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Devido a problemas intemos e a questoes de digita�o. foi-nos impossivel manter

a periodicidade semestral da Revista "Cademo Espac;o Feminino", o que

esperamos corrigir a partir de 1996.
Conse/ho Editorial 
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Apresenta�ao 

A revista Caderno Espa�o Feminino tern alcan9ado cada vez rnais 
seus objetivos interdisciplinares a medida em que profissionais das mais diversas 
areas do conhecirnento tern nos procurado para publicar os resultados de suas 
pesquisas, estudos, extensao e ensino. 

Os ternas sabre a condi9ao ferninina, nos seus mais variados aspectos, 
ou seja, no trabalho, saude, sexualidade, quanto a violencia sofrida, quanto aos 
seus direitos, sua cidadania, suas representa9oes, seus papeis desempenhados 
socialmente, tern sido analisados atraves de lupas, sinais, rastros do passado 
com a inten9ao de trazer alguma luz a vivencia e convivencia relacional, 
contemporanea do genera ferninino. 

Trabalhando o amor, o 6dio, a paixao, as festividades, a rnidia, os 
costumes de epoca, as "moralidades" introjetadas como a virgindade, os mitos 
da "rnulher sedutora", da "rnulher dependente e submissa", da "rainha do lar'', 
da "Eva prostituta", tem-se a pretensao de descortinar e dar visibilidade a figura 
feminina que nas hist6rias oficiais - produzidas por homens, alguns her6is e 
vencedores, outros porem, relegados tarnbem ao esquecimento- estao banidas 
da mem6ria, colocadas em segundo piano, assim como outras personalidades 
e minorias. Sao figuras fugidias, que se movem nem sempre pelo espa90 
publico, que resistern a conceitua9oes, gerarn debates, discussoes e que muitas 
vezes a Hist6ria nao registrou. Sao mulheres rnuitas vezes simples, sern 
educa9ao formalizada, outras poetas, politicas, donas de casas, maes de familia, 
mulheres, enfim, que ao sabor da educa9ao que recebeu e da luta que 
estabeleceu, merece pelo rnenos ser ouvida. Dar voz a essas rnulheres e ta ref a 
dificil, e preciso buscar nas entrelinhas dos documentos, soprar poeira, 
descortinar os veus, aproximar-se dos fogoes a lenha, visitar os quintais, peneirar 
o espa90 publico e privado, buscar nos espac;os abertos de ruas, esquinas e
becos os papeis informais de rnulheres s6s, que lutaram e ainda lutam pela sua
pr6pria sobrevivencia e de seus filhos.

Em busca dessa "Mulher" - que foi importante no convicio com o outro 
genera e corn a farnflia, que rnuitas vezes foi a (mica a brigar pela existencia 
e porque nao da persistencia do lar elaborado OLJ nao segundo os moldes sociais, 
destruindo estere6tipos e valores que ate bem pouco tempo nem eram discutidos
que propomos a leitura desse numero do Caderno Espac;o Feminino. 

lmagens estereotipadas de mulheres submissas, centradas no mundo 
domestico sao temas discutidos nesta revista, assim corno as questoes de ordern 
"intima", coma a menstruac;ao, ou a falta dela que leva as mulheres a problernas 
que segundo alguns seria o "final da vida sexual da mulher". Outros textos 
trabalharn as representa9oes femininas na midi a em geral, os direitos femininos 
e a violencia, considerada crime pela pr6pria legisla9ao brasileira, corno e o 
caso do estupro e da sedu9ao. 
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Marcadas por uma educa9ao e cultura voltada para o masculino - "forte, 
inteligente e viril" - e para n6s intelectuais e pesquisadores da tematica feminina 
um compromisso, o desvendar dos papeis que exerceram e exercem as mulheres 
no cotidiano de nossas vidas. Torna-se necessario conhecer o passado dessas 
mulheres, esmiu9ar sua lutas, medos e desejos, atitudes, conquistas, trabalhos, 
transmissoes de ideias, pois s6 assim teremos pelo menos uma "parte" da hist6ria 
vivida e construida coletivamente e nao "a s6s". 

Recomendamos, assim, a leitura desses seis artigos que irao contribuir, 
com certeza, para as discussoes sobre a tematica feminina, e por que nao 
cooperar para a possivel solu9ao de problemas de genero, introjetados 
socialmente atraves da educa9ao e cultura oficializadas em nosso pals? 

Convidamos-o, portanto, a leitura sistematica dos textos a seguir: 
"Feminismo, Justi9a Social e Cidadania na America Latina", de Eni de Mesquita 
Samara; "50 anos de Virgindade no Rio de Janeiro - As PoHticas de sexualidade 
no discurso juridico e popular (1890 a 1940)", de Martha Abreu e Sueann 
Caulfield; "A lnterdi9ao e o Transbordamento do Desejo: Mulher e Carnaval no 
Rio de Janeiro (1890-1945)", de Rachel Soihet: "Adolescencia: Sexualidade 
Presente", de Lucia Helena de P. Menezes; "Mulher e Midia nos anos 50 -
reflexoes sobre a documenta9ao", de Cristina Meneguello e "Menopausa: Uma 
Perspectiva de Compreensao", de Eliana Faria Angelice Biffi . 

) 

FEMINISMO, JUSTICA SOCIAL E CIDADANIA NA AMERICA LATINA 

Eni de Mesquita Samara* 

Embora os estudos sobre a condi9ao feminina na America Latina 
ten ham produzido um conjunto diversificado e significativo, ainda sao raras as 
analises sobre as rela96es de genero no contexto do desenvolvimento social e 
cultural. Para Elizabeth Kusnesof, muitos dos trabalhos tendem a "separar a 
experiencia feminina da sociedade como um todo, ao inves de enxergar a sua 
posi9ao legal, emprego e oportunidades no contexto geral da vida social e das 
rela9oes de ra9a e de classe em locais e tempos hist6ricos especificos". 1 

Apesar disso, pesquisas e publica9oes recentes sobre a Hist6ria das 
Mulheres na America Latina levantaram ate o momento questoes fundamentais. 
Um exemplo disso, e a discussao da familia patriarcal e a decorrente visao da 
mulher submissa e reclusa, vistos como modelos validos para as sociedades 
no passado, esquecidas as diferen9as culturais, de classe e temporais. 
Refor9ados pela historiografia ate a algumas decadas atras, esses estere6tipos 
permaneceram representativos da nossa cultura e valores por muitas gera9oes. 
Mudan9as, entretanto, tern sido apontadas por historiadores, soci6Iogos e 
antrop6Iogos, sugerindo inclusive a inexistencia do modelo de reclusao. 2 

Tomando decisoes e gerenciando neg6cios as mulheres latino-americanas 
tiveram por vezes mais direitos do que as suas irmas anglo-saxonicas conforme 
sugere Muriel Nazzari.3 Charles Boxer tambem aponta que em areas de 
colonizayao iberica foram poderosas e valentes envolvendo-se diretamente 
nos combates quando necessario.4 Sendo assim, imagens estereotipadas de 
mulheres que viviam apenas na ociosidade ou confinadas ao ambito domestico, 

• Professora do Departamento de Historia da Universidade de Sao Paulo. Este artigo foi, 
originalmente publicado em versao inglesa pelo JOURNAL OF WOMEN'S HISTORY e 
redigido enquanto visiting-scholar do POPU LATION RESEARCH CENTER da
UNIVERSIDAOE do TEXAS e Bolsista de P6s-Ooutoramento da FAPESP. 

1 KUZNESOF, Elizabeth Anne. "Sexuality, Gender and the Family in Colonial Brazil". Luzo 
Brazilian Review, v. 30, Summer. 1993: 119-132, p. 121. 

2 METCALF, Alida. "Mulheres e propriedade: filhas, esposas e viuvas em Santana de Parnaiba 
no seculo XVIII". Revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa Historica. 5, 1989-1990. 

3 NAZZARI, Muriel. Disappearance of the Dowry, Stanford, Stanford University Press, 1991. 

4 BOXER, Charles. A mulher na expansiio ultramarina iberica. Lisboa, Livros Horizonte, ,1977. 
Ver especialmente as interessantes descrigoes do capitulo I, "Marrocos, Africa 
Ocidental e llhas Atlanticas". 
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cederam lugar a hist6rias de vidas de outras mulheres, antes formalmente 
sem Hist6ria.5 

Nessa trilha estao os trabalhos de Francesca Miller, June Hahner e K. 
Stoner que buscam um melhor entendimento da condic;ao feminina ao analisar 
ao longo do tempo as mudanc;as legais e de status social. Mostram alem disso, 
que muitas mulheres latino-americanas estiveram envolvidas nas lutas por 
justic;a social e cidadania.6 Francesca Miller desafia os estere6tipos enfatizando 
a questao da diversidade hist6rica da experiencia feminina. Um importante 
objetivo do livro de Miller e "ver as mudanc;as ao longo do tempo permanecendo 
atenta as nuances da individualiqade".7 Diversidade e continuidade sao tambem 
temas centrais de June Hahner e K. Lynn Stoner. Am bas ao enf atizar as 
espeficidades do feminismo no Brasil e em Cuba, exploram os liames do 
movimento de mulheres nos varios paises da America Latina e a questao da 
influencia norte-americana. 

Estudiosos que desejam enfrentar essas conecc;oes geralmente 
deparam com problemas especificos, relacionados ao contexto latino
americano. Assim, como comparar o movimento feminista na America Latina 
aqueles dos Estados Unidos e da Europa? Qual e o peso da ideologia 
proveniente das sociedades ibericas e que foram absorvidas nas leis, 
comportamentos e valores nas colonias? Se por tradic;ao e costume o poder 
formal de decisao estava com o homem, que mudanc;as ocorreram ao longo 
do tempo que encorajaram e permitiram as mulheres clamarem par direitos 
iguais? Que estrategias foram usadas pelas mulheres para se articularem e 
dar legitimidade as suas causas? Quao importante e considerar a relac;ao entre 
genero e classe na Hist6ria da America Latina? 

A busca da justic;a social e o cu Ito da maternidade, temas centrais dos 
movimentos feministas latino-americanos tambem foram enfatizados pelas 
autoras. Nesse sentido e impressionante o esforc;o feito por Francesca Miller, 

5 Ver entre outros, DIAS, Maria Odila Silva. Quotidiano e Poder em Sao Paulo. Sao Paulo, 
Brasiliense, 1984; RUSSEL-WOOD, A.J.R .• "Women and society in Colonial Brazil", 
Journal of Latin American Studies. 9, n.1, 1977 e SAMARA, Eni de Mesquita. As Mulheres 
o Pod er e a Familia. Sao Paulo, ANPUH/Marco Zero, 1989. 

6 MILLER, Francesca. Latin American Women and the search for Social Justice. Hanover, 
University Press of New England, 1992; STONER, K. Lynn. From the house to the streets, 
the Cuban Woman's Movement for Legal Reform, 1898-1940; DURKAM, Duke.University 
Press, 1991 e HAHNER, June. Emancipating the female sex, the struggle for Women's 
Rights in Brazil, 1850-1940; DURKAM, Duke. University Press, 1990. 

7 MILLER, Francesca. op.cit., p. XIV. 
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juntando harmonicamente, font es e bibliografia variadas referentes a um vasto 
periodo de tempo. Como resultado disso, Latin American Women and the Search 
for Social Justice, consegue resgatar os liames entre a hist6ria das mulheres e 
o todo social, economico e politico. Nessa perspectiva a autora entende que a
hist6ria das mulheres e definitivamente parte da busca por justic;a social para
todas as pessoas.8 ldentidade feminina e a  aceitac;ao dos papeis de esposa e
mae tambern lluminam a questao das formas de resistencia e demonstram o
quanto diferom das masculinas. 0 protesto das maes contra a "cultura do rnedo"
estabelecida pelos governos na America Latina para controlar a populac;ao,
envolve a transformac;ao da pr6pria rnaternidade em urna causa publica. Por
que isso ocorreu assim? Alem da aceitac;ao do fato de que os homens tin ham
que continuar a trabalhar para prover a familia, as mulheres acreditavam que
eram menos sujeitas a retaliac;ao do que os homens. No entanto, rapidamente
perceberam que as tradic;oes nacionais que exaltavam maes e familias eram
mais folclore do que realidade.9 

K. Lynn Stoner tambem olha para o feminismo na sociedade cubana
na forma corno deriva das noc;oes tradicionais de feminilidade e igualdade dos 
sexos para avanc;ar na discussao de que o papel da mulher era necessario ao 
progresso social: "mais do que outros movimentos feministas na America Latina, 
as cubanas sempre tiveram delegac;oes norte-americanas nas suas convenc;oes, 
insistindo no direto do voto e na participac;ao feminina nos cargos publicos. 
Embora desenfatizando a importancia da maternidade. A reac;ao cubana a 
essas propostas era variada. Algumas ativistas concordavam que os direitos 
eleitorais eram centrais para a liberac;ao feminina. Outras acreditavam que 
plebiscitos nao resolviam os problemas da pobreza, da dominac;ao masculina 
e de uma sociedade mais igualitaria, e que a aceitac;ao do modelo norte
americano era uma outra forma de aquiescencia ao imperialismo. Embora 
divididas, quase todas as cubanas insistiam na reverencia a maternidade e no 
desejo de completar a vida dos homens." 1

° Como se pode perceber, para as 
feministas cubanas, alem do papel de esposa e mae, preservar a feminilidade 
era fundamental para a sua pr6pria identidade. 

No caso do Brasil, por tradic;ao e costume a mulher era responsavel 
pelos deveres domesticos e tambem pelo apoio moral a familia. Assim, a 
educac;ao feminina centrava-se na preparac;ao do seu destino como esposas e 

8 Idem, p.XV. 

9 Idem, p. 8. 

10 STONER, K. Lynn, op. cit., p.3. 
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maes. Segundo Hahner, mesmo os homens brasileiros que se consideravam 
progressistas e aprovavam "a igualdade universal proclamada pelo 
Cristianismo", acreditavam que a finalidade maxima da educac;ao feminina 
estava na preparac;ao para a maternidade. No seculo XIX, vinculando 
maternidade com progresso e patriotismo, os modemizadores brasileiros deram 
a mulher um papel mais significativo na vida da nac;ao. No entanto, ainda 
permanecia arraigada a crenc;a de que "as energias femininas devem ser 
direcionadas aos deveres familiares", ideia que ainda hoje persiste 
especialmente entre muitos homens. 11 Comparando varias fontes documentais 
e bibliografia, Hahner procurou recuperar as percepc;oes masculinas sobre os 
papeis femininos. A versao feminina foi captada especialmente na imprensa 
feminista do seculo XIX, jornais editados por mulheres em cidades do centro
sul do Brasil. Esses testemunhos revelaram a insatisfac;ao das mulheres com 
a injustic;a e o tratamento nao igualitario presentes nas leis e nos costumes que 
regulavam a sociedade brasileira. Argumentavam alem disso, que o progresso 
do pals dependia delas enquanto cidadas no sentido pleno da palavra e nao 
apenas como filhas, esposas e maes. 12 Entretanto, o respeito pela maternidade 
era constantemente invocado, especialmente para justificar melhorias na 
educac;ao feminina, o que as ajudaria a educar mais propriamente os filhos e 
serem boas esposas. 

As mulheres latino-americanas identificavam-se como maes e esposas, 
mas frequentemente associavam esses papeis com as ideias de progresso e 
de nacionalismo. A partir desse pressuposto, articularam-se e organizaram 
movimentos que buscavam mudanc;as para a sociedade como um todo. 0 
ideal de preservar a feminilidade e outro ponto importante na hist6ria do 
feminismo latino-americano, e ate bem recentemente esse argumento era 
utilizado por homens e mulheres em oposic;ao a liberac;ao feminina. O desdem 
por feministas foi tambem usado por lideres nacionais do sexo feminino como 
Eva Peron na Argentina, que se referia as feministas como "mulheres que nao 
sabiam ser mulheres".13 Como consequencia desse estigma, que se espalhou 
por toda a America Latina, ate hoje poucas mulheres tern coragem suficiente 
para se apresentarem como feministas. Por outro tado, o feminismo sempre 
foi aceito nos momentos em que a sua utilizac;ao politica era possivel. 

11 HAHNER, June. op.cit., p.48. 

12 Idem, p.55. 

13 MILLER, op.cit., p.123. 
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Ao discutir as origens e dimensoes hist6ricas do feminismo, os livros 
que estamos comentando enfatizam a questao da complexidade da sua 
definic;ao. Segundo Hahner, embora a palavra "feminismo" e "feminista" tenham 
aparecido no Brasil na primeira decada do seculo XX, foi pouco adotada ate os 
anos 20.14 No seculo XIX e no atual, as ativistas que lutavam por melhorias de 
condic;oes para as mulheres, advogavam par "emancipac;ao" ou "direitos". 

Apesar da importancia desse assunto no estudo do feminismo na 
America Latina, temos que focalizar outros aspectos prioritarios, ou seja, os 
resultados conseguidos pelas mulheres "ativistas" ou "feministas" ao longo do 
tempo e a sua contribuic;ao especifica nos programas de reforma social. Em 
Cuba, o livro de Stoner analisa os esforc;os das mulheres que se organizaram 
por conseguir melhorias na saude, educac;ao e programas de bem-estar social, 
mesmo antes do sufragio. Depois disso, tendo ajudado na derrubada de 
Machado, a maior parte das feministas assumiram novas responsabilidades e
desejavam reconstruir os valores sociais, participando das reformas. 

Um panorama dessa longa jornada e apresentado por Miller, construido 
a partir de est6rias individuais em diferentes pafses e classes sociais. Segundo 
a autora, "ao examinar a hist6ria do feminismo na America Latina verificamos 
que as mu I heres foram mais bem sucedidas em seus programas nos momentos 
de mudanc;as e reformas politicas de modo geral: no Uruguay durante as 
reformas Battle, em Cuba no Machadato (1920-1934), no Brasil na queda da 
Republica Velha em 1932, na Guatemala e Venezuela no meio dos a nos 40". 15 

Alem disso, ficou evidente que em muitos pafses, a participac;ao feminina nos 
programas gerais de reforma social serviram para perpetuar pad roes tradicionais 
de lideranc;a masculina. Mesmo entre grupos revolucionarios que lutavam por 
mudanc;as radicais na sociedade, as mulheres foram relegadas a posic;oes 
subordinadas. Apesar disso, mulheres ativistas e varios grupos feministas 
conseguiram se articular, batalhando pelos seus direitos nos momentos em 
que suas causas interessavam aos partidos politicos. Outros incorporavam as 
suas reivindicac,;5es, nao em nome do feminismo mas buscando poder politico. 
Na Argentina, Eva Peron foi incansavel na sua auto-identificac;ao como simbolo 
da classe trabalhadora. Os resultados desse esforc;o populista foi decisivo para 
criar melhores condic;oes para as mulheres, dando acesso a vida politica. 
Efetivamente, Evita, juntou um numero significativo de mulheres que "se 
preocupavam muito pouco com a questao dos direitos e eram indiferentes aos 

14 HAHNER, op.cit., p.XIII. 

15 MILLER, op.cit., p.187. 
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anseios das feministas provenientes dos setores medios e altos da sociedade" . 16 

Esse ultimo ponto, tras a cena uma questao fundamental: a relac;ao 
entre genero, rac;a e classe na formac;ao do conceito de identidade. Sem duvida, 
muitas ativistas que advogavam pelas causas das mulheres eram "educadas" 
e de famflias de posses e se apresentavam falando como individuos. Em func;ao 
desse status social tiveram suporte economico para publicar jornais e livros e 
eram mais expostas ao discurso politico nos niveis nacional e internacional. 
No Brasil, durante a primeira metade do seculo XIX, a vida e os escritos de 
Nisia Floresta, sao um belo exemplo. Nascida no Rio Grande do Sul em 1810, 
foi incentivada pela familia a estudar com os tutores destinados a seus irmaos 
e em 1832 teve subsidios para publicar a traduc;ao portuguesa do livro de Mary 
Wollstonecraft, Rights of Women. Mesmo depois de casada continuou suas 
atividades como escritora, publicando artigos sobre a educac;ao feminina. Miller, 
aponta tambem que nesse periodo, varias mulheres fundaram seminarios 
particulares para educar jovens do sexo feminino, cujos frutos serao colhidos 
na gerac;ao seguinte. Em meados dos anos 40 do seculo passado, no Brasil e 
no Mexico, advogavam pelo ensino superior feminino alem e tambem pelo 
estabelecimento de escolas primarias. 17 

Ao longo do seculo XIX, desafios continuaram a ocorrer na vida das 
mulheres e perduraram ate a virada do seculo. Educac;ao era considerada nessa 
fase a chave da emancipac;ao e da ascensao de status social. Acesso a
educa9ao universitaria para as latino-americanas veio primeiro no Chile. Em 
11 de abril de 1881, Eloisa Diaz Inzunza recebia o grau de bacharel em filosofia 
e humanidades. Seis a nos depois, em 1887, era homenageada pelo presidente 
Balmaceda como a primeira mulher chilena a obter um titulo profissional, por 
ter conclufdo o curso de medicina. 18 Nesse perfodo, varias instituic;oes 
come9aram a abrir suas portas para as mulheres e no Brasil o direito a educac;ao 
universitaria foi aprovado pela Lei da Reforma Educacional de 1879. 19 

Tambem em Cuba, entre 1902 e 19 18, para que os principios 
democraticos fossem assegurados um ponto importante era educar a populac;ao 
para que se capacitasse para participar politicamente. A separac;ao entre a 
lgreja e o Estado, secularizou o ensino, possibilitando o treinamento dos jovens 

16 Idem, p.123. 

17 Idem, p. 42. 

18 Idem, p. 48. 

19 HAHNER, op.cit., p. 42. 
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patriotas no estudo do pensamento cientifico. Segundo Stoner, as feministas 
criticavam o curriculo das escolas cat61icas e pediam a educac;ao secular publica 
para que as mulheres estivessem preparadas para o trabalho e o servic;o 
publico. Maria Luisa Dolz foi a primeira feminista moderna cubana a vincular 
reformas educacionais com nacionalismo e o pr6prio feminismo. 
Compartilhando as suas ideias com outras mulheres de seu tempo, Dolz difundiu 
a sua influencia atraves de conferencias, artigos e panfletos. Para ela apenas 
como educadoras e maes e que as mulheres poderiam adquirir a cidadania 
plena. Entretanto, as escolas fundadas por Dolz nao serviam as mulheres pobres 
e continuaram a oferecer novas identidades as filhas das familias cubanas 
ricas. Para Stoner esse tambem e o momento em que as "Maes Nacionalistas", 
substituiram a "Mae lgreja" como guardias da moralidade cubana e nos 
ensinamentos aos mais jovens. 20 

Ponderando sobre essas coloca9oes, e importante ainda pensar como 
as mulheres das camadas medias e pobres assimilaram as novas ideias e 
desafios e estiveram envolvidas nos movimentos pelos direitos. Miller ressalta 
a importancia das professoras primarias. Para ela, essa primeira gera9ao de 
mulheres "educadas" de classe media veio a formar o nucleo inicial de grupos 
femininos articulados, definindo a primeira crftica da sociedade, protestando 
contra a desigualdade dos sexos na lei, no sistema educacional e no poder 
economico e politico.21 

Desde os tempos coloniais, mulheres das camadas populares, vivendo 
na escravidao ou em liberdade, negras, mulatas e brancas pobres estavam 
nas ruas trabalhando e lutando pela sobrevivencia economica. Assim, as suas 
mem6rias e hist6rias de vida podem ser resgatadas atraves das atividades 
cotidianas e dos papeis informais, onde instalavam-se conflito e confronta9ao 
com os poderes instituidos.22 No Brasil, assim como em varias outras partes 
da America Latina, durante o periodo colonial e no seculo XIX, esses papeis 
improvisados utilizados como recurso de sobrevivencia principalmente nas areas 
urbanas, fizeram com que os estudiosos repensassem o sistema patriarcal e a  
rigida divisao de tarefas e incumbencias entre os sexos. Essas "mulheres sem 
hist6ria", cujas mem6rias estao nos documentos de seu tempo, frequentemente 
penetraram nos considerados espa9os masculinos por conven9ao. Sendo assim, 

20 STONER, op.cit., p.p. 34-35. 

21 MILLER, op.cit., p. 71. 

22 SAMARA, Eni de Mesquita. "La Mujer en la Historiografia Latino-Americana reciente". 
Jorge Nunez. Ed. Historia de la Mujery la Familia. Quito, Editora Nacional, 19 91, p.p. 
153-17 0. 
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servem para exemplificar as distancias que existiam entre as praticas e a  norma 
social. 

Sem duvida, nesse tempo as mulheres nao estavam envolvidas em 
movimentos de reforma social e seus protestos eram individuais com aspirac;:oes 
de melhorias na sua vida pessoal. No entanto, essas formas de resistencia ao 
senhor, enquanto escrava, ao marido enquanto esposa e ao pai, como filha 
podem ser vistas como um processo de conscientizac;:ao e rebeldia a sua 
condic;:ao de subordinadas. Como concubinas e maes de crianc;:as ilegftimas 
confrontaram a lgreja e as autoridades. Recusando a pagar taxas, as pequenas 
comerciantes independentes na.Sao Paulo de 1822, alegavam estar vendendo 
apenas o excedente do que produziam para o auto-consumo. Comandando 
famflias e neg6cios, desenvolveram arranjos familiares alternativos e criaram 
estrategias que as capacitaram a sobreviver em um mundo dominado pelos 
homens.23 

A participac;:ao feminina no mercado de trabalho e um outro aspecto 
importante a ser analisado e foi tratado com enfase nos livros que estamos 
comentando. Miller e Hahner descrevem com cuidado as mudanc;:as nas 
atividades economicas femininas ao longo do tempo. No Brasil, em 1870 o 
acesso ao ensino superior para as mulheres pode ser visto como uma forma 
de capacita-las para ocupac;:oes mais prestigiosas. 24 Para o feminismo depois 
da virada do seculo, a emancipac;:ao estava fortemente arraigada ao trabalho. 
Bertha Lutz, uma importante ativista brasileira, acreditava que a emancipac;:ao 
dependia do emprego pago. Ela tambem via o sufragio como o reconhecimento 
do valor das mu I heres e o meio de assegurar o futuro bem estar social.25 Nessa 
epoca na America do Sul, muitas mulheres que estavam trabalhando fora de 
suas casas, na industria, no comercio, no ensino e em varias outras atividades. 
Entre 1850 e 1920, Hahner constata a abertura de novas oportunidades e 
desafios para as brasileiras como resultado dos avanc;:os tecnol6gicos e do 
crescimento das cidades. Soma-se a isso a incorporac;:ao nos movimentos 
feministas em geral, de questoes que interessavam as mulheres trabalhadoras.26 

23 Ver entre outros Silva Dias, Maria Odila. Quotidiano e Poder. op.cit.; Kuznesof, Elizabeth. 
Household Economy and urban Development, Boulder, Westview Press, 1985; Aron, Silvia. 
The Women of Mexico City, 1750-1857, Stanford, Stanford University Press, 1985 e Samara, 
Eni de Mesquita. "Female headed households: a comparative view of XIXth century Brazil", 
Conference on Matrilinealily and Patrilinealily, Minneapolis, 1992. 

24 Hahner, June. op.cit., p. 42. 

25 MILLER, op.cit., p.85. 

26 HAHNAER, June. "The Nineteenth-century Feminist Press and Women's Riglhs in Brazil". In: Lanvrin, 
Asuncion ed., Latin American Women. Westport Greenwood Press, 1978, p.p. 254-85. 
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As primeiras decadas do seculo XX foram cruciais para as mulheres 
mobilizadas na conquista da cidadania. Em 1929 o Equador foi o primeiro pafs 
na America Latina a garantir o sufragio e o Paraguai o ultimo em 1961. Em 
teoria o Uruguai foi a primeira nac;:ao do hemisferio ocidental a reconhecer o 
sufragio feminino pela constituic;:ao de 1917. Entretanto, o princfpio requeria 
dois terc;:os de maioria em cada uma das casas legislativas para que se tornasse 
lei, o que inviabilizava a sua pratica. Em outros pafses o sufragio parcial foi 
concedido. No Peru, a constituic;:ao de 1933 permitiu as mulheres votar ao 
nlvel local, sem reconhecimento da sua cidadania que continuava a ser privilegio 
masculino. Em 1934, Cuba foi o quarto pais na America Latina a conceder o 
dlreito de voto para as mulheres.27 Stoner ressalta que assim como as leis do 
dlv6rcio e do direito a propriedade, o sufragio serviu como apoio as novas 
dlretrizes governamentais. Era tambem um sf mbolo de democracia num tempo 
em que presidentes violavam esse princfpio. A conquista do direto de voto foi, 
no entanto, uma luta das feminista que disso fizeram a sua bandeira e uma 
causa nacional.28 

Apesar da importancia do sufragio e das lutas que foram travadas, 
opoio e mobilizac;:ao vieram principalmente de mulheres dos segmentos altos 
o medios da sociedade. Hahner alerta para as dificuldades de relac;:oes entre
os classes socials no Brasil, embora estivessem aparentemente articuladas as
causas das mulheres trabalhadoras: longas jornadas, baixo salarios e mas
condic;:oes de trabalho. o mesmo problema pode ainda hoje ser sentido, ja que
os feministas brasileiras ainda se defrontam com as desigualdades de genero
ode classe simultaneamente. Para a autora, nos seculos XIX e XX, as mudanc;:as
ofetivas parecem ter sempre vindo mais lentamente para os setores populares
do que para os demais.29 

Como se pode perceber a Hist6ria do Feminismo na America Latina e 
uma Hist6ria de mudanc;:as e continuidades ao longo do tempo. Alem disso, 
flea clara a interferencia de fatores economicos e politicos nos movimentos 
especificos de mulheres em cada pais. As feministas latino-americanas 
desejavam tambem construir uma teoria e pratica do feminismo que fosse 
apropriada as suas realidades e nao simplesrriente copiada de outros locais. 
lsso nao excluiu as possibilidades de intercambio de experiencias e ideias, 
vivenciadas principalmente nas convenc;:oes multinacionais que foram 

27 MILLER, op.cit., 97-99. 

28 STONER, op.cit., p.126. 

29 HAHNER, op.cit., p.p.120-207. 
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organizadas e que congregaram muitas mulheres. O papel desses congressos 
internacionais foi proeminente na Hist6ria do Feminismo, dando suporte as 
causas a nivel nacional e abrindo possibilidades de discussao dos problemas e 
estrategias especificas a cada uma das representa96es. 

