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APRESENTA<;AO 

Abrindo novos espa9os, desmarcando fronteiras impostas 
anteriormente por areas do conhecimento, o Caderno Espa90 
Feminine tern servido de instrumento para o debate multidisciplinar 
sobre a tematica feminina e rela96es de genero. Pesquisadores tern 
hoje, ao alcance de seus estudos e analises, "novas fontes" 
documentais, "novos objetos", que a partir dos anos 70 foram 
arrancados do silencio que os envolvia. Dentro dessa perspectiva, 
este numero .traz contribui96es de professores e pesquisadores na 
area de Hist6ria, Letras, Educa9ao Ffsica e Didatica. Abaixo 
sintetizamos algumas das ide_ias que abordaram as pesquisadoras, 
vamos a leitura! 

Leila Mezan trabalha com o seculo XVI, onde pin9a a figura 
de Christine de Pizan que atraves de ensinamentos revolucionarios, 
escritos de carater feministas, desafia o modelo feminine da epoca e 
aconselha as mulheres, tanto princesas, quanto mulheres simples a 
desencumbirem de tarefas ditas masculinas na ausencia de seus 
maridos, ou seja, "[ ... ] ela prop6s em 1405, a igualdade entre os 
generos no interior da desigualdade social." Suas obras percorreram 
paf ses e reinados, influenciando rain has e mulheres comuns. 

Maria Clara T. Machado discute a Hist6ria Oral como fonte 
documental para recuperar mem6rias e/ou lembran9as, assim como 
recobrar "vozes de sujeitos hist6ricos e sociais desprivilegiados da 
cena hist6rica", mostrando, todavia, os riscos e dificuldades para 
quern Iida com esse tipo de tecnica. Neste artigo a autora ainda 
prop6e formas e sugest6es possfveis para amenizar esses 
problemas. 

Maria lzilda Matos faz um balan90 sobre a historiografia que 
discorre sobre genero e a tematica feminina a partir dos anos 60.

Mostra a visibilidade da mulher a partir dos anos 70 na sociedade e 
na academia e nos anos 80 os avan9os proporcionados pela 
categoria analftica de genero em substitui9ao ao sujeito universal. 
Torna-se para n6s pesquisadores da tematica uma leitura preciosa 
quanto a novas fontes, genero, multidisciplinaridade e cultura. 

Rago apresenta-nos a figura marcante de Luce Fabbri. na 
Hist6ria. do Anarquismo. Nascida na Italia, no infcio de nosso seculo, 
se faz ainda hoje presen9a marcante na militancia e aprecia9ao do 
nosso tempo, vislumbrando "perspectivas de future acentuadamente · 
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marcadas pelo pessimismo e pela desesperanc;a". Ao reabilitar Luce, 
Rago nos proporciona atraves de seus estudos o conhecimento de 
personagens que apesar de ocuparem um espac;o publico 
continuavam desconhecidas para muitos. 

Mfriam Leite, recupera a hist6ria de vida de Maria Lacerda de 
Moura (finais do seculo XIX e meados do XX), sua luta contra o 
mundo que achava "injusto, hip6crita e false". A autora enfoca a 
decada de vinte quando Maria Lacerda de Moura ja morava em Sao 
Paulo. Enquanto educadora , jornalista e escritora, foi ligada ao 
feminismo e anarquismo, "alertava ho.mens e mulheres para o bem 
estar coletivo e o progresso social. Considerava a mulher 
fisiologicamente diferente do homem, nao inferior e que havia 
necessidade de desenvolver sua inteligencia atraves da educac;ao". 

Eustaquia Salvadora de Sousa, constr6i a hist6ria do ensino 
da Educac;ao Ff sica em Belo Horizonte, analisando sob a perspectiva 
de genero, classe social e rac;a, seu objeto de estudo. Percebe na 
hist6ria construfda de um seculo, as rela96es de poder que 

· permeiam a sociedade, assim como a escola, ao separar e
hierarquizar alunos e alunas.

Mara Verf ssimo faz o estudo das imagens masculinas e
femininas no livro didatico, apontando os "conteudos com fortes
tendencias discriminator;as". A analise que realiza do livro didatico,
aponta suas caracterf sticas, importancia e sua participac;ao na
lndustria Cultural, assim como aponta tendencias e sugest6es para
superar os problemas advindos daf.

Kenia Pereira faz resenha sobre "A literatura feminina no
Brasil Contemporaneo" de Nelly Novaes Coelho, "considerada
atualmente obra fundamental para o estudo da problematica que
envolve a mulher e a  literatura no Brasil", preenchendo e delineando
os perfis de escritoras brasileiras, dando-lhes vozes e espac;os.

CHRISTINE DE PIZAN E O LIVRO DAS TRES VIRTUDES: 
REFLEXOES SOBRE A EDUCACAO FEMININA* 

Leila Mezan A/granti ** 

0 seculo XVI e considerado o memento de abertura da 
modernidade, resultado tanto do desenvolvimento tecnico, como de 
certa estabilidade polftica, econ6mica e populacional. Em certos 
aspectos, entretanto, ele contem ainda muitos elementos do mundo 
medieval. Desde a obra classica de HUIZINGA - 0 Declfnio da

ldade Media, - e posteriormente do artigo de Lucien FEBVRE - 0

Homem do seculo XVI, 1 - a historiografia tern chamado a atenc;ao 
para o carater medieval das mentalidades dos indivfduos que 
viveram o infcio dos tempos modernos, cujo universe mental e 
cultural estava replete de representa96es magicas do mundo e de 
seus habitantes, no qual, o maravilhoso ocupava um espa90 
significativo2 . 

Tratar de Christine de Pizan e do Livro das Tres Virtudes 
implica mais uma vez voltar os olhos para o final da ldade Media e 
buscar suas conex6es com a Era Moderna. Porem, desta vez, nao 
exatamente para fixar a importancia do maravilhoso nas 
mentalidades, nas profecias acerca do fim do mundo, ou a 
fragilidade das rela96es entre o Homem e a Natureza, tao pr6prios 
da epoca. Mas, ao contrario, atentar para a obra e as ideias de 
uma mulher literata que tambem sintetizam a injunc;ao desses dois 
mundos: o medieval e o moderno. Pois, se por um lado, quanto ao 
estilo e a forma seus escritos sao essencialmente medievais, assim 

* Uma primeira versao deste artigo foi apresentada no Seminario lnterdisciplinar
Circa 150Q

,. 
na Unicamp, em outubro de 1995. 
Professora doutora do Departamento de Hist6ria da UNICAMP. 

1 Cf. HUIZINGA, Johan. El Otono de la Edad Media. Ttrad, Madri, Alianza
Universidad, 1979 e FEBVRE, Lucien, "O Homem do seculo XVI" in: Revista de Hist6ria,
USP, Sao Paulo, n. 1, 1950. 

· 2 Sabre as mentalidades do final da ldade Media e inicio da ldade Moderna, ver
dentre outros: DELUMEAU, Jean. Hist6ria do Medo no Ocidente 1300-1800. Trad.\ Sao 
Paulo, Companhia das Letras, 1990; LE GOFF, Jacques. Lo Maravilloso y lo Cotidiano en el
Ocldente Medieval. Trad. , Barcelona, Gadisa, 1985; THOMAS, Keith. A Religiao e o 
Declinio da Magia - cren�as populares na lnglaterra seculos XVI - XVII. Trad., Sao Paulo, 
Companhia das Letras, 1991. 
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como a ordenai;ao que apresenta da sociedade, algumas de suas 
ideias sobre o papel da mulher nessa sociedade e sobre a educai;ao 
feminina nao s6 nao correspondem ao pensamento dominante da 
ldade Media., como marcaram e influenciaram o debate sobre a 
condii;ao feminina ao longo dos seculos subsequentes. 

0 que torna Christine de Pizan uma figura pouco comum 
para sua epoca e, primeiramente, o fato de ter sobrevivido de sua 
produi;ao literaria - um off cio bem pouco feminine na ldade Media -
e, em segundo lugar, ousar ir alem de. certos limites impostos pelo 
seu tempo, como fizeram alguns homens de letras e ciencias do 
final da ldade Media, precursores, de um mundo que nascia e no 
qual suas ideias iriam florescer. 

Antes de analisar as ideias de Christine de Pizan sobre a 
educai;ao feminina, cabe destacar brevemente alguns dados de sua 
biografia, o perfil de sua obra e o contexto no qual foi escrita, a fim 
de nao serem julgadas com excessive rigor algumas de suas 
posi96es, como muitas vezes tern sido feito. Certos crfticos acusam
na de uma visao pouco revolucionaria. Para outros, trata-se de um 
feminismo ameno e "bem temperado" (a well tempered feminism)3. 
Entretanto, como lembrou Charity Cannon Willard, "isso significa nao 
compreender a natureza daquela sociedade".4

Quern foi Christine de Pizan?

Antes de mais nada e precise lembrar que Christine de Pizan 
escreveu a maier parte de sua obra entre o final do seculo XIV e o 
infcio do seculo XV na Frani;a, e que foi primeiramente como poetisa 
de· corte que se tornou conhecida, comprometida, portanto, com o 
meio socio-cultural no qual vivia e do qual' necessitava aprovai;ao 
para continuar escrevendo, uma vez que o fazia num contexto de 
patronagem. 

