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APRESENTACAO 

Este numero da Revista Espa90 Feminine reflete temas instigantes com 
ucuradas reflexoes academicas no campo dos estudos de genera desfiando questoes 
amda polemicas. A preocupa9ao com a qualidade dos artigos garante o exito desta 
publica9ao desde o seu infcio, em 1994. 

0 interesse em recuperar a presen9a feminina na literatura continua sendo 
uma meta e desta vez e enriquecida com os textos de Henrique S. Carneiro, "O desejo 
feminine na literatura: Ana Karenina e Emma Bovary"; Raquel Bambozzi da Silveira, 
"Frida Khalo e o feminine: Hist6ria e Psicanalise"; Kenia Maria de Almeida Pereira, 
"Mulheres suicidas: a poesia se atira do oitavo andar". 

0 texto de Henrique S. Carneiro aborda a representa9ao da mulher apaixonada 
atraves de duas das mais conhecidas personagens femininas da literatura do seculo 
XIX, Ana Karenina e Emma Bovary. Segundo o autor, nestas obras, "a expressao do 
desejo feminine irrompe come uma for9a perigosa para a estabilidade familiar e segue 
presente ate a atualidade, expressando um imaginario mais profundo, que ultrapassa a 
hteratura, abrangendo a medicina, o direito e a  mentalidade da epoca contemporanea". 
Neste sentido, a psicanalise e a antropologia tentaram teorizar o papel socialmente 
subversive da paixao feminina, manifestada come uma loucura e um crime, reconhecendo 
a for9a irresistfvel de uma excita9ao cujas formas, contornos e limites permaneciam 
obscures e amea9adoras. 0 suicfdio foi o cam in ho encontrado pelas personagens come 
castigo pela ousadia. 

Frida Khalo tambem e uma personagem destacada neste contexto e o artigo 
de Raquel Bambozzi da Silveira analisa sua vida e obra, no memento em que viveu e 
coma hoje estao situadas no imaginario social. 

Kenia Maria de Almeida Pereira complementa estas reflexoes enfocando tres 
poetas da literatura de lingua portuguesa, Francisca Julia, Florbela Espanca e Ana 
Cristina Cesar, que apesar de terem produzido grandes poemas "perderam o interesse 
om continuar vivendo em uma sociedade com a qual elas nao mais se identificavam, 
torminando suas vidas prisioneiras de intense sofrimento oriundo da ausencia da pessoa 
ilmada. 0 suicfdio sempre suscitou discussoes acaloradas e polemicas nao somente 
na literatura mas principalmente entre religiosos e fil6sofos. Para os cepticos e 
pessimistas com a condi9ao humana, qualquer um tern o direito de nao mais querer 
participar do jogo hip6crita da sociedade, colocando fim a dor de viver coma e quando 
quiser''. Aautora aprofunda sabre estes assuntos fazendo uma ponte entre o imaginario 
, a realidade. 

A influencia da forma9ao religiosa e do Positivismo nos processes educacionais, 
neste ultimo seculo, foi assunto do artigo de Geovana F. Melo e Geraldo Inacio Filho, "O 
Positivismo e sua influencia na constitui�o dos modelos feminines: algumas correla9oes 
r:om a moral cat61ica nas primeiras decadas do sec. XX". O ponto de maier afluencia 
ntre essas duas institui9oes, segundo os autores, foi a forma9ao da famflia, constitufda 
strategicamente para a manuten9ao da ordem social que teve na escola sua 

t:ontinuidade. 
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Edmar Henrique D. Davi e Jane de Fatima S. Rodrigues tratam das concep96es

divulgadas nas Revistas G Magazine e Sui Generis sabre a homossexualidade masculina,

no seu artigo, "A (re)constru9ao da cultura homossexual na perspectiva das revistas

gay". De acordo com as analises realizadas "os diferentes discursos que fizeram do

homoerotismo objeto de estudo, reproduziam caracteristicas do discurso heterossexual

dominante. Veicula-se a existencia de um mundo homossexual diversamente contrario

ao heterossexual. Cria-se a imagem de uma cultura homogenea onde, seus(as)

integrantes sao identificados(as) par sua orienta9i='lo sexual que representaria a totalidade

dos comportamentos e da personalidade das pessoas que se assumem coma

homossexuais dando validade a uma subjetividade gay ou lesbica distinta da

heterossexual". 
Penetrando num espa90 bem domestico e privado como a cozinha, Solange

Menezes da Silva Demeterco nos apresenta como um caminho a mais para se tentar

compreender a sociedade coma um todo. Dentro deste raciocinio as escolhas e praticas

alimentares relacionam-se com a forma de organiza9ao social, da vida familiar, do trabalho

e da casa. Aprofundando esta reflexao Monica Chaves Abdala analisa como as

transforma96es nas estruturas das familias que caracterizam nosso tempo nos auxilia

a compreender a afluencia de famllias aos restaurantes self-services. 
Enfim, Flavia B. Teixeira, em seu artigo, "Trabalhar ou brincar: brincar de

trabalhar", faz uma abordagem sabre as praticas e representa96es do brinquedo na

constru9ao do imaginario infantil, que mais tarde configurara nas representa96es de

genera que a crian9a exercera na fase adulta em suas rela96es sociais. 

0 DESEJO FEMININO NA LITERATURA: 

ANA KARENINA E'EMMA BOVARY 

Henrique S. Carneiro· 

l{ESUMO: 0 artigo aborda uma representa9ao da mulher apaixonada atraves de 
duas das mais conhecidas personagens femininas da literatura do seculo 
XIX, Ana Karenina e Emma Bova_lY, onde a expressao do desejo feminino 
irrompe como uma �a perigosj para a e�ta�lidade familiar. Presente 
ate a atualidade, esta represen�ao literaria· expressa um imaginario mais 
profundo, que ultrapassa a literatura, abrangendo a medicina, o direito e a  
mentalidade da epoca contemporanea, identificando na paixao amorosa 
feminina uma for98 socialmente desestabilizadora da monogamia conjugal. 
A psicanalise e a antropologia 'teritaram teorizar o papel socialmente 
subversivo da paixao feminina, manifestada na grande literatura do seculo 
XIX coma uma loucura e um crime, reconhecendo a for9a irresistivel de 
uma excitac;ao cujas formas, contornos e limites permaneciam obscuras 
e ameac;adoras. 

PALAVRAS-CHAVE: Hist6ria, Literatura, desejo feminine, paixao, amef:' 

ABSTRACT: The article discuss the representation of the woman in love in the well
known feminine characters of two literary works of XIXth century: Ana Karenina 
and Emma Bovary. Both express the feminine desire as a dangerous strength 
threating familiar stability. Until nowadays this literary representation 
demonstrates a deep imagery in literature, medicine, law, and mentality in 
the contemporary epoch of feminine love passion as a social corrosive 
tendence against monogamy. Psychoanalysis and anthropology essayed 
to theorize the subversive role of feminine passion, showed in literature as 
madness and crime, recognizing the irresistible power of an excitement of 
wich the forms and bounds remain obscures and threatens. 

KEY WORDS: History, Literature, feminine desire, passion, love. 

Ooutor em Hist6ria Social pela USP com estagios e cursos realizados na Fran� e na Russia. Atualmente 
6 professor-adjunto do Departamento de Hist6ria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e 
Coordenador do Nucleo de Estudos em Hist6ria da Ci�ncia e da Tecnica (Nehcit). 
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Ana Karenina foi a coroa9ao, no final do seculo XIX, de uma personagem 
prototfpica: a mulher adultera. Emma Bovary, sua precursora na versao 
francesa tornou-se ate mesmo um vocabulo - bovarismo - para designar esse 
desejo incontivel que arrasta uma mulher do seio do seu lar para a voragem 
das aventuras extra-conjugais, na inconformidade com a pr6pria sorte e o 
impulse de querer supera-la mesmo que sob o pre<;o da ilusao. 

Embora sempre emolduradas por uma trama inexoravel de condenai;ao 
implacavel e puni9ao exemplar - todas estas pobres heroinas encontram a 
morte como castigo pela sua ousadia - Ana Karenina e Emma Bovary 
representam as tentativas de se personificar e de se _encarnar esse misterio 
ate entao impalpavel do desejo feminino.

Tanto na sua manifesta<;ao mais diretamente ffsica e carnal, como 
esvanescimento do orgasmo, como na constitui9ao psfquica de um desejo de 
aventura, de romance e de arrrebatamento, a literatura ira pintar essa potencia 
ate entao apenas estigmatizada como sintomatologia medica ou como 
descontrole demonfaco. 

A epilepsia, que ja fora modelo para o orgasmo em geral na literatura 
medica antiga, voltara a servir de espelho para um despreendimento corporal 
feminine que o homem nao encontra paralelo em sua convulsao ejaculat6ria. 
Diante da voracidade feminina serao erigidos todos os tIpos de fantasias de 
insaciedade, de furores uterinos, de ninfomanias. A excita9ao feminina, ja vista 
ate mesmo por olhos de mulher como "a mole palpita<;ao de uma ostra"1

, nao 
possui a terminalidade descarregat6ria nem a visibilidade material da semente 
lan<;ada do interior do organismo do homem. 

Mas alem do espasmo, o desejo feminine quer tomar forma coma 
uma curiosidade explorat6ria, essa vontade de percorrer "as paix6es assim 
coma os paises", que na nossa sociedade os homens sao portadores e que 
se veda as mulheres encerradas na ancoragem domestica, agrilhoadas a 
monotonia da conjugalidade. 

0 que Emma mais inveja dentre os privilegios masculines e a sua 
disponibilidade em poder desejar: "Um homem, ao menos, e livre; ele pode

percorrer as paixoes e os pafses, atravessar os obstaculos, tomar as 

felicidades mais longfnquas. Uma mu/her, no entanto, e impedida 

continuamente. lnerte e flexfve/ ao mesmo tempo, e/a tem contra si as molezas

da came e as dependencias da lei. Sua vontade, coma o veu do seu chapeu

1 BEAUVOIR, Simone. 0 Segundo Sexo. Sao Paulo: Difel, 1960, vol.II, p.125. 
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wtido par um cordao, pa/pita com todos os ventos; ha sempre a/gum desejo 

tfll<J arrasta, alguma conveniencia que retem. "2
. 

Mas Tolst6i foi mais cruel ainda do que Flaubert na constru9ao de sua 
rt11carna9ao de mulher desejante, transgressora e punida. Nao simplesmente 
1111 natureza da puni9ao - ambas se suicidam de maneira terrivel, embora 
I inma, que se envenena, tenha uma agonia prolongada - , mas na pintura das 
r iontingencias que constrangem a sua situa9ao. Pois no caso de Emma tais 
1.ontingencias sao todas no sentido de dificultar o seu gesto adultero: seu 
I11Jrido, apesar de entediante, e exemplarmente doce e atencioso; o amante, 
polo contrario, e um hip6crita desleal, que nao ama e a  abandona e, finalmente, 
11ua situa9ao financeira e ruim e termina por arrasta-la a sua queda final. Ja no 
que se refere a Ana Karenina, todas essas contingencias sao neutralizadas 
pura que a sua tragedia se concentre apenas na condena9ao da sociedade. 
Ana tern todos os motives para realizar o seu desejo: o marido e um canalha 
Utosseiro, o amante e sincere e apaixonado e o dinheiro nao lhe falta. E a 
I:r,nsura publica ao seu ato de adultera que ira mata-la. Emma Bovary e 
preservada dessa censura, mas basta a amea<;a de sua deflagra9ao para

1que ela abrace a morte. 
Duas adulteras, duas mulheres entediadas e inconformadas com a 

r11Ia situa9ao, condenadas a vida insossa do matrim6nio querem conhecer a 
wentura suprema da paixao e o fazem, mas nesse ato se perdem e se 
imiquilam. Entre o "desejo que arrasta" e a  "conveniencia que retem", a mulher 
ofre o controle moral sabre a sua sexualidade de forma muito mais estrita 

, iue o homem, antes e durante o casamento. A emergencia dessas personagens 
lumininas adulteras na literatura do seculo XIX, mesmo que sempre 
Mpresentadas como terrivelmente castigadas ao final, reflete uma visibilidade 
do desejo feminine e um desnudamento das condi96es insatisfat6rias para 
11ua realiza9ao na vida conjugal que foi inedita e chocante para a moral da 

poca. Madame Bovary, coma se sabe, sofreu um dos mais famosos 
processes ja movidos contra uma obra literaria, acusada de ultraje a moral 
pt'Iblica e religiosa e de ser contraria aos bons costumes. 0 esfor<;o vitorioso 
do autor e da defesa foi o de pro var que sua obra, longe de servir de estf mulo 
HO adulterio ou a dissolu9ao dos costumes, servia na verdade para defender a 
moral conjugal e alertar para os riscos da paixao. 

11 AUBERT, Gustave. Madame Bovary. Paris: Le Livre de Poche, 1983, p.122/123. 
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Tolst6i tambem fez de sua Ana uma pecadora imolada para criar horror 
ao pecado. Essa era a ideia basica destes grandes escritores, artifices 
inigualaveis no emprego das cores da paleta do realismo: provocar amor pela 
virtude criando horror pelo vicio. 

O consenso de que o desejo adultero fosse um crime nao era 
questionado par quase ninguem. No seculo XIX apenas figuras excentricas de 
utopistas coma Charles Fourier ou de anarquistas como Emile Armand atacam 
a instituic;ao matrimonial e seus pressupostos de fidelidade conjugal. No mundo 
das letras, os criadores de personagens podem ate atribuir os predicados do 
encanto e da beleza para as suas heroinas adulteras, mas sempre no ensejo 
de contrastar essa atrac;ao fatal do pecado com os cenarios tristes da perdic;ao, 
da queda e do castigo. A defesa e a acusac;ao no processo de Madame Bovary 

emulam-se em tentar mostrar como o crime do adulterio e uma imoralidade 
horrenda. Sua discrepancia esta em que uma tenta provar que o livro em 
causa e uma advertencia e a outra que e um estimulo. Embora punida 
exemplarmente, com um rigor ate demasiado, Emma e descrita tao 
virtuosamente quando mergulha na voragem do seu desejo, onde encontra a 
energia que a torna mais bela, mais vivaz e mais exuberante, que as passagens 
que narram seus furtivos encontros amorosos destacam-se do conjunto da 
obra como quadros de exaltac;ao passional. 

E da pintura desse arrebatamento amoroso exemplar de que Ana e 
Emma estao possuidas que nasce o nucleo dos enredos de ambos os 
romances. Na hist6ria da literatura moderna as relac;6es amorosas animam e 
dao vida a todas as tramas come horizonte maxima de toda felicidade 
imaginavel no mundo mas tambem como o pior abismo da infelicidade humana 
e fonte das piores torturas e angustias. Se Fourier e o utopista do comec;o do 
seculo XIX que rompe com "vinte e cinco seculos de imbecilidade politica" 
para defender um otimismo passional fantasista e orgiastico, Leon Tolst6i e a
sua contrapartida que, no decorrer dos oitocentos, ira escrevendo uma obra 
que e um dos prot6tipos do romance moderno com a tinta amarga da desilusao 
amorosa, criticando o "etemo equivoco de quantos julgam a felicidade a 

satisfar;ao de todos os desejos"3 
. 

Maximo Gorki relata as seguintes palavras de Tolst6i: "O homem 

suporta terremotos, epidemias, os horrores da enfermidade, toda sorte de 

tormentos da alma, mas em todos os tempos a tragedia e o martf rio foi, e e 

3 TOLST61, L.. Ana Karenina. Sao Paulo: Abril Cultural, vol.I, p.32. 
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··orli sempre a tragedia do leito"4
. Ana Karenina, uma de suas obras maximas,

ni,crita entre 1873 e 1877, e um desvendamento da psicologia amorosa onde
1 mfa frase e lapidada numa economia sem superfluidades. 0 que ele traz e 
11111 material inestimavel para compreendermos a hist6ria do amor ocidental. 

A irrealizac;ao do amor em tres casais: este e o tema de Ana Karenina. 

t J,n deles, Dolly e Oblonski, onde ocorre o adulterio masculino, consegue 
111imter as aparencias e continuar a representac;ao social da instituic;ao, embora 
rmrn amor; um outro, recem-casados, Lievin e Kitty, comec;am, ap6s as ilus6es 
l11lciais, a sentir o significado da perda da autonomia, da liberdade e o tedio 
t 1uscente; e o terceiro, e principal, em que ocorre o adulterio feminine, onde 
A110 e Vronski, embora imbuidos de um sentimento profundo e intenso nao 

o capazes de viver seu amor, tambem submetido a corrosao da perda mutua
, lo liberdade (Ana cada vez mais obcecada em querer Vronski apenas para 
nln e nao para a vida social que ele necessita), ea perda do direito de existencia 
Mocial (inclusive em relac;ao ao direito sabre o amor do filho). 0 anticlimax 
r111al, quando ap6s o suicidio de Ana, Lievin converte-se a crenc;a e a lgreja e 
11ma profissao de fe do pr6prio Tolst6i refletida em seu personagem mais 
h11c6lico e pragmatico, que proclamava, numa franqueza que de tao simpl6ria 
rn1o parecia cinica, governar-se unicamente pelo interesse pessoal. 

Tres casais simb61icos da aristocracia aburguesada, o primeiro, Dolly 
n Oblonski, onde o adulterio masculine e teorizado pelo marido come uma 
1.oisa natural, e onde suporta-se uma vida hip6crita e sem paixao, mantendo-
o as conven96es; o segundo, Lievin e Kitty, onde ha paixao do lado de Lievin, 

paixao de posse, de ordem, de familia, e uma especie de consolac;ao 
conformada da parte de Kitty, que comec;am as vezes a corroer-se em 
poquenas querelas. 0 sentido da transformac;ao desse homem - apegado a 
11atureza, proprietario com um corac;ao telurico de mujique, pragmatico te6rico 
do uma reforma economica agraria baseada na transformac;ao da mentalidade 
,abulica do campesinato - num mistico, no anticlimax que e a conclusao do 
llvro, e expressive da mentalidade do pr6prio autor. Pensando na biografia 
unorosa de Tolst6i, que os bi6grafos relatam coma uma relac;ao conjugal 
choia de desigualdades e crises, e lembrando de Sonata a Kreutzer, obra que 
n justamente da fase final da vida de Tolst6i, compreende-se come a vida 
possoal no interior de um matrimonio entediante pode levar esse autor 

1 <'lORKI, Maximo. Leao Tolst6i. Sao Paulo: Perspectiva, 1983, p.27. 
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exemplarmente, com um rigor ate demasiado, Emma e descrita tao 
virtuosamente quando mergulha na voragem do seu desejo, onde encontra a 
energia que a torna mais bela, mais vivaz e mais exuberante, que as passagens 
que narram seus furtivos encontros amorosos destacam-se do conjunto da 
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sua contrapartida que, no decorrer dos oitocentos, ira escrevendo uma obra 
que e um dos prot6tipos do romance moderno com a tinta amarga da desilusao 
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Maximo Gorki relata as seguintes palavras de Tolst6i: "O homem

suporta terremotos, epidemias, os horrores da enfermidade, toda sorte de 

tormentos da alma, mas em todos os tempos a tragedia e o martirio foi, e e

3 TOLST6I, L.. Ana Karenina. Sao Paulo: Abril Cultural, vol.I, p.32. 
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tnhcente; e o terceiro, e principal, em que ocorre o adulterio feminine, onde 

A1111 o Vronski, embora imbuidos de um sentimento profundo e intense nae 
fllln capazes de viver seu amor, tambem submetido a corrosao da perda mutua 
In llberdade (Ana cada vez mais obcecada em querer Vronski apenas para 

.. 1� o nae para a vida social que ele necessita), ea perda do direito de existencia 
fldnl (inclusive em relac;:ao ao direito sabre o amor do filho). 0 anticlimax 

t111�I, quando ap6s o suicidio de Ana, Lievin converte-se a crenc;:a ea lgreja e 
l!11111 profissao de fe do pr6prio Tolst6i refletida em seu personagem mais 
htic6Iico e pragmatico, que proclamava, numa franqueza que de tao simpl6ria / 
11Ao parecia cinica, governar-se unicamente pelo interesse pessoal. 

Tres casais simb6Iicos da aristocracia aburguesada, o primeiro, Dolly 
P < >blonski, onde o adulterio masculine e teorizado pelo marido come uma 
1,01,rn natural, e onde suporta-se uma vida hip6crita e sem paixao, mantendo
Mi os convenc;:6es; o segundo, Lievin e Kitty, onde ha paixao do lado de Lievin, 
f1tlldio de posse, de ordem, de familia, e uma especie de consolac;:ao 

H1lormada da parte de Kitty, que comec;:am as vezes a corroer-se em 
pttquenas querelas. 0 sentido da transformac;:ao desse homem - apegado a 
,,,.111reza, proprietario com um corac;:ao telurico de mujique, pragmatico te6rico 
dM 11ma reform a economica agraria baseada na transformac;:ao da mentalidade 
•l1111ica do campesinato - num mistico, no anticlimax que e a conclusao do
llvro, e expressive da mentalidade do pr6prio autor. Pensando na biografia
un1orosa de Tolst6i, que os bi6grafos relatam come uma relac;:ao conjugal
iihnm de desigualdades e crises, e lembrando de Sonata a Kreutzer, obra que
g. j1u1tamente da fase final da vida de Tolst6i, compreende-se come a vida
J1mu1oal no interior de um matrimonio entediante pode levar esse autor

Or ll{Kl, Maximo. Leifo Tolst6i. Sao Paulo: Perspectiva, 1983, p.27. 
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magnffico, um dos maiores retratistas da vida amorosa, a tanta amargura em 
rela9ao ao amor. 

Amargura cuja sfntese e exatamente o terceiro casal, Ana e Vronski, 
ambos possuidores do amor mais pure, mais inocente em sua essencia 
generosa de quererem-se um ao outro apaixonadamente e que, nao obstante, 
sofrem a decep9ao e o destino mais terrivel. Dos tres casais, o (mice que se 
ligara de fato par uma paixao, e o que perece. Os outros continuam suas 
vidas. 

A essencia da paixao entre Ana e Vronski e erotica. De maneira curiosa 
e pudica, Tolstoi relata a primeira relagao sexual entre eles atraves de uma 
elisao. Mas o fio que une Ana e Vronski permanece sempre tenso, vibrando 
uma imanta9ao sexual, um desejo de posse carnal mais forte do que tudo, ate 
mesmo do que o amor da mae par seu filho. E esse desejo erotica, sua for9a 
irresistivel, sua animalidade, sua irracionalidade, sua capacidade de arrancar 
totalmente toda forma de autocontrole, que e condenado antes de tudo e par 
todos. A exibi9ao desse desejo realizado, a ostenta9ao dos amantes gozosos, 
felizes, exsudando sexo em seus olhares, sorrisos e afagos e que e inaceitavel 
para a sociedade. 

No fundo, pensando novamente em Sonata a Kreutzer, nae sao somente 
as institui96es que constrangem o amor, coma o casamento, a possessividade, 
o patriarcalismo, que o tornam, de maier fonte da felicidade da vida humana,
tambem o maior motive das piores desgra9as, mas e o proprio amor que,
para Tolstoi, parece trazer em si essa energia corrosiva e desagregadora. Par
isto, se compreende que Tolstoi, que fora um libertino ate as 34 anos, se case
a partir de entao com uma adolescente, que ira engravidar treze vezes, e se
dedique, no final da vida, a fazer profissoes de fe pelo ascetismo e pela
castidade, inclusive no interior do matrimonio.

A absor9ao de uma rela9ao suga do mundo, da diversidade de pessoas, 
das fantasias, dos sonhos de sedu9ao. Como escreve Simone de Beauvoir, 
"se dais amantes se abismam juntas no absoluto da paixao, toda liberdade se 

degrada em imanencia: s6 a morte pode entao trazer uma solu<;ao. E o sentido 

do mito de Tristao e /so/da. Dois amantes que se destinam exclusivamente, 

um ao outro, ja estao mortos, morrem de tedio"5 
• 

Um dos eixos que rege o comportamento sexual e a dialetica entre 
uma pulsao a errancia versus uma pulsao pela fixa9ao. A dialetica de 

5 BEAUVOIR, Simone de. 0 Segundo Sexo. Sao Paulo: Difel, 1960, vol.I, p.426. 
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exclusividade e de variancia anima e desgasta toda rela9ao. 0 pre90 de uma 
intimidade e tambem o tedio. 0 amor, para o antrop6Iogo Bronislaw Malinowski, 
e a  mais forte, intensa e significativa das experiencias humanas: "Para a pessoa 

comum e normal, seja qua/ for o tipo de sociedade em que a encontremos, a 

atrar;ao pelo outro sexo e os epis6dios passionais e sentimentais que def a 

decorrem constituem-se nos acontecimentos mais significativos de sua 

existencia, aqueles mais profundamente associados com sua felicidade intima 

e com o sabor e o sentido da vida"6 
. 

Esse predominio da vida passional esta ligado, contudo, segundo 
Malinowski, a realiza9ao nao somente do objetivo erotica da paixao, mas a
busca de uma realiza9ao superior: a da intimidade singular da convivencia: "A 

paixao natural pode impelir um homem e uma mu/her a realiza<;ao da meta 

final, desafiando todas as regras morais e sociais; isso nao desmente, porem, 

fl regra segundo a qua/, em nossa cultura, o verdadeiro amor leva as homens 

11 as mu/heres, nao a satisfa<;ao direta e imediata do desejo sexual, mas a 
11ma gradativa mistura dos elementos sensuais presentes em todo amor com 

11 atra9ao espiritua/ que envolve a pessoa amada considerada em sua 

lotalidade. A intimidade pessoa/ em uma vida comum de todos os instantes, 

·mncionada pe/a lei, e o objetivo direto de nossa ideologia romantica, tudo o
,nais - inclusive as rela9oes sexuais - constituindo uma imp/ica9ao tacita desse

objetivo"7
. 0 drama amoroso ocorre, entretanto, quando essa "intimidade

possoal sancionada pela lei", ou seja, a vida conjugal, enfrenta-se com a
polimorfia multipla do desejo, que insiste em encantar-se com outras pessoas,
rompendo a regra da exclusividade matrimonial. A impossibilidade de serem
,,vitados as estados passionais, que continuam a ocorrer ap6s o
ostabelecimento do pacto conjugal com indivfduos externos ao conubio legal,
resume o terrfvel drama da tentativa quase sempre frustrada de se domesticar
uma pulsao nomade com a sedentariedade domestica.

0 estado passional aproxima-se, pelo seu poder de encantamento, de 
um estado mfstico, e o pr6prio Malinowski, que reconhecera o objetivo superior 
na nossa cultura de se estabilizar as rela9oes romanticas numa convivencia 
aprofundada, e obrigado a reconhecer tambem a for9a desestabilizadora do 
oncanto passional: "Nada, talvez, se pare9a tanto com esse estado misterioso 

0 MALINOWSKI, Bronislaw. A Vida Sexual dos Selvagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983, p.29. 

' Idem, p.317. 

13 



� 

e emocionante que designamos pela expressao "ficar apaixonado" como a
expectativa mistica de uma intervem;ao miraculosa e de acontecimentos 
propicios e inesperados que se apodera de qualquer homem, em determinados 
momentos psico/6gicos e consUtui a base da crenr;a humana na magia (. .. ) 0
amor, o Jago e a magia tem muito em comum"8

. Tai rela9ao foi muito presente
no estere6tipo da bruxaria, constituido nao s6 da orgia sabatica mas da 
prepara9ao de filtros e "ligaduras", para o encantamento amoroso. 

Repetindo un, velho axioma shivaista e dionisiaco, Freud afirma que "a 
civilizar;ao constitui um processo a servir;o de Eros". Combinar, aglutinar,
coalescer, agrupar, fundir, congregar unidades cada vez mais amplas da ra9a 
humana, eis a tarefa do genera, o motor do plasma germinativo. Mas, e a 
pr6pria civilizac;ao quern ira comportar-se com a sexualidade coma "um povo 
procede di ante de outros que estao submetidos a sua explorar;ao". A

sexualidade recebe duras medidas disciplinares, repressivas e controladoras 
para tentar se impedir a sua rebeliao. Das medidas restritivas adotadas pela 
civilizac;ao, Freud destaca a "insistencia na legitimidade e na monogamia". 
Segundo ele, "a civi/i-zar;ao atual deixa claro que s6 permite os relacionamentos 
sexuais na base de um vincu/o (mica e indissoluvel entre um s6 homem e 
uma s6 mu/her, e que nao e de seu agrado a sexualidade coma fonte de 
prazer por si pr6pria, s6 se achando preparada para to/era-la porque, ate o
presente, para eta nao existe substituto como meio de propaga<;ao da raga 
humana"9

• 

Essa insistencia na monogamia acaba por fazer da atrac;ao sexual 
focada sabre a variar,cia da multiplicidade de objetos uma for9a culturalmente 
desagregadora e cuja domesticac;ao parece ser condi9ao necessaria para a 
nucleariza9ao das relac;6es amorosas nas capsulas matrimoniais. 

Em tal sociedade, a manutenc;ao forc;osa da conjugalidade coma 
alicerce institucional do sistema da propriedade, acaba por relacionar o amor 
ao mal, a paixao a doen9a, a atrac;ao ao vicio. A compulsao pelo flerte, pelo 
intercambio perpetuo dos fascinios mutuos torna-se vedado, e coma tal 
magnetismo extravasa todas as capsulas conjugais, e o pr6prio amor que 
termina por ser o motive primordial de todas as "tragedias do leito" de que fala 
Tolst6i, o qual terminou sua vida coma um asceta gelado e inimigo do amor. 

8 Idem, p.342. 

9 FREUD, S .. O Mal-Estar n-a Civilizar;ao. Sao Paulo: Abril, p.162. 
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I rn Sonata a Kreutzer, ele assim se manifesta: "O amor carnal, em quaisquer 
/or mas que se apresente, e um ma/, um ma/ terrivel, com o qua/ se deve lutar, 
r1 , 1lio estimula-/o, coma se faz em nosfo meio. As palavras do Evangelho, no 
•11111tido de que todo aquele que atenta numa mu/her para cobi<;a-/a ja cometeu
:1rllllterio com eta, nao se referem apenas as mu/heres alheias, mas,
1.11ocisamente e sobretudo, a pr6pria esposa"10

. 

Em Ana Karenina, o adulterio sera equiparado a um assassinate.
1 Juando Ana e Vronski fazem amor pela primeira vez, Tolst6i assim descreve 
11 ustado dos amantes adulteros: "Olhando-o, sentia fisicamente a sua 
'111tnilha9ao e nao conseguia dizer mais nada. E quanta a e/e, sentia aquilo 
,1110 devia sentir um assassino quando ve um corpo que ele privou de vida. 
I :me corpo, que e/e privara de vida, era o amor de/es, o primeiro peri odo 
il,,quele amor. Havia a/go terrive/ e repugnante nas recordar;oes daquilo que 
f, im pago com esse terrivel prer;o da vergonha. A vergonha perante a sua 
1111tloz espiritua/ pesava sobre eta e comunicava-se a ele. Mas, apesar de 
l111/0 o sentimento de horror do assassino diante do corpo do assassinado, e 
1 1111ciso cortar em peda<;os, esconder esse corpo, e preciso aproveitar aquilo 
11110 o assassino obteve com o assassinio"11

. Por isso, em seguida, coma
tmaassinos que gozam de seu crime eles voltam a se acariciar multiplicando 
11 nosto hediondo e tornando-o vicio. 

Essa comparac;ao do amor com o assassinate e correlativa ao destino 
ffllUI das amantes na literatura moderna, onde amar apaixonadamente eqOivale 
11 uulcidar-se. Emma e Ana sao apenas duas martires de uma sociedade que 
l1t1pOem ao desejo feminine o caminho inescapavel da morte. 

I OLSTOI, Leon. Sonata a Kreutzer. p.114. 

I OLSTOI, Leon. Ana Karenina. vol.I, p.144. 
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FRIDA KHALO E O FEMININO: HISTORIA E PSICANALISE 

Raquel Bambozzi da Silveira· 

RESUMO: Este artigo lan<;;a um olhar sabre a pintora mexicana Frida Khalo sob uma 

perspectiva da Hist6ria e da Psicanalise. Atraves da Hist6ria, ele 

contextualiza sua vida e ob� no momenta em que viveu e coma hoje 

estao situadas no imaginario social. Pretende ainda dialogar sob as 

quest6es de genera, o feminino-ainda que, psicanaliticamente nao possa 

permanecer ai. A Psicanalise nao entra aqui pela via da interpreta9ao, 

mas tenta fazer uma constru9ao da pintora e da mulher Frida e o que de 

uma esta na outra, uma vez que na visao publica estas nem sempre 

and am juntas. 

PALAVRAS-CHAVE: Hist6ria, Psicanalise, Feminine, Genera 

ABSTRACT: This essay is about the Mexican painter Frida Khalo, here focused on a 

historical and psychoanalytical perspective. Using the History, it 

contextualizes her life and work, at the time when she lived and how they \-. 
are today in the social imaginary. It also intends to discuss gender subjects, 

the feminine, although, psychoanalytically this discussion cannot stop 

there. The Psychoanalysis is not used here to interpret Frida's works, but 

to construct the painter and the woman Frida, and to show what of one is 

in the other, because under the public view they are not always together. 

KEY WORDS: History, Psychoanalysis, Feminine, Gender 

Varnes em busca do que e o feminine: terreno pretensioso onde 

qualquer um que nele entrar podera perder-se, homem ou mulher, na errancia 

de permanecer numa (mica e repetitiva forma de olhar. Lacan, no Seminario 

Mais, falando sabre o Goza, ousou querer saber do Gozo da Mulher. Procurava 

suas amigas psicanalistas para que pudessem dizer sabre o Gozo delas, que 

• Graduada em Psicologia pela UFMG. Trabalha na Diretoria Regional de Saude de Uberlandia como
Coordenadora de Saude Mental. E psic61oga Clinica com �nfase em Psicanalise.
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ele sabia que nao se restringia as questoes de foda. Pedia clemente uma 
palavra, e nada diziam. Mas, visitou a estatua de Sta. Tereza D'avila em Roma 
e concluiu que ali, naquela expressao, ela goza. 