Ao discutir esses t6picos e fornecer subsidios necessarios a sua 
compreensao, os livros analisados nesse capitulo contribuem sem duvida, para 
um melhor entendimento da nossa hist6ria buscando os Ii a mes entre o presente 
e o passado. Na questao da identidade refor9am a tese das vers5es especificas 
dos varios feminismos, cujos exemplos podem ser encontrados na America 
Latina com diferen9as sensiveis em rela9ao ao movimento norte-americano. 
A dignidade de ser mae e o envolvimento nas causas por justi9a social para 
todos e apontada coma uma das marcas do feminismo latino-americano. Soma
se a isso o cu Ito da feminilidade e a  reprodu9ao de valores sociais de genera e 
de classe, responsabilizando muitas mulheres pela transmissao e perpetua9ao 
das ideias tradicionais. Sem duvida, tudo isso marcou e influenciou o feminismo 
na America Latina e levanta muitas questoes. O que pode explicar essas 
persistencias e diferen9as? Por que mesmo as mulheres revolucionarias ocupam 
posi96es subalternas e viam-se coma complemento dos homens? Nao e facil 
responder a essas duvidas, especialmente se pensarmos numa Hist6ria recente 
e que esta sendo resgatada. A complexidade e riqueza desse processo, par 
sua vez, estao nos livros que comentamos nesse texto, que inspiram mas 
desafiam contradi9oes que sao pr6prias do nosso passado que ainda pairam 
no presente. Sendo assim, porque nao concluir essa longa trajet6ria de lutas e 
conquistas com apenas uma questao: par que tao poucas Nfsias, Berthas e 
Luisas e tantas "Marias" em nossas mem6rias e cora9oes? 
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50 ANOS DE VIRGINDADE NO RIO DE JANEIRO 

As politicas de sexualidade no discurso juridico e popular 1890 a 1940) 

Martha Abreu Sueann Caulfield" 

INTRODUCAO 

Este ensaio e o resultado de diversas discuss5es realizadas a partir de 
nossas pesquisas individuais, que tratam dos mecanismos policiais e jurfdicos 
de controle social sobre a sexualidade e moral popular durante a vigencia do 
primeiro c6digo penal republicano (1890-1940), na cidade do Rio de Janeiro. 
As principais fontes sao os processos criminais de defloramento (art. 267) e 
estupro (art. 268) e as publica96es juridicas a respeito. Consultamos 239 
processos-crimes, sendo que Martha Abreu se dedicou as decadas de 1890/ 
1911 e Sueann Caulfield as de 1918/1940. 1 

Deve-se salientar que, dos crimes de estupro pesquisados poucos 
(apenas 5) foram praticados por meio da violencia ou da for9a, contra a vontade 
da mulher. 0 crime considerado de estupro quase sempre se tratava de um 
defloramento de uma jovem entre 14 e 16 anos, onde a violencia era presumida. 
Ou seja, nos processos analisados, tanto nos de defloramento como nos de 
estupro, as jovens ofendidas eram, na grande maioria das vezes, cumplices do 
ato considerado criminoso. 

Como trabalhamos com a mesma problematica e com as mesmas 
fontes, em epocas diferentes, mas contfguas, decidimos olhar conjuntamente 
para esse longo perfodo entre 1890 e 1940. Buscamos descobrir e entender os 

' Martha Abreu e professora de Hist6ria da America na Universidade Federal Fluminense e Sueann 
Caulfield de Hist6ria da America Latina na Universidade de Michigan. A primeira versao deste artigo, 
em ingles, foi publicada na Lusa-Brazilian Reviw, Vol. 30, number 1, summer 1993. 

1 A pesquisa de Abreu teve como objetivo a obtenc;ao do tltulo de mestre na Universidade Federal 
Fluminense, Niter6i, RJ, e foi publi9ada em livro (Meninas Perdidas: os Populares e o Cotidiano do 
Amor no Rio de Janeiro da "Belle Epoque", Paz e Terra, 1989).A pesquisa de Caulfield ainda teve 
como objetivo a obteni;:ao do PHO na Universidade de Nova York. Os processos analisados por 
Abreu sao oriundos do 2° e 4° Cart6rios do Tribunal do Juri, entre 1900 e 1911 (na primeira decada 
do seculo XX existiam quatro cart6rios do tribunal do juri na cidade do Rio de Janeiro). Ap6s 1911, 
esses crimes deixaram de ser decididos pelos tribunais do juri e passaram a ser julgados por juizes, 
individualmente, nas varas criminais. Os processos de Caulfield provem da 6a. e 7a. varas criminais. 
Como a organizac;ao do judiciario nao correspondia a uma divisao geografica ou a uma competencia 
especffica, o corpus e reoresentativo. 
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caminhos e as mudanc;;as de rumo trilhadas pela jurisprudencia e pelas principais 
discussoes jurfdicas (discursos e resoluc;;oes de advogados, promotores, jufzes 
e tribunais dos juri) a cerca da honra feminina e da produc;;ao de padroes sociais 
de comportamento e de honestidade, que eram definidos e difundidos no 
processo de forma9ao de culpa e inocencia.2 

Mas, se isso e fundamental, esses processos criminais nos permitem 
tambem entrar em contato com um outro mundo, o das ofendidas, dos acusados 
e das testemunhas. Atraves de seus depoimentos passamos a encontrar suas 
justificativas, pensamentos, afli9oes, desejos e a9oes, mesmo considerando o 
dificil momento de enfrentar cisudas autoridades. Quern eram essas pessoas 
que [am dar queixa ou prestar depoimentos? Ai reside um dos maiores fascinios 
dos processos criminais em geral: a possibilidade de se mergulhar no universo 
da cultura popular no passado.3 lsso porque as famflias mais abastadas resolviam 
seus deslizes sexuais na privacidade dos lares. Apenas mo9as e rapazes de 
familias pobres, como domesticas, operarias, lavadeiras, jornaleiros, policiais e 
comerciarios, tinham seus problemas sexuais discutidos em delegacias e varas 
criminais. 

Desta forma, ao reunirmos nossas pesquisas, a documenta9ao permitiu 
que n6s pensassemos em algumas dificeis questoes a cerca das continuidades 
e mudan9as dos valores morais na cultura popular, ao longo de 50 anos. Por 
outro lado, tambem, a grande quantidade desses processos criminais forneceu 
uma importante pista para discutirmos o significado do papel do aparato policial/ 
judicial e as influencias mutuas entre os populares e essas institui9oes. 4 Se 

2 Pormotivos te6ricos, n6s decidimos realizar uma analise preferencialmente qualitativa que quantitativa. 
A importancia das atitudes, sistemas de valores e normas sociais, que sao analisados atraves dos 
processos criminais, nao pode ser avaliada apenas por sua expressividade quantitativa. As evidencias 
e os exemplos de atitudes e valores expressam, significativamenle, as possibilidades culturais 
exislentes num determinado contexto hist6rico. Como observa GINZBURG, C. (0 Queijo e os vermes 
- Sao Paulo, Cia. das Letras, 1987, p.27), "a cultura oferece ao indivlduo um horizonte de 
possibilidades latenles - uma jaula flexlvel e invislvel dentro da qual se exercita a liberdade condicional 
de cada um." N6s limitamos as am�lises quantitativas a simples comparai,Oes estatlsticas, como 
por exemplo, entre as percentagens dos diferentes vereditos. 

3 Entendemos cultura popular no sentido usado por Carlo Ginzburg, como "um conjunto de atitudes, 
cren,;:as e c6digos de comportamentos pr6prios das classes suballernas num certo perlodo 
hist6rico."(GI NZBURG, Carlo, op.cit., p.27). A despeito das controversias e dos limites te6ricos que 
envolvem o conceito de cultura popular, optamos par mante-lo em nosso trabalho pela perspectiva 
que nos oferece ao interpretarmos os embates entre as autoridades judiciarias e os protagonistas 
dos processos criminais, em sua totalidade trabalhadores e membros das camadas pobres da 
populai;:ao. Como pretendemos mostrar ao longo do artigo, nao acreditamos na simples polariza,;:ao 
entre cultura popular e erudita, pois existem diversas interpreta,;:oes em ambos os sentldos. 

4 A expressividade dos crimes sexuais de defloramento e estupro pode ser avaliada pelo fato de 
estarem entre os tres crimes de maior incidencia nas decadas estudadas (os outros dois crimes sao 
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muitas ofendidas (suas famflias, patroes, vizinhos ou ate mesmo policiais) 
procuravam as delegacias para dar queixa de uma "honra perdida", e possfvel 
pensar tambem que tanto a polfcia r::omo a justi9a pareciam estar preocupados 
em encaminhar melhor essas queixas, transformando-as em processos criminais. 

Nesses processos a honra feminina era um dos principais elementos 
que estava em jogo. Como o fundamento da honra feminina baseava-se na 
polemica defini9ao e determinac;;ao da virgindade, optamos, privilegiadamente, 
por analisar o aparato judiciario e os valores populares a partir deste conceito. 

JULGANDO VIRGINDADES ... 

"O respeito pela honra da mu I her nao e um sentimento nato ao homem 
e sim uma conquista da civiliza9ao, a vit6ria das ideias morais sobre a 
brutalidade dos instintos". 

Viveiros de Castro5 

Seguindo a reflexao do famoso jurista do final do seculo XIX, a 
"civiliza9ao" brasileira ja teria sido "conquistada" desde o perfodo colonial, 
quando, pelas Ordena9oes Filipinas, era punida qualquer "conjun9ao carnal", 
com uso de violencia ou nao, corn rnulher virgem ou viuva honesta, menor de 
25 anos. Mesmo considerando a existencia de uma oportuna confusao entre a 
moral e o direito, entre o pecado e o delito, o que revela uma inegavel influencia 
do direito canonico, estavamos longe dos "povos primitivos" e da remota 
nntiguidade, onde se cultuava, segundo Viveiros de Castro, a prostitui9ao e a 
corrup9ao. 6 

ofensas flsicas e roubos). As estatlsticas apontam para uma media de 216 crimes por ano entre 1913 e 1918, 449 em 1927 e 502 em 1928; ainda uma media de 530 entre 1937 e 1940. Essesnumeros nao incluem as numerosas investi�ai,Oes policiais que foram resolvidas sem a interveni;:aodos julzes. Ver rela,;:ao 34 no Arqulvo Nac1onal, Anuario Estatlstlco da Pollcia da Capital Federal(Rio de Janeiro, lmprensa Nacional, 1927); Relat6rio de Chefe de Pollcia do Distrito Federal (Rio deJaneiro, lmprensa Nacional, 1929) e o Anuario Estatlstico do Brasil (Rio de Janeiro, IBGE, 1940). A popula,;:ao total da cidade em 1890 era de 691.565; em 1920 de 1.157.873 e em 1940 de 1. 764.141. Ver Censo Demografico. Parte X VI - Distrito Federal (Rio de Janeiro, IBGE, 1951 ). 
'i VIVEIROS DE CASTRO, Francisco Jose. Os delitos Contra a Honra da Mulher, 4a. ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1942, p.XI. VIVEIROS DE CASTRO (1862- 1906) foi o primeiro jurista que 
I
HJblicou, entre 1890 e 191 0, artigos e livros sabre os crimes sexuais visando organizar uma 11risprudencia orientadora das punii,Oes. Pelo menos ate 1940 era uma referencia obrigat6ria para ndvogados e julzes de crimes sexuais. Dentre os seus importantes trabalhos, destacam-se: Atentados110 Pudor, 3a. ed., Rio de Janeiro, Laemmert, 1892; Jurisprudencia Criminal, Rio de Janeiro, H. narnier, 1900; QuestOes de Direito Penal, Rio de Janeiro, J. Ribeiro dos Santos, 1900; Senteni;:a e llocisOes em Materia Criminal, Rio de Janeiro, Cunha e lrmaos, 1896.

n VIVEIROS DE CASTRO, F. J., op. cit., p.XI a XXV.
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A partir do seculo XVIII o direito iluminista europeu come9ou a recuperar 
a maxima dos romanos "fornicatio simplex de jure civile prohibita non est" e 
passou a impor as condi96es necessarias para que algumas "conjun96es carnais" 
com mulher virgem fossem vistas como um atentado a honra feminina. Ou 
seja, se tornassem um crime. 

Nao s6 pela independencia politica, em 1822 o Brasil mostrava que se 
aprofundava na "civiliza9ao". A promulga9ao do c6digo criminal de 1830 seguia 
de perto as "conquistas" europeias, avan9ando juridicamente na defesa da honra 
feminina, se comparado com as Ordena96es Filipinas. Pelo menos garantiria a 
prote9ao a certas mulheres "capazes" de ter honra a defender, ou, menos 
ironicamente, o c6digo nao mais puniria qualquer"conjun9ao carnal" com mulher 
virgem. Se nao houvesse a violencia ("estupro violento" - art. 222), s6 seria 
configurado um crime contra a honra feminina se a ofendida tivesse no maximo 
17 anos de idade, se provasse a virgindade e o defloramento (artigo 219), ou 
ainda se fosse honesta e conseguisse confirmar a sedu9ao (artigo 224). Apesar 
do estabelecimento destas exigencias e condi96es, os principais conceitos 
envolvidos nao estavam definidos na lei e encontravam-se confusamente 
distribufdos pelos artigos. Nern ao menos foi produzida uma jurisprudencia para 
ajudar a contornar as imprecisoes. 

Apenas no alvorecer do perfodo republicano o c6digo penal de 1890 
distinguiu claramente o estupro do defloramento, os principais crimes contra a 
honra feminina, nos artigos 26, 268 e 269, e definiu alguns conceitos e condi96es 
desses crimes.7 Mais ainda, foi a gera9ao de juristas da virada do seculo XX, 
educada no espirito positivista da "ordem e progresso", que tentou aprofundar e 
organizar legalmente a defesa da honra, considerando-a um baluarte da familia 
e, por extensao, da patria.8 

7 art. 267 - Deflorar mulher de menor idade, empregando sedur;:ao, engano ou fraude. Pena - de 
prlsao celular de um a quatro anos. 
art. 268 - Esluprar mulher virgem ou nao, mas honesta. Pena - de prisao celular por um a seis anos. 
Paragrafo 1 - Se a estuprada for mulher publica ou prostituta. Pena - de prisao celular por seis 
meses a dois anos. 
art. 269 - Chama-se estupro o ato pelo qual o homem abusa com violencia de uma mulher, seja 
virgem ou nao. 
art. 276 - Nos casos de defloramento, como nos de estupro de mulher honesta, a sentenr;:a que 
condenar o criminoso o obrigara a dotar a ofendida (a jurisprudencia consagrou a pratica de que s6 
pela ar;:ao civet e poss Ivel exigir o cumprimento dessa obrigar;:ao e o pr6prio valor do dote). Paragrafo 
unico - Nao havera lugar a imposii;:ao da pena se seguir-se casamento ... 
Ver MACEDO SOARES, Oscar - C6digo Penal da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 5a. ed., 
Rio de Janeiro, H. Garnier, 1910. 

8 Para uma maior discussao sobre o papel do judiciario no final do seculo XIX, ver ESTEVES, M., op. 
cit., p. 25 a 32. Alem de Viveiros de Castro, outros importantes juristal;, destacaram-se no perlodo: 
Evaristo de Moraes, Macedo Soares, Joao Vieira e Galdino Siqueira. E inleressanle notar que n6s 
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O jurista Viveiros de Castro, exemplarmente, demonstrava, em seus 

pioneiros livros sobre os "Atentados ao Pudor'' e os "Delitos Contra a Honra da 
Mulher'', ambos publicados no final do seculo XIX, o desejo de contribuir para a 
reorganiza9ao da patria livre e republicana, estudando os problemas que 
afetavam as familias e, conseq0entemente, os interesses sociais. Mas foi outro 
famoso jurista e polftico republicano Rui Barbosa quern melhor formulou a 
associa9ao entre a familia e a patria: 

"A Patria e a familia ampliada. E a familia, divinamente constituida, 
tern como elemento organico a honra, a disciplina, a fidelidade, a 
benquerern;:a, o sacrificio. E uma harmonia instintiva de vontades, uma 
desestudada permuta de abnega96es, um tecido vivente de almas 
entrela9adas ... Multiplicai a familia e tereis a patria ... " 9 

Para entendermos as "conquistas da civiliza9ao" realizadas pelo c6digo 
penal de 1890 e as preocupa96es dos mais eminentes juristas da epoca, deve
se situar a influencia da escola jurfdica positivista. Para esta escola, o crime 
nao mais poderia ser considerado como algo abstrato, deveria ser estudado 
cientificamente pela importancia dada aos fatores fisicos, morais e sociais do 
criminoso. A pena deixava de ter apenas um can�ter retributivo, mas, 
fundamentalmente, passavam a ser consideradas a defesa social e a 
periculosidade do reu, medidas atraves de sua psicologia e conduta. 10 

nao encontramos indicai;:oes sobre a exislencia, ao longo do seculo XIX, de uma sislemalica polltica 
sexual organizada pela lgreja Cat6Iica e direcionada para loda a sociedade. No perlodo colonial a 
lgreja empreendeu esfori;:os para moralizar a populai;:ao. Mas, alem da enfase ter sido no combate 
ao concubinato, uma polllica sexual nunca foi sistematicamente e vigorosamente implementada. 
Ver, MELLO E SOUZA, L. - O Diabo e a  Terra de Santa Cruz, Sao Paulo, Cia. das Letras, 1987; 
LONDONO, F.T. - "El Concubinato y la Iglesia en el Brasil Colonial", In: Estudos CEDHAL, USP, 
1988; VAINFAS, - R. "A Teia da lntriga: Delai;:ao e Moralidade na Sociedade Colonial", In: Hist6ria e 
Sexualidade no Brasil, ed.Vainfas, Rio de Janeiro, Graal, 1986, p.41-66; NIZZA DA SILVA, M.B. -
Sistema de Casamento no Brasil Colonial, Sao Paulo, 1984; FIGUEIREDO, L.R.A.- Barrocas 
Famllias: Vida Familiar em Minas Gerais no Seculo XVIII, Iese de mestrado, USP, 1989. 

9 Trecho de um discurso de Rui Barbosa, In: Coler;:ao Nasso Seculo (1900-1910),Sao Paulo, Abril 
Cultural, 1980, p.96. A cristalizai;:ao de uma polltica sexual envolvendo um numero maior de 
instiluii;:oes eslatais pode ser mais definidamente localizada ap6s 1930. A nova conjuntura polllica 
deste perlodo exigia a incorporar;:ao de todos os setores da populai;:ao e foi marcada par uma 
significativa intervenr;:ao do Estado nos assuntos familiares. Registraram-se p6s 30 projetos de 
apoio a inslituii;:ao familiar, ampliou-se a legislai;:ao do trabalho feminine, visando defender a mulher 
como guardia do lar, e sistemalizou-se do atendimento a criani;:a. Ver: SCHWARTZMAN, S. - "A 
lgreja e o Estado Novo: O Estatuto da Famllia e PENA, M.V.J. - "A Revolui;:ao de 30, a Famllia e o 
Trabalho Feminine", In: A Familia em Questao, Cadernos de Pesquisa da Fundar;:ao Carlos Chagas, 
Sao paulo, 1981; LEN HARO, A. - Sacralizai;:ao da Polltica, Campinas, Ed. UNICAMP, 1986; 
KRAMER, S. - A Polftica Pre-Escolar no Brasil, Rio de Janeiro, Achiame, 1981. 

10 FRAGOSO, H.C. - Lii;:oes de Direito Penal, Parte Especial, vol.II, 5a. ed. , Rio de Janeiro, Forense, 
1986. 
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Mas e sobretudo importante situar as chamadas "conquistas" no contexto 
das transformac;:oes da sociedade brasileira a partir da segunda metade do XIX. 
A questao da transic;:ao do trabalho escravo ao livre vinha se impondo, 
especificamente a cidade do Rio de Janeiro, desde, pelo menos, 1850. A abolic;:ao 
da escravidao em 1888 consolidava a necessidade de adequac;:ao do controle 
social para uma sociedade de "homens livres". Neste sentido, a publicac;:ao do 
c6digo penal de 1890 foi mais um importante instrumento legal de disseminac;:ao 
de uma ideologia valorizadora do trabalho e de normatizac;:ao da mao de obra. 11 

Essa ideologia positiva do trabalho veio acompanhada da difusao de 
regras higienicas e de "bons" costumes para a populac;:ao, onde a atuac;:ao de 
medicos foi bastante marcante. 12 Nada seria melhor do que um trabalhador que 
ja saisse de casa com os habitos da rotina domestica, com as responsabilidades 
do lar e sem desvios sexuais, pelo menos para evitar o nascimento de crianc;:as 
ilegitimas. Como realizar tao desafiante trabalho em meio a uma populac;:ao 
que trazia os "vicios" da escravidao, que era na sua maioria analfabeta, de 
"temperamento sexual" ... e "carater sensual", talvez pela influencia do clima 
tropical, da alimentac;:ao forte, da hereditariedade de duas rac;:as que se con
fundem na mestic;:agem?13 

Para os principais juristas da "belle epoque", e seus herdeiros das 
decadas de 20 e 30, o judiciario teria um grande papel na organizac;:ao de uma 
politica voltada para a sexualidade, ao punir melhof os crimes sexuais, que 
ameac;:avam tanto a honra feminina e, principalmente, a corpo social e a 
"civilizac;:ao". Sem duvida, grande oportunidade pedag6gica teriam os juristas 
nos processos criminais para identificar e difundir os papeis/imagens sociais e 
sexuais a serem valorizados ou punidos e marginaliz:ados: os populares eram 
os protagonistas dos processos, o assunto era comentado em todo o bairro e 
muitas vezes era noticiado nos jornais. 

11 Ver BRAN DAO, B.C. -A Pollcia e a  Fori;:a Policial no Rio de Janeiro, Serie Estudos, PUC?RJ, n°4, 
1981, p.223. 

12 A criai;:ao de uma polltica sexual foi iniciada pelos medicos em me.ados do seculo XIX, com objetivo 
de higienizar as famllias da elite. Apenas paulatinamente os medic:os e os juristas, estes ocupando 
destacado papel a partir do final do XIX, passaram a tentar estend e-la para todo o corpo social. Ver 
COSTA, J.F., Ordem Medica e Norma Familiar, Rio de Janeiro, Gra1al, 1977; ENGEL, M., Meretrizes 
e Doutores. Saber Medico e a  Prostituii;:ao na Cidade do Rio de LJaneiro,(1845-1890), Sao Paulo, 
Brasiliense, 1989; MACHADO, R. et. al., Danai;:ao da Norma, Rio cle Janeiro, Graal, 1978; SOIHET, 
R. - Condii;:ao Feminina e Formas de Violencia: Mulheres Pobres � Ordem Urbana, 1890-1920, Rio 
de Janeiro, Forense, 1989; SEVCENKO, N., Literatura como Misssao: Te ns0es sociais e Criai;:ao 
Cultural na Primeira Republica, Sao Paulo, DIFEL, 1977; CHALHOUB, S. - Trabalho, Lar e Botequim, 
Sao Paulo, Brasiliense, 1986. 

13 CASTRO, Viveiros de, Atentados ao Pudor, 3a. ed., Freitas Bast,os, 1934, p.XIII. 
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O c6digo de 1890, ao sistematizar melhor os crimes sexuais e estender 

o limite da idade da moc;:a ofendida num crime defloramento, de 17 para 21,
evidenciava e viabilizava essa politica de controle sexual. Alem disso, ele
ampliava a defesa da honra no pr6prio titulo da sec;:ao de crimes sexuais ao
associa-la a preocupa9ao com a defesa da "Honestidade das Familias e do
Ultraje Publico ao Pudor''. O c6digo de 1830 reunia esses crimes sexuais sob o
tftulo dos "Crimes Contra a Seguranc;:a Individual" e, no capitulo II, definia-os
como os que apenas ameac;:avam a "Seguranc;:a da Honra". Segundo o jurista
Galdino Siqueira, o c6digo de 1890 exteriorizava na pr6pria reda9ao dos crimes
sexuais o "objetlvo de conservar a organizac;:ao social tendo por base a familia
legal e moralmente constitufda". 14 

Entretanto, embora o c6digo de 1890 colaborasse para uma maior 
eficiencia no cumprimento da lei, tambem trazia imprecisoes, que tornavam 
necessario o concurso da jurisprudencia. Bern, ai a lei seria interpretada sob a 
luz dos esperanc;:osos reformadores republicanos, que pretendiam estender para 
todo o corpo social uma pretensa "civilizac;:ao" atraves da defesa da honra da 
mulher. Punir melhor, para os juristas, traduzia-se por diminuir as inseguranc;:as 
e incertezas que sofriam os juizes, promotores e advogados, pois faltavam 
principios claros, uniformes, seguros e simplificados para a aplicac;:ao das leis. 

Nos crimes de defloramento, embora os meios legais (seduc;:ao, engano 
ou fraude) tenham sido formulados, eles nao foram definidos no c6digo; a 
expressao defloramento, por seu lado, tambem trazia mais poblemas do que 
certezas pelas dificeis conclusoes a cerca das condic;:oes da virgindade (fisica 
e/ou moral?) e da conseqUente honestidade. Assim, deixavam-se em aberto 
lmportantes definic;:oes que tornavam inevitavel o concurso de elementos 
subjetivos e complicada a separac;:ao entre o direito e a moral. A mulher que 
procurasse reparar uma ofensa a sua honra teria, entao, que articular um discurso 
convincente sobre sua honestidade, onde nao haveria espac;;o possivel entre o 
Ideal higiencio da "mulher-mae" e o seu in verso, a maldita "prostituta" . 15 Ambos 
os conceitos eram definidos e redefinidos cotidianamente nas delegacias e 
lribunais em func;:ao de uma serie de variaveis como os habitos de sair a rua 
(com quern, para que lugares e em que horarios), as diversoes escolhidas, o 
local de residencia, a estrutura familiar e de vigilancia, a conduta em geral e ate 
n forma do pr6prio corpo. Para alcanc;:ar o status de ofendida num crime de 
cJefloramento, a pretensa vitima precisava provar que merecia ser protegida, 

14 SIQUEIRA, Galdino - Direito Penal Brasi!eilo, Rio de Janeiro, Livraria Jacinto, s.d., p. 423. 

15 Ver SOIHET, R., op. cit.; ENGEL, M., op. cit.; ESTEVES, M.,op. cit. 
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ou seja, que era suficientemente "honesta" e "virgem" para ter sido ofendida 
naqueles valores. 

E claro que todas estas variaveis nao aparecem ao mesmo tempo em 
um (mico processo criminal. Em cada um deles podem ser identificadas algumas 
facetas da "mulher-mae" ou da "prostituta". Assim, por exemplo, o advogado de 
Jose Nunes Enrique acusa Joaquina Cruz, preta, empregada domestica, de ser 
mulher prostituida porque: 

"... O que se apura das declara9oes de Joaquina e que ela andava 
sozinha a horas adiantadas da noite, fantasiando-se pelo carnaval, 
acompanhava-se de rapazes alegres e dormia fora de casa muitas noites 
sem ciencia de seu patrao ... Basta o fato de ter Joaquina saido a noite 
de casa ja com a intern;;ao de nao vir dormir e procurar o acusado para 
ter com ele em um jardim rela96es sexuais para se evidenciar que nao 
era ela virgem, ja estava prostituida ... ".16 

O ser prostituida envolvia, entao, alem de ter muitas rela9oes sexuais, 
possuir determinados comportamentos (como andar s6, fantasiar-se e sair a
noite) e ate pensamentos (inten9ao de nao voltar para dormir). 

Dentre os aspectos da atua9ao dos policiais e dos juristas em rela9ao 
ao controle da moral popular e a puni9ao de crimes de defloramento, ao longo 
da vigencia do c6digo de 1890, escolhemos tres importantes questoes que, de 
alguma forma, evidenciam os percursos e os sentidos daquela atua9ao: a 
competencia do tribunal do juri, a complicada defini9ao da virgindade e a 
problematica especifica9ao da sedu9ao. Esta ultima, primordialmente, 
fundamentou os criterios de honestidade/virgindade moral e serviu de justificativa 
para a prote9ao de uma mulher que houvesse cometido um ato condenado pela 
"civiliza9ao" . 17 

16 Processo criminal, Ma90 903, n• 1438, Arquivo Nacional, 1907. Todos os processes citados neste 
artigo pertencem ao Arquivo Nacional. As indica90es correspondem ao sistema de classificai;:ao 
do Arquivo Nacional por Caixa ou Mai;:o, e numero do processo. A pontua9ao original foi mantida, 
mas a ortografia atualizada. 

17 Outros aspectos da polltica judiciaria de controle sexual, atraves dos processes de denoramento, 
poderiam ser analisados: os confrontos entre as divergentes posi90es de juristas (em rela9ilo a
definii;:ilo desses crimes como pertencentes ao Direito Publico ou Privado, por exemplo), que 
refletiam projetos diferenles da organiza9ao da sociedade e do pr6prio conlrole social; a tendencia 
dos vereditos e das penas; a posi9ao dos delegados, promotores e advogados; a produ9ao de 
outras imagens, alem da virgindade, sobre a honestidade. Ver ESTEVES, M., op. cit., cap. 2. 
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Ap6s 1911, pelo decreto numero 9263, os processos de defloramento 
11ao mais foram julgados pelos jurados reunidos no tribunal do juri. Os juizes, 
que anteriormente tin ham o papel de considerar a procedencia do crime e s6 a 
partir dai encaminhar para a decisao dos jurados, ampliaram suas furn;:oes. 
Assumiram a responsabilidade pelos vereditos finais e pela defini9ao do "local" 
da honestidade, ou seja, passaram a ser os ultimos na long a cadeia de produc;:ao 
do inocente ou do culpado, formada por delegados, testemunhas, medicos 
legistas, advogados e promotores. As mudarn;:as provocadas por este novo papel 
dos juizes podem ser avaliadas pela observa9ao da TAB ELA 1. E significativo 
o aumento do percentual dos processos em que os reus foram condenados.
Certamente, desta forma, os desfechos dos processos come9aram a obedecer
rnais aos criterios das altas autoridades do judiciario do que a tao comum
benevolencia dos jurados, sempre homens e geralmente funcionarios publicos,
om rela9ao ao comportamento masculino. Estabelecendo-se esta autonomia
nas condena9oes, mais eficazmente o judiciario poderia intervir em habitos
"reprovaveis" e difundir os valores e comportamentos que mereciam ser
condenados ou incentivados, protegendo mo9as honestas, garantindo o futuro
de maes solteiras, for9ando casamentos, mesmo em casos de duvidosa
honestidade feminina, desprezando as formalidades legais ou ainda punindo
rapazes que precisavam aprender a respeitar a honra feminina.

Tanto a prote9ao da honra feminina, como pretendia o c6digo de 1830, 
ou a honestidade das familias, como acrescentava o de 1890, estavam sempre 
nssociadas, em ultima instancia, a virgindade feminina. Contudo, se a defini9ao 
de virgindade era segura em termos te6ricos e simb61icos, era muito dificil de 
ser precisada ap6s a abertura de um processo criminal. Que criterios poderiam 
nvaliar um antigo estado de virgindade e honradez? 