Filha e neta de intelectuais italianos graduados na 
Universidade de Bolonha, nasceu em Veneza por volta de 1365, mas 

3 Cf. Madeleine Pelner Cosman, "Well Tempered Feminisn - an Essay''ln: PIZAN,
Christine de. A Medieval Woman's Mirror of Honor - the treasure of the city of ladies. Trad. 

(0 Livro das Tres Virtudes), New York, Bard Hall Press/Persea Books, 1989, pp.11-27 (1405) 
4 Cf. WILLARD, Charity Cannon. The Writings of Christine de Pizan. New York,

Persea Books, 1994, p. IX. 
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passou sua infancia na corte francesa de Carlos V, pois seu pai fora 
convidado para fazer pa rte do cf rculo de ho mens de letras que o 
monarca mantinha em torno de si.5 Encorajada pelo pr6prio pai, 
Christine teve uma educai;ao pouco comum para uma jovem de seu 
tempo. Conhecia muito bem o latim, lera os grandes classicos latinos 
e estudara as escrituras. Desses textos estrairia, no future, varias 
cita96es presentes em seus livros e que tanto agradavam ao publico 
leitor da epoca, ja que os escritores que desejassem uma boa 
recepi;ao a seus escritos deveriam introduzi-las em suas obras. Nao 
se tratava, porem, de uma postura arrogante, mas de um 
procedimento de escrita, pr6prio da epoca.6 

0 casamento aos, 15 anos interrompeu, provavelmente sua 
dedicai;ao aos estudos, embora seu marido tambem pertencesse ao 
cfrculo de letrados da Universidade de Paris, o que lhe garantiu a 
continuidade do contato com o meio academico.7 Christine iniciou 
sua carreira quando tornou-se viuva, aproximadamente aos 25 anos, 
estando praticamente sem recurses para criar seus tres filhos 
pequenos. Os tempos de entao, eram outros e a onda favoravel que 
beneficiara seu pai e os demais homens de letras e ciencias havia 
passado com a morte de Carlos V. A Frani;a vivia o perfodo 
politicamente tumultuado da segunda fase da guerra dos 100 anos, 
sendo que a produ9ao de Christine coincide principalmente com o 
infcio das disputas entre a Casa de Borgonha e de Orleans, que 
acabaram levando a Frani;a a guerra civil. Alguns de seus escritos 
contemplaram inclusive os problemas polfticos que a Frani;a 
passava.8 

5 Carlos V e considerado um dos monarcas de maior v1sao e formai;:ao de seu
tempo. No palacio do Louvre estabeleceu u� importante biblioteca e vivia cercado de 
intelectuais, muitos de/es membros da Universidade de Paris, os quais lhe serviam de 
conselheiros. 0 pai de Christine era um desses homens. Cf. WILLARD, C.C., op. cit. p. X. 

6 Sobre o estilo de Christine de Pizan e o ambiente de patronagem no qua/
produzia, ver: Madeleine COSMAN, P., op. cit. pp.15-16. 

7 Christine casou-se com o jovem mestre Etienne du Castel, com quern viveu dez 
anos, e ambos mantinham conex6es com a corte. Pouco se sabe sobre sua infancia e o 
perfodo que precedeu seu casamento, mas as dificuldades advindas com a viuvez e o infcio de 
sua carreira como copista de manuscritos sao abordadas em sua autobiografia "Chistine's 
Vision", cujos excertos foram publicados em The Writings of Christine de Pizan selected 
and edited by WILLARD, Charity Cannon, op. cit.. Ver especialmente pp. 17 e 18. 

8 Quando Christine escreve a crise polftica entre Felipe O Audaz (tio do rei) e Louis
de Orleans (irmao do rei) ja se desencadeara. Entretanto, ela vive inicialmente na corte dos 
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A corte do herdeiro de Carlos V nada tinha do esplendor 
cultural da de seu pai, e o jovem rei era inclusive considerado 
insano. Foi portanto, ao segundo filho, Louis, Duque de Orleans que 
Christine dedicou seus primeiros escritos, dentre eles varias baladas 
que a tornaram conhecida9 . Na corte dos Orleans, entre 1401 e 
1402, Christine de Pizan travou um debate literario sobre a questao 
feminina , conhecido como "O Debate da Rosa", no qual criticou as 
ideias e representac;5es populares detratoras da mulher, expressas 
na famosa continuac;ao de Jean de Meum do Roman de la Rose10. 

lnicialmente o debate se deu atraves de um poema, Carta ao 
Deus do Amor, no qual criticou o amor cortes e a forma como os 
homens tratavam as mulheres, principalmente quando se 
encontravam na. companhia de outros homens. Em seguida, 
Christine age mais diretamente atraves de cartas enviadas a 
defensores e apologistas do Roman de la Rose, como Jean de 
Montreuil, que escrevera em 1401 um tratado - hoje perdido -
enaltecendo o romance. Mas Christine escreveu tambem a certos 
personagens ilustres em busca de apoio para suas posi96es, como 
por exemplo ao chanceler da Universidade de Paris, Jean Gerson, 
que para apoia-la proferiu um sermao contra as ideias contidas no 
Roman. 0 debate veio a publico quando Christine apresentou a
rainha c6pias das cartas, convidando-a a julgar o caso o que acabou 
deixando seus antagonistas desgostosos pela publicidade que elas 
adquiriram. Alem de ter sido um debate literario entre uma mulher e 
intelectuais homens, o mais curioso e importante e o que por si e 
digno de nota, e que o epis6dio acabou encorajando-a a continuar 

Orleans e depois se muda para a corte do Duque da Borgonha. Em 1407, Louis e 
assassinado a mando de Joao Sem Medo, filho de Felipe o Audaz e as disputas em territ6rio 
!ranees levam a uma verdadeira guerra civil. Ver maiores detalhes em: HOLMES, George. A
Europa na ldade Media 1320-1450, Editorial Presem;;a,1975, pp. 215-216. 

9 Dos trabalhos dedicados ao duque de Orleans, destaca-se Epitre d'Orthea (Carta 
de Orthea a Hector) e o Livro da lntegridade do Homem, o qual, segundo especialistas, marca 
a transi9ao da lase de poetisa de corte para comentadora social. Cf. C.C. WILLARD, op. cit. 
p.xiii. Alguns trechos da Carta de Orthea a Hector encontram-se em The Writings of Christine
de Pizan, oB. cit. pp. 96-103.

1 A primeira parte do Roman de la Rose foi escrita por Guillaume de Lorris por volta
de 1225, que se propoe a ensinar as regras do amor cortes. Porem o poema nao foi conclufdo 
e foi retomado quarenta anos depois por Jean de Meum. Para uma analise hist6rica desse 
poema ver DUBY, George, "0 Roman de la Rose "In: ldade Media, ldade dos Homens. Trad. 
Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989, pp. 66-93. 
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sua defesa das mulheres, dando origem a dois de seus livros mais 
famosos e consultados pelos autores modernos: 0 Livro da Cidade 
das Mu/heres e O Livro das Tres Virtudes, ambos conclufdos por 
volta de 1405.11

Porem, desencantada com a corte dos Orleans devido ao 
ambiente frfvolo, mas principalmente por nao ter encontrado 
receptividade a um pedido de uma boa colocac;ao para o filho -
pedido este solicitado atraves de uma balada -, Christine passou a 
freqOentar a corte do duque da Borgonha, Felipe o Audaz, rival de 
seu sobrinho Louis de Orleans e irmao do falecido monarca Carlos 
V, que por sua vez acolheu o filho da autora em sua corte. A 
benevolencia do duque foi contemplada com uma balada de 
agradecimento.12

A partir daf, e em homenagem aos Borgonha, ou a pedido 
deles que Christine escrevera algumas de suas obras de maior 
destaque, como por exemplo: Le /ivres des faits et bonnes meurs du 
sage roi Charles V, encomendado pelo pr6prio duque em mem6ria 
de seu irmao, e o Livro das Tres Virtudes, dedicado a neta do 
mesmo duque, Margarida de Nevres, que deveria se tornar rainha. 
Foi, portanto, pensando nessa jovem princesa que Christine 
escreveu seus conselhos sobre a educac;ao feminina.13

r-. 

11 Sobre o debate ver The Writings of Christine de Pizan, especialmente a
introdu9ao de C. C. Willard aos textos referentes a "Defesa da Mulher" op. cit., pp. 139-140. 

12 Cf. WILLARD, C. C., op. cit. pp. 29-30.
13 Margarida de Nevres era filha de Joao Sem Medo e de Margarida de Baviera e se

casou com o herdeiro do trono, Louis de Guyenne, em 1404. Porem, enviuvou aos 18 anos
antes de se tornar rainha. Em 1424 casou-se novamente com Arthur de Richmond para
promover a polftica externa de seu irmao, Felipe o Born. Embora nao tenha se tornado rainha,
o desenrolar de sua vida e algumas atitudes tomadas sugerem que foi uma possfvel boa
leitora dos conselhos prescritos para ela, mantendo-se fiel ao modelo idealizado por Christine.
Para maiores detalhes sobre Margarida de Guyenne, ver COSMAN, Madeleine P. op. cit., pp.
41-42.
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O Livro das Tres Virtudes e a Educa�ao Feminina 

0 Livro das Tres Virtudes14
, coma muitos dos tratados sabre 

a educagao feminina que o sucederam nos seculos XVI e XVII, e na 
verdade um compendia de normas e de condutas morais para as 
mulheres e pretende, antes de mais nada, prepara-las para melhor 
desempenharem suas fungoes e off cios e a valorizarem sua atuagao 
na sociedade. Nao se trata, portanto, de um manual de instrugao. 