Falar da mulher instiga aos homens. Sendo uma mulher instiga mais 
devido ao gozo que passa pelo Outro, captar este olhar no outro e um gozo 
desde que nao se diga tudo. Desta forma mantem-se um que de misterio e, 
assim atua-se coma sedutora, coma devoradora. Mas se nesta incursao 
produz-se um saber, este olhar consequente torna o produto deste movimento 
num prazer sublimado, ja distante um tanto das inten96es meramente 
pulsionais: prazer intelectual. 

0 saber sabre a mulher e esquivo; nao esta pronto, nao esta disponfvel 
e e nisto que faz de sua busca um efeito. Saber sobre a mulher instiga porque 
e um saber que afeta (que provoca afeto), que enla9a tambem o masculine 
no que o feminine lhe mostra sua verdade. Enfim, e um saber que engaja 
nossa subjetividade. 

0 objeto deste estudo e a Mulher, au melhor, Uma Mulher _ ainda 
pensando em Lacan quando diz que A Mulher nao existe 1 _ a historia de uma 
mulher que fazia auto-retratos. Mostrava-se ai? 0 que Frida Kahle mostra 
em seus auto-retratos e uma mulher bela e exotica, ou a bela feiosa, de olhar 
enigmatico, mas torturada e martirizada por sofrimentos reais ou nao. Vida 
repleta de decepc;oes, frustrac;oes e tragedias que ela fez toda questao que 
fosse assim manifesta para o conhecimento do publico. Sua obra fala de sua 
vida, ao menos aquela que ela queria que conhecessem. Sua vida e uma 
obra, ao menos pelo imaginario que tecia ao fazer de suas aparic;oes, 
performances. Neste sentido, parece zombar um pouco de um observador 
mais casual, velando tambem na obra sua personalidade atraves da utiliza9ao 
de uma simbologia cultural arquetfpica. Entao, que ela possa nos mostrar 
mais. 

Magdalena Carmen Frieda Khalo Calderon nasceu em 1907, mas 
algumas vezes, disse ter nascido em 1910. Preferia esta data, por ter sido o 
ano em que o ditador mexicano Porfirio Diaz foi derrubado par seguidores de 

1 Lacan fala assim referindo-se a primazia do Falo coma definidor de posi96es subjetivas par estarem 
assujeitados a esta Lei da Castrac;ao Falica. A mulher esta Nao Toda submetida a lei da castrac;ao, mas 
tambem nao se inscreve fora dela. Nao ha outra referencia sexuada senao a do Fala. Lacan formula 
logicamente o que Freud desenvolveu a respeito da ausencia de uma identidade feminina pr6pria. As 
mulheres nae fazem um conjunto fechado que lhes atribua uma lei comum, um atributo estrito (nao 
cabendo aos caracteres sexuais secundarios este estatuto identitario). As mulheres sac um conjunto 
aberto e devem ser contadas uma a uma par nae se alinharem totalmente dentro da 16gica falica. 
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Emiliano Zapata. Era a terceira filha do alemao, Guilhermo Khalo e da mexicana, 
Matilde Calderon, que possufa bastantes trac;os indigenas. Com 6 anos teve 
11m ataque de poliomielite que lhe afetou a perna direita permanentemente. 
Quando adolescente costumava deixar-se fotografar usando roupas masculinas 
contrastando com suas irmas tradicionalmente vestidas de moc;as. 
Argumentava que assim se vestia para disfarc;ar a diferenc;a entre suas pernas. 

Come9ou a estudar medicina, interrompendo os estudos em razao de 
um grave acidente sofrido em setembro de 1925, quando estava com seu 
namorado Alejandro Gomez Arias, por quern nutriu grande paixao. Acamada, 
comec;ou a pintar casualmente, sem convicc;ao e desanimada par seu estado. 
Sofreu ao longo de toda sua vida varias cirurgias em busca de melhoria de 
seu pe que fora esmagado no acidente e de sua coluna vertebral. A dor ff sica 
mescla'°vam-se outras dares e angustias. 

Em 1929 casa-se com Diego Rivera, famoso pinter muralista, cuja 
diferenc;a de idade era mais de 20 anos, bem como a diferenc;a do porte tambem 
notavel - grande, gordo e bonachao. Viveram por alguns anos nos Estados 
Unidos, lugar que nao era nem um pouco do agrado de Frida, o que a fez 
pintar Auto-Retrato na Fronteira do Mexico com os Estados Unidos: Frida 
mostra-se de vestido rosa e ergue-se coma uma estatua a frente do que de 
um lade esta a tradi9ao mexicana e de outro a paisagem tecnologica norte
americana. La sofreu um aborto; nao podia ter filhos em virtude ao acidente, 
fate que refletia em sua relac;ao do tipo maternal com Diego Rivera e um tanto 
dependente dele, no inicio. 

Devido a um romance que Rivera manteve com a irma de Frida e com 
outras tantas mulheres, eles se separam, mas por pouco tempo. Em 1937 
Leon Trotsky e sua mulher chegam ao Mexico e passam uma temporada na 
casa do casal, em Coyoacan, lugar que trazia paz a Frida. Coyoacan tornou
se posteriormente um suburbia da Cidade do Mexico. Trotsky e Frida Khalo 
tiveram um breve romance neste perfodo. No ano seguinte, Khalo realiza sua 
primeira exposic;ao individual, na Julien Levy Gallery, em Nova York. 

Andre Breton, em 1939, organiza uma exposi9ao dos quadros de Frida 
em Paris, tendo sido agraciada pelos cumprimentos de Picasso, Joan Miro, 
Wassily Kandisnsky, entre outros que importam. Foi chamada de Surrealista 
por Breton, mas Frida Khalo sempre discordou desta classificac;ao dizendo 
pintar nao sonhos, mas sua propria realidade. Ainda no ano de 1939, Frida e 
Rivera se divorciaram, mas no ano seguinte voltam ao casamento. 
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Em 1943 a carreira de Frida Khalo parece ter tide um impulse especial: 
sua obra e inclufda na colei;:ao A arte mexicana hoje, no Museu de Arte de 
Filadelfia e exibida na Galeria Art of this Century, de Peggy Guggenheim, em 
Nova York. Comei;:a a lecionar na Escola de Pintura e Escultura La Esmeralda, 
do Ministerio da Educai;:ao, adquirindo uma maier independencia financeira 
em relai;:ao a Diego Rivera. A partir daf teve participai;:ao em diversas 
exposi96es coletivas em seu paf s. Em 1953, a (mica exposii;:ao individual de 
Frida Kha lo no Mexico realiza-se na Galer[ a del Arte Contemporaneo. Pou cos 
meses depois sua perna e amputada abaixo do joelho em razao de uma 
gangrena. Em 2 de julho de 1954, Frida, mesmo convalescente de uma 
broncopneumonia, insiste em participar de uma passeata em protesto contra 
a interveni;:ao norte-americana na Guatemala. Poucos dias depois, em 13 de 
julho, provavelmente em decorrencia de complica96es da broncopneumonia, 
morre de madrugada. 

Frida Khalo foi daquelas mulheres que esteve a frente de seu tempo. 
Parecia ter um relacionamento privilegiado com o pai, o que provavelmente a 
estimulou, quando acamada pelo acidente, a pegar o material de pintura dele 
e comei;:ar a pintar os primeiros quadros. Referia-se a ele come exemplo de 
ternura e de trabalho. Ja em relai;:ao a mae parecia nutrir sentimentos 
ambivalentes. No quadro A Minha Arna e Eu, de 1937, Frida pinta uma ama a 
amamenta-la; ela tern o corpo de um bebe, mas o rosto e de adulta. Tudo ali e 
distante e frio, reali;:ado pelo nae cantata olhos nos olhos e ainda pelo rosto da 
ama estar coberto per uma mascara; os seios sac repletes de glandulas 
mamarias: e meramente o ate de amamentar. A mae de Frida nae pode 
amamenta-la pelo fate de a irma Cristina ter nascido apenas 11 meses depois. 

Frida Khalo sempre fora atuante no meio artfstico e politico, nae tanto 
quanta gostaria, mas possufa um engajamento a sua maneira. Era militante do 
partido comunista, assim come Diego Rivera. Seus quadros mostram uma 
preocupai;:ao nacionalista muito grande, de admira9ao a cultura de seu pafs, 
alem de uma postura crftica bastante forte em relai;:ao aos seus vizinhos norte
americanos. Como sempre ela pr6pria esta presente em seus quadros, 
manifestando sua posi9ao diante de situa96es, lugares e sentimentos sem 
qualquer reserva. Fumava, bebia, flertava com seus admiradores, vestia era 
um fate masculine, era vestidos longos de tradi9ao mexicana. Usava brincos e 
colares coloniais ou pre-colombianos e arranjos de flores no cabelo preso. 
Noutros mementos cortava o cabelo e parecia querer matar a feminilidade que 
apresentava anteriormente. Era acima de tudo autentica. A partir do valor estetico, 
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It! •Illa autenticidade, e do teer ideol6gico, sua obra, a partir de 1983, foi decretada 
li�lttm6nio nacional mexicano. Suas telas nae podem mais ser negociadas no 
ll•lr1tior. Seu quadro Auto-Retrato com Macaco e Papagaio bateu o recorde de 
1w,Inr valor de venda da arte latino-americana, quando foi vendido em 1998. 

Apesar disto Frida nae se considerava artista, muito menos surrealista, 
,1110 queriam alguns. Sua obra e (mica, per pintar seu drama pessoal, mas 

ho111>em per introduzir elementos nacionais mexicanos atraves de bichos, 
f1111irn tropicais e, par certo, suas pr6prias roupas. Atualmente, pode-se dizer 
11,,,, <tua obra e mais valorizada que a de Diego Rivera, o que na epoca em que 
l\lnli1m, per uma postura da pr6pria artista, mantinha-se a sombra do marido. 

ltilmnacionalmente e a  artista mexicana de maier reconhecimento. Se Diego 
Ntvr11i-1 era bastante cultuado quando vivo, a arte de Frida possui um carater 

1t11t1 universal, per falar com emo9ao do drama humane E que Frida Khalo e
111:HIO uma lenda e dela parece que querem extrair tudo: de seus 
htc:lonamentos afetivos aos atrativos esteticos de sua vestimenta e fisionomia, 

ttnbolismo dos seus quadros a maneira dos surrealistas a sua suposta 
hmnossexualidade. Seja pelo mere consume, seja por um real valor de sua 
,h, i:1, Frida Khalo marcou uma cultura desde sempre exportada, porque foi 

fOtfl de seu pafs onde obteve reconhecimento inicial. 
0 diario de Frida, mantido em segredo desde sua morte, em 1994, 

vn na Espanha uma edi9ao de luxe, com tiragem limitada e vendido a 
Ufl$4.000. Em seguida o diario foi traduzido nos EUA, Alemanha, Finlandia, 

tii�,1 e Mexico, alem de termos uma edi9ao em portugues. A vida de Frida 
hr:110 foi inspira9ao para a montagem de um espetaculo de bale apresentado 

, uma companhia de Barcelona. Francis Ford Coppola produziu 
1:n11temente um filme sabre sua vida. No mundo pop a vida pessoal da artista 

111nGe exercer maier atrativo, per ter side recheada de acontecimentos e 
lt1ci<lontes que oferecem aos contadores de hist6rias uma riqueza a explorar. 

Mas nae somente per af esta todo o interesse nela. Frida Khalo marcou 
rH 11stilo de ser mulher nos quadros e na vida, experimentando formas de 

lltnudade, nao se deixando rotular aqui ou ali, lutando contra suas deres e 
mlr a a opressao colonialista. E verdade que a mulher, por volta dos anos 30, 

Ill "holava suas manguinhas de fora", mostrando suas canelas, exigindo seu 
itntlo de vote aqui e la (nos EUA a mulher conquistou este direito em 1920) e 
1111uc;am a trabalhar em fabricas. Frida Khalo foi contemporanea destas 

t111quistas coletivas, mas solitaria quando exibia no cotidiano sua for9a de 
11111 ,1ssujeitamento a certas regras sociais e morais. 
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Atualmente, e inegavel seu valor artistico e seus quadros atingem cifras 
milionarias de vendas. Exposir;oes de sua obra passam pela Europa, Estados 
Unidos e chegam ate ao Brasil: o impacto visual que seus quadros causam 
faz com que o mundo queira saber de sua dor, da sua vida, dai, na mesma 
banca do mercado venderem seu diario, seus quadros, livros de receita de 
suas festas, moda inspirada em seu estilo. Mesmo que se diga que, 
mercadologicamente seus quadros adquiriram maier valor ap6s a venda de 
um deles para personalidades coma Madena, e num desejo de querer saber 
mais do que Frida diz que parece estar seu sucesso. Entao nao e s6 par ser 
moda; Frida Khalo tern alga a dizer. Do que e de mais dificil de dizer ela o faz; 
ate mesmo do indizivel, Frida Kahlo mostra-nos o que provoca horror: o real 
do corpo despedar;ado, a mulher, a morte. 

Ela vem nos lembrar, a maneira das bruxas, ou dos loucos, da verdade 
inominavel da castrar;ao, do lado subterraneo da alma. Esta vertente, tao 
presente em sua obra, ira conduzir-nos a querer conhecer este lado obscure 
do ser, que, nao par acaso e uma mulher quern sempre faz emergir. Atraves 
dela entramos no terreno das bruxas, das feiticeiras da ldade Media, das loucas 
- histericas, dos Mites, dos dem6nios feminines primitives e das
transformar;oes da imagem feminina.

Nao cabe a Psicanalise aqui interpretar, mas que ela venha nos auxiliar 
a querer falar daquilo que nao se pode dizer. A Psicanalise, aqui, vai em sentido 
contrario a Wittgenstein em sua formula: "aquilo de que nao se pode falar, e 
preciso cala-lo". Mas sim "aquilo de que nao se pode falar, e preciso dize-lo" 2

. 

Frida Kahle e uma mulher que, pinr;ada no contexto hist6rico do 
memento em que viveu e tambem um concentrado da heranr;a cultural da 
representar;ao do feminine que data de milenios. Frida Kahle, mulher e obra, 
obra de mulher construida ao longo de curta vida, mulher no semblante, no 
corpo, na alma. Uma personalidade coma Frida Khalo insere-se na hist6ria na 
vertente da Hist6ria da Cultura. Terna que talvez superficialmente possa ser 
vista e criticado coma superfluo, ou demasiadamente popular, par Frida Khalo 
ser moda, tratando de questoes perifericas, coma o que esta em torno da arte 
da pintora. Mas, justamente par ser moda vem a ser um tema que par si 
pr6prio ja envolve o imaginario coletivo em torno da moda mesma, do feminine, 
da arte, da cultura. Um caminho que perpassa a tendencia contemporanea 

2 Citado por Serge Andre . 0 que quer uma mu/her?, ed., 2, p. 10. 
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bastante consensual da falencia dos grandes esquemas explicativos globais, 
possibilitando a abertura para intermediar;oes transdisciplinares da realidade. 

Frida Khalo vem a ser de interesse publico par promover a encenar;ao 
de dramas universais feminines. Vez par outra na hist6ria, na arte, na vida isto 
tende a ocorrer e faz falar. Acontece que Frida Khalo hoje e moda: admirada 
par personalidades "descoladas" coma Madena, inspirar;ao para estilistas cult

coma Jean Paul Gaultier, tambem queridinho de Madonna. Personalidades 
do mundo pop parecem ter vista em Frida Khalo alga tambem pop, no sentido 
mercadol6gico. Parecem ter encontrado no publico um olhar receptive para o 
estranho, para o sentido estetico pouco banal. Frida Khalo esteve longe de 
tornar-se uma\ beldade ti pica: se bela, era de beleza exotica, man ca, de 
sobrancelhas grossas e unidas usando vestidos folcl6ricos do Mexico. 

Fazia uma marca no imaginario dos homens e tambem das mulheres. 
Mas sua hist6ria e protagonizada em filme par belas atrizes (bem, o cinema 
quer uma boa hist6ria, mas nao abre mao da bilheteria), e musa de 
maquiadores, sao copiadas suas roupas e nunca foram tao vistas e tao cares, 
seus quadros. Parece haver uma sintonia imaginaria entre o que a pintora 
expressava em arte e em pessoa e o que hoje e buscado coma referencia_ 
para o estetico da moda, da arte. Dos auto-retratos, dimensao individual, das 
roupas de estilo pr6prio, o publico parece buscar em Frida, no outro, no 
estranho, sua pr6pria referencia. Ou ainda, quando pinta corpos mutilados e 
ensanguentados, 6rgaos e fetas ela "arrebenta os tabus do corpo e� 
sexualidade feminina", palavras do marido Diego Rivera 3

, para desnudar o 
horror de cada um ao inominavel e, ai, seus quadros ja tomam uma medida 
universal. 

A teoria freudiana classica das pulsoes ve na arte o resultado estetico, 
porem sublimado, elaborado a partir de um jogo de forr;as entre as pulsoes e 
o ego. A obra de Frida Khalo entra neste circuito e e o pr6prio circuito par onde
perpassam as pulsoes sob a supervisao de um ego, mesmo que nao muito
poderoso coma o dela. E que sendo denominada surrealista, embora
discordasse, sua obra mantem uma maier proximidade com o material que e
tambem conteudo dos sonhos: o inconsciente. Frida Khalo nao parecia possuir
um ego grande o suficiente para manter sob fortes amarras suas pulsoes. E
d'isso que sao feitas suas obras, e tambem ela pr6pria; pulsao e paixao. Esta
seria a vicissitude que melhor cabe a mulher?

3 Fatima Miranda Nunes. Cademo llustrada, p. 4-11, 4/3988, 1988. 
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0 gozo do amor, o gozo da dor, o gozo que estranha ao homem e 
muitas vezes criou mites, como o de Lilith. Criou tambem destines, como o 
das bruxas na fogueira. 0 imaginario vence quando estamos em sociedade. A 
mulher quando fala, quando se exp6e, da seu testemunho de uma outra 
verdade, por vezes assustadora para o homem. Diante disso, seu destine 
nem sempre esteve em suas maos. Nao foram muitos os mementos em que 
as mulheres fizeram-se unir para lutar por algum anseio. Novamente 
permanece a questao de isto dever-se a este aspecto que Lacan salienta: nao 
se identificarem como grupo; ou ainda o poderio masculine atuante no sentido 
de manter-se o isolamento, uma solidao identitaria? 

As mulheres, desde a antiguidade foram tidas como perigosas, 
desafiadoras da ordem do mundo, porque ela "desencadeia as fon;:as 
irreprimfveis do desejo".4 A mulher e colada a seu corpo e considerada incapaz 
de fazer abstrac;6es. Essa representac;ao da mulher provoca medos que 
atravessam o tempo e se enraizam no imaginario da diferenc;a entre os sexes. 
A cada epoca essa representac;ao assume formas variadas e diferentes 
maneiras de se fazerem atuar como uma verdade. 

Retornando a Frida, ironicamente ela privilegia o corpo como lugar de 
metabolizac;ao da angustia e da dor, falando disso ao mundo. Perque foi deste 
mundo externo que uma barra de ferro atravessou, da pelvis ao est6mago, 
seu corpo. Representa-lo parece representar a si no todo, como tambem ao 
mundo, ao menos como ela o ve. A fragmentac;ao do corpo e evidente nos 
quadros e desenhos, mas nao se considerando algo de uma estrutura 
psic6tica, este aspecto talvez possa ser visto a luz de um estrutura histerica, 
de alguem que nao se satisfaz no corpo, que sempre e fonte de frustrac;ao, 
mas mesmo assim nele goza. 

Frida privilegiou falar de si como alguem que tenta falar em repetidas 
sess6es de analise e, por certo pela melhor via, a da arte. Possui um estilo e 
um gosto pelo primitive nas cenas, ao modo de pinturas de ex-votos: era talvez 
sua pr6pria maneira votiva de ruminar sua expiac;ao. Mas esta forma de 
representac;ao era algo tambem da idiossincrasia do povo mexicano; nisto 
estava toda inserida na cultura de seu povo 

Como homens ou mulheres, a cultura, mais que o sexo, nos designa 
destines, segundo uma teoria psicanalitica a Lacan. 0 simb61ico da castrac;ao 
perpassa as ordens do real e do imaginario definindo a inscric;ao do sujeito no 

• Michelle Perrot. As Mu/heres Publicas. Sao Paulo: UNESP, 1998, p. 8
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mundo da cultura. Genero, identidades presentificam-se no campo do 
imaginario, enquanto que a inscric;ao do sujeito na linguagem do inconsciente, 
que e sexual, e nao sexuado, fara combina96es tao variadas que pode-se 
falar em uma sexualidade para cada um5

. Assim, Lacan, falando da mulher 
como Uma, como singular, enquanto que nao se encontra toda na func;ao 
falica, ate parece crer que a castra<;ao imaginaria da mulher nao repercute no 
homem. Mas, sabe ao menos como perverso, do contrario. O homem e sujeito, 
porque passou tambem pela castrac;ao simb61ica, ou seja, no arranjo que faz 
na sua sexualidade para lidar com a falta em torno da ilusao imaginaria do 
falo; e igualmente unico, portanto. 

Para Jurandir Freire Costa, o sujeito nao seria a expressao mental e 
moral de seu sexo, corpo e genero; pensar assim seria ao mesmo tempo um 
console e um compromisso. "Consolo porque abandonamos os riscos das 
escolhas eticas, ao deixar que a natureza sexual dite os rumos de nossas 
felicidades; compromisso porque tornar a diferem;a de generos uma norma 
de constru9ao de identidades significa abrigar os 6rfaos da tradic;ao e refon;:ar 
a imagem do sujeito como apendice mental de visceras, glandulas, 
metabolismos, circuitos neurais, aparencias corporais ou calculos estatf sticos 
de longevidade. "6 Jurandir Freire, considera insuficiente a instancia do 
imaginario nas diferenc;as de genero para dar conta de identidades sexuais. 

Frida Khalo nos mostra que o sofrimento, a loucura da dor e o que nos 
faz humanos, como teria dito Nietzsche7

• E isto nao e novo na literatura. Longe 
de querer mistificar a loucura em si mesma, ou a de Frida, o que salt� aos 
olhos em seus quadros e que, nao sendo louca no sentido maior da louetJra, 
sua dor aparece crua, como que nao recalcada, a maneira dos psic6ticos. 
Seu traje e (mico, exuberante como querendo subjetivar-se num artificio de 
semblante, de mascarada de feminine, embora tambem nisto fa<;a poesia8

. 

5 Maria Rita Khel. A Minima Diferenr;a, 1996, p. 13. 

6 Cademo Mais/Folha de Sao Paulo, Outubro, 2000. 

7 Idem, p. 81, citac,:ao do Cademo Mais/Folha de Sao Paulo, em 30 de Junho de 1996. 

8 A tese de Joan Riviere, citada per S. Andre em O que quer uma mu/her? Ea de que a feminilidade pode 
servir de mascara para dissimular uma posii;:ao falica, masculina, com o intuito de defesa da angustia: 
a mulher ai faz-se reconhecer, a principio, pelo falo paterno para entao fazer-se perdoar mediante uma 
feminilidade de fachada. E sabido que Frida Khalo, quando adolescente, vestia-se de rapaz, mas e 
tambem verdade que fez, posteriormente, de seus vestidos uma de suas marcas; este ponto fica em 
aberto para futuras discussoes. 
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Nao sendo artigo t'.mico a abordar o feminino, nem Frida Khalo, uma vez que 
esta na moda, tentamos aqui tratar o afeto, que e a loucura da pintora, nao 
afetadamente, mas naquilo que apaixona, porque vasculha o desejo humano 
e faz deslizar para o querer saber mais disso. 
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MULHERES SUICIDAS: A POESIA SE ATIRA DO OITAVO ANDAR 

Kenia Maria de Almeida Pereira· 

RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexao sabre tres importantes poetas da lingua 

portuguesa: Francisca Julia, Florbela Espanca eAna Cristina Cesar. Todas 

elas compartilharam destinos identicos, marcados pela solidao, conflitos 

amorosos e o suicfdio. 
/ 

PALAVRAS-CHAVE: suicfdio, poesia, conflitos amorosos. 

ABSTRACT: This article presents a discussion about three important poets from the 

Portuguese Language: Francisca Julia, Florbela Espanca and Ana Cristina 

Cesar. All of them share identical fate, stressed by loneliness, loving 

conflicts and suiciding. 

KEY WORDS: suicide, poetry, loving conflicts. / 

Folheando o curioso Dicionario de Suicidas !lustres de J.Toledo1
, pude 

contar, dentre centenas de personalidades famosas que se mataram como 
Santos Dummont, Getulio Vargas, Walter Benjamin, Pedro Nava, vinte &ire's 
mulheres poetas que cometeram o ato extreme do suicidio. Dentre elas, as 
famosas: Virginia Woolf, Ana Cristina Cesar, Florbela Espanca, Sylvia Plath, 
alem das "desconhecidas": Alejandra Pizamik, Alfonsina Stomi, Unica Zurn, dentre 
outras. A pergunta que fica e sempre a mesma: Por que alguem atentaria contra 
a pr6pria vida? Ou, por que alguem se jogaria deliberadamente do oitavo andar? 

0 suicidio sempre suscitou discuss6es acaloradas e polemicas. Afinal, 
somos ou nao donos do nosso pr6prio corpo? Somos ou nao senhores unicos 
de nossas ac;6es? Podemos dar fim a nossa vida quando e come bem 
entendermos? 

Doutora em Literatura Brasileira pela UN ESP - Campus Sao Jose do Rio Prete - Professora de Literatura 
Port uguesa - UNIT/Uberlandia. Participa do Nucleo de E studos da Oralidade PUC/Sao 
Paulo.Kenia@triang.com.br Telefone: 0-xx-34-3215-5378 

1 Publicado em 1999, pela Editora Record. 
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Para o psicanalista Roosevelt M. S. Cassorla, "e quase impossivel cogitar 
que alguem tire sua pr6pria vida sem que nos desesperemos na busca de 
explica96es e motives. Perque um suicidio, alem de mostrar-nos a realidade da 
morte, alerta-nos, de mode cruel, de que potencialmente n6s tambem podemos 
procura-la. E, sem saber, necessariamente, o que nos levaria a isso ... " 2 

Assim, esta busca desesperada per explica96es e motives que levam 
pessoas a se precipitarem dos edificios, ingerirem veneno, atearem fogo ao 
corpo, sempre fomentou o pensamento de religiosos e fil6sofos. Para a maioria 
das religi6es, por exemplo,o suicidio ainda representa um tabu, gesto 
pecaminoso, ofensa grave contra o Criador, e atentado a grandiosidade da 
vida. Mas para os cepticos e pessimistas com a condi9ao humana, qualquer 
um tern o direito de nae mais querer participar do jogo hip6crita da sociedade, 
colocando fim a dor de viver coma e quando quiser. Cicero, por exemplo, 
escreveu que s6 os toles continuam vivendo quando sao extremamente 
infelizes. Os sabios, pelo contrario, percebem que continuar vivendo de forma 
intoleravel vai contra a dignidade humana. Dentro desta mesma linha de 
argumenta9ao, Sartre, tal qual Cicero, tambem enfatiza que: 

"Se estou mobilizado numa guerra, essa e minha guerra: ela e minha 
imagem e eu a mere90. Mere90, antes de tudo, porque podia temer-me subtraido 
dela com o suicidio ou com a deser<;:ao: essas possibilidades extremas devem 
sempre ser levadas em conta quando e precise enfrentar alguma situa9ao." 3 

Para Emile Durkhein, autor do classico Le suicide:um etude em 

sociologie, os individuos se matam pressionados por uma destas tres 
situa96es principais: quando nao suportam mais o acentuado individualismo 
em que se fecharam; par lealdade a uma causa determinada politica, religiosa 
ou filos6fica ou quando perdem a identifica<;:ao pessoal com as normas e 
valores estabelecidos pela sociedade4

• De todos este tres fatores, o que 
realmente nos interessa aqui e o ultimo deles:a perda de identifica�ao do
individuo com a sociedade.

Desta forma, dentre as diversas poetas que se mataram enfocarei 
tres delas neste artigo: Francisca Julia, Florbela Espanca eAna Cristina Cesar. 
Alem do fato de terem se suicidado no auge de suas carreiras literarias, terem 

2 CASSORLA, Roosevelt M.S. lntroducr;:ao.ln: TOLEDO, J. Dicionario dos suicidas anonimos. p.9. 

3 ABBAGNANO, Nicola. Dicionario de filosofia. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998.p.929 

4 SANTOS, Washington. Dicionario de sociologia. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 2• ed. p. 185-6. 
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produzido instigantes poemas em lingua portuguesa, todas as tres tambem 
perderam o interesse em continuar vivendo em uma sociedade com a qual 
elas nao mais se identificavam. Terminaram suas vidas sozinhas, abandonadas 
e tambem prisioneiras de intense sofrimento oriundo da ausencia da pessoa 
amada. 

A parnasiana Francisca Julia e a unica que nao consta do Dicionario 

dos suicidas ilustres. Talvez porque, com o tempo, ela ja nao seja assim 
mais tao ilustre, ou porque sua morte nao foi, ate hoje, muito bem elucidada. 
Teria realmente cometido suicidio? Para Massaud Moises, Francisca Julia 
faleceu em circunstancias pouco claras. No mesmo dia em que deveria ser 
enterrado seu marido, "voluntariamente ou por erro,(ela) tomara excessiva 
dose de narc6tico"5

• Francisca faleceu em Sao Paulo em novembro de 1920 
e, segundo cronistas da epoca, nunca em um sepultamento de uma escritora 
houve a presen<;:a de tantas pessoas. Milhares de admiradores emocionados 
seguiram o feretro. A nova gera9ao de poetas paulistas compareceu em peso, 
inclusive "os futures revolucionarios da Semana de Arte Moderna"6

. 

Se na decada de vinte, a obra de Francisca era best seller e leitura 
obrigat6ria entre os que aspiravam a carreira de poeta, hoje nem mesmo-os 
estudantes de Letras sabem quern foi esta figura literaria. Logo ap6s sua morte, 
com a explosao cultural de 1922, junta aos ataques euf6ricos dos modernistas 
contra o apuro formal e os sonetos decassilabos da arte pela arte, a voz poetica 
de Francisca silenciou-se entre os destro9os parnasianos. Ela foi ignorada e 
esquecida pelos mesmos modernistas que a haviam aclamado no------

J:}aSsado. 
Assim, Francisca e tambem Raimundo Correia,Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, 
Vicente de Carvalho, dentre outros, logo depois da Semana de 22, foram 
silenciados e relegados a segundo piano literario. 

No inicio da carreira, no entanto, par volta de 1890, com os primeiros 
versos publicados em jornais, Francisca desnorteou a critica. 0 estudioso 
Joao Ribeiro, par exemplo, nao acreditava que uma mulher pudesse elaborar 
poem as tao vigorosos e, supondo que se tratasse de mistifica9ao, atribui-os a 
Raimundo Correia7

. Depois disso, Francisca Julia publicou dais livros: 

5 MOISES, Massaud; PAES, Jose Paulo. Pequeno dicionario de literatura brasileira. Sao Paulo: Cultrix, 
1987. p.205. 

6 MENEZES, Raimundo. Dicionario literario brasileiro. 2• ed. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e cientificos, 
1978. p.339. 

7 Dicionario literario brasileiro.p.339. 
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Marmores e Esfinges. Para o estudioso e critico Afranio Coutinho, a poesia 
de Francisca "merece referencia par ser a unica, em nosso meio, que se 
adapta a todas as condic;oes do Parnasianismo frances"8

. Uma poesia rica, 
mel6dica, mesclada a efeitos plasticos e sonoros . Ela primava pela austeridade 
formal e pela a impassibilidade, au seja, seguia a norma de que o born poeta 
era aquele que conseguia se manter indiferente a dor e ao sofrimento, coma 
podemos observar nas estrofes que se seguem: 

Musa impassive! 

"Musa! Um gesto sequer de dor ou de severe 

Lute jamais se afeie o candido semblante! 

Diante de um Jo, conserva o mesmo orgulho, e diante 

De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austere. 

Em teus olhos nao quere a lagrima; nae quere 

Em tua boca o suave e idflico descante. 

Celebra, ora um fantasma anguiforme de Dante, 

Ora o vu Ito marcial de um guerreiro de Homere. 

Da-me o hemistfcio d'oure, a imagem atrativa, 

A rima cujo som, de uma harmonia creba, 

Cante aos ouvidos d'alma; a estrefe limpa e viva; 

Versos que lembrem, com seus barbares ruidos, 

Ora o aspere rumor de um calhau que se quebra. 

Ora o surdo rumor de marmores partidos." 

Logo depois do casamento, Francisca abandona a arte parnasiana e 
se volta para uma poesia mistica e didatica. Amava imensamente o marido, 
mantendo par ele um apego excessivo. Afirmava sempre que a vida s6 fazia 
sentido ao lado do companheiro e da existencia sem sobressaltos, no recanto 
do lar. Resolve, portanto, se dedicar exclusivamente aos afazeres domesticos, 
com rares mementos para esboc;ar seus versos. 

Mas, infelizmente, com a morte do esposo tuberculoso, nao conseguiu, 

• COUTINHO, Afranio.(org.) A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Jose Olympic, 1986.6v.p.144.
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coma propunha no poema acima, manter-se indiferente e austera a dor da 
perda amorosa. Trancou-se no quarto e, em desespero, deliberadamente ou 
por descuido, ingere remedies que a levariam a morte. 

Mais esquecida do que nunca, e provavel que sua poesia jamais volte 
a frequentar a primeira pagina dos cadernos literarios. A maioria de seus leitores 
esta morta e sua obra ha muito tempo esgotada e fora dos catalogos das 
editoras. Um final melanc6Iico para quern foi agraciada com um busto na 
Academia Brasileira de Letras e aclamada coma a maier e mais fascinante 
poeta que o Brasil conheceu. 