O artigo 267 do c6digo penal, logo na palavra que definia o crime, 
"defloramento", associava virgindade ao rompimento do himen (palavra grega, 
que segundo o jurista Galdino Siqueira, significa uma membrana). A partir dai, 
sltuam-se uma serie de controvertidadas discussoes entre os que defendiam 
que esta membrana era uma presun9ao de honestidade (Galdino Siqueira e 
Joao Vieira) e os que duvidavam disto, pelo menos como a Igo absoluto, ja que 
nao era incomum a existencia de mulheres gravidas que mantinham o himen 
lntacto (Viveiros de Castro, Macedo Soares, Dr. Souza Lima, Dr. Nina Rodrigues). 
Ate a decada de 20 este debate foi bastante fecundo, pois os estudos de medicina 
legal encontravam-se ainda em estagios iniciais. Os exames medicos de "corpo 
delito" para apurar a existencia material do defloramento eram precariamente 
realizados e as descri9oes eram suscintas e imprecisas. Havia tambem muita 
confusao a cerca da epoca do defloramento e da integridade do hfmen. 
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Os juristas que defendiam a ideia de que nao se deveria criticar a lei,
alegavam que, alem da precariedade da medicina legal, os brasileiros eram grandes
"himen6filos". 18 Galdino Siqueira afirmava que era correta a "intuic;:ao popular e tradi
cional" de s6 considerar a perda da honra de uma mulher virgem pelo defloramento, 
ou seja, pelo rompimento da membrana hi men. Alias, esta "intuic;:ao" nao era singular
de nosso povo, "porquanto a recebeu de outros, como ele, diz Carlos Seidl, 
himen6filos, haja vista a pratica entre os hebreus de exibir a camisa ensanguentada
do primeiro coito, como prova da virgindade da nubente, pratica que vemos adaptada
entre os napolitanos, ate o seculo passado ... ". 19 

Exemplificando a valorizac;:ao da membrana himen para a definic;:ao da
virgindade e, ao mesmo tempo, expressando o despreparo tecnico dos juristas
(e porque nao dizer dos medicos) sobre a relac;:ao entre o himen, a epoca do
defloramento e a certeza da virgindade, o advogado de Manoel de Oliveira
Santos assim comenta o exame de defloramento, que havia definido o himen
da ofendida Clotilde como complascente (um tipo de himen que, por ser elastico,
nao acusa rompimento da membrana): 

" ... Nao e preciso ser formado em Medicina, para saber-se que
uma mulher que copula pela primeira vez bota sangue pelas partes sexuais,
principalmente menor de 16 anos; que a mulher dessa idade, copulando
uma Cmica vez, nao fica com a vagina consideravelmente dilatada, 
"comportando bem a intromissao", ou diga-se introduc;:ao, "do dedo 
indicador" - provavelmente do medico que a examinou, e por conseguinte
de regular tamanho e grossura. E ainda mais com os "seios flacidos e
grandes e pequenos labios tambem flacidos" - Tratamos das partes sexuais.
lsto depois de vinte e dois dias (prazo decorrido de 14 de junho a 6 de
julho, datas em que diz ter sido deflorada e em que foi examinada), o que
equivale a dizer que, ou ela ja tinha tido, antes de 14 de junho, outras
copulas carnais, o que e muito provavel ter havido em vista da casa onde
ainda se acha, ou entao as teve, mesmo depois do dia referido ... ".20 

18 Himen6filo - aquele que adora o hlmen. Ver SIQUEIRA, Galdino, Direito Penal Brasileiro, Rio de 
Janeiro, Livraria Jacinto, s.d., p. 439 a 444. Outros autores tambem se referem a esta questao: 
Afr:Jnio Peixoto dividia os povos entre os himen61atras e os misimenistas (misos e hlmen), aqueles 
que desprezam a famosa membrana (Ver PEIXOTO, A., Sexologia Forense, Rio de Janeiro, Ed. 
Guanabara, 1934); Darcy Campos de Medeiros e Araldo Moreira, acrescentavam que a adorai;:ao 
pelo hlmen estaria ligada a formai;:ao etico-social de cada povo e, talvez principalmente, a influ�ncia 
do sentimento religioso cat6lico (ver MEDEIROS, D.C. e MOREIRA, A., Do Crime da Sedu9ao, 
Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1961 ). 

19 SIQUEIRA, G., op. cit.p. 439. 

20 Ma90 878, n• 4952, 1905. 
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Clotilde, preta, empregada domestica, 1 S a nos, alem de tet:assado
pelo constrangimento de um exame medico-legal, ainda era acusada de residir
em local suspeito, de nao ser honrada pela ausencia de sangue, de exagerar
demasiadamente a dor em suas condic;:oes e de possuir caracteristicas ffsicas
desabonadoras: vagina dilatada, seios flacidos, grandes e pequenos labios
tambem flacidos. A subjetiva avaliac;:ao de flacidez levantava suspeitas de
prostituic;:ao. 

Principalmente a partir da decada de 20, a divulgac;:ao dos resultados
das pesquisas do medico-legista Afranio Peixoto, foi o marco para que se
comec;:asse a desconsiderar, ao menos juridicamente, a prova material da
lntegridade, ou nao, do hi men, como fundamental para a configurac;:ao do delito.
Evitar-se-ia, assim, uma serie de confusoes a respeito do hi men complascente
ou da antiguidade do defloramento. Suas pesquisas demonstraram a existencia
de uma grande variedade de himens e passaram a interferir tambem nas
ovaliac;:oes sobre a flacidez do corpo feminino. Usando recurses fotograficos,
Peixoto constatava que havia "infinitas virgens que os tern (os seios) caidos e
ha ate prostitutas que os possuem pequenos, firmes e consistentes".21 Para as
outras maximas do discurso juridico a cerca do corpo virgem e imaculado, como
o sofrimento, a dor e o sangue, Peixoto nao foi definitivo ou tao claro, porem, 
pelo menos, indicou que esses sinais nao repousavam em evidencias s6Iidas e
objetivas. Considerava que a quantidade de dor e sangue dificilmente era intensa,
•;endo que, certamente, variava de pessoa para pessoa. Nern mesmo ficaram
mais de pe os fantasmas que localizavam na dilatac;:ao maior ou menor da
vagina a intensidade de vezes que havia sido usado o aparelho sexual. 

Nas decadas de 1920 e 1930, as ultimas do c6digo de 1890, encontrava
•,e bastante abalado nos tribunals o ideal fisico das sensac;:oes (muitas dores) e
110 corpo feminino virgem e puro. Tambem, complementarmente, podemos inferir
que nao se poderia mais falar nas marcas fisicas de um corpo prostituido. o
n6digo penal de 1940 cristalizaria essas mudanc;:as retirando do artigo 217 a
nxpressao "defloramento", substituindo-a por "sedU<;:ao". Entre as imagens ideals
do corpo virgem e do prost itufdo existiam muitas outras possibilidades
uvidenciadas pela presenc;:a corajosa de moc;:as pobres nas delegacias e nos
uabinetes medico-legais. Pelos seus pr6prios corpos e pelos seus depoimentos, 
negando ora uma ora outra faceta do corpo ideal, testemunhavam a diferenc;:a e
11 variedade. 

'I PEIXOTO, A., op. cit.p. 89. 
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Bern, mas se a liga9ao entre a virgindade fisica e a existencia do himen 
integro era problematica e, num segundo momenta, se a prova material do 
crime de defloramento nao mais poderia ser associada, em termos absolutos, a 
ruptura do himen, a flacidez corporal ou as dores e sangue, outros indicios 
precisavam ser considerados. O estado anterior de virgindade, exigencia basica 
para que fosse configurado um crime de defloramento, s6 ficaria garantido com 
o exame do com portamento moral da pretensa ofendida. Ou seja: reunia eta as
condi9oes de honestidade para ser seduzida? Saia pouco e acompanhada?
Que tugares frequentava? Tinha uma familia higiencia que vigiava seus atos?
Onde residia? O acusado era um namorado antigo? Tomava decisoes impulsivas
ou refletia em seus atos? Era uma mo9a comedida? A no9ao de virgindade
ultrapassava em muito os limites fisicos.

Por esse lado, tambem, privilegiadamente, podemos acompanhar as 
peripecias juridicas ao longo de 50 anos. Viveiros de Castro foi quern primeiro 
procurou estabelecer as bases mais "concretas" para que uma "entrega" ou 
uma "conjun9ao carnal" cumprisse as condi9oes "morais" que configurariam 
um crime de defloramento. A lei protegeria a mo9a que sofresse "sedu9ao, 
engano ou fraude", mas, sob os conselhos de Viveiros, a sedu9ao s6 seria 
admitida em nome de uma "promessa de casamento" nao cumprida (neste 
sentido era considerada criminalmente coma engano ou fraude). Claro esta que 
nao seria qualquer promessa, precisava ser formal e seria; s6 assim era 
compreensivel que uma mulher honesta cedesse, porque "eta (a promessa) 
exerce grande influencia no animo das mulheres" .22 Com esta defini9ao, negava
se a pr6pria sedu9ao, o ato de "viciar" uma mo9a com suplicas e caricias. A 
jovem honesta s6 consentiria cair em "pecado" por uma promessa de casamento 
formal, antecipando os "direitos de posse" de seu marido; nunca pelas artimanhas 
sedutoras de seu parceiro e muito menos pelas tenta9oes de seus desejos. 

Paulatinamente, entretanto, tambern ap6s a decada de 1920, uma nova 
tendencia entre os juristas, dentre eles os mais expressivos foram Galdino 
Siqueira e Silvio Romero, deixava de encarar a sedu9ao estritamente coma 
urn a "promessa de casamento" e passava a reconhece-la em seu sentido vulgar, 
como um "pedido", "blandicia" ou "influxo desnorteante"!23 Nao apenas a promes
sa de casamento impressionaria as mulheres. Frases, caricias, beijos e contatos 

22 CASTRO, V., Os Delitos Contra a Honra da Mulher, 4a. ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1942, 
p. 79. 

23 Ver SIQUEIRA, G., op . cit. , p. 447 a 456. Mantendo a prioridade da "promessa de casamento" 
para a configura9ao do delito e, portanto, se�uindo as diretrizes de Viveiros de Castro, destaca-se 
GUSMAO, Chys61ito de, Dos Crimes Sexua1s, 5a. ed., Freitas Bastos, 1981, 212 1224. 

26 

insinuantes despertariam o "desconhecido jogo da paixao". As lncontrolavols 
sensa9oes de seus corpos tambem desculpariam sua "queda" e serlam 
justificadas pelo recente recurso juridico da "inexperiencia". Na defesa desses 
argumentos, Galdino Siqueira, apesar de apelar para as diferentes caracteristicas 
que definiam um "homem" e uma "mulher", nao deixava de reconhecer a 
necessidade de prote9ao dos instintos sexuais femininos: 

" ... Conseguiu, porque desnormalizou, despertando os pruridos 
latentes da natural voluptuosidade, o pudor e a consciencia da sua 
victima. E a sugestao e naturalmente facil, porque o homem e 
caracterizado fisicamente pelo desenvolvimento intelectual e a mulher 
pela do9ura dos sentimentos, o que faz com que ela seja altamente 
impressionavel. Por isso, sem grande dificuldade se apossa dos desejos 
similares do homem (grifos nossos). Se assim nao fosse a que ficaria 
reduzido o favor da lei a inexperiencia da donzela menor? ... ".24 

Certamente, no mudaram os objetivos que animavam os juristas 
do final do seculo XIX a punir os crimes contra a honra feminina, nem se perdeu 
tie vista a conduta total das ofendidas ou os demais criterios para medir a 
"honestidade". Mas, significativamente, passava a ser exigida, com mais enfase, 
o "inexperiencia" sexual (vista como inocencia, castidade, recato, fragilidade,
c1esconhecimento do fogo sexual, falta de poder de avalia9ao das consequencias
de seu ato etc). Consequentemente, era acrescentada a no9ao de mulher
"honesta" a possibilidade de possuir desejos. Seria protegida e, portanto,
considerada honesta a mulher que, por "inexperiencia", nao conseguisse controla
los. Passava-se a admitir juridicamente que a mulher possuia instintos e
lnclina9oes ao prazer. A mulher julgada honesta seria aquela que soubesse
dlreciona-los para o casamento.

0 c6digo de 1940 iria consubstanciar todas essas mudarn;:as, juntamente 
com a reduc;:ao da idade, na pr6pria redac;:ao do artigo 217: 

"seduzir mulher virgem, menor.de 18 a nos e maior de 14 e ter 
com eta conjun9ao carnal, aproveitando-se de sua inexperiencia ou 
justificavel confianc;:a" .25 

Embora as imagens da "mulher honesta" e da "mulher prostituida" 
tenham permanecido como paradigmas no discurso juridico e na pratica de 

14 SIQUEIRA, G., op. cit., p. 450. 

'5 PONTES, Ribeiro - C6digo Penal Brasileiro, 8a. ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1977, p. 339 
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produc;ao de culpados e inocentes, diminuiu muito a distancia entre elas. 
Reconhecendo a inexistencia de um corpo ideal e puro; admitindo que a mulher 
possufsse instintos sexuais e pennanecesse honesta, ou ainda nao considerando 
desonroso o movimento das mulheres por espac;os publicos cada vez mais 
amplos, nossos juristas da decada de 40 redefiniam os estreitos padroes da 
honestidade. Pareciam assimilar a grande diversidade de vida, de padroes 
morais e sexuais que os protagonistas dos processos criminais lhes impunham 
nas delegacias e varas criminais. Nern todas aquelas moc;as defloradas que 
procuravam a justic;a eram "prostitutas" ou "exploradoras" de homens ricos.26 

Frequentando os lugares publicos ou criando outras versoes para o conceito de 
virgindade, como veremos na· Parte 111, as moc;as das camadas populares 
testemunhavam, ao darem queixa de um crime de defloramento, a existencia 
da diversidade moral e o fracasso de uma politica de controle sexual mais 
ampla, voltada para todo o corpo social. 

Entretanto, muitos juristas, como nos anos 60 Darcy Campos de 
Medeiros e Aroldo Moreira, alegavam que as mudanc;as no c6digo penal de 
1940 refletiam urn a nova "media do corn portamento social" e um novo "padrao 
medio da moralidade", resultado do "modernismo" dos tempos e das liberdades, 
"principalmente das moc;as nas altas camadas sociais". As "moc;as modernas", 
diziam os juristas, sem deixarem de ser honestas, frequentavam "oficinas, 
repartic;oes publicas e lojas comerciais", tornando-se muito cedo conhecedoras 
dos segredos do sexo ... 27 

E claro que devemos concordar com esses juristas que a legislac;ao 
sexual de 1940 fez um esforc;o para estar a altura dos "tempos modernos". 
Alem de se adaptar aos mais recentes conhecimentos medicos sabre o himen, 
seguia de perto as novas condic;oes da vida publica feminina, principalmente 
dos segmentos medias e altos, onde a atuac;ao dos movimentos feministas nao 
foi desprezivel. Mas, nao devemos esquecer, muitas das "conquistas" femininas, 
que ampliaram o conceito de "mulher honesta" ap6s a decada de 20, nao estavam 
ausentes da vivencia das moc;as de segmentos populares do final do seculo 
XIX e infcio do XX. 

Assim, precisamos perguntar que estranho criteria formou a "moral 
media" de cada periodo? Nos primeiros tempos do perfodo republicano nao 

26 Era comum os advogados dos acusados recorrerem a esta Iese buscando desmoralizar as mo9as 
que davam quelxas de crimes de defloramento. Podemos comprovar que esta tese era bastante 
lnexata, pols apenas encontramos 4 casos em que os acusados eram realmente mais rlcos que as 
ofendidas. 

27 MEDEIROS, D.C. e MOREIRA, A., op. cit., p. 27, 59, 44 e 53, respectivamente. 
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levou em considerac;ao a vivencia das moc;as dos segmentos populares; ap6s 
os a nos 40, tornou mais "elastico" e "complascente" o conceito de mulher honesta, 
contudo em func;ao das novas liberdades das moc;as das "altas camadas sociais". 
O fracasso da politica de controle sexual e a menor distancia entre a imagem 
da "mulher honesta" e da "mulher prostituta" nao foi justificada, no discurso dos 
Juristas, pelo reconhecimento da existencia de comportamentos sexuais e valores 
morais diversos em uma mesma sociedade ... 

OUTRAS VERSOES DE VIRGINDADE 

Se o discurso juridico delineou identidades femininas atraves das 
categorias de "honesta" e "desonesta", os depoimentos das mocas defloradas, 
i1eus pais, testemunhas e reus nos processos criminais desafiaram aquela simples 
!Jualidade. Construiram identidades que nao se encaixavam de forma completa
om qualquer uma das categorias. Nos documentos analisados, encontramos a
persistencia de um conjunto de valores e normas sociais que regulavam o
comportamento sexual entre os populares e contrastavam com os do sistema
ludiciario.

Os documenlos nao nos perm item constatar diferenc;as entre os valores 
11 normas de distintos grupos etnicos ou nacionais (verTabela 11).28 Essa ausencia 
de diferenciac;ao pode ser explicada pelos limites das pr6prias fontes, que nao 
,ogistram sistematicamente todos os aspectos dos sistemas de valores gue 
nstamos estudando. Mas, por outro lado, possibilitam a analise de certos padrOes 
de comportamento e valores de mulheres e homens pobres (de diferentes etnias 
11 nacionalidades), que sao bem distintos do sistema de valores do discurso 
lurldico. 

lsto nao quer dizer que a linguagem cultural dos populares e a das 
nutoridades judiciarias fosse tao diferente ao ponto de serem mutuamente 
lncompreensiveis. A existencia de casos de defloramento em si ja evidencia 
que possuiam importantes referencias em com um, mesmo que o seu significado 
variasse. O exame do significado da virgindade feminina nos depoimentos dos 
processes de defloramento ilustrara muito bem esse ponto. A virgindade e 
porticularmente fascinante, pois era um conceito usado para identificar tipos 

'II A nacionalidade e freqoentemente conhecida atraves da identifica9ao dos reus, ofendidas e 
testemunhas logo no inlcio de seus depoimentos, mas nem sempre reflete a origem etnica. A "cor" 
das ofendidas e quase sempre obtida, pois o dado e registrado no exame de defloramenlo. O 
estabeleclmento da "cor" dos reus e testemunhas e bem mais diflcil de ser obtido, pois depende 
das informa90es dos depoimentos. A "cor" e a nacionalldade das ofendidas e reus encontram-se 
na Tabela II. 

29 



imr, 

·-

femininos e envolvia, na mentalidade tanto das autoridades quanta da popull 
um elemento material (um hfmen integral), que teoricamente permit 
verifica9ifo objetiva da moralidade. Entendida nao apenas como um ideal Ill 
mas tambem como um bem material, a virgindade foi um instrumenlOJlle 
disciplina social manipulado por diversas autoridades, e, nas maos de mUll�s 
jovens envolvidas em casos de defloramento, uma arma estrategica que palia 
ser usada contra essa mesma disciplina. 

Ao iniciarem um processo de defloramento, mulheres jovens, seus plls, 
tutores ou entao seus patroes apelavam a polfcia e a justi9a para que agllltm 
como arbitros em disputas que envolviam a virgindade da mulher, geralmente 
esperando que as autoridades pressionassem ou for9assem os defloradortl a 
se casarem. 0 tipo de relacionamento entre as ofendidas e os reus varlou 
muito, indo de mero conhecimento ao noivado formal. Os conflitos que "acabar1m 
na policia" tambem explodiam por varias razoes: o reu abandonou a menlna, 
ou arrumou outra namorada; o casal brigou; as fofocas do defloramento 
come9aram a circular na vizinhan9a; a mae ou a patroa souberarn do 
acontecimento; o rapaz e a menina fugiram juntos; a menina fugiu sozinh1; a 
menina ficou gravida etc. O desfecho esperado para todas essas situa96es era 
o casamento do casal, pois quase todas as mo9as defloradas declararam que
isso tinha sido prometido pelo reu.

Por se tornarem o local onde a responsabilidade criminal dos reus pela 
perda da honra das ofendidas era apurada, as delegacias e os tribunais 
converteram-se num forum para a discussao de conceitos sabre a virgindade 
feminina e "honestidade". ConseqUentemente, os processos criminais permltem 
analisar o significado destes conceitos dentro do sistema de valores construldo 
no discurso das pessoas que eram interrogadas por policiais, advogados da 
defesa, promotores e juizes. 

A perda da virgindade significava um evento crftico na vida de uma 
mulher solteira, provocando fofocas na vizinhan9a e justificando uma a9ao tao 
severa como um processo contra seu deflorador. Eufemismos usados para 
expressar o fato, como por exemplo "a desgra9a que aconteceu a mo9a" ou "a 
desonra", sugerem que uma menina solteira deflorada era muitas vezes vista 
como vitima ou era estigmatizada. Metaforas mais poeticas as vezes 
expressavam as mesmas ideias: um defloramento era "uma mancha que nao 
sai mais", "uma infelicidade" ou "uma monstruosidade". 29 Havia ainda casos de 
jovens, como o da empregada domestica Georgina Fernandes, quinze anos, 

29 Ver Proc. Crim. Augusto Gonyalves, mayo 898, n• 1134, 1906 e Alvaro Monteiro, caixa 1813, n• 
2368, 1939. 
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branca e analfabeta, que, para escapar desse tipo de estigma, procurava a 
poHcia e o lnstituto Medico-Legal visando, atraves de um exame de defloramento, 
provar que era "ainda mo9a", "apesar do que o povo do lugar [onde ela morava) 
dlzia a seu respeito"30 

As ofendidas, quase sem exce9ao, expressavam nos depoimentos que 
ontendiam e, muitas vezes, que aceitavam o conceito de que a prova da sua 
vlrgindade era um requisito para o casamento. E 16gico que mulheres que 
tin ham uma ideia do significado legal de "defloramento" e que esperavam ganhar 
n "prote9ao" da carte criaram uma identidade compativel com a defini9ao da 
l11sti9a sabre uma mulher honesta. Com a ajuda dos funcionarios da policia, as 
of end id as quase sempre declaravam que consentiram na "copula carnal" 
omente "sob promessa de casamento". Usualmente, negavam que tinham 

lido outros namorados e, as vezes, insistiam que eram vigiadas por seus pais 
nu tutores. 

Tipicamente, as pretensas ofendidas, ao prestarem depoimento, 
descreviam seu primeiro encontro sexual com muita dor e sangue, e o seu 
oomportamento no ato como passivamente submisso. Entretanto, os 
tlopoimentos sobre a "perda de sangue" e a sensa9ao de "muita dor" foram 
perdendo importancia nos anos vinte, o que correspondia ao maior 
,uconhecimento do varios tipos de himen ap6s a divulga9ao dos estudos de 
Afranio Peixoto. 31 Mesmo que as ofendidas declarassem experimentar "dor" e 
''hemorragia" durante todo o perf odo estudado, as descri9oes do inicio do seculo 
oram bem mais extremadas: "sangue que manchou todas as suas vestes" e 
rtores que duravam mais de um dia.32 As mulheres das decadas de vinte e trinta 
duscreviam suas rea96es mais moderadamente: "alguma dor, mas nao muita 

e notou uma pequena mancha de sangue"; "nao sentiu dor alguma nem 
porcebeu que perdeu sangue".33 

10 Cixa 1737, n• 93. Os exames de defloramento eram uma das maiores tarefas do lnstituto Medico 
Legal durante todo o perlodo estudado. As estatlsticas dos exames entre 1913 e 1918 foram 
publicadas no Anuario Estatlstico da Pollcia da Capital Federal, alcanyando a media de 363 por 
0no; de 1926 a 1930 foram publicadas anualmente nos Relat6rios dos Chefes de Pollcia com a 
media de 522 por ano. Entre 1937 e 1941, segundo Manoel Odorico de Moraes, "Estado Atual da 
ProstituiyM no Rio de Janeiro". (In: A Folha Medica), Ano XXIII, n• 13,149), a media era de 663 
oxames anuais. 

11 lsto confere com a informayi!io fornecidas pelos dois medicos (Hugo e Katia Maria Berrini da 
Fonseca) entrevistados por Esteves em 1986. De acordo com eles, a quantidade de dor e sangue 
o a dilalayi!io da vagina variam conforme a configurayi!io flsica de cada mulher. Dependem do tipo
rle hlmen, da forma da relayi!io sexual e do "!onus muscular". 

1.' ESTEVES, M., op. cit., 171-174. 

11 Caixa 1813, n• 1115. 
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Os juizes, por sua vez, nao abriram mao das tentativas de constatar 
uma "evidencia material" para a configurac;ao do delito. O juiz Alvaro Bernardes, 
em 1934, por exemplo, concluiu que o depoimento de Celina de Siqueira era 
desacreditado porque ela disse ter sentido dor e ter perdido sangue, quando o 
exame do lnstituto Medico-Legal constatou que ela possuia um himen compla
cente: "E por demais sabido que, ... os congressos sexuais com mulheres 
portadoras de hf mens complacentes NAO DETERMINAM HEMORRAGIAS".34 

Em contraste com a opiniao do juiz Bernardes, constatamos, a partir dos 
processos analisados, que nao havia qualquer relac;ao entre a dor relatada pelas 
ofendidas e a configurac;ao dos seus hf mens. 

A despeito da diminuic;ao das declarac;oes sobre a intensidade de dor e 
sangue, as ofendidas, durante todo o periodo em questao, usavam uma
linguagem bastante similar, e de alguma forma suspeita, ao negarem qualquer
papel ativo no "crime." o defloramento era feito na mulher, se nao exatamente
contra a sua vontade, pelo menos sem sua participac;ao. A maioria das descric;oes
nao diferem muito do depoimento de Senhorinha Francisca, 15 anos, preta, em
1908: 

"Alvaro convidou-a a entrar no seu quarto e segurando-a, deitou
a na cama e tampando-lhe a boca para que nao gritasse suspendeu
lhe as roupas e introduziu-lhe na vagina o membro viril causando-lhe 
dor e hemorragia ... 35 

Possivelmente, em muitos casos, os escrivaes da policia "ajudaram" 
as jovens a recontarem suas experiencias. Mas, mesmo levando em conta essa 
intervenc;ao, seus depoimentos revelavam a existencia de um c6digo social no 
qual a virgindade, ou sua ausencia, contribuia para a defini9ao da identidade de 
uma mulher e para a determinac;ao das possibilidades dela contrair matrimonio. 

Observamos claramente o funcionamento deste c6digo no processo 
em que Leandro Cardeiro, um operario textil de trinta anos, foi acusado de ter. 
deflorado sua prima, a parda Emilia Cardeiro da Cunha, de vinte e um anos, em 
1927. A mae de Emilia, Perfeita Rosa Cardeiro, explicou a situac;ao: 

34 Caixa 10869, n• 59. 

35 Mac,o 886, n• 5139, citado por ESTEVES, M., op. cit., 173. E interessante comparar com a descric,ao 
de Gerusa Evangelista, 18 anos, parda, empregada dome stica, vinte anos mais tarde : "Mar9ues ... 
deitou-a no chao e suspendendo o seu vestido, introduzindo (sic) seu membro viril na vagina da 
depoente deflorando-lhe, por isso que a depoente sentiu dor e ficou com a roupa suja de 

sangue"(Caixa 1807, n• 324). HA muitas outras descrlc,Oes similares. 
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" ... que Emilia, filha da declarante, ha um ano vem namorando 
Joao Baptista Chambarelli, que ultimamente quiz se casar com Emilia; 
que s6 entao Emilia foi obrigada a confessar a declarante que nao 
podia casar-se com Chambarelli porque o seu primo e sobrinho da 
declarante Leontino Cardeiro, ha um ano ... havia deflorado Emilia".36 

Elvira Nunes, 17 , branca, tambem arrumou um namorado (Antonio 
Carvalho Magalhaes, empregado no comercio, 22 anos) ap6s seu defloramento 
por outrem em 1922, mas o namorou "disinteressadamente, pois reconhecia 
que com este nao podia se casar visto ter sido deflorada por Salustio de Castro". 37 

Nestes dois casos os noivos mudaram suas propostas de casamento 
uo ouvirem as "confissoes" de suas noivas. Nao obstante, houve casos em que 
11 deflorada se casou com um terceiro enquanto o processo contra seu deflorador 
11stava correndo, o que sugere que alguns homens, a diferenr;;a dos noivos de 
I rnflia e Elvira, aceitavam o casamento com mulheres que ja se encontravam 
tlofloradas.38 Mesmo assim, a crenr;;a que uma mulher s6 poderia casar com o 
homem que a "possuiu" pela primeira vez nao era apenas um produto da 16gica 
l•trfdica, estava tambem presente nos valores de muitas mulheres e rapazes 
nnvolvidos em crimes de defloramento. Se nao era necessariamente uma cren9a 
1111 um valor absoluto regendo suas vidas, pelo menos era um recurso que podia 
•1or manipulado para varios fins.

Os mais severos nos seus julgamentos morais, expressando os valores 
11110 coincidiam mais nitidamente com os das autoridades judiciarias, eram os 
,,,us defloradores. Se eles geralmente admitiam que tiveram rela96es com a 
nfondida, sua defesa baseava-se na acusac;ao de que a ofendida ja era 
"dosonesta" (ou deflorada) antes do contato. Freq0entemente, com a ajuda de 
"dvogados, os reus alegavam que a menina (ou sua familia) era "desordeira" e 
111'0 era educada num ambiente de recato"; que freq0entava bailes, clubes 

1111turnos ou, pior, festas carnavalescas; que safa sozinha e ate tarde, ou que 
lll1ha numerosos namorados. 

111 Cnlxa 1807, n• 1936. 

11 cnh<a 1926, n• 326. 

111 Vnr Caixa 10869, n• 136 e n• 59. A questao de se um processo deve prosseguir depois do casamento 
1h1 ofendida com um terceiro surgiu freqoentemente na jurisprud�ncia entre 1890 e 1938. lsto 
,temonstra que, mesmo sendo pouco usual, a situac,ao nao era rara ou sem precedentes. Ver 
l'IRAGIBE, Vicente - DicionArio de Jurisprud�ncia Penal, Vol.I, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 
I 038, 226-230. 
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Ao Ion go do perf odo estudado, houve mudan9as nas descri9oes acerca 
do comportamento "desonesto". Sem duvida, estas mudan9as refletiam a 
paulatina expansao do espa90 publico ocupado por mulheres "honestas" na 
cidade do Rio de Janeiro e as tentativas por parte das autoridades de "protege
las" das mulheres "desonestas" (foi na decada de 20 que essas tentativas 
finalmente materializaram-se na cria9ao do Mangue, a famosa "zona" de 
prostitui9ao carioca). Enquanto na virada do seculo a defesa do reu baseava
se principalmente na evidencia de que a mulher tinha o costume de sair s6 
(para indicar que ela era "desonesta"), nos anos 20 e 30 a enfase caia na 
impropriedade das horas e lugares que ela frequentava.39 

Muitos reus usaram uma defini9ao fisiol6gica da honestidade, dizendo 
que "verificaram", ap6s a rela9ao sexual, que a pseudo-ofendida nao era mais 
virgem. Alguns, como o caixa Francisco de Souza Ferreira, afirmaram 
explicitamente seu metodo de verificar;:ao: "ela nao era donzela pois o contato 
sexual se realizou sem que ela tivesse experimentado dor, nem perda de sangue 
e nem oferecesse dificuldade de qualquer especie na intromissao do membro 
viril."40 Em muitos destes processos, os reus testemunharam que haviam 
exigido uma "prova da virgindade" coma uma condir;:ao para o casamento. 

Esta estrategia baseava-se num padrao moral que permitia aos homens 
ter rela96es sexuais com impunidade, sempre que sua companheira no ato 
sexual nao fosse virgem ou mulher de outrem.41 Alem disso, era visto como 
natural que um homem fizesse sexo quando a oportunidade (na forma de uma 
mulher nao virgem) se apresentasse. 0 advogado de Edgar Sampaio expressou 
claramente este conceito em 1927 quando argumentou que a disposic;:ao de 

39 As acusa,;:Oes de que a ofendida era "desonesta" nao se limitavam a defesa. Julzes e promotores 
tambem faziam essas acusa,;;Oes. Em 1927, o processo em que era ofendida lzaltina Pereira 
Leite, 16 anos, preta e empregada domestica, foi considerado improcedente porque ela freqOentava 
"dancin�s", locais considerados pelo promoter come os "antros da prostitui,;;ao nesta cidade"(Caixa 
1813, n 8). Para uma discussao das restri,;:oes do movimento das mulheres fora de casa no final 
do seculo XIX e inlcio do XX, ver ESTEVES, M., op. cit., capltulo 1; GRAHAM, Sandra Lauderdale 
- House and Street: The Domestic World of Servants and masters in Neneteenth-Century Rio de 
Janeiro, New York, Cambridge University Press, 1988; para Sao Paulo, ver RAGO, Margareth- Os 
Prazeres da Noite: Prostitui,;:ao e C6digos da Sexualidade Feminina em Sao Paulo, 1890-1930,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991.

