobre a 
realidade do trabalho de diplomata. Obviamente, contudo, os julgamentos 
que cada uma dessas mulheres fez sobre os efeitos das viagens e 
mudanças periódicas para a vida familiar das demais são subjetivos e 
impressionísticos, pois dependem fundamentalmente das diplomatas que 
conheceram e da interpretação dada aos fatos presenciados.

O único aspecto da hipótese que não foi confirmado pelos resultados 
foi o abandono da carreira diplomática por parte de mulheres em 
decorrência de fatores familiares. Três diplomatas lembraram-se de casos 
de colegas homens que desistiram da carreira por “satisfação intelectual”, 
em suas palavras. Há que se admitir, entretanto, que algumas diplomatas 
destacaram que agregar significava, em parte, atrasar, quase inviabilizar 
a carreira em prol da carreira do cônjuge diplomata e que muitas o 
fizeram entre as décadas de 70 e 80. Uma delas recordou-se de mulheres 
casadas com colegas que acabaram abrindo mão, definitivamente, de 
suas carreiras para acompanhá-los.

A hipótese cinco está ligada ao questionamento que foi feito às 
entrevistadas sobre as causas das baixas taxas de aprovação de mulheres 
no concurso de admissão. A hipótese prediz que as diplomatas conheçam 
mais mulheres que não estivessem certas sobre sua escolha profissional 
e que não estivessem se preparando com a mesma obstinação dos 
candidatos homens. Ainda com relação a essa hipótese, as diplomatas 
deveriam conhecer poucas mulheres que, uma vez reprovadas, tenham 
tentado o concurso até passarem em comparação com homens na mesma 
situação. 

Os resultados encontrados indicam a pertinência da primeira parte 
da hipótese. As onze diplomatas entrevistadas unanimemente conheciam 
mais homens interessados na carreira.  Entre as oficiais de chancelaria, 
a maior parte também relata ter conhecido mais homens interessados 
na carreira diplomática e homens mais obstinados do que as mulheres 
conhecidas que tentaram. O mesmo não se pode dizer das diplomatas, 
que garantiram conhecer mulheres tão decididas ou mais que os homens 
a passar no CACD. Muitas entrevistadas citam o ambiente universitário 
como prova do interesse majoritariamente masculino pelo concurso, pois 
elas se recordam de homens que declaravam sua intenção de se tornarem 
diplomatas, e, não, mulheres. 
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Ainda segundo a hipótese cinco, o perfil do homem típico que tenta 
o concurso deveria ser apontado pelas entrevistadas como de alguém 
que se prepara por muitos anos e que elege a diplomacia como sua 
única opção profissional. Já a mulher que presta o concurso deveria ser 
descrita como uma mulher que busca a diplomacia como uma inserção 
profissional em meio a outras possibilidades e que, ou não tenha se 
preparado especificamente para o concurso, ou que tenha se preparado 
durante pouco tempo – perfil que estaria mais próximo ao necessário 
para passar no concurso para oficial de chancelaria, cuja preparação, 
prevê-se, demanda menos tempo e intensidade.

Os resultados comprovam largamente essa hipótese. Em primeiro 
lugar, porque seis das dez oficiais de chancelaria declararam não ter 
estudado rigorosamente nada para o concurso de oficial de chancelaria. 
Ainda dentro desse grupo, nove pensaram, ou pensam, em prestar o 
CACD e, delas, quatro mencionam o tempo de dedicação ao estudo 
requerido como principal óbice para a consecução do objetivo. A dupla 
jornada de trabalho da mulher foi citada tanto por oficiais de chancelaria, 
quanto por diplomatas, como uma dificuldade a mais que as mulheres 
têm de enfrentar para poderem se preparar da maneira necessária para 
serem aprovadas no CACD. Mesmo decidida, a mulher que já tenha 
família raramente pode se dedicar exclusivamente aos estudos, como 
um homem casado.

Quanto à possibilidade de que homens sejam mais obstinados pela 
carreira diplomática do que as mulheres, a maioria das entrevistadas, dos 
dois grupos, julgam tratar de um traço “masculino”, de busca de status, 
visto que o Itamaraty, como cita Moura (1999), é considerado o último 
refúgio da nobreza no Brasil (p. 90). De fato, as mulheres entrevistadas 
mostraram-se pouco preocupadas com esse aspecto da profissão de 
diplomata. Tanto que indicaram concursos mais interessantes do ponto de 
vista pecuniário – que não gozam do mesmo prestígio social da carreira 
diplomática – como alternativa para possíveis candidatas ao CACD. 
Uma vez que esse prestígio parece se manter, como diz Moura, realmente 
o gênero masculino pode estar mais ligado a essa característica.31 O 
argumento aponta, porém, para a busca de algo inerente à diferença 

31 Utiliza-se o condicional porque, nesta pesquisa, foram ouvidas apenas mulheres discorrendo 
sobre suas percepções. Uma amostra que incluísse homens poderia não comprovar tal visão.