Dez �os depois da morte prematura de Francisca Julia, outra poeta, 
desta vez em Portugal, tambem nao suportando a dor da existencia poe fim a
pr6pria vida, tomando uma dose excessiva de barbituricos. Ela abrac;a, com 
apenas 35 anos de idade,no auge da carreira literaria, a "Senhora dona Marte, 
aquela que nao ha mal que nao sare ou nao conforte". Estamos falando de 
Florbela Espanca e o trecho acima sao versos seus, alias, inumeros deles 
dedicados a morte. 

Para Maria Lucia Dal Farra, "a dor e, nos escritos de Florbela Espanca, 
tanto em prosa quanta em verso, um dos ingredientes mais intimos e, de 
certeza, uma recorrencia muito poderosa, o leitmotiv mais tocante"9

. De fato, 
o tema da dor de existir e nao ser compreendida perpassa grande parte de
suas estrofes. Com a dor insuportavel de permanecer viva e incompreendida,
Florbela clama pela morte, talvez a unica entidade capaz de interromper para
sempre a sua magoa de viver. Florbela elaborou dezenas de poemas em que
o ato de morrer e sempre evocado. O desejo intense de Florb�la·e desaparecer
para sempre. Voltar ao local da inconsciencia, ao paraiso do nada, de onde ela
acreditava que nunca deveria ter saido.

E provavel que, em se tratando de Florbela Espanca, dificilmente estas 
afirmac;oes seriam o contrario. Florbela foi sempre uma figura inadaptavel e 
rebelde. Casou-se tres vezes; foi uma das primeiras mulheres a se divorciar 
em Portugal; comp6s inumeras poesias er6ticas; cantou os desejos mais 
ardentes da alma feminina; mantinha um certo desdem por tudo e por todos; 
fumava compulsivamente e nunca media as palavras para se expressar em 
publico, alem de manter uma relac;ao quase incestuosa com o seu pr6prio 
irmao. Foi tambem uma das primeiras vozes marcadamente feministas a se 

9 DAL FARRA, Maria Lucia. "A dor de existir em F lorbela Espanca". In: Revista de Estudos Portugueses 

e Africanos. Campinas: UNICAMP, julho/dez de 1997, p.30. 
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ouvirem em Lisboa, participando com resenhas sobre a condi9ao da mulher 
no Jornal Noticias de Evora. Tudo isso em um Portugal de reacionaria moral 
salazarista, mergulhado em conceitos carolas e conservadores que jamais 
aceitou as "esquisitices" de sua mais ilustre escritora. Consequentemente, 
ela sempre foi empurrada para as margens sociais, odiada per seu 
comportamento agressivo e pela liberdade sexual que emanava de si e de 
seus versos. Mas, provavelmente, o que mais perturba o leitor, ate hoje, e o 
fate de a esccitora clamar insistentemente pela morte de forma lirica � 
pungente. Florbela, numa especie de xama mistico, evoca a imagem daquela 
que nos levara para sempre "em seu rega90": 

"Deixai entrar a Marte, a Iluminada, 
A que vem para mim, para me levar 
Abri todas as portas par em par 
Como asas a bater em revoada. 

Que sou eu neste mundo? A deserdada, 
A que prendeu nas maos todo o luar, 
A vida inteira, o sonho, a terra, o mar 
E que, ao abri-las, nao encontrou nada! 

6 Mae!, 6 minha Mae, pra que nasceste? 
Entre agonias e em dares tamanhas 
Pra que foi, dize la, que me trouxeste 

Dentro de ti? ... Pra que eu tivesse sido 
Somente o fruto amargo das entranhas 
Oum lirio em que ma hora foi nascido!. .. "10 

Florbela Espanca nasceu em V ila Vic;osa (Alantejo) em 1894. Fez o 
curse de Direito e publicou obras de inegavel importancia, muitas delas 
mergulhadas na estetica simbolista. Em 1923, saiu S6ror saudade. 
Postumamente, foram publicados Reliquae, Charneca em Flor, e dais livros 
de cantos, As mascaras do destino e Domino Negro (1931). 

"Poemas de Florbela Espanca (edir;:ao organizada por Maria Lucia Dal Farra). Sao Paulo: Martins 

Fontes, 1966,p.300. 
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Casada tres vezes e tres vezes infeliz. Sollt.mn n lncompreendida, 
Florbela se apegou ao irmao, Apeles Espanca, piloto cJa Rcronautica.Ambos 
se amavam de forma exagerada, numa especie de prch�d10 incestuoso e 
proibido. No dia 6 de junho de 1927, durante um v6o de treino em seu hidroaviao, 
adveio a desgra9a. Apeles despencou-se de cerca de 200 metros de altura, 
no rio Tejo. Desaparecia assim, para sempre, nao s6 o irmao adorado, mas 
tambem o equilibrio emocional de Florbela. Com a morte de Apeles, ela se 
entregou cada vez mais a depressao e aos remedies para ins6nia. Chega 
mesmo a declarar em seu diario: 

"Eles vao, e a \gente fica e ri e canta e deseja e continua a viver!
Mutilados, amputados, as vezes do melhor de n6s mesmos, a gente e come 
estes vermes repugnantes que, cortados aos peda9os, criam novas celulas, 
completam-se e continuam a rastejar e a viver!" 11 

. 

Amputada de seu irmao, Florbela tambem despenca para a morte, 
ingerindo barbituricos. Morre em 8 de dezembro de 1930, aos 36 anos de 
idade, no dia de seu aniversario, num simbolismo de recomec;o, volta para o 
inconcebfvel e o intraduzivel. Abrac;a, finalmente, a entidade que ela tanto 
evocou. Vai Florbela fica toda uma literatura de primeiro calibre. E quase 
impossivel ficarmos indiferentes aos seus versos, a sua voz dolorosa, repleta 
de sensualidade, que repercutira ainda per muitos anos pelas grades de suas 
estrofes parnasianas. Vale a pena conferir os poemas presentes na obra 
intitulada Florbela Espanca, da editora Agir, organizada per Maria Lucia Dal 
Farra, em 1995. Ali pode-se ler a poesia Fanatismo, imortalizada na decada 
de oitenta (quern nae se lembra?) na voz do cantor Fagner: 

Fanatismo 

"Minh'alma, de sonhar-te anda perdida 
Meus olhos andam cegos de te ver! 
Nao es sequer a razao de meu viver, 
Pois tu es ja toda a min ha vida! 

Nao vejo nada assim enlouquecida ... 
Passo no mundo, meu Amor, a ler 
No misterioso livro do teu ser 
A mesma hist6ria tantas vezes Iida! 

11 GUEDES, Rui. (Org.) Fotobiografia de Florbela Espanca. Lisboa: Dom Quixote, 1985, p.197. 
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T udo no mundo e fragil, tudo passa ... 

Quando me dizem isto, toda a grac;a 

Duma boca divina fala em mim! 

E, os olhos pestos em ti, vivo de rastros: 

Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 

Que tu es como Deus: princfpio e fim!. .. " 

Deixemos um pouco Florbela Espanca e seu Portugal em nevoeiros e 
partamos agora para a carioqufssima e nao menos rebelde, Ana Cristina Cesar. 

Em 1999, ano do lanc;amento p6stumo da Correspondencia 

incompleta de Ana Cristina Cesar, a reporter Cynara Menezes perguntava 
perplexa: "Bela, talentosa e muito amada _que raz6es secretas guardaria o 
corac;ao da poeta Ana Cristina Cesar, para pular aos 31 anos do 7° andar de 
um edificio de Copacabana, no dia 29 de outubro de 1983?12 

Tai qual a jornalista Cynara, muitos tambem se perguntam aflitos sabre 
as mesmas coisas, principalmente, quando leem o sedutor livro de Ana Cristina, 
intitulado A teus pes. Dona de um estilo vanguardista, recheado de ironias, 
deboche, born humor e erotismo, sua escrita fragmentada vem vestida de 
cartas, pequenos textos, de quase-poemas. A autora brinca e brinda o leitor 
de forma ludica, deixando-o meio atordoado, principalmente quando o pega 
de surpresa nestes debochados versos: 

Arpejos I 

"Acordei com coceira no hf men. No bide com espelhinho 

examinei o local. Nao surpreendi indfcios de molestia. Meus 

olhos leigos na certa nao perceberam que um rouge a mais tern 

significado a mais. Passei pomada branca ate que a pele (rugosa 

e murcha) ficasse brilhante. Com essa murcharam igualmente 

meus projetos de ir de bicicleta a ponta do Arpoador. O selim 

poderia reavivar a irritac;;ao. Em vez decidi me dedicar a leitura". 13 

12 MENEZES, Cynara. "Cartas matam saudade de Ana Cristina Cesar". In: Folha de Sao Paulo, Caderno 
llustrada, Sao Paulo, 13 de outubro de 1999, p.4. 

13 CESAR, Ana Cristina. A teus pes. Sao Paulo: Alica, 1999.p.96.
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Mas Ana e muito mais que a sedU(;ao e o erotismo a escorrer 
doliciosamente pelos paras da poesia. Ana se preocupa tambem com a febre 
do seu pr6prio fazer literario. Afinal o que e ser poeta? Per que escrever? 
I screver para quern? Sao mementos de perguntas edipianas, numa tentativa 
rle saber e entender o seu estar no mundo. "Afinal, quern sou eu?" Ana pergunta 
lnumeras vezes, come nestes belissimos versos metapoeticos: 

Samba-can�ao 

"Tantos poemas perdi. 

Tantos que ouvi de grac;a, 

Pelo telefone-taf 

Eu fiz tudo pra voce gostar, 

Fui mulher vulgar, 

Meia-bruxa, meia-fera, 

Risinho modernista 

Arranhado na garganta"14 

/ 

Ou, ainda, estes "estalos"metalingufsticos em: 

Meia-noite, 16 de junho 

"Nao volte as letras, que deem como uma catastrofe. Nao 

Escrevo mais. Nao milito mais. Estou no meio da cena, entre 

Quern adore e quern me adora".15 

� 

Musa da poesia marginal, militante de esquerda, Ana Cristina, alem de 
ter trabalhado coma resenhista nos jornais Folha de Sao Paulo,Jornal do 

Brasil, Correio Brasiliense e nas revistas Veja e lsto e, publicou, em 1979, 
Cenas de abril, Correspondencia completa, em 1979, Luvas de pelica, 

em 1980 e A teus pes, em 1982. Alem de dar au las de literatura, Ana tambem 
se enveredou pelos caminhos da traduc;ao. Tradutora da poeta norte-americana 
Sylvia Plath , coincidentemente, tambem uma suicida. 

Ao contrario da poesia melanc6Iica e evocadora da morte de Florbela 
Espanca, quase nae ha vestigios da "senhora dona morte" nos textos de Ana, 

1• idem, p.72 

15 idem, p.107
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nem ha qualquer vestfgio ou pegadas de tendencias suicidas. Pelo contrario, 
ha vida, ha indaga9ao sabre o amor, sabre o caos da existencia, sabre o rio da 
paixao e da busca do fazer poetico. Para italo Moriconi, par exemplo, Ana 
"desenvolveu desde cede e ao longo de anos uma fina reflexao sabre a natureza 
do literario, o que explica o grau de maturidade atingido par seu texto"16

. E o 
que podemos perceber nestes fragmentos: 

"Olho muito tempo o corpo de um poema 

Ate perder de vista o que nao seja corpo 

E sentir separado entre os dentes 

Um filete de sangue 

Nas gengivas" 

Ana Cristina nasceu em 2 de junho de 1952, no Rio de Janeiro. Filha 
de familia de classe media alta, Ana cursou Letras na PUC do Rio. Mudou-se 
para a lnglaterra onde defendeu tese de mestrado sabre tradu9ao literaria. 
Voltando ao Brasil, viveu intensamente os movimentos estudantis e sindicais 
da decada de setenta e oitenta. lntelectual arrojada, militou politicamente nae 
s6 atraves de seus artigos polemicos mas tambem em suas au las e resenhas. 
Mas, infelizmente, logo ap6s a publica9ao de seu mais importante livro A teus

pes,em 1982, alias, obra aclamada pela crftica e cobi9ada par leitores mais 
requintados, Ana Cristina se ve, a cada dia que passa, assombrada pelo 
fantasma da depressao. Sempre muito ansiosa, sempre muito triste. 

Ninguem compreendia porque uma mulher tao bela, com tanto talento, 
elogiada pelos criticos mais severos, se entregava a descren9a e ao tedio de 

viver. Ate hoje e impossivel alguem dizer que conhece bem a poesia brasileira 
contemporanea se nun ca leu nada de Ana Cristina Cesar. 

Para J. Toledo, Ana se viu de repente em grave crise depressiva devido 
a um frustrado caso homossexual. Fato esse que acabou por encoraja-la a 
pular do setimo andar de seu apartamento onde estava sob os cuidados de 
uma enfermeira17

. 

Fica mais uma vez a pergunta: tal qual Francisca Julia e Florbela 
Espanca, teria tambem Ana Cristina se desesperado com a impossibilidade 

16 MORICONI, ftalo. Ana Cristina Cesar: o sangue do unw pooto. Rio de Janeiro: Relume-Dumara, 1996. 
p.13. 

17 J. TOLEDO. Dicionario dos suicidas ilustres. sao PAUio Record, 1999. p.95. 
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de realizar plenamente seus desejos com a pessoa amada? Se, com a viuvez, 
Francisca Julia percebeu-se incapaz de administrar a pr6pria solidao, Florbela 
Espanca deixou-se enrodilhar pelo incesto ate explodir de amargura com a 
morte do irmao, temos agora Ana Cristina, que se ve desconcertada e se 

aflige com a pr6pria homossexualidade. Em cartas escritas para seu amigo e 

escritor italo Moriconi, Ana confirmava que se via em constantes sobressaltos 
par estar vivendo um caso de amor com uma mulher. Amor este que nao lhe 

deixava quieta, incomodava-a , virava-lhe a cabe9a 18
. 

Tres poetas, tres destines identicos. As tres perderam a identifica9ao 
com as normas e valores estabelecidos pela sociedade: inadaptadas no amor 
e na vida social, excluidas e prisioneiras de seus desejos amorosos. 

Francisca assombrou os meios intelectuais com sua poesia formal, 
elegante e irremediavelmente parnasiana. Uma mu I her que incomodou muito 
critico conservador. Depois da viuvez se viu incapaz de prosseguir escrevendo, 
faltava-lhe o apoio do companheiro. Florbela Espanca e suas angustias frente 

a uma Lisboa de perfil reacionario, mergulhada na pestilencia do autoritarismo 
salazarista, chocou meio mundo com seus casamentos, seus div6rcios,alem 
do amor incestuoso. Deprimida com a solidao, falece balbuciando o nome do 
irmao morto. Sua poesia excepcional e, ate hoje, fonte inesgotavel de 

interpreta96es e analises. Ana Cristina viven_sJ,bu os anos padres da ditadura 
militar, suas resenhas politicas alfinetaram o sistema ditatorial. Sua poesia 
mesclada de inumeros generos literarios sacudiu a poesia do sono e da 
mesmice, alem de ter espalhado ventos novos pelas estrofes brasileiras. Aflita 
com a descoberta da pr6pria homossexualidade, viu-se de repente rejeitada 
pelo ser amado, procura tam.bem na morte o recurso ultimo e unico na tentativa 
desesperada de dar fim ao sofrimento advindo da perda amorosa. 

Tres mortes tragicas, tres vozes liricas. Vao as poetas, ficam seus 
versos ressoando pela eternidade. Prova de que a poesia vence a morte, 
sobrevive em metaforas, ritmos e sonhos, interrompendo, muitas vezes, nosso 
pr6prio suicidio. 

OBS: Agrade90 a Professora Daisy Rodrigues do Vale pelo abstract e 

a professora Maria Alcinda Dutra Costantin pelas valiosas observa96es 

18 MORICONI, ftalo. Idem. p.140. 

37 



.. 

0 POSITIVISMO E SUA INFLUENCIA NA CONSTITUICAO DOS 
MODELOS FEMININOS: ALGUMAS CORRELACOES COM A 

MORAL CATOLICA NAS PRIMEIRAS DECADAS DO SEC. XX1 

Geovana Ferreira Melo* 

Geraldo Inacio Fi/ho** 

RESUMO: Nossa pretensao, nesse artigo, e tra9ar um panorama, ainda que amplo, 

dos percursos da hist6ria da educa9ao feminina no Brasil, analisando 

tambem alguns aspectos da legisla9ao, a influencia do Positivismo e da 

forma9ao religiosa. Partimos do pressuposto de que os padroes morais 

impastos pela lgreja Cat61ica contribuiram, durante muitos anos, para 

que a mulher aceitasse a condi9ao de submissa ao homem. Nossa 

pesquisa foi guiada pelo desejo de compreender o "padrao" de mulher 

impasto pela sociedade patriarcal e de que maneira essas imposi96es 

foram consubstanciadas e, par conseguinte, influenciaram o modelo de 

educa9ao escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: hist6ria das mulheres, educa9ao, igreja cat61ica, 

positivismo. 

ABSTRACT: Our pretense, in that article, is to trace a panorama, although wide, of the 

courses of the history of the feminine education in Brazil, analyzing also 

some aspects of the legislation, the influence of Positivism and of the 

religious formation. We know that the moral patterns imposed by the 

Catholic Church contributed, for many years, so that the woman accepted 

the condition of submissive to the man. Our intention to the we look for a 

better understanding of the processes educational lived for the Brazilian 

1 As ideias aqui apresentadas fazem parte de um trabalho de pesquisa realizado no Nucleo de Pesquisa em 
Hist6ria e Historiografia da Educac;:ao/UFU, que versa sobre a Hist6ria da Educac;:ao Feminina no Colegio 
Nossa Senhora das Deres, em Uberaba, importante instituic;:ao educacional fundada em 1885, pelas lrmas 
Dominicanas francesas, que dedicaram seus trabalhos a educac;:ao feminina por quase um seculo. 

Mestranda do Programa de P6s-Graduac;:ao em Educac;:ao da Universidade Federal de Uberlandia. 

Doutor em Educac;:ao pela UNICAMP. Professor do Programa de P6s-Graduac;:ao em Educac;:ao da 
Universidade Federal de Uberlandia. Coordenador do Nucleo de Pesquisas em Hist6ria e Historiografia 
da Educac;:ao/UFU. 
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woman, on this last century, it was guided by the desire of understanding 

the " pattern " of woman tax for the patriarchal society and that way those 

impositions were absorbed and, consequently, they influenced the model 

of school education. 

KEYWORDS: the women's history, education, Catholic church, Positivism. 

.. 

. . .  Esposa, filha e mae - sincera e amante, 

S6 ela e quern por n6s de amor constante 

Padece sem cessar! 

Ou na viva a/egria, ou na amargura, 

t somente a mu/her toda a douc;ura 

No bem do nosso Jar! ... 

Em paga, pois, da divida sagrada, 

Que por n6s contraiu - predestinada 

Em toda gera<;ao, 

Veja ela na luz que hoje /he damos, 

A prova desse amor que /he votamos, 

Na sua educa<;ao! ... 

L. M. Pecegueiro

Ao buscarmos uma melhor compreensao dos processes educacionais 
feminines, neste ultimo seculo, nao poderfamos deixar de mencionar a influencia 
do Positivismo com seus trac;:os marcantes na construc;:ao da mulher coma 
guardia da moral, limitada ao espac;:o domestico. 

A medida em que o Brasil foi se desenvolvendo economicamente, nos 
primeiros anos do regime republicano, surgiu a necessidade de um alicerce 
politico e doutrinario que conseguisse organizar e fundamentar tal 
desenvolvimento. Foi entao, que alguns grupos organizaram-se a partir do 
ideario Liberal e outros, no Positivismo estruturado por Auguste Comte. 
Segundo Clarice lsmerio, essas ideias influenciaram grande parte dos 
intelectuais brasileiros, tanto par seu carater te6rico-filos6fico, como tear 
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republicano2
• Havia uma rejeic;:ao quanta ao sistema de governo monarquico, 

no sentido de que esre modelo de governo constituia-se em entrave para 0 
progresso nacional, que s6 seria possivel atraves do regime republicano, o 
que melhor representou a fase positiva. 

A doutrina comteana, difundida como Positivismo, fundamentou-se em 
um discurso conservador, cujas teses principais giravam em torno da moral, 
da exaltac;:ao do sentimento e do altruismo, emoldurados por grande rigidez, 
autoritarismo e disciplina. --

0 carater conservador marcou as discursos referentes a mulher e 
sua posic;:ao na sociedade. "Considerando a mulher responsavel pela 
manutenc;:ao da moral e pela realizac;:ao do cu Ito privado, Comte impos modelos 
de conduta feminina baseados na mentalidade patriarcal, formada ao longo 
da Hist6ria da Humanidade."3 Coube a mulher assumir sua func;:ao de anjo

tutelar e rainha do Jar, modelo esse, ditado no Catecismo Positivista, no qual 
Comte pode delinear, de modo bastante conservador, os contornos da formac;:ao 
feminina, de acordo com o padrao desejavel de mulher. 

No entanto, para imper tal modelo foi necessaria a intervenc;:ao direta 
do Positivismo na educac;:ao da mulher o que, de forma menos direta, influe,9-Ciou 
a estrutura familiar. A partir dessas determinac;:6es, ficou evidente que o lugar 
reservado a mulher era, em absolute, o espac;:o domestico. Nos dominios do 
lar a mulher deveria cuidar com esmero da educac;:ao dos filhos, dar atenc;:ao 
irrestrita ao marido que, enquant_o isso, seria o responsavel pela provisao 
financeira da familia. Alias, Comte considerava que o sustento da mulher pelo 
homem era a norma fundamental para ordenar a sociedade, pois somente 
assim cada um estaria ocupando o seu devido lugar, cumprindo, portanto, 
com seus deveres sociais.4 

Todos esses argumentos contraries ao trabalho feminine fora do lar 
foram constantes na difusao da doutrina positivista, que procurou, sempre 
que possfvel, destacar o lado ruim da mulher tinhosa que trocava sua func;:ao 
principal por uma profissao remunerada. Segundo as positivistas, quando isso 

2 Cf. maiores detalhes na obra de ISMERIO, Clarice. Mu/her: a morale o imaginario (1889-1930). Porto 
Alegre: EDPUCRS, 1995, p. 16. 

3 Idem, p. 19. 

4 COMTE, Auguste. Catecismo Positivista. In. COMTE, col. Os Pensadores. Sao Paulo: Nova Cultural, 
1998, p. 77. 
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acontecia, as consequencias ficavam claramente visiveis, ou seja, a ordem 
social, ficava abalada, causando a desordem moral. 

Analisando o texto do Catecismo Positivista, encontramos claramente 
expresso o discurso doutrinario, no qual a mulher e caracterizada como um 
ser inferior ao homem. 0 dialogo entre o sacerdote e a  mulher iniciada indica, 
muito bem, essa proposi<;:ao: 

(Mu/her) Pelo que ouvi em nossa conferencia preliminar, sinto-me.. 

atemorizada, meu pai, par minha profunda insuficiencia para a elevada
exposir;ao que ides comer;ar [ . .} minha inteligencia se figura demasiado
fraca ou pelo menos muito pouco preparada para compreender esta
explicar;ao, por mais simples que vos seja dado faze-la. [ . .} Adema is,
a mae nao poderia conservar assaz a superintendencia moral da
educar;ao humana se sua pr6pria ignorancia a expusesse aos desdens
mat dissimulados de um filho ...
(Sacerdote) . . .  As mu/heres e os proletarios que a exposir;ao tem em
vista nao devem ser doutores, nem eles os querem.[ . .}
(Mu/her) Amedronto-me de minha nu/idade pessoa/ ante semelhante
existencia. 5 

Alem da inferioridade intelectual e da fragilidade do ser femininoaltamente difundida, a mulher tornou-se um ser assexuado, caracteristicamarcante do modelo de mulher proposto enquanto anjo tutelar, que exercendoa func;ao de guardia da moral e dos bons costumes da famflia deveria serpreservada, mantendo-se imune a todas as corrupc;6es morais do meio externo.Para tanto, deveria casar-se e dar inf cio a sua sexualidade de form a sadia, nocumprimento de suas func;6es de esposa-mae. Inclusive, os medicossanitaristas partilhavam dessa mesma ideia de casamento, pois consideravamtambem que o sexo somente era admitido em razao da procriac;ao. Assim, amulher deveria ser instruida para aceitar, naturalmente, sua func;ao social deesposa e mae. Desprovida de desejos pr6prios, a mulher deveria acatar asordens do marido, devotando-se a ele, mantendo sempre seu aspectoangelical. 
Todos esses elementos que fizeram parte da doutrina positivista,concorreram para que a formac;ao feminina, mais especificamente, sua

5 Idem, pp. 95-99. 

42 

lnstruc;ao fosse organizada, de modo que nae possibilitasse a mulher 
desempenhar outra ativi�ade senao a sua func;ao no lar. 

Correlac;6es entre a doutrina positivista e a moral cat6lica 
Diante dessas questoes colocadas pelo ideario positivista com relac;ao 

a mulher, consideramos oportuno fazer algumas correlac;oes deste com a 
moral cat6Iica, o que nos permitiu visualizar alguns pontos convergentes. 

Apesar do Positivismo e a lgreja Cat61ica se mostrarem aparentemente 
opostos, percebemos algumas semelhanc;as ao fazermos uma leitura criteriosa 
de seus principios. Enquanto o Positivismo fundou suas bases no discurso 
cientifico, a lgreja Cat6lica teve seus valores embasados em fundamentac;oes 
teol6gicas. Entretanto, ambos mostraram-se altamente conservadores em seus 
discursos e praticas relacionadas as questoes da moral, da familia e do papel 
social da mulher. Assim, Positivismo e lgreja montaram seus discursos usando 
cada um suas pr6prias armas: de um lado a precisao do progresso cientifico 
e, de outro, os dogmas presentes na fe cristianizada. 

Mas, o ponto de maier afluencia entre essas duas instituic;oes foi a 
organizac;ao da sociedade, cujo alicerce centrou-se na moral autoritaria. A 
formac;ao da familia foi considerada como ponto estrategico para a mantltenc;ao 
da ordem social que teve na escola sua continuidade. A imagem da rilulher, 
em ambos os cases foi construida como a guardia da moral, responsavel 
pelo culto religioso e a harmonia familiar. 

Essa imagem da mulher representada no Positivismo como a Virgem 
Mae Positivista, foi inspirada na figura de Clotilde de Vaux, obra de Decio Villares 
datada de 1890, quando esse pinter p6s em pratica os desejos de Comte, 
pintando o Estandarte da Humanidade. A figura foi caracterizada coma uma 
mulher madura, com aproximadamente trinta anos de idade, rosto angelical e 
filho ao colo. A mulher foi ai representada transmitindo em seu conjunto todo 
significado de ser mae. 6 

De forma semelhante, o catolicismo elegeu o modelo da Virgem Maria, 
mae de Jesus Cristo para ser seguido por todas as mulheres. Sua 
representac;ao iconografica e composta pela imagem de uma jovem trazendo 
aos brac;os o Menino Jesus ainda bebe, simbolizando o zelo e ascendencia. 

Maria, a eleita, prontamente atendeu aos designios de Deus sem 
questiona-los e, sem hesitar cumpriu a tarefa de dar a luz ao Filho de Deus, 

6 CARVALHO. Jose Murilo. A formai;;ao das a/mas. 0 h1111ulnArlo da republica no Brasil. Sao Paulo: 
Companhia das Letra, 1990, p. 84 
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continuando imaculada. A Virgem Maria, segundo a Bfblia, foi a escolhida por 
Deus em razao de suas nobres qualidades, que ela manteve ao longo dos 
seculos na mem6ria de seus devotes, capaz de rogar pelos pecadores, 
intercedendo por eles junto a seu filho. 

Hist6ria da Educac;ao Feminina no Brasil: uma hist6ria feita de reclusao 
No Brasil, com o modelo de famflia patriarcal dos primeiros seculos 

ap6s o descobrinTento, a educac;ao das moc;as era bastante rudimentar, sem 
uma orientac;ao precisa, pelo fato da missao da mulher ser secundaria no 
meio social. Fernando de Azevedo ilustra, com precisao, os contornos mal 
trac;ados das vivencias que a mulher brasileira foi submetida, durante longos 
anos, onde as circunstancias eram ditadas pelo comando do pater-familias:

As mu/heres, - a matrona ou senhora, com a sua corte de mucamas, 

[ . .] e as filhas que nao se desprendiam das saias das maes ate se 

casarem quase impuberes, ou se meterem freiras nos conventos, viviam 

aprisionadas, atras das r6tulas e das portas, na solidao melanc6/ica 

de seus gineceus, onde estranho a/gum podia penetrar e donde 

geralmente nao safam a rua, senao para as festas de igrejas. 

Submetidas a um regime de clausura, entre pais de uma severidade 

cruel e maridos ciumentos e brutais e dividindo o tempo entre os 

cuidados dos filhos, as praticas religiosas, na cape/a ou nas igrejas, e 

os servir;os caseiros, nao podiam ter na Colonia uma condir;ao 

intelectual diferente da que conheciam as mu/heres em Portugal ... 7 

Embora o Humanismo da Renascenc;a se insurgisse contra esses 
padr6es, mesmo na Europa, "somente algumas senhoras nobres penetravam 
no domfnio dos estudos literarios. Lisboa teve suas primeiras escolas femininas 
apenas em 1815"8

• Entre n6s, foi somente depois da proclamac;ao da 
lndependencia, pela lei de 1827, que foram criadas as primeiras escolas para 
moc;as nos lugarejos mais povoados. 

A func;ao feminina, nesse perfodo, era bastante restrita. A moc;a casava
se muito cedo, geralmente, aos treze anos de idade, quando ela devia, com a 
ajuda de sua mae, preparar o enxoval. Apenas as moc;as das classes mais 

7 AZEVEDO, Fernando. A transmissao da cultura: 3• parte da s• ed. da obra A cultura brasileira. Sao 
Paulo: Melhoramentos, 1976, p. 20. 

" LIMA, M. Rose. Estudo sabre o meio de implantar;ao das Dominicanas de Bor no Brasil. (mimeo) 
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abastadas aprendiam as artes domesticas e, algumas vezes, um instrumento 
musical. 

A mulher vivia, entao, confinada no lar, isolada da sociedade, sem a 
capacidade ate mesmo de governar sua pr6pria casa. As escravas cuidavam 
de tudo em seu lugar, ate da amamentac;ao de seus filhos. Restava a mulher 
ser submissa ao marido e, nao tinha outra func;ao senao a de procriar varios 
filhos. Alias, essa imagem da mulher branca, triste, palida e fraca, e uma 
constante na literatura brasileira dos seculos XVIII e XIX.

Ja no final do seculo XIX, quando no perfodo Imperial houve o 
aceleramento do processo de urbanizac;ao, principalmente em algumas regi6es 
do Sul e Sudeste, a mulher ainda permanecia reservada ao lar, ao espac;o 
privado. A rua era considerada domfnio das mulheres publicas, das vadias, 
mas era "para os homens, o publico e o politico, seu santuario. Para as 
mulheres, o privado e seu corac;ao, a casa"9

. Desde cedo as meninas se 
habituavam nos domf nios do lar, lnquanto que o meninos podiam brincar nos 
jardins e nas calc;adas com outras crianc;as. As mulheres, nesse perfodo, 
enfrentaram um grande desafio: conquistar seus espa,;:os, mas, para isso 
teriam de transpor as paredes da casa, o que implicava em romper com a 
ideia cristalizada de que o lugar da mulher seria unicamente no espac;o 
domestico. Durante seculos foi disseminado social e culturalmente que: 

Existem lugares praticamente proibidos as mu/heres - politicos, 

judiciarios, intelectuais, e ate esportivos ... -, e outros que !hes sao quase 

exclusivamente reservados- lavanderias, grandes magazines, saloes 

de cha ... Na cidade, espar;o sexuado, vao porem se deslocando, pouco 

a pouco, as fronteiras entre os sexos
10

. 

Parece que a mulher foi, aos poucos, se adaptando a essa nova ordem 
burguesa, passando a frequentar lojas e sal6es de cha. As mulheres das 
camadas populares podiam circular mais livremente, encontravam-se na rua, 
no mercado. No entanto, um dos lugares mais importantes de sociabilidade 
das mulheres era mesmo a lgreja, visitada praticamente todos os dias. Aos 
domingos participavam dos bazares de caridade, ligados aos oficios da lgreja. 

9 PERROT, Michelle. Mu/heres Publicas. Trad. Roberto Leal Ferreira. Sao Paulo: UN ESP, 1998, p.10. 

10 Idem. p. 37 
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Alem disso, com base nos novas conhecimentos da medicina e da 
biologia, o seculo XIX assistiu a construc;ao de um discurso sabre a existencia 
de duas "especies" com habilidades especificas, naturalmente reconhecidas 
no homem coma "portador de um cerebro mais desenvolvido", dotado de razao 
lucida e plena capacidade de decisao. As mulheres, restava a capacidade 
"intuitiva", o corac;ao, a sensibilidade. Assim, haveria "na divisao sexual uma 
racionalidade harmoniosa"11 que ao ser exercitada por homens e mulheres, 
na consecuc;ao de suas tarefas e na pratica de suas func;6es, mostravam a 
cada um - homens e mulheres, seu lugar na ordem natural do mundo. 

Entretanto, o processo de urbanizac;ao, o crescimento demografico 
das cidades e as constantes transformac;6es sociais ocorridas no final do 
seculo XIX, passaram a sinalizar para a educac;ao da mulher coma meio 
possivel de criar condic;6es para o progresso e ordenac;ao do pais. A mulher 
passou a ser vista como a grande responsavel pela educac;ao dos homens e 
consequentemente, pela ordem social. Jose Verissimo, ao discutir o assunto, 
afirmava que: 

... o primeiro e principal educador do indivfduo, desde o seu nascimento, 

e ate ainda bem antes, ate a sua morte, e a mu/her, segue-se, 

logicamente, necessario, que a educa9ao da sociedade deve come9ar 

pela educa9ao da mulher12
. 