40 Caixa 1813, n• 8. 

41 Essa impunidade liberava os homens da responsabilidade por mais que a honra feminina estivesse 
danificada - 66 (27%) das ofendidas estavam gravidas quando procuraram a pollcia (28 ou 31 % na 
amostra entre 1900 e 1911; 43 ou 27% na amostra entre 1918-1940). 0 adulterio era um crime 
(artigo 279) pelo qual as mulheres casadas e seus amantes podiam ser condenados de um a tres 
anos de prisao, enquanlo os maridos adulteros eram sujeitos ao castigo somente se sustentassem 
suas amntes. Ver SEVERIANO, J.,op. cit., p. 419-420. 
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Candida Dias (de quinze anos, branca, vendedora ambulante) de fazer sexo 
1:om Edgar (dezenove a nos, pardo, estudante), depois de conhece-lo por "uma 
lflrde s6", evidenciava a "imoralidade e desonestidade de Candida". Edgar, por 
•1ua vez, "fazia o que qualquer homem de sua idade e estado civil faria sem
,ulutancia".42 E 6bvio que estas atitudes podem ser explicadas em parte pela
possf vel familiaridade do reu com os c6digos morais das autoridades judiciais e
pelo seu desejo de escapar a prisao ou ao casamento. Os reus, muitas vezes,
,impregavam valores morais que, provavelmente, nao expressariam fora da
dolegacia ou da  sala de audiencias. Entretanto, como a valorizar;:ao da
vlrgindade feminina e a crenr;:a que a posse exclusiva da mulher era um direito
do marido e uma condic;:ao para o casamento formal surgem nos depoimentos
rlos reus em variados contextos, fica impossivel menosprezar estes valores ou
vl\-los unicamente como um efeito para impressionar as autoridades.43 

Qualquer que fosse a razao, a maioria dos acusados de defloramento 
q11e depuseram frente a polfcia e as autoridades judiciarias desempenhavam o 
p11pel do chamado "machista" (o conceito de "posse" sexual da mulher e as 
ttormas de genero diferenciadas e desiguais). Este papel era coerente com as 
r.onstruc;:oes da mulher passiva nos depoimentos das mulheres ofendidas e seus 
tlofensores (pais e testemunhas). Entendidas superticialmente, muitas das 
doclarac;:oes nos depoimentos - e a interpretac;:ao destes papeis - parecem 
,,polar uma tese "foucaultiana" do poder, na qual o sujeito a ser disciplinado 
"ohega a ser o agente de sua pr6pria sujeic;:ao."44 Em outras palavras, ha 
nvldencias nestes depoimentos de que a populac;:ao pobre, alvo dos esfor9os 
do disciplinizac;:ao do sistema judiciario, expressava valores que coincidiam com 
w, ldeologias do discurso juridico. 

Os mesmos depoimentos, porem, contem contradi96es que 
hnpossibilitam a classificac;:ao dos autores e seu sistema de valores dentro dos 
papeis de genero construfdos pelo discurso jurf dico. Parafraseando a crftica 
lnrnlnista norte-americana Judith Butler, o desempenho destes autores evidencia 
w, contradi96es geradas a partir das tentativas de construir identidades unicas 

,t) Caixa 1775, n• 2265. 

ol1 l!Ssas atitudes estao presentes tambem na literatura. No romance Clara dos Anjos, Lima Barreto 
descreve a herolna, ap6s a perda da virgindade, como "desonrada, vexada diante de todos, com 
uquela n6doa indelevel na vida."Para as mo,;:as educadas na perspectiva de arranjarem um "born" 
casamento, como Clara, a perda da virgindade seria realmente irreparavel, principalmente se fosse 
de "cor". 

4•t I,oucAULT, M. - Discipline and Punish: T he Birth of the Prison, New York, Routledge, 1990, p. 
145. 
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de genero.45 Nos textos produzidos nos processos de defloramento, as demandas 
e os interesses derivam de dois sistemas de significac;ao que tern diversas e 
maleaveis areas de convergencia: o sistema das autoridades judiciarias e o da 
cultura popular. Os depoimentos as vezes acomodavam uma ideologia 
compativel com a do sistema judiciario, mas, em outros momentos - ou 
simultaneamente - os depoentes rejeitavam muitos aspectos da moralidade 
disseminada pela justi9a ao aceitarem um outro sistema de valores, tambem 
complexo e contradit6rio. Se n6s demonstramos que os dois sistemas nem 
sempre eram totalmente incompativeis, seus pontos de divergencia, entretanto, 
resultaram na constru9ao de sujeitos/identidades diferentes. Particularmente 
diferentes a partir do ponto de vista das autoridades, que, nas suas definic;oes 
legais, se esfor9avam em estabelecer imutaveis categorias de sujeitos jurfdicos 
(a mulher honesta, o homem de bem, a mae ideal, a prostituta), processo 
fundamental para a disciplina do trabalhador e para a ordem social. Assim, a 
atuac;ao dos protagonistas dos processos de defloramento desafiava a 
universalidade dos modelos de tipos humanos, ou, mais especificamente, dos 
preceitos que apoiavam a moralidade e os papeis de genero na lei. 

lndica96es de que o significado da virgindade na cultura popular era 
diferente do seu significado no discurso jurfdico, podem ilustrar como esta 
subversao de c6digos universais de moralidade operavam dentro dos textos 
produzidos nos processos penais de defloramento. Estas indicac;oes podem 
ser encontradas mesmo nos depoimentos dos homens/reus, aqueles que 
pareciam replicar mais de perto a ideologia das autoridades. Por exemplo, o 
conceito de que uma mo9a virgem devia sentir vergonha ao expor seu corpo e 
ao se submeter as "paixoes lascivas" do seu parceiro aparece frequentemente 
nas declara96es dos juf zes, mas est a ausente dos depoimentos dos reus. Estes, 
apesar de tentarem denegrir a imagem das supostas ofendidas, apenas 
caracterizaram-nas como prostitutas em quatro dos processos analisados. Neste 
sentido, o depoimento da testemunha Antonio Pimenta e exemplar. Quando foi 
pedida a sua opiniao sobre a moralidade de Edneia Candida Dias, respondeu 
que "sua impressao a respeito dela era de que nao se tratava de mulher que o 
vulgo chama traquejada na vida, mas tambem nao lhe parecia fosse uma 
donzela".46 

Entao, apesar da valoriza9ao da virgindade, uma mulher deflorada, 
estando longe da imagens ideais da "donzela"/"mae", nao necessariamente era 

45 BUTLER, Judith - Gender Troubles: feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 
1990. 

46 Caixa 1775, n• 2265. 
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associada a uma "prostituta." Dois processos ilustram isso. O primeiro e o caso 
do pardo de vinte e oito anos, Eduardo Medeiros Braga. Em 1922, ele "montou 
uma casa" para morar junto com sua noiva, Dejanira dos Santos, uma empregada 
domestica, parda, 15 anos, com a qual teve dois filhos. Quatro anos depois, o 
pai de Dejanira abriu um processo de defloramento contra Eduardo alegando 
que ele nao tinha cumprido sua promessa de casar com Dejanira (ha indfcios 
de que Eduardo abandonou Dejanira ap6s 4 anos de convivencia). Eduardo 
defendeu-se com a seguinte hist6ria: 

" ... quando pela primeira vez teve c6pula carnal com Dejanira, 
esta nao era mais virgem, nao informando porem quern fora o seu 
deflorador e ao ser fortemente interrogada pelo declarante, Dejanira 
informara que se desvirginara com a intromissao de uma vela na 
vagina ... " 47 

No segundo caso, em 1928, Joao de Mello Vasconcellos deu o seguinte 
<lepoimento: 

" ... que em outubro do ano passado, o depoente enamorou-se 
da menor Izabel ... com a qual pretendia-se casar, tanto que nesse 
sentido o depoente chegou a falar com a irma dela, esposa de Severino 
Fronteiro de Almeida em cuja casa a rua Frei Gaspar 40, Isabel se 
encontrava; que logo no infcio do namoro, a depoente teve desconfiarn;a 
de que sua namorada nao mais era donzela, e em Fevereiro deste ano 
com ela tendo rela9oes sexuais, constatou que efetivamente estava 
desvirginada; que interrogando Izabel, esta op6s alguma relutancia, 
acabou por lhe confessar que fora deflorada por seu cunhado Severino, 
quando tin ha doze anos de idade; que a vista disso o depoente resolveu 
nao mais se casar indo viver maritalmente com Isabel, na casa que deu 
como sua residencia." 48 

A participa9ao de Joao no caso limitou-se ao depoimento como 
tostemunha no processo instaurado contra o cu_nhado de Isabel. 

Estes processos, e outros que envolvem casais que viviam juntos, 
r.ontem valores que e1 ; rontradit6rios dentro da 16gica das autoridades 
l11diciarias. A "himenofili,:!'' qt•, . segundo estas autoridades, caracterizava a "moral 
media" da sociedade brasileira, era tambem acompanhada de uma disposi9ao 

-l'f Caixa 10806, n• 113. 

•16 Caixa 1807, n· 301.
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em aceitar unioes informais e de montar casas e ter famflias com mulheres nao 
virgens, todos comportamentos considerados imorais aos olhos da justi<;a. A 
"educai;ao" que a justi<;a procurava disseminar visava precisamente diminuir 
os relacionamentos conjugais informais. A justi<;a tentava for<;ar os homens a 
formalizar estes relacionamentos ou marginalizava da sociedade "honesta" as 
mulheres que os aceitavam. E "6bvio que as atitudes dos homens nos exemplos 
acima citados nao ajudavam ao projeto das autoridades. 

A posii;ao dos reus nao foi a (mica a subverter as tentativas de convencer 
a populai;ao de que "morar juntas" era imoral. De fato, atitudes despreocupadas 
sobre este assunto nos depoimentos indicam algumas das contradi96es mais 
conspicuas entre o sistema de valores do judiciario e dos populares. Por exemplo, 
muitos dos pais e testemunhas que declaravam a honestidade da ofendida, seu 
merecimento ao casamento ou mesmo fortes preocupa96es com o futuro 
"desgra9ado" da ofendida, caso nao se casasse, estavam vivendo amasiados. 
Em varios processos os casais passaram a morar com a famflia da menina 
ap6s seu defloramento, algumas vezes com entendimentos para que o 
casamento se realizasse depois. Geralmente, os crimes em questao chegavam 
a policia nao por causa de problemas inerentes ao fato, mas por causa de uma 
crise no relacionamento: o homem abandonou a mulher, arrumou outra 
namorada ou discutiu com sua "sogra". 

Finalmente, um numero alto (16% porcento) das mulheres defloradas 
declararam que se "entregaram" porque o reu tinha prometido "viver 
maritalmente" com elas, e procuraram a policia porque a promessa nao havia 
sido cumprida. Os juizes e promotores nao reconheciam estas denuncias como 
validas e caracterizavam as mulheres que aceitavam promessas de 
"concubinato" como "desonestas". Num processo em que a ofendida declarou 
que teve rela96es sexuais porque seu namorado prometeu viver maritalmente 
com ela, o promotor S. de Medino opinou pela absolvi9ao do reu, associando a 
aceita9ao desta promessa com a prostitui9ao: "A ofendida deixou-se deflorar 
porque quis: vendeu o seu direito da primogenitura por um prato de lentilhas, 
um quarto pago e um remoto casamento."49 Em contraste, as unioes consensuais 
eram claramente uma op9ao valida para muitas jovens, que se sentiam 
justificadas ao fazerem sexo nestas condi96es. 

Ao aceitarem as unioes consensuais e a  ideia de que as rela96es sexuais 
se justificavam atraves de uma promessa de casamento, ou mesmo de 
amasiamento, os protagonistas dos processos de defloramento estavam 

49 Caixa 1807, n• 1439. 
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1111-111tu11do tradi9oes que datam (pelo menos) do periodo colonial. E "conhecido 
1110 mi brasileiros, tanto historicamente quanto no presente, "nao sao de casar", 
"ll'iltllll Elizabeth Kuznesof num estudo recente sobre a ilegitimidade no seculo 
Ix Mais ainda, o "concubinato simples" (a uniao de dois indivfduos que 

ft111ll11m casar, diferentemente do "concubinato qualificado", que envolvia uma 
Jttn,11un ja casada ou um padre) nao foi perseguido vigorosa ou sistematicamente 
tm lu lgroja ou pelo estado, mesmo ap6s a aplica9ao das ordens do Concilio de 
lttt11!0 om 1707. 50 Revisando a historiografia sobre a famflia e a  ilegitimadade, 

11111usof conclui que "as regras do casamento e consequentemente de 
loulllrnlcfade parecem ter sido notavelmente fluidas" no Brasil colonial.51 As 
11111\1113 sexuais ilicitas aparentemente eram mais frequentes entre as classes 

ftlo11ns favorecidas de ambos os sexos, mas existiam e eram reconhecidas por 
;1u1•111as de todas as classes sociais (era tambem frequente entre os homens 
11111 '1otores mais fovorecidos).52 Unioes estaveis informais eram comuns, mas 
ll111llwres e homens tambem trocavam de companheira/os com frequencia. 
M"'itrlo as mulheres casadas, que tradicionalmente sao vistas como carentes 
·11 q11alquer poder, podiam se divorciar, e se nao lhes era permitido casar de
11v11, ao menos conseguiam na pratica uma certa liberdade de escolher outros
111cnlros.53 A ilegitimadade, alta em toda a hist6ria brasileira, parece ter
11111,mtado no seculo XIX tanto entre as popula96es de cor quanto entre as

I l<IJ:lNESOF, Elizebeth A. "Sexual Politics, Race and Bastard - Bearing in Nineteenth-Century
llt,,,dl: A Question or Culture or Power?", In: Journal or Family History, 16, n• 3, p. 241-260.
VI\INFAS, R. demonstrou a relaliva tolerancia da lnquisiyilo no Brasil colonial com as uniOes 
111rnrmals, In: "A Teia da lntriga", op. cit. , p. 41-66. Para outras discussOes sobre o concubunato 
1111 Urasil colonial, ver NIZZA DA SILVA, op. cit. , e "A lmagem da Concubina no Brasil Colonial: 
ll11rJitlmidade e Heranya", In: Rebeldia e Submissilo: Estudos sobre a Condiyi:lo Feminina, sao 
l'•Hllo, Vertice e Fundayilo Carlos Chagas, 1989, p. 17-60; VENANCIO, R.P. - "Nos Limites da 
r111e1rada Faml lia: llegilimidade e Casamento no Brasil Colonial", In: Hist6ria e Sexualidade no 
111111111, op. cit., p. 107-124; FIGUEIREDO, L. R., op. cit.; MELLO E SOUZA, L., op. cit.; LIMA, 
111M Lage -Mulheres, Adulteros e Padres: Hisl6ria e Moral na Sociedade Brasileira, Rio de Janeiro, 
llul11 Pontos, 1987; mOTT, Luis de Barros - Os Pecados da Familia na Bahia de Todos os Santos, 
l11lvt1dor, Universidade da Bahia, 1982; GOLDSCHMIDT, E. - "Virtude e Pecado: Sexualidade em 
l"o Paulo Colonlal", ln: Enlre a Virtude e o Pecado, Silo Paulo, Rosa dos Tempos e Fundayilo 
c,olos Chagas, 1992, p. 15-36. Para o seculo XIX, alem de KUZNESOF, ver MAT TOSO, Katia de 
1J11alr6s - Familia e Sociedade na Bahia do seculo XIX, Silo Paulo, Corrupio, 1988; SAMARA, Eni 
•In Mesquita - "Casamento e Papeis Familiares em Silo Paulo no Seculo XIX", In: Revista de
r •tudos e Pesquisas em Educa,;ao, 37, maio 1981, p. 17-25; ZENHA, Celeste - "Casamento e
ll"oltlmldade no Cotidiano da Justir;a", In : Hist6ria e Sexualidade no Brasil, op. cit., p. 125-142.

I I\LISNESOF, E., op. cit., 247.

Mroln Beatriz Nizza da Silva argumenta que entre as classes altas do perlodo colonial o concublnalo e as 
tnh190es sexuais illcitas eram pralicas comuns, ale mesmo para as mulheres, e eram rreqUentemente 
IIINI� consideradas como "uma pequena aberrayilo no comportamento" do que como um pecado ou uma 
1u11vorsao. NIZZA DA SILVA, M.B., "A imagem da concubina", op. cit., p. 18.

1 NI/ZA DA SILVA, M.B. - "O Div6rclo na Capitania de Sao Paulo", In: Viv�ncia: Hisl6ria, Sexualidade 
"lmagens Feminlnas, Sao Paulo, Brasiliense e Fundar;ilo Carlos Chagas, 1980, p. 151-195.

39 

/ 



brancas, e parece ter sido mais alta entre as populac;:oes urbanas.54 Entre o 
final do seculo XIX e o final da decada de 1940, os dados dos censos registram 
as taxas de casamento mais baixas (o que provavelmente significa que as 
unioes ilfcitas eram mais altas) no Rio de Janeiro do que em qualquer outra 
cidade brasileira.55 Assim, nas suas tentativas de "conquistar a civilizac;:ao" 
atraves da defesa da honra feminina no Rio de Janeiro, as autoridades judiciais 
do comec;:o do seculo XX lutavam contra os costumes populares, sem duvida 
influenciados pelas praticas africanas e portugueses anteriores, como tambem 
contra uma tradic;:ao de relativa indiferenc;:a oficial a estes costumes. 

lsto nao quer dizer que 0s valores cat61icos, como o casamento formal, 
nao fossem valorizados na sociedade brasileira, nem que nao havia padroes 
ou normas sociais que regulassem as unioes consensuais. No Brasil, como na 
America Latina em geral, existia o que Asuncion Lavrin chama de um "dialogo" 
entre os valores e as normas divulgados pelas instituic;oes da igreja e do estado 
e os comportamentos e as atitudes dos populares que transgrediam os c6digos 
eclesiasticos morais.56 Por exemplo, o reconhecimento dos filhos ilegitimos era 
permitido pela lei e era comum nos testamentos da classe alta, mas os privilegios 
e os cargos oficiais muitas vezes requeriam provas da legitimidade e "honra 
familiar". 57 No outro extremo da escala social, estudos da organizac;ao familiar 
entre os escravos, particularmente em areas de alta concentrac;ao, revelam 
que as redes de organizac;ao de familias e de parentesco eram notavelmente 
estaveis e complexos, e eram reguladas por c6digos morais nitidamente 
demarcados.58 Em suma, como Eliana Goldschmidt sustenta para Sao Paulo 

54 KUZNESOF, E. ,  op. cit., 294-257; VENANCIO, R.P., op. cit., 107-124. 

55 ADONO, Sam C., "The Broken Promise: Race, Health and Justice in Rio de Janeiro, 1890-1940", 
Tese de PhD, University of New Mexico, 1983, p. 102-103. Diretoria Geral de Estatlstica, 
Recenseamento do Distrito Federal, 1906. A tendencia de baixos Indices de casamento manliveram
se nas decadas seguintes. No relat6rio anual de 1940 do Servir,:o de Higiene Publica do Rio de 
Janeiro o diretor do servir,:o analisou as taxas de casamento entre 1894 e 1940. Nesses 47 anos, 
lamentavelmente, ele conciuiu, ha uma "fraca tendencla para o casamento no Distrito Federal". 
Ver PARREIRAS, Decio - Atividades de Hygiene Publica no Rio de Janeiro, 1939-1940, Rio de 
Janeiro, lmprensa Nacional, 1941, p. 28-29. 

56 LAVRIN, Assunci6n - "Introduction: The Scenario, the Actors and the Issues", In: Sexuality and 
Marriage in Colonial Latin America, London, University of Nebraska Press, 1989, p. 1-43. Ver 
tambem VAIN FAS, R., op. cit.; GOLDSCHMIDT, E., op. cit.; ZENHA, C., op. cit. 

57 KUZNESOF, E.,op. cit., p. 245. 

58 Ver os artigos de SLENES, R. , NERO DA COSTA, I., SCHWARTZ, S., FRAGOSO, J., 
FLORENTINO, M. e METCALF, A., In: Revista de Estudos Economicos 17, maio/agosto 1987. 
Ver tambemSLENES, R., "Lares Negros, Olhares Brancos: Hist6ria da Famlfia Escrava no Seculo 
XIX", In: Revista Brasileira de Hist6ria 8, n• 16, marr,:o/agosto 1988, p. 189-203; LEWKOWICZ, I., 
"Heranr,:a e Relar,:0es familiares: Os Pretos forros de Minas Gerais do seculo XVIII", In: Revista 
Brasileira de Hist6ria 9, n• 17, setembro/1988/fevereiro/1989, p. 101-114. 

40 

\__ 

(17 45-1822), "o conflito entre regras institucionais e tendencias individuais

propiciou a criac;ao de uma moral diferente," que estruturava o comportamento

e a organizac;:ao social para grande parte da populac;ao. Entre esses valores

dlferentes, havia um conceito de honra no qual "a vontade pessoal teria mais

lmport�ncia que a reputac;:ao da familia" e, significativamente, a manifestac;:ao

da "intenc;:ao matrimonial" era suficiente para que um casal comec;:asse as

rnlac;:oes sexuais, a vida em comum, e a procriac;:ao. Ainda que a intern;ao de

casar transformasse uma uniao ilicita em uma relac;:ao honrada (aos olhos da

populac;ao e nao da igreja), e fosse frequentemente utilizada pelos homens

para se defenderem contra as denuncias de concubinato feitas pelos oficiais da

lgreja, o casamento formal poucas vezes aconteceu. Goldschmidt sugere que a

coabitac;ao nesta base pode ter sido uma heranc;:a da pratica portuguesa mais

antiga de reconhecer a coabitac;:ao como o casamento legitimo.59 Luciano

f"lgueiredo tambem descubriu que "promessas de casamento" eram utilizadas

para legitimar as relac;oes sexuais e o concubinato em Minas Gerais no seculo

XVlll.60 

A diferenc;:a da situac;ao da sociedade da classe alta mexicana no seculo 
XVII, na qual o nao cumprimento de uma promessa de casamento com o 
1:asarnento formal era uma seria brecha na honra masculina, parece que 
hlstoricamente para a maior parte da sociedade brasileira, nao era sempre 
11ocessario que o hornern curnprisse formalrnente sua promessa de casarnento 
pnra que fosse considerado honrado.61 Aceitava-se a prornessa curnprida se o 
hornern fosse "viver rnaritalmente" corn a rnulher, que era tratada como "sua 
mu I her", corno uma legftirna esposa.62 Certarnente esta pratica perrnaneceu 
vurdadeira para rnuitas rnulheres do cornec;o do seculo XX, pois procurararn 
111ocessar seus defloradores pelas prornessas de vida em cornurn (arnasiamento) 
11/lo curnpridas. 

Esta claro, entao, que por rnais que a virgindade feminina fora do 
c11samento legal fosse vista como urn ideal social, nao erarn incornuns as praticas 
11110 se desviavam deste ideal. De fato, eram a norma para a rnaioria da 
populac;ao brasileira desde o periodo colonial. ate o periodo estudado neste 

1\1 GOLDSCHMIDT, E., op. cit., p. 18, 34 e 27.

11111 IGUEIREDO, L., op. cit., p.124-130.

I GEED, Patricia - To Love, Honor and Obey in Colonial Mexico: Conflicts over marriage choice,

1574-1821, Satanford, Stanford University Press, 1988. 

Atualmente a expressao "min ha mulher"ainda e mais utilizada do que o termo "minha esposa",

mesmo que o casal esteja oficialmente casado. 
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trabalho. Assim, se existiam entre os populares cariocas evidencias de valores 
semelhantes ao chamado "culto a virgindade", "marianismo" ou, para citar 
Galdino Siqueira, "himenofilia", valores geralmente atribuidos a cultura "latina", 
havia tambem op96es abertas as mulheres pobres no Rio de Janeiro baseadas 
em antigas tradi<;:oes, redefinindo o controle sexual e a submissao que estas 
ideologias requeriam. 

Pela nossa documenta9ao, a manuten9ao de antigos costumes, como 
rela<;:oes sexuais antes do casamento e unioes consensuais cimentadas com 
uma promessa de casamento e/ou amasiamento, foi uma op9ao escolhida por 
muitas das ofendidas. Contudo,, elas tambem encontraram outras maneiras de 
se afastarem do comportamento sexual ideal: vivendo papeis que apresentavam 
talvez os desafios mais serios a defini<;:ao juridica da honra feminina e virgindade. 

Em primeiro lugar, apesar da abundante evidencia de que a virgindade 
era um bem valorizado, muitas das meninas defloradas realizaram repetidos 
contatos sexuais com namorados que conheceram ha bem pouco tempo (menos 
de um mes geralmente). Alem disso, atras das repetidas descri<;:oes das 
ofendidadas reali;ando sua situa<;:ao de vftimas passivas da paixao masculina, 
e possivel detectar motivos variados e complexos nas suas a96es. A perda da 
virgindade era um evento importante para essas meninas, mas muitas vezes 
por razoes diferentes das previstas pela justi<;:a. 

Ao desvendarmos razoes variadas e contradit6rias pelas quais as 
meninas entregavam sua virgindade, n6s nao queremos dizer que as suas auto
representai;oes como vitimas de engano fossem necessariamente falsas, ou 
mais falsas do que outros papeis que elas cumpriam dentro dos parametros dos 
documentos legais. Nosso objetivo nao e "descobrir a verdade", ou julgar qual 
dos varios motivos que aparecem nos depoimentos "realmente" influenciou a 
"mo<;:a virgem" na sua decisao de virar "mulher desvirginada". Nosso argumento 
e que a existencia de varios motivos, operando em diversas situa<;:oes e periodos 
de tempo ou simultaneamente, sugere que o significado de sua decisao era 
igualmente variavel. 

A evidencia de que a libido influenciou a possfvel ofendida a fazer sexo, 
por exemplo, contradizia muitas das suas declarai;oes marcadas pela passividade 
e procura de casamento. A excitai;ao sexual e o prazer claramente influenciaram 
muitas das decisoes das moi;as adolescentes a fazerem sexo com seus namora
dos, mesmo que poucas assumissem abertamente estas sensa96es, 
especialmente antes dos anos 20. Nas decadas posteriores, havia alguns casos 
em que estas sensai;oes aparecem de forma explicita. Em 1940, Isabel Borges 
dos Santos, depois de declarar que seu namorado Sebastiao prometeu 
casamento diversas vezes, assim descreveu seu defloramento: 
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" ... a declarante depois de muito excitada pelas carfcias de 
Sebastiao, com ele no pr6prio quarto de sua av6 ali na cama da mesma, 
depois do mesmo lhe ter tirado as cal<;:as e ainda a declarante relutando 
o mesmo depois de a deitar, com o membro viril em estado de erei;ao
o introduziu na vagina causando-lhe uma sensa<;:ao de dor e assim teve
Sebastiao o primeiro contato sexual com ela declarante."63 

Como Isabel nao mencionou o uso de fon;a fisica ou a violencia de 
Sebastiao, a "relutancia" mencionada certamente referia-se a sua pr6pria 
uxcita<;:ao. Seu corpo exerceu uma influencia que, conforme o depoimento, era 
no minimo tao forte como a declara<;:ao de Sebastiao de que s6�asaria com ela 
depois de a "possuir". Pelas declara96es de Isabel, sabemos'que o acusado 
vlnha ha varios meses prometendo casamento, mas ela recusava-se a fazer 
!;exo por esta razao; s6 "entregou-se" a Sebastiao depois de "muito excitada". 
O mesmo aconteceu na descri<;:ao do defloramento presente no depoimento de 
Paula Ferreira de Carames, 18 anos, branca, empregada no comercio, em 1940: 

" ... ap6s renovar-lhe as promessas que lhe vinha fazendo 
ultimamente e acaricia-la, excitando-a bastante, deflorou-a ... " 

Honorina dos Santos, empregada domestica, 17 anos, descreveu uma 
oxperiencia similar em 1932, mas usando uma linguagem um pouco mais 
cllscreta: 

" ... que a esse ato antecederam promessas formais de 
casamento feitas por Euclides e carinhos que induziram a declarante a 
permitir na pratica do ato."64 

Nestes depoimentos, o homem era o protagonista sexual. Ao mesmo 
lnrnpo, os "atos preparat6rios" (como foram chamadas as caricias intimas, beijos 
otc., em mais de um depoimento) foram tratados com uma grande naturalidade, 
c:ontradizendo as imagens da mulher como um ser sem paixao sexual, motivada 
nponas pela promessa de casamento. 

Ainda mais contradit6rias eram as descri<;:oes do "ato" em si. Vejamos 
nl111ms exemplos: 

ft t eelxa 1727, n• 2663. 

,t r;olxa 312, n• 7019; Caixa 1733, n• 28. 
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" ... seu namorado ... atirando a declarante sobre a cama onde,

abrindo-lhe as pernas, introduziu o seu membro viril nas partes sexuais

da declarante, o que lhe causou muita dor ... ; que dois congressos

sexuais, ambos bastante dolorosos, praticou o seu namorado com a

declarante ... " 65 

" ... que a declarante apesar de nao querer cedeu a tal proposta,

tendo com seu noivo tido c6pula carnal, estando ambos em pe, e nesta

ocasiao sentiu dores e perda de sangue." 66 

Se a primeira experiencia era tao desagradavel como afirmam muitas

das meninas, como explicar os contatos repetidos em quase todos os casos, a

maior parte dos quais ap6s o defloramento? No segundo exemplo, a posic;ao

nao convencional (de pe) e o fato de ela ter "copulado com seu noivo" nao

evocam a imagem de uma mulher completamente passiva. Este ultimo ponto

foi sustentado pelo juiz Eurico Cruz em 1926. Rejeitando a denuncia pelo fato

de que a relac;ao sexual, e o consequente defloramento, se realizou em posic;ao

nao correta(o acusado estava sentado numa cadeira e a  ofendida de frente, em

pe), o juiz sustentou: 

"O que .. . nao se pode admitir e que a mulher, ja no primeiro coito,

renegue a passividade normal do seu mesmo sexo - o fragil - . . .  tanto mais

quanto, na primeira uniao sexual, mais de sofrimento que de gozo e a  partilha

que lhe toca." 67 

Mas enquanto levantamos a libido das moc;as ofendidas entre as suas

afirmac;oes de passividade e ausencia de paixao sexual, esta explicac;ao

"biol6gica" nao foi a unica determinante no momento de decidir aceitar uma

ralac;ao sexual. Elas tambem usavam sua virgindade como um instrumento de

luta de poder em varios nfveis. Como a tentativa do judiciario de disciplinar a

conduta das mulheres pobres justificava-se pela defesa da sua honra ou

preservac;ao de sua virgindade, muitas, de uma forma contrastante, chegaram

a ver a ruptura de seus hf mens como significando liberdade. Fazer sexo era, 

para muitas jovens, um ato de desafio. 

Em nossa pesquisa registramos 25 processos (10%) em que as meninas

65 Caixa 1807, n• 430. 

66 Caixa 1813, n° 2410. 

67 A senten�a foi citada em Revista Crimi nal, ano I, n• 2, agosto de 1927, p. 52.
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fizeram sexo com os seus namorados para forc;:ar seus pais ou outras autoridades 
a aceitarem um relacionamento proibido.68 Ainda que por lei o consentimento 
dos pais fosse requerido para o casamento de menores de 21 anos, no saber 
popular os pais perdiam a autoridade sobre suas filhas ap6s o defloramento. 
Por exemplo, Gl6ria Fernandes de Souza, branca, de dezesseis anos, que fugiu 
de casa em 1927 por que sua mae se opunha ao seu namoro com Jose Castriola, 
explicou que o cunhado de Jose, Manoel Antonio dos Santos (de setenta e oito 
anos) "aconselhou a declarante a que se entregasse ao seu namorado por que 
assim era o meio deles se casarem independente do consentimento de sua 
mae".69 Neste caso, como em todos os outros em que o defloramento foi uma 
forma de tentar o casamento, o objetivo foi alcanc;ado. 