183

conclusão: resultados vs. hipóteses

sexual que explique uma realidade social, que pouco, ou nada, tem a ver 
com a biologia. No estudo de Fontenele-Mourão (2006), por exemplo, as 
mulheres gerentes que entrevistou lançavam um olhar crítico à corrida por 
postos e honras, ao carreirismo e ao oportunismo que, em sua percepção, 
animavam os homens (FONTENELE-MOURÃO, 2006, p. 83).

De qualquer maneira, diversas diplomatas e oficiais de chancelaria 
apontaram para uma maior flexibilidade da mulher no que diz respeito 
à escolha profissional e, principalmente, uma possível falta de firmeza 
de propósito das mulheres que tentam o CACD. Nas palavras de uma 
entrevistada: “Elas devem ficar aliviadas por não passar: ‘Agora vou 
poder casar e ter filhos’”. 

De acordo com o previsto na hipótese seis, as entrevistadas que são 
parentes de diplomatas deveriam responder que seu interesse surgiu da 
convivência com um diplomata ou do desejo de permanecer mais perto 
do cônjuge (se for o caso). Essa correlação também era esperada dos 
resultados das oficiais de chancelaria, uma vez que a carreira é semelhante 
e também pode garantir maior proximidade com o cônjuge diplomata ou 
oficial de chancelaria, se for o caso. 

Curiosamente, só havia uma esposa de diplomata na amostra de vinte 
e uma funcionárias – esta, não era casada à época do concurso. Duas outras 
entrevistadas já haviam sido casadas com colegas, mas não no momento 
da entrevista. Uma delas estava casada quando prestou o concurso, mas 
não citou o desejo de ser removida junto com o então marido como fonte 
de motivação. Todas as entrevistadas (duas diplomatas e uma oficial de 
chancelaria) que tinham parentes próximos diplomatas relataram que o 
interesse pelo Itamaraty surgiu da convivência com a realidade do Serviço 
Exterior, ou da insistência da família, conforme o caso.

Em tempo, há que se levar em conta que, para um teste adequado das 
hipóteses cinco e seis, mais do que conhecer a opinião de mulheres que 
já são diplomatas ou de oficiais de chancelaria que tentaram o CAD há 
anos ou que nem chegaram a fazer as provas, é absolutamente necessário 
conhecer o universo das candidatas. Somente assim se pode determinar 
definitivamente porque uma parcela tão pequena das inscritas – que são 
menos, proporcionalmente, que os homens – logram ser aprovadas no 
concurso. 

Quatro diplomatas e duas oficiais de chancelaria sugeriram uma nova 
hipótese: a de que mulheres tenham dificuldade em prestar um concurso 
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com as características do CACD até 2004. Como a socialização tradicional 
desestimula as mulheres a assumirem a posição de protagonistas, pode 
ser que menos mulheres aceitem com naturalidade, como parece ser o 
caso para os candidatos do sexo masculino, a ideia de serem testadas 
em frente a uma banca, como era exigido nas provas orais. O CACD a 
ser realizado em 2005 deveria ser um teste adequado para esta hipótese, 
visto que as provas orais foram eliminadas.

Finalmente, se a hipótese sete estiver correta, as duas carreiras 
deveriam ser vistas como semelhantes e as oficiais de chancelaria 
deveriam responder que se interessam, ou se interessaram, pela carreira 
diplomática. Apesar de ser improvável que estas afirmem categoricamente 
terem preferido uma carreira de assistência, ou não se sentirem seguras 
para ingressar na profissão de maior visibilidade, ou não se sentirem 
preparadas para um concurso mais rigoroso, isso poderia ficar implícito 
no conteúdo da entrevista como um todo. 

De fato, como já dito, nove das dez oficiais de chancelaria 
entrevistadas consideraram em algum momento a carreira diplomática. 
Dessas, apenas duas ainda têm intenção de prestar o CACD. Uma 
terceira está em dúvida por receio de ter de arcar com as dificuldades 
para organizar a vida pessoal e por falta de tempo disponível para o 
estudo. As demais desistiram por motivos diversos: uma acredita que 
atingiu uma idade em que não se justifica iniciar uma carreira; outra, 
de maneira semelhante, acredita que alcançou formação e experiência 
que não condizem com a posição de Terceira Secretária; uma não se 
dispõe a se preparar tanto para um concurso cuja remuneração, a seu 
ver, é insatisfatória; várias declararam ter se desiludido com a carreira 
diplomática.