Mais adiante continuou argumentando que: 

Cumpre, em suma, tirar a mu/her brasileira da quase ignorancia em 

que a sua imensa maioria jaz [ . .] Nao esque9amos jamais que e eta a 

primeira e imediata educadora do homem e, para educar, a primeira 

condi9ao e saber13
. 

A partir dessas ideias, podemos compreender a direc;ao "utilitarista" 
que foi dada aos contornos opacos da educac;ao feminina. Ou seja, para bem 

11 ARCHANJO, Lea R. Genera e Educac;ao. Relac;:oes de g�nero no Colegio Estadual do Parana (1950/ 
1960). Curitiba: Aas Quatro Ventas, 1998, p. 15. 

-avER(SSIMO, Jose. A educac;:ao da mulher brasileira. In. A educac;ao nacional. 3a ed, Porto Alegre: 
Mercado Aberle, 1985, p. 116. 

13 Idem, p. 129. 
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educar o homem, devia-se educar e formar, antes de tudo, as mulheres. E o 
que restava as necessidades dessa mulher, seus anseios, suas aspirac;6es? 
Quase nada, alem do aprendizado das necessarias prendas domesticas e 
parcos conhecimentos das ciencias humanas. 

Esse discurso permeou, durante longos anos, os processes 
educacionais feminines. Alem disso, a mulher foi considerada como sendo 
"de natureza mais nervosa, de uma sensibilidade mais aguda, coma parece 
ate cientificamente provado, e por isso mesmo menos consistente e mais 
voluvel" 14

. Assim, caberia a educac;ao escolar "moldar" essa mulher 
inconsistente, afim de prepara-la para assumir o mais nobre e glorioso de 
todos os deveres patrios: educar os homens. 

Para Jose Verissimo, as programas de educac;ao deveriam ser 
organizados de modo a atenderem a duas condic;6es: o interesse do educando 
e o interesse da coletividade. Tais interesses, segundo esse autor, eram guiados 
pela natureza das func;6es que se ocupa na sociedade. No caso do homem, 
sua principal func;ao (ra a de provedor material da familia, enquanto que:

-;-;· 

A mu/her brasileira, coma a de outra qualquer sociedade da mesma 

civiliza9ao, tem de ser mae, esposa, amiga e companheira do homem, 

sua a/iada na luta da vida, criadora e primeira mestra de seus filhos, 

confidente e conselheira natural do seu marido, guie da sua prate, 

dona e reguladora da_ economia em sua casa, coma todos os mais 

deveres correlativos a cada uma destas fun9oes. 15 

Os anseios da sociedade patriarcal, em relac;ao a fun��o feminina na 
sociedade estavam pestos e impastos. Tenda em vista o exercicio proveitoso 
dessas func;6es, a instruc;ao feminina deveria ser integral e enciclopedica. 
Esperava-se que a mulher soubesse um pouco de cada coisa. Nao era 
necessario, de acordo com Verissimo, que a mulher se aprofundasse em 
nenhuma das ciencias, bastava que obtivesse conhecimentos basicos sabre 
as leis gerais da ciencia "para o que a sua inteligencia, que eu continua a 
reputar inferior a do homem, acaso a tornaria incapaz"16

. Esses parametros 

14 Idem. p. 121.

15 Idem, p. 122. 

16 Idem, p. 123. 
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foram ditados no sentido de legitimar uma educa9ao diferenciada para os 
sexes o que, de certa forma, resultou na cria9ao e abertura de inumeras 
escolas masculinas e femininas, na inten9ao de proporcionar a cada intelecto 
o melhor alimento para suas aptid6es. No case dos homens, o pleno
desenvolvimento de sua capacidade racional e, das mu I heres, o despertar de
seus talentos feminines para as tarefas domesticas que a natureza,
prontamente, as dotou.

Nessa perspectiva, podemos declarar que a lgreja Cat61ica mostrou
se grande aliada da oligarquia, pois, foi ela quern forneceu bases e ditou 
parametros para essa forma9ao diferenciada dos sexes, considerando, 
inclusive, que o regime de co-educa9ao seria uma verdadeira afronta aos 
principios cristaos. Para Manoel, a grande questao da oligarquia era como 
educar suas filhas no mundo moderno, sem permitir que a modernidade as 
cooptasse, subvertendo as rela96es familiares. Essa resposta foi prontamente 
atendida pelos principios da lgreja, pois: 

... o catolicismo conservador partia do suposto de que as leis divinas e 

naturais teriam estabelecido as tarefas domesticas coma domfnio pr6prio 

das mu/heres e as atividades sociais e cfvicas coma domfnio masculino, 

com a preponderancia das ultimas sabre as primeiras17
. 

Sendo assim, nao haveria duvida de que homens e mulheres devessem 
ser instruidos em lugares distintos, de maneira diferenciada. Nao obstante, a 
pedagogia cat61ica foi sendo dotada de estrategias, cada vez mais refinadas, 
para cumprir suas metas. De um lado, atender a necessidade premente das 
camadas sociais favorecidas de educar seus filhos e filhas e, de outro, a partir 
do controle exercido sobre a produ9ao e distribui9ao do conhecimento, a lgreja 
manteve sua primazia, o que proporcionou a continuidade do movimento de 
cristianiza9ao da sociedade, abalado, de certa forma, pelos progresses da 
ciencia. Principalmente, o humanismo renascentista, que embora nao negando 
a existencia de Deus, concebeu o Homem come o centro de suas 
investiga96es. 

Desta forma, todo o aparato metodol6gico e curricular concorreu para 
estimular cada sexo a um maior progresso de suas capacidades, cujo objetivo 

17 MANOEL, Ivan Aparecido. lgreja e Educac;ao Feminina (1859-1919). Uma face do conservadorismo. 
Sao Paulo: UNESP, 1996, p. 32. 
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maior foi o cumprimento da fun9f10 social de cada ser, homem ou mulher, de 
acordo com as fun96es pre-estabelecidas. SCHWARTZMAN cita a Conferencia 
de Gustavo Capanema, demonstrando a enfase do tratamento dado a
cduca9ifo das mulheres: 

Os poderes publicos devem ter em mira que a educar;ao, tendo por 

finalidade preparar o indivfduo para a vida moral, polftica e econ6mica 

da nar;ao, precisa considerar diversamente o homem e a mu/her. [. .. ] 

A educar;ao a ser dada aos dais ha, porem, de diferir na medida em 

que diferem os destinos que a Providencia Divina /hes deu. Assim, o

homem deve ser preparado com tempera de tear militar para os neg6cios 

e as lutas, a educar;ao feminina tera outra finalidade que e o preparo 

para a vida no far. A famflia constitufda pelo casamento indissoluvel e 

a base de nossa organizar;ao social e por isto co/ocada sob a proter;ao 

especial do Estado. Ora, e a mu/her que funda e conserva a famflia, 

coma e tambem par suas maos que a famflia se destr6i ... 18 

A aten9ao difer:,enciada que Capanema concedeu a educa9ao das 
mulheres, se constituiu de dois fatores: a prote9ao da familia e a  prepara9ao 
adequada da mulher para assumir sua missao de "rainha do lar". Entretanto, 
nae podemos desconsiderar certo progresso demonstrado nas diversas 
propostas e projetos de Capanema, que foram desde a divisao extrema dos 
papeis masculine e feminino, ate uma atitude mais conciliat6ria que passou a 
admitir, em 1942, o regime de co-educa9ao, ainda que em casos excepcionais. 

Alem disso, o projeto do "Plano Nacional de Educa9ao de 1937 previa 
a existencia de um ensino dito 'domestico', reservado para meninas entre 12 
e 18 anos, e que equivaleria a uma forma de ensino medio feminino"19

. Esse 
ensino tinha como conteudo principal uma forma9ao pratica e era destinado, 
principalmente, a mulheres de origem social mais humilde. Tais conteudos 
ministrados serviam para refor9ar, ainda mais, o lugar e a posi9ao a ser ocupada 
pelas mulheres na sociedade. 

..i Conferencia proferida por Gustavo Capanema, Ministro da Educac;;ao e Saude Publica do Governo 
Getulio Vargas, por ocasiao do centenario do Colegio Pedro 11, em 2 de dezembro de 1937, citado por 
Schwartzman, Simon et. all. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 107. 

,u Idem, p. 108. 
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Alias, o argumento de que a func;:ao feminina seria exercida apenas nos 

dominios do lar, persistiu durante varias decadas, ate meados do seculo XX. 0 

discurso proferido pelo Dr. Whady, em ocasiao da Formatura das Normalistas/ 

1939 do Colegio Nossa Senhora das Dores, ilustra bem essa ideia: 

Para prevenir os males futuros da sociedade, os golpes dos extremismos 
barbaros, necessario se faz preparar a infancia com educa9ao exemplar, 
com virtudes de trabalho honrado e sobretudo com exemplos de 
mora/idade e de honestidade no far, dados principalmente pelas maes 
de famflia. Cabe, portanto, a mu/her o papel mais importante na evolur;ao 
e no progresso da humanidade, poise eta quern prepara o seu futuro e 
o futuro das gera9oes que surgem. Ela nao e assim inferior, em absoluto,
ao homem; se eta e mais fraca no ffsico, e mais forte no amor a famflia
[. . .] � a mu/her, principalmente quando mae, um mar imenso de
ren{mcias. 20 

A educac;:ao foi cuidadosamente planejada e articulada de modo que 

as moc;:as pudessem, muito bem, "ocupar as seus lugares". A determinac;:ao 

dos papeis feminines acontecia na sutileza dos metodos de ensino, nas 

relac;:6es sociais, nos artigos jornalfsticos, nos discursos, dentre outros espac;:os 

acessiveis a compreensao das mulheres. 

Considerac;:6es gerais 

Por volta do seculo XII, a lgreja Cat61ica concedeu a Virgem Maria o tftulo 

de Nossa Senhora. De acordo com as grac;:as alcanc;:adas pelos devotes, passou 

a ser invocada: Nossa Senhora das Dares, Nossa Senhora das Grac;:as, Nossa 

Senhora do Rosario, Nossa Senhora dosAflitos e assim por diante, dependendo 

da grac;:a que o fie! pretendia obter ou do santuario em que era venerada.21 

Ao confrontarmos as modelos idealizados tanto pelo Positivismo, 

quanto pela lgreja, percebemos uma grande correlac;:ao entre estes: ambos 

refletem em suas representac;:6es a imagem da mulher perfeita - rainha do Jar 

e anjo tutelar, que deveriam ser seguidos par todas as mulheres culminando, 

assim, na pedra fundamental das func;:6es femininas, quais sejam: esposa, 

mae e educadora. 

20 Discurso proferido pelo padrinho da turma de normalistas/1939 do Colegio N. Sra. das Deres, publicado 
no Joma/ LAVOURA E COMl=RC/0, Uberaba-MG, 05/12/39, p. 2, ano 41. 

21 ISMERIO, op. cit. p. 38.
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Apesar de Comte ter criticado a educac;:ao e a moral religiosa par 

considera-las atrasadas e inuteis, em sua doutrina seguiu prindpios bem 

parecidos, principalmente em relac;:ao a educac;:ao das jovens. 

Desta forma, a lgreja, assim como os positivistas, preocuparam-se 

demasiadamente com a formac;:ao das moc;:as para que, no future pudessem 

ser boas maes de familia, esposas abnegadas, difusoras da fe e dos principios 

cristaos. Para ilustrar esses objetivos, destacamos uma materia veiculada 

pelo Jornal Gazeta de Uberaba, datado de 1901, referindo-se ao Colegio Nossa 

Senhora das Dares, no sentido de divulgar as finalidades da educac;:ao daquele 

estabelecimento de ensino: 

! 

Tern par fim este Collegio a f?rmar;ao de boas maes de famflia, e de
criadas ou servas que possao (sic) vantajosamente substituir as 
escravas. Recebera pois, o Collegio meninas de famflias ricas, orphas 
e ingenuas no intemato e no extemato, em divisoes bem distintictas. 
Objecto de uma solicita e sempre maternal vigilancia, as educandas 
estarao cosntantemente sob as vistas de suas mestras, presidindo 
estas a seus trabalhos esco/asticos e manuaes, coma as suas 
refei<;oes, recreios, etc. Para este fim, pede-se o apoio dos paes, que 
tao facilmente podem auxiliar as lrmas a com bater o luxo desordenado, 
que tantos males causa a familia. As horas de estudo e de recreio sao 
distribufdas de sorte que as meninas possao (sic) alternativamente 
passar do traba/ho manual ao estudo sem prejufzo para sua saude ... 22 

Os designios da educac;:ao dominicana, em relac;:ao ao modelo 

educacional feminine foram amplamente difundidos e aceitos em toda 

sociedade uberabense da epoca. Fica claro que, tanto positivistas, quanta 

cat61icos, desejavam um mesmo padrao de mulher e para atingir esse objetivo 

planejavam, muito bem, as estrategias para alcanc;:a-las, sendo a escola um 

dos espac;:os principais. 

Nesse sentido, a instituic;:ao escolar foi considerada como espa,;o 

privilegiado para a difusao do saber e manutenc;:ao da ordem social vigente. A 

escola, foi permeada de praticas e processes nos quais, a sociedade pode 

fazer cumprir seus anseios, moldando, dentro dos padr6es conservadores, a 

formac;:ao de uma mulher preparada para as doc;:uras do lar e da maternidade. 

22 0 texto foi transcrito ipsis litteris. A c6pia desta materia veiculada pela Gazeta de Uberaba, encontra
se no album de recortes organizado pelas lrmas Dominicanas -Arquivo do Colegio Nossa Senhora das 
Deres. 

51 



A (RE)CONSTRUCAO DA CULTURA HOMOSSEXUAL NA 
PERSPECTIVA DAS REVISTAS GAY 

Edmar Henrique D. Davr 

Jane de Fatima S. Rodrigues·· 

RESUMO: Este texto trata da avalia9ao das concep96es divulgadas nas Revistas G 

Magazine e Sui Generis sabre a homossexualidade masculina. 

PALAVRAS-CHAVE: Homossexualidade Masculina; Revistas Gays; 

Cultura Homossexual, Heterossexualidade. 

ABSTRACT: This paper aim to evaluate the conceptions showed on G Magazine �d 

Sui Generis magazine about male homosexuality. 

KEY WORDS: Male Homosexuality, Gay Magazines, Homosexual's 

Culture, Heterosexuality. 

) 
As concepc;6es em torno das praticas sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo variam com o tempo. Assumindo diversos significados, a 

homossexualidade vem sendo abordada constantemente pela midia, o que 

torna sua representac;ao pouco esclarecedora para as pessoas que a praticam. 

Ao analisar os diferentes discursos que fizeram do homoerotismo objeto de 

estudo, percebemos que estes reproduziam caracteristicas do discurso 

heterossexual dominante. Assim, as ciencias biol6gicas criaram o termo 

homossexual, no seculo XIX, para classificar as pessoas que se relacionavam 

sexual ou afetivamente com outras do mesmo sexo fisiol6gico. 

A pederastia ou sodomia, que no periodo medieval foi considerada 

pecado contra natureza ou crime, agora passa para o status de doenc;a e sao 

criadas para ela, medidas de busca etiol6gica e de tratamento. Persistindo 

com esta noc;ao de enfermidade, a Psicanalise e a Psiquiatria construiram 

· Graduando do curse de Psicologia da Universidade Federal de Uberlandia e bolsista do PIBIC/CNPq.

• lntegrante do Nucleo de Estudos de Genero e Pesquisa sobre a Mulher- NEGUEM/UFU.
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luorlas na investiga9ao clf nica para responder aos questionamentos referentes 
iW homoerotismo. 

Na busca par respostas, algumas ciencias, utilizaram-se de diversos 
tnuios investigativos e ate desumanos, para compreender as variaveis 
IMf h�enciadoras na determina9ao do homossexualismo. No estudo deste 
wmportamento, coma tambem da sexualidade em si, recorremos as ciencias 
do cunho antropol6gico que indicam que as praticas sexuais apresentam-se 
dllorentemente nas varias culturas humanas, sendo concebidas par valores 
pqculiares a cada civiliza9ao 

A divulga9ao da homossexualidade na midia atual, principalmente a 
nKcrita e nao especializada coma, jornais e revistas populares, traz uma 
n11tra forma de interpreta9ao. Veicula-se a existencia de um mundo 
llomossexual diversamente contrario ao heterossexual. Cria-se a imagem de 
uma cultura homogenea onde, seus(as) integrantes sao identificados(as) par 
i;ua orienta9ao sexual que representaria a totalidade dos comportamentos e 
du personalidade das pessoas que se assumem coma homossexuais dando 
validade a uma subjetividade gay ou lesbica distinta da heterossexual. 

Os valores e as cren9as que circundaram as praticas sexuais e o 
Hoxo durante a Hist6ria da humanidade sao inumeraveis. A enfase atribufda a 
pratica heterossexual a partir do infcio do seculo XIX, esta ligada a exigencia 
para a forma9ao das famflias burguesas e ao acumulo de mao-de-obra, 
ucarretando multiplas consequencias para os adeptos de outras formas de 
soxualidade. 0 cantata sexual ficou restringido a esfera do coito reprodutivo 
ontre homens e mulheres, e tudo que escapava a esta norma passou a ser 
considerado desviante e merecedor de investiga9ao e de tratamento. 

0 cantata afetivo e/ou sexual entre pessoas do mesmo sexo durante 
os perfodos civilizat6rios da humanidade tambem sofreu diversificadas 
concep96es. As pessoas adeptas de tais praticas possuiram status 
discrepante, que variou num continuum de aceitac;ao au segrega9ao, nas 
multiplas culturas existentes. 

0 homoerotismo e revelado de diferentes formas e par diversos 
saberes na Hist6ria das civiliza96es ocidentais. Na Grecia Antiga o cantata 
afetivo e pedag6gico entre um adulto e um jovem era considerado uma 
institui9ao na cultura grega. Assemelhava-se a uma permuta de favores, onde 
um obtinha aumento de seus conhecimentos e habilidades e o outro recebia 
em troca, a beleza e as carfcias do jovem aprendiz. Esta pratica era denominada 
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pmforastia e possuia normas e regras para se realizar. 1 O que e notavel na 
1111tura grega, e sera omitido pelas posteriores, e a  indiferencia9ao entre os 
1an)(os coma objeto de desejo. Os cidadaos gregos poderiam obter prazer 
, , •m outros homens e com suas esposas e amantes2

. 

Seguindo esta tradi9ao, os cidadaos romanos praticavam o coito sexual 
, 11111 escravos, mulheres e prostitutas e, par isso, nao recebiam qualquer 
�,-mc;ao judicial ou moral. 0 papel passive nas relac;6es com as escravos 
111,1sculinos era o unico motive de desonra e de desgosto perante a sociedade 
romana3 

Com o advento do Cristianismo, o cantata entre pessoas do mesmo 
tit1xo passou a ser objeto de san96es maiores4

• A sodomia, denominac;ao 
1111>sente nos evangelhos para tais praticas, passou a ser coibida. 
l :.,tegorizada coma pecado e crime contra a natureza entrou para o rol das
pQnaliza96es. Estas eram executadas atraves do aprisionamento, .Q9/
axcomunhao, da morte nas fogueiras, do desterro, do confisco de bens e de
1111tras atrocidades.

A partir do infcio da ldade Moderna as sodomitas foram perseguidos 
polos instrumentos juridicos. De pecado a crime, a sodomia foi refor9ada pela 
lll0ral burguesa que se instalava juntamente com as for9as cristas 
1nmanescentes da Refurma Protestante. Os pederastas au sodomitas nos 
11kulos da modernidade foram amplamente discriminados e perseguidos 
polas institui96es que pregavam a norma burguesa do sexo para a reproduc;ao 
d,mtro do casamento heterossexual. 

Na segunda metade do seculo XIX, com o desenvolvimento das 
c:I0ncias positivas, novas concep96es para o homoerotismo foram criadas 
mas, permaneceram as antigas no96es de crime e pecado que se 
dosenvolveram paralelamente. 

Nos anos 60 do seculo XIX surgiu o termo homossexual para designar 
f18 pessoas que se relacionavam com outras do mesmo sexo e que faziam 
po rte de um conjunto de "desviantes sexuais". As ciencias passaram a 

DOVER, K. J. A Homossexualidade na Grecia Antiga. Sao Paulo: Nova Alexandria, 1994. 

rOUCAULT, M. Hist6ria da Sexualidade II: o uso dos prazeres. 5 ed., Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

1 VEYNE, P. "A Homossexualidade em Roma" In: ARIES, P. e BEJIN , A. (Orgs.) Sexualidades Ocidentais. 
3 ed., Sao Paulo: Brasiliense, 1993, p. 39-49. 

• RICHARDS, J. Sexo, Desvio e Dana,;ao. As minorias na ldade Media. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. 
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i;nt1'1idorar os homossexuais coma um grupo homogeneo de sujeitos 

pu111olhantes na sua constituic;ao organica e psicol6gica: uma nova especie 

uxuolb . As ciencias medicas, preocuparam-se em descobrir a etiologia do 

I 1111t1ossexualismo atraves de experiencias e buscaram formas de tratamento 

purn essa 'enfermidade'. 
Cientistas das areas da Biologia e Medicina, come endocrinologistas e 

logistas efetuaram exames minuciosos nos corpos dos homossexuais com o 

l11luito de encontrar deformac;;6es ou sinais que indicassem as causas 
dotorminantes da perversao sexual. Juntamente com o aparelho juridico, 

lngistas e psiquiatras promoveram o encarceramento de diversas pessoas 

d1tas homossexuais para que fossem tratadas de sua doenc;a. 
Semelhante a esses saberes, a Psiquiatria e a Psicologia, mais 

ospecificamente a Psicanalise, nos fins do seculo XIX e inicio do XX, criaram 

toorias que pretenderam explicar o comportamento homossexual como 
resultante de experiencias infantis traumaticas ou de um desvio no 

desenvolvimento psicossexual. 

Sigmund Freud6 criou um arcabouc;o te6rico no intuito de desvendar a 
genese das pervers6es sexuais, inclusive do homoerotismo, o qual designava 

par inversao. Do mode mesmo que as ciencias medicas, as psicol6gicas 
nao obtiveram sucesso na investigac;ao sobre o homossexualismo. Dessa 

forma, as diversas suspeitas para causas e tratamentos nao tiveram 

sustentac;ao pratica e te6rica no estudo da homossexualidade. Apesar do 

fracasso cientifico, o preconceito e a discriminac;;ao permaneceram, e as 
pessoas caracterizadas coma homossexuais continuaram a ser consideradas 

doentes e principalmente possuidoras de disturbios mentais. 

A inclusao da homossexualidade nos manuais de Psiquiatria gerou 
nos grupos de conscientizac;;ao homossexual, indicios de revolta que 
inflamaram as discuss6es sociais na segunda metade do seculo XX. 

Juntamente com os movimentos feminista e negro, as manifestac;6es dos 
homossexuais adquiriram forc;;a em varies paises do mundo, principalmente, 

a partir da decada de 60 deste seculo. 
Nos anos de 1970 a Associac;;ao Americana de Psiquiatria retirou o 

homossexualismo do Manual Diagn6stico de Doeni;:as (DSM-Ill) a partir da 

5 FOUCAULT, M. Hist6ria da Sexualidade I: a vontade de saber. 5 ed., Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

6 FREUD, S. Tres Ensaios sobre a Sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1974, vol. VII. 
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pressao dos grupos organizados e da sociedade norte-americana. As 
tt.>ivindicac;;6es dos grupos homossexuais se referiam ao fim do preconceito e 

di! discriminac;;ao, ao reconhecimento da identidade homossexual e aos direitos 

tlJS pessoas assim declaradas. 

Com o objetivo de esclarecer as qt: rest6es sobre o comportamento 
llomossexual e as crenc;;as que o cercavam, a Antropologia, as Ciencias 
!lociais, a Hist6ria e outras disciplinas do conhecimento resgataram

h1vestigac;;6es realizadas no inicio do seculo XX em diversas culturas diferentes
dJ ocidental. A partir desse enfoque etnografico compreendeu-se que as

r.rern;:as em torno das praticas sexuais, e especialmente da homossexualidade,
Oo produtos dos tempos hist6ricos e que variam com as culturas e sociedades

nnde estao presentes. 

A contestac;ao dos movimentos homossexuais tambem veio corroborar

nssa visao sobre a sexualidade humana. A afirmac;;ao da identidade 
homossexual, que foi usada come instrumento de aceitac;;ao pelos 

rnanifestantes nas decadas de 70 e 80 do seculo passado, tornou se a bandeira 

rlos grupos organizados na reivindicac;;ao de direitos pelas pessoas que se 
declaravam come tal7• Ao final de 1980, a homossexualidade foi exposta a 

11ma grande visibilidade com o advento da AIDS e com o grande numero de 

l1omossexuais atingidos. A intolerancia e a segregac;;ao da sociedade 
aumentaram surpreendentemente8

• 

As pessoas que se declaravam homossexuais passaram a conviver 

1lm guetos, onde a inclusao ocorria devido a orientac;;ao sexual. A partir da 
visao estabelecida pelos estudos das ciencias antropol6gicas, passou- se a 

perguntar qual a validade do assumir-se homossexual perante a sociedade. A 
defesa da identidade trouxe para o(a)s manifestantes nos anos 70 a conquista 
de direitos e visibilidade. No entanto, agora ela traz o enclausuramento das 

pessoas em guetos e em categorias segregadas. 

Pesquisas recentes preocupam-se com o fechamento das pessoas 
om categorias socialmente construidas que fazem aumentar a discriminac;;ao 

1, reduzem a sua participac;;ao na sociedade. Ha tambem a explorac;;ao 

' MACRAE, E. A Construc;ao da lgualdade: identidade sexual e politica no Brasil da "abertura". Campinas: 

Unicamp, 19900. 

� TREVISAN, J. S. Devassos no Paraiso: a homossexualidade no Brasil, da col6nia a atualidade. 2 ed., 
Slio Paulo: Max Limonad, 1986. 
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capitalista a partir do memento que se caracterizou o meio homossexual como 
um filao de neg6cios para as empresas de bens e servi9os9

. 

Ao analisar as mensagens que a midia traz sobre a homossexualidade 
e problematizar os aspectos sobre a sexualidade de forma geral , percebe-se 
a maneira come os meios de comunica9ao tratam os homossexuais e come 
se da sua aceitac;ao pelo imaginario social. Atraves da leitura de jornais e 
revistas nao especializadas e dirigidas para o publico geral, observamos que 
as mensagens divulgadas indicam a existencia de um grupo homogeneo que 
possui na orientac;ao homossexual o pilar de sua caracterizac;ao. E atraves 
desta constatac;ao que perguntamos: ha um entendimento sabre o 
comportamento destas pessoas? 

Para o imaginario social as homossexuais possuem, aparentemente, 
comportamentos iguais entre si e agem diferentemente das pessoas 
heterossexuais. A midia no entanto, nao proporciona discuss6es que 
beneficiem o homoerotismo e tragam possibilidades de reduc;ao do 
preconceito. Observamos diariamente a imagem estereotipada de 
homossexuais que sao representados come figuras 'escrachadas' e vulgares 
em telenovelas e programas de humor. 0 gueto homossexual tambem e 
aceito enquanto um foco de consume para produtos e servic;os 
especializados. 

Essas duas formas de aceitac;ao da homossexualidade nao trazem 
respostas para as pessoas que estao preocupadas com a sua orientac;ao 
sexual e, nao modificam as concepc;6es preconceituosas que as afligem. 

O comportamento homossexual ganhou maier visibilidade no Brasil, 
a partir da edi9ao de varias revistas dirigidas para um publico especifico e 
com alto poder de consume. Estas revistas trouxeram diversas quest6es para 
se repensar a sexualidade e as valores que norteiam nosso cotidiano. 

A partir da analise da mfdia de forma geral, nosso estudo se dirigiu 
mais diretamente para duas revistas que possuem grande circulac;ao no meio 
brasileiro e alcanc;aram grande sucesso de vendagem . AG Magazine e a Sui

Generis tornaram-se not6rias na midia nacional e trouxeram a proposta de 
desconstruir as concepc;6es que circundam o comportamento homossexual. 
Fizemos dessas revistas nosso objeto de estudo e procuramos compreender 
de que forma as suas mensagens tentam alcan9ar seus leitores e provocar 

9 POLLAK, M. "A homossexualidade masculina, ou: a felicidade do gueto?" In: ARIES, P. e BEJIN, A. 
(Orgs.) Sexualidades Ocidentais. 3 ed., Sao Paulo: Brasiliense, 1993, p. 54-75. 
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discuss6es que diminuam o preconceito, a segregac;ao e a  violencia contra 
os(as) homossexuais. 

METODOLOGIA 
MATERIAL DE ESTUDO: 
• 32 revistas sendo, 12 G Magazine �20 Sui Generis

• 10 entrevistas com leitores das revistas, do sexo masculine, na
cidade de Uberlandia. 

I NSTRUMENTOS: 
Construimos dois instrumentos de analise, um para as revistas que 

nos auxiliaram no conhecimento da estrutura das mesmas e um questionario 
com quest6es s6cio-demograficas e outras referentes as leituras promovidas 
pelos leitores. 

PROCEDIMENTOS: 
As revistas foram obtidas atraves de emprestimo por alguns leitores. 

Pretendiamos analisa-las, atraves de uma por trimestre, no entanto, nao 
conseguimos as colec;6es ou numeros suficientes de exemplares. Desse 
modo, optamos pela leitura de exemplares que mais se aproximavam da 
periodicidade trimestral e para complementar a quantidade de 32 revistas 
escolhemos .o.utros numeros aleatoriamente. A analise seguiu os criterios do 
instrumento apresentado no anexo I. Os itens foram anotados conforme 
apareceram em cada numero. Desse mode, conseguimos avaliar 
qualitativamente, a partir da interpretac;ao dos dados, a estrutura das revistas 
e os resultados serao apresentados na sec;ao referente a esta avaliac;ao. 

As entrevistas foram realizadas com os leitores nos locais de trabalho, 
em suas casas ou par amigos dos pesquisadores devido ao constrangimento 
que a revelac;ao da leitura de tais revistas ainda provoca em muitas pessoas. 
As respostas foram agrupadas por proximidade para facilitar o trabalho e 
comporao a parte de avaliac;ao das entrevistas. 

ANALISE DAS REVISTAS: 
Antes de passarmos a analise dos dados, faz-se necessano 

contextualizar a criac;ao das revistas, bem come, as principais informac;6es 
sabre as mesmas. Em seguida, faremos uma comparac;ao entre suas 
estruturas a partir dos resultados obtidos apontando as diferenc;as nas 
mensagens por elas veiculadas. 

A Sui Generis apareceu no cenario nacional no ano de 1995 a partir da 
realizac;ao do 3° Mix Brasil, Festival de Manifestac;6es da Sexualidade em Sao 
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I 1u1 do A proposta da revista consistia na divulga9ao de reportagens de 

q11111ldade desviando-se do padrao erotica das demais dirigidas ao publico 

l111111nssoxual. Mantendo uma periodicidade, inicialmente mensal e mais adiante 
!IUl!llmal, a Sui Generis foi vendida ao pre90 media de R$ 4,50 10 alcan9ando 
1:r, 11dh;:oes, nos seus 6 anos de existencia. Esta revista teve o seu ultimo 

1111111uro publicado em maio de 2000 11
. 

A G Magazine surgiu em 1996 substituindo outra revista da mesma 

nditora, denominada Banana/oca. Atualmente ultrapassa as 34 edi96es, tendo 

pmiodicidade mensal e tiragem aproximada de 100 mil exemplares, vendidos 

1• I{$ 6,90. AG Magazine apresenta como 'atra9ao' principal nas suas 116 paginas, 

11l�m de reportagens e entrevistas, fotos de nu masculino onde os modelos sao 

lolografados com o penis ereto. 0 sucesso desta revista esta ligado a presen9a 

do pessoas conhecidas nacionalmente e que fazem aumentar de forma 

Ignificativa a venda de exemplares. Destacaram-se as edi96es que trouxeram 

os jogadores de futebol Vampeta, Dinei e Roger, e outros personagens da midia, 

coma o ator Mateus Carrieri e o atleta Robson Caetano. 

A partir da leitura de cad a revista e do conhecimento de suas estruturas, 

podemos destacar alguns pontos que distanciam a Sui Generis e a G 

Magazine. 

A proposta da Sui Generis deteve-se na divulga9ao de informa96es 

crlticas que fizessem o seu publico entender a sua orienta9ao sexual e outras 

formas de sexualidade humana. As discuss6es presentes aliavam a arte a 

sexualidade para sua melhor compreensao. Atraves de artigos sabre cinema, 

teatro, literatura, musica, etc, passava-se a imagem de uma revista politizada 

e elitista. Ha tambem a presen9a de se96es de moda e de outros aspectos 

ligados ao lazer, a saude e a beleza. 

AG Magazine, ao contrario, tern coma proposta, especificamente, levar 

divertimento aos seus leitores. Esta revista possui um numero menor de artigos 

e reportagens que possibilitem discuss6es sabre sexualidade e outros 

aspectos do cotidiano dos homossexuais coma preconceito, violencia e direitos 
sociais. 0 carater hedonista e popular da G Magazine apresenta-se na 

divulga9ao do nu frontal masculino e tambem no retrato do meio homossexual 
com seus aspectos festivos e alegres. 

10 Apesar das tentativas de contato com a editora nao obtivemos o numero de tiragem e vendas.

"Devido a nao divulga,;;ao do nu masculino a Sui Generis teve sua publica,;;ao encerrada, apud. Camacho, 
M. "Quern mostra vende". Revista Veja, Sao Paulo: Abril, n° 16, ano 33, abril de 2000, p. 102-103.
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Alem das propostas discrepantes, existem outros aspectos 

l11teressantes para se apresentar como diferenciadores das revistas. A Sui 

t Jeneris atraves de varios (as) colaboradores(as) coma Luis Mott, Zeca 

< !nmargo, Joao Silverio Trevisan, Marta Suplicy, Marina Lima, Renato Russo e

nutros(as) trazia artigos com um dense tear de politiza9ao e de

l11telectualiza9ao. Alem de discuss6es sabre violencia, direitos, legisla9ao, uniao

r,lvil, ado9ao, familia, drogas, comportamento e religiao. Na G Magazine estes

i1ssuntos sao pouco abordados, permanecendo os artigos ligados ao lazer e

ilO entretenimento (turismo, festivais, erotismo, filmes, etc), e que sao
1 opresentativos do seu carater, aqui denominado de 'hedonista'.