Muito se tern escrito sabre as ideias e o estilo desse livro, que 
para alguns se apresenta coma · um dos primeiros escritos 
feministas. Cabe observar, entretanto, que O Livro das Tres Virtudes 
foi precedido de. um outro, 0 Livro da Cidade das Mu/heres, 15 e e 
efetivamente uma continuagao do primeiro. Ambos refletem o 
universo literario medieval, no qual as alegorias desempenhavam um 
P<iipel fundamental, uma vez que Christine escrevia, segundo ela, por 
inspiragao das Tres Gragas ou virtudes: Razao, Retidao e Justiga, 
auxiliadas por sua, vez pela "dama" Prudencia (daf o tftulo do livro 
tres virtudes). Sao etas que lhe impoem, ataves de uma visao, a 
tarefa de erguer as muralhas da "cidade das mulheres", e povoa-la 
de mulheres virtuosas, cujas qualidades e contribuigoes para a 
sociedade foram registradas desde o infcio dos tempos. 0 objetivo 
de Christine no Livro da Cidade das Mu/heres e demonstrar, atraves 
de varias biografias, que aquelas sao dignas de respeito e de 
admiragao. Retoma, assim, temas e argumentos abordados alguns 
anos antes, no debate sabre o Roman de la Rose. Os exemplos 
utilizados foram retirados, muitas vezes, do livro de Boccaccio, De
Mulieribus Claris, e certas visoes e alegorias, bem coma a ideia de 
ser guiada pelas Tres Gragas, lembram-nos o estilo de Dante e a 
Divina Comedia. 0 tftulo da obra, par outro lado, muito 
provavelmente, foi inspirado na Cidade de Deus de Santo Agostinho. 
Apoiada nessas biografias, Christine reflete sabre a condigao 
feminina em seu tempo e sabre os papeis das mulheres na 
sociedade. 

14 A edigao com a qua/ trabalhamos e uma tradugao inglesa recente intitulada, A
Medieval Woman's Mirror of Honor - the treasure of the city of ladies, op. cit. 15 Cf. PIZAN, Christine de. The Book of the City of Ladies. Trad. New York, 
Persea Books, 1982 (1404-1405). 
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Uma vez construfda a "cidade das mulheres", cabia, entao 
oferecer conselhos a suas habitantes, a fim de que pudessem 
melhorar sua pr6pria condigao. No infcio do Livro das Tres Virtudes, 
as Tres Gragas aparecem novamente a Christine instigando-a a 
continuar a tarefa iniciada na obra anterior: "[ ... ] ouvindo suas vozes 
harmoniosas, diz ela, eu Christine, comecei a tremer de alegria [ ... ]. 
E elas me ordenaram: Pegue sua pena e escreva. Abengoadas 
sejam essas que habitarao nossa cidade [ ... ] possam todas dessa 
Escola de mulheres, aprender a ligao da sabedoria."16 

A proposta era, portanto, instruir as mulheres de todas as 
condigoes sociais, para viverem na cidade ideal e virtuosa que fora 
construfda, e na qual "nao havera moradores exceto mulheres de 
name e honradas, pois os muros da cidade estarao fechados para 
mulheres sem virtude".17

Trata-se, efetivamente de uma forma simb61ica e de um 
pretexto para Christine abordar o tema da educagao, que tanto a 
interessava18 e se dirigir as mulheres - o que lhe e permitido fazer 
-, mas certamente, pretende atraves delas, instruir tambem os 
homens na forma de trata-las; pois, assim coma as poemas sabre o 
amor cortes, que falavam de mulheres e dos sentimentos em relagao · 
a elas, eram na verdade um assunto de homens, um jogo entre 
homens nos quais as mulheres eram meros figurantes, coma bem 
observou Georges Duby, 19 Christine dialoga com as mu I heres para 
atingir os homens. Procura dessa forma, um maior respeito e 
consideragao para com as representantes de seu pr6prio sexo. Em. 
uma passagem sabre a questao da honra, por exemplo, Christine e 
lembrada por suas interlocutoras que alguns maridos demonstravam 
pouco ou nenhum amor por suas esposas, e que tinham muitas 
vezes uma conduta abominavel, ao que ela retruca: "o presente 

16 Cf. PIZAN, Christine de. A Medieval Woman's Mirror of Honor, op. cit. p. 70. 
17 Cf. PIZAN, Christine de. The Book of The City of Ladies, op. cit. p. 11. 18 Os primeiros escritos de Christine de Pizan sobre a Educagao foram dirigidos a

sou filho e consistiram em ensinamentos morais e proverbios. Estes foram traduzidos para o 
Ingles em 1478 com o titulo de Morales Proverbes of Christine de Pizan. Cf. WILLARD, C. C .. 
"Christine de Pizan's advice to Women an essay" In: A Medieval Women's Mirror of Honor, 
op. cit. p. 29. 19 Cf. DUBY, Georges. "A Prop6sito do Amor Chamado Cortes" In: ldade Media,
ldade dos Homens - do amor e outros ensaios. Ttrad. Sao Paulo, Companhia das Letras,

'1989, pp. 60-61 . 
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tratado nao e dirigido aos homens, embora eles necessitassem muito 
ser instrufdos", e conclui rapidamente: "[ ... ] como estamos falando 
com as mulheres, nossa preocupai;ao e providenciar remedio para 
que evitem a desonra"20 . 

As "tres virtudes" se apresentam, assim, como o elo de uniao 
entre os dois livros. Contudo, seu papel, no segundo, e menos 
importante do que no primeiro, quando atraves delas, a autora 
expressa suas ideias. Porem, no Livro das Tres Virtudes, muitos 
conselhos e advertencias as jovens princesas, mulheres nobres ou 
do povo tambem sao formulados pela Razao, Prudencia e Justii;a, 
alegoricamente representadas por tr�s figuras femininas, especie de 
ninfas. A autora, em muitas situa96es e novamente apenas uma 
intermediaria, o. que reveste seus conselhos de um carater mais 
douto e confiavel do que se tivessem partido simplesmente de uma 
mulher comum. Alias, cabe lembrar que, o tempo todo, essas 
percep96es do lugar que as mulheres ocupavam na sociedade e da 
existencia de uma hierarquia social, nao abandonam a autora, haja 
visto, inclusive, a forma como comp6e o livro. 

0 livro e composto de tres partes. Na primeira delas e mais 
ampla, Christine dirige-se as princesas; na segunda, suas ouvintes 
sao mulheres nobres que vivem na corte, ou em seus castelos, e 
tambem aquelas que pertencem a alguma ordem religiosa. Na 
terceira e ultima parte, Christine aconselha as mulheres comuns de 
todos os segmentos da sociedade, desde as esposas de grandes 
comerciantes e artesaos, ate as dos camponeses mais pobres. Se, 
por um lado, a ordem na qual disp6em suas ouvintes, ao longo do 
livro, reflete a pr6pria hierarquia social, por outro, os conselhos 
espelham os valores dessa sociedade, pois contemplam 
primeiramente as obriga96es para com Deus, em seguida os 
cuidados com a alma, para depois atingirem os aspectos praticos 
do dia-a-dia. Ao iniciar seus conselhos ela adverte as leitoras: 
"Primeiramente e antes de tudo, o fundamento de nossa doutrina e 
amar e temer Nosso Senhor. Esse e o comei;o da sabedoria e a 
fonte de todas as outras excelencias"21 . Christine nao pretende
reverter a ordem social, muito menos uma ordem que acredita 
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2
° Cf. PIZAN, Christine de. A Medieval Woman's Mirror of Honor, op. cit. p. 99. 

21 Idem p. 71.

ordenada por inspira9ao divina, como se pode notar atraves de uma 
bserva9ao das tres gra9as, logo no infcio do livro: 

Nossas primeiras alunas devem ser aquelas cujo sangue real ou 
nobre eleva-as das outras nesse mundo. lnevitavelmente, as 
mulheres, assim como os homens, os quais Deus colocou nas altas 
esferas do �oder e da dominac;:ao devem ser melhor educados do que
os demais. 2 

Christine mostra-se, portanto, plenamente consciente de que 
trata de uma sociedade de desiguais, e as mulheres, segundo 

ola, devem ser educadas de acordo com sua condii;ao social. 
1 1orem, para a autora, ha um conjunto de posturas que sao comuns 
, 1 todas as mu theres,· independente de seu estado e da posii;ao 
ocial que ocupam. Estas dizem respeito a honra e a virtude 

lomininas, elementos fundamentais na educai;ao de uma jovem, 
r:onstantemente refori;ados ao longo do livro, e os quais todas 
dovem almejar e preservar. Assim, Prudencia, uma das tres virtudes, 
onsina que a honra e a boa reputa9ao sao atributos que uma mulher 
dove desejar acima de qualquer coisa no mundo. Dirigindo-se as 
princesas, por exemplo, Christine pergunta: "Quante uma jovem 
prlncesa deve amar a honra? Certamente mais do que a pr6pria · 
vlda, pois pagara profundamente pela sua perda. Perque morrer bem 

alvar-se, mas uma mulher desonrada sofre a reprovai;ao, seja 
viva ou morta, enquanto for lembrada"23 .