A "posse" simb61ica da mulher pelo homem tomou forma concreta nestes 
casos, visto que os homens ao "possuirem" sexualmente as mulheres virgens 
chegavam a tomar dos pais a autoridade sobre elas. "Possuir" no sentido sexual 
era um verbo que expressava explicitamente a relac;ao de poder de genero: os 
homens "possufam" as mulheres, e nunca vice-versa. A lei brasileira legitimava 
essa "posse". Legalmente, as mulheres estavam sob a tutela de seus pais, os 
donos de patrio poder na familia, ate a idade de 21 anos; se uma mulher casasse, 
essa autoridade passava a seu marido. Teoricamente, os que tomavam a 
autoridade eram sempre homens. Em contraste com estas relac;oes simb61icas 
e falocentricas de poder, nossa documentac;ao sugere que, na pratica, os conflitos 
de autoridade sobre a virgindade de uma moc;a geralmente envolviam 
protagonistas femininas em ambos os lados. A mae era a principal figura de 
autoridade para a maioria das jovens nos processos, visto que o pai estava 
ausente em 75% dos casos.70 Alem disso, muitas meninas utilizavam a ideolo
gia que as colocava na dependencia perpetua como uma arma contra esta 
autoridade. A denuncia apresentada em 1929 por Januaria da Silva de Azevedo, 
mae de Menemozine Pec;anha de Azevedo, operaria, 18 anos, e reveladora: 

" ... no dia cinco deste mes pela manha, estando em sua casa 
onde tambem estava sua filha ... , e tendo esta por um motivo qualquer 
lhe respondera [sicJ mal a uma observac;ao da declarante; que a 
declarante disse entao a sua filha, que· devia obedecele-a ate quando 
casasse, que Menemozine lhe respondeu que s6 faltava era ir embora 
em companhia de Urbano pois "ja era dele"; que a declarante 

68 15 casos ou 17% da amostra entre 1900-1911; 1 0 ou 6% da amostra entre 1918-1940. 

69 Caixa 1737, n• 2276. 

70 67 ou 76% da amostra entre 1900-1911; 118 ou 74% daamostra entre 1918-1940. 
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desconfiando dessas frases de Menemozine submeteu-a a um rigoroso 
interrogat6rio, obtendo apura-la [sic] a confissao da mesma a qual lhe 
disse que havia sido deflorada por Urbano".71 

Neste, como em muitos outros casos, o conflito principal nao era entre 
a "vitima" e o acusado, ou pelo menos nao inteiramente. Pais, ou melhor, maes 
e filhas eram muitas vezes os opositores. Ap6s "interrogat6rio rigoroso" e, as 
vezes, castigos severos, muitos pais lam a policia e davam queixas, que 
pareciam ser uma retaliac;ao tanto contra o deflorador quanto contra a pr6pria 
filha. O padrasto e a mae de Marieta da Conceic;ao, por exemplo, durante o 
andamento do processo de defloramento que abriram em 1927 contra o 
namorado de Marietta, Joao Batista de Souza, um marinheiro pardo, 31 anos, 
tentaram intemar Marieta num asilo de menores. Marieta, empregada domestica, 
parda, 17 anos, por sua vez, fugiu de casa sozinha (sem a ajuda de Joao) e, 
ap6s ter tido relac;oes sexuais e se casado com Joao, escapou da tutela de sua 
mae e do juiz de menores.72 

Ser "possuida" por um homem, entao, nao parece ter significado para as 
"vitimas" de um defloramento uma subjuga9ao ou escraviza9ao. Pelo contrario, as 
vezes simbolizava a libera9ao e o rompimento dos la9os da dependencia. 

lsto nao quer dizer que a independecia absoluta efetivamente resultava 
de uma conquista sexual, sobretudo se levarmos em conta que o uso de 
anticoncepcionais era limitado (ainda que se mencione camisinhas em tres casos) 
e era extremamente diffcil para uma moc;a pobre manter uma familia sozinha. 
A "opc;ao" pela "lndependencia" muitas vezes tomou suas vidas mais diff cil 
porque, ap6s uma gravidez, podiam perder seus empregos e continuar morando 
com seus pals (com ou sem os pals de seus filhos). As dificuldades de uma 
mae solteira eram muito conhecidas pelas maes da maioria das ofendidas, o 
que explica, em parte, a urgencia das tentativas dessas maes de convencer os 
defloradores a casarem com suas filhas. Numa sociedade em que as estrategias 
de sobrevivencia para a maioria da populac;ao envolviam redes intricadas de 
interdependencia e solidariedade, a independencia economica era rara para 
qualquer pessoa.73 Ao entregar a sua virgindade, uma jovem aumentava seu 
poder de escolher qual ia ser a sua estrategia de sobrevivencia, incluindo ate o 
casamento contra a vontade do seus pals. 

71 Caixa 1807, n• 83. 

72 Caixa 1727, n• 2216. 

73 Para uma discussao das estrategias de sobrevivllncia dos populares no Rio de Janeiro na virada 
do seculo, ver CHALHOUB, S., op. cit. e SOIHET, R., op. cit.. 
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Em qualquer caso, nao restam duvidas de que quando a necessidade 
de proteger a virgindade foi eliminada, grande parte das restri95es impostas as 
mo9as jovens nao se justificavam mais. Elza Mendon9a (branca, 19 anos , 
funcionaria publica) expressou isto de forma explicita quando disse ao seu pai 
que saiu de casa "por julgar-se inteiramente livre" como resultado de seu deflora
mento. 74 

Este conceito de liberdade associado a ausencia de virgindade nao 
apareceu apenas no depoimento de Elza, surgiu repetidamente nos processos 
de defloramento. Varios reus e testemunhas da defesa referiam-se a ofendida 
que nao era mais virgem como "mulher libertada" ou "mulher livre". Quando 
empregado para caracterizar a educa9ao ou comportamento de uma mulher, 
"liberdade" implicava uma falta de disciplina ou vigilancia moral sobre sua 
honra.75 Uma mo9a virgem nao era independente, devia satisfa9oes aos seus 
pais, parentes ou patroes. Jandira Cazuca, 18 anos, costureira, branca, foi 
denunciada por uma testemunha de defesa como "pessoa sem compromisso", 
que, pela "franca liberdade", demonstrava nao ser mais virgem.76 

O vinculo entre a liberdade e a  falta de virgindade encontra-se de forma 
mais explicita e insistente nos discursos dos advogados da defesa. Vejamos 
alguns exemplos: 

" ... O acusado, nao tern duvida, em esperar sua absolvi9ao, tanto 
mais quanto a impura virgem era frequentadora assidua do Cabaret 
Milton, vivendo em completa liberdade ... " 

" ... A ofendida ... carecia da necessaria vigilancia materna, e os 
fatos narrados revelam a vida de perigosa liberdade que vivia ... " 77 

E claro que a associac;ao entre a liberdade e a ausencia de virgindade 
fazia parte da 16gica do sistema legal no qual os advogados eram formados. 
Esta 16gica tambem tin ha sentido para os depoentes, mas, as vezes, de maneira 
dlferente. Assim, respondendo as perguntas d,os advogados, as ofendidas e 

/4 Caixa 1733, n• 1117.

IS Para exemplos da expressao "educayao livre"da orendida, ver Caixa 1926, n• 493 e n• 537; Caixa1770, n• 1214; Caixa 1771, n• 195ft 0 Caixa 1731, n• 140 e n• 1057. 
Iii Caixa 1926, n• 493. 

I I Caixa 1731, n• 1057 e Caixa 1837, n• 1459. Ver tambem Caixa 1770, n• 1214; Caixa 1771, n° 1956; Caixa 1733, n• 1117; Caixa 1837, n• 1534 e Caixa 1813, n• 241 O. 
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suas testemunhas declaravam que a ofendida era muito vigiada e que "nao lhe 
era permitido liberdade." Deslizes ocasionais, como o da av6 de Isabel Borges 
de Santos, de 70 anos "mais ou menos," respondendo que Isabel "tern liberdade 
para sair s6 porque traba-lha", geralmente eram corrigidos em depoimentos 
posteriores. Assim, uma vizinha, maisjovem (53 anos), declarou, imediatamente 
ap6s a av6 e demonstrando que entendia a insinua9ao do advogado), que 
Isabel "nao tinha liberdade ... , voltando do trabalho para casa sempre cedo". 78 

A ideia era que urna virgem nao possuia liberdades individuais, e, por 
extensao, uma nao-virgem sim. No caso de Elza Mendonc;a, o conflito que fez 
os pais instaurarern o processo de defloramento contra Leandro comec;ou porque 
ela "deu conhecimento a sua progenitora de seu estado de mulher desvirginada, 
porque sua mae se opunha a deixar uma moc;a solteira ir rnorar longe dela".79 

Na ausencia dos pais, esperava-se muitas vezes dos patroes a guarda da 
virgindade da menina. Ao ernpregarem suas filhas no servi90 de "familias 
honestas", alguns pais especificavam que deviarn ser "rigorosarnente vigiadas" 
e que deviam ter o "maxirno cuidado" com elas.80 Um pai confirmou a honra de 
sua filha com a declarac;ao que "sabia que seus patroes nao lhe permitiam 
qualquer liberdade".81 Muitas das empregadas domesticas, como sinal de sua 
virgindade, tarnbern afirmavam que seus patroes "nao lhes davarn liberdade". 
Explicavam que "nao lhes era permitido conversar com rapazes no portao da 
casa", que "apenas saiam de casa nos dias de folga" (de 15 em 15 dias) e "para 
visitar seus pais". 82 

Em surna, as restric;oes impostas as mulheres jovens frequentemente 
eram justificadas como necessarias para a preservac;ao de sua virgindade. A 
situac;ao era similar a descrita por Sandra Lauderdale Graham no seu estudo 
sobre as empregadas dornesticas no Rio de Janeiro, entre 1860 e 191 o. Estas 
empregadas, Lauderdale Graham constata, erarn qualificadas pela sua 
experiencia sexual: as "da casa" e as "de ir a rua". As "da casa", geralmente 
jovens inexperientes, eram muito mais severamente vigiadas e confinadas a 
casa, enquanto as "de rua", geralmente nao eram virgens, estavam livres para 
participarem do mundo social da rua. 83 

78 Caixa 1813, n• 2410. 

79 Ver Caixa 1843, n° 380. 

80 Caixa 1813, n° 746. 

81 Caixa 1813, n° 1115. 

82 Caixa 1807, n° 746; Caixa 1843, n° 380; Caixa 1813, n° 1113. 

83 GRAHAM, S.L., op. cit., cap.2. 
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Nos nossos documentos, os te!rnos "mo<;:a" e "donzela," significavam 
"virgem" no uso popular e implicavam pureza, dependencia e tutela.84 Em 
r:ontraste, uma "mulher desvirginada" significava uma adulta independente, que 
rodia tomar liberdades nao permitidas a uma moc;a virgem. Como explicitamos 
11clma, certas desvantagens e estigmas acompanhavam este status. Porem, 
11t\o era necessariamente equiparado ao status da "prostituta", e muitas jovens 
mulheres, mesmo inconscientemente, escolheram a relativa "independencia" 
11,n troca da protec;ao que podiam ganhar pela preservac;ao obediente dos seus 
hlmens. 

CONCLUSAO 

O fato de jovens rnulheres irem a policia para iniciar um processo de 
clufloramento demonstra que a "perda da virgindade" foi urn evento significativo 
nm suas vidas, mas, como mostramos, a forma que entenderam e vivenciaram 
11 "virgindade" foi multifacetada. Atraves dos depoimentos das testemunhas, 
llofloradores e ofendidas buscamos demonstrar que os populares ao se 
c:nnfrontarem com as autoridades judiciais nas delegacias de policia e nos 
h ll>unais, demonstraram nao possuir o mesmo estreito significado para os 
n111ceitos de "honra e virgindade" que o daquelas autoridades. As normas, os 
vnlores, e os comportamentos, que emergem dos depoimentos, revelam as 
1111sslveis opc;oes, derivadas nao apenas das diffceis condic;oes de vida, mas
umbem de praticas tradicionais presentes no universo cultural dos populares 
lo Rio de Janeiro. A persistencia deste universo cultural no periodo que 
fl'iludamos demonstra os limites da ac;ao do judiciario em rnoralizar ou educar 
11111A populac;ao que, justamente por seus valores e comportamento, era 
1111slderada distante da "civilizac;ao". 

lsto nao quer dizer que os valores populares permaneceram estaticos e 
l11111taveis ao longo dos 50 anos que estudamos. Entretanto, sao muito 
,lunlficativas as continuidades em relayao aos valores morais, estrutura familiar 

c:omportamento sexual. Principalmente se contrastarmos essas continuidades 
1111 as mudanc;as nos conceitos jurfdicos a cerca da "virgindade" e "honestidade", 

1111ceitos que se tornaram mais flexfveis e menos polarizados ao longo deste 
ttrlodo. 

Atualmente, entretanto, mesmo com as mudan9as observadas no 
ttnsamento do judiciario, com o quase desaparecimento dos crimes de 

I la nao e mais moi;:a" ou "ela nao e mais donzela", por exemplo, sao frases comuns para designar 
11ma moi;:a que nao e mais virgem. 
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defloramento (definidos como de seduc;:ao ap6s 1940) e com a generalizac;:ao 
das unioes consensuais entre diferentes setores sociais, ainda sobrevivem 
estreitas e polarizadas avaliac;:oes sobre os valores e comportamento sexual 
dos populares. Num recente e estimulante debate onde se avaliava os resultados 
da criac;:ao das delegacias de mulheres no Estado do Rio de Janeiro85 

- e os 
pr6prios parametros da "questao da violencia contra a mulher" -, representantes 
de organizac;:oes feministas governamentais e nao governamentais defenderam 
posic;:oes de que um dos mais serios problemas enfrentados pelas mulheres 
pobres que procuram as delegacias era a internalizac;:ao da ideologia sexual 
machista. 0 diagn6stico baseava-se principalmente no fato de que as mulheres 
nos depoimentos se colocavam como vitimas e dependentes dos homens, o 
que evidenciava a necessidade, segundo representantes feministas, de educa
las nos valores da "liberac;:ao feminina".86 

Este tipo de leitura sobre a cultura popular em geral, nao considera a 
possibilidade de existencia de outras identidades, ao lado da de vitima, que 
podem existir num mesmo discurso. Da mesma forma, nao leva em considerac;:ao 
a hist6ria dos valores populares. Nossas pesquisas demonstram que estes 
valores, ao menos desde o final do seculo XIX, desafiaram os da ordem jurfdica 
e construiram identidades que nao cabem nas estreitas definic;:oes de "honesta" 
e "desonesta", "passiva" e "ativa", "homem" e "mulher". 

85 Fundadas em 1986 em resposta as reivindica,;:0es reministas, as delegacias de mulheres trabalham 
com policiais femininos e estao teoricamente mais preparadas para atender a qualquer tipo de 
violencia contra a mulher. 

86 O debate foi organizado pela CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, lnforma,;:ao e A,;:ao) em 14 de 
agosto de 1991. Estavam presentes, alem de diferentes grupos reministas e representantes do 
governo estadual, especialistas em estudos sobre mulher, Inclusive uma das autoras deste trabalho. 
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TABELA 1 

RE SUL TADOS DOS CASOS DE DEFLORAMENTO E RAPTO 

1890 - 1911 1918 - 1940 

NUmero %Total % Casos Decididos NUmero %Total % Cases Decididos 

de Cases Pelo Tribunal do Juri de Cases pelos juizes 

CONDENADOS 8 9.1 25 34 21 44 

ABSOLVIDOS 25 28.4 75 44 28 56 

CASOS INVALIDOS 
{SEM JULGAMENTO) 38 43.2 . 43 27 . 

CASAMENTOS 17 19.3 . 38 24 . 

TOTAL 88 100.0 100 159 100 100 

FONTE: 247 Processos Criminais, Arquivo Nacional, SPJ. 
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TABELA 2 

COR E NACIONALIDADE DAS MULHERES OFENDIDAS E DOS ACUSADOS* 

COR 

1904-1911 1918 -1940 

Ofendidas Acusados Ofendidas Acusados 

No
% No

% No
% No

% 

BRANCA 33 38 16 73 63 40 62 50 

PARDA 37 43 04 18 56 35 39 31 

PRETA 16 19 02 09 27 17 19 15 

OUTRAS - - - - 13 08 05 04 

TOTAL 86 100% 22 100% 159 100% 125 100% 

NACIONALIDADE 

1904-1911 1918 - 1940 
Ofendidas Acusados Ofendidas Acusados 

n· % n· % n• % n· % 

BRASILEIRA 79 90 59 70 149 94 137 86 

PORT UGUESA 4 6 19 22 8 5 18 11 

OUTRA 4 4 7 8 2 1 4 3 

TOTAL 88 100% 85 100% 159 100% 159 100% 

FONT E: 247 Processos Criminais, Arquivo Nacional, SPJ 
• Os Indices indicados no "Total" referem-se ao total de casos em que podem ser encontrados os dados
de COR e NACIONALIDADE.
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A INTERDl�E O TRANSBORDAMENTO DO DESEJO: 
Mulher e Carnaval no Rio de Janeiro (1890-1945) 

Rachel Soi!!!!Y' 

I. Republica e Carnaval: Visoes, Projetos ....

"N/10 ha quern n/10 saia no carnava/ disposto ao excesso, aos 
transportes da came e as maiores extravagfmcias. 0 desejo quase 
doentio, e como incutido, infiltrado pe/o ambiente. Tudo respira 
luxuria, tudo fem da fmsia e do espasmo, e nesses quatro dias 
paran6icos, de pu/os, de guinchos, de confianr;as ilimitadas, ludo 
e possfve/". 1 

lnstinto, lascivia, primitivismo, orgia, desregramentos de sentidos sao 
us imagens que extravasam deste trecho sabre o carnaval do Rio de Janeiro no 
lnfcio do seculo e que refletem a visao entao dominante, acerca desta festa. O 
cnrnaval fora aqui introduzido por volta de 1834, segundo Machado de Assis, 
"um pouco par decreto" coma forma de fazer frente ao entrudo, considerado 
11xcessivamente grosseiro e que, "apesar de fazer a delicia de muita gente", 
,:ontrapunha-se as aspirac;:oes de um povo "civilizado".2 

De inicio, preponderavam as mascaras vindas de. Paris e Veneza, os 
lmlles nos saloes e teatros suntuosamente decorados, segundo os usos e 
costumes da Europa com fantasias de alto fuxo. Em pouco tempo, porem, o 
, Hrnaval se disseminou pelas ruas, nao apenas com o desfile dos prestitos, 
rnns tambem atraves da participac;:ao dos populares que, com suas fantasias 
ltaratas, seus Ze-Pereiras, seus cordoes, blocos, ranchos e, mais tarde, escolas 
do samba, terminaram par dar a tonica desta manifestac;:ao que se tornou a 
111nior festa popular do Rio de Janeiro,sobrepujando a versao europeia aqui 
lnlroduzida.3 

l'rofessora Adjunto da Universidade Federal Fluminense - UFF.
I .loao do Rio. "O Bebe de Tarlatana Rosa'. Hist6rias da Genie Alegre. Rio de Janeiro, Ed. JoseOlympio, 1981, p. 56. 

M,1chado de Assis. A Semana. 12.02.1893. 0 entrudo era uma manifestac;:Ao popular proveniente dePortugal e consistia numa serie de brincadeiras (lanc;:amento nas pessoas de agua, lim0es, p6s,vormelhao, etc.) que, nilo raro, provocavam inumeros prejulzos.

l<11chel Soihet. O Carnaval Carioca como Espac;:o de Resislencia e Circularidade Cultural. Niter6i,l(nlat6rio de Pesqulsa, CNPQ, 1991. 
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O deboche, a irreverencia, a subversao dos valores oficiais, a 
inexistencia de distirn;:ao entre atores e espectadores - os quais nao assistem 
simplesmente o carnaval, mas o vivem -, a valoriza9ao do corpo, da comida, 
da bebida e da sexualidade sao alguns dos aspectos da cultura c6mica popular 
que tambem podemos vislumbrar nesta festa que, aqui, se revestiu, alem disto, 
de forte influencia africana.4 

O desencadeamento desse processo coincide com a "Belle Epoque", o 
momento do alvorecer e consolida9ao da Republica, em que os grupos 
ascendentes preocupam-se fundamentalmente em modernizar e higienizar o 
Rio de Janeiro, transformando-o numa metr6pole com habitos civilizados, 
similares ao modelo parisiense, buscando-se a plena instaura9ao da ordem 
burguesa. 

Com vistas a este objetivo implementa-se um projeto totalizante que 
estende seus tentaculos aos mais variados setores da sociedade. A familia 
constitui-se num dos seus alvos preferenciais, visando-se, no ambito da 
burguesia, uma classe dirigente s6lida, respeitosa das leis, dos costumes, regras 
e conven96es; e, entre as camadas populares, uma for9a de trabalho adequada 
e disciplinada. Especificamente sobre as mulheres recai uma forte carga de 
pressoes acerca do comportamento desejado - pessoal e familiar - que lhes 
garantissem apropriada inser9ao na nova ordem, considerando-se que delas 
dependeria, em grande escala, a consecu9ao desses prop6sitos.5 

Embora nao se possa negar que os ideais dominantes perpassassem o 
universo popular, a organiza9ao familiar dos populares assumia uma 
multiplicidade de formas, sendo inumeras as famflias chefiadas por mulheres 
s6s. lsto se devia nao apenas as dificuldades econ6micas, como afirmam alguns 
autores, mas, igualmente, por apresentarem estes segmentos normas e valores 
diversos, frutos de uma cultura pr6pria que expressava sua pratica cotidiana de 
existencia. Assim, viviam as mulheres pobres sua sexualidade de forma distinta 
daquela que se pretendia homogeneizar para todas as classes.6 

4 Mikhail Bakhtin. A Cultura Popular na ldade Media e no Renascimento. O Contexto de Francois 
Rabelais. Sao Paulo, Ed. Hucitec/Universidade de Brasilia, 1987. 

5 Rachel Soihet. Condi1,ao Feminina e Formas de Violencia. Mulheres Pobres e Ordem Urbana. 
1890-1920. Rio de Janeiro, Ed. Forense Universitaria, 1989, p. 8. 

6 Rachel Soihet. op. cit. p. 248/249; Martha de Abreu E;;teves . Meninas Perdidas. Os Populares e o 
Cotidiano do Amor no Rio de Janeiro da "Belle Epoque". Sao Paulo, Ed. Paz e Terra, 1989, p. 
123. 
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Nesse particular temos testemunhos de alguns viajantes que aqui estiveram 
em fins do seculo XIX. Moritz Lamberg assinala que enquanto nas classes media e 
alta ostenta-se extremo puritanismo entre rapazes e moc;as, a "rapariga das classes 
mais baixas do povo cresce em absoluta liberdade, sendo abandonada ao seus 
lnstintos naturais pelos quais se deixa guiar e que a maioria sucumbe a seduc;ao 
muito cedo, de sorte que ha mulatas que aos 11, 12 a nos ja sao maes." 7 

De forma similar, o frances Edouard Montet reclama da moralidade 
publica no Brasil que lhe "pareceu ser, em geral inferior aquela da Europa ... Nas 
cidades do litoral, sobretudo no Rio, a falta de pudor e extrema na rua onde nao 
ha nenhuma reserva .... ".8 

A instaurac;ao da familia nos moldes burgueses na classe trabalhadora passa 
n ser encarada como essencial, visto que no regime capitalista o custo de reproduc;ao 
do trabalho e calculado tomando como certa a contribuic;ao invisivel, nao remunerada, 
das mulheres na forma de trabalho domestico. Alem disso, as concepc;6es alternativas 
das mulheres pobres quanto as quest6es da honra e do casamento - que se 
cfisseminavam pelas ruas, empregos e casas de c6modo -, eram consideradas 
perigosas a moralidade da nova sociedade que se formava. 9 

As imposi96es da nova ordem respaldavam-se na ciencia - o icone da 
opoca - mais particularmente nas ideias de Lombroso e de outros expoentes da 
Medicina Social. Estes afirmavam a diversidade de comportamento entre os 
tlois sexos por determinac;ao biol6gica. Em oposi9ao a uma natureza masculina 
racional, autoritaria, dotada de uma sexualidade sem freios, a mulher era 
naturalmente recatada, submissa, fragil; nelas as faculdades afetivas 
predominavam sobre as intelectuais sendo sua sexualidade subordinada a
voca9ao maternal. Aquelas dotadas de erotismo intenso e/ou forte inteligencia 
nram despidas do sentimento da maternidade, sendo extremamente perigosas. 
Constituiam-se nas criminosas natas, nas prostitutas e nas loucas que deviarn 
sor afastadas do convivio social. 10 

I Moritz Lamberg. Brasil. Rio de Janeiro, 1895, p. 61. 

II Edouard Louis Montet. Bresil et Argentine. Notes et Impressions de Voyage. Geneve, 1895, p. 
115 

u Rachel Soihet. op. cit. p. 8; Martha de Abreu. op. cit. p.123.

IU Cesare Lombroso et Guglielmo Ferrero. La Femme et la Prostituee. (traduction de l'italien).1896, p, 
107. Lombroso, medico de forma9ao, elaborou uma teoria sobre criminalidade de grande mflui!ncia
nos ultimos anos do seculo passado e inlcios deste atribuindo-a a raz0es biol6gicas, decorrentes de 
anomalias que influlam na forma9ao da personalidade dos deliquentes. Sobre Medicina Social ver 
Jurandir Freire Costa. Ordem Medica e Norma Familiar. R.J. Ed. Graal, 1979 e Magali Engel. 
Meretrizes e Doutores, Saber Medico e Prostituicao no Rio de Janeiro (1840-1890}. Sao Paulo, 
Ed. Brasiliense, 1989. 
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A medicina, o C6digo Penal, o complexo judiciario e a ac;ao policial 
foram recursos utilizados pelo sistema vigente objetivando disciplinar, controlar 
e estabelecer normas sobre as mulheres da classe trabalhadora. Na postura 
dos dominantes em relac;ao aos populares prevalecia a coerc;ao, ao inves da 
direc;ao intelectual e moral. Buscava-se lhes impor um padrao de moralidade 
pautado nos parametros do comportamento burgues, desrespeitando-se suas 
especificidades, estigmatizando-se sua cultura - vista como manifestac;ao de 
atraso, barbarismo, devassidao, que conspurcava a imagem civilizada da 
sociedade dominante e que urgia eliminar. 

Com a revoluc;ao de 1930 muda a perspectiva dos grupos no poder 
com rela9ao a cultura popular, especialmente quanto ao carnaval, de cuja 
organizac;ao toma o Estado a iniciativa. Explica-se o novo rumo assumido, 
examinando-se as ideias que servem de arcabouc;o ao seu projeto. Torna-se 
fundamental aos novos grupos a retomada da construc;ao da nacionalidade. 
Nesse sentido, desdenham o liberalismo nefasto da Republica Velha, que era 
criticado por estar impregnado de val ores europeizantes e por atribuir as nossas 
mazelas a inferioridade da rai;a e do carater nacional. 

Tornava-se fundamental para a nova proposta articular a comunicac;ao 
entre as elites e a  massa da popula9ao, ate entao divorciadas. Era mister voltar
se para o povo em suas mais genufnas e espontaneas manifesta96es e 
aspirac;oes, fontes das tradir;:oes mais puras do pais, base da nac;ao que se 
pretende construir. Justifica-se, assim, o processo de valorizac;ao da cultura 
popular, que devia ser recolhida por um Estado inovador que rompia com o 
passado politico da Republica Velha. 11 

Com efeito, o carnaval passa a ser objeto das maiores atenc;oes desde 
os primeiros anos da Nova Republica. Este interesse revela uma estrategia dos 
novos grupos no poder em controlar e disciplinar os trabalhadores, mediante 
sua interferencia a titulo de apoio a esta festividade. A valorizac;ao da cultura 
popular por um Estado disposto a realizar a uniao entre elite e massa levaria a
tao sonhada integra9ao e a visao de uma sociedade harmonica. 

Entretanto, a ascenc;ao do carnaval popular nao se deve apenas aos 
prop6sitos de manipula9ao dos grupos dominantes. Aliado a isso, havia a intenc;ao 
dos populares de alcanc;ar o reconhecimento de suas manifestac;oes. Com esse 
objetivo, durante a Republica Velha, mantiveram uma longa resistencia, num 

11 Angela de Castro Gomes. A lnvencao do Trabalhismo. sao Paulo, Ed. Vt!rtice/lUPERJ, 1988, 
p.210/211. 
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processo de luta contf nua, com marchas e contra-marchas. Garantem, assim, a 
persistencia de suas formas de expressao cultural, bem como sua difusao e 
entrelac;amento com a cultura dos demais segmentos, dando a nota 
predominante ao carnaval carioca como um todo. 12 

Apesar da mudanc;a de perspectiva dos dominantes quanto ao camaval, 
no que tange ao terreno especffico da sexualidade feminina continua a 
intolerancia. No entanto, verificamos que este erotismo se torna cada vez mais 
explfcito, nao s6 entre os populares, como tambem nas demais camadas. Havia 
uma crescente determinac;ao das mulheres de dar vazao aos seus desejos e 
que, no carnaval, momento tradicional de libera<;ao, encontrava um ambiente 
propfcio a sua plena manifestac;ao. 

Carnaval e presenrwa feminina 

As mulheres negras de origem baiana tiveram papel predominante no 
estabelecimento das feic;:oes do moderno carnaval carioca. Estas foram as 
chamadas "tias" que, em fins do seculo XIX, se deslocaram para o Rio de Janeiro 
com a massa de ex-escravos, migrantes da Bahia. Concentraram-se estes 
grupos, inicialmente, na Saude, onde boa parte desse contingente foi absorvido 
nos trabalhos do cais do porto, passando posteriormente para as proximidades 
do Campo de Santana onde constituiram a chamada Pequena Africa. 

As "tias" eram as If deres dessa comunidade, numa inversao do esquema 
dominante, em que cabe ao homem este papel. Estas buscam a manutenc;ao 
de sua cultura, em termos de religiao, musica, costumes etc. Em suas casas 
ocorriam festas que inclufam atividades profanas e religiosas, tornando-se 
celebres pelos sambas e candombles que realizavam e ranchos que 
organizavam. Essas casas eram tambem nucleos de sociabilidade, funcionando 
como polos de contato para o grupo, ajudando os recem-chegados a se 
integrarem na cidade grande. 13 

Assim os negros de origem baiana, degrau mais baixo da escala social, 
exclufdos da cidadania pelo sistema autoritario e elitista da Primeira Republica, 
atraves da cultura garantem sua coesao e identidade criando formas pr6prias 
de participac;ao, organizac;:ao e expressao. E, no carnaval, tomam conta das 

12 Rachel Soihet. O Carnaval Carioca como Espaco de Resistencia e Circularidade Cultural.
Niler6i, Relat6rio de Pesquisa, CNPq, p. 90. 

13 Marinete Santos Silva. Tia Clata e o Samba no Rio de Janeiro. Niter6i, mimeo, 1981, p. 17; Roberto Moura. 
Tia Ciata ea Pequena Africa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Funarte, 1983, p. 67. 
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ruas, afirmando, ainda que de forma transversa, sua inclusao no espaco publico 
da cidade. Tornam-se suas manifesta9oes, ao longo do tempo, hegemfinicas 
nesta festividade, num processo em que as mulheres tiveram papel 
fundamental. 14 

Esta, porem, nao foi uma vit6ria facil. Os construtores da Republica

Velha, como vimos, consideravam tais manifesta¢es retr6gradas, incompatfveis

com a nova fase em que ingressava o pals. Alem do carater atrasado, grosseiro,

barbaro das formas de expressao popular, atribuiam as mesmas aspectos de

depravayao, obscenidade, resultantes da excessiva sensualidade desses grupos

que com seus habitos e atitudes morais amea9avam os alicerces da ordem que

se pretendia instaurar. 