Outro ponto de divergencia, esta ligado a discussao da 

homossexualidade feminina pelas revistas. A G Magazine nao possui se96es 

que tratem de outras formas de homoerotismo coma tambem nao apresenta 

lotografias de mulheres. A Sui Generis atraves da colabora9ao de Vange Leonel 

dcmonstrava preocupa9ao com o lesbianismo e com as concep96es que 

onvolviam tal pratica sexual. 

A diferen9a mais significativa entre as duas revistas e a presen9a do 

nu frontal masculine que tornou a G Magazine nacionalmente conhecida. As 

totos com modelos da midia fizeram o publico dessa revista aumentar 

transformando-a nulrf"sucesso de vendas, chegando a marca de 130 mil 

oxemplares vendidos. 

A Sui Generis nas suas edi96es nao divulgava o nu masculino de forma 

dlreta embora, houvesse fotos de homens em situa96es er6ticas e sensuais 

mas, sem nu explicito. 

A G Magazine alem dos nus masculinos, onde os penis eretos sao os 

ntrativos principais, apresenta tambem, de diversos modos, o erotismo 

homossexual atraves de cantos, artigos sabre cinema, filmes pornos e se96es 

tJe classificados. Nestas, onde dezenas de pessoas, na maioria homens, 

procuram companhia, aparecem as genitalias ou as nadegas dos anunciantes 

mas, os rostos sao mostrados, diferentemente das revistas masculinas come, 

Playboy, Ele e Ela, em que a beleza e o aspecto fundamental mostrado nos 

onsaios fotograficos. 

Apesar das diferen9as, as revistas possuem algumas semelhan9as 

que sao importantes para enriquecer nossa analise. A preocupa9ao com a 

aude e uma constante nas duas revistas, principalmente em rela9ao as 

doen9as sexualmente transmissiveis (DST), dentre elas a AIDS, que recebe 

grande aten9ao por parte dos editores. 
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0 corpo tambem aparece juntamente com o cu Ito a beleza nos artigos 
1mbre atividades ffsicas, dietas e modelagem. Os corpos masculines 
ropresentam o ideal estetico atraves dos modelos que grande parte dos leitores 
1J0pira possuir. 0 culto a beleza difundido nas duas revistas atraves do 
lrnporativo da moda e da cultura homossexual ou da cultura em geral. 0 belo 

valorizado pelo publico das revistas e estas fazem dele seu principal atrativo. 
Outro aspecto importante observado, foi a presern;a de enorme 

merchandising atraves da veiculac;:ao de inumeros produtos que da a entender 
que o publico homossexual e considerado um filao de con sumo em potencial 
por empresas de bens e servic;os. Na G Magazine o numero de propagandas, 
por exemplo, e superior ao da Sui Generis, no entanto, a variedade de 
ununciantes e semelhante. Esta ultima apresenta anuncios de empresas de 
grande porte como, multinacionais da moda e tambem de prestadores de 
servic;:os como advogados (as), dentistas, psicanalistas, astr6Iogos(as), dentre 
outros. A diversidade da veiculac;:ao de produtos esta representada no numero 
de servic;os especializados (bares, saunas, hoteis, tele-sexo, cinemas, 
locadoras, videos, revistas, agencias de viagem e matrimoniais, etc) e nao
especializados (hoteis veterinaries, detetives, livrarias, brech6s, lojas de 
m6veis, moda, cd's, etc) que tomam conta de grande numero de paginas nas 
edic;:6es e ate de cadernos especfficos. 

Os anuncios e as reportagens da G Magazine na maioria das vezes, 
divulgam produtos er6ticos (videos, filmes, revistas, sites, tele-sexo) o que 
favorece a criac;:ao de uma imagem da homossexualidade voltada para a 6tica 
do prazer. A Sui Generis, com seu grande numero de artigos sobre musica, 
teatro, cinema, danc;:a e reportagens sobre festas; nao deixa de demonstrar a 
caracteristica de alegria e hedonismo que a cultura homossexual propaga 
na sociedade. Ambas passam a defesa de uma identidade, de uma existencia 
e de uma subjetividade homossexual exclusiva. No entanto, chama-nos a 
atenc;:ao a enfase na veiculac;:ao do erotismo homossexual como fonte de prazer 
e o enfoque dado a vida nos guetos a partir da adoc;:ao de uma identidade. 

RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 
lnicialmente pretend[ a mos entrevistar cerca de 15 leitores, no entanto, 

o tempo escasso e as dificuldades na aproxlma<,;;ao dos consumidores nos
fez reduzir esse numero para apenas 10. As informac;:6es s6cio-demograficas
obtidas foram:

• ldade media: 26 anos
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• Escolaridade: 2°. grau: 4
3°. grau: 6 

• Profissao: Historiador: 2; balconista: 1; comerciario: 1; cabeleireiro: 1;
Estudante: 3; orientador de moda: 1; auxiliar de 
enfermagem: 1 

• Revista: G Magazine = 4 leitores
Sui Generis = 6 leitores 
Ambas = 6 leitores 

Pelas profissoes indicadas, a maioria foge do estere6tipo quanto as 
11cupac;6es dos homossexuais, que resguardam-lhes trabalhos socialmente 
iolocados como "inferiores" ou que exigem sensibilidade, como artistas 
plnsticos, decoradores, atores, bailarinos, etc. 

Dos leitores entrevistados, 8 apresentaram um tempo de conhecimento 
da(s) revista(s) acima de 3 anos, o que indica um acompanhamento com 
lnteresse sabre as discuss6es divulgadas. Quando perguntados a prop6sito 
do que lhes agradavam, 6 pessoas responderam que gostam de ler sabre as 
c;onquistas homossexuais .:)1S reportagens sobre comportamento e politicas
que discutem a questao homossexual e auto-confianc;:a. Apenas 4 respostas 
11pontaram somente para materias sobre moda e shows com enfase para o 
nu masculine. 

L. M. P. , assim se expressa " ... a Re vista Sui Generis passa uma

mensagem mais conscientizadora da realidade vivida pe/os homossexuais, 

no que se refere as suas escolhas, conflitos e dificuldades diarias." 

A outra pergunta do questionario se referiu a provavel, influencia da(s) 
tovista(s) na percepc;:ao da orientac;ao sexual do leitor. Todos foram unanimes 
om afirmar que as revistas nao influenciaram na sua orientac;:ao sexual, mas 
c:ontribuem, nao a ponto de muda-la, mas sim, de uma forma que possam 
melhor compreende-la. De um modo geral, as respostas a esta questao 
lndicam que a Revista Sui Generis, traz um debate critico do que e a 
oxualidade humana e suas formas de expressao como o desejo e o erotismo. 

Com o intuito de avaliar a presenc;:a do alto apelo consumista, pelos 
nnunciantes de produtos e servic;os especializados no meio homossexual, 
perguntamos aos leitores se compravam algo divulgado nas revistas. Em que 
pese varios deles afirmarem que nao consomem os produtos anunciados, 
disseram que as informac;oes sao interessantes e importantes no que dizem 
rospeito a livros, filmes, moda e entretenimento. 
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Para reforc;ar a nossa avaliac;ao, propusemos aos leitores que 
indicassem possiveis diferern;as entre as revistas, caso conhecessem as 
duas. Das 1 0 entrevistas, apenas duas pessoas afirmaram nao encontrar 
diferenc;a e uma nao respondeu. As demais apontaram que a G Magazine e 
mais erotica, com nus frontais, ou seja, oferece um visual mais explicito 
enquanto, a Sui Generis tern uma proposta "verdadeira" sabre a cultura gay: 

"A revista Sui Generis tern uma proposta mais voltada para discussi5es 

das problematicas atuais que envolvem o mundo gay, tais como: 

preconceito, discrimina9ao, saude, direito e Jazer. Ja a G Magazine 

esta mais voltada para as questi5es do prazer, do lazer e do erotismo. 

Entretanto, ela traz a/gumas entrevistas e discussi5es interessantes. ''12 

CONSIDERACOES FINAIS 

Ao proper a realizac;ao deste trabalho, tinhamos em mente entender a 
visibilidade da cultura homossexual, as concepc;6es que a circundam, a partir 
de que condic;oes ela acontece, e ainda, quais as conseq0encias para as 
pessoas que se assumem. Atraves da analise das revistas procuramos 
conhecer o que de mais atual envolve as praticas amorcsas entre pessoas do 
mesmo sexo e tambem como estas se reconhecem dentro de seu meio e 
face a sociedade. Percebemos que o mais importante em nosso trabalho nao 
seria apontar conclus6es ou respostas categ6ricas mas sim, levantar duvidas 
e quest6es que proporcionassem o reconhecimento e a compreensao de 
'equfvocos' nas atuais formas de apresentac;ao das sexualidades e, 
essencialmente, do homoerotismo. 

As revistas analisadas, certamente, trazem novas concepc;6es sobre 
a homossexualidade que foram se configurando a partir das lutas sociais nos 
anos 70 e 80. A antiga noc;ao de efeminac;ao ligada ao comportamento 
homossexual e descartada de suas mensagens surgindo novas valores que 
regulam a vivencia, os papeis sexuais, os comportamentos e a linguagem 
dentro dos guetos. A dicotomia ativo-passivo foi substituida par relac;6es mais 
igualitarias onde predominam formas de obtenc;ao de prazer menos 
estereotipadas. 0 termo 'entendido' come uma variante do conceito americano 
gay, trouxe para o meio homossexual novas formas de tratamento que nao 
reproduzem a dominancia do homem (ativo) sobre a mulher (passive). 

12 L. M. P. , leitor de revista entrevistado.
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A masculinidade e a virilidade passaram a ser demasiadamente 
volorizadas, no universe homossexual, no mesmo grau que no heterossexual, 
luntamente com o culto aos corpos musculosos, produtos da malhac;ao nas 
i.lcademias. O comportamento masculo do heterossexual agora esta 'do outro 
ludo' e a  masculinidade e reforc;ada pela utilizac;ao destes icones. 

A forma pela qual os homossexuais atualmente se mostram, ao 
contrario do que se pensa, traz para a cultura geral um 'problema', na medida 
om que reproduz os valores da sociedade machista e mis6gina que foi 
repudiada nos anos 70 e 80 pelo feminismo e em parte pelo movimento gay. 
As mensagens das revistas priorizam o masculine, 'reconstruido' a partir de 
novas concepc;6es criadas pela cultura homossexual: corpos malhados, a 
valorizac;ao da beleza, a erotizac;ao e seduc;ao masculinas. Como exemplo, 
citamos o pouco espac;o e visibilidade ao lesbianismo nas revistas analisadas 
e tambem as rarissimas fotografias de mulheres de um modo geral. 

Outro ponto relevante, esta na enfase dada a beleza ffsica, 
predominante nas fotos dos modelos das revistas, que segue as normas da 
sociedade e tambem dos padr5es e mercado. A valorizac;ao da moda (roupas 
sofisticadas, o uso do cyuro, aderec;os e j6ias, coma aneis, colares, brincos,
broches, etc), da estetica (depilac;ao, cirurgias plasticas, tratamentos para a 
calvicie e de pele, regimes, etc.) e do consume, torna a vida no meio 
homossexual um alvo de cooptac;ao capitalista e dificulta discuss6es mais 
aprofundadas sobre aceitac;ao, preconceito e violencia. 

A cultura homossexual como um filao de mercado promoveu 
modificac;oes nas concepc;6es que a sociedade atribufa a ela e a seus 
integrantes. Pelo numero de anunciantes nas revistas percebemos o grande 
interesse de profissionais liberais e prestadores de servic;os em alcanc;ar o 
publico homossexual. A criac;ao de produtos especializados e diversificados 
se dirige a consumidores que possuem alto poder aquisitivo e se encontram 
em profiss6es importantes socialmente. 

Como foi verificado em nossa pesquisa com os leitores, percebemos 
que as antigas ocupac;5es tidas como relacionadas a homossexualidade como, 
por exemplo, garc;ons, cabeleireiros, decoradores, atores, artistas, nao se 
fizeram presentes. 

Durante os movimentos reivindicat6rios nas decadas de 70 e 80, a 
adoc;ao e a defesa da identidade homossexual transformaram-se na principal 
estrategia de luta dos grupos organizados. 0 assumir-se gay foi proclamado 
ato essencial para a inclusao nos guetos que se formavam nas grandes cidades. 
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Atualmente, essa identidade e o declarar-se homossexual tornam-se objetos 
de discuss6es academicas e ainda, passam a ser questionados por 
intelectuais homossexuais ou nao. 

Atraves da analise das revistas, percebemos que a afirma9ao de uma 
identidade tornou-se o pilar de sustenta9ao da cultura 'gay'. Tanto a Sui Generis 

quanta a G Magazine divulgam a ideia de uma subjetividade 'homo' contrapondo
se a hetero. Suas mensagens promovem a luta pela diferen9a sexual e pelo 
direito de exercicio da sexualidade. No entanto, ao afirmarem que existem 
caracteristicas diferentes nos comportamentos das pessoas, coma 
conseqOencia da orienta9ao sexual, as revistas e a 'cultura homossexual' 
proporcionam categoriza96es a partir de inclina96es amorosas. Ao resumir 
uma pessoa a sua sexualidade, criam-se dispositivos de censura e 
classifica9ao que, no caso da homossexualidade, estariam mais a favor da 
repressao do que da libera9ao sexual. 0 (a) homossexual bem comportado(a) 
que atende as normas da sociedade, vive fechado(a) no gueto e consome os 
produtos criados especialmente para ele(a), torna-se mais aceito, atualmente, 
do que aquelas figuras que reivindicaram a quebra dos valores sexuais na 
decada de 70. 

Hoje percebemos que o preconceito, mesmo disfar9adamente, ronda 
o meio homossexual, escamoteado na facilita9ao da cria9ao das comunidades,
onde a vivencia da homossexualidade, em que pese, a quebra da
heterossexualidade, a reproduz em seus valores, conforme apontamos
anteriormente. Esta parece mais tolerada do que aceita, o que pode ser
percebido pela violencia fisica, pelo preconceito e pela segrega9ao contra as
pessoas que assumem publicamente uma orienta9ao e uma identidade sexual
discrepantes da 'norma heterossexual' 13

. 

A criac;:ao de categorias para enquadrar os desejos sexuais e uma 
pratica social que visa, acima de tudo, manter regras e o funcionamento 
normative da atividade sexual. A valorizac;:ao da heterossexualidade coma (mica 
forma desejavel favorece em contraposi9ao, a criac;:ao de concepc;:6es ligadas 
a anormalidade, ao desvio e a perversao. A cultura homossexual, divulgada 
nas revistas, nao proporciona criticas e nao questiona o estabelecimento de 
regras sociais para a sexualidade, apenas reivindica o direito a diferen9a e 
nao discute as conseqOencias advindas com a alienante categoriza9ao do 

13 MOTT, L. "Os homossexuais, as maiores vftimas da violencia". In: VELHO, G. e ALTIVO, M. (Orgs.)
Cidadania e Violencia. Rio de Janeiro: UFRJ & FGV, 1996, p. 99-145. 

66 

1lt1sejo. 0 assumir-se au declarar-se publicamente gay e semelhante ao 
nt.lampar do triangulo rosa no peito, outrora feito pelos nazistas na 2a . Guerra 
Mundial, com o objetivo de identifica9ao e exclusao e, hoje, de inser9ao na 
iatJCiedade capitalista, via consume. 

Este tr�alho, prop6e a que se questione a validade das categorias 
1mxuais e que acima da busca pelo direito a igualdade de cidadania, e precise 
promover a luta pela diferenc;:a, marcada sobretudo pela orientac;:ao sexual. As 
r IJssificac;:6es sexuais e a categoriza9ao das pessoas pela orientac;:ao, nao 
"11\0 mais validas do que aquelas do inicio do seculo, onde epileticos, cegos e 
•rnrdos eram condenados a vida miseravel par possuirem apenas uma
r,11racteristica discriminada socialmente, frente as suas potencialidades.
I 1orguntamos entao, homem e mulher se resumem a sua sexualidade? A
orienta9ao sexual par si s6 fundamentaria uma identidade? Existiria
'vordadeiramente' uma sensibilidade homoer6tica diferente, e ate oposta, a
hetero? Ha uma proposta de rompimento com as antigos valores patriarcais
llgados a heterossexualidade e tambem ao machismo, tao combatidos? Ate
que ponto as revistas retornam a esses valores, reafirmando e divulgando a
masculinidade ? 0-----Clue as revistas prop6em a partir da visibilidade da
11omossexualidade na midia, revolucionar ou retomar as antigas crenc;:as dos
oeculos passados onde, os(as) cientistas heterossexuais, afirmaram existir
11ma especie sexual desviante da 'norma', que passou a ser denominada de
l1omossexual? 0 papel do consumismo dentro do meio gay seria o de forjar
tondencias e necessidades, criando uma sensibilidade, uma subjetividade
homo, um gosto especifico e peculiar? E ainda, devemos nos perguntar, a
partir disso tudo, ha a compreensao e o entendimento da homossexualidade,
lrazendo as pessoas, que assim se identificam, equidade nos direitos sociais,
reduc;:ao da violencia, da discrimina9ao e da segregac;:ao?

Ao questionarmos a validade das categorias sexuais nao pretendemos 
npontar que existam maneiras 'corretas ou normais' dentro da sexualidade 
humana, mas lutar por uma democracia sexual, onde o exercicio do desejo, 
hetero ou homossexual, nao consiste em enfiar-se em uma categoria para 
escapar a todas. Neste texto, nao favorecemos, a um 'estar' au a um 'ser' 
homossexual, pois acreditamos e nos perguntamos, se a: 

"verdadeira liberdade nao teria antes consistido em viver de forma 

insubmissa e mutante, obedecendo a prefer{mcias nao for9osamente 
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fechadas em si mesmas, sempre inegociaveis, exigindo nem 

Justificativas nem conformidade ?"14 

Percebemos o quanta e prejudicial tanto para as pessoas quanta para 

a sexualidade humana, o seu fechamento em categorias que dificultam o 

desenvolvimento pleno e a  obten9ao de prazer no viver cotidiano. Para os (as) 

homossexuais esse aspecto e mais relevante, na medida que se adicionam 

os fatores sociais coma o preconceito, a violencia e a  discrimina9ao. As revistas 

aqui analisadas, nao devem perder seu carater alegre, no entanto, deveriam 

modificar suas mensagens, trazendo novas concep96es sabre a sexualidade 

de um modo geral, permitindo a seus leitores terem a compreensao do 

potencial humano de obter prazer em diversas modalidades e situa96es, em 

que pese, a Sui Generis ter se aproximado deste objetivo, mas coma vimos, 

ja nao circula mais. 

As mensagens das revistas e a 'cultura homossexual' se distanciaram 

muito do que se esperava das reivindica96es nas decadas anteriores. Como 

mostra disso, citamos um trecho de um peri6dica trances, onde dais jornalistas 

demonstram suas reservas quanta a situa9ao atual da homossexualidade: 

"Ser gayou lesbica, nao e ser testemunha, nem no tribunal da Hist6ria, 

nem no tribunal da midia. Muito menos ·confessar' sua diferenr;a. Ser 

gay e uma corrente entre outras, e que nao tem qua/quer precedencia 

em relar;ao as demais, senao, coma estas, a de criar vagas, turbilhoes, 

e desordens subterraneas. (. .. ) Ser gay, ser lesbica, enfim, e a/go muito 

simples. Ao mesmo tempo persistir e desaparecer, manter-se e desistir, 

se fazer e se desfazer, ficar e fugir." 15 

Desse mode, optamos par pensar e refletir sabre as praticas sexuais 

enquanto rela96es construfdas pelos saberes discursivos, datados 

historicamente. A obten9aa do prazer sexual, o viver amorasa e a afetividade 

que perpassam pelos seres humanos nao padem estar afetas aa preconceita 

e a discrimina9ao. Palavras coma talerancia e aceita9aa precisam ser 

repensadas para a canstru9ao de um projeto de cidadania maior que possibilite 

o direito a igualdade e a diferen9a na realiza9ao das vivencias sexuais.

14 GUILLEBAUD, J. C. A Tirania do Prazer. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999, p. 372. 

15 Citado por GUILLEBAUD, J.C., op. cit. P. 373.
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A MULHER, A COZINHA EA ARTE CULINARIA1

Solange Menezes Da Silva Demeterco 

RESUMO: As escolhas e praticas alimentares relacionam-se com a forma de 

organiza9ao social, da vida familiar, do trabalho e da casa. A ideia da 

cozinha coma sendo um espa90 de rela96es sociais especificas remete 

as noi;:oes de privacidade e domesticidade. A casa torna-se um espai;:o 

da familia, um lugarfeminino ou sob o controle feminine. Acozinha passou 

a ocupar um lugar de destaque, reflexo da importancia que tin ha a mulher 

na sociedad�. Na decada de 20 a copa firmou-se coma o nova centre da 

convivencia da tam ilia, ambiente de estar e local eleito para centralizar as 

refei96es familiares. Percebe-se durante o perfodo anallsado-1900/1950, 

uma constante reafirmai;:ao da importancia do trabalho feminine na cozinha, 

valorizando esta atividade, quase sempre encarada coma sendo pouco 

importante. A cozinha era um espa90 ligado a intimidade da casa e, 

portanto, lugar da mulher. 0 cotidiano domestico passa a implicar numa 

valorizai;:ao da mulher enquanto uma figura central nos ritos e ritmos da 

retina das refeii;:oes familiares. A cozinheira/anfitri� torna-se o centre das 

ateni;:oes dos comensais, oportunidade para mostrar o quanta estava 

"preparada" para exercer o comando da casa, especialmente da cozinha. 

Aas poucos a mulher pode redescobrir o prazer de cozinhar, livre da 

obrigatoriedade de ser a "fada do lar". Os manuais de economia domestica 

e a maioria dos livros de cozinha da epoca tinham par objetivo orientar 

maes e filhas nesta tarefa. Essas anotai;:oes eram muitas vezes fruto da 

mem6ria destas pessoas a quern cabia a incumbllncia de cozinhar e 

preparar as receitas preferidas da familia, identificando-as e imortalizando

as junta aos seus. 

PALAVRAS-CHAVE: mulher, cozinha, arte culinarla, llvros de cozinha. 

1 Este texto faz partes da dissertai;;ao de Mestrado intitulada: "Daces lembroni;nt1: cadernos de receitas 
e comensalidade. Curitiba: 1900-1950", apresentada em ago/1998, ao Progrnmn de P6s-Graduai;;ao do 
Departamento de Hist6ria da Universidade Federal do Parana. 

Doutoranda pelo Programa de P6s-Graduac;:ao do Departamento de Hlst6rlo, do Unlversidade Federal do 
Parana. Trabalho de orientac;:ao do Prof. Dr. Carlos Antunes dos Santos (Dopto. De Hist6ria/Reitor 
UFPR). 
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ABSTRACT: The choices and alimentary practices link with the form of social 

organization, of the family life, of the work and of the house. The idea of 

the kitchen how a space of specific social relationships being sends to 

the notion of privacy. The house becomes a space of the family, a feminine 

place or under the feminine control. The kitchen started to occupy a 

prominence place, reflex of the importance that had the woman in the 

society. In the decade of 20 the cup was firm as the new center of the 

coexistence of the family, atmosphere of being and elect place to 

centralize the family meals. It is noticed during the period analyze-1900/ 

1950, a constant affirmation of the importance of the feminine work in the 

kitchen, valuing this activity, almost always faced as being little important. 

The kitchen was a linked space to the intimacy of the house and, 

therefore, the woman· s place. The daily domestic starts to implicate in a 

valorization of the woman while a central illustration in the rites and 

rhythms of the routine of the family meals. The cook becomes the center 

of the commensals' attentions, opportunity to show the all it was 

"prepared" to exercise the command of the house, especially of the 

kitchen. Little by little the woman can rediscover the pleasure to cook, 

free from the compulsory nature of being the "you/he/she predestines of 

the home". The manuals of domestic economy and most of the books of 

kitchen of the time had for objective to guide mothers and daughters in 

this task. Those annotations belonged a lot of times fruit of the memory 

to these people to who the incumbency fell of to cook and to prepare the 

favorite revenues of the family, identifying them and immortalizing them 

close to yours. 

KEY WORDS: Woman, cooks, culinary art, kitchen books 

1- A cozinha como espa�o de rela�oes sociais

As escolhas e praticas alimentares relacionam-se com a forma de 
organizac;ao social, da vida familiar, do trabalho e da casa. 0 estudo da cozinha 
apresenta-se come um caminho a mais para se tentar compreender a 
sociedade coma um todo. Afinal, conforme Le Goff, entre as componentes da 
existencia material, nao e ela a !'.mica, ou mais au menos, a nascer da 
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necessidade (a alimentac;ao) para ascender as produc;oes preciosas da cultura 
o da arte (a gastronomia)?

2

.
A ideia da cozinha come sendo um espac;o de relac;oes sociais 

ospecfficas remete as noc;oes de privacidade e domesticidade, ambas 
descobertas da Era Burguesa, por volta do seculo XVII nos Paises Baixos, 
particularmente na Ho land a, e que por volta do seculo XVI 11 ja havia se espalhado 
pela Franc;a, lnglaterra e os estados alemaes. No memento em que a casa 
deixou de ser local de trabalho comec;ou tambem a separac;ao entre o publico 
e o privado, entre a casa e a  rua.

3 

Criou-se uma nova configurac;ao do espac;o 
domestico, com uma especializac;ao funcional dos aposentos e aumento do 
numero de pec;as da casa. A casa torna-se um espac;o da famflia, despojado 
de suas atribuic;oes produtivas, recuando para a noc;ao de intimidade. 

A noc;ao de domesticidade foi primordialmente uma ideia feminina, 
decorrente particul,m,ente do fate que na Holanda do seculo XVI e XVII as
mulheres, as donas-de-casa, nao dispunham de empregados em grande 
numero para fazer o trabalho domestico, tal come acontecia no restante da 
Europa setentrional. Assim sendo, uma vez que eram elas pr6prias que 
estavam em contato intimo com as tarefas domesticas, nao deixou de ser ate 
natural que procurassem influir na disposic;ao do espac;o da casa, bem come 
na sua organizac;ao e arrumac;ao. A mudanc;a na disposic;ao domestica 
implicava na transformac;ao da casa num lugar feminine au sob o controle 
feminine, controle este palpavel e real. Ele ocasionou a limpeza e a imposic;ao 
de regras, introduziu valores que nao existiam antes entre as quais a 
domesticidade, conjunto de emoc;oes sentidas, e nao um atributo. Esse 
sentimento estaria essencialmente relacionado com a famflia, com a intimidade 
e da casa coma ninho, coma incorporadora enfim desses sentimentos. 

A feminizac;ao da casa ocorrida durante o seculo XVII na Holanda foi 
um dos eventos fundamentais no processo de evoluc;ao do interior domestico 
e deve ser lembrado neste trabalho porque, em func;ao destas transformac;oes, 
a cozinha passou a ocupar um lugar de destaque nesta regiao. A importancia 
dada a cozinha era um reflexo da importancia que tinha a mulher na sociedade 
holandesa. Ja que nao eram os criados que cozinhavam, a cozinha deixou de 

2 LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre. Hist6ria: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, 
p.160-161.

3 Sobre a questao da separa9iio casa/rua como diferentes espar;:os de soclabllldade, ver Roberto Da
Matta em A casa e a rua. Espar;:o, cidadania, mulher e morte no Brasil, 4 ed. Guanabara/Koogan, 1991. 
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ser apenas um c6modo da casa para tornar-se um .espai;:o diferenciado, 
mais valorizado. Como o restante da casa, tornava-se um ambiente para o 
comportamento pessoal e intimo, da familia, nova unidade social. Finalmente, 
a casa estava se tornando um lar, grai;:as a privacidade e a domesticidade, 
que mais tarde despertariam para uma nova noc;ao: a de conforto. 

Fora desta regiao, entretanto, na medida em que a casa tornou-se um 
espai;:o racional, privado, destinado a intimidade, tem-se ao mesmo tempo os 
chamados espai;:os de rejeii;:ao, sendo a cozinha o seu representante par 
excelencia. Para Roger-Henri Guerrand, sera necessario a/gum tempo ate 

que a racionalidade burguesa reine nest a per;a, onde os patroes nunca entram 
4

. 

A casa do Brasil colonial foi se transformando com o passar do tempo: 
tanto sua arquitetura quanto o equipamento - m6veis, utensilios e apetrechos 
- foram substituidos e outros desapareceram totalmente ou mudaram de
func;ao. Mas a principal mudanc;a se deu mesmo no que se refere a nova
racionalidade na divisao interna da casa, que teve seus espac;os
reequacionados, tal como aconteceu com a cozinha, que passa aos poucos
a ser incorporada a casa, ainda que a cozinha "de fora" fosse mantida. Assim
coma acontecia na Europa burguesa, no Brasil a cozinha estava quase sempre
o mais afastada possivel da casa e, pelas mesmas raz6es: o servic;o culinario
e outras atividades afins eram realizados pela escravaria num primeiro
momenta e pela criadagem em geral em seguida. As cozinhas exteriorizadas
sao uma caracteristica do Brasil colonial que persistiu p6r muito tempo e
conserva-se ate hoje em algumas regi6es do interior.

No comec;o do seculo XX passam a existir as cozinhas "de fora" e as 
cozinhas "de dentro", sendo estas ultimas locais onde ate mesmo o homem, 
o patrao, nao podia (ou se atrevia ... ) a entrar. Mas nenhuma dessas
transformac;6es ocorreu de forma abrupta; pelo contrario,

Tudo se transformou lentamente, e a  cozinha [ .. ] permite avaliar como 
se deu a passagem vagarosa de uma forma a outra, de um costume a
outro, ao encontrarmos casa com duas cozinhas: a 'limpa' dentro da 
casa e a  'suja' ainda do /ado de fora, onde se cozinhavam os daces por 
varias horas, e se procediam a tarefas mais pesadas e menos higienicas. 
Muitas explica<;oes foram dadas para o estabelecimento das cozinhas 

4 Roger-Henri GUERRAND. Espac;os privados. In: PERROT, Michelle. Hist6ria da vida privada. 4: da 

Revolu9ao Francesa a Primeira Guerra. Sao Paulo: Cia. Das Letras, 1991, p. 337. 
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externas, em especial aquelas ligadas ao fator c/im(Jtico e a  indesejavel 
presen<;a do fogao dentro de casa, o que nao sucedia na Europa, 
quando o fogo ou o local onde se encontrava o fogf!Jo servia de espa<;o 
de aconchego e era em torno dele que a famflia se reunia. 

5 

A cozinha era um lugar menosprezado que foi incorporando aos poucos 
as inovac;6es, tanto em termos de utensilios quanta do pr6prio fogao, que 
demorou em fazer parte do interior da casa. 0 retrato que nos apresentam 
viajantes, cronistas e escritores da epoca revela um ambiente da cozinha 
como bem pouco atraente: 

Penetramos a cozinha colonial ja col/ocada, como hoje, ao fundo das 
casal, em chao de terra batida, amp/a e de telha-va. 0 ambiente e 
desagradavel. As paredes acali<;adas estao negras pela fuma<;a e 
lustrosas pela gordura. Em torno, o bafio do seculo. 
La esta o fogao, pe<;a baixa, enorme, indo quasi de parede a parede, 
tendo ao /ado o forno, de propor<;oes respeitaveis. A um canto, estao 
os assadores de ferro e madeira, instrumentos de maior re/evancia e 
responsabilidade, diploma e grao dos cozinheiros da epoca. 
A mesa de servi<;o, que se reduz a uma simples pranha, longa e larga, 
esta collocada sabre dais cavalletes, e tao negra e tao destratada 
como a parede ou coma o chao dessa cozinha immunda. A madeira e 
solida, mas a taboa e gretada e escura pela humidade e pelos residuos 
dos comestiveis. 
[ .. ] Algumas casas coloniaes possuiam sa/as de jantar. Algumas. 
Eram el/as, em geral, simples e acanhados corredores, taes coma 
ainda se veem nas plantas de Debret, plantas essas, no entanto, feitas 
ja nos fins do primeiro qua rte/ do secu/o XIX A maior parte da popula<;ao, 
porem, comia pelos terreiros, pelas cozinhas [ .. ]sem a preocupa<;ao 
de fixar-se num ponto certo. 

6 

5 ALGRANTI, Leila Mezan. "Famflias e vida domestica". In: MELLO E SOUZA, Laura de (org.). Hist6ria da 

vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na America, 1. Sao Paulo: Cia. Das Letras, 1997, p. 102-
103. 

8 Revista do lnstituto Historico e Geografhico Brasileiro, 163. Torno 109. Rio de Janeiro: lmprensa
Nacional, 1932, p. 404. 
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No seculo XIX constitufram-se novos habitos que diferenciariam mais 

as casas ricas das pobres ou remediadas, com a adoc;ao de utensflios e 

equipamentos de cozinha mais elaborados, feitos de materiais nobres e com 

melhor apresentac;ao, utilizados em mementos formais de sociabilidade. Nesta 

epoca em Curitiba, come no Rio de Janeiro e Sao Paulo, jantava-se com 

porcelana chinesa ou inglesa, talheres de prata e toalhas de linho ricamente 

bordadas, muitas vezes contrastando com a simplicidade e pobreza do 

restante da casa. A mesa constitufa-se num fator de distinc;ao social, 

demarcando identidades e confirmando prestfgios. 