Ora, e exatamente o que Christine, filha de seu tempo, 
ntende por mulher honrada e virtuosa, e principalmente os meios 

q110 prop6e para atingir esse ideal que conferem a seu livro um 
,rater polemico, e a tornam alvo das crfticas das feministas do 

Inf cio do seculo XX, pois al em de nao questionar a ordem social, 
t1ristine postula total obediencia ao marido e todo cuidado na 

1111tnuten9ao das aparencias e na preserva9ao da honra. O primeiro 
drm sete pontos elencados pela autora para uma mulher viver 
hnnradamente expressa tais ideias: "uma dama que ame a honra, 
11, ela, ou qualquer mulher casada, deve amar seu marido e viver 

22 Ibidem p. 70. 
23 Ibidem p. 90. 
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em paz com ele".24 Para que se atinja a propagada paz, fornece 
infinitos conselhos, incentivando as leitoras a agirem sabiamente, de 
forma controlada e parecerem sempre agradaveis, delicadas e 
oportunas aos esposos, aos parentes e, no caso daquelas que 
governam, tambem aos suditos, mesmo que seja preciso fingir. 
Referindo-se a relagao marido e mulher adverte: "Ela o vera sempre 
que possfvel, sempre expressando alegria e dizendo coisas que 
sabe o agradarao."25 Tudo, portanto, na conduta de uma mulher 
honrada deveria ser muito dosado, desde as vestes e j6ias, as falas, 
gestos e pensamentos. Orgulho, oci9sidade e frivolidade deveriam 
ser banidos e dar lugar a uma imagem d6cil e apaziguadora. 

Porem, nao e preciso ler os conselhos de Christine de Pizan 
nas entrelinhas para perceber que suas ideias vao alem dessas 
simples e rotineiras constatagoes do que se esperava das mulheres 
de seu tempo, pois a ousadia de sua visa.a da condigao feminina 
aflora muitas vezes num breve comentario complementar, numa fala 
da "Senhora" Justiga, ou no paragrafo subsequente, aquele em que 
o status quo foi mantido. E e nesses momentos que suas ideias sao
precursoras, que destoam do contexto no qual foram expressas. Nao
e no mundo das aparencias que Christine pretende mudar alguma
coisa, nem nos papeis que se esperam que as mulheres
desempenhem enquanto esposas e ma.es. Christine vai alem, pois
desafia o paradigma de mulher da epoca. E a imagem de ser temido,
desprezado e intelectualmente inferior, que ela quer reverter. No

Livro da Cidade da Mu/heres, por exemplo, pergunta em
determinado momenta a Raza.a, por que nao ha nenhuma mulher na
Hist6ria que tenha demonstrado habilidade cientffica. A resposta e
rapida: "Porque se espera que as mulheres permanegam em casa
tomando conta de seus familiares. Mas, insiste a Raza.a, se o
costume fosse enviar a escola as meninas junta com seus irmaos,
nao ha porque nao assumir que a contribuigao feminina seria
equivalente a dos homens. "26

Em sf ntese, o que ela pretende e instruir uma princesa para 
assumir as fungoes que lhe cabem tal qua I o prf ncipe. lsto e, 
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24 Idem p. 98. 
25 Idem p. 99.
26 Cf. The Book of the City of the Ladies, op. cit. p. 63.

governar seus suditos, exercer a justiga, presidir uma audiencia com 
os mercadores, administrar a propriedade, as festas e demais 
divertimentos. As esposas dos artesaos recomenda que conhegam 
o off cio com perfeigao, a fim de controlar a oficina na ausencia de
seus maridos. Aceita, portanto que haja diferengas entre um prfncipe
e um campones, entre uma mulher nobre e a esposa de um
comerciante, mas em termos de ocupagoes, de responsabilidades,
nada impedia, para ela, que as mulheres se desencumbissem das
tarefas que cabiam a seus esposos. Por incrfvel que parega, ela
propos em 1405, a igualdade entre os generos no interior da
desigualdade social. 0 que Christine reivindicou para as mulheres
foi, na verdade, um espago maior de atuagao na sociedade, na
esfera publica, sem perder a percepgao da diferenga entre os sexos,
e de suas fungoes especfficas; coma a maternidade, a educagao dos
filhos, ou a guerra para os homens. Era preparando-as para suas
fungoes, chamando-as a assumirem juntamente com os maridos as
atribulagoes financeiras, as tarefas no mundo exterior, demostrando
com exemplos come a mulher deveria proceder nas diversas
ocasioes, que Christine esperava educar �uas leitoras e torna-las
mais respeitadas pelos homens. Dirigindo-se as mulheres nobres e
castelas, advertiu-as de que deveriam estar prontas para·
substitufrem seus maridos, lembrando-as: "[ ... ] se os baroes desejam
ser honrados, coma merecem, eles passam muito pouco tempo em
suas terras. Ir a guerra, frequentar a carte de seus prfncipes e viajar
sao seus tres primeiros deveres; assim, a senhora, sua
companheira, deve representa-lo em casa na sua ausencia".27 

Quanta aquelas que nao pudessem colocar em pratica seus 
ensinamentos devido a agoes de maridos excessivamente 
dominadores, que as mantinham em reclusao domestica, sem 
dinheiro ate para as esmolas, Christine recomendou paciencia a fim 
de preservarem a paz no lar, argumentando mais uma vez que nao 
se dirigia a essas mulheres que viviam situagoes extremas, mas 
aquelas que possufam autoridade.28 "Certamente, diz ela, existem 
homens incapazes de reconhecer a existencia dos talentos femininos 
e adotam a nogao de que elas nao podem ter responsabilidades, ou 

27 Cf. PIZAN, Christine de. A medieval Woman's Mirror of Honor. op. cit. p. 169.
28 idem, p. 118.
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II que nao sao dignas de credito. E claro que o inverse frequentemente 
acontece."29

Por todos esses motives, o livro foi definido por ela mesma, 
como uma obra para instruir as mulheres: "insistimos que essa 
doutrina se aplica a ladies, senhoritas e tambem a todas as 
mulheres"30 

Sendo, no entanto, um livro dirigido a um publico ample, 
Christine procurou simplificar seu estilo usual, utilizando um numero 
menor de alegorias, alem de restringir as cita96es a textos que 
pudessem ser facilmente reconhecidos por todas as leitoras ou 
ouvintes, como por exemplo, trechos famosos das Escrituras ou de 
serm5es. Referindo-se a importancia da generosidade nos prf ncipes 
e princesas, lembra os leitores que John de Salisbury, em seu 
Po/ycraticus (livros 3 e 4), argumentara que a virtude da 
generosidade era essencial aqueles que governam. Em outra 
passagem, ao mencionar a obediencia cega que a mulher devia ao 
marido, recorda a boa rainha Esther no primeiro capftulo de seu livro 
na Bfblia. 31

Seu grande desejo, porem, expresso em sua autobiografia, 
era de que pudesse ser ouvida por muitas mulheres de seu tempo, 
mas tambem das gera96es futuras. Ao concluir o livro, ap6s ter se 
dirigido as mulheres casadas, solteiras ou viuvas e de todos os 
estratos sociais, ela revela inteiramente sua intenc;ao: 

Pensei em multiplicar esse trabalho em varias c6pias atraves do 
mundo, qualquer que possa ser o custo, porque assim, ele podera ser 
apresentado a varias rainhas, princesas e senhoras da nobreza em 
muitos lugares [ ... ] sendo que, atraves de seus esforgos, ele podera 
circular entre outras mulheres, cujos pensamentos e desejos eu ja 
tenha refletido [ ... ]. Ele sera vist9 e ouvido por muitas senhoras 
valentes e com autoridade, tanto no tempo presente, como nos 
tempos que virao.32 

29 ibidem p. 119.
3o ibidem p. 149.
31 ibidem p. 116 e 98.
32 ibidem p. 224. Tambem citado por WILLARD, C.C. na introduc;:ao de A Medieval 

Woman's Mirror of Honor, op. cit., p. 44. 
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Os numerosos manuscritos da obra que hoje existem (18 ou 
19), alem de tres impress5es antigas em trances, e uma traduc;ao 
portuguesa datada de 1518, atestam que as advertencias e 
conselhos de Christine foram lidos por muitas mulheres, dentre elas 
varias princesas, como Agnes de Borgonha, tida como a proprietaria 
de uma das duas c6pias existentes na biblioteca da famflia; Ana de 
Franc;a, filha de Lufs XI, em cujo texto buscou inspirac;ao para 
escrever seu pr6prio livro, com conselhos para sua filha Suzan de 
Bourbon. Ana, por sua vez, foi responsavel pela educac;ao de duas 
outras princesas, sendo que ambas possufam c6pias do Livro das 
Tres Virtudes, e tambem, Lufsa de Sav6ia e Margarida de Austria, 
que enviuvaram e governaram como regentes33

. Em Portugal, a 
obra foi traduzida a pedido da rainha Leonor, esposa de D. Joao II. 
As edi96es impressas trazem o tftulo sugestivo: "O Tesauro da 
Cidade das Mu/heres". 0 tesouro para Christine era a honra feminina 
e, inclusive, a pr6pria mulher honrada, pois referindo-se aos perigos 
de certos relacionamentos e amizades, Christine relembra suas 
leitoras: "toda mulher honrada que e boa e sabia deve ser 
considerada um precioso tesouro, um objeto excepcional, raro e 
digno de venerac;ao e reverencia. Alem disso, se ela e efetivamente 
esse tesouro, na.o deve jamais nem vender, nem ofertar 
graciosamente esse imenso tesouro"34