Como dito acima, não se esperava que as oficiais de chancelaria 
declarassem abertamente preferirem estar em uma carreira de menor 
visibilidade, nem de não se sentirem seguras para prestar o CACD. Por 
meio das respostas dadas ao roteiro como um todo, especialmente as que 
colocavam a decisão pela carreira de oficial de chancelaria na terceira 
pessoa (“mulheres” em geral), ficou transparente que as entrevistadas 
têm dificuldades em imaginar mulheres preparadas o suficiente para 
serem aprovadas no CACD, ou exercendo a carreira que elas mesmas 
chamaram de “área fim” do MRE, que algumas chegaram a declarar ser 
“incompatível” com o gênero feminino. Apesar de todas as suas queixas 
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contra o tratamento dispensado aos oficiais de chancelaria, contra a 
indefinição de tarefas de sua carreira, apenas duas entre dez oficiais de 
chancelaria veem a mudança de carreira como possibilidade. 

Há que se considerar, porém, que muitas se disseram desestimuladas 
pela convivência com as agruras que as mulheres diplomatas, em sua 
visão, passam. Como dito acima, isso passa pela interpretação das oficiais 
de chancelaria. Apenas uma das onze diplomatas chegou a pensar em 
tornar-se oficial de chancelaria, antes de entrar no Itamaraty. E nenhuma, 
mesmo que comparativamente vendo a carreira de oficial de chancelaria 
como menos sacrificante para as mulheres, cogitou a possibilidade de 
mudar para a “carreira de apoio”. Uma diplomata relata um caso de uma 
oficial de chancelaria que conhecia. Tal funcionária desistiu do CACD por 
considerar que sua origem humilde não a creditaria à carreira diplomática. 

Pelo fato de a carreira de oficial de chancelaria ser desconhecida 
do público, como quase a unanimidade das entrevistadas dos dois 
grupos atesta, é bastante plausível que haja, conforme hipotetizado, um 
componente relacionado à autoestima na escolha por essa carreira. E 
que esteja relacionado ao gênero, pois a maioria dos homens, segundo 
as oficiais de chancelaria, ou a fazem de trampolim para o IRBr, ou 
pedem demissão.

Essa conclusão é apoiada pelos resultados colhidos a respeito da 
percepção de semelhanças entre as duas carreiras. As duas características 
mais citadas foram a exigência de conclusão de curso superior e a 
necessidade de mudanças e viagens periódicas. Muitas oficiais de 
chancelaria, no entanto, fizeram questão de frisar que podem fazer toda 
a sua carreira sem jamais pedir remoção, ao contrário das diplomatas. 
Além disso, nas respostas dadas pelas próprias oficiais de chancelaria 
sobre a diferença de presença feminina nas duas carreiras, os fatores “falta 
de confiança em si mesma”, “medo de enfrentar um concurso pesado”, 
“mulheres estão acostumadas a exercer atividade de apoio” sugerem 
que elas reconhecem um determinante cultural e de baixa autoestima 
das mulheres para uma maior presença feminina na carreira de oficial 
de chancelaria.

Sobre os determinantes dos baixos índices de aprovações femininas 
no CACD, apesar de ser fundamental ter acesso às opiniões e aos dados do 
universo de candidatas para qualquer conclusão definitiva, os resultados 
mostram ser bastante plausível a hipótese de efeito da imagem masculina 
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da carreira e do mito da impossibilidade de constituição de uma família 
sobre o interesse e a preparação adequada para o concurso. O CACD 
é um dos concursos públicos mais exigentes no Brasil atualmente e, 
portanto, demanda grande dedicação na fase de preparação. Se as famílias 
das mulheres têm receio de que a carreira inviabilize sua realização 
pessoal, se as colegas de faculdade não se interessam e desdenham a 
carreira diplomática (por medo de enfrentar o concurso ou por receio 
de que a carreira não as acolha bem) e, se as candidatas em potencial 
estão em dúvida sobre sua escolha, passar no concurso torna-se tarefa 
quase impossível. 

Conclui-se que os resultados gerados pelas entrevistadas corroboram 
as hipóteses aventadas no presente trabalho para a sub-representação 
feminina na carreira diplomática, com poucas exceções a alguns aspectos 
específicos. Tal fato indica que essas hipóteses que exprimem a visão da 
maioria das entrevistadas poderiam servir de base para um estudo mais 
aprofundado, que contasse com a participação, também, de neófitas e 
candidatas não aprovadas no CACD. Para tanto, não obstante, seria 
necessário contar com dados sobre promoções, evasão e mesmo sobre 
aprovações nas diversas fases do CACD sistematizados, de forma que 
fosse possível obter conclusões definitivas, baseadas em números, e não 
em impressões, de alguns dos condicionantes levantados neste estudo, 
como um suposto maior vagar na ascensão funcional de mulheres.