Na segunda metade do seculo XIX, especialmente nas ultimas 

decadas, os imigrantes chegam trazendo consigo o fogao a carvao vegetal, 

abdicando desta pec;a como centro do interesse do espac;o arquitet6nico, tal 

come era em seus paises de origem, onde a lareira e o fogo eram o centre do 

convfvio familiar e domestico. Alem deste, outros equipamentos aparecem 

para modificar para sempre a organizac;ao das antigas cozinhas e definir qual 

seria agora o papel da mulher neste espac;o. Tem-se uma serie de inovac;6es 

tecnol6gicas que viriam facilitar a tarefa de cozinhar. Em 1926, em Sao Paulo, 

fabricam-se fog6es esmaltados a lenha, carvao ou querosene. Ap6s a Segunda 

Guerra, surgem os fog6es a gas canalizado, modelo que atendia as novas 

exigencias das consumidoras, que queriam equipamentos mais limpos, 

praticos, rapidos e eficientes. Em 1954 aparece o fogao a gas engarrafado, 

que se tornou sucesso de vendas e grande sonho de consume das donas de 

casa brasileiras. 

Armarios e utensflios diversos tambem fazem parte das modificac;6es 

da cozinha na primeira metade do seculo XX, sempre em busca de mais 

conforto, maior racionalidade e praticidade. As revistas que circulavam no 

periodo trazem, especialmente durante os anos 40 varios anuncios de 

empresas que comercializam os lanc;amentos em termos de armarios 

modulados - as chamadas 'cozinhas americanas'. Uma grande novidade deste 

periodo sao os utensilios de vidro Pyrex, que iam ao refrigerador e ao forno 

sem quebrar, as panelas de aluminio e a panela de pressao, que foi bem 

recebida pelas consumidoras. Eletrodomesticos de pequeno porte surgem 

tambem durante as primeiras decadas, tais como torradeiras, cafeteiras 

eletricas, misturadores de alimentos e o liquidificador. 

A luta pela subsistencia torna-se cada vez mais dificil e as mulheres 

vao para o mercado de trabalho, ao lado dos homens. 0 tempo disponivel 

para as tarefas domesticas torna-se menor e ja nao e possivel dedicar-se 
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tanto a cozinha. As empregadas domesticas vao escasseando. Cria-se, assim, 

a necessidade de simplificar as tarefas da casa, com menor dispendio possivel 

de tempo e de energia. Surge a ideia da mecanizac;ao do lar, que a eletricidade 

torna possfvel, simplificando as tarefas ligadas a cozinha e ao ato de cozinhar. 

Estas novidades espalham-se com relativa rapidez e mesmo com as 

inovac;6es tecnol6gicas que passam a fazer parte do cotidiano das famflias 

mais abastadas da epoca, a trabalho domestico continuava sendo atribuic;ao 

da mulher - nao mais a escrava, mas a dona da casa e/ou sua empregada e 

a cozinha continuava a ser local desprezado da casa. Conforme LeilaAlgranti, 

No espaqo de domicf/io, e no que toca aos costumes domesticos, a

figura feminina ganhou destaque, embora seja inegavel que sua 
impo�ancia e influencia na coloniza9ao nao ficaram restritas a esfera 
domestica [ .. .] toda a sua educa9ao era voltada para o casamento, 
para as atividades que deveriam desempenhar enquanto maes e 

7 

esposas. 

Na decada de 20 as casas brasileiras definiram melhor o espac;o 

domestico e a copa firmou-se como o novo centre da convivencia da familia, 

ambiente de estar e local eleito para centralizar as refeic;6es familiares. A copa, 

assim como a sala de jantar, quando preenchem sua funt;ao, configuram-se 

em espac;os de sociabilidade familiar, especialmente a hora das refeic;6es, 

que sao mementos de relat;6es sociais especfficas. Segundo Lemos, 

consolida-se neste perfodo no Brasil o estilo burgues de bem morar, definindo

se as func;6es das varias pec;as da casa e 

A copa firmou-se definitivamente coma o centro de interesse da morada 
de classe media, no lugar da varanda, transformada em sala de jantar, 
de pouco uso [..] ocupando o lugar estrategico de centro distribuidor. 
Mas nao teria surgido coma uma zona neutra de ligaqao entre o serviqo, 
a habitaqao e a zona de estar Essa fun9ao distribuidora nasceu depois 
de descobertas as suas novas qual idades de lugar de estar 
eqOidistante, comodo para todos, inclusive para a dona de casa. 8 

7 ALGRANTI, Op. Cit., p. 120. 

8 LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc, Sao Paulo: Perspectiva, 1976, p. 153. 
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A dona de casa torna-se a dona da copa e da cozinha. Sob a seu 
comando esta a mais valorizada atividade ligada a mulher: o cozinhar. 

Tin ha o dominio culinario que possibilitava {. . .] o estabelecimento de 

rela9oes sociais, numa sociedade e em condi9oes onde o controle era 

total e a  convivencia restrita [ . .] na esfera intima, servir alimentos era 

acolher, era expressar uma especial concep9ao de civilidade. 0 alimento 

foi, tambem, pretexto para o encontro, para o convivio social, limitado 

as estas intimas e cerimonias religiosas. 
9 

0 que parece ter sido uma constante ao longo da diferencia9ao dps 
espac;os domesticos e a  permanencia da famflia no lugar onde come. Mesmo 
quando nem todas as refeic;6es eram feitas em conjunto, o jantar era vista 
coma a refeic;ao mais importante para a famflia, agregando o grupo familiar e 
definindo um espa90 coma o centre de sociabilidade - a copa, transformando 
a casa num lugar de mem6ria e num cenario da vida privada e das

aprendizagens mais pessoais, t6pico das recorda9oes de infancia, a casa e o 
sitio de uma mem6ria fundamental que nosso imaginario habita para sempre. 

10 

Par muito tempo, conforme os relates de viajante� e crenistas da epoca 
a cozinha, 

enquanto pa rte da intimidade [ .. .] era interditada aos estranhos, como 

atestam varios dos relatos dos viajantes estrangeiros. A sa/a de visitas 

era o espar;o destinado a receber aqueles que vinham da rua, de 

maneira extremamente formal. 

Preparar alimentos e cuidar de sua distribuir;ao era tarefa feminina. 

Em casa, no decorrer dos dias, nas festas intimas, durante visitas {. .. ] 

cabia a mulher toda a func;ao relacionada a comida. [ .. ] Na intimidade, 

o habito de servir alimentos desempenhava um papel central. Em torno

dele desenrolava-se parte significativa da vida social.
11 

9 ABDALA, M6nica. Receita de mineiridade: a cozinha ea constru9ao da imagem do mineiro. Uberlandia: 

Edufu, 1997, p.79. 

10GUERRAND, Op.Cit., p. 321. 

11 ABDALA, Op. Cit., p. 71. 
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Seria necessario ainda o advento de outras mudanc;as para que a 
cozinha se tornasse o local preferido paro n convivencia familiar, espac;o da 
mulher par excelencia: rede de agua encanada, o desvio de linhas de lfquidos 
residuarios e dos dejetos, o aperfeic;oamento dos fog6es domiciliares. A cozinha 
deixava de ser escura e suja, onde as familias, com excec;ao daquelas muito 
ricas se reuniam para comer e conviver. Tornando-se um lugar agradavel a 
cozinha adquire status de ponto nevralgico da casa, remetendo a ideia de 
aconchego e diferenciando este espac;o privado dos demais espac;os publicos 
nos quais as pessoas nao se sentem acolhidas. Com isso as atividades 
relacionadas ao prepare das refeic;6es e o pr6prio ato de comer adquirem 
maier destaque. E o que se percebe em texto da imprensa do perfodo: 

Nao mais se verao esses f6cos de fulligem, de fumar;a e de cinza 

conhecidos sob o name de fogoes de lenha ou de carvao [ ... ] Abolidos 

que sejam os fogoes de lenha e de carvao e generalizado o uso dos 

fornos sem fogo, a cozinha deixara de ser um local fumacento, sujo e 

ma/ cheiroso, para se converter numa especie de laboratorio para a

preparac;ao scientifica das substancias necessarias a alimentac;ao [ .. ] 

Transformado radicalmente o ambiente da cozinha, eliminado de/la 

tudo que ainda hoje el/a offerece de antipathico e de repugnante para 

uma pessoa de gostos delicados, as sras. das classes cultas nao 

experimentarao mais a repulsao que hoje sentem pe/os trabalhos 

culinarios e occupar-se-hao del/es mais activamente e de muito melhor 

vontade [ . .]. Poderao ai receber seu esposo e seus fi/hos, em ambiente 

digno de seu esfor90 no trabalho. 
12 

Com a expansao da industrializac;ao a partir de 1940, ate mesmo a 
classe operaria come9a a definir melhor as areas internas de suas casas 
conforme a func;ao de cada uma, destacando o local de estar que 
invariavelmente se confunde com a cozinha. Em Curitiba se da o mesmo 
processo, restringindo a vida privada a casa, resultado de um movimento maior, 
de transforma9ao do urbano, que gerou significativas mudanc;as no interior 
dos lares. 

'2 Almanaque do Parana, 1913. p. 61 . 
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2-A mulher como "fada do lar": o saber culinario

Percebe-se durante o periodo analisado (1900-1950) uma constante 

reafirmac;ao da importancia do trabalho feminine na cozinha, valorizando esta 

atividade, quase sempre encarada coma sendo pouco importante. Mas nem 

sempre foi assim. No seculo passado as mulheres nao apareciam diante de 

convidados menos intimos au viajantes que buscavam pouso. A cozinha era 

um espac;o ligado a intimidade da casa e, portanto, lugar da mulher, onde ela 

ficava ate o estranho ir embora. Apenas prendas coma confecc;ao de daces 

deveriam receber elogios, coma se constata no relate de Luccock. 

Os cuidados e ocupaqoes caseiras parecem, em grande parte, fora de 

qualquer cogita9ao. Entre os mais opulentos, nao me parece que se 

deem a grandes cuidados em rela9ao aos arranjos familiares de mesa 

e, o mais das vezes, possuem uma superabundancia de escravos que 

se encarrega destas coisas, dispensando as senhoras de se 

envolverem com elas, Todavia, poucas sao as que se reputam tao 

nobres que nao valorizem e cultivem a arte de fazer daces, e sem

essa prenda parece nao haver meios de serem consideradas coma 

boas donas de casa. Gabam-se da excelencia de seus daces, fazendo 

de/es presentes muito bonitos, geralmente embrulhados em papel 

caprichosamente recortado, coisa em que gastam muito tempo e 

esforqo. Quando esperam convidados, a interven9ao da senhora parece 

ser mais imediata e ativa. Observei damas, a cujas mesas fora admitido, 

manifestando grande ansiedade no apresentar excelentes bolos; nada 

do que se considera bom e poupado na sua confec9ao; e, como parece 

estabelecido que cada dam a deve possuir um bolo da sua propriedade, 

os h6spedes se sentem na obriga9ao de come-lo com avidez e elogia

lo com ardor. Tambem nao se faz necessario elogiar mais nenhum 

artigo, pois que esse e quase o (mica prato de que uma dama brasileira 

reconhe9a o seu patrocinio e nao ha duvida que em muitos casos 

constitue a oportunidade unica de se intrometer eta com a cozinha. 
13 

0 cotidiano domestico passa a implicar numa valorizac;ao da mulher 

13 LUCCOCK, John. Notas sabre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil (1808 a 1818). 2ed. Sao 
Paulo: Livraria Martins Editora, s/d, p.79. 
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enquanto uma figura central dos ritos e ritmos na retina familiar, imprimindo a 

ritualizac;ao da refeic;ao o carater de acontecimento destinado a se transformar 

em lembranc;a.
14 

Par sua vez, as mem6rias gustativas ligam-se a pessoas 

que de alguma forma, em algum momenta, se destacaram par um saber 

culinario. Tem-se na cr6nica que segue um exemplo destas lembranc;as: 

A cadeira da vov6 - Leo Junior 

Era uma almanjarra e ficava no centro da varanda. Folgadamente, 

assentavam-se nella tres pessoas! Era o nosso trapezia ... Com que 

prazer aguardavamos nella que a vov6 Biluca fosse a dispensa retirar 

do girao a broinha, a queijadinha, o suspiro com casquinha de limao, 

que nos adoqariam a bocca; ou nos convidasse para tomar uma chicara 

de cha verde com leite, acompanhada de torradas! Ah! O cha com 

leite da vov6 Biluca! Era de um paladar unico! Nunca mais logramos 

sentir noutro cha o sabor daquelle que tomavamos em creanqa, em 

casa da vov6 Biluca! 

De papo cheio, voltavamos a velha cadeira e era outra guloseima 

ouvirmos as hist6rias ... 
15 

A comensalidade e uma forma importante de sociabilidade; a cotidiano 

e os eventos marcados por uma refeic;ao adquirem o papel de reunir a familia 

e/ou as pessoas por ela selecionadas. 0 almoc;o de domingo, por exemplo, 

costuma ser uma refeic;ao gregaria, um rito familiar que reforc;a os lac;os e 

salienta o papel da comida como elemento de identificac;ao. Outros mementos 

do convivio social sao tambem comemorados com algum tipo de comida e/ou 

refeic;ao. Observou-se na imprensa local do periodo, nas notas sociais, um 

grande numero de noticias sabre eventos que eram comemorados 

especialmente com daces: 

Por motivo de feliz anniversario, transcorrido quinta-feira ultima, foi a

graciosa e intelligente senhorinha [ ... ] alvo das mais sympaticas 

manifesta9oes de carinho, recebendo presentes e felicitaqoes de suas 

amiguinhas, a quern el/a offereceu um lauta mesa de finos daces. 
16 

1• FUGIER,Anne Martin. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Op.Cit. p.195.

,sPRATA DA CASA, Anno 1, n. 7. Curityba, out.1927. 

16 0 FLIRT Anno 1, n.8 27/9/1919

79 



:.ir.: 

E neste contexto que a mulher/dona-de-casa assume importancia, 
sendo ela a pessoa "naturalmente" escolhida para imprimir uma regularidade 
ao cotidiano. Alem disto, na grande maioria das vezes e ela quern tambem 
coordena a elaborac;ao de cardapios e o prepare das refeic;6es. 

Mesmo com as mudanc;as dos modelos de convivencia familiar 
decorrente da urbanizac;ao, ainda hoje o lazer feminine mescla-se com o 
trabalho domestico, sendo diff cil definir onde termina um e comec;a o outro. A 
cozinha em muito colabora para esta simbiose, uma vez que ja ha algum 
tempo constitui-se no "espac;o da mulher", das refeic;6es que a mulher prepara 
para a familia e/ou amigos, segundo habitos e padr6es que a mulher produz, 
preserva e transmite. ( 

Num paf s coma o Brasil os efeitos da urbanizac;ao nao se configuraram 
da mesma maneira em todas as cidades au mesmo regi6es; percebe-se, 
tambem em materia de alimentac;ao, que o "tradicional" se articula com o 
"moderno" e as tradic;6es familiares sao importantes e preservadas. Assim, 
mesmo com o tao analisado efeito desagregador da urbanizac;ao, em especial 
no que se refere ao afrouxamento dos lac;os familiares, a manutenc;ao das 
tradic;6es familiares relacionadas aos habitos alimentares passam a ter um 
papel de manutenc;ao de vfnculos e identidades. Neste sentido, o papel da 
mulher e fundamental, ja que normalmente e ela a encarregada desde o 
orc;amento domestico, a ordenac;ao do espac;o e das tarefas domesticas ate 
a supervisao e/ou realizac;ao dos trabalhos relacionados com a comida (desde 
a selec;ao, compra e prepare dos alimentos ate a organizac;ao e servic;o da 
refeic;ao). Para Da Matta 

pode-se afirmar, sem correr o risco do exagero, que mesmo hoje, nesta 

era de transforma9ao e mudan9as rapidas, o homem e o eng/obador 

do mundo da rua, do mercado, do trabalho, da politica e das leis, ao 
passo que a mulher eng/oba o mundo da casa, da famflia, das regras 

e costumes re/ativos a mesa e a hospitalidade. E isso se faz no 

simbolismo da cozinha, espa90 da casa teoricamente vedado aos 

homens e onde e/es nao devem entrar porque {..] "e lugar s6 de mu/her. 
17 

Seja por vocac;ao au por off cio, ela torna-se a figura encarregada do 

17DAMATTA, Op.Cit., p. 61. 

80 

provimento basico da estrutura familiar. 18 Tem-se, no periodo analisado, 1900-
1950, um consenso acerca da chamada "vocac;ao domestica" da mulher, 
confinada em casa ou mesmo exercendo outras atividades fora de casa, e 
que e sistematicamente divulgado pela imprensa: 

0 dote de uma noiva 

Ensinam os moralistas que os maiores e mais importantes de todos 

os deveres sao os deveres de estado. Posto isso, amiguinhas, a mu/her 

que quer cumprir conscientemente os seus deveres de esposa e de 

mae, isto e, os seus deveres de estado, deve aprender a sciencia do 

born governo de sua casa. 

Confessemos a verdade, amiguinhas: a maior pa rte de n6s nao esta 

preparada para ser dona-de-casa. [. . .] A mu/her que nao tern a sciencia 

de dona-de-casa e um membro inutil na sociedade conjugal. 
19 

Nas primeiras decadas da Republica, a vida domestica, a familia e, 
par extensao a mulher dona da casa, aparecem como elementos agregadores 
da vida familiar, mantendo praticas antigas de convivencia e garantindo a 
continuidade de tradi<;oes. 

20 

Em Curitiba, no mesmo periodo, ja se notam 

sin a is de "moderniza9ao"[. . .]. Expandem-se algumas fabricas e 

instalam-se outras [. . .]. 0 governo aprimora servir;os: higieniza o centro 

urbano com irriga9ao, limpeza publica, agua e esgotos; implementa a

arboriza9ao e instala ilumina9ao publica; cria, inclusive, uma guarda 

civil. A cidade diversifica, ainda, espa9os publicos com cafes e salas 

de espetaculo; parques e pra9as- suas novas opr;oes de lazer. 
21 

Maria Thereza Lacerda, em seu trabalho que recupera receitas antigas 
do Parana (e em particular da cidade da Lapa) afirma que a mulher curitibana 

'"TRINDADE, Etelvina Maria de Castro. Clotildes ou Marias: mu/heres de Curitiba na Primeira Republica. 
Sao Paulo, 1992. Tese (Doutorado em Hist6ria). Departamento de Hist6ria, USP, p. 47. 

19 VERITAS Anno 1, n.4 15/10/1916, (p. 7-8) 

20 ARAUJO, Rosa Maria .Barboza de. A voca9ao do prazer· a cidade e a famflia no Rio de Janeiro 
republicano. Rio de Janeiro: Rocco, p. 231. 

21 TRINDADE, Op. Cit., p. 8. 
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do infcio do seculo vivia mergulhada em livros de receitas, em seu universe 

cuja sociabilidade estava ligada aos mementos de preparo, oferecimento e 

partilha da comida.
22 

A vida familiar nas primeiras decadas do seculo girava em torno da 

cozinha, do fogao a lenha e da mesa farta e variada, especialmente de daces. 

O momenta das refei96es tornava-se, no nivel da domesticidade, a ocasiao 

propicia para a conversa com o marido (mesmo que muitas vezes escassa ... ) 

e deste com os filhos. 

Quando uma refeic;ao composta de pratos especiais, particularmente 

tradi96es familiares, e compartilhada pela familia e/ou parentes, amigos ou 

vizinhos, seja na cozinha, seja na copa ou sala de jantar, identidades sao 

refor9adas e rela96es sociais sao consolidadas. A cozinheira/anfitria torna-se 

o centre das aten96es dos comensais. Esta, por sua vez, muitas vezes

aproveita a oportunidade para socializar o seu conhecimento culinario com as

pessoas que, como ela, tern prazer em cozinhar ou simplesmente colecionar

receitas culinarias. Constitui-se tambem numa oportunidade para mostrar o

quanto esta "preparada" para exercer o comando da casa, especialmente da

cozinha

A necessidade de saber administrar a casa era tao premente entre as 

mulheres do comec;o do seculo, que alguns cadernos trazem tambem dicas 

e conselhos de cozinha e de como gerenciar corretamente uma casa. Mesmo 

que houvessem empregados domesticos na casa, era considerado 

fundamental que a dona de casa soubesse mandar, "determinar" estes 

empregados. Se assim nao fosse, era vista pela sociedade e por seu marido 

como incompetente e sem preparo para o exercicio do mando de seu pr6prio 

lar, situac;ao pela qual nenhuma mulher desejaria passar. 

Desde o comec;o do seculo a dona de casa curitibana ja dispunha de 

servic;os para confecc;ao de daces e salgados para festas, fornecidos pelas 

confeitarias de maior porte da cidade. Entretanto, este tipo de encomendas 

era reservado para 'grandes ocasioes'. Para situa96es cotidianas era a pr6pria 

senhora que preparava tudo em sua casa. 

Na Curitiba deste periodo mulheres ligadas a elite burguesa que se 

firmava como dominante, tornavam-se mais atuantes, participando de 

22 LACERDA, Maria Thereza. Cartas da minha cozinha. Curitiba: Grafica Editora Utero-Tecnica, 1990. No 
caso da Lapa em especial, era fundamental que a mulher estivesse "preparada" para receber amigos 
e/ou familiares para o cafe com mistura, servida a tarde e constitufda de doces, bolos de milho, 
biscoitos e, claro, o cafe. 
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movimentos associativos e saraus, deixando por alguns momentos os afazeres 

domesticos. Novas formas de sociabilidade comec;avam a surgir numa nova 

sociedade que se configurava, novas vinculos sociais eram estabelecidos. 

Segundo Cyntia Roncaglio, 

surgia, neste contexto, um nova mode/a de mu/her, baseado em formas 

de comportamento e na etiqueta, exaltando as virtudes burguesas de 

/aboriosidade, castidade e esforc;o individual, que deviam ser seguidas 

pelas moc;as de familias abastadas e, progressivamente, estender-se 

tambem as moc;as das classes trabalhadoras. 
23 

A divulgac;ao de novas ideias e de um novo modelo de mulher em 

Curitiba se dava atraves da imprensa, onde eram divulgadas as imagens das 

mulheres valorizando, sobretudo, a figura materna e a  ideia da boa esposa. 

Eram recorrentes textos como este: no casamento, o homem deve trazer a 

ordem, o trabalho e a economia; a mu/her deve ter a dedicac;ao, a paciencia e 
o espirito de sacrificio. Com esses dotes, os conjuges serao felizes, com a
condi<;ao de que a religiao santifique o todo. 

24 

Havia, conforme Joana Maria

Pedro, uma intensa disputa entre os 6rgaos de imprensa pelo predominio do
pensamento relacionado a mu/her- os positivistas- aliados aos mac;ons
disputavam com os cat6/icos conservadores [. .. ] Cada um de/es tin ha uma
forma especifica de idea/izar as mu/heres; no entanto, concordavam em que
os pageis definidores da feminilidade eram os de esposa, mae e dona de
casa. 

Mesmo que na decada de 30 as mulheres ja se mostrassem adaptadas 

a muitas das mudanc;as ocorridas nas decadas anteriores, assumindo novas 

func;oes, algumas consideradas ate entao eminentemente masculinas, 

circulava a imagem da mulher mae-esposa-dona de casa/companheira

abnegada- carinhosa. Estas eram as ideias que embasavam as revistas 

femininas do perfodo e, principalmente, os manuais de economia domestica, 

importante fonte de orientac;ao de moc;as e mulheres recem-casadas. 

23 RONCAGLIO, Cyntia. Pedidos e recusas: mu/heres, espar;;o publico e cidadania. Curitiba: Pinha, 1996,
p.72.

24 Veritas, Anno 111, N.69. 1/7/1919, p. 11. 

25PEDRO, Joana M. "Mulheres do Sul". In: DEL PRIORE, Mary (org) Hist6ria das mu/heres no Brasil. Sao 

Paulo: Contexto, 1997, p. 293. 
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Constituf am-se em guias "praticos e seguros" para fornecer conselhos e 

orienta96es sabre a vida domestica e social, apesar de encontrar-se em alguns 

peri6dicos da epoca rea96es contra estes valores, coma no caso de um artigo 

de 1920, escrito par um homem, sob o pseud6nimo de Nemesis: 

Ministre-se instrucqao a mu/her. Assim, nos momentos mais criticos 
de sua vida, sabera veneer com imperturbavel serenidade de animo, 
sabera triumphar de seus inimigos [. . .] A mu/her- a etema escrava dos 
preconceitos que a inutilisam muitas vezes para a verdadeira missao a
que foi destinada- nao tem direitos, p6de-se dizer, tem s6 deveres a
cumprir! 0 homem foi injusto e cruel para com a sua companheira d� 
todos os dias, de quem nao pode prescindir. Ela sujeita-se a todos os 
martyrios, arrastando, par vezes, uma vida de miseria e de provaqoes 
[ .. ]Mu/heres! Unidas, sereis fortes e combatereis os vossos inimigos 
[ . .] Se nao tiverdes so/ida instrucqao, como podereis ser esposas, 
maes, filhas, amigas? Sabeis quanta responsabilidade vos cabe no 
desempenho desses complexos encargos que tanto vos nobilitam, 
desde que sejam bem comprehendidas par v6s; par isso, deveis reagir 
contra o que for de encontro ao vosso aperfeiqoamento moral, ao vosso 
cultivo em particular e aos vossos direitos em geral, porque, sem el/es, 
nada sereis senao a etema escravaf

6 

Nota-se que todo seu empenho em defesa da instru9ao da mulher tem 

coma objetivo final propiciar melhores condi96es para que ela desempenhe a 

sua real "fun9ao", resumida na triade mae/esposa/dona-de-casa, alga como 

ter alguem apenas melhor preparado para desempenhar uma atividade. 

A economia domestica era definida como a ciencia na qual baseava a 

estabilidade da familia. Durante toda a primeira metade do seculo XX era 

corrente a ideia de que a dona de casa deveria ter a inteligencia e o born 

senso coma qualidades e virtudes coma a paciencia, a bondade e a 

abnega9ao. Nao faltavam conselhos as mo9as casadoiras neste sentido, como 

se encontra numa revista da decada de 50, que definia aquela que seria a 

noiva perfeita: 

26 ALB UN DO PARANA, Anno II, n.13, 1920. Sip. 
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- a que tern sempre um sorriso e uma palavra gentil nos labios para o
noivo e demais pessoas.
- a que evita dizer demasiadas vezes "nao". mas que tampouco diz
muito freqOentemente "sim".
- a que sabe fazer, pelo menos, a/guns daces e pratos salgados. 
- a que procura sempre convencer seu noivo de que, quando se

casarem, ele e quern mandara no Jar.[. . .}.
- a que esconde todos os seus defeitos ate mesmo depois de casada. 

27 

Neste periodo- final do seculo passado ate a decada de 50, a posi9ao 

da dona-de- casa era de sentinela em defesa do lar, guardia do bem-estar de 

todos, especialmente do marido, com quern se casou nao para reeducar e 

sim para dar-lhe suavidade a vida. Encontra-se com frequencia neste tipo de 

publica9ao, voltadas obviamente para as mulheres escolarizadas, ideias como 

estas: 

- seu marido, ao voltar da luta diaria, deve encontrar em casa o oasis
em que tudo /he sorria [ .. ] Nao /he imponha seus habitos. Aceite os
dele adaptando-os, com suavidade, ao seu modo de querer.
- seu marido e um homem, minha amiga, e s6 sera feliz se tiver plena
liberdade de aqao. Nao /he to/ha os movimentos, nao o reduza a

passarinho, preso na gaiola dourada de seu Jar. 28 

- esforce-se para ser a mu/her perfeita: a mu/her virtude, a mu/her
coragem, a mu/her mao. Dentro do seu Jar, voce e a figura principal em
tomo da qua/ gravitam todos os interesses dos que ai vivem. 29 

Para os homens, a felicidade consistia em preservar o "etemo feminine", 

que seria a contrapartida do mundo masculino, isto e, a ternura, a sensibilidade, 

a nao-violencia, o altrufsmo, a dedicac;ao e, sobretudo, a submissao. Os 

cronistas da epoca (homens, em sua maioria) eram persistentes em sua 

tentativa de procurar manter estes valores intactos diante de tantas 

27 0 CRUZE/RO Ano VII- n 81. Novembre de 1938, p. 65.

28 HELENA, Gilda. Aprenda a ser esposa e mae. Rio de Janeiro: lrmaos Porgetti, 1955, p. 10.

29 ldem, p., 278. 
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transforma96es que ocorriam na sociedade do periodo. Enalteciam a mulher 
que nae descuidava de sua "maier missao", que era ser a "rainha do lar''. 
Alcanc;avam seu objetivo, na medida em que as mulheres buscavam sempre 
o equilibria entre as avanc;os que desejavam e sua vida domestica. Ser mae
es pos a-don a- de- casa, para as mulheres, nae se contrapunha
necessariamente a nova imagem que tentava erigir com suas lutas par
emancipac;ao. Uma tentativa radical de rejeic;ao a estes papeis s6 viria mais
tarde, nos anos 60, com o movimento feminista que comec;ou nos Estados
Unidos.

0 homem via a cozinha coma sendo a espac;o eminentemente 
feminine, local em que a mulher era soberana, nae cabendo a ele, mesmo na 
condic;ao de "chefe" da casa, ai exercer sua autoridade. Esta ideia aparece 
ate em mensagens escritas em panes de prate da epoca, que traziam 
inscri96es do tipo: "Este lar e meu, mas quern manda e minha mulher''. E

significativo se pensar que mensagens assim s6 apareciam na cozinha. Nada 
parecido poderia ser vista no restante da casa, a nae ser um "lar, dace lar" na 
sala de jantar ou de visitas, o que evoca tambem a importancia da mulher 
coma fonte dessa "doc;ura", aquela que fazia da casa um Jar. 

Essa parecia ser sua contrapartida ao fato de deter o dominio, nae s6 
da casa e dos filhos, mas tambem, e principalmente, da mulher, de sua vida, 
seus desejos e seus son hos. Na relac;ao casa/lar estava implicita uma relac;ao 
de poder entre o homem e a mulher, qual seja: na casa mandava o homem, 
enquanto que no Jar mandava a mulher. A mulher era recomendado que 
obedecesse ao marido, usando de subterfugios quando fosse o caso, para 
alcanc;ar a que queria - era o chamado "jeitinho feminine", sempre ligado a
ideia de carinho, sublimac;ao e dissimulac;ao. A retina familiar girava em torno 
das necessidades e dos desejos do homem - marido e pai. 

Diante do quadro que se apresentava nas primeiras decadas do seculo, 
os homens e suas esposas tinham poucas coisas em comum: as filhos e as 
tarefas domesticas que a mulher exercia (mas que, conforme as bans 
conselhos dos manuais, as mulheres nae deveriam "aborrecer" seus maridos 
com assuntos tao banais). E e importante perceber que era exatamente sua 
aptidao enquanto cozinheira que se constituia em motive de critica au elogio. 
Quanta melhor a esposa se saisse nesta func;ao, mais enaltecida seria por 
seus prates especiais, pelo esposo e par toda a familia. 

As distin96es entre as papeis feminines e masculines pouco se 
alteraram ate a metade do seculo, prevalecendo especialmente entre os 
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homens as valores tradicionais da sociedade, pregando continuamente a 
importancia da mulher para a equilibria domestico. A partir dos anos 50, com 
a crescente inserc;ao da mulher no mercado de trabalho, este equilibria se 
tornou precario, uma vez que as tarefas domesticas ja nae seriam o seu (mica 
interesse. Haveria de ser necessario ainda algum tempo para que as distancias 
entre homens e mulheres diminuissem de forma significativa. 

Era recorrente a ideia de que um homem se conquista atraves do 
est6mago, para chegar ao seu corac;ao. E como o sonho de todas as mu/heres 

e la chegar e instalar-se definitivamente, s6 ha um remedio: ser boa cozinheira. 
30 

No comec;o de sua formac;ao, a arte culinaria nae era escrita nem 
ensinada em curses de educac;ao domestica; era praticada pelas cozinheiras 
que dominavam a arte e que posteriormente transmitiam a outras mulheres, 
par meio do convivio e de conversa as seus conhecimentos e seus segredos. 
Sua importancia era inegavel. Concorda-se com a definic;ao de arte culinaria 
encontrada no Dicionario do conhecimento, de Assis BRASIL, quando diz que 
a arte acolhe a cu/in aria como uma de suas expressoes mais legitimas [. . .} 

culinaria expressa, como um romance, certos comportamentos humanos e 

sua pr6pria condir;ao social, a/em daquele belo e legitimo e inefavel que se 

encontra em qua/quer expressao artistica.
31 

Aas poucos a mulher ppde redescobrir o prazer de cozinhar, livre da
obrigatoriedade de ser a "fada do lar". Apesar disto, a cozinha continuou sendo 
uma incumbencia eminentemente feminina (afora as cases dos homens ditos 
gourmets, que nae serao tratados aqui). 

0 destine natural das mulheres era ser mae, esposa e dona de casa, 
companheira de todas as horas de seus maridos, sempre sem explicitar 
qualquer sentimento que pudesse desagrada-lo, sob pena de ser considerada 
incapaz de manter uma familia - familia que, diga-se, deveria corresponder a
imagem da familia-modelo do periodo, onde as papeis de homens e mulheres 
estavam bem definidos. 

A mulher cabia tambem a tarefa de manter as tradi96es - func;ao que 
se tornava fundamental especialmente entre as varies grupos etnicos que 
vieram a fazer parte da populac;ao de Curitiba, especialmente no que diz respeito 
a comida. Os manuais de economia domestica e a maioria dos livros de 
cozinha da epoca tinham par objetivo orientar maes e filhas nesta tarefa. Vale 

30HELENA, Gilda. Op. Cit., p.135. 

31 BRASIL, Assis. Dicionario do conhecimento. Sao Paulo: Ediouro, 1984, p 80 
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observar que economia domestica e definida coma a ciencia na qua/ se baseia 

a estabilidade da familia. E a arte que ensina a implantar e a conservar a

felicidade no /ar.
32 

Durante toda a primeira metade do seculo XX era corrente 
a ideia de que a dona de casa deveria ter a inteligencia e o bom-senso coma 

qualidades e a paciencia, a bondade e a abnegac;ao coma virtudes. 
33 

Os tratados de economia domestica e as livros de cozinha parecem 
ter orientado gera96es de mulheres em suas tarefas ate o come90 dos anos 
60, quando entao as revistas femininas e novas publica96es em termos de 
livros de cozinha indicavam algumas mudan9as, seja em termos de receitas 
quanta no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. 