•

Como bem observou C.C. Willard, uma das maiores 
especialistas da obra de Christine de Pizan, muitas rainhas e 
princesas devem ter se visto refletidas no Livro das Tres Virtudes e, 
para coroar essa impressao, a traduc;ao inglesa recebeu o tftulo de 
A Medieval Woman's Mirror of Honor - the treasure of the city of 
ladies. Porem, se e certo que e na parte referente as princesas que 
as ideias de Christine de Pizan ganham destaque e na ·qual ela 
pode desenvolve-las melhor - como indica a aceitac;ao que a obra 
teve entre as princesas europeias -, por outro lado, Christine nao 
esqueceu, em seus conselhos, as mulheres menos consideradas, 
como as prostitutas, e tampouco deixou de mencionar aquelas que 
acreditava mais expostas e abandonadas pela sociedade da epoca 

33 WILLARD, C.C. "Christine de Pizan's Advice to Women an essay "In: A

Medieval Woman's Mirror of Honor, op. cit., p. 43. 
34 PIZAN, Christine de. A Medieval Woman's Mirror of Honor. op. cit. p. 157.
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: as viuvas e as solteiras. Ou seja, mulheres que nao dispunham de 
uma prote9ao masculina e que, como ela mesma, viam-se 
frequentemente isoladas e frente a situa95es diff ceis de serem 
resolvidas. Para estas, nao faltaram conselhos praticos sobre 
questoes morais e meios honestos de sobrevivencia, retirados de 
suas pr6prias experiencias. 

As viuvas, por exemplo, expos sua visao do casamento, 
desaconselhando as segundas nupcias para mulheres comuns, "a 
nao ser, diz ela, que seja a unica forma de escapar da pobreza" e 
justifica: "Algumas pessoas pensam que o melhor para todas as 
viuvas e um segundo casamento. Esse argumento pode ser 
respondido da seguinte forma: se fosse verdade que o estado do 
casamento consiste inteiramente em paz e repouso, realmente isso 
seria recomendavel. Mas, coma geralmente as pessoas veem na 
pratica, exatamente o contrario, isso deve ser um aviso as viuvas. "35
Quanto as jovens princesas que perderam seus maridos, admitiu 
que voltassem para a casa de seus pais e se casassem novamente, 
sinal de que acatava a polftica dos casamentos reais, indicative mais 
uma vez de que nao rejeitava certos valores do mundo medieval . 

Frente ao exposto, duas quest5es sobressaem: Como tais 
ideias podem ter florescido na mente de uma mulher medieval? 
Como o Livro das Tres Virtudes repercutiu no debate sobre a 
condi9ao feminina nos seculos subsequentes? 

A percep9ao que Christine apresenta da condi9ao feminina 
na sociedade de seu tempo parece advir nao apenas da sua 
capacidade pessoal de reflexao e da instru9ao esmerada que 
recebeu, mas possivelmente tambem do que retirou de suas pr6prias 
experiencias como viuva, num mundo no qual nao havia espa90 
para as mulheres agirem de forma independente, como se pode 
perceber atraves de algumas passagens de sua autobiografia. Nela, 
Christine narra as peripecias e dificuldades com questoes pendentes 
na justi9a e relativas a sobrevivencia, alem de comentar a falta de 
pessoas - homens principalmente - dispostas a ajuda-la. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado - e que certamente 
nao escapou a percep9ao de Christine - diz respeito ao papel que a 

35 Idem op. cit. p. 201. 
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guerra assumia na vida das mulheres da epoca. Sendo a guerra a 
fun9ao primordial dos nobres e demais suditos homens, esposas e 
filhas se viam, frequentemente, na diffcil situa9ao de terem que 
arcar com responsabilidades para as quais nao haviam sido 
preparadas, como por exemplo, gerirem seus patrimonies, educarem 
os filhos e ate mesmo buscarem os meios de sobrevivencia. Foi, 
portanto, com os elementos retirados de sua experiencia de vida e 
de leituras tais como a obra de Boccaccio, a Bfblia e varios 
moralistas, que Christine de Pizan pode desenvolver seus 
argumentos para contestar a imagem mis6gena e detratora da 
mu I her veiculada pela literatura popular . 

Quanto a questao da repercussao de sua obra, nunca e

demais relembrar que conselhos e advertencias sobre a conduta 
ideal para as mulheres sempre existiram. Antes de serem escritos e 
agrupados em corpos sistematicos, com certeza devem ter sido 
transmitidos oralmente. 0 Livro das Tres Virtudes possui um valor 
inestimavel justamente por ter sido escrito por uma mulher, quando 
os manuais que existiam a disposi9ao na epoca, tinham sido escritos 
por homens, com a inten9ao de prepara-las para a vida domestica ou 
religiosa, como o Livro do Chevalier de la Tour Landry, ou o livro do 
italiano Francesco Barbarino, Del Reggimento e dei costumi de/le 
donne, escrito no infcio do seculo XIV.36 Nada havia sido escrito 
com a inten9ao de ajudar as mulheres a lidarem com seus 
problemas na idade adulta, trazendo a tona inclusive quest6es muito 
mais complexas e uma visao mais global da educa9ao das meninas. 

Apoiada na convic9ao de que nao havia diferen9as de 
capacidade intelectual entre homens e mulheres, Christine propos 
uma instru9ao completa e semelhante para ambos os sexos, nao 
fazendo distin9ao inclusive entre a instru9ao intelectual de um 
prf ncipe e de uma princesa. Ambos deveriam estudar al em de 
religiao e latim, ciencias e outros temas ligados ao governo dos 
estados. Segundo suas instru96es, cabia as ma.es zelarem pela 
educa9ao dos filhos e, embora concordasse que era 
responsabilidade dos pais escolherem bons tutores e governantas 
para seus filhos, acreditava que, por natureza, as ma.es eram mais 

36 Cf. WILLARD, C. C. "Christine de Pizan's Advice to Women - an essay "In: A
Medieval Woman's Mirror of Honor. op. cit. p. 37. 

21 



11 · 

inclinadas a cuidarem dos filhos, devendo dar especial aten9ao a sua 
educa9ao moral e a instru9ao intelectual. Cabia a elas, assim, 
escolher pessoalmente as pessoas que cuidariam deles, nao 
deixando de verificar se estavam sendo bem educados. Por outro 
lado, a educa9ao moral e o comportamento das meninas merecia 
aten9ao especial, e Christine recomendou que se cuidasse para que 
certos livros futeis nao chegassem as suas maos. As meninas 
deviam guiar-se pelo exemplo das maes, e por isso era aconselhavel 
que permanecessem bastante tempo juntas.37 

Aqueles que, nos seculos . seguintes, defenderam uma 
educa9ao mais aprimorada para as jovens, como Juan Luis Vives, no 
seculo XVI, ou Fenelon, no seculo XVII, jamais chegaram a proper a 
igualdade de educagao entre homens e mulheres.38 Vives, por 
exemplo, escrevendo em 1523 A lnstru9ao de uma Mu/her crista, 
advertia sua pupila, a princesa Mary, filha de Catarina da lnglaterra, 
a aprender latim para conversar com seus tutores, mas nao para 
expo-lo em conversa96es com os homens, ignorando que, uma vez 
no trono, a princesa precisaria bem mais do seu latim do que em 
dialogos instrutivos. "Quero que aprenda para saber, diz o humanista 
espanhol, nao para mostrar aos outros que sabe, porque e born que 
cale e entao sua virtude falara por ela".39 As diferen9as de instru9ao 
entre meninos e meninas sao bastante evidentes na obra de Vives e 
refletem a visao predominante da epoca. 

S6 no seculo XVIII, e ainda assim, vozes muito ousadas 
como as de Condorcet ou de Mary Wolstonecraft se levantaram em 
defesa de uma educa9ao semelhante para meninos e meninas.40 

Outros ilustrados, como Lufs Verney em Portugal, ou o bispo 
Azeredo Coutinho no Brasil, se contentaram em destacar, apenas, a 
importancia da educa9ao das mulheres para melhor 
desempenharem seus papeis de esposas e maes.41 

37 Cf. PIZAN, Christine de. op. cit. pp. 102-103.
38 VIVES, Juan Luis. lnstrucci6n de la mujer cristiana (1523). Buenos Aires,

Calpe, 1944; Fran9ois de Salignac de la Mothe Fenelon, Education des Filles. (1687), Paris, 
P. Auboin, s/d. 