Apesar de a situação de pouca sistematização de dados institucionais 
ter-se provado característica comum dos órgãos públicos consultados, 
seria benéfico para o MRE, independentemente da questão de gênero, ter 
informações precisas e de fácil consulta sobre seus quadros funcionais e 
sobre seus eventos de admissão. Algo que mereceria atenção, por exemplo, 
é o alto índice reportado de evasão de funcionários, principalmente de 
oficiais de chancelaria. Não há, ao que conste, dados sistematizados sobre 
a saída de pessoal. Esses dados permitiriam à instituição conhecer-se e 
procurar soluções para fixação de pessoal, por exemplo.

Por meio da análise dos resultados, revela-se profícua a aplicação dos 
estudos de gênero à temática do trabalho, especificamente no âmbito do 
Itamaraty. Os resultados revelam, também, a profundidade e a permanência 
no tempo dos estereótipos e valores relacionados a gênero. A despeito de 
todas as transformações que a sociedade brasileira vem passando, para 
não falar dos processos globais de mudança da organização social, os 
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papéis tradicionais de homens e mulheres mantêm-se tão arraigados que 
as respostas sobre o impacto de gênero na carreira diplomática chegam a 
remeter a um conflito da mulher contemporânea, legalmente independente, 
com a divisão de trabalho pré-industrial: homens trabalham, mulheres 
cuidam de suas casas. 

Como vimos na seção 1.1, não se pode esperar que os determinantes 
culturais relacionados a gênero transformem-se radicalmente no decurso 
de décadas. E aqui há que se fazer referência à tradição patriarcal da 
sociedade brasileira. De história colonial semelhante, os países da 
América do Sul como um todo estão submetidos a esse passado que tem 
reflexos no presente e que gera contradições. 

Em uma época em que os estudos de gênero ainda eram bastante 
incipientes, Victoria Ocampo (1936) já previa que a emancipação da 
mulher – uma revolução que, segundo a autora, não almejava “(...) que 
la mujer invada el terreno del hombre, sino para que el hombre deje por 
fin de invadir el terreno de la mujer, lo que es muy distinto”32 – geraria 
resultados não para ela, nem para suas contemporâneas, mas às gerações 
futuras pois dependia, como ela defende, da nova educação a ser oferecida 
pelas mulheres a seus filhos, principalmente os do sexo masculino. E isso 
passa, necessariamente, por uma mudança de atitude feminina, o que 
demanda tempo. Pelo que se percebe dos resultados, considerando-se os 
quadros do Itamaraty como parcela da faixa mais instruída do Brasil, 
esse processo ainda está em franca marcha, setenta anos depois dos 
escritos de Ocampo.

Se recordarmos, ainda, a concepção dinâmica que Beauvoir 
aplica à identificação de gênero, veremos que os resultados revelam 
um processo de revisão dos papéis de homens e mulheres ainda em 
andamento. Mais que isso, revela-se, nos resultados, a dialética entre 
as posições de oprimida e opressora da mulher – ora verbalizando seu 
descontentamento com uma possível dominação masculina, ora fazendo 
uso de estereótipos que denigrem seu próprio gênero (vide argumentos 
apresentados sobre o fato de haver mais mulheres que homens na 
carreira de oficial de chancelaria na seção 5.4.1). Sobre isso, Butler 
(in FALLAIZE, 1998, p. 35) analisa:

32 Ocampo (1936) referia-se ao estatuto jurídico da desigualdade entre os sexos, o que impedia 
a expressão feminina em sua plenitude. 
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The phenomenology of victimization that Simone de Beauvoir elaborates 
throughout The Second Sex reveals that oppression, despite the appearance and 
weight of inevitability, is essentially contingent. Moreover, it takes out of the 
sphere of reification the discourse of oppressor and oppressed, reminding us that 
oppressive gender norms persist only to the extent that human beings take them 
up and give them life again and again. (…). The point is rather that these systems 
persist only to the extent that gender norms are tacitly yet insistently taken up 
in the present trough individual strategies which remain more or less disguised. 
(…) Through this emphasis on appropriation, she is providing an alternative to 
paternalistic explanatory models of acculturation which treat human beings only 
as products of prior causes, culturally determined in a strict sense, and which, 
consequently, leave no room for the transformative possibilities of personal 
agency.

Não apenas uma gama de conflitos intergêneros surgiram das 
respostas, mas, também, os conflitos intragênero – uma derivação 
importante da questão, que envolve as implicações sociais da orientação 
sexual dos indivíduos.

Por se reconhecer que a matéria é delicada, apesar de, na fase de 
planejamento da pesquisa a ação de conflitos intragênero ter surgido como 
uma variável a ser considerada, optou-se por avaliar se o assunto surgiria 
ou não das entrevistas e que conclusões se poderia tirar. O que se verificou 
é que algumas entrevistadas fizeram menção a essa suposta característica 
e a ela conferiram uma conotação que exprime quão variadas e de difícil 
estimativa podem ser as implicações da questão de gênero no trabalho.