0 que se observa e que as mulheres do come<;o do seculo tiveram a 
preocupa9ao de ao menos tentar passar as gera96es mais novas o "gosto" 
pela cozinha, mesmo que nem sempre obtivessem exito neste objetivo. E e 
aqui que os livros e cadernos de receitas adquirem um papel fundamental, 
constituindo-se num veiculo de transmissao de tradi96es e valores culinarios 
da familia ou simplesmente aqueles considerados importantes par alguma 
razao. Essas anota96es eram muitas vezes fruto da mem6ria da pessoa que 
normalmente tinha a incumbencia de cozinhar e preparar as receitas preferidas 
da familia, ou de alguem que tivesse interesse par culinaria. Quase todas as 
familias tern uma pessoa que e encarregada de organizar os cardapios, 
quotidianamente ou em mementos de festa, seja par ter prazer nesta tarefa, 
seja par ser a detentora do saber culinario. 

Especialmente com rela<;ao a alimenta<;ao, as tradi96es sao 
conservadas mesmo que sejam incorporadas certas inova96es, talvez porque 
as pessoas procurem no passado alga que nao encontram no presente: 
proximidade, aconchego familiar e identidade, sentimentos que as refei96es 
rapidas, impessoais e solitarias, nao proporcionam. Quando determinada 
receita tradicional familiar e preparada resgatam-se la9os, lembran9as e 
sensa96es, confirmando a coesao entre os membros da familia. 0 papel das 
mulheres neste processo e fundamental: sao elas que incentivam os encontros 
familiares e procuram nesses mementos transmitir as tradi96es culinarias, 
muitas delas verdadeiros segredos de familia. 

32 BET ANIA, Marta de N.D.S. Oa arte de ser dona de casa. Sao Paulo: Saraiva, 1951, p. 11. 

33 Idem, p. 12. 
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RESUMO: Nossa pesquisa analisa mudan,;:as nas formas de sociabilidade e nos

habitos alimentares de famflias mineiras, a partir do final da decada de 

80, com a expansao das comidas a quilo e congeneres. Percebemos 

uma tendencia a um aumento do numero de refei,;:6es cotidianas realizadas 

fora de casa, em contraste com o periodo anterior em que essas ocorriam 

de maneira privilegiada no espa,;:o domestico. Nesse contexto, efetivamos 

uma analise das transforma,;:6es nas estruturas das famflias, de genera e

de ocupa,;:6es que caracterizam nosso tempo, embasando a discussao 

que constitui o tema deste artigo. Uma questao central nos orienta: que 

modifica,;:6es efetivamente ocorreram nas rela,;:oes entre homens e

mulheres, sobretudo no ambito domestico, que nos auxiliam a 

compreender a afluencia de famflias aos restaurantes self-service? 
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ABSTRACT: Our research analyzes changes on manners of sociability and on eating

habits of families from Minas Gerais (Brazil), starting from the latest 80's, 

together with the expansion of restaurants "by kilo"(weight) and similar. We 

noticed a tendency of an increase in the number of daily meals taken part 

out of home, in contrast with the previous period, when they usually took 

part privileging the domestic sphere. In this context, we analyzed the 

transformations on the family structures, gender and occupations, which 

characterize our time, basing the discussion that constitutes the theme of 

this article. A central question guides us: which changes effectively occurred 

on the relationships between men and women, mostly in the domestic 

sphere, that help us to understand the affluence to self-service restaurants? 
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Em artigos anteriores procuramos uma abordagem geral de nosso 

tern a de pesquisa, apresentando as quest6es que teremos que enfrentar, tais 

como a percep9ao de uma perda de limites entre as esferas publica e privada 

no momenta contemporaneo, as transforma96es nas estruturas da familia, 

das ocupa96es, das rela96es de genero e, aquela que constitui nosso interesse 

central, relativa as mudarn;as nos habitos alimentares e formas de sociabilidade 

propiciadas por um aumento do numero de refei96es realizadas fora de casa 

no cotidiano de famflias mineiras1
. 

Concentramos nosso estudo no Estado de Minas, visando dar 

continuidade a pesquisa anterior sobre a cozinha e a construr;ao da imagem do 

mineiro, cujos dados constituem parametros de referencia para a compara9ao 

com a decada de 1990 e a constata9ao das mudan9as ocorridas nesse perf odo. 

Para a realiza9ao do trabalho optamos pela utiliza9ao de uma metodologia 

qualitativa, e selecionamos tres cidades de categorias diferentes para um estudo 

comparative de diferentes realidades: Belo Horizonte, capital do Estado, 

Uberlandia, cidade de porte media, Monte Carmelo, de pequeno porte. Neste 

texto trabalharemos com os dados das duas primeiras cidades, realizando uma 

reflexao especifica sabre a questao da alimenta9ao relacionada as modifica96es 

nas rela96es de genera, partindo de uma pergunta central: que mudan9as 

efetivamente ocorreram nas rela96es entre homens e mulheres, sobretudo no 

ambito domestico, que nos auxiliam a compreender as novas formas de 

sociabilidade e os novas habitos alimentares, que, no caso em questao, se 

configuram numa afluencia da famflia aos restaurantes self-services?

0 processo de reestrutura9ao das rela96es de genero certamente nao 

podera ser compreendido de maneira localizada, uma vez que se insere numa 

ampla gama de transforma96es que ocorrem num mundo sem fronteiras.

Assim, a despeito das peculiaridades hist6ricas e culturais das mulheres 

brasileiras, e das especificidades culturais locais que envolvem as mineiras, 

nao podemos prescindir de analises de outras realidades para compor os 

elementos da compreensao que buscamos. 

Optamos por iniciar o texto a partir das discuss6es de pesquisas 

francesas e brasileiras que recuperaram parte do processo de divisao do 

1 Algumas das questoes que discutimos neste artigo estao tambem'esbor;;adas em outros dois textos. 
ABDALA, Monica C. Self-services: espa�s de uma nova cena familiar, ln:Cademo Espar;o Feminino, 
v.6, n.6, jan./jul.1999. p. 79-92. 
ABDALA, M. Comendo a quilo: uma extensao da cozinha domestica, Comunicac,ao na 22•. RBA, Brasilia, 
2000. 
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trabalho domestico, procurando dar-lhe visibilidade. Nossas pr6prias 

considera96es, numa tentativa de resposta a questao acima proposta, ficaram 

concentradas na parte final deste artigo. 

0 trabalho invisivel 

A maioria dos estudos sociol6gicos publicados na decada de 90 sobre 

a culinaria e a divisao do trabalho domestico2 indica que as mulheres, 

trabalhando fora ou se dedicando somente ao lar, continuam sendo as grandes 

responsaveis pelo espa90 da casa. Issa significa que, mesmo participando 

de trabalhos remunerados fora de casa, elas assumiram uma dupla carga, 

uma vez que continuaram com responsabilidades caseiras, sobretudo as de 

cuidar dos(as) filhos(as) e da comida. 

As pesquisas que registraram a segunda metade dos anos 90 

mostraram um quadro em que permanece a avalia9ao que Mennell, Murcott e 

Otterloo haviam feito dos anos 80, de acordo com a qual, 

Malgre /es proclamations, apres la Guerre, de l'accroissement de /'egalite 

domestique et de la democracie maritale, /es eludes sociologiques 

des annees 1980 demontrent que /es femmes continuent a etre (/es 

gardiennes) /es gardiennes de la sante, du bien-etre et de l'harmonie 

domestiques, et done a etre chargees de la plus grande partie du travail 

de planification, d'approvisionnement et de preparation pourfournir des 

repas correspondant aux gouts du reste de menage3
. 

0 diagn6stico nao deixa duvidas: as mulheres permaneciam coma 

guardias domesticas, encarregadas da maior parte do trabalho da casa. No 

entanto, uma dificuldade com a qual nos deparamos na obten9ao de nossos 

dados, diz respeito ao que alguns estudos nomearam de invisibilidade do 

trabalho domestico. Sluys, Chaudron e Zaidman, que elaboraram suas analises 

sabre praticas culinarias cotidianas nos anos 90, na Fran9a, se queixaram da 

2 Grande parte desses estudos se refere a decada de 80 e ao inicio da de 90. E ainda pequeno o numero 
de publicac,oes que documentam o decorrer dessa ultima decada, sendo que, para este caso, utilizamos 
os de Silva (1998) e de Sluys et alii (1997). 

3 MENNEL, Stephen; MURCOTT, Anne & OTTERLOO, Anneke H. van . The Sociology of food: eating, diet 
and culture. Current Sociology, London: Sage Publications, v. 40, n.2, autumn 1992. p.151 
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falta de visibilidade do trabalho no lar, pois, nao sendo esse reconhecido 
socialmente coma trabalho, torna-se invisivel, nao dito4

. 

Silva reafirma essa invisibilidade quando pesquisa tecnologias 
domesticas em uma cidade brasileira. No seu entender, as estudos de origem 
da industria de eletrodomesticos em paises desenvolvidos preocupam-se em 
considerar as usuarias dos equipamentos. No Brasil, ao contrario, as usuarias 
e as demandas do trabalho domestico nao sao mencionadas. Para a autora, 
as tecnologias seriam mais eficientes, estimulando mudanc;as nas relac;oes 
de genera, se o trabalho nos lares e aquelas que o realizam fossem mais 
visfveis5

• 

Diante da relativa dificuldade em relac;ao as lacunas que encontramos 
em nossas fontes de pesquisa, ate o momenta, centramos nossa analise em 
quatro estudos: no Brasil, o de Silva, realizado na regiao de Campinas, em 
meados dos anos 90, e o de Dutra, que analisou habitos alimentares de 
camadas medias em Juiz de Fora, no final dos anos 80. Os demais foram 
desenvolvidos na Franc;a, por Giard, no final da decada de 70, e par Sluys et 
alii, nos anos 90. 

lniciamos a discussao por Giard, uma vez que consideramos suas 
colocac;oes bastante abrangentes e de importancia fundamental para a 
compreensao da forma como as transformac;oes que hoje vivenciamos foram 
sendo gestadas na decada de 70. Quando a comparamos as outras tres 
analises, percebemos o quanto permanece atual. Suas pesquisas entre 
mulheres da pequena e media burguesia indicaram que, ate muito pouco 
tempo, as francesas ainda continuavam sendo as encarregadas da cozinha 
das casas, apesar das entrevistadas terem manifestado pouca disposic;ao 
para enfrentar os gestos repetitivos e obrigat6rios do dia-a-dia diante de novos 
interesses e de duplas jornadas de trabalho. No espac;o do lar, a autora 
constatou que as homens, na faixa aproximada de 45 anos, cozinhavam 
apenas como diversao, de tempos em tempos, nao havendo para eles um 
contrato imp/fcito como o que relegava as mulheres a culinaria privada6

. 

4 S LUYS, Colette; CHAUDRON, Martine & ZAIDMAN, Claude. Cherie, qu'est-ce qu'on mange ce solr? In: 
Pratiques Alimentaires et ldentites culturelles. Ethno/ogie Franr;aise, Paris, 1997. n.XXVII, p.87-95. 

5 SILVA, Elizabeth 8.Tecnologia e vida domestica nos lares. Cademos Pagu, Campinas: PAGU - Nucleo 
de Estudos de G�nero/UNICAMP, n.1 O, 1998. p. 21-52. Essa discussao esta a p. 33. 

6 GIARD, Luce. Cozinhar. In: CERTEAU, GIARD & MAYOL. A invenr;ao do cotidiano 2, Petr6polis:Vozes, 1997. 
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O estudo demonstrou a existencia de uma divisao de trabalho bastante 
antiga na area da cozinha, datando do final do seculo XVIII e permanecendo 
todo o seculo XIX. Quando a gastronomia tomou uma vertente te6rica e literaria,

as mulheres foram excluidas tanto dessa elaborac;ao te6rica como dos grandes 
restaurantes e grandes reunioes de chefs. Ainda hoje, sao os homens que 
compoem juris, dirigem guias, dominam as colunas da imprensa. De acordo 
com Giard, eles tern o peso da autoridade e legitimac;ao social herdada par 
direito de nascem;a, enquanto as mulheres continuaram com o trabalho de 
casa, com as tarefas mon6tonas de execuc;ao e com as ocupac;oes 
subalternas7

. 

Na Franc;a, como no Brasil, pudemos perceber a presenc;a de uma 
tendencia a modernizac;ao de praticas, ingredientes, receitas adotadas nas 
cozinhas domesticas e utensflios - com utilizac;ao de objetos industrializados. 
As francesas entrevistadas no final da decada de 70 recorriam constantemente 
a alimentos pre-cozidos e oytros de facil preparo, selecionando receitas rapidas 
e praticas que eram normalmente preparadas no jantar, memento de reuniao 
das familias, pois os pais geralmente trabalhavam fora e seus filhos e filhas 
ficavam nos colegios em perf odo integral. A experiencia das pessoas da mesma 
idade e as informac;oes da mfdia acabavam substituindo as cadernos de 
receitas e tradic;oes herdados de gerac;oes passadas. E interessante notar 
em relac;ao a essa substituic;ao, que, mais do que uma questao de adaptac;ao 
as novas exigencias da vida moderna, parecia tratar-se de uma rejeic;ao a um 
status social e a um mode de vida que a mulher buscava superar, adotando 
um nova estilo de cozinhc\_ associado a mudanc;a de materiais, utensflios e 
modes de cocc;ao8

. 

Esse quadro delineado par Giard e atualizado pela contribuic;ao do 
estudo de Sluys, Chaudron e Zaidman (1997), de acordo com o qual, a cozinha 
permanece sendo um momenta crucial na vida familiar francesa, apesar das 
transformac;oes que ocorreram tanto na atividade assalariada das mulheres, 

7 Idem, Ibidem, p.291-2. 

8 A citai;:ao que reproduzimos e esclarecedora dessa questao: Cada uma se volta entao para a experiencia 
das pessoas da mesma idade, abandonando em silencio o mode/a das gerar;oes passadas, com o
obscuro sentimento de que as receitas tradicionais vindas do passado seriam complicadas demais, 
muito longas de preparar, nao se adaptariam ao nosso modo de vida, a/em de, no fundo, fazerem 
refer{mcia a um antigo status social da mu/her. Parece que muitas de minha gerar;ao fomos levadas 
a pensar que a recusa do antigo estatuto devia acompanhar a recusa das antigas maneiras de fazer 
que /he sao pr6prias, portanto deviamos mudar tambem de 'estilo de cozinha' (Idem, Ibidem, p.243-4). 
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quanto nas condii;:6es de organizai;:ao do trabalho - relativas as possibilidades 
de contar com novas tecnologias, novas processos de prepare e 
acondicionamento de alimentos, ampliai;:ao das condic;6es e variedade de 
abastecimento. As difereni;:as expressas no comportamento culinario e no 
discurso das mulheres entrevistadas revelaram diferentes formas pelas quais 
elas se relacionam com as atribuii;:6es de mae e esposa que lhes sao 
socialmente conferidas, das quais elas nao puderam ou nao quiseram se

emancipar1. 

No que diz respeito as diferentes formas de expressao frente a 
atividade culinaria, foram considerados tres tipos de mulheres10 . Aquelas que 
evitavam pensar a cozinha, demonstrando um total desinteresse e vendo-a 
como um fardo, foram identificadas coma objectrices. lnvestiam seu tempo 
em outras atividades, cozinhavam pouco ou compravam pratos prontos ou 
congelados, e reclamavam a divisao das tarefas pelos maridos e filhos de 
ambos os sexos. As guerreiras, par sua vez, apresentaram um domfnio total 
da cozinha, como atividade e como lugar. Cozinhavam cotidianamente, par 
prazer, eram o centre das operai;:6es e nao queriam ajuda. Utilizavam pouco 
os prates prentos e congelados, cujo consumo elas criticaram. Preocupavam
se mais em ganhar com prei;:os do que com tempo de prepare dos alimentos, 
mesmo quando trabalhavam fora. Esses dois grupos, representando casos 
limites, eram menos numerosos que as recrutas, com sua postura avaliada 
como aceita9ao submissa, sacrificando parte de suas vidas, e fazendo parce

qu'il faut le faire. Atentas a variedade das refeii;:6es e as normas dieteticas, 
apareceram como as mais preocupadas em desenvolver estrateg!as de 
organizac;ao e calculos 11. 

E interessante notar que, apesar das diferentes atitudes, todas as 
entrevistadas consideraram a cozinha coma um atributo feminino. A convici;:ao 
de que a gestao do cotidiano deveria ser responsabilidade das mulheres levava 
aquelas que nao se enquadravam no modelo de mae e esposa a se 

9 Sluys et alii, Op. cit. 

-o A tipologia adotada foi construida como metaforas, baseadas na forma como as mulheres entrevistadas 
- casadas e maes - se referiam a atividade culinaria, por meio de expressoes como combat, tactique,
envahisseur;etc. Nao existe correlato em portugues para o termo objectrice, feminino de objecteur de

conscience: aquele que, valendo-se de pretextos religiosos, politicos ou quaisquer outros, recusa
cumprir as suas obrigaQ6es militares. (Grande Dicionario de Frances-Portugues Domingos de Azevedo,
Ed. Bertrand). 

11 Sluys et alii, Op. cit. 
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diferenciarem em relai;:ao ao temperamento e a identidade pessoal. Essa 
postura conferiu uma significai;:ao ambfgua ao discurso sabre a ajuda do marido 
o de filhos e filhas. Na verdade, aqueles que participavam da preparai;:ao
culinaria constitufam excei;:6es, e somente um pequeno numero de mulheres
reclamou essa participai;:ao.

A observac;ao da forma coma francesas organizam e participam da 
vida familiar, no final da decada de 90, retrata um cenario em que a mulher 
permanece encarregada da gestao do cotidiano da casa, ainda que essa 
obrigai;:ao nao seja acolhida de modo igual por todas.A esse respeito, Sluys et 
alii lembram que, se a gestao do tempo, do dinheiro e do conjunto das 
atividades da casa significa controle e savoir-faire, a relai;:ao de servii;:o 
permanece. 

"-

Um olhar sobre o mundo da casa brasileira 

0 quadro que acabamos de descrever, ainda que se refira a uma 
realidade europeia, reune um conjunto de fatos que foram, ou ainda sao, 
vivenciados tambem por brasileiras. No entanto, e inegavel a existencia de 
fatores que deram forma a padr6es especfficos de vida domestica no Brasil, 
e que sao apontados na analise de Silva (1998). Um deles foi a disponibilidade 
de trabalho barato, que se combinou a associai;:ao que elites e classes medias 
faziam entre trabalho bra�I e degenerai;:ao moral, habituando-se a mandar 
fazer. As mulheres pobres sempre trabalharam fora, inclusive nas fabricas. A 
partir de 1920, a participai;:ao delas como empregadas domesticas foi 
ampliada, devido ao crescimento do numere de mulheres das classes medias 
urbanas empregadas nos servii;:os e no comercio, que passaram a depender 
de auxiliares. Esses fatos nao alteraram o modelo patriarcal de familia, segundo 
o qual os homens proveem e as mulheres servem. As mulheres continuaram
servindo, mesmo tambem provendo e participando cada vez mais do mercado
de trabalho.

Como nos lembra Silva, apesar de terem ocorrido mudanc;as nas 
tarefas que sao parte da vida diaria, as pessoas que vivem numa casa 
conservam certas necessidades, coma aquelas relativas a limpeza e a 
alimentai;:ao, pelas quais alguem tern que se responsabilizar. Pode existir mais 
de um modelo de organizar essa responsabilidade, nao sendo imperative que 
seja realizada por uma mulher ou que haja empregadas. No entanto, no modelo 
brasileiro predominante, as relac;oes de genera aparecem coma muito
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conservadoras. Na avaliac;:ao da pesquisadora, no cotidiano do far nao existe 

trabalho para os homens. Quando eles sao responsaveis par uma casa, 
normalmente eles pagam uma mulher para efetuar o trabalho12

. 

Nas entrevistas realizadas, separadamente, com homens e mulheres 
adultos, na regiao de Campinas, foi constatado que a maioria dos equipamentos 
das casas era utilizada por mulheres. Por outro lado, quando havia empregadas, 
evitava-se o uso de certos aparelhos, cujo custo era considerado mais alto 
que o trabalho delas. Os homens raramente manifestaram percepc;:ao do que 
seria possfvel possuir de inovador para as tarefas caseiras. Foi muito pequeno 
o envolvimento demonstrado, par parte deles, com as atividades da casa, a
excec;:ao dos cases em que dividiam tarefas, au tinham vivenciado situac;:6es
em que tiveram que realiza-las (republicas, viagens).

No entender de Silva, em varies paises, a inovac;:ao referente a facilidade 
de descongelar e esquentar comidas foi a que mais afetou os modos de vida 
em familia, possibilitando a participac;:ao de homens e adolescentes nessas 
tarefas. Na amostra analisada, no entanto, foi constatado seu uso mais 
frequente em casas com crianc;:as menores, para esquentar leite e comida13

. 

Esse fato nos leva a refletir sobre o crescimento do consume brasileiro de 
fornos microondas nos ultimas anos. Seria precise analisar em que medida 
ele foi realmente incorporado aos habitos cotidianos das famflias, e em que 
med id a e apenas um sf mbolo de status. 

No que concerne ao mundo da casa mineira, esse foi objeto de um 
atento olhar de Rogeria Dutra, que enfocou o universe das camadas medias 
urbanas de Juiz de Fora, mostrando-nos a atividade culinaria que se desenrola 
no espac;:o da casa coma esfera particular de transmissao de tradic;:6es e de 
experiencias de antepassados. Em sua analise, a culinaria foi definida, entre 
outros aspectos, como (. . .) uma tematica de sensibiliza9ao a rotina, ao mundo 

privado, oculto, em contraposi<;ao ao universo pub/ico14
. Analisando um grupo 

composto por tres faixas etarias (em torno de 25, 50 e 70 anos), ela apresentou 
a economia domestica coma universe predominantemente feminine, notando 
que as grupos mais jovens procuravam repensar os papeis tradicionais visando 

12 SILVA, Op. cit., p.49.

13 Idem, Ibidem, p. 47. 

14 DUTRA, Maria Rogeria C. A Boa Mesa Mineira; um estudo de cozinha e identidade, dissertacao de 
mestrado apresentada ao Programa de P6s-Graduacao do Museu Nacional da UFRJ, 1991. p.24. 
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relacionamentos com tendencias mais igualitarias. Na faixa que compreendia 
as pessoas mais velhas, as tarefas da cozinha, a estrategia de economia de 
gastos e o cardapio foram apresentados como atividades corriqueiras das 
mulheres, donas de casas e, em alguns cases, de suas empregadas 
domesticas. 

Cada gerac;:ao analisada demonstrou uma forma peculiar de 
relacionamento com inovac;:6es e tradic;:6es. Os segmentos jovens valorizavam 
as tecnicas modernas e tinham habitos alimentares mais urbanos, maier 
curiosidade quanta a sabores desconhecidos, maier habito de comer fora e 
valorizac;:ao de profusao de ingredientes e de aparato tecnol6gico, sobretudo 
nas refeic;:6es publicas e festivas. Os setores mais antigos, cujo saber culinario 

estava associado a um passado rural, demonstraram um apego a sabores e 
combinac;:6es de alimentos mais tradicionais e caracterf sticos da casa. Para 
esses setores, ao conrrario dos jovens, ( .. .) em casa a gente come melhor, e 

a vontade15
. 

Nas praticas culinarias capitaneadas pelas mulheres mais velhas, de 
acordo com Dutra, notou-se a presenc;:a mais frequente da comida mineira, 

com preferencia pelos alimentos cozidos, pela carne de porco, verduras 
refogadas e queijos com compotas - o que corrobora nossas observac;:6es 
sobre a culinaria tipica16

. Na faixa etaria pr6xima aos 50 anos, notaram-se 
alguns elementos da culinari�egional, sem prevalencia de forma de preparac;:ao 
(cru, cozido, assado, frito), combinados a vers6es modificadas pelo uso de 
ingredientes coma maionese, creme de leite, conservas, e outros, devido ao 
gosto diversificado pela presenc;:a de diferentes gerac;:6es-familias com filhos 

solteiros de ambos as sexes. Para as segmentos jovens, a comida mineira 

significava momenta extraordinario, relacionado a lembranc;:a da casa dos pais. 
A tradic;:ao culinaria familiar nao constitufa a matriz principal, mas uma referenda 

entre outras. Seu discurso enfatizava cuidados com o corpo, a busca de uma 
alimentac;:ao !eve e saudavel, em que frutas, saladas e sucos devem ser 
consumidos em abundancia, em oposic;:ao a comida dos antigos considerada 
pesada. Por outro lado, manifestaram preferencia par refeic;:6es rapidas, do 
tipo lanches, fast-food e pizzas em lugar das refeic;:6es tradicionais17

. 

15 Idem, Ibidem, p.94. 

16 ABDALA, Monica C. Receita de Mineiridade; a cozinha e a  construcao da imagem do mineiro, Uberlandia: 

EDUFU, 1997. 

17 Conforme ja haviamos afirmado em nosso artigo de 1999, p.86. 
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A valoriza9ao de uma profissionaliza9ao feminina representada pelo 
''"''

�

lhar fora fez com que a pr6pria famflia desvalorizasse o trabalho 
1111111 • stico, sobretudo o culinario, investindo na elimina9ao ou diminui9ao do
ln1111 o de prepare do alimento, seguindo uma tendencia mundial de procura 
put , limentos congelados e pre-fabricados. Aqui, coma no caso observado 
por Giard, na Fran9a, as mudan9as sinalizariam uma tendencia moderna, e a  
uscolha de um nova estilo de alimenta9ao associada a supera9ao das 
condi96es sociais e hist6ricas nas quais habitos alimentares tradicionais foram 
gorados 18

. 

E importante ressaltar que o estudo sabre a cidade mineira leva Dutra 
n concluir que o modelo "cozinha regional" esta presente na forma, mesmo 
quando distanciado do conteudo das refei96es. Esse aspecto foi observado 
particularmente no almo90 de domingo, quando, mesmo havendo a introdu9ao 
de prates com maior variedade de ingredientes, como presunto, maionese, 
azeitonas, creme de leite e outros que caracterizam uma culinaria considerada 
urbana, se conserva o que Christo chamaria de "solicitude da boa mesa 
mineira", atuando como foco de sociabilidade e momenta de reuniao familiar19. 

"Lugar de homem e na cozinha?" 1 

Dentre as dificuldades para efetuar a analise das mudan9as que se 
foram consubstanciando no universe da casa das camadas medias urbanas 
e que, sem duvidas, estiveram relacionadas a ocorrencia de um progressive 
aumento do numero de refei96es produzidas ou realizadas fora de casa, esta 
o fato de que, embora numerosos, os estudos sabre as mudan9as na estrutura
familiar brasileira na decada de 90 nao aprofundam em rela9ao a questao
especffica das altera96es na divisao do trabalho domestico provocadas por
div6rcios, novas casamentos, jovens que deixaram as casas dos pais, que
propiciaram que jovens e adultos do sexo masculine partilhassem as tarefas
de uma casa ou passassem a viver sozinhos, tendo a responsabilidade da
pr6pria casa. Por outro lado, os estudos que se dedicam a analise dessa
questao continuam a se concentrar sobretudo no papel das mulheres,
constatando que elas permaneceram coma as responsaveis privilegiadas pela
cozinha caseira. Ao que parece, varia96es no tempo e no espa90, pouco

18 Idem, Ibidem, p.85-6.

19 DUTRA, Op. Cit., p.135. 
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modificaram o contraste da divisao secular segundo a qual homens sao chef� 
enquanto mulheres sao cozinheiras do dia-a-dia do lar20

. 

Um numero muito pequeno de pesquisas tern dedicado sua aten9a0 
ao conhecimento do que os homens realmente fazem coma tarefas rotineira� 
em contraste com uma possfvel ajuda coma uma reserva de traba/ho e� 
emergencias. A esse respeito, considera-se que eles, efetivamente, pode1n 
ser competent7_s cozinheiros, mas nao sao os encarregados das principais 
refei96es, auxiliam ou escolhem quando cozinhar, enquanto as mulheres 
geralmente nao tern op9ao21

. 

Uma vez que a maioria dos estudos se concentra em depoimentcs 
feminines, perdem-se as nuances de significados que cada sexo atribui a 
divisao de trabalho. Essa tern sido uma das lacunas de nossos dados. A.. 
contribui9ao de De Vault's (1991 ), nesse caso, foi apontada por Mennell et alii 
como significativa, uma vez que foi uma das primeiras a incluir depoimentcs 
de parceiros masculines de mulheres entrevistadas, preocupando-se com a 
constru9ao de sentido que ambos atribufam as atividades ligadas a cas�.
Embora o numero de entrevistados ten ha sido pequeno - tres homens em 3o 

lares _ ela desenvolveu uma analise precisa desses parceiros que cozinhavari, 
mais do que ocasionalmente,"mostrando que realizavam a tarefa 'sob instrU<;ar:)' 
da mulher, que organizava as retinas e as controlava a cada dia. DeVault's 
comentou tambem o contraste no modo coma homens e mulheres falarari, 
sabre seu trabalho em casa. Enquanto elas planejavam as refei96es em torn0
das preferencias de suas crian9as e maridos e reprovavam-se pelas pr6priqs 
falhas, nos relates deles esses pontos estavam ausentes22

. 

No caso brasileiro, boa parte dos dados dos quais dispomos sobte 
participa9ao do homem nas tarefas do lar, assim coma sua opiniao a esse 
respeito, nao resultam de estudo academico, mas de uma pesquisa 
desenvolvida visando um conhecimento dos consumidores, no sentido de ( .. ) 
tragar caminhos taticos e estrategicos na area de marketing23

. O objeti\,0 
principal foi investigar quando e como atividades domesticas precisam s�r 

20 MENNELL et alii, Op. cit. 

21 Idem, Ibidem. 

zz Idem, Ibidem. 

23 Lugar de Homem e na cozinha, Sao Paulo: PROPEG, nov.2000. p.3. 
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executadas na vida diaria de homens de classe media em cinco cidades 
brasileiras: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

Para a coordenadora da pesquisa, Ana Lucia Miranda, a inser9ao da 
mulher no mercado de trabalho assegurou-lhe um nova papel social e familiar 

liderando um processo de mudam;as. Os homens, por sua vez, vivenciam 
um contexto bem diferenciado das referencias familiares e de valores que 
tiveram no passado, nao demonstrando expectativa em viver com donas de 
casa coma foram suas maes. Coube a eles aceitar as novas condi96es e 
transforma-las em discurso pr6prio. 

Uma nova organiza9ao das fun96es esta relacionada ao grau de 
responsabilidade e envolvimento das mulheres com seu trabalho, assim coma 
ao salario que ganham. 0 distanciamento do lar pode ser resolvido por 
terceiriza9ao dos servi9os (empregadas, faxineiras, babas, motoristas) ou pela 

· exigencia de maier participa9ao dos homens nas atividades da casa. No
entanto, a pr6pria pesquisa aponta que a contrata9ao de uma ou mais
domesticas nao e a  propensao que se solidifica para a chamada classe media.

Para a compreensao das tendencias de comportamento da vida familiar
utilizou-se a cria9ao de tipologias baseadas nas maneiras coma homens e
mulheres lidam com as tarefas da casa. No caso das mulheres, foram
considerados tres tipos. As bandeirantes, que apresentam algumas
semelhan<;as com as objectrices francesas, sao movidas pela racionalidade,
seguras, auto-estima positiva, tern coma prioridade os compromissos
profissionais, nao a vida domestica. No entanto, ao contrario das francesas,
nao se envolvem em tarefas cotidianas. Geralmente terceirizam os trabalhos,
cercam-se de equipamentos e produtos sofisticados de limpeza, alimentos
prontos ou de prepare rapido. Podem tambem contar com maridoes, sogras
e maes. As equilibristas sao negociadoras, ressaltam o companheirismo.
Contribuem com o or9amento familiar de maneira equivalente ou inferior ao
marido. As mais jovens, casadas ha pouco tempo, conseguem dividir tarefas
com os maridos. As mais velhas, com filhos(as) adolescentes ou adultos(as),
normalmente consolidaram suas vidas profissionais no casamento. Tern
maridos tradicionais e pouco disponfveis, precisando utilizar recurses sutis
de convencimento para obter ajuda deles. De qualquer forma, as tarefas
domesticas nao sao prioridade em suas vidas. Nao abrem mao de fazer o que
gostam. Trabalho, lazer e o equilibria do relacionamento sao o que mais
importa. Finalmente, foi apontado o tipo casulo, cuja situar;ao profissional e
tida coma menos importante que a do marido. Contudo, mesmo quando bem
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sucedida profissionalmente, a mulher casu/o encontra-se submetida a um 
arranjo domestico do qual nao consegue sair ou transformar. Dificilmente conta 
com a cooperar;ao de maridos, filhos ou filhas, e sim de empregadas e maes. 
Os homens geralmente nao demonstram companheirismo na relar;ao, e 
quando realizam alguma tarefa, geralmente fazem-na para atestar a 
incompetencia da mulher. 

Entre os homens ha os resistentes que representam a velha ordem, 
onde a mulher permanece como dona de casa competente. Os submissos 

sempre existiram. Hoje estao atrelados a vida domestica, participando das 
tarefas e das compras. Os single boys, solteiros e descasados, assim coma 
os companheiros rebeldes sao a imagem de quern vive uma transi<;ao, fazendo 
o que tern que ser feito, procurando praticidade, mas sem convic9ao e sem
prazer. Os modemos sao os que conseguem uma composi9ao mais tranquila
com suas mulheres, partilhando ao maximo sua vida com as esposas, mesmo
que nao estejam realizando nenhuma revolu9ao. Os chef de cuisine sao
homens tradicionais adaptados aos tempos atuais. Gostam de cozinhar, mas

nao sao os que assumem a cozinha do dia-a-dia. Sao eles os cham,e__dos
artistas da Gastronomia, que comp6em seu charme com sofisticar;ao nos

pratos, o uso de avental e de outros instrumentos culinarios. Os rainhas do far

correspondem ao perfil que suplantou condicionamentos realizando uma
verdadeira inversao de papeis, assumindo uma jornada de trabalho dupla,
executando a maioria das tarefas domesticas. Cozinhar e parte de suas
rotinas24

. 