A Pra9a Onze constitui-se no ponto alto do carnaval popular para onde 
acorriam negros, mesti9os e brancos mais humildes, residentes nas casas de 
comodos que restaram na periferia do centro - ap6s a furia demolidora de Pereira 
Passos -, e nos suburbias e favelas. Com samba e pagode, era ali que se 
pesava e media o valor do sambista. 

Uma das visoes mais significativas desse carnaval e dada por Gra9a

Aranha, que o apresenta como: 

Melopeia negra, melosa, feiticeira, candomble ... Dentro dos sons e das 
cores movem-se os cheiros, cheiro negro, cheiro mulato, cheiro branco, 
cheiro de todos os matizes, de todas as excita9oes e de todas as nauseas. 
Dentro dos cheiros, o movimento dos tatos violentos, brutais, suaves, 
lubricos, meigos, alucinantes. 

... Missa negra, tragedia negra, magia negra. Triunfa a negra, triunfa a 
mulata. Musica, fanfarra, prestito, maxixe, samba. No noturno da Praca 
Onze o negro e o castanho dominam os vermelhoes das caras, das 
carnes, das mascaras e das vestimentas alacres, vibrantes ... 

Fura a imobilidade ondulante um grupo de baianas, dancando, cantando, 
saracoteando a grossa luxuria negra, farejadas, seguidas por gorilas 
assanhados de bei9os compridos, tocando pandeiros, pulando lascivos.15 

14 Tals ldeias foram trabalhadas por uma orientanda nossa: Maria Paula Nascimento Araujo. Um Mundo 
ao "Avesso": um Ensaio sobre Cultura Popular e Condi1;ao Feminina no Rio de Janeiro na 
Virada do Seculo ( 1880-1890). Niler6I, UFF, Dep. de Hist6ria, Dissertavao de Mestrado, 1989. 

15 Grava Aranha. "Carnaval". In: Antologla do Carnaval. Rio de Janeiro, 0 Cruzeiro, 1945, p. 81.
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Violencia, brutalidade, lubricidade, animalidade, promiscuidade, 
religiosidade paga sao algumas das mensagens que o texto busca expressar 
com rela9ao a este carnaval, que aterrorizava os contemporaneos, 
freq0entadores da Avenida e dos bailes. 

Em fun9ao disso, a frequencia ao mesmo era algo impensavel para 
uma mo9a de familia nos primeiros anos da Republica, num momento em que 
a honra da mulher se constitui num conceito sexualmente localizado, dado pela 
ausencia do homem (virgindade) ou por sua presenca legitima (casamento). 
Perdi9ao, libertinagem, tenta9ao eram alguns dos perigos que espreitavam 
aquelas que ousavam se aventurar em algumas das sendas dessa manifesta9ao. 

Tai concepyao por ser depreendida, at raves de varios indicadores, dent re 
os quais, os processos criminais - fonte privilegiada para aferir;ao dos padroes 
de comportamento valorizados pelos segmentos dominantes, bem como para 
o desvendamento do universo dos populares. Num deles, asslstimos ao drama
de Eleuzina Gomes, com 18 anos, solteira, sabendo ler e escrever, ocorrido a
23 de novembro de 1918.

Esta vivia angustiada com um fato que ocorrera quando tinha, apenas, 
nove a nos de idade. Teri a sido en tao for9ada por um rapaz de 17 a nos a pratica 
de atos sexuais. Embora sem saber se estes se consumaram em defloramento, 
sentia-se como impura e obrigada a narrar o ocorrido ao seu namorado, o 
radiotelegrafista Edson dos Santos, com quern tratou casamento. 

Edson resolveu verificar se Eleuzina havia sido desvirginada, tentando 
por tres ou quatro vezes ter com ela rela9oes sexuais que, segundo a mesma, 
nao se consumaram devido a ter sentido muita dor, embora notasse uma ponta 
de sangue em sua camisa. 

Confirmando a ideologia acerca do desapre90 da mulher a partir de 
qualquer suspeita sobre sua "honra", o que reverte para o homem que a 
acompanha, Edson, em seguida, desmanchou o noivado com Eleuzina. Ele, 
om seu depoimento, se refere "ao mau comportamento e leviandades por ela 
praticadas". Destacava que sua ex-namorada "passeava a s6s por esta cidade, 
tanto de dia como de noite", dado suspeito para uma mo9a, pois implicava estar 
fora de qualquer vigilancia, o que a predispunha a tenta9oes e desvios. Culminava 
Edson, afirmando que sua ex-namorada "ate freq0entava clube carnavalescos 
fantasiada", e que lhe fora apontada como mulher publica.16 

16 Processo Lucllla de Oliveira. n• 578, caixa 1863, Arquivo Naclonai, 23. 11. 1918. 
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Verifica-se em seu depoimento todo o empenho em apresentar uma 
visao negativa de Eleuzina, conforme os padroes da epoca, para justificar que 
a pratica de relayoes sexuais mantida com a mesma em nada teria contribuido 
para deflora-la, ela que vinha apresentando trayos tao comprometedores para 
uma moya digna. 

Martha Esteves identifica varias situayoes de mulheres que, tendo 
recorrido a justiya exigindo a reparayao de sua "honra" por seus defloradores, 
foram penalizadas e incluidas no rol das prostitutas a suspeita de apresentarem 
aqueles comportamentos atribuidos a Eleuzina: andar s6, sair a noite e fantasiar
se no carnaval. Assim, por exemplo, uma delas e acusada pelo advogado de 
seu suposto ofensor de ser "urn a mulher que se fantasia e acompanha cordoes 
carnavalescos como o Chuveiro de Prata". Suas testemunhas sao objeto de 
descredito, pois tambem "se fantasiavam no carnaval", comportamento trpicos 
de "vagabundos" ... 17 

Frente a disseminayao da visao do carnaval como uma festa perigosa, 
depravada, na qual as ligayoes mais secretas transparecem, em que a virgindade 
e dubia e ... inutil, a honra uma caceteayao, o born senso uma fadiga", a imprensa 
desenvolve forte campanha contra as situa96es consideradas atentat6rias a 
moral. Difunde, assim, a concepyao dos medicos e juristas dos prim6rdios da 
Republica de que o ideal de progresso e civiliza9ao passaria, obrigatoriamente, 
pelo corn portamento moral. Na verdade, atraves de suas denuncias, a imprensa 
contribufa para acentuar a rotula9ao negativa atribufda ao carnaval, visando 
dele afastar as pessoas honradas. 18 

A Campanha pela Moralidade e Atitudes Femininas 

Em 1898, a Gazeta de Noticias denuncia a presen9a de uma grupo de 
rapazes na rua do Ouvidor que incomodava as senhoras que ali passavam, 
dirigindo-lhes insolencias e, mesmo, fazendo-lhes gestos inadequados. Estes, 
nao contentes em atirar os confetes com uma forya que chegava a grosseria, 
vinham com maos desrespeitosas mete-los nos corpetes.19 

Sao freqUentes as reclamayoes contra o escasso vestuario masculino, 
afrontando a observancia da compostura. Reclamava-se em 1915 de uma 

17 Martha de Abreu Esteves. Op. cit. p. 53. 

18 O trecho destacado e de Joao do Rio. op. cit. p. 58. 

19 Gazeta de Noticias. 22. 02. 1898. 

60 

multidao de moyos que enchia as ruas quase em completa nudez. Muitos deles 
em ruidosas passeatas na Avenida Rio Branco, s6 traziam de roupa a cueca 
coberta por umas franjas de papel ou palha. Tai fato era considerado uma 
indecencia para o que se alertava as autoridades, frente a possibilidade do 
"carnaval transformar�se numa verdadeira bacanal dos tempos de Sodoma e 
Gomorra." 20 

Em outro momento, juntam-se a questao da moralidade, preconceitos 
de classe e de raya. A atitude dos populares com relayao ao carnaval e vista 
como infantil, sob a alegayao de que estes o encaram como uma "oportunidade 
para fazer o que pensam ser a sua liberdade e um direito seu". Aproveita o 
articulista para transforma-los em objeto de escarnio. Ridiculariza suas fantasias, 
seu fisico, ao que atribui um aspecto grotesco, zombando de caracteristicas 
pr6prias de sua condi9ao de classe subalterna, tais como alimentayao 
inadequada, vestuario improvisado, etc. A impropriedade de comportamento e 
atitudes do povo come9aria: 

Pelo modo ins61ito de "fantasiar-se". Quanto menos roupa e menos 
limpeza melhor. Desde o casaco de casemira grossa pelo avesso, ate a 
camiseta de meia, sem mangas, tudo serve. O aspecto ffsico e o que 
se pode imaginar de uma rac;a feia pobre de formas e policromia .... 
Uma dolorosa ironia parece presidir o gosto desses individuos, na sua 
indumentaria. Pernas finas e tortas escolhem sempre calyoes curtos e 
camisetas que deixam ver pobres peitos deprimidos. 

Tem-se a impressao de esqueletos cobertos com uma camada lac0nica 
de e came mumificada. Por outro lado, indivfduos de origem multo 
recente na Eti6pia, com as mesmas camisetas de meia, axilas a mostra, 
onde parecem localizar-se ninhos de rato ... 

O interessante e que o pr6prio autor, atraves de suas crfticas, nos faz 
conhecer que aos segmentos populares pouco importava a opiniao que deles 
formavam os supostos superiores. Estavam dispostos a aproveitar ao maximo 
sua festa maior, lanyando mao das suas armas pr6prias, a irreverencia, o 
deboche, abolindo as hierarquias, mesmo que provisoriamente, e afirmando 
sua presenya nos espac;os dos quais se pretendia excluf-los. 

E essa gente dirige gracejos as familias, cruza as ruas, invade os 6nibus 

70 Idem, ibidem. 08. 02. 1915. 
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e bonde, sem a menor delicadeza para com os demais passageiros, 
deixando os bancos vazios para se sentarem no seu encosto incomodo, 
com a obsessao s6 de fazer o que nao se deve fazer.21 

A zombaria, a insolencia e o aflorar da sensualidade sao identificados 
com a licenciosidade, vista por sua vez como a grande inimiga da cultura e da 
civiliza9ao. 

Eram crescentes as exigencias de uma incisiva a9ao policial afastando 
os elementos indecorosos da cidade, por ocasiao do carnaval. Reclamavam-se 
medidas contra as musicas carnavalescas, nao s6 atraves da pollcia como do 
estabelecimento da censura previa. Dessa forma, se atentaria para a 
precariedade das letras e, principalmente, para a "indecorosa pornografia", fator 
de subversao da famflia, ja que "penetrando pelos lares a dentro, vai aos pianos 
e nao raro aos labios das mo9as que a repetem inconscientemente".22 

Num outro momenta, invectiva-se contra a presen9a de "can9oes 
repelentemente pornograficas e idiotas, que de modo tao facil brotam dos 
cerebros desocupados constituindo-se na amea9a de um carnaval imoderado e 
escandaloso, cheio das indecencias e deboches incompativeis com uma cidade 
que se orgulha de ser civilizada".23 

Buscava-se alertar aos pais de familia para os perigos que corriam 
suas esposas e filhas numa festa tao desregrada, em que mil perigos ameac;:avam 
suas "pessoas mais caras, alvo da grosseria irreverente dos mal educados que 
exercem os seus instintos canalhas". Estes chegavam, inclusive, ao piano da 
agressao fisica coma ocorrera numa batalha de confete no Meier. Neste local 
alguns maus elementos teriam praticado "atos abominaveis" com mocinhas e 
senhoras, muitas das quais puseram-se a chorar por terem sido apalpadas e 
algumas ate espetadas com alfinetes.24 

Apesar desta catilinaria relativa a "uma degrada9ao cada vez maior do 
carnaval, visando impedir a presen9a feminina, admissivel apenas as mulheres 
de ma vida, depreende-se, tanto dos testemunhos acima como dos demais que 
apresentaremos, que nao apenas cresce a participa9ao das mulheres dos 

21 Jornal do Comercio. 04. 03. 1930. 

22 O Pals. 04. 02. 1921; A Noite. 25. 01. 1922; O Globo. 13. 01. 1926. 

23 O Pals. 02. 02. 1920. 

24 A Noite. 1 O. 02. 1922. 
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segmentos populares, como tambem torna-se cada vez mais forte a presen9a 
daquelas das demais camadas. 

Sintomaticamente, algumas exibem fantasias consideradas 
comprometedoras, como a de "gigolette". Tai fato provoca reac;:ao e um cronista 
o atribui a ignon1ncia, ao desconhecimento dessas donzelas de que a gigolette
e a prostituta das mais reles, e que em Paris corresponde as "desgrac;:adas que,
no Rio de Janeiro, vivem nas ruas do Regente e de S.Jorge".25 

Um outro, depois de lamentar, igualmente, essa "coisa hedionda das 
mocinhas procurarem imitar as gigolettes, que representam a rale de uma 
sociedade", introjeta a visao corrente da menor sensibilidade sexual da mulher. 
Nesse sentido, imputa a inconsciencia dessas moc;:as, atitudes que, na verdade, 
deixam entrever a emergencia de sua sensualidade, mais explicitada no camaval. 
Captamos tal aspecto, a partir de sua pr6pria descric;:ao das moc;:as seguindo 
pelas ruas da cidade "com um chale aos ombros e mordendo o talo de uma 
rosa", postura assaz reveladora de suas pretensoes sedutoras.26 

Cecilia Meireles, a grande poetisa brasileira, percebe o significado 
implicito nesses procedimentos, ao relacionar a escolha da fantasia as aspirac;:oes 
secretas de cada um, referindo-se as "senhoras tranquilas que sofrem 
silenciosamente o ano inteiro s6 com a esperanc;:a de aparecerem no carnaval 
vestidas de gigolette".27 

Em outro trecho, a mesma autora tenta esclarecer com mais detalhes o

assunto, afirmando que 

A fantasia carnavalesca revel a muito mais do que esconde, ja que uma 
fantasia representando um desejo escondido faz uma sintese entre o 
fantasiado, os papeis que representa e os que gostaria de representar. 28 

Assim, apesar da repressao sexual que recai sobre as mulheres, 
buscando-se nelas incutir o estere6tipo da frigidez feminina, das exigencias da 

25 Gazeta de Notlcias. 15.02.1915. 

26 A Noite. 06.02. 1922.

27 Cecilia Meireles. "Carnaval". Diario de Notlcias. 07.02.1932.

28 . Batuque, Samba e Macumba. Estudos do Gesto e do Ritmo. 1926-1934. Rio de Janeiro, 

"FUflARTE, 1983, p. 12. 
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virgindade e de sobriedade de conduta, confirma-se a nosso ver o pressuposto 
de Freud de que a sexualidade, o ingrediente mais poderoso da constituil;ao 
humana, nao pode tao facilmente ser descartado. Nesse particular, as energias 
er6ticas, insaciaveis e ao mesmo tempo cheias de recursos, lanyam mao de 
estratagemas os mais inusitados, a serviyo de sua gratificayao.29 

Outros depoimentos comprovam tal asseryao, quando mulheres 
usualmente recatadas, a aproximayao do carnaval, deixam aflorar, mesmo de 
forma sub-repticia, seus desejos ocultos. Mario Lago confessa em suas mem6rias 
que nesses dias, inclusive, nas familias mais austeras, nas quais inclura a sua, 
eram postos de lado determinados comportamentos tradicionais: 

0 velho Lago e meus tios permitiam as esposas se pintarem com alguma 
exuberancia, e a ate mesmo fazerem um sinalzinho no canto da boca 
ou um pouco abaixo dos olhos, coisa que nos restantes trezentos e 
sessenta e dois dias nem lhes podia passar pela cabeya, pois s6 era 
feita pelas mulheres da rua Vasco da Gama, desavergonhadas que 
usavam navalha na liga e sonhavam dormir uma noite com o Camisa 
Preta ou outro malandro qualquer. Mas um dia e um dia, bolas! e camaval 
e mesmo uma invern;:ao do diabo. Nao era sequer com carmim que 
elas arroxeavam as faces. Faziam a maquilagem com papel de seda 
vermelho molhado, o que lhes dava um certo ar canalhal30 

Tambem as mocinhas de Vila Isabel que desapareciam com a chegada 
da noite, levando Noel Rosa, por isso, a implorar ao sol para que nao se fosse 

s6 no carnaval e que esplendiam a luz das estrelas, e que 
desabrochavam, e que reinavam alem da dura9ao solar. 
... fantasiavam-se, atiravam-se confetes, cantavam .... 31 

Outras sonhavam o ano inteiro em se tornarem mais belas, mais 
encantadoras, mais sedutoras durante tres dias. Compunham as suas fantasias, 
penteavam os seus cabelos, preparavam-se com esmero a pen as para serem vistas. 32 

29 Peter Gay. A Experiencia Burguesa da Rainha Vit6ria a Freud. A Paixao Terna. sao Paulo, Cia 
das Letras, 1990, p. 225. 

30 Marlo Lago. Na Rolanca do Tempo. Sao Paulo. Clrculo do Livro. s. d. 

31 Augusto Frederico Schmidt. O Galo Branco. Paginas de Mem6rias. Rio de Janeiro, Ed. Jose 
Olymplo, 1957, p. 197. 

32 Idem, Ibidem. 
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Nao deixavam de existir aquelas de comportamento mais ousado como 
a Manuela que 

aparecia perturbadora, vestida ora de cigana, cheia de dourados e 
medalhas, ora de espanhola, com uma flor vermelha nos cabelos. la 
sempre com os irmao a bailes no Maracana, no Bulevar ou em clube, 
bailes que nos pareciam dificeis e perigosos.33 

Transgressao as Normas e seu Significado 

A decada de vinte polariza inumeros descontentamentos que se vinham 
manifestando ao longo da Republica e que se expressam em varios movimentos: 
o Tenentismo, a cria9ao do Partido Comunista, o Modernismo, o Feminismo,
entre outros. Estes revelam insatisfac;oes, nao apenas relacionadas ao nivel
economico e a esfera do poder, mas tambem no que tange ao terreno das
ideias, do comportamento, dos valores.

De acordo com a natureza do trabalho que vimos desenvolvendo, recai 
nosso interesse neste ultimo nivel, particularmente, no que diz respeito a mulher. 
Toma vulto nesta decada um movimento de mulheres, vinculadas a elite, com 
educac;ao superior que reivindicavam o direito pleno da mulher a educac;ao, ao 
trabalho, ao voto ea igualdade civil. Nao observa-se, porem, das feministas em 
pauta, sequer menc;ao a sexualidade feminina, alegando algumas que este era 
um assunto de foro intimo. 

Por outro lado, segundo Juliet Mitchell, a libertayao feminina esta 
condicionada a transformac;ao das quatro estruturas em que ela esta integrada: 
produ9ao, reproduc;ao, socializac;ao e sexualidade. Embora ressalte o carater 
determinante das exigencias economicas, enfatiza a necessidade destas serem 
acompanhadas por politicas coerentes para os outros tres elementos. Estas 
politicas, em conjunturas particulares, podem ate ocupar o papel dominante na 
a9ao imediata. Segundo a referida autora, no momento atual no Ocidente, o 
aspecto sexual parece constituir o elo mais fraco das estruturas de cuja 
transforma9ao simultanea depende a liberac;ao da mulher.34 

Aceitando-se tais pressupostos, as mulheres anonimas que atuavam 
nos interstf cios do sistema, atrevendo-se a expressar de forma crescente a sua 

33 Idem, ibidem, p. 267. 

34 Juliet Mitchell. "Mulheres. A Revolucao mais Longa". Revista Civilizacao Brasllelra. n• 14. Rio de 
Janeiro, 1967, p. 5. 
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sexualidade, revelando a presern;:a de um desejo, apenas permissive! a mulher 
no leito conjugal, foram, tambem, precursoras no movimento de emancipayao 
desse sexo. 

Observa-se, atraves da documenta�o utilizada, que aproximadamente 
ate a decada de vinte, para muitos, as esposas e filhas sao vistas coma seres 
desprotegidos, facilmente passf veis de seduyao frente a investida de ho mens 
dissolutos. Somente as mulheres pobres eram encaradas coma cumplices no 
deslize. Na medida, porem, que nos festejos carnavalescos, objeto do nosso 
estudo, assumem as mulheres dos demais segmentos uma atitude mais 
audaciosa, quanta ao seu anseio de prazer, aprofunda-se o rigor das criticas e 
ameayas, revelando o desespero daqueles que percebiam o declinio de suas 
concepyoes ate, entao, dominantes. 

Neste particular, espanta-se um cronista com a loucura de 

moyas solteiras, flares mimosas que desabrocham, numa pujante beleza 
e numa pureza sem par, que jamais usaram uma licenciosidade nas 
ruas .... formando blocos e cordoes, aos trancos, brayos entrelayados 
com outros brayos que nunca conheceram .... 35 

Um outro denuncia a permissividade presente no carnaval com a 
colaborayao das autoridades e dos pais de famflia. Estes, que deviam zelar 
pelas filhas, sao contagiados pela alucinayao, deixando-se arrastar para as 
bacanais. Como decorrencia desse estado de coisas, perde-se a dignidade, 
instalando-se a desonra no seio das famflias. Tai fato era de extrema gravidade, 
pois, do comportamento exemplar feminino, dependia a integridade da famflia, 
pilar da sociedade.36 

Acusando a presenya no carnaval do despudor, da imoralidade, das 
praticas contrarias aos sadios princfpios pelos qua is deve a sociedade se orientar, 
um articulista deplora a promiscuidade e a hipocrisia reinantes que levam 
senhoras casadas a se igualarem a prostitutas: 

... muitas sao as damas finas que se nivelam as hetairas nos clubes, 
nos bailes, nos tres dias de orgia carnavalesca ... Terminada a festa, 
porem, as prostitutas continuam no seu "triste" mister; as elegantes, 

35 Jacinthe. Revista Selecta. Ano VII, n• 6, 05.02.1922. 

36 A Nolte. 06. 02. 1922. 
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"decafdas eventuais", tornam aos seus lares, tomam parte em ligas 
contra o alcool, deitam o "verbo" fulminando os vicios.37 

Alguns se deixavam veneer pela melancolia ao constatar que os bailes 
de carnaval que "se realizam nos clubes rotuladamente alegres, apresentam 
mais ordem e moralidade do que aqueles destinados as mocinhas casadoiras", 
pois quanto mais reservado as famflias era um baile maior era nele o 
descomedimento.38 

Aqueles mais indignados tomam a iniciativa de escrever para o Chefe 
de Polf cia Felinto Muller, coma o Dr. Olyntho de Castro, alegando considera-lo 
"um dos poucos revolucionarios dignos e de quern o pais poderia esperar alguma 
coisa de s61ido e real". Diz-se horrorizado com a decadencia do pais, cada vez 
mais afundado na corrupyao e no sem-vergonhismo. Alude, especificamente, 
aos bailes de carnaval, necessitados de uma "reprimenda" severa por parte das 
autoridades ja que os chefes de familia consentiam que seus filhos os 
freq0entassem. Terminava, citando um refrao pornografico cantado por "certos 
rapazes tomadores de eter e cocaina e certas moyas despudoradas ... ". 

Tais manifesta9oes defensoras da moralidade, deplorando o 
corn portamento assumido por muitas mulheres, dispostas a fazer valer ao menos 
no carnaval seus anseios mais reconditos, tern igualmente o apoio dos novos 
grupos no poder ap6s30

. Consolida-se neste momento a visao da familia como 
base do Estado e mantem-se a crenc;a numa personalidade feminina de natureza 
diversa, daquela do homem. Continuava-se a considerar a mulher conformista, 
obediente, afetiva, intuitiva, cuja missao era o lar no papel de esposa e mae. 
Inclusive, nos curriculos escolares era enfatizado este aspecto. Dessa forma, a 
coragem de algumas dessas mulheres, muitas das camadas medias, em revelar 
aspectos diversos dos padroes desejados, particularmente no que tange a 
sexualidade, deve ser assinalada como uma atitude de vanguarda, precursora 
de movimentos posteriores, cujos efeitos sao extensivos aos nossos dias.39 

Esta era, porem, uma postura considerada perigosa, subversiva, contra 
a qual se utilizavam todas as armas. Assim, no terreno da ficc;ao, as moc;as de 
familia incapazes de se resguardarem das tentayoes do carnaval, deixando-se 

37 Revista Policial. 26.02.1927. 

38 Jornal do Brasil. 05. 02. 1936. 

39 Lei Organica do Enslno Secundario. Decreto Lei 4244 de abril de 1942. Sonia Regina Rebel de 
Araujo. A Educa�ao de Mulheres no Estado Novo: a lgreja Cat61ica e a  Reforma Capanema. 
Niter6i, mimeo, 1988. 
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levar pela luxuria sao representadas como perigosas, desencadeadoras de 
tragedias que afetavam seus entes mais caros. 

Como exemplo temos a hist6ria de um pai viuvo de parcos recursos, 
vivendo apenas em func;:ao de suas duas interessantes filhas com pouco mais 
de vinte a nos. Este nao tin ha maos a medir para satisfazer seus caprichos, que 
lhe demandavam sacrificios financeiros imensos, em desacordo com sua 
situac;:ao de modesto funcionario do Ministerio da Fazenda. Todo esse dinheiro 
era despendido em roupas, aderec;:os, considerados necessarios para 
frequentarem a sociedade, ponte para conseguirem um born casamento. 

O pai, Sr. Brito, endividava-se, sucessivamente, sendo que a
proximidade do carnaval andou como um louco a cata de um conto de reis, a 
fim de atender aos projetos carnavalescos das filhas. 

Ao fim da tarde, porem, confessava sua felicidade a um amigo, 
carregado de embrulhos, contendo fantasias, lanc;:a-perfumes, confetes e 
serpentinas, sem os quais seus "dois anjos" morreriam de tristeza. Estas ja 
haviam, inclusive, organizado o Bloco das Mimosas Borboletas, para o que 
alugaram um caminhao. 

O epilogo, porem, foi tragico. Findo o carnaval, festa que "faz todo o 
mundo perder a cabec;:a", desaparecem as filhas do Sr. Brito. Nao resistiram 
aos apelos da came e, envolvendo-se com alguns de seus companheiros, 
mergulharam na orgia. 

Nao tendo forc;:as para fazer frente a esse golpe, o pobre pai amargurado, 
vendo esfumarem-se todos os seus sonhos de um casamento de escol para as 
meninas, e vitimado por uma sincope. As filhas restava o desespero, a vergonha, 
a perda de uma situac;:ao de respeito e comodidades, a falencia de seus projetos 
ambiciosos de bons casamentos, enfim ... este era o prec;:o a pagar por sua 
inconsequencia.40 

Em que pese toda essa pressao, atraves nao s6 da educac;:ao formal, 
mas tambem dos meios de comunicac;:ao e da literatura, no sentido de inibir a
mulher a expressao de seus desejos, condenando uma atitude mais 
descompromissada desta com relac;:ao as regras do comportamento feminino 
adequadamente considerado, verificamos que inumeros sao s6 exemplos de 

40 Rui Ribeiro Couto. "O Bloco das Mimosas Borboletas". In: Baianinha e Outras Mulheres. Rio de 
Janeiro, Ed. Anuario do Brasil, 1927. 
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transgressao, revelando a resistencia desse sexo a camisa de forc;:a que se lhe 
pretende impingir. E o carnaval polariza, em grande medida, tal insatisfac;:ao. 

Nessa ocasiao, mulheres ja passando dos cinquenta atracam-se 
furiosamente a rapazelhos de dezoito. Noivas, ante a ausencia de seus 
prometidos, aproveitam para brincar nos bailes a fantasia com companheiros 
eventuais. Moc;:as alegam para a familia o desejo de repousarem numa fazenda, 
longe do burburinho da cidade, e aproveitam para cair na farra sempre evitando 
compromissos futuros.41 E mais ... 

meninas pudicas, que nao fumam, nao bebem, nao vao sequer sozinhas 
ao cinema, nos dias de carnaval, debaixo da meia mascara linda, entram 
num cafe barato com qualquer homem, bebem com um simples 
desconhecido, praticam toda especie de loucura, satisfazem a todos os 
seus desejos de liberdade ..... as queridas esposas:-:., o Assirio, o High
life, o Bola Preta estao repletos dessas senhoras casadas que "vivem 
para os filhos".42 

Exageros a parte, e claro que tais fatos, comentados em cronicas da 
segunda metade da decada de 30, expressam o imaginario da epoca que 
encontra suas raizes na concretude. A sensualidade, por longo tempo, vista 
como apanagio da negra, na mulata, torna-se visivel nas mulheres de todas as 
cores e segmentos, que a exercem com garra invejavel, negando estere6tipos 
de longa data. Enfim, acelera-se o passo rumo ao reino da liberdade que encontra 
no carnaval um momenta de expressao maior, funcionando este como balao de 
ensaio para a plena assunc;:ao pelas mulheres de seu corpo e de sua sexualidade, 
tambem, na vida cotidiana. 

Nesta perspectiva, divergimos daqueles que consideram o carnaval 
como uma simples valvula de escape para as agruras da vida cotidiana. Nossa 
posic;:ao coincide com a de Emmanuel Le Roy Ladurie, para quern o carnaval 
constitui: 

nao apenas uma inversao dualista e momentanea do social a fim de 
justificar de maneira conservadora o mundo como ele e. Ele e um 
instrumento de conhecimento satirico, lirico, epico para os grupos na 

41 Fon- Fon. 30.01.1932; Fon-Fon. 16.02. 1935; Fon-Fon. 08.02.1936; Fon-Fon. 22.02.1936. 

42 Zelia Moreira. Fon-Fon. 22.02.1936. 
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sua complexidade; um instrumento de ayao eventualmente modifrcadora 
no sentido da mudanc;:a social e de um progresso possfvel na sociedade 
em seu conjunto.43 

43 Le Roy Ladurie, Emmanuel. Le Carnaval de Romans-de la Chandeleur au Mercredi des Centres 

-1679-1580. Paris, �ditions Gallimard, 1979.
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ADOLESCENCIA: SEXUALIDADE PRESENTE 

Lucia Helena de Paula Menezes 

Considerac;oes gerais sobre a adolescencia 

Nos dias atuais muito se fala sobre Adolescencia e Sexualidade. 

Ao meu ver e extremamente necessario estar discutindo o tema 
sexualidade, em um momenta onde nossas crianc;:as e adolescentes se 
encontram, muita das vezes, sem uma orientac;:ao sabre o que esta acontecendo 
com as mudanc;:as em seu corpo, emoc;:oes, at

�
·tudes e valores. Estas 

modificac;oes sentidas pelos adolescentes sao obse adas e criticadas par si 
pr6prio, por seus pares e adultos, deixando-os angusti tios e desnorteados sabre 
o que fazer, coma agir e

1 
principalmente, o porque destas transformac;:oes.

Sentem-se diferentes das outras pessoas par nao conseguirem coordenar 
seus movimentos, sendo estabanados, "trapalhoes", pois maos e pes sao maiores 
"que o espac;o que ocupam". Comec;am a aparecer os pelos pubianos e axilares, 
o aumento da forc;:a muscular, a distribuic;:ao da gordura, a mudanc;:a da voz, o
desenvolvimento dos seios ou do penis e da balsa escrotal, a menarca, as
primeiras ejaculac;oes, a poluc;ao noturna e a masturbac;:ao.

lsto exterioriza as mudanc;as ocorridas internamente e coma sao 
refletidas na vida afetivo-emocional do (a) jovem. Nao entendem o que esta 
ocorrendo, mas sentem necessidade das brincadeiras de passada de mao, os 
bilhetinhos, os primeiros flertes e as paqueras. 