O impacto de gênero no trabalho, que, como examinado na introdução 
teórica deste trabalho, é apreciável em diversas profissões, manifesta-
se inegavelmente na carreira diplomática. Se as mulheres cientistas 
são confrontadas com os estereótipos de raciocínio lógico-matemático 
precário, as executivas bem-sucedidas temem serem “descobertas” 
como fraudes e algumas trabalhadoras enfrentam a discriminação 
de receberem salários menores que os homens que desempenham a 
mesma atividade, conforme visto inicialmente, as diplomatas travam 
uma batalha perene pelo equilíbrio entre seus objetivos profissionais e 
pessoais. As entrevistadas pareciam ser constantemente obrigadas a rever 
suas opções profissionais em face das grandes responsabilidades que 
acreditam ter sobre o sucesso do matrimônio e da vida de seus filhos, em 
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uma manifestação clara do conflito analisado na seção 2.2, gerado pela 
multiplicidade e, por vezes, pela incompatibilidade dos papéis sociais 
femininos atualmente. 

Na introdução, imaginava-se que esse conflito fosse semelhante para 
outras carreiras em que a necessidade de envolvimento é muito grande, 
como a carreira de médica ou de juíza33. Não se pesquisou o impacto de 
gênero nessas carreiras, mas isso pode ser verdade. De qualquer maneira, 
existem algumas características peculiares da carreira que parecem 
cruciais para o impacto de gênero: em primeiro lugar, a obrigatoriedade de 
viagens e mudanças; em segundo lugar, a relevância das aparências para 
o exercício das funções públicas de um diplomata, mais notadamente a 
representação – uma das três funções primordiais do diplomata, segundo o 
Barão do Rio Branco34; em terceiro lugar, o fato de a carreira diplomática 
brasileira pertencer a uma instituição majoritariamente masculina e 
altamente hierarquizada. Passar-se-á, agora, ao exame dessas condições.

Como relatado pelas entrevistadas, a vida afetiva das diplomatas 
que não são casadas e a dinâmica conjugal/maternal das demais são 
enormemente afetadas pelas remoções e viagens a trabalho. Os impactos 
vão desde uma maior dificuldade de manter um relacionamento estável, 
até as dificuldades escolares e de socialização dos filhos. Não apenas 
isso, mas a condição de separação de rede de apoio familiar no Brasil, 
de dependência das decisões que são tomadas pelo chefe do posto torna 
a vida do diplomata, não somente profissional, mas também pessoal, 
absolutamente peculiar entre todas as profissões porque são constantes 
e fazem parte dos critérios para a progressão funcional.

Tendo-se em conta que as aparências são requisitos do exercício 
da diplomacia e que a hierarquia tem de ser rigorosamente observada, 
mesmo quando as normas dificultam a conciliação do âmbito profissional 
com o familiar, nota-se o conflito psicológico entre a vida pública e os 
problemas da vida particular. Pensando-se em termos de progressão 
funcional, dado que a maioria dos cargos com poder de decisão são 
ocupados por homens, então, percebe-se como esses conflitos podem ter 
efeito sobre uma possível menor velocidade de ascensão das mulheres 
diplomatas.

33 Nesta última, inclusive, a presença feminina também continua reduzida.
34 As duas restantes são a informação e a negociação. A representação traduz-se pela presença 
em eventos sociais, oferecimento de recepções, etc., em nome do governo do País.
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Os homens diplomatas também podem ter dificuldades com 
seus filhos, mas, como visto na introdução e, mesmo na opinião das 
entrevistadas, as responsabilidades perante os filhos não são as mesmas 
para pais e mães de acordo com os papéis atribuídos a homens e 
mulheres. Além do que, conforme os resultados, as esposas de diplomatas 
acompanham seus maridos em uma constância muito maior e com menos 
conflitos do que as diplomatas removidas podem contar com a presença 
de seus maridos nas mesmas condições. O estilo de vida requerido pelo 
Serviço Exterior tem consequências para a vida pessoal de homens e 
mulheres. Porém, elas não são as mesmas – é precisamente nisso que se 
manifesta o impacto de gênero na carreira diplomática. 

Outra conclusão a que se chega é que o MRE poderia, caso faça 
parte de seus planos institucionais, atrair a população feminina brasileira 
de nível universitário e boa formação acadêmica para seu quadro de 
funcionários diplomáticos. Isso sem que se recorra necessariamente 
a cotas ou algo que possa ser classificado como ação afirmativa. 
Utilizando-se da comunicação institucional, o Ministério poderia 
mostrar-se interessado em aumentar a presença feminina na carreira, 
pelas contribuições que pode oferecer, e desmistificar a crença de que 
a mulher que deseje ter família não deve eleger a carreira diplomática 
como opção profissional. 