39 Cf. VIVES, Juan Luis. op. cit., p. 26. 
40 Ver WOLLSTONECRAFT, Mary. Vindication of the Rights of Woman (1792), 

Londres, Penguin, 1979. 
41 VERNEY, Luis Antonio. 0 Verdadeiro Metodo de Estudar (1746), prefacio e

notas de Joaquim Ferreira, Porto, Domingos Borreia editor, s/d. Nesta obra que causou tanta 
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As ideias de Christine de Pizan realmente surpreendem o 
leitor contemporaneo familiarizado com o desenvolvimento da 
controvertida discussao sobre a educa9ao feminina na ldade 
Moderna, a qual nao passou de um discurso repetitive sem jamais 
tocar no aspecto fundamental da igualdade entre os generos, 
pioneiramente abordado no Livro das Tres Virtudes. Mas, entre os 
seculos XV e XVIII, o discurso sobre a mulher nao ficou restrito a 
questao da educa9ao, e neste sentido as posi96es de Christine de 
Pizan foram fundamentais. A partir do Renascimento, com a difusao 
da imprensa, o volume de publica96es se intensificou e um 
segmento dessa produ9ao literaria fez da mulher objeto de seu 
discurso, ora para condena-la (este sensivelmente maior), ora para 
homenagea-la, resultando na famosa Querelles de Femmes, uma 
disputa literaria desencadeada pela obra de Christine, 0 Livro da 
Cidade das Mu/heres. 42 0 debate envolveu escritores de ambos os 
sexos a favor e contra a capacidade intelectual das mulheres, e se 
espalhou pela Europa ao longo de toda a ldade Moderna. Os 
defensores se alinharam ao lado de Christine e os detratores do lado 
do Roman de la Rose compartilhando suas ideias. 

Assim, utilizando as conven96es literarias de seu tempo, e 
argumentando com sutileza e perspicacia, Christine de Pizan 
influenciou as atitudes de homens e mulheres muito alem da Fran9a 
e da epoca em que viveu. Alem de discutir a condi9ao da mulher 
medieval e a educa9ao feminina, o Livro das Tres Virtudes fornece 
elementos importantes para o estudo do cotidiano e das rela96es de 
genero na epoca, e e na verdade uma fonte inesgotavel para o 
estudo da sociedade no final da ldade Media. Seu livro tra9a um 
retrato da famflia medieval, na corte, nas vilas e no campo,- no qual 
as mulheres se casam, vivem a maternidade, ca�am, dan9am e se 

polemica quando de sua publica9ao, no seculo XVIII, ha um apendice sobre a educa9ao 
feminina. Ver tambem, COUTINHO, Jose Joaquim da Cunha. Azeredo Estatutos do
Recolhimento de Nossa Senhora da Gloria do lugar da Boa Vista de Pernambuco, 
Lisboa, Academia de Letras, 1798. Sobre alguns aspectos da educ:1.yao feminina no seculo 
XVIII, ver ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e Devotas: Mulheres da Colonia - condi�ao
feminina nos conventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil 1750-1822. Rio de Janeiro, 
Jose Olymf:io, EDUNB, 1994, pp. 239-246. 

2 Ver sobre a Querelles des Femmes o artigo de KELLY, Joan "Early feminist
Theory and the Querelle des Femmes" In: Signs: Jounal of Women in Culture and Society,
vol. 8, n. 1, 1982, pp. 4-28. 
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vestem com aprumo, mas nao sao simples pec;:as dos jogos 
cavalheirescos masculines. Dessas paginas emergem imagens, seja 
de princesas e castelas, seja de mulheres simples do povo, tao 
ocupadas e envolvidas com seu trabalho e demais atividades, quanto 
dos respectivos homens de sua condic;:ao social. Era assim que 
Christine desejava que elas fossem vistas pela sociedade de seu 
tempo. Era atraves de seus conselhos que pretendia reverter as 
representa96es existentes sobre o genero feminine. 

/ 
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HISTORIA ORAL: uma co-produc;ao responsavel 

Maria Clara Tomaz Machado* 

[ ... ] A mem6ria e incontrolavel. As vezes, min ha mem6ria e calida, me 
remete a cenas de uma dogura sem par. As vezes, me remete para 
coisas que eu gostaria de ter esquecido e nao esquego. Voce pode 
ser livre em tudo, menos em relagao a sua mem6ria. 

L YGIA FAGUNDES TELLES 

Da interlocuc;:ao entre historiadores que tern usado ou se vem 
na eminencia de usarem a hist6ria oral em suas pesquisas, para a 
prodw;ao do conhecimento hi.st6rico, muitas duvidas e dificuldades 
de carater metodol6gico tern surgido. Algumas questoes tern pairado 
no ar: 
- Pode-se falar em uma parceria entre depoente e historiador na
produc;:ao das fontes orais?
- Qual deve ser o papel etico do historiador em relac;:ao as evidencias
orais?
- Quando e de que forma devem ser usadas as fontes orais na
pesquisa hist6rica?
- Ate que ponto a mem6ria humana e confiavel para ser utilizada
enquanto documenta9ao hist6rica?
- Como estabelecer a alteridade frente as fontes orais?

E nossa inten9ao, neste artigo, refletir acerca da nossa 
experiencia enquanto historiadora, que tern utilizado as evidencias 
orais como um recurse imprescindfvel na reconstitui9ao das praticas 
e representa96es culturais e sociais do mundo ruralizado no interior 
de Minas Gerais, entre as decadas de 50 e 80, especialmente na 
regiao do Alto Paranafba. 

0 cotidiano desse mundo rural, marcado pela solidao e pela 
solidariedade - onde a vida familiar se confunde com as rela96es 
sociais de produ9ao, em que homens e mulheres se empenham em 
tarefas diarias que comec;:am com a luz do dia e terminam pelo 
ofuscamento do sol; onde a crian9a se educa integrando-se as 

Professora do Departamento de Hist6ria da Universidade Federal de Uberlandia. 
Doutoranda em Hist6ria Social pela USP. 

. ..
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atividades de trabalho, indispensaveis a sobrevivencia do grupo; 
onde a fe sustenta a crenc;a em um mundo melhor, regulando e 
reproduzindo a moral e os costumes; onde as estradas sao de diff cil 
acesso, a convivencia e limitada a regiao em que se mora e a ida a 
cidade e quase uma aventura - reabastece-se e se reproduz grac;as 
a solidariedade dos vizinhos e amigos que trocam tarefas e jornadas 
de trabalho, que festejam dias e mementos significativos em suas 
vidas e choram e se consolam nas tragedias que lhes abatem. 

Este nao e um mundo idealizado, e um mundo de muitas 
dificuldades, marcado pelo trabalho e as incertezas, de poucas 
tecnicas e baixa produtividade. Mas e tambem um mundo e um 
tempo ja existido e hoje transformado pelos financiamentos 
governamentais; pelas inovac;oes tecnol6gicas, pelos equipamentos 
rurais sofisticados, pelas estradas construfdas e asfaltadas, pelas 
super safras, pelas terras despossufdas ou ampliadas, pela 
impossibilidade, para alguns, em sobreviver na terra, pelas novas 
relac;6es comerciais estabelecidas com o mercado, pelas novas 
relac;oes de trabalho, pelo desemprego, pelas novas formas de 
pensar e agir surgidas em decorrencia disso. 

Este mundo rural, povoado de vivencias e experiencias 
concretas, nao deixou impresso suas marcas. A mem6ria e, nesse 
sentido, uma possibilidade para o historiador que trabalha com os 
conceitos de transformac;oes e persistencias nas representac;oes e 
praticas culturais de uma regiao. Diz Eclea Bosi: 

[ ... ] Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que 
nao conhecemos pode chegar-nos pela mem6ria dos velhos. 
Momentos desse mundo perdido podem ser compreendidos par quern 
nao os viveu e ate humanizar o presente. A conversa evocativa de um 
velho e sempre uma experiencia profunda; repassada de nostalgia, 
revolta, resigna9ao pelo desfiguramento das paisagens caras, pela 
desapari9ao de entes amados, e semelhante a uma obra de arte. 
Para quern ouvi-la, e desalienadora, pois contrasta a riqueza e a 
potencialidade do homem criador de cultura com a mfsera figura do 
consumidor atual.1 

1 80S1, Eclea. Mem6ria e sociedade - lembran�as de velhos. Sao Paulo., Gia das 
Letras, 1994, p. 83. 
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A hist6ria oral e, dentre outras, uma alternativa metodol6gica 
para aqueles historiadores que nao podem prescindir da mem6ria e 
do relato para recuperar uma epoca. Certeau nos induz a crermos 
que a mem6ria e vital a n6s historiadores e a qualquer sociedade a 
medida em que ela cria um espac;o pr6prio, iluminando o presente a 
partir do passado, contraditoriamente alterado pelas coisas do agora: 

[ ... ] Como os passaros que s6 poem seus ovos no ninho de outras 
especies, a mem6ria produz um espa90 que nao lhe e pr6prio. De 
uma circunstancia estranha recebe a sua forma e implantagao, 
mesmo que o conteudo (o pormenor que lhe falta) venha dela. Sua 
mobiliza9ao e indissociavel de uma altera9ao. Mais ainda, a sua for9a 
de interven9ao, a mem6ria a obtem de sua pr6pria capacidade de ser 
alterada - deslocavel, m6vel, sem lugar fixo. Trago permanente: ela se 
forma (e seu 'capital'} nascendo do outro (uma circunstancia) e 
perdendo-o (agora e apenas uma lembran9a). Dupla alteragao, e de si 
mesma, que se exerce, ao ser atingida, e de seu objeto, que ela s6 
conserva depois que desapareceu. A mem6ria se esvai quando nao e 
mais capaz dessa operagao. Ela se constr6i ao contrario de 
acontecimentos que nao dependem dela, ligada a expectativa de que 
vai se produzir ou de que se deve produzir algo estranho ao presente. 
Longe de ser o relicario ou a lata de lixo do passado, a mem6ria vive 
de crernos possfveis, e de espera-los, vigilante, a espreita.2 