Mas tambem representa um periodo bastante contradit6rio, sendo, ao 
mesmo tempo, considerado amadurecido para assumir algumas 
responsabilidades como ser arrimo de famflia, saber o que e "certo e errado" no 
conceito dos adultos e, se exigem ainda, que tenham ideias formadas a respeito 
dos mais diversos aspectos da vida, como saber que tipo de profissao a seguir, 
cuidar dos irmaos menores quando os tern, etc. Em compensac;ao sao inf antis 
para tomarem suas decisoes, gerirem seu pr6prio dinheiro, decidirem se e hora 
ou nao de transar, viajar desacompanhado dos familiares, dentre outros. 

Esse rnodo de agir do adulto em rela9ao ao (a) adolescente provoca a este 
ultimo muita inseguranc;:a, pois em determinados momentos se sente na obrigac;:ao 
de tomar decisoes, nem sempre estando preparados para tal e, em outros e
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considerado incapaz de decidir sua pr6pria vida. Come9a a questionar qual o seu 
verdadeiro papel na sociedade, que atitude tomar e quando realiza-la. 

Adolescente: crian�a ou adulto 

O perfodo de Adolescencia e uma fase de transic;;ao entre a crianc;;a e o 
adulto, com o adolescente assumindo posturas consideradas infantis e outras 
extremamente adultas. 

Na realidade esta e uma fase de aperfeic;;oamento da crianc;;a para se 
tornar adulta. Por volta dos 6-7 anos a crianc;;a e totalmente dependente e
"submissa" aos pais, atendendo aos interesses destes no vestir, no sair, em 
aceitar plenamente as ideias dos pais, existindo uma imposic;;ao e um controle 
maior dos adultos sobre os inf antes. Em torno dos 7 aos 10 anos, a crianc;;a 
inicia uma vida social mais ativa ja formando seus grupos de amigos. Suas 
brincadeiras e seus interesses estao mais voltados para jogos, estudos, leituras, 
competic;;oes entre si, para se ver quern e o melhor. Ea epoca em que meninos 
convivem com meninos e meninas com meninas e raramente se misturam. 
Pelo contrario, ha uma grande disputa, pois os homens se consideram mais 
inteligentes e capazes que as mulheres. 

Geralmente sao muito diferenciados os tipos de atividades realizados 
por meninos e meninas, sendo os primeiros induzidos pelos adultos a brincarem 
na rua com jogos, brinquedos de montagem e desmontagem buscando aflorar 
noles o gosto pela descoberta e criac;;ao cientf fica, ao passo que as meninas sao 
lovodas a brincarern de casinha assurnindo desde crianc;;a, atraves do ludico, o 
popol quo lhe sera destinado quando mulher, de dona de casa, o que "e pr6prio 
do condlc;;ao feminina", conforme o apregoado pela nossa cultura e o sisterna 
NEOLIBERAL, no qual vivemos e cujos direitos, na rnaioria das vezes, lhes sao 
nogados. 

Em muitos casos a rnenina, desde crianc;;a, ja se torna responsavel por 
tarefas dornesticas e o cuidado pelos irrnaos rnais novas, sendo a obrigac;;ao 
dos rneninos irem para a rua brincar, para nao correrem o risco de virem a 
assurnir atitudes femininas. 

Nesta fase as crianc;;as acompanham os pais nos passeios, em festas, reunioes, 
etc., pelo simples prazer do divertimento mantendo urna boa convivencia com 
seus pares e adultos, participando das conversas, dando suas opinioes e se 
movimentando todo o tempo. Nao ha a preocupac;;ao de estar agradando ou 
nao a uma pessoa em especial, pois o seu interesse e pelas pessoas em geral 
e pela convivencia em sociedade. 
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Ja o Pre-adolescente nos seus 11-14 anos se torna mais introspectivo, 
pensativo, procurando se isolar dos adultos e evitando contatos com seus pares 
mais velhos por vergonha, medo de nao ser aceito, por se sentir desajeitado, 
sendo que, se pudesse abriria um buraco no chao se escondendo por nao 
encontrar nenhurna atrac;;ao fisica em si mesrno, nao sabendo rnanter um dialogo 
com a pessoa do sexo oposto. E importante dizer que as meninas amadurecem 
mais rapido que os meninos passando a se interessarern por adolescentes mais 
velhos, o que provoca sentirnentos de vergonha, incapacidade e inibic;;ao nos 
meninos mais novos. 

Pelos 15 a 17 anos os adolescentes homens e mulheres procuram 
estabelecer urn grupo de convivencia e relacionamento mais estavel para 
estudar, passear, conversar, trocar confidencias, etc. Ja buscam um (a) 
companheiro (a) para namoro, ou seja, um relacionamento corn envolvimento 
sentimental, afetivo, arnoroso ... mas, principalmente, e 

trn
ase do famoso ficar, 

onde os jovens simplesmente ficarn juntas com demo trac;;oes de carinho, 
afeto, abrac;;os, beijos, car[ cias, como no namoro c m a diferenc;;a deste 
relacionamento ser duravel por algumas horas, podendo inclusive ficar com a 
mesma pessoa em outras ocasioes, mas nao significando compromisso algum 
com o (a) parceiro (a). 

Os adolescentes quando despertam para sua sexualidade e por um 
interesse sexual por outra pessoa geralrnente buscam, mesrno que inconsciente 
e de forma velada, o consentimento dos adultos para iniciar a transa sexual, ou 
seja, o ato sexual propriamente dito. Principalmente as adolescentes, pois sabem 
que estao expostas a se engravidarem, num perfodo em que estao caminhando 
para uma vida adulta, tendo que assumir responsabilidades superiores ao seu 
estagio de amadurecimento. 0 mesrno ocorre com o rnenino, os mesmos medos 
e conflitos, isto sem mencionar o medo de adquirir doenc;;as sexualmente 
transmissfveis e hoje, principalmente, a questao da AIDS. 

O Adolescente e sua imagem corporal 

A imagem corporal que o adolescente percebe nem sempre coincide 
com a imagem real, sofrendo a interferencia de fantasias e diston;oes que 
interferem na sua percepc;;ao real. 

O adolescente e sensfvel a sua imagem corporal demonstrando 
ansiedade e frustrac;;ao a imagem por ele (a) idealizado (a) e a  realidade objetiva, 
por exemplo, o aparecimento de acnes, excesso de peso, pilosidade acentuada, 
uso dos 6culos, etc. Para ele (a) representa uma depreciac;;ao da imagem, uma 
desvalorizac;;ao de si pr6prio, podendo provocar-lhes depressao, ja sendo normal 
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a existencia de estado depressivo f rente as mudarn;as ocorridas, as perdas no 
processo da adolescencia, o que faz rejeitar-se a si mesmo (a). 

Rela\,a0 Adolescentes-Pais 

As transforma9oes corpora is ocorridas levam o (a) jovem a estar mais 
pr6ximo do adulto, pois tern aumentado sua forc;a e seu corpo e fun9oes como 
a reprodutora se igualizam cada vez mais. 

As primeiras emo9oes sexuais sao vivid as no ambiente familiar. Como 
diz LEVISKY (1995: 38) " ... surpreende-se frente as reac;oes a partir de jogos 
erotizados que realiza com irmaos, ou amigos pr6ximos. Excita-se ao manipular 
roupas intimas dos pais ou irmaos do sexo oposto ... carregados de prazer, 
curiosidade, ansiedade, culpa e vergonha, se manifestando ao nivel do 
comportamento, podendo leva-lo a um estado de inibi9ao ou retraimento". 

Com o passar do tempo ira dirigindo seus sentimentos afetivos e 
experiencias sexuais independente da vida familiar, o que garantira sua 
identifica9ao enquanto personalidade, enquanto SER. 

Na rela9ao Pais-Adolescentes e importante criar o espa90 mutuo de 
afeto e confian9a, de troca de ideias, opinioes, sinceridade e honestidade no 
relacionamento, em que tanto uns quanta outros possam crescer no aprendizado 
da convivencia refletindo seus valores, suas atitudes, seus compromissos, 
abrindo espa9os para um maior conhecimento de si mesmo e do outro, adquirindo 
uma nova compreensao da vida e dando-lhe um novo sentido. E estar sempre 
repensando o seu EU interior aprendendo a dar e receber, a reconhecer quando 
estao certos ou errados, admitindo o saber e o nao saber, tendo a liberdade de 
estarem se colocando no que estao pensando e sentindo, dando um novo 
significado na rela9ao Pais e Filhos. 

0 Adolescente e o seu pensar cognitivo 

No jovem prevalece o pensamento hipotetico-dedutivo ampliando-lhe 
o campo de conhecimentos e identificat6rio. Seu raciocinio e pautado em
hip6teses. Gosta de indagar, questionar, investigar. Tern duvidas e desconfia.
Suas hip6teses e ideias levam-no a desvendar um novo mundo externo e,
principalmente, o pr6prio mundo interno.

Neste periodo amplia seu acervo cultural e interessa-se por questoes 
sociais, politicas, ideol6gicas, econ6micas e artisticas. Questiona intensamente 
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o sentido da vhtu, do sexo e do amor buscando autenticidade, autonomia e
emancipa9ao om sua vida e na sociedade.

Aproxlmu-se do pensamento adulto, apega-se veementemente as 
cren9as, que podem ser mais por auto-afirmac;ao, que por posicionamento 
autentico. Atrav6s de tentativas e experiencias busca suas verdadeiras 
caracteristicas, valores e suas verdades. lnicia-se assim uma vida mais 
introspectiva, sendo que, prioritariamente, a emoc;ao prevalece sobre a razao. 

O mesmo nao acontece, segundo LEVISKY (1995:39), "com popula9ao 
de baixo nivel s6clo-econ6mico-cultural, que nao tern as mesmas oportunidades 
para realizar a passagem do raciocfnio concreto para o hipotetico-dedutivo. As 
perturba9oes precoces dos primeiros vinculos afetam a forma9ao e o 
desenvolvimento da vida cognitiva e simb61ica. O espa90 ludico, transicional, 
nao se estabelece, ou, se ocorre, e de forma incipiente". 

WINNICOTT e BION, (In LEVISKY, 1995), dentre outros, consideram 
que estes jovens permanecerao com o tipo de pensamento primitivo, sensorial, 
nao sendo oportunizado alcan9ar o pensamento conceitual filos6fico e 
matematico. O que constitui uma violencia social, pois impossibilita a elabora9ao 
da crise da adolescencia, na administra9ao de sua vida afetiva. 

Na transi9ao para vida adulta a afe{vidade do jovem se rege pela 
impulsividade sexual e agressiva. Para se defender desses impulsos, as vezes, 
reprimidos pela sociedade, utiliza-se de mecanismos de defesa como a 
racionaliza9ao ou a intelectualiza9ao, entre outros. 

0 Adolescente frente ao sexo 

A primeira fase da adolescencia caracteriza-se pelo auto-erotismo, sendo 
que impulsos e emo9oes sexuais se dao ao nivel de fantasia e devaneios. O 
jovem volta para si mesmo e seu pr6prio corpo e a pratica masturbat6ria e uma 
das fontes de vasao a seus sentimentos. 

Ao contrario do que se pensa e se considera como tabu e preconceito, 
a pratica homossexual, fazendo parte de um periodo transit6rio nesta fase, e 
considerada normal, podendo refletir a aprendizagem dos papeis sexuais ou 
uma defesa em manter a bissexualidade. 

0 (a) jovem mesmo desejando o sexo oposto o teme por ser algo 
tlesconhecido, o que leva o adolescente a pratica homossexual como atividade 
l1'1dica e er6tica. 
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Ja as rela9oes heterossexuais fluern atraves das atividades sociais, 
esportivas, escolares, flertes e narnoros. Estas atividades levarn a urna 
aproxirna9ao rnais fntirna e protetora do ato sexual. 0 (a) jovern nern sempre 
esta preparado (a) para a rela9ao sexual constituindo rnuito de sonhos rornanticos 
na irnagina9ao, sendo que a pessoa desejada nern sempre fica sabendo ser 
arnada por outro (a). 

Na segunda fase da adolescencia caracterizada pela ernancipa9ao e 
identidade sexual definida ha o desejo do (a) narnorado (a) e urn desejo de 
explorar, rnesrno que inconscienternente, novas erno9oes e sensa9oes oferecidas 
pela vida sexual ativa. 

As vezes o jovern necessita de muita energia e censura para reprirnir 
seus irnpulsos sexuais, rnesrno sendo na atualidade a moral sexual mais livre. 
Os antibi6ticos e rnetodos anticoncepcionais estimularn a libera9ao sexual, sendo 
que o grande temor hoje e a  arnea9a e a  prolifera9ao da AIDS, o que muitas das 
vezes restringe a vida sexual de jovens e adultos. 

Com a libera9ao sexual as rnulheres estao reivindicando e lutando pela 
igualdade de direitos corn os homens e a sociedade corno urn todo, o que 
proporciona uma vida sexual mais livre e igualitaria entre rapazes e rno9as. 
Vale registrar, ainda, que uma vida sexual precoce, ou estritarnente sexual, 
negando afetos, levarn a desenvolver uma rela9ao superficial e temporaria. 

Ao nosso ver, muitos jovens iniciam a pratica sexual quando possuern 
consciencia de suas emo9oes e sentimentos, percebendo as conseq0encias 
positivas e negativas de suas experiencias sexuais. Quando percebe que seus 
impulsos poderao ser destrutivos ou causar-lhes medo e conseguern impor limit es 
inclusive dizendo nao nestes casos demonstram maturidade e nao sentimentos 
de culpa. 

Conclusao 

Concluindo, salientamos que os primeiros modelos relacionais 
interpessoais e heterossexuais sao estabelecidos com os pais durante a infancia 
e sao retomados na adolescencia. Na infancia, se os conflitos edipianos sao 
bem resolvidos sua identidade sexual e vivida de forma satisfat6ria e saudavel. 
Os jovens terao maior disponibilidade para iniciarern urn relacionarnento 
heterossexual satisfat6rio e rnenos angustiante. 

Ao contrario, se na infancia os jovens tiverem urn cantata rnuito erotizado 
corn seus pais, ou sua sexualidade infantil tenha sido rnuito reprirnida poderao, 
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na adolescencia, sentirern angustia e inibi9ao no relacionarnento com outros 
jovens, principalrnente do sexo oposto. 

Mas, importante na vida, e que os problernas e dificuldades surgidos 
deverao ser cornpreendidos e trabalhados, pois e neste aprender que cada urn 
se torna aprendiz de si rnesrno. 

lsto e urna verdade para pais e adolescentes que estabelecern os seus 
relacionarnentos seja no nucleo familiar, no grupo de amigos, na sociedade em 
geral. A partir daf rnodificarnos nosso com portamento e o nosso rnodo de ver a 
Vida. 

Conforme estabelecemos a nossa convivencia corn o outro tornamo
nos disponfveis para ajudarmos e serrnos ajudados e, principalmente, para nos 
tornarmos CIDADAO. 
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MULHER E MiDIA NOS ANOS 50 
REFLEXOES SOBRE A OOCUMENTA�AO 

Cristina Meneguello *

Nas ultimas decadas a figura da mulher fixou-se definitivamente no 
campo de preocupayoes de diversas areas de estudo que procuraram redefini
la. Corrigindo o que consideraram ser o silencio deliberado das produyoes 
anteriores, estudos de Antropologia, Hist6ria e Semi6tica, entre outros, deram 
"visibilidade e voz" a esta figura entao ausente. Estreitamente relacionados 
com a fala feminista, diversos trabalhos incluindo os do campo da literatura 
encorajaram o relato da experiencia feminina e buscaram apreender a identidade 
da mulher. 

A fase atual destes "estudos sobre mulheres" pode ser considerada uma 
de maturidade, na qual nao e mais necessario legitimar a importancia do objeto, 
mas ampliar suas tematicas e refinar o "instrumental te6rico-metodol6gico". 1 

Conforme analisa Paul Smith, nos anos 60 e 70 este ultimo pode ser dividido 
em duas disposiyoes feministas de analise: de um lado, a Anglo-Americana, 
enfatizando a experiencia e identidade femininas; de outro, o Feminismo frances, 
enfatizando noyoes sobre a subjetividade feminina informadas pela psicanalise. 
Atualmente, segundo este mesmo autor, pode-se afirmar que ha uma 
aproximayao de tendencias, em que experiencia e produyao do sujeito se 
completam e se complexificam por oposiyoes, chegando a um "sujeito feminino" 
capaz de estrategia politica2

. 

Por pa rte dos historiadores, de tendencia feminista ou nao, grande parte 
da produ9ao pode se dar especialmente atraves da analise da documentayao 
relacionada a condi9ao feminina (trabalho, violencia, vida domestica) ou a relatos 
que reconstituem as vivencias das mulheres. Deu-se ainda atraves da analise 
de "imagens de mulher", seja no cam po das artes, seja no da mass-media 
(publicidade, revistas, televisao), problematizando as pr6prias praticas de 
representayao. 

* Professora do IFCH- UNICAMP.

1 Conforme entendem Costa, Albertina de Oliveira e Bruschini, Cristina; "Nern Herolnas, nem Vltimas" 
in: Costa, Albertina de Oliveira e Bruschini, Cristina (org.); Rebeldia e Submlssiio - Estudos sobre 
condic;:iio feminina; SP, Ed. Vertice/Revista dos Tribunals; Fundac;:ao Carlos Chagas, 1989. 

2 Cf. Smith, Paul; Discerning the Subject; Minneapolis, Univerlsty of Minnesota Press, 1988, Theory 
and History of Literature, vol. 55. Especialmente os capltulos "Feminism" e "Responsabilities". 
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Este breve texto volta-se para este campo da midia e sua documentayao 
especifica que, de um lado, tern a mulher inserida em sua fala como alvo e 
tema; e, de outro, e analisado como fonte de representac;oes que, ao serem 
questionadas, permitem a mulher entender a si mesma. 

No caso da mfdia impressa brasileira nota-se que um investimento 
macic;o na figura feminina comec;a a ocorrer nas decadas de 40-50. Nao que tal 
figura estivesse ausente nas publicac;oes anteriores (como revistas e folhetins 
ja nos anos 20), mas e singular a proporc;ao entao assumida. Firmam-se as 
revistas de temas gerais como O Cruzeiro e A Cigarra, as revistas que lidam 
com a cinematografia hollywoodiana como Cinelandia, Filmelandia e Cena 
Muda ou com o radio nacional como a Revista do Radio. O mesmo se da com 
as que focalizam temas "femininos" - o lar, a moda, fotonovelas - como Jornal 
das Mo�as, Querida, Vida Domestica e Grande Hotel. Tais revistas acabam 
por constituir figuras de mulher dentro de suas falas, organizando e 
simultaneamente criando elementos na medida em que seus signos produzem 
o que seriam "ideais de vida". Este "organizar" nao se da pelo fato dos signos
estarem desorganizados e necessitarem receber uma "forma", mas no sentido
em que tipificam, ou seja, sedimentam tipos quando os apresentam.

Usualmente este intenso investimento na figura feminina destas decadas 
recebe uma explicac;ao contextual, qual seja, de que a mfdia buscava 
acompanhar mudanc;as pr6prias da esfera da realidade, entao composta de 
mulheres entrando no mercado de trabalho, consumindo, questionando as 
relac;oes afetivas. E classica a explicac;ao que justifica a valorizac;ao da mulher 
pela midia dos Estados Unidos: a Segunda Guerra faz com que os homens 
afastem-se da esfera publica deixando para as mulheres solidao e novas 
obrigac;oes, consequentemente trazendo destaque para sua figura3

• 

Esta e a mesma explicac;ao aplicada ao caso da mfdia brasileira, 
entendida como referenciada na americana. No entanto, apontar a guerra (ou 
qualquer outro "fator de repercussao" em especial) como responsavel pelas 
mudanc;as na mldia americana implica em retirar da comunicac;ao de massa 
seu carater produtivo, entendendo-a apenas como reflexo do real, como 
representac;ao. lgualmente, supor que a midia nacional e apenas uma "c6pia" 
da experiencia americana reitera uma relac;ao cultural centro-periferia - ou em 
outras palavras, um debate nacional-exterior - que reserva ao pafs "satelite" o 
papel de imitador ou, no maxi mo, de reinterpretante de conteudos determinados. 

3 Cf. p.ex. Walsh, Andrea S.; Women's Film and Female Experience 1940-1950; New York, Praeger 
Publishers, CBS, 1984. 

80 

Se ha consenso de que o espac;o da midia pode ser privilegiado para 
entender a figura da mulher, e preciso entender a midia em sua complexidade 
que ultrapassa as questoes de mera imitac;ao e Iida com valores compartilhados. 
Apenas assim a utilizac;ao deste tipo de "documentac;ao midiatica" pode reverter 
em ganho significativo e nao na reiterac;ao e sedimentac;ao de um a priori 
analitico. 

Sendo assim aqui nao se buscara descrever detalhadamente as formas 
pelas quais a figura da mulher ganha seu espac;o midiatico. Para mais alem, 
objetiva-se analisar de que forma tal imprensa feminina, uma vez estabelecida, 
tern sido tratada; e em que medida estas aproximac;oes podem se limitar apenas 
a reencontrar no material pesquisado a confirmac;ao dos estere6tipos dados. 

* 

A aproximac;ao que privilegia as ditas "revistas femininas" tern como 
expectativa que ao se lidar com estes materiais se esta tendo acesso a uma 
esfera feminina por excelencia. Assim, o trabalho com suplementos femininos 
de jornais permite perceber a domesticidade do universo auto-suficiente dos 
afazeres caseiros au as obrigac;oes da maternidade4

• Acredita-se que atraves 
da midi a - principalmente quando se trabalha corn as cartas escritas par leitoras, 
ou seja, quando estas tern voz pr6pria - se tern acesso a estilos de vida e a 
padroes esteticos de um publico "concreto e especffico", nunca "hipotetico". 
Assim, a documentac;ao da midia seria apenas um caminho mais tortuoso se 
comparado ao relato de viva voz, mas que chegaria as mesmas formas de 
expressao femininas concretas, que variam apenas "de acordo com as condi<;oes 
sociais e o grupo de referencia a que as mu/heres estao /igadas".5 

Estas formas concretas levam a acreditar que seria possivel uma 
identidade pontual a ser expressa, progressivarnente consciente, que resulte 
num sujeito feminino que esta questionando a autoridade masculina. Ou seja, 
cre-se que determinando esta identidade se esta necessariamente 
proporcionando os canais de resistencia a dorninac;ao masculina6

• Ora, esta 

4 Para o primeiro caso, cf. Oliveira e Silva, Alice Ines de; "Abelhlnhas numa diligente colmeia: 
domesticidade e imaginario feminine na decada de cinq0enta"; In: Costa, Albertina de Oliveira e 
Bruschini, Cristina (org.), op.cit.. Para o segundo, cf. Lustig, Silvia; Mlle obrlgada - uma leitura da 
rela�iio miie/filho no Suplemento Feminino no jornal O Estado do S!o Paulo 1953-1979, 
dissertar;:ao de mestrado, ECA, USP, Sao Paulo, 1984. 

5 Cf. Oliveira e Silva, Alice Ines de; op.cit., pg. 143 e pg. 161 respuctlvamonte. 

6 Cf. Smith, Paul; op.cit. 
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busca de uma identidade como essencia desconsidera essencialmente as

pr6prias condi96es que produzem a no9ao de identidade. Esquece-se que a

documenta9ao permite acesso nao a um universo feminino exclusivo e 

veross[mil, mas a um local privilegiado onde se produzem os discursos que

definem estas mulheres.

Alem disso, tais aproximac;oes feitas a "imprensa feminina" nao prendem

se apenas a ideia de que as publicac;oes remetem-se exclusivamente a um

publico feminino, mas tambem que conformam ou objetivam conformar este

publico, ao dizer como as mulheres devem ser. Assim, a preocupac;ao e entender

como se da a produ9ao - no sentido de tipificac;ao - de uma mulher padrao, ja

que no limite a produc;ao do sujeito e entendida como o resultado final do

maquiavelismo pr6prio dos meios de comunicac;ao de massa. Desta forma, a

imprensa feminina e considerada mais ideologizada que a masculina, sendo

uma das armas destas idealiza96es o seu tom futil que desliga as mu theres do

mundo real. 

Uma consequencia disso e considerar que as mensagens midiaticas,

ao criar estere6tipos de mulher, estao determinando e impondo tais figuras,

sejam elas figuras especificas que atravessam decadas (como a figura matema,

uma constante da qual mudam apenas as formas), sejam tipos de mulher

formados dentro de cada "contexto hist6rico". Neste segundo caso, tem-se

atraves da imprensa diferentes "formas de representa9ao" para diferentes

decadas, como a mu/her celul6ide dos anos 40 (pela influencia dos padroes do

cinema americano), a garota moderna dos anos 50 (a industria intensifica a

aten9ao dispensada ao publico feminino, moldado dentro de uma apologia do

amor que culmina com o conformismo); a dona de casa insatisfeita dos anos 60

(a fase do "despertador" em que a mulher interroga-se e denuncia) e finalmente

as liberada e marginal dos anos 70 (ao lado da mulher que busca prazer e

consumo sofisticados e que recai na passividade, surge a mulher que busca

participa9ao poHtica)7
• 

Neste congelamento de tipos para cada decada, os mesmos sao

encarados como objetiva9oes que atendem a interesses de reservar a mulher

um lugar social passivo, consumidor e sem ideais pr6prios. Na tentativa de

denunciar o significado oculto por tras das mensagens, qual seja, a domina9ao

ideol6gica que visa preservar papeis tradicionais via domina9ao economica,

procura-se contribuir para reverter esta situac;ao. 

7 Cf. Buitoni, Oulcilia Helena Shroeder; Mulher de Papel - a representacao da mulher na imprensa 
brasileira, tese de doutoramenlo, Faculdade de Filosofia, Letras e Cil!ncias Humanas, USP, 1980. 
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No entanto, parece extremamente artificial postular que a imprensa quer 
construir um tipo unico e un[voco de mulher em cada decada. Talvez isso se 
deva nao apenas a uma ideia equivocada de funcionamento do meio de 
comunicac;:ao de massa mas a uma ideia equivocada de historicidade. As analises 
da imprensa feminina que entendem o meio de comunica9ao como veiculador 
de ordens, que o tom coloquial e intimo disfarc;a, descartam apreender as 
tematicas dentro da produc;:ao do sujeito, visto que propagandas e falas de 
revistas sao vistas como conformadoras. Quando todas as referencias a

f entendimento do funcionamento do meio de comunicac;:ao parecem investir or 
nos criadores de mensagem ora nos receptores da mensagem, o resultado 
uma analise bipolarizada. No primeiro caso, acredita-se na infalibilidade da 
mensagem, destinando-se ao sujeitos de produc;ao (a parte ideol6gica da criar;ao) 
a capacidade de conformar. No segundo, a reinterpretac;:ao estabelece que o 
meio de comunicac;:ao nao produz o sujeito, pois ele e dado e s6 se define 
enquanto tal quando se destaca do meio, ao reinterpretar ou negar a mensagem 
- ou seja, apenas e sujeito quando a m[dia nao atua sobre ele nem o constitui.

lgualmente, postular para a mulher urn a natureza feminina transcendente 
e tao questionavel quanto idealizar um tipo unico que se adequa a um contexto 
social que tern a ver com os interesses daquele momenta, os quais a mulher 
tern idealmente que combater. O problema com a noc;:ao de hist6ria de tais 
analises e que nelas a hist6ria possui apenas a func;:ao de painel, de suporte 
material que possibilita a emergencia daquele tipo social. 

Simultaneamente, o fio condutor torna-se uma crescente conscientizac;:ao 
da mulher e uma suposta evoluc;:ao de sua participac;:ao na esfera publica (mundo 
masculino). ldentifica-se nos anos 40 e 50 mulheres padronizadas e apoliticas 
e nos 70, re be Ides participantes. As conclusoes parecem estar dad as de antemao, 
ja que a aproximac;:ao ao material guia-se pelos cliches: mulher dominada nos 
50, liberada nos 70. Como a fonte aparece como a ser desvendada, como 
reveladora, ate as maneiras pelas quais sao divididas as sec;:oes das revistas 
nos anos 50 sao encaradas como parametros de comportamento possiveis da 
mulher: lazer, cozinha, decorac;ao e trabalho manuais convivem com a mae 
que veste a crianc;a, pensa em sua escola e desenvolvimento e e orientada 
pela fala dos medicos. Por conseq0encia, tal entendimento descarta a priori o 
que pode haver de interessantes nos considerados temas femininos (moda, 
culinaria) considerando-os exemplos de dominac;:ao a que se quer submete-las, 
numa incapacidade de analisa-los de forma produtiva. 

Nao que tais conclusoes nao possam ter embasamento nas fontes. 0 
simples folhear de revistas dos anos 40 e 50 traz uma enxurrada de conselhos 
sobre como conseguir um namorado, alimentar o marido, cuidar da crianc;a, 

83 



enfeitar a casa, tudo parecendo reservar a mulher uma postura submissa quanta 
as relac;oes afetivas, apenas participativa quanta as miudas decis6es domesticas. 
Neste movimento, as artistas de cinema hollywoodiano participam desta proposta 
de comportamentos possiveis: "Jane Whister esta tornando-se uma moqa. E 
para ser uma futura "boa dona de casa", aprende a costurar". 6 O aprendizado 
de atividades essencialmente femininas disputa espac;o com o sonho do born 
casamento, pois "o sonho predominante de toda mu/her e a/canqar a felicidade 
atraves de um casamento acertado". 9 Nao apenas conseguir o marido, mas 
mante-lo atraves da pr6pria "personalidade de mu/her que o deixa intrigado e 
sempre interessado ( .. .)". 10 Mantendo-se be las ao seguirem p. ex. os conselhos 
das atrizes de cinema, sendo praticas (como o deve ser a mulher moderna) e 
cobrindo o lar de pequeninos caprichos, assim parecem ser as mulheres destas 
decadas. 

Entretanto, em primeiro lugar, gostaria de questionar esta pr6pria 
padronizac;ao, principalmente nos anos 50. Mesmo nas analises imediatamente 
presa a fala das revistas nao e possivel tipificar mulheres a determinadas 
decadas, tipificac;ao esta que se mostra incapaz de perceber a convivencia da 
criac;ao de diferentes tipos em diferentes decadas. Nas de 40 e 50, convivem a 
mulher celul6ide pela influencia do cinema, a moderna, a insatisfeita, a mae e 
esposa sofredoras do p6s-guerra. Existe a mulher que trabalha fora, com o 
investimento em profissoes como professora, enfermeira e secretaria, tipos 
femininos insistentemente trabalhados inclusive pela cinematografia americana. 