Para tanto, porém, o Itamaraty teria de estar disposto a rever sua 
cultura institucional para que a preocupação com a família não seja vista 
como desinteresse pela profissão. Para que diplomata possa, por exemplo, 
manifestar interesse e participar de atividades de seus filhos (o que se 
torna mais dramático em situação de remoção) sem que para isso tenha de 
se indispor com superiores ou sem que isso gere comentários negativos 
entre outros membros de sua equipe de trabalho, para usar exemplos 
dados pelas entrevistadas. Por ora, essas reivindicações parecem criar 
incômodo, provavelmente porque as mulheres estão presentes em número 
tão baixo que chegam a ser vistas como elementos distoantes. A mudança 
na cultura institucional, que ainda relega às demandas femininas uma 
atitude preconceituosa, poderia ser outra medida a ser patrocinada pelo 
Itamaraty, por meio de políticas administrativas internas, a exemplo do 
que se faz no México (ver seção 2.2.1). 

Uma mobilização nesse sentido faria jus aos compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente no que diz respeito 
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à noção de “empoderamento” (empowerment) da mulher, contido 
em documentos desde o Programa do Cairo sobre desenvolvimento 
sustentável, e confirmada com a adoção do Protocolo facultativo da 
Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra 
as mulheres. Na Convenção da Mulher, está contida a recomendação de 
que sejam adotadas, inclusive, “medidas especiais de caráter temporário” 
para acelerar a igualdade de fato e assegurar a participação plena da 
mulher na vida pública e política do país (SPM, 2004, p. 30). 

A favor da revisão da cultura institucional do Itamaraty, que dificulta 
a conciliação das tarefas domésticas com o trabalho, tanto para diplomatas 
do sexo masculino quanto do feminino, estão os objetivos estratégicos da 
Declaração de Beijing, que lista, entre eles, a harmonização do trabalho 
e das responsabilidades familiares para homens e mulheres (SPM, 2004, 
p. 33).

Mesmo que o MRE opte por não tomar nenhuma atitude específica 
para a atração de mulheres – no que, de resto, não contaria com apoio 
unânime nem das próprias funcionárias, segundo o que se coletou nas 
entrevistas – espera-se que o trabalho tenha servido, ao menos, para 
desnaturalizar o fato de que a mulher encontra-se sub-representada na 
carreira diplomática, assim como em outras carreiras de Estado no Brasil. 
Se as mulheres entrevistadas e os leitores do trabalho refletirem sobre o 
assunto, a intenção de mobilizar a Casa para a temática de gênero está 
cumprida. 

Espera-se que este trabalho represente um ponto de partida, que gere 
questionamentos e que desperte interesse institucional por informações 
sobre seus funcionários e sobre as carreiras. E que a perspectiva de 
gênero faça parte do planejamento e da condução dos esforços para esse 
autoconhecimento. A Casa do Barão do Rio Branco tem muito a descobrir 
sobre seus dois gêneros.  
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Esta entrevista é parte da coleta de dados para a minha dissertação, 
que será o trabalho de conclusão do Mestrado em Diplomacia do IRBr.  
Estou sob orientação da professora doutora Mariza Veloso, professora da 
Universidade de Brasília e do IRBr e sob coorientação da Embaixadora 
Thereza Quintella, presidenta da Fundação Alexandre de Gusmão.

A pesquisa tem como objetivo investigar a baixa representação 
feminina no Itamaraty. Com isso, esperamos ajudar a elucidar os 
determinantes dessa situação da mulher como minoria na carreira 
diplomática brasileira, como forma de buscar meios para reverter o 
quadro.

Gostaria de esclarecer que os dados gerados pelas entrevistas serão 
tratados coletivamente e que a identidade das fontes será mantida em 
sigilo.

A entrevista será gravada para fins de transcrição e a pesquisadora 
compromete-se a utilizar os dados gerados apenas e tão somente com o 
objetivo aqui declarado. Não há limite de tempo para as respostas.

Antes de começarmos, a senhora tem alguma dúvida que gostaria 
de esclarecer?

Podemos, então, dar início à entrevista. Agradeço de antemão sua 
participação. 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com 
diplomata
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1. Como e em que época de sua vida se deu sua decisão de prestar 
o concurso vestibular para o Instituto Rio Branco? 

2. Por favor, comente a respeito de pessoas que exerceram possíveis 
influências, ou que ofereceram incentivos ou desestímulos acerca dessa 
decisão.