Enquanto metodologia de trabalho a hist6ria oral tern como 
pressuposto a produc;ao de um documento. Esta tecnica e utilizada, 
especialmente, quando nao existem fontes documentais escritas ou 
materiais que possam responder as nossas hip6teses de pesquisa. 
Ela e tambem uma maneira de dar voz aqueles que, enquanto 
sujeitos da hist6ria, atores sociais de seu tempo, nao tiveram acesso 
as formas de impressao, de marcas, sejam elas quais forem, de 
suas experiencias de vida. Experiencias essas que, dependendo da 
sensibilidade do historiador, poderao resultar na produc;ao de uma 
mem6ria coletiva, haja vista a nossa compreensao de que a mem6ria 
do indivfduo depende do seu relacionamento com a famflia, com a 
classe social, com os grupos de referencia e de convfvio.3

2 CERTAU, Michel de. A lnven�ao do Cotidiano. Trad., Rio de Janeiro, Vozes,
1994, p. 162-3. 

3 A respeito do conceito de mem6ria coletiva, para um maior aprofundamento,
sugerimos a leitura de HALBWACHS, Maurice. A Mem6ria Coletiva. Trad., Sao Paulo, 
Vertice, 1990. 
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Em suma, consideramos como ponto mais positive da hist6ria 
oral, para ·alem daquele que e o de rememorar uma epoca atraves 
da lembrarn;a, a possibilidade de recuperamos a voz de sujeitos 
hist6ricos e sociais desprivilegiados da cena hist6rica. A emergencia 
de que a hist6ria desses sujeitos seja reconstitufda e reconstrufda s6 
e, em alguns cases, possfvel mediante a hist6ria oral. E meta e 
objetivo da hist6ria social nao excluir ninguem do processo hist6rico 
e a prodLI<;ao da evidencia oral e uma ferramenta adequada a esse 
fim. 

0 papel do historiador em se -tratando das fontes orais e de 
responsabilidade na co-produ9ao de um documento, o que faz dele 
nao apenas o "olho elf nico" que analisa e interpreta, mas aquele que, 
sujeito de seu · tempo, tambem produz, desvenda e desvela 
"misterios" aparentemente insoluveis. Oaf a sua necessidade de se 
travestir em Sherlock Holmes, exercitar o faro, investigar, seguir as 
pistas, as marcas, os rastros indiciarios tao necessaries a produ9ao 
do saber.4

Segundo Joan Del Alcazar i Garrido5 a titula9ao devida 
aquele que Iida com as evidencias orais e a de "Cf nico Notavel", 
termo alias criado por Berg. lsto porque <? historiador instiga a 
lembran9a, descobre as suas estruturas ocultas, relaciona-as com as 
outras informa96es obtidas, compara-as com as suas hip6teses 
te6ricas previas, da nitidez e vida a informa9ao obtida de acordo com 
a importancia que ele o entrevistador a conceda. 

Nesse sentido, mesmo avaliando a responsabilidade do 
historiador enquanto co-autor na produ9ao de hist6rias de vida, vale 
a pena ressaltar a importancia dessa empreitada quando atentamos 
para as observa96es que dela faz Paul Thompson: 

A hist6ria oral e uma hist6ria construfda em torno de pessoas. Ela 
lan9a a vida para dentro da pr6pria hist6ria e isso alarga seu campo 
de a9ao. Admite her6is vindos nao s6 dentre os lfderes, mas dentre a 
maioria desconhecida do povo. Traz a hist6ria para dentro da 

4 Para isso, consideramos pertinentes a leitura do capftulo intitulado "Sinais: Raizes
de um paradigma indiciario" que se encontra em GINZBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e 
Sinais: morfologia e hist6ria. Trad., Sao Paulo, Gia das Letras, 1987. 

5 GARRIDO, Joan Del Alcazar. "As fontes orais na pesquisa hist6rica: uma 
contribui9i:io ao debate". In: Revista Brasileira de Hist6ria. Sao Paulo, ANPUH/Marco Zero, 
V. 13, n. 25/26, set. 92/ ago. 93. 

28 

comunidade e extrai a hist6ria de dentro da comunidade. Ajuda os 
menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar a 
dignidade e a autoconfian9a. Propicia o cantata - e, pois a 
compreensao entre classes sociais e entre gera96es. E para cada um 
dos historiadores e outros que compartilhem das mesmas inten96es 
ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a 
determinada epoca. Em suma, contribui para tormar seres human6s 
mais completes. Paralelamente, a hist6ria oral prop6e um desafio aos 
mitos consagrados da hist6ria, ao jufzo autoritario inerente a sua 
tradi9ao. E oferece os meios para uma transtorma9ao mais radical do 
sentido social hist6ria.6 

Alinhavado a tudo isso e precise considerar que, para 
aqueles que lidam com a hist6ria oral no exercfcio de seu trabalho, e 
quase impossfvel manter a fe na ideia da verdade na hist6ria. 
Entretanto, deve ser evidente a cren9a de que e possfvel realizar um 
trabalho cientffico serio na pesquisa hist6rica, desde que exista como 
base e suporte do desenvolvimento dessa pesquisa pressupostos 
te6rico-metodol6gicos coerentes. 0 resultado, a produ9ao do 
conhecimento apresentado, nada mais e do que a versao que o 
historiador ira editar a partir de sua visao de 

1
mundo, da sua forma de 

inserir-se politicamente na sociedade em ·que vive e da maneira
pessoal e particular que ele possui ao articular a sua linguagem 
narrativa. 

Com isso, gostarfamos de assinalar que, nesta perspectiva, 
pressupostos te6ricos significam referenciais conceituais, postura e 
adesao a uma determinada visao polftica e nao a um modelo que, 
certamente, enclausurara a analise. De porte destes referenciais e 
que elegemos temas e sujeitos hist6ricos que se constituirao em 
atores sociais da cena hist6rica que construiremos. Aqui o presente 
questiona o passado e vice-versa. A partir dos nossos problemas 
atuais levantamos hip6teses relativas ao passado, que pressupomos 
diferentes de hoje. As respostas encontradas, sem duvida, nos 
ajudaram, tambem, a compreendermos melhor o presente. Nao 
poderemos nos esquecer que o trabalho em hist6ria e, quase 
sempre, uma via de mao dupla. Alem disso, e necessario ressaltar 
que temas e sujeitos hist6ricos sao, tambem, frutos de seu tempo. 

6 THOMPSON, Paul. A voz do Passado. Hist6ria Oral. Trad., Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1972, p. 44. ., 
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Esse e o caso de temas atualmente emergentes, tais como o da 
cultura e o da mulher, para citar apenas alguns, que tern sido 
abordados tanto pelos marxistas como pela "nova hist6ria", claro que 
de perspectivas e olhares diferenciados. 

Entendemos por metodologia numa pesquisa cientffica o 
metodo de trabalho definido a priori pelo historiador. A metodologia 
e, nesse caso, o caminho que o historiador ira percorrer para 
produzir seu conhecimento. Faz parte desse caminho a leitura da 
bibliografia ja produzida sobre o tema previamente escolhido, a 
elabora9ao de um roteiro de pesquisa e das hip6teses do trabalho, o 
estabelecimento de um corte cronol6gico, dos objetivos e das metas 
a que da nos propomos atingir, o levantamento dos dados, a 
organiza9ao de· entrevistas, tabelas, mapas, graficos, fichas de 
resumes e de sf nteses e a proposta de um sumario para a reda9ao. 
Tudo isso constituira o arquivo pessoal do pesquisador. 

Colocado isso, acreditamos que o historiador que necessitar 
ou optar por utilizar a hist6ria oral como tecnica de pesquisa devera 
ter claro que o seu trabalho sera tao ou mais diffcil do que o 
daqueles que usam as fontes documentais tradicionais. Enquanto 
documento produzido, a hist6ria oral pode apresentar muitos 
problemas e dificuldades ao historiador. No entanto, pensamos nao 
ser muito diferente daqueles problemas encontrados com outras 
formas documentais, sejam elas produzidas por um Sindicato de 
Trabalhadores, por uma Associa9ao Comercial e Industrial ou ainda 
pelo Poder Publico. Todo documento por si s6 e fragil. 

Relativamente a historia oral consideramos pertinente as 
reflex6es que Janotti e Rosa nos fazem a respeito do processo de 
produ9ao das fontes orais e do trabalho analftico e interpretative dos 
historiadores com os depoimentos e as hist6rias de vida por eles 
colhidos: 
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[ ... ] Ao dar voz aos vencidos, acreditou-se estar abrindo mao do 
espac;:o do cientista para que o outro falasse e, assim, redimisse o 
grupo. No entanto, o historiador continua a comandar o processo do 
conhecimento ao selecionar depoentes, recortar temas, reescrever 
falas e construir a explicac;:ao hist6rica a partir do que generosamente 
lhe foi oferecido. [ ... ] inerentes aos depoimentos orais, ha uma 
pluralidade de aspectos subjetivos que os diferenciam das fontes 
escritas, envolvendo uma forte carga emocional, que interfere na 

narrativa e na sua interpretac;:ao. [ ... ] As hist6rias de vida nao 
esclarecem necessariamente fates do passado, mas sao 
interpretac;:oes atuais deles. [ ... ] Tambem precisa ser revista a etica 
profissional atinente ao trabalho cientffico.7 

Dito isso, gostarf a mos de pontuar alguns problemas 
especfficos que podem surgir ao co-produzirmos as evidencias orais 
e as possfveis formas de ameniza-los. 