A analise dos afazeres domesticos e de habitos de compra e de 
consume esbor;ada par meio das tipologias apresentadas indicou uma maier 
participa<;ao masculina nas atividades da casa, mas uma transformac;ao nas 
condutas familiares e sociais nao e efetivada par todos, e nem numa unica 
dire9ao, coma se pode deduzir a partir das diferen9as apontadas. 

Uma avaliac;ao dos resultados da pesquisa em Belo Horizonte 
demonstrou um predominio de homens rebe/des e mulheres casu/o, indicando 
uma tendencia mais conservadora nas atribui96es da vida domestica. Issa 
nao significa que o mineiro desconhece o discurso sobre o nova papel da 

mu/here a necessidade de uma maior participa9ao nas tarefas relacionadas 
a casa. Em grande parte dos cases ele toma para si diferentes 
responsabilidades do lar, mas nao demonstra se sentir confortavel com os 

l4 Cf. Lugar de Homem e na Cozinha. 
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novas papeis. As entrevistadas, por sua vez, demonstraram uma busca para 

"acomodar" os fates, mantendo intacta a dinamica interna do casa/, do fare 

de sua respectiva administra9ao. Foram capazes de romper barreiras na vida 

profissional, mas nao conseguem reunir condi9oes para romper as estruturas 

de sua vida fami/iar5
. 

Em relac;ao ao consume, tambem foi apontado um certo 

conservadorismo, pois os moradores da cidade sao considerados como ( . . .  ) 

mais reticentes a novidades do que em Sao Paulo, Curitiba ou Rio de Janeiro26•

As familias vao as novas "vitrines" 

Ate o momento, dedicamo-nos a apresentar diferenciadas vis5es de 

pesquisadores das mudanc;as na estrutura do trabalho e nas rela96es entre 

homens e mulheres no ambito domestico buscando compor um quadro que 

possibilitasse a compreensao de nosso pr6prio objeto. Passamos aos nossos 

comentarios finais, dialogando com as posi96es apresentadas, na tentativa 

de alinhavar nossa pr6pria visao da questao em discussao. 

Estudos realizados nos anos 70 e 80 ja vinham configurando uma 

disposic;ao para mudanc;as nas atitudes femininas relacionadas as atividades 

culinarias e as demais tarefas do lar. Tais mudanc;as estavam ligadas a um 

avanc;o da participac;ao da mulher no mercado de trabalho e a  conquistas que 

apontavam para uma tendencia mais igualitaria nas rela96es entre os sexes. 

As analises sobre o mundo da casa indicaram, contudo, que a mulher 

permanecia sendo a responsavel pela administrac;ao dos recurses domesticos 

e pelo cuidado dos filhos, das filhas e da casa. Posicionando-se de diferentes 

formas em relac;ao aos encargos que permaneciam em suas macs, 

curiosamente, as mulheres entrevistadas por Sluys et alii, na decada de 90, 

reconheceram as tarefas domesticas coma femininas, atribuindo o 

questionamento de uma disposic;ao para realiza-las a caracterfsticas de 

personalidade. 0 recurso as novas tecnologias domesticas, utilizac;ao de prates 

prontos ou receitas de prepare facil, e a pr6pria recusa das tarefas do lar, por 

parte de mulheres do tipo guerreira ou objetrice, apareceu em menor numero 

de relates que a aceitac;ao submissa dessas tarefas per grande parte de 

25 Lugar de Homem e na Cozinha, p. 70. 

28 Cf. dados fornecidos per Antonio Zambelli, diretor de Marketing da Perdigao Agroindustrial, para o livro 
Lugar de Homem e na Cozinha. p. 79. 
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francesas, identificadas come recrutas. A participac;ao masculina foi minimizada 

nos discursos, aparecendo mais coma auxilio e como opc;ao, do que como 

contingencia. 

0 cenario do final dos anos 90 apresenta modifica96es nesse quadro. 

No Brasil, as tipologias da pesquisa realizada pela PROPEG em cinco capitais 

identificaram uma maior participac;ao masculina nas atividades relacionadas 

ao mundo domestico, e apontaram uma diferenc;a significativa na forma como 

homens e mulheres valorizam e enfrentam suas func;oes. Se a tendencia 

apontada foi a de um maior compartilhamento e uma maior igua/dade nas 

relac;5es entre os sexes, o estudo demonstrou que ainda ha resistencias a 

serem enfrentadas e que estamos longe de uma revoluc;ao. 

No que concerne a tecnologia, conclufmos com Elizabeth B. Silva, que 

nos lares brasileiros ela e pouco utilizada ou ausente, o que e compensado 

pela relativa disponibilidade de tempo para o trabalho domestico, que tambem 

pode ser comprado. No entanto, nos ultimas anos, ha uma inclinac;ao ao 

decrescimo de mao de obra para servic;os caseiros, o que coloca a 

necessidade de novas arranjos. � 
0 aprimoramento da qualidade e do desempenho dos eletrodomesticos 

segue a tendencia de globalizac;ao da industria e acompanha a crescente 

inserc;ao das mulheres no mercado de trabalho assim come o aumento da 

demanda delas por maier participac;ao dos homens nas atividades da casa. 

Ha tambem um crescimento do consume de novas tecnologias do lar, que, de 

acordo com Silva, sao projetadas para atender uma realidade hist6rica, 

segundo a qual, as necessidades da famflia do mundo ocidental industrializado 

sempre foram supridas nos espac;os privados dos domicflios. Essa 

constatac;ao poderia ser reforc;ada se considerassemos o aumento de 70% 

no consume de alimentos prontos e semi-prontos, de 1998 a 9927
• 

0 microondas e uma das novas tecnologias que mais revolucionou a 

participac;ao de homens nas tarefas caseiras em pafses desenvolvidos. No 

Brasil, entretanto, Silva questiona sua efetiva incorporac;ao ao uso domestico 

cotidiano. Nossas pr6prias observa96es indicam que a tecnologia e os prates 

prontos nao sao as solu96es prioritarias de muitas famflias, cuja tendencia e 

retirar da casa a atribuic;ao secular, nao s6 de produc;ao, coma tambem de 

consume do alimento. Nossa hip6tese e reforc;ada pelos f ndices relativos ao 

crescimento do numero de refei96es realizadas fora de casa no Brasil, que ja 

27 Idem, Ibidem. 
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atingem 25% nos grandes centres, combinados a um significativo aumento 
do numero de estabelecimentos da area de alimentac;:ao, que praticamente 
dobrou no periodo de 1991 a 199828

. Belo Horizonte e Uberlandia apresentaram 
dados que demonstram um crescimento do setor de alimentac;:ao fora de casa, 
num perfodo de 5 a nos (1993-98), da ordem de 100%_ e 201 %29

, 

respectivamente. 
Nos restaurantes self-service, as percentagens de frequentadores(as) 

representando famflias30 que sao assfduas durante a semana chamaram nossa 
atenc;:ao nas duas cidades observadas, pois variam de 10 a 40%, dependendo 
da localidade em que os estabelecimentos se situam, sendo maior em bairros 
residenciais ou pr6ximos a concentrac;:6es de ediffcios residenciais. A principal 
justificativa para esse fato, ao contrario do que se poderia esperar, nao foi a 
falta de tempo de pessoas que trabalham. Proprietaries, proprietarias e 
frequentadores(as) entrevistados(as) enfatizaram a dificuldade em conseguir 
cozinheiras e o custo dos salaries dessa mao-de-obra, como aspectos centrais. 
Outros fatores lembrados foram o baixo custo do quilo, a grande variedade de 
opc;:6es e a praticidade. Algumas mulheres consideraram que comer fora 
constituia uma rejeic;:ao as tarefas culinarias e uma recusa as atribuic;:6es 
tradicionalmente associadas ao genero feminine. 

Vale lembrar, ainda, as conclus6es da pesquisa da PROPEG, para 
tentarmos entender as raz6es dessa escolha nas cidades estudadas. As 
mineiras entrevistadas na referida pesquisa demonstraram uma procura par 
arranjos conciliat6rios, que nao ameacem a estrutura familiar, enquanto os 
homens se mostraram conservadores e do tipo rebelde, que nao pretende 
assumir a cozinha ou as tarefas do dia-a-dia. Nesse contexto, comer fora 
nessa nova modalidade de restaurantes, parece ser uma soluc;:ao bem 
apropriada e conciliat6ria. Sobretudo se considerarmos as declarac;:6es dos 
primeiros proprietaries de comida a quilo da capital mineira, que abriram o 
lsso e Aquila numa regiao de classe media, pensando numa proposta pratica 
para as familias cujas mulheres nao tinham tempo ou disposic;:ao para assumir 

2• Ver dados da ABIA em VEIGA, Aida. Bye, bye, fogao. VeJa, Sao Paulo: Editora Abril, 24/06/98. p.76-79.

29 Conforme dados obtidos no Sindicato dos Hoteis, Bares e Restaurantes de Belo Horizonte e na 
Vigilancia Sanitaria de Uberlandia em 1998. 

30 Foram consideradas famflias rnononucleares, monoparentais, formadas somente por casais e casais 
com filhos - mesmo quando um ou mais membros estavam ausentes. Destacamos o grande numero de 
idosos, tanto sozinhos quanto casais. 
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a cozinha, diante a crescente dificuldade em conseguir empregadas 
domesticas31

. 

0 self-service representa, portanto, um lugar e um tempo especial 
para comer, sobretudo para as chamadas classes medias urbanas, 
reordenando a gramatica espac;:o-temporal contemporanea, nessa geografia 

difusa onde se mesclam os c6digos da casa e do restaurante - a rua. Aparece 
coma uma proposta diferenciada do comer fora porque combina praticidade, 
variedade e rapidez, ao padrao domestico de alimentac;:ao e de formas de 
convfvio que recuperam o sentido, associado a refeic;:ao, de uma comunhao 

coletiva, de momenta para congrega,;ao dos membros dispersos da familia32 

ou ate de encontros de amigas, amigos ou colegas de trabalho. 
A importancia do modelo domestico de refeic;:ao pode ser particularmente 

evidenciada na preferencia que os habitues manifestam em relac;:ao aos locais 
que servem a comidinha caseira a qual estavam acostumados. Enquanto 
referencia identitaria associada a uma form a de sociabilidade caracterf stica 
da casa, o tipico e o caseiro sao elementos atrativos para as famllias33 e,
sobretudo, para as pessoas idosas, que reencontram trac;:os de sua tradic;:ao 
alimentar nesses espac;:os. Alem disso, nas representac;6es dos consumidores, 
em casa se faz uma verdadeira refeic;:ao, que alimenta mais o molhor, enquanto 
que o snack, entendido coma lanches e comidas de fast-food, aparece coma 
nao-refei<;ao, coma transgressao a forma tradicional e estruturada de se 
alimentar 34

. 

Em relac;:ao a comida considerada tipica, observai;;0es relativas a 
habitos e comportamentos alimentares que haviamos feito em nosso estudo 
sobre a cozinha e a construc;ao da imagem do mineiro domonstraram sua 
permanencia coma referencia em cr6nicas, ensaios, mem6rias, assim coma 
em ocasi6es especiais, festas e reuni6es de famllia, mesmo com as 

31 Cf. entrevista realizada com os fundadores da rede, os irmAos Frederico, Morcos o Ronaldo Proenr;a da 
Matta Machado, em Belo Horizonte, marr;o de 2000. 

32 ORTIZ, Renato. Mundializa,;;ao e Cultura, Sao Paulo: Braslllense, 1994. 

33 Os pratos tipicos, que sempre foram caracterfsticos do cotidiano e de festas reallzadas no espar;o das 
casas, no momento atual estao cada vez mais presentes nos cardapios de diversos restaurantes, nao 
s6 dos especializados, cuja expansao caracterizou os anos 80. A esse respeito, ver ABDALA, Op. 
cit.,1997. 

34 RIAL, Carmen S. M. Fast Food: a nostalgia de uma estrutura perdida. Horizontes Antropo/6gicos, Porto 
Alegre: Publicar;ao do Programa de P6s-Graduar;ao em Antropologia Social da UFRS, ano2, n.4, p. 94-
103, jan{jun. 1996. 
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modificac;6es nos padr6es tradicionais da mesa cotidiana, influenciadas per 

mudanc;as na sociabilidade, per interferencia de regras dieteticas alternativas 

ou de carcflter medico e por uma ampliac;ao do consume de produtos 

industrializados35
. 

Tudo indica que, na nossa realidade, o freezer e o micro-ondas, 

tecnologias domesticas muito utilizadas em alguns paises da Europa e Estados 

Unidos, nao sac pareo para a comidinha caseira, fresquinha e quentinha, 

mesmo que comida "na rua". As estatisticas relativas ao crescimento do 

numero de refeic;6es fora de casa e a marcante presenc;a na paisagem urbana 

brasileira dos restaurantes que servem almoc;o a quilo ou no sistema intitulado 

buffet-no qual as pessoas se servem a vontade e pagam prec;o fixo-parecem 

indicativas de que o sanduiche e o congelado nae foram as formulas 

privilegiadas associadas a mudanc;a de estilo de vida das familias estudadas. 

Comer fora se torna mais pratico do que o consume de alimentos congelados, 

com a utilizac;ao de fornos micro-ondas e vasilhames descartaveis, ja que 

nesse caso algumas das tarefas domesticas nao desaparecem36 
- coma 

colocar e tirar mesa, lavar louc;a -, alem de que e necessario um dominio de 

um conjunto de conhecimentos e procedimentos que envolvem os atos de 

congelamento e utilizac;ao desses fornos, conforme demonstrou Silva 37
. 

Vale lembrar ainda que, nos nossos dias, em tempos de "apagao", o 

freezer e o microondas aparecem coma "vil6es" e sao os primeiros a serem 

desativados por boa parte das familias, coma temos vista tanto nas entrevistas 

que realizamos, coma nas noticias fartamente veiculadas pela imprensa. 

35 ABDALA, 1997. Nesse estudo, percebemos que, ainda que haja varia9oes entre as sub-regioes e entre
camadas sociais, ha uma referencia a um mesmo padrao idea/izado no que concerne a comida. Esse 
padrao se reporta justamente aqueles prates que, considerados hoje come tradicionais e trpicos, 

apontaram, no seu periodo de origem e fixa�o, para uma relativa unidade, e nao para diferencia9oes, 
nos habitos alimentares. Milho, feijao, porco, galinha e couve eram as culturas de quintal, partilhadas 
por senhores e escravos, nos tempos dificeis da minera9ao. No seculo XIX, a relativa fartura das 
fazendas e as melhores condi9oes de abastecimento nas cidades, combinadas a rusticidade da vida, 
partilhada por proprietaries e trabalhadores livres e escravos, nao provocou altera¢es significativas 
no cardapio basico. As diferen9as ficavam por conta de alguns produtos importados, sobretudo para 
os proprietaries da Zona da Mata, e do aparecimento mais constante do arroz e da came de vaca, nas 

mesas mais abastadas. Alem disso, maior disponibilidade de ingredientes deu origem a uma profusao 
de doces e quitandas. 
Ver tambem DUTRA, Op. cit. 

36 ABDALA, Op. cit., 2000. 

37 SILVA, Elizabeth B. Fazendo genero na cozinha: tecnologias e praticas. Revista Latinoamericana de 

Estudios Del Trabajo, Sao Paulo: Publica9ao semestral da ALAST, ano 4, n. 7, 1998. 
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TRABALHAR OU BRINCAR: BRINCAR DE TRABALHAR?* 

Flavia B. Teixeira-

RESUMO: Este artigo pretende suscitar algumas considerac;oes sabre o discurso 

hegemonico que caracteriza as brincadeiras coma resultado de um 

pracesso "natural". Questionar o lugar de suposta inocencia ocupado pelo 

brinquedo, a partir da discussao de suas contribuic;oes para a constituic;ao 

das identidades de genera. Elegemos coma foco de analise elementos 

para pensar o trabalho domestico e a construc;ao de seu pertencimento 

ao habitus feminine. 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedos, Brincadeiras, ldentidade de Genera, 

Trabalho Domestico. 

ABSTRACT: This paper tries to draw attention to some hegemonies discourses that 

usually treats kids jokes like a natural process. Intends to put in question 

the innocence inscribed on the toy (play) itself, and its gender identity. The 

study analyses the domestic work and its concern to the female habitus. 

KEY WORDS: toys, jokes, gender intentity, domestic work. 

lniciaremos nossa discussao com um fragmento recortado, no qual a 

situa<;ao a ser discutida apresenta meninos e meninas com idade entre 03 e 

04 anos que brincavam na sala da brinquedoteca de uma escola de educac;ao 

infantil. Mesmo frente a possibilidade de que estas brincadeiras se apresentem 

aos desavisados coma equitativas, seus diferentes usos e arranjos nos 

apontam distanciamentos significativos. 

· Este artigo foi elaborado a partir da disserta9ao de mestrado Meninas e Meninos na Educa�o lnfantil: 
uma aquarela de possibilidades desenvolvida no Programa de Mestrado em Educa9ao/UFU 

• Mestre em Educa9ao, professora substituta do Departamento de Ciencias Sociais UFU e membro do
NEGUEM 

As fotografias utilizadas neste artigo foram produzidas por Gilson Goulart Carrijo. 
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I. -

Caminhoes de varios tamanhos, modelos e cores estavam disponiveis 
na sala. Porem, o carrinho de feira foi o brinquedo escolhido por um menino. 
Transportava uma vassoura, um rodo, algumas pec;as de outros brinquedos e 
demais objetos que encontrou pela sala. Cheio de quinquilharias, foi-se o menino 
de um lado a outro da sala. Uma menina realizou escolha semelhante e 
empurrou outro carrinho de feira vazio, deslocou-se de um canto a outro, 
sugerindo estar fazendo compras. Permaneceu neste faz-de-conta durante 
algum tempo e abandonou a brincadeira. Pr6ximo, a replica de um carrinho de 
bebe foi utilizada par outro menino para brincadeira semelhante a dos colegas. 
Livre de sua func;ao exclusiva, o carrinho de bebe foi transformado em veiculo 
de transporte. A boneca, uma garrafa, uma lata vazia e uma vassoura 
ocupavam o mesmo espac;o. Minutes depois, este mesmo carrinho abrigaria 
a boneca colocada para dormir, ap6s ter sido embalada pela menina, que vai 
se ocupar de outras coisas. A boneca parece ter cansado a "mae". Mas, apesar 
do suposto abandono da boneca no carrinho, as a96es da menina simbolizam 
com clareza as situa96es cotidianas que envolvem os cuidados maternais, 
enquanto para os meninos os carrinhos parecem representar meios de 
transporte. 

Com esses primeiros elementos significativos da utilizac;ao do espac;o 
ludico da casinha, pode-se ter uma distinc;ao basica das posic;oes de genera 
entre meninos e meninas na brinquedoteca da escola. Sao posi96es conhecidas 
e presentes em outros espac;os sociais, como e o caso do espac;o domestico, 
aludido ali na forma de casinha. Na situac;ao observada, a repetic;ao dos rituais 
domesticos foi evidente e dominante. Assim, pudemos ver dois meninos que 
demonstraram preferencia pela ocupac;ao do quarto, onde permaneceram 
deitados na cama, aparentemente descansando e, as vezes, ao telefone. Duas 
meninas se dividiram entre os afazeres domesticos, distraidas nas atividades 
de higiene e cuidados coma varrer, limpar, cozinhar, e, eventualmente, servir 
os meninos deitados. 

Mas o posicionamento das escolhas ludicas nao era tao rigido e as 
brincadeiras inclufam variac;6es. Par exemplo, na cozinha, outras duas 
meninas brincavam de cozinhar. A que se encontrava em frente ao fogao, 
atarefada em meio as panelas, alertou a outra quanta a possibilidade de se 
queimar, pois o alimento estava quente. Ali perto, sentado na sala, em 
brincadeira semelhante, um menino tamb6m cozinhava. Porem, 
diferentemente das meninas, parecia desconhocer o processo do fazer

feminine, mais cheio de cuidados. Separando os capos que encontrou no 
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armano, simulou servir o cafe. Em seguida percorreu a brinquedoteca 
distribuindo o cafe e biscoitos, recebidos per outras crianc;as nao envolvidas 
diretamente na brincadeira de fazer e servir. Os biscoitos distribufdos eram 
pec;as do domino, que recolheu em uma caixa de madeira. 0 fogao nae foi 
explorado. A indistinc;ao de genero dos brinquedos escolhidos pelo menino 
permitia a este estabelecer um salto entre a materia prima e o produto final. 
Como num processo magico, os alimentos passaram do estado do cru ao

cozido. 

0 que se observa, entao, na brinquedoteca, e alga vastamente 
conhecido na construc;ao social das marcas basicas do masculine e do 
feminine. Desde muito cede, as brincadeiras aproximam as meninas do 
universe domestico, os brinquedos desvendam para elas os segredos da 
cozinha, familiarizando-as com os objetos e procedimentos que mais tarde 
integrarao seu habitus.

A naturalizac;ao da brincadeira de casinha pode ser percebida na 
mesma perspectiva de construc;ao simb61ica. Na brinquedoteca, os espa�os 
foram planejados para meninos e meninas, lugares para brincar e a reproduc;ao 
do espac;o domestico recebeu significativo destaque suscintando um 
questionamento: Brincar de casinha e condic;ao necessaria? 

As brincadeiras sao mediadas pelos brinquedos disponfveis na escola 
e tambem em outros locais. Aqui, introduzimos um novo elemento, acreditamos 
que os brinquedos como artefatos culturais sao dotados de significados pre
estabelecidos mas que sempre podem ser, tambem, resignificados. Assim, 
torna-se importante perceber o que dizem, o que sua escolha pretende 
estabelecer como natural quando o foco e a observac;ao dos generos 
socialmente construidos. Trata-se de encontrar nos materiais utilizados nos 
brinquedos, nos seus detalhes, os indicios dos atributos masculines e 
feminines. Fotografamos alguns brinquedos expostos em uma loja e utilizamos 
como fonte desta investigac;ao para que nos auxiliasse no desvelamento das 
brincadeiras, e apoiados em Bujes (2000) 

1 

correlacionamos com o nossa 
pesquisa. 

Nao demandaria um olhar especializado para reconhecermos a 
demarcac;ao de espac;os de uma loja de brinquedos e a distribuic;ao de suas 
prateleiras. A naturalizac;ao dos espac;os destinados as meninas e a  variedade 

1 BUJES, Maria Isabel E .. Constituindo diferenc;as: uma discussao sobre a pedagogia e o curriculo na 

educa9ao infantiL In: SILVA, Luiz Heron (org) Seculo XX/: Qual conhecimento? Qual curriculo? Petr6polis: 

Vozes, 1999. 
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de opc;:6es disponibilizadas do mundo cor-de-rosa reafirmam essa disposic;:ao. 

Os espac;:os domesticos sao apresentados coma lugares divertidos, em que 

impera a fantasia, o nao-serio e, quern sabe, o nao-trabalho. 

0 trabalho domestico e uma brincadeira ... brincar de limpar, arrumar, 

sao situac;:6es muitas vezes encontrada na pesquisa. Para Bourdieu 
2 

o trabalho

domestico passa, quase sempre, despercebido e "quando ele se impoe ao 

olhar e desrealizado, transferindo-o ao piano da espirtualidade, da morale do 

sentimento, o que facilita seu carater nao lucrativo e 'desinteressado" (1999, 

p.117).

Foto 1 

Essa e, tambem, uma mensagem que encontramos subliminarmente 

em varies brinquedos. Correlacionamos aqueles que consideramos mais 

pertinentes a pesquisa. 

0 brinquedo "Passe Brincando", (foto 1) e indicado para crianc;:as a 

partir dos dais anos de idade. Assim que a menina adquire habilidade motora 

para manter-se de pe e deslocar-se independente, o brinquedo aponta um 

destine "util" para suas "aquisic;:6es". 

Nesta mesma I6gica, o andador poderia ser facilmente substitufdo pelo 

brinquedo "Brinque e Limpe", as rodinhas sao apresentadas coma avanc;:o. 

Andar e limpar sao ac;:6es exercidas simultaneamente, naturalizando e 

2 BOURDIEU, Pierre. A Dominar;ao Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 
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instituindo a limpeza coma uma gostosa brincadeira integrante do habitus 

feminine. Rado, vassoura, balde e ferro de passar roupas sao ferramentas 

que enfeitadas, coloridas, tornam-se atrativos capazes de seduzir e condicionar 

habilidades que serao paulatinamente adquiridas e aprimoradas, todas 

envolvidas pelo misterioso e inocente mundo do faz-de-conta. 

Lavar roupas tambem aparece coma uma atividade refrescante e 

divertida. A menina pode transformar a brincadeira em sua iniciac;:ao precoce 

nas tarefas domesticas, sendo incentivada a lavar ate mesmo suas roupas, 

conforme o anuncio veiculado na embalagem. Apresentado na fotografia numero 

2, o brinquedo "Tanquinho da Gigi" e, na realidade, um caixote. 

', 

Foto 2 

Rudimentar em sua concepc;:ao e apresentac;:ao, se considerarmos os 

avanc;:os tecnol6gicos de uma maquina de lavar roupas menos sofisticada. 

Sua funcionalidade simplifica a pratica domestica que limitada ao faz-de-conta, 

contem fragmentos de um cotidiano que deve ser incorporado. A vestimenta 

e os aderec;:os utilizados pela menina do anuncio distancia-se da imagem da 

"lavadeira", a suposta elegancia dos 6culos escuros presos no alto da cabec;:a 

e contraposta a incomoda posic;:ao de joelhos empregada na brincadeira. 

Ao realizar um estudo cujo itinerario percorre as produc;:6es brasileiras 
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reconhecidas e por vezes ritua/mente celebradas s6 o sao realmente 
enquanto permanecem subordinadas as atividades de produr;ao 

(BOURDIEU, 1999, p.116). 

Cotidiano detalhadamente vasculhado no livro Mem6ria e Sociedade 

de Eclea Bosi (1994)8
, em que a autora realiza um estudo sobre classe social, 

articulando mem6ria e velhice. Ao registrar a voz e, atraves dela, a vida de 
homens e mulheres, notamos as diferern;as das rela96es estabelecidas no 
cotidiano. 0 espa90 domestico e o cenario em que as hist6rias se desenrolam 
e sao significadas diferentemente pelos atores. 

Os sujeitos entrevistados par Eclea vive ram perf ados importantes de 
nossa hist6ria coma a Segunda Guerra Mundial, o perfodo desenvolvimentista, 
a constru9ao dos sindicatos, as grandes greves dos metalurgicos, a ditadura 
militar. No entanto, marcaram este tempo de formas distintas: uma hist6ria de 
homens, escrita por homens e, no trabalho da autora, lembrada por homens. 
Nos relates das mulheres, o tempo foi demarcado pelos acontecimentos 
privados, as grandes rituais como casamentos, batizados, aniversarios, 
nascimentos, infortunios familiares, doen9as e mortes. E esta vincula9ao das 
mulheres com o mundo domestico que nos chama a aten9ao, um tempo 
marcado pelas situa96es de sociabilidade coma visitas e festas de aniversario, 
casamentos, batizados e gesta96es. 

Para Bourdieu (1999), parte do trabalho domestico, ainda hoje, cumpre 
a fun9ao de manter a solidariedade e a integra9ao da familia, sustentando 
rela96es de parentesco e assegurando la9os de proje9ao social, 
movimentando o capital social atraves destas trocas simb6Iicas, presentes 
nas reuni6es familiares, almo9os, casamentos, trocas de presentes, visitas, 
cartas, telefonemas. Como parte do mundo domestico, este trabalho seria 
quase despercebido na sua totalidade, nao fosse sua conota9ao negativa, 
considerado como "fofocas, coisa nao seria, neg6cio de mu/her" que acabam 
par integrar o habitus feminine sob a alcunha de "prazeres de mulher''. 

A cozinha e apresentada por Brandao (1999)9 come espa90 feminine 
da casa em que se consolidam la9os de sociabilidade, determinando os uses 
diferenciados dos espa9os domesticos. Estes paulatinamente enredam as 

• BOSI, Eclea. Mem6ria e Sociedade: Lembranr;a de Ve/hos. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

9 BRANDAO, Carlos Rodrigues. O trabalho de saber. Porto Alegre: Sulina, 1999.
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meninas no seu interior, enquanto expulsam gradativamente os meninos. La9os 
que se firmam sutilmente, num colorido de formas. 

Em meio a tantas panelinhas (foto 4), conjuntos de cha e kit's de 
cozinha, o que seria este lugar senao o fruto de uma alquimia? Um encanto 
que esconde um destine. 

Um espa90 magico, onde tudo se transforma. Destinado a um unico 
publico, o apelo e para as men in as, sac elas as convidadas a desvendar estes 
segredos: isso pode explicar a indiferen9a do menino observado na pesquisa, 
para quern o fazer independente dos instrumentos. 

r 

Foto4 

Brincar de casinha apresenta-se entao quase come uma imposi9ao, o 
importante e que o mundo domestico nao se afaste da menina. Vejamos o 
exemplo a seguir, este e aviao da Barbie (foto 5). Quando Bourdieu nos convida 
a pensar a partir de pares de opostos, o que poderf amos encontrar aqui? 
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0 trabalho no mundo publico forja a dimensao de lugares "naturalmente" 

instituidos e transforma-se em categoria central de identidade de masculinidade 

adulta. A incorpora9ao da tecnologia nos brinquedos auxilia no treino de 

habilidades, come podemos observar na foto acima em que o laser e os 

materiais dos brinquedos do menino apontam para as possibilidades da 

modernidade. Contrariamente, as meninas estao destinados os brinquedos 

que aprisionam seu trabalho no universo domestico. 

Este conjunto de elementos se articula a um projeto de jun9ao entre 

feminilidade/reprodu9ao e masculinidade/produ9ao. Na fotografia ao lado 

observamos que a utilizac;ao do termo fabrica e maquina que num primeiro 

momento representam o mundo do trabalho industrializado, simbolos de um 

projeto de modernidade, somados a expressao de admirac;ao da apresentadora 

de programa infantil anunciam uma promessa que nae se realizara. Falsas 

promessas que, descaracterizando o real processo de fabrica9ao dos 

produtos, favorecem a constru9ao de uma falsa ideia de pertencimento ao 

mundo publico. 
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Diferentemente dos brinquedos dos meninos que expressam coragem, 

competitividade, capacidade cognitiva, atributos necessaries futuramente para 

a integra9ao ao "mundo do trabalho", estabelecendo um continue entre a 

constru9ao da masculinidade infantil e adulta. No entanto, pensando que essa 

inser9ao nao e desvinculada de um contexto mais ample, ao dizermos de 

trabalho numa sociedade capitalista, alguns atributos nos saltam aos olhos: 

perseveram;:a, lideranga, competi9ao, coragem ... 

A coragem fisica nao sera somente uti/ em si mesma. mas servir, um 

dia, de base a coragem moral e espiritual. Um menino medroso de 

corpo nao resistira as incita9oes de um camarada pervertido ao passo 

que um menino corajoso nao hesitara em resistir-lhes. Quantos adultos 

nao fem coragem alguma para afirmar suas opinioes pela unica razao 

de nao possufrem coragem fisica (VIOLLET Apud FELIPE, 2000, p. 

122). 

ldentificamos a atualidade destas prescri96es, principalmente quando 

referem a demonstrac;ao de coragem, e sua intensa incorpora9ao nos habitus

masculine quando observamos o desenlace das situa96es de conflitos 

envolvendo os meninos e as meninas. Mas esse assunto fica para uma outra 

oportunidade. 

119 



120 

�-

AOS(AS) COLABORADORES(AS) 

1. O Caderno Espaco Feminine e uma revista multidisciplinar que mesmo possuindo
seu Conselho Editorial, nao se responsabiliza pelos conteudos de cada texto
publicado, a medida em que o objetivo e polemizar e nunca enquadrar os artigos
dentro de uma unica perspectiva te6rico-metodol6gica;

2. Seguindo a premissa anterior da multidisciplinaridade, e necessario que cada
colaborador(a) trabalhe conceituando em nota de rodape, ou no pr6prio texto,
esclarecendo o(a) leitor(a) o que necessariamente nao pertence a area do(a) autor(a);

3. Ao aceitarmos artigos ineditos para a publicac;:ao, exigimos que os mesmos venham
revisados quanta a ortografia e sintaxe;

4. 0 artigo devera ser enviado para o Conselho Editorial do Cademo Espac;:o Feminine,
em tres vias digitadas em programa Word for Windows (6.0 ou 7.0) e tambem
acompanhado par disquete. 0 name do(a) autor(a) devera vir especificado com sua
titulac;:ao maier, lnstituic;:ao que trabalha, alem do enderec;:o e telefone!ara
correspondencia; 

5. Os artigos deverao ter no maxima 25 paginas e no mfnimo 10, excetuando-se as
resenhas, utilizando espac;:o 2;

6. Todos os artigos deverao seguir as normas de citac;:ao bibliografica da ABNT, em
que as notas de rodape devem necessariamente estar inclufdas no texto, e nao no
final dele;

7. Deve canter o Abstract e o Resumo (ate 10 linhas centralizado na pagina, palavras
chaves e keywords do texto (Unitermos) ate 5).

8. Utilizando-se de notas de rodape, nao sera necessario o uso de bibliografia final;

9. Todos os artigos serao apreciados pelo Conselho Editorial. A simples remessa dos
originais, implica em autorizacao para a publicacao do mesmo;

10. Os originais submetidos a apreciac;:ao do Conselho Editorial nao serao devolvidos. A
Revista Caderno Espac;:o Feminine compromete-se a informar os autores(as) sabre
a publicac;:ao ou nao de seus textos.