3. A senhora tem parentesco com algum colega? Em que grau?

4. Quantas diplomatas conhece que são parentes em algum grau de 
outros diplomatas?

5. Como foi a experiência de preparação para o concurso? A senhora 
assistiu a aulas preparatórias ou estudou sozinha? Por favor, comente 
a respeito do tempo de preparação e o número de concursos prestados, 
se mais de um.

6. Até o momento, a senhora conheceu mais candidatos do sexo 
masculino ou feminino?

 
7. Percebe diferenças entre os gêneros no que diz respeito ao modo 

de preparação e às expectativas sobre o concurso e a carreira? Comente 
com exemplos, se possível.

8. Em números gerais, quantas das mulheres candidatas que 
conheceu passaram? 

9. Das que não passaram, quantas a senhora tem conhecimento de 
que tentaram novamente? E os homens na mesma situação?

10. Em sua opinião, existem características comuns às mulheres que 
se candidatam ao IRBr? Caso afirmativo, quais são? Esse perfil difere 
do perfil do homem que se candidata?

11. Comente sobre seus primeiros contatos com diplomatas do 
sexo feminino: suas impressões e impacto desses contatos sobre suas 
expectativas para a própria carreira, etc.
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12. Durante sua carreira (incluindo o curso de formação), como foi 
sua experiência com colegas do sexo feminino? Existe diferença entre a 
convivência com colegas homens e aquela com mulheres?

13. Durante sua carreira, a senhora esteve mais frequentemente 
subordinada a chefes homens ou mulheres? Tem alguma preferência? 
Por quê?

14. A senhora atualmente trabalha predominantemente com colegas 
e/ou assistentes de que sexo? Percebe alguma diferença no modo de 
trabalhar em decorrência do gênero?

15. A senhora poderia, por favor, descrever cronologicamente sua 
carreira até o momento (cargos, tempo entre cada promoção, postos em 
que já serviu)?

16. Como a senhora avalia sua trajetória em comparação com a de 
outras colegas?  Existe semelhança?

17. E com relação aos colegas homens? Existe diferença? Em que 
aspecto?

18. O fato de ser diplomata influenciou sua vida familiar? Se sim, de 
que maneira?  (SE NÃO, PULAR PARA QUESTÃO 20)

19. A senhora é ou já foi casada? Por favor, comente sobre os 
impactos que a carreira exerceu sobre a vida conjugal.

20. Se não, quais eram seus objetivos no plano familiar antes de 
ingressar na carreira e como foi possível conciliá-los?

21. A senhora acha que sua experiência no que diz respeito à vida 
familiar é semelhante à maioria dos diplomatas? Por favor, comente com 
casos conhecidos.
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22. A senhora conhece casos de interessados que desistiram da 
carreira diplomática por motivos familiares? Qual era o sexo dessas 
pessoas? Por favor, comente. 

23. Em sua opinião, por que continuam sendo poucas as mulheres 
na carreira diplomática? 

24. A que a senhora atribui a manutenção do padrão histórico de 
maior interesse masculino no concurso de admissão (no mínimo, 60% 
das inscrições)?

25. A que a senhora considera que se deve o fato de o percentual de 
aprovadas ficar persistentemente em cerca de 10% a 20% do total?

26. O poderia ser feito para que mais mulheres se interessassem pela 
carreira? 

27. A senhora considera que o Ministério das Relações Exteriores 
poderia atuar nesse sentido? De que maneira?

28. A que a senhora atribui o fato de as mulheres serem maioria na 
carreira de oficial de chancelaria?

29. Que semelhanças e diferenças percebe entre as duas carreiras?

30. A senhora chegou a pensar em prestar concurso, ou de fato, 
prestou concurso para o cargo de oficial de chancelaria? Conhece alguma 
colega que seja egressa dessa carreira?

31. Para finalizar, a senhora conhece ou presenciou alguma situação 
relacionada ao tema que mereça reflexão ou que seja ilustrativo? Um 
caso de constrangimento causado pelo fato de ser mulher, por exemplo?

32. Gostaria de tecer mais algum comentário que julgue pertinente?

Muito obrigada por sua participação.
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33. Gostaria de levantar apenas mais alguns dados para caracterização 
da amostra:

DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL:  
 

Nº DE FILHOS: CURSO SUPERIOR:

ESTADO DE ORIGEM:   
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Esta entrevista é parte da coleta de dados para minha dissertação, que 
será o trabalho de conclusão do Mestrado em Diplomacia do IRBr.  Estou 
sob orientação da doutora Mariza Veloso, professora da Universidade de 
Brasília e do IRBr e sob coorientação da Embaixadora Thereza Quintella, 
presidenta da Fundação Alexandre de Gusmão.