Existe tambem a mulher que questiona a felicidade conjugal atraves da 
questao do div6rcio. Este, comumente associado as decadas de libertac;ao 
feminina, e entao intensarnente retrabalhado pela rnidia: cantos publicados em 
revistas retratarn a hist6ria de mulheres que sofrern com o casamento, para as 
quais o div6rcio seria o fim rnisericordioso para o lar desfeito; atrizes que se 
divorciam nas telas e fora delas, rnuitas vezes porque os rnaridos atrapalharn 
suas carreiras. Diferente do que se possa pensar, defender o div6rcio neste 
momenta nao e atitude rninoritaria ou ousada. A existencia de urn projeto de lei 
que regularnenta o div6rcio no pais, a presenc;a da questao nos meios de 
cornunicac;ao - p. ex. nos filrnes arnericanos - e as entao folcl6ricas "viagens" 
para o Uruguai, por parte daqueles que querem se casar (pois era a soluc;ao 
possivel para os desquitados que procuravam legalizar nova uniao) sao aspectos 

8 Cf. "Os Astros na lntimidade", Cine-Revista, janeiro 1942. 

9 Cf. "De Mulher para Mulher", O Cruzeiro, setembro 1953. 

10 "Tern vocl! um seguro de amor?", Cine -Revista, setembro 1942. 
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de uma preocupac;ao declarada. Requisitada pelo IBOPE (lnstituto Brasileiro 
de Opiniao Publica e Estatfstica), 85% da populac;ao adulta carioca se manifesta 
favoravelrnente ao div6rcio, principalrnente na classe media e especialmente 
homens jovens (enquanto o maior indice de rejeic;ao cabe a mulheres). 11 

Nao sendo suficiente apontar para a diversidade das figuras de rnulher, 
e preciso tambern questionar a ideia de que ela seria a preferencialmente 
tipificada, pois a mensagem que constr6i a mulher constr6i tambem o homem. 
Voce esta sobrando ... Tambem assim despenteado! Para ser um rapaz elegante 
e de gosto apurado, conserve os cabe/os sempre alinhados ou E dos carecas 
que etas gostam menos. Esta e a verdade e nao adianta disfarqar. Na vida real, 
como no cinema ou no teatro, etas preferem contracenar com� gala que 
possua cabelos. 12 Nao apenas os cabelos estao entre as preocupac;oes 
constantes. A elegancia do homem tambem e constituida na trama das falas 
das revistas: Uma defini9ao de e/egancia (para cavalheiros) Elegancia e 
autenticidade. No gesto, no trato pessoal, no traje. O cavalheiro elegante e
s6brio, bem cuidado, bem vestido ( ... ). 13 Assim, tambem o homem deve ser 
belo e atraente, nas propagandas de revistas (61eo para cabelos, cremes para 
barbear, desodorantes e purificadores de halito) e nos astros divulgados pelo 
cinema. Assim, o homem aparece como o prop6sito nao nominal nos enunciados 
ditos "femininos", por estar neles indiretamente. 

lnsistir em crer que a rnidia prioritariarnente busca conformar o feminino 
ignora este delineamento de um homem tambem ideal, um individuo que "deve 
fer o ffsico de Errol Flynn, os o/hos de Henry Fonda, o cabe/o de Fred Macmurray, 
o sorriso de Regis Tooney, o bigode de Clark Gable e o nariz de Tyrone Power". 14 

Mais que um tipo, uma ideal rnistura de qualidades de diferentes portadores. Os
artistas masculinos de Hollywood compoem tipos masculinos extremamente
diferenciados entre si e participam desta constituic;ao di spar de comportamentos
possiveis. O investimento macic;o na figura feminina implica que o homem seja
definido tambem em func;ao da mulher. lsso nao implica em dizer que exista
uma relac;ao hierarquica (o homem padronizado atraves da mulher), pois a ideia
de hierarquia remete novamente a ideia de que ha uma sujeic;ao a ser
preferencialmente perpetrada.

* 

11 Cf. IBOPE - Pesquisas Especiais ., vol. 1-22, 1957; Arquivo Edgar Leuenroth, IFCH, UNICAMP. 

12 propagandas em O Cruzeiro, respectivamente 24 novembro 1951 e 21 novembro 1953, sendo que 
na segunda o linguajar cinematografico esta nitidamente presente. 

13 propaganda dos ternos Kedley, 0 Cruzeiro, 24 agosto 1955. 

14 Cf. Cine-Revista, fevereiro 1942. 
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Ate esse momento, buscou-se questionar a tipificac;:ao da mulher nos anos 
50 como submissa, assim como a enfase exclusiva na figura feminina. No entanto, 
a preocupac;:ao aqui nao e combater ou desautorizar a noc;:ao de mulher submissa 
dos 50, mas matiza-la atraves da pr6pria complexidade proposta pela mldia. 

Nao basta utilizar do material da midia para encontrar "novas 
verdades"que mostrem a limitac;:ao do nostalgico estere6tipo desta epoca. E 
necessario questionar o uso destes materiais a luz de um entendimento do 
funcionamento do meio de comunicac;:ao de massa. 

Afinal, por um lado o documento deve ser questionado em sua 
interioridade, ou seja, em seu jogo de forc;:as interno que faz com que versoes 
se instituam, falas sejam elididas, informac;:oes se contradigam. Por outro lado, 
o discurso nao pode ser tornado como indicativo do oposto ou como o avesso
daquilo que ocorre. Se sua fala for entendida apenas como mascaramento do
real, estuda-la resume-se apenas a desmascara-la, para atraves deste artificio
chegar ao real.

Em se tratando de documento relacionado ao meio de comunicac;:ao de 
massas, ha outras variaveis a serem consideradas, como a especificidade da 
documentac;:ao que nao pode ser confundidas com sua quantidade - informac;:oes 
multiplas e repetitivas, caracteristicas deste discurso. Tai discurso pronunciado 
na fala do meio de comunicac;:ao de massa e obviamente quantitativo, mas esta 
quantidade deve ser entendida como caracteristica do meio de comunicac;:ao e 
nao como o seu "explicador". 0 engodo do "quantitativo"pode levar a eleic;:ao de 
alguns documentos significativos entendidos como "exemplares", como se cada 
um e (mico pudesse dar uma ideia do total. lsso envolve uma ideia de que a 
mfdia apresenta o momento abordado de maneira consensual, sendo facil 
surpreende-la a se repetir: o desvio acaba sempre por ser ideologizado. 

Por fim, a multiplicidade do discurso e sua positividade - no sentido de 
prodw;ao de efeitos - nao e aberta ao infinito, sendo coordenada tambem por 
func;:oes restritivas. Assim, ao construir os temas veiculados pelo meio de 
comunicac;:ao de massa, a partir disto entendendo seu funcionamento, se esta 
simultaneamente constituindo sua dispersao, sua constituic;:ao de dominios. 

o meio de comunica,;:ao que se pretende de amplo alcance nao alcan,;:a
a todos. Ha regras para obtenc;:ao deste discurso, que, sendo constitufdo, nao 
se da sobre tudo e sobre todos 15

. Logo o discurso nao esta reduzido a um jogo 

15 Cf. Foucault, Michel; L6rdre du discours; NRF. Editions Gallimard, 1971. 
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de signiflca90os prc'.lvlas (rovolando um mundo passive! de ser decifrado), mas 
e entendldo nos suas possibilldades de aparic;:ao. 

Para tornar claras estas considerac;:oes, propoe-se um "exercicio" 
final, partindo de uma tematica bem comum as revistas dos anos 50: a serie de 
"conselhos e prolbh;;Oes" do que deveria ou nao uma mO(;a fazer. O eixo comum 
e o de impedir "certas llberdades" no namoro, focalizando o assedio masculino 
de maneira geral, em seus sucessivos degraus (ate onde posso ir, e agora 
como reparar o que fiz etc.). Assim, quando a "Pecadora Aflita"de Goiania numa 
carta a revlsta, pergunta poderei andar de fronte erguida?, a conselheira rebate: 
S6 o que podera reabilita-la no seu pr6prio conceito doravante, e um metodo de 
vida sadia, alimentado pelo desejo constante de ntfo mais eFra( ( .. .) errar e 
humano e ( .. .) perdoavel. Perseverar no erro e que e mau ( ... ) se periclitou uma 
vez sera bastante forte para nlio errar mais. Sob o ponto de vista fisio/6gico, 
pe/o que me contou tenho a impresslio de que nlio e grande a conseqilencia do 
erro. � evidente, porem, que s6 um medico podera falar de catedra, mediante 
exame.

16 

Frente a um material como esse, poder-se-ia escolher duas 
direc;:oes: concluir da repressao dos anos 50, das dificuldades do relacionamento 
amoroso, das barreiras; ou dizer que o que se procura esta encoberto por debaixo 
disso: se as revistas dizem como alguem deve se comportar, certamente e 
porque aqueles em questao nao se comportam assim, de onde se conclui que 
as revistas exercem uma tentativa de manuseio, controle e ordena,;:ao dos 
comportamentos. 

A primeira analise e extremamente ingenua, tomando os signos 
como expressao direta de uma realidade. A segunda, igualmente ingenua, e de 
procedimento contrario, tomando os signos como indicativos do contrario do 
que aparece, na revela,;:ao do oculto por tras da superficie. 

Entretanto, o discurso da "imprensa feminina" nao pode ser 
transformado em signo de outra coisa, mas possibilitar ver os objetos se 
delineando no ambito do discurso. Recusar as analises propostas no "exercfcio" 
acima nao implica em, para se isentar, denunciar a precariedade do material. 
Pelo contrario, trata-se de trabalhar no discurso pronunciado, no discurso da 
revista e em seus elementos. 

O que nos remete ao infcio, onde a expressao "figuras de mulher" 
(poderia ter sido "imagens de mulher") foi constantemente utilizada. Segundo 
Griselda Pollock, tal expressao extremamente difundida nos estudos de mulher 
pretende ser apenas da ordem da mais simples das descric;:oes. Porem, acaba 
implicando em outra ideia: a de que existe um mundo real que estas "imagens" 

16 Cf. O Cruzeiro, 29 de janeiro 1949. 

87 



refletem ou reproduzem, ou melhor, de que a imagem e precedida e determinada 
pelo real17• Ou seja, para entender as "representayoes de mulher'' e preciso 
pensar para alem da ideia de que as representayoes sao sintomas de causas 
externas a elas (o sexismo, o racismo, o patriarcado), percebendo como estas 
mesmas representayoes produzem estes significados, constituindo seus sujeitos. 

Por fim, trabalhar no discurso pronunciado implica em admitir 
que todo signo possui participayao efetiva. Os equipamentos de m1dia, ao 
veicularem signos, produzem verdade. Tais signos porem nao podem ser apenas 
tomados como um discurso em si, pois e na observayao da tessitura destes 
discursos, das conexoes que operam, que surgem. 

17 Cf. Pollock, Griselda; "Mujeres ausentes (un replanteamiento de antlguas reflexiones sobre imagenes 
de la mujer)" in: Revista do Occidente, Madrid, Diciembre 1991, n. 127. 

88 

MENOPAUSA: Uma Perspectiva de Compreensao 

Eliana Faria de Ange/ice Biffi* 

O prop6sito de estudar a mulher em sua experiencia de menopausa se 
iniciou pela leitura de autores que, sob alguma 6tica tern se dedicado ao tema. 
Assim, a consulta a literatura remeteu a analise de seu conteudo como parte da 
trajet6ria deste trabalho. 

Ha autores que se fundamentam na questao da fisiologia-� reproduyao 
humana, fazem analogias entre o pedodo da puberdade e a menarca, e o 
climaterio e a menopausa, surgindo dai os seguintes discursos. 

" ... na puberdade se estabe/eceu primeiro uma menstrua9ao 
anovulat6ria e mais tarde uma menstruagao normal. Na fase pre
menopausica ocorre o contrario, primeiro se perde a ovula9ao, depois a 
menstrua9ao, ocorrendo portanto o come90 e o final da vida sexual da
mu/her". (LLUSIA-NUNES, 1971). 

" ... na adolecencia nao e a  (mica epoca de suas vidas em que se 
sentirao confusas, irrazoaveis e inseguras. O mesmo tomara a acontecer
quando chegarem a menopausa. O que se passa, entao, e realmente o 
reverso da mesma moeda, as ado/escentes estao apenas entrando na
vida cfclica de fertilidade e a mu/her em menopausa a esta deixando. 
Ambas Mm medo do futuro, os adolescentes receiam a responsabilidade
da maturidade e a mu/her mais velha ve diante de si sua inutilidade e 
solidao" (HILLIARD, 1976). 

Estes autores focalizam a menopausa como sendo uma doenya que 
marca o inicio da decadencia psicofisica da mulher; este pensar conduz a uma 
desvalorizac;ao da mulher enquanto pessoa, pois reduz o seu ser mulher a um 
ser reprodutor que deve ser destinado -a inutilidade quando deixar de servir a 
especie. Neste sentido, sobra-lhe tao somente o aspecto fisiol6gico e a sua 
dimensao existencial e sonegada. 

Estes discursos provocam uma indignac;ao pela forma destrutiva e no 
minimo injusta com que tratam a mulher. No entanto, e importante ressalta
los na medida em que eles refletem um pensar, ao qual os profissionais de 

'Professora Assistente - Centro de Gradua,;;ao em Enfermagem - FMTM - Uberaba 
Mestre em Enfermagem Fundamental - EERP - USP 
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refletem ou reproduzem, ou melhor, de que a imagem e precedida e determinada 
pelo real17

. Ou seja, para entender as "representa9oes de mulher" e preciso 
pensar para alem da ideia de que as representa9oes sao sintomas de causas 
externas a elas (o sexismo, o racismo, o patriarcado), percebendo como estas 
mesmas representa9oes produzem estes significados, constituindo seus sujeitos. 

Par fim, trabalhar no discurso pronunciado implica em admitir 
que todo signo possui participa9ao efetiva. Os equipamentos de midia, ao 
veicularem signos, produzem verdade. Tais signos porem nao podem ser apenas 
tomados coma um discurso em si, pois e na observa9ao da tessitura destes 
discursos, das conexoes que operam, que surgem. 

17 Cf. Pollock, Griselda; "Mujeres ausentes (un replanteamiento de antlguas reflexiones sobre imagenes 
de la mujer)" in: Revista do Occidente, Madrid, Diciembre 1991, n. 127. 
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MENOPAUSA: Uma Perspectiva de Compreensao 

Eliana Faria de Ange/ice Biffi" 

O prop6sito de estudar a mulher em sua experiencia de menopausa se 
iniciou pela leitura de autores que, sob alguma 6tica tern se dedicado ao tema. 
Assim, a consulta a literatura remeteu a analise de seu conteudo coma parte da 
trajet6ria deste trabalho. 

Ha autores que se fundamentam na questao da fisiologia da iprodu9ao 
humana, fazem analogias entre o periodo da puberdade e a m��arca, e o 
climaterio e a menopausa, surgindo dai os seguintes discursos. 

" ... na puberdade se estabe/eceu primeiro uma menstruaqao 
anovulat6ria e mais tarde uma menstruaqao normal. Na fase pre
menopausica ocorre o contrario, primeiro se perde a ovu/aqao, depois a 
menstruaqao, ocorrendo portanto o comeqo e o final da vida sexual da
mu/her". (LLUSIA-NUNES, 1971). 

" ... na adolecencia nao e a  {mica epoca de suas vidas em que se
sentir§o confusas, irrazoaveis e inseguras. O mesmo tomara a acontecer
quando chegarem a menopausa. O que se passa, ent§o, e realmente o 
reverso da mesma moeda, as ado/escentes estao apenas entrando na
vida cfclica de fertilidade e a mu/her em menopausa a esta deixando.
Ambas fem medo do futuro, os adolescentes receiam a responsabilidade
da maturidade e a mu/her mais velha ve diante de si sua inutilidade e
so/id§o" (HILLIARD, 1976). 

Estes autores focalizam a menopausa como sendo uma doen9a que 
marca o inicio da decadencia psicofisica da mulher; este pensar conduz a uma 
desvaloriza9ao da mulher enquanto pessoa, pois reduz o seu ser mulher a um 
ser reprodutor que deve ser destinado -a inutilidade quando deixar de servir a 
especie. Neste sentido, sobra-lhe tao somente o aspecto fisiol6gico e a sua 
dimensao existencial e sonegada. 

Estes discursos provocam uma indigna9ao pela forma destrutiva e no 
minimo injusta com que tratam a mulher. No entanto, e importante ressalta
los na medida em que eles refletem um pensar, ao qual os profissionais de 
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saude lamentavelmente continuam buscando suporte te6rico. Continuando a 
analise da literatura encontram-se as publica96es feitas por autores masculinos, 
falando sobre a mulher. LIMA(1987) expressa em seu trabalho que estes 
discursos sao inapropriados e que, mesmo as mulheres, profissionais da 
ginecologia, ficam silenciosas e passivas, frente a tais ideias. 

Nota-se a existencia de uma aura de mitos e tabus que envolve o 
conhecimento da biologia da mulher e, assim, a menopausa e cercada de mitos, 
informa96s erroneas, sigilo e preconceitos (LAKE, 1980; FARABAUGH, 1988). 

Para McKEON (1988) muitos destes mitos provem do fato de que foi o 
homem quern mais comentou a menopausa, tendo como resultado uma visao 
masculina de um fenomeno que ocorre em mulheres. 

Segundo VODA (1981), os mitos e estere6tipos das mulheres que 
passam pelo climaterio foram cristalizados nos anos de 1960 e 1970 como 
ilustrado pelas seguintes colocac;oes: "mu/heres c/imatericas tornam-se
caricaturas de sua pr6pria juventude no seu pior estado emocional", "N{jo 
realmente um homem, mas distantes de uma mu/her funcional..." 

Para esta autora estes mitos e estere6tipos tern influenciado a 
antecipac;ao e experiencia dos sintomas climatericos sobre as mulheres. 

De fato, nestes levantamentos da literatura especifica, pode-se perceber 
que, com o desenvolver dos movimentos feministas (BEUAVOIR, 1967), a 
menopausa esta sendo vista como um fenomeno que tern sofrido interferencias 
sociais, e isto se evidencia em obras como o livro "Our Bodies Ourselves" 
("Nossos corpos, n6s mesmos"), 1976, organizado pelo grupo "Saude das 
Mulheres - Boston, E.U.A." no qual ha um capftulo sobre a menopausa que 
relata as experiencias da mesma enquanto processo de vida das mulheres. 
Neste trabalho, ha uma preocupa9ao em fomecer informa9oes tecnicas a respeito 
de sintomas referidos pelas mulheres, assim como discutir a hormonioterapia 
como forma de tratar um evento natural. 

Seguindo esta tendencia, COBB (1987) enfatiza em seu trabalho a 
necessidade de se falar abertamente sobre a menopausa a fim de desmistifica
la. Apesar da existencia desta literatura, que procura restituir a mulher sua fala 
sobre o assunto, FARABAUGH (1988) alerta em seu trabalho que as mulheres 
estao ainda sem informa96es ou erroneamente informadas a respeito da 
menopausa. 
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No entender de TYSON (1978) e imperativo que as mulheres examinem 
suas atitudes a respeito da menopausa e possam, assim refletir e abrir discussoes 
neste sentido. 

BORGES (1983) atenta em seu discurso para a necessidade das 
mulheres recuperarem a fala perdida que se reduziu a um silencio dos sentidos, 
dos 6rgaos e dos desejos. Em relac;ao a esta "fala perdida", nao se trata de um 
problema de tecnica ou de sintaxe; e uma questao mais complexa que se diz 
respeito ao olhar voltado para o mundo. Segundo MARAINI (1982) uma nova 
linguagem feminina podera nascer atraves da elaborac;ao colet

�
· a de novos 

mitos, novos simbolos, novos valores no feminino. Poderia dizer q e possibilitar 
a esta mulher seu direito a fala e que seu mundo pod era ser revelad e, portanto, 
compreendido. 

Estas leituras, associadas a vivencia profissional, intensificaram a 
inquieta9ao frente a trajet6ria feminina da existencia da menopausa. Fez-se 
necessario, alem da literatura, ouvir as mulheres sobre seu experienciar a 
menopausa, numa busca da essencia deste acontecimento. 

A pretensao de apreender tal objeto de estudo certamente iria requerer 
uma condu9ao metodol6glca que possibilitasse o acesso as mulheres no seu 
perceber a menopausa. Dal a op9ao por uma orienta9ao fundamentada na 
pesquisa qualitativa com abordagem fenomenol6gica. 

A pesquisa fenomenol6gica diz respeito a um interrogar nao fatos, mas 
fenomenos e envolve um pensar a priori aquilo que esta sendo interrogado 
(MARTIN$ ET ALLI, 1990). 

A palavra fenomenologia provem de duas expressoes gregas 
phainomenon e logos significando discurso esclarecedor daquilo que se mostra 
por si mesmo. 

Desta forma com este referencial te6rico, entrevistei trinta e seis 
mulheres, dezenove se situaram na faixa etaria compreendida entre cinquenta 
e cinquenta e cinco anos, oito entre cinquenta e cinco e sessenta anos, cinco 
entre sessenta e sessenta e clnco, e quatro entre sessenta e cinco e setenta 
anos. 

A grande maioria delas exerce atividade de cuidado do pr6prio far, 
excetuando-se uma profisslonal liberal, duas que exercem func;oes ocupacionais 
ligadas a atividades domesticas (faxinas em locais publicos e particulares) e 
uma que exerce a atividade de vendedora de roupas e produtos de beleza. 
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Os discursos foram pronunciados pelas mulheres mediante a questao 
orientadora: "Descreva para mim a sua experifmcia de MENOPAUSA". 

Esses discursos foram gravados, excetuando-se o de numero 2, em 
que a mulher nao permitiu a gravac;:ao; sendo o discurso obtido deste encontro 
transcrito logo ap6s o seu termino. 

Assim, as transcric;:oes das gravac;:oes sao apresentadas, preservando
se a identidade das mulheres atraves do uso da letra inicial do seu pre-nome. 
Os encontros estao numerados de acordo com a ordem cronol6gica em que 
ocorreram. 

A pesquisa fenomenol6gica esta dirigida para expressoes claras sobre 
as percep9oes que o sujeito tern daquilo que esta sendo pesquisado, expressas 
pelo pr6prio sujeito que as percebe, ou seja para significados (MARTINS E 
BICUDO, 1989). 

o acesso aos discursos foi iniciado por meio de uma leitura atentiva de
cada um, prosseguindo-se com a busca dos significados atribuidos 
vivencialmente. 

De cada descric;:ao, Iida e relida varias vezes, salientou-se o que se 
evidenciava como significativo para a preocupa9ao do pesquisador. No momento 
seguinte, atraves de uma introspecc;:ao, procurou-se buscar cumprir estes 
significados. 

Prosseguindo desta forma sintetiza-se as unidades de significado ou 
categorias, a fim de se atingir a comumente denominada estrutura da experiencia. 

Procedendo desta forma pretendeu-se todas alcanc;:ar a essencia do 
fenomeno menopausa atraves da analise compreensiva, considerando a minha 
perspectiva enquanto mulher e enfermeira. 

Vale evidenciar que o retorno constante a descri9ao das mulheres foi 
de fundamental importancia para o desenvolver deste trabalho. Desta forma, a 
leitura dos discursos possibilitou algum des-velamento do fenomeno menopausa, 
como ele se mostra na perspectiva de quern o experiencia. 

As convergencias dos discursos, encontradas a partir da sua leitura 
atentiva, permitiram a elaborac;:ao das categorias, conforme mostra sequencia 
abaixo, onde observam-se as convergencias dos discursos e as categorias* 
reveladoras da essencia do fenomeno. 
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A MENOPAUSA E UM FENOMENO ... 

... * PERMEADO PELA EXPECTATIVA DE PROBLEMAS DA SAUDE . 
( E n  c o n t  r o s 
1,2,4,5,6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19,20,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,35,36) 

... * QUE LEVA A BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO EA AUTO-MEDICAQAO . 
(Encontros: 1,5,7,8,9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19,20,22,24,26,28,29,32,33,34,36) 

... • QUE SUSCITA A BUSCA PELA TROCA DE EXPERIENCIA. (Encontros: 
33,4,6,17,24,25,29,33) '--...._ 

... * QUE POSSIBILITA UM PREOCUPAR-SE COM A IMAGEM CORPORAL. 
(Encontros: 9, 12, 13, 17,20,30,33,36) 

... * QUE POSSIBILITA UM REFLETIR SOBRE O "ENVELHECER". (Encontros: 
2,4,6,7, 11, 13,28,33) 

... * QUE SE APRESENTA A MULHER COMO LIBERTADOR PARA 0 
TRABALHO. (Encontros: 1,2,6,7,14,15,26) 

... * QUE SUSCITA TEMOR OU DESEJO DA GRAVIDEZ. (Encontros: 
3,6, 18,25,30,35) 

... * QUE POSSIBILITA O RESGATAR DA LEMBRANQA DA MENARCA. 
(Encontros: 3, 11, 16,25,27) 

.. .* QUE SUSCITA UM PENSAR A SEXUALIDADE. (Encontros: 11,12,30,31) 

Retomando parte do levantamento bibliografico realizado, obeservou
se que a postura fatalista que alguns autores apresentam frente ao fenomeno 
menopausa nao encontra ressonancia nos discursos das mulheres, sujeitos desta 
pesquisa. 

O pensar destes autores analisados trata a menopausa como um evento 
que marca a termina/idade da mu/her, o infcio da sua decadfmcia psicoffsica e 
insiste em perpetuar um vf nculo entre a mulher e sua capacidade reprodutora. 
Este pensar tambem nao considera a fragilidade deste vinculo e a rede de 
mitos e tabus que o permela, fazendo assim eco junto ao culto da juventude, 
presente em nosso cotidiano, e tolhendo desta forma a liberdade do existir da 
mulher que envolve e engloba todas as possibilidades de seu ser mulher. 
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Os discursos apresentados, mostram que a mulher continua viva sem 
que a menopausa "marcasse" qualquer interrupc;:ao neste fluxo de vida: 

" ... Depois da menopausa, me sinto realizada".(2) 
" ... a hora que estou com voce eu me sinto mocinha ... com meus netos ... 
me sinto como eles ... gostoso viver ... e gostosa a vida ... me sinto 
realizada". (6) 
" ... dizer que fiquei fria e engano ... e uma chama e s6 acender". (11) 

Julgo ser necessario dar a palavra a mulher, ouvf-la primeiro, e, assim, 
apreender seu mundo-vida com toda riqueza de significados que ele possa 
revelar. Vejo que a partir daf se possa pensar em propostas de como estar com 
a mulher em sua situac;:ao de menopausa. Um estar-com autentico, que nao se 
proponha a explorar a mulher e a medicaliza-la indistintamente nos momentos 
em que ocorrem os fenomenos naturais como a menarca, a gravidez, o parto e 
a menopausa. 

Estas propostas precisam considerar a menopausa como um momento 
relevante, que carece de atenc;:ao e investimentos, ao lado de outros momentos 
como a gravidez e o parto. 

De minha vivencia com mulheres tenho visto que a menopausa tern 
sido de certa forma negligenciada quando comparada a outros momentos do 
ciclo de suas vidas. 

Naturalmente que ha 6rgaos, setores e instituic;:oes que tern aberto alguns 
espac;:os neste sentido, mas sao numericamente pequenos e os resultados ainda 
nao se fazem sentir. 

As facetas que fazem parte deste momenta da vida da mulher e que 
foram desveladas neste trabalho permitem vislumbrar alguns horizontes para 
os profissionais de saude empenhados em "aproximar-se"da mulher que esta 
menopausando apreende-la em sua experiencia e compreende-la contemplando 
a sua humanidade, a sua totalidade de ser humano: seu corpo, seu espac;:o, seu 
tempo. 

Deslocando a 6tica do fato menopausa para o fenomeno menopausa 
novos caminhos poderao se abrir para estes profissionais. 

Assim, quando o fenomeno menopausa se MOSTRA PERMEADO PELA 
EXPECTATIVA DE PROBLEMAS DE SAUDE, reflete que a ideia da menopausa 
pode estar sendo construfda nao s6 cultural, como socialmente atraves da 
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reproduc;:ao do pensar de profissionais que lidam com esta mulher, vale 
repensarmos o quanto esta reproduc;:ao ideol6gica da "menopausa problema" 
nao esta dificultando o caminhar desta mulher e que portanto merece ser 
visualizado como tal. O que esta por tras desta BUSCA DE ATENDIMENTO 
MEDICO EA AUTO MEDICA<;AO? Vale expor que pode haver multieres que 
necessitem de ajuda de profissionais de saude, mas questiono a rotinizac;:ao de 
terapias de reposic;:ao hormonal que desrespeitam as mulheres que se utilizam 
destas terapias sem controle e informac;:oes corretas sobre o tipo de medicamento 
que estao recebendo. E esclarecer esta mulher e, dar-lhe opc;:ao para escolher 
a forma que pretende vivenciar a sua menopausa. Dar-lhe portanto espac;:o 
para conhecer seus processos fisiol6gicos, discutir e refletir sobre os �smos. 
Esta falta de espac;:o foi sentida pela mulher quando ela mostra gue o fenotneno 
menopausa SUSCITA A BUSCA PELA TROCA DE EXPERIENCIA, e neste
espac;:o poder conhecer este corpo que se transforma mas que e seu corpo 
pr6prio, daf quando a mulher demonstra UM PREOCUPAR-SE COM A IMAGEM 
CORPORAL esta preocupada em buscar forc;:as para se apossar deste corpo na 
sua totalidade, pois no dizer de MERLEAU-PONTY (CAPALBO, 1984), ele e o 
movimento do ser no mundo, o lugar onde se inscreve a reflexao e a ac;:ao. lsto 
me faz pensar o quanto os profissionais da saude estao vendo esta mulher em 
"pedac;:os", e em "partes estanques". O ser humano nao pode ser dividido, ele � 
o seu corpo inserido no mundo, por isso e dinamico e complexo.

Esta transformac;:ao do corpo e um processo continua, que nao pode
ser delimitado em um momenta. Cabe aqui a pergunta: Porque o vivenciar a 
menopausa POSSIBILITA UM REFLETIR SOBRE O ENVELHECER? lsto 
parece ser reflexo do cu Ito a juventude tao largamente propagada por diferentes 
vefculos de comunicac;:ao. Por isso, a mulher se sente "gorda" e talvez sem 
"atrativos"que julgava possuir, nao valorizando sua maturidade, sua capacidade 
de dar e receber calor humano, e continua a acreditar nesta fantasia de beleza

associada a juventude. 

Fica claro nesta pesquisa que a menopausa apresenta uma nova onda
de energia libertadora para o trabalho possibilitando novas realizac;:oes no ambito 
pessoal e profissional. 

E preciso tambem eliminar certos "r6tulos"que parecem querer perpetuar 
a mulher s6 como "procriadora da especie", ainda assim uma "procriadora"com 
rigidos limites de idade. Necessario se faz propiciar a esta mulher informac;:oes 
para que ela possa escolher o momenta de um gravidez. Deve-se respeitar 
tambem o seu possivel sofrimento quando a repetic;:ao mensal do potencial de
ter uma crianc;:a se acabar. O TEMOR E O DESEJO DA GRAVIDEZ estao 
presentes nestes discursos. 
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A mulher parece reivindicar um "rito de passagem"entre dois momentos 
de sua vida, o da possibilidade de gerar um novo ser e a perda da fertilidade 
com a menopausa. Entao, apresenta-se POSSIBILIDADE DE RESGATAR A 
LEMBRANCA DA MENARCA, e como se a mulher estivesse pedindo "ritos de 
passagem"para este momento tao importante para ela. Nesta hora e fundamental 
a presern;:a de profissionais empenhados no esfor90 de compreende-la e, se 
possf vel, ajuda-la neste processo. 

Este trabalho, se propoe a abrir discussao "sobre"e com a mulher na 
vivencia da menopausa e assim interromper o silencio que envolve esta tematica. 
Propoe tambem suscitar discussoes e reflexoes sobre o corpo da mu I her para 
ajuda-la NO PENSAR A SEXUALIDADE, assim sendo o exercfcio da sexualidade 
seja vivenciado pela mulher em toda sua plenitude, possibilitando redescobertas 
desta sexualidade emergida de forma constrangedora e meio "escondida"nas 
falas destas mulheres. 

Sera que os profissionais de saude nao podem ajudar a mulher a se 
apossar de seu corpo, segundo a dimensao existencia do mesmo? 

Para isto e imprescindfvel ouvir sempre esta mulher e s6 entao poder 
penetrar em seu mundo-vida, compreende-la e buscar com ela as formas de 
auxilia-la neste momento de sua vida. 
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