O objetivo da pesquisa é investigar a baixa representatividade 
feminina na carreira diplomática, ao contrário do que ocorre na carreira de 
oficial de chancelaria. Esperamos, com isso, elucidar alguns determinantes 
dessa situação da mulher como minoria na carreira diplomática, como 
forma de buscar meios para reverter o quadro.

Gostaria de esclarecer que os dados gerados pelas entrevistas serão 
tratados coletivamente e a identidade das fontes será mantida em sigilo.

A entrevista será gravada para fins de transcrição e a pesquisadora 
compremete-se a utilizar os dados gerados apenas e tão somente com o 
objetivo aqui declarado. Não há limite de tempo para as respostas.

Antes de começarmos, a senhora tem alguma dúvida que gostaria 
de esclarecer? 

Podemos, então, dar início à entrevista e eu agradeço de antemão 
sua participação.

Apêndice B – Roteiro de entrevista com oficial 
de chancelaria
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1. Como e em que época de sua vida se deu sua decisão de prestar 
o concurso para a carreira de oficial de chancelaria? 

2. Por favor, comente a respeito de pessoas que tenham exercido 
possíveis influências, ou que tenham oferecido incentivos ou desestímulos 
acerca dessa decisão.

3. A senhora tem parentesco com algum diplomata? Em que grau? 

4. E com outros oficias de chancelaria?

5. Tem colegas parentes de diplomatas? De que sexo e qual o grau 
de parentesco?

6. Como foi a experiência de preparação para o concurso? A senhora 
se preparou com ajuda de professores ou fez seus estudos sozinha?

7. Teve contato, durante a preparação, com outros candidatos? Se 
sim, eles eram, em sua maioria, homens ou mulheres?

8. Durante sua carreira, a senhora esteve mais frequentemente 
subordinada a chefes do sexo masculino ou do sexo feminino?

9. Acha que existe diferença em decorrência do gênero do chefe? 
Se sim, qual?

10. Tem alguma preferência por um ou por outro? Se sim, por quê?

11. E entre colegas ofchans? Já trabalhou mais com mulheres ou 
com homens? 

12. Quais experiências considerou mais positivas e mais negativas?

13. Por favor, descreva cronologicamente sua carreira até o momento, 
citando departamentos e postos em que já serviu.
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14. O fato de ser oficial de chancelaria influenciou sua vida familiar? 
De que maneira?

15. A senhora já foi ou é casada? Se sim, o fato de ser oficial de 
chancelaria teve (ou tem) algum impacto na vida conjugal?

16. Quais são as semelhanças e diferenças que a senhora percebe 
entre a carreira diplomática e a carreira de oficial de chancelaria?

17. Como a senhora sabe, a carreira de oficial de chancelaria tem 
forte presença feminina, ao passo que a carreira diplomática conta com 
representação feminina bastante baixa (não chega a 20%). Por que, em 
sua opinião, existe essa diferença?

18. Por que a senhora considera que existe número maior de mulheres 
que de homens na carreira de oficial de chancelaria?

19. A senhora considera que as mulheres tendem a continuar sendo 
maioria na carreira de ofchan ou acha que os homens vão se igualar em 
número? Por quê?

20. A senhora chegou a pensar em fazer o concurso para o Instituto 
Rio Branco? Por quê? Ou por que não (PULA PARA QUESTÃO 24)?

21. Se sim, esse interesse é anterior ao ingresso no Itamaraty ou 
surgiu depois do trabalho como ofchan?

22. O que a atrai na carreira diplomática?

23. A senhora ainda tem intenção de prestar o concurso para o Rio 
Branco? Se não, qual o motivo da mudança de planos?

24. Gostaríamos de conhecer sua opinião sobre as baixas taxas de 
aprovações de mulheres no concurso de admissão à carreira diplomática. 
As mulheres se inscrevem menos que as de homens (geralmente, 40% 
de inscrições femininas contra 60% de masculinas). Mas as aprovações 
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de mulheres não passam dos 10% a 20%. Por que a senhora acredita que 
isso ocorre? 

25. Para finalizar, a senhora conhece ou viveu alguma situação 
relacionada ao tema que mereça reflexão ou que seja ilustrativo? Um 
caso de constrangimento pelo fato de ser mulher, por exemplo.

26. Gostaria de tecer mais algum comentário pertinente à questão 
da mulher no Itamaraty?

27. Gostaria de levantar apenas mais alguns dados para caracterização 
da amostra:

DATA DE NASCIMENTO: ESTADO CIVIL:  
 

Nº DE FILHOS: CURSO SUPERIOR:

ESTADO DE ORIGEM:





Formato 15,5 x 22,5 cm
Mancha	gráfica	 12	x	18,3cm
Papel	 pólen	soft	80g	(miolo),	cartão	supremo	250g	(capa)
Fontes Times New Roman 17/20,4 (títulos),
 12/14 (textos)