Problemas com evidencias orais:: 
- Falar de um tempo remoto a partir da vivencia do agora.
- ldealizar ou fantasiar um tempo perdido.
- Seletividade, parcialidade ou omissao de fatos, experiencias ou

pessoasoutras .
- Relativizar quest6es passadas.

Formas possfveis de amenizar tais problemas: 
- Entrevistar o maior numero possfvel de pessoas sobre o mesmo

tema.
- Revisitar lugares e pessoas para certificar e conferir impress6es

gravadas.
- Vivenciar, quando possfvel, as experiencias relatadas.
- Cruzar as informa96es obtidas com o maximo de fontes e dados

disponfveis.
- Estabelecer uma rela9ao dialetica e dial6gica entre as fontes

escritas, as materiais e as orais.
- Usar a evidencia oral ao lado e com o apoio de uma bibliografia, da

literatura tematica e de conceitos te6ricos que possibilitem a sua
interpreta9ao e analise. 0 que devera ser feito a partir das
hip6teses e das quest6es formuladas pelo projeto academico.
(analise e filtro crftico do depoimento)

- Usar as evidencias orais como fonte basica, principalmente,
quando nao existirem outras fontes que narrem experiencias
concretas de vida.

7 JANOTTI, Maria de Lourdes e ROSA, Zita de Paula. "Hist6ria Oral: uma utopia?". 
In: Revista Brasileira de Hist6ria. Sao Paulo., ANPUH/Marco Zero, v. 13, n. 25£26, set. 
92/ago. 93. 
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Para a realiza�ao pratica das hist6rias de vida sugerimos: 
- Ter previo conhecimento do assunto ou tema investigado.
- Adotar um "diario de trabalho de campo" onde estejam anotadas

informac;:5es, opini5es, sugest5es, conclus5es parciais, roteiros,
etc.

- Estabelecer relac;:5es pessoais cordiais previas com o depoente.
- Deixar claro o objetivo e a finalidade do trabalho.
- Nao levar o gravador na primeira visita ao depoente. Esta devera

seNir apenas para as devidas apresentac;:5es e para que o
pesquisador possa perceber o grau de informac;:5es que o depoente
sera capaz de oferecer.

- Trac;:ar roteiros possfveis para cada entrevista.
- Utilizar o gravador, de preferencia, ligado a rede eletrica.
- Formular quest5es adequadas as experiencias de vida do

depoente.
- Elaborar uma ficha para armazenamento e catalogac;:ao das

entrevistas. Nela deve constar informac;:5es basicas do depoente,
tais como numero da entrevista, nome, idade, enderec;:o, profissao
do entrevistado, lugar e data da entrevista, al em de uma sf ntese do
ass unto.

- Ser pontual, atencioso, paciencioso e solidario ao entrevistado.
- Saber cortar os desvi0s da narrativa com cortesia, conduzindo a

entrevista aos objetivos desejados. 
- Voltar para uma outra entrevista caso o pesquisador perceba a

existencia de vacuos, lacunas ou falta de entendimento.
- Solicitar a aprovac;:ao do que foi gravado ou transcrito para ser

usado publicamente. lsto podera ser feito no final da entrevista ou
quando ela ja estiver transcrita. Nesse ultimo caso basta a
assinatura do depoente no final da tran$cric;:ao.

- Transcrever literalmente, buscando a veracidade, sem interferen
cias nos acontecimentos. 0 maxima que se pode aceitar numa
transcric;:ao e a correc;:ao de alguns vf cios de linguagem objetivando
dar uma maier compreensao a fala.

- Fazer das entrevistas um conjunto organico e coerente para
embazar o trabalho.
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E de born tom encaminhar as transcric;:5es para os depoentes, pois 
isto lhes traz satisfac;:ao e a certeza de que suas reminiscencias 
nao foram em vao. 
Procurar repassar, depois de terminado o trabalho, as fitas 

gravadas, assim como as transcric;:5es para um Centro de Pesquisa 
e Documentac;:ao em Historia ou um Arquivo Hist6rico mais pr6ximo 
do assunto ou tema estudado, pois essa e uma forma de 
democratizarmos o conhecimento produzido.8

8 Para um maior aprofundamento na metodologia da hist6ria oral indicamos "a leitura 
do: THOMPSON, PAUL. A Voz do Passado. Trad., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 
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HISTORIA DAS MULHERES E GENERO: 
usos e perspectivas 

Maria lzilda Matos· 

Tendo em vista as inquieta96es metodol6gicas provocadas 
pela emergencia dos estudos de genero e sobre as mulheres na 
historiografia recente, este artigo visa rastrear esses trabalhos, 
recuperando o contexto de sua emergencia e sua trajet6ria na 
historiografia nas ultimas decadas. Propoem-se tambem a discutir a 
categoria genero, numa reflexao sobre suas contribui96es para a 
amplia9ao de perspectivas da analise hist6rica, alem de pontuar sobre 
seus impasses e dificuldades, ·tentando, assim, alem de realizar um 
balan90 sobre o tema, apontar algumas de suas perspectivas futuras. 

Trajet6ria e influencias 

A expansao dos estudos que incorporam a mulher e a 
abordagem de genero na hist6ria localiza-se no quadro de 
transforma96es por que vem passando a hist6ria nos ultimos tempos. 
Sendo possfvel afirmar que, por razoes internas e externas, esses 
estudos emergiram da crise dos paradigmas tradicionais da escrita da 
hist6ria, que requeria uma completa revisao dos seus instrumentos de 
pesquisa. Essa crise de identidade da hist6ria levou a procura de 
"outras hist6rias", o que levou a uma amplia9ao do saber hist6rico 
e possibilitou uma abertura para a descoberta das mulheres e do 
genero. 

Na realidade, os estudos sobre a mulher nas ciencias sociais 
brasileiras tern uma certa ancestralidade - sem retroceder muito, 
poderfamos citar a publica9ao, em 1969, de "A Mulher na Sociedade 
de Classes", de Heleieth Saffioti

1 
• A presen9a das mulheres nos 

escritos academicos vem crescendo, especialmente, a partir do
segundo p6s-guerra, em fun9ao de um conjunto de fatores que tern

Prof� Ora. Associada do Departamento de Hist6ria da Pontiffcia Universidade 
Cat61ica-SP e Coordenadora do Nucleo de Estudos da Mulher - NEM-PUC/SP. 

1 
Saffioti, Heleieth. A Mulher na Sociedade de Classes Mito e Realidade. Sao Paulo, 

Livraria Quatro A. 1969. 
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dado visibilidade as mulheres, mediante sua conquista de novos 
espa9os. Um primeiro fator seria a maior presen9a feminina no 
mercado de trabalho, inclusive nas universidades, conjugada a 
expansao da luta das mulheres pela igualdade de direitos e pela 
liberdade, numa conquista do espa90 publico que derivou da 
afirma9ao dos movimentos f eministas. 

Por outro lado, a discussao dos paradigmas das ciencias 
sociais levou, entre outros aspectos, ao questionamento das 
universalidades, permitindo a descoberta do outro, da alteridade, dos 
exclufdos da hist6ria e entre eles mais de 50% da popula9ao mundial -
as mulheres. 

Apesar dos longfnquos antecedentes das lutas femininas
2

, 

suas reivindica96es voltaram ao cenario somente em 1975, quando a 
ONU instaurou o Ano Internacional da Mulher. Mesmo sob o contexto 
desfavoravel dos governos militares, os temas referentes a mulher 
reapareceram: violencia sexual, contracep9ao, aborto, juntamente com 
as reivindica96es concernentes ao trabalho (a dupla jornada de 
trabalho) ea cidadania das mulheres. 

Somaram-se a essa luta outros canais de participa9ao da 
mulher, sobretudo na forma dos movimentos por melhores condi96es 
de vida que ocuparam o espa90 social e polftico a partir da segunda 
metade da decada de 70. Nos ambitos dos bairros, creches, escolas e 
principalmente nas igrejas a presen9a feminina foi marcante, 
reivindicando condi96es de saude, educa9ao, saneamento basico, 
habita9ao (carencias de uma popula9ao marginalizada no processo de 
urbaniza9ao), alem da luta pela anistia. 

Enquanto os espa9os tradicionais de expressao polftica se 
encontravam fechados, elas se organizaram em formas alternativas de 

2 Desde os finais do seculo passado, sinhas e mulheres de elite publicaram jornais
femininos onde suas reivindica96es concentraram-se sobretudo em dais pontos: a educa9ao 
feminina e o direito de voto das mulheres. Desde os anos 20, mulheres coma Bertha Lutz, M� 
Lacerda de Moura e Eugenia Cobra lutaram pela emancipa9ao feminina, paralelamente as lutas 
de mulheres operarias, sobremodo anarquistas. Temos af claramente definidcs as duas vertentes 
do feminismo: a liberal e a  libertaria. Haner, June E. A mulher_Brasileira e s1Jas Lutas Sociais e
Politicas, 1850-1937, Sao Paulo, Brasiliense, 1981 e Telles, M. Amelia de Almeida. Breve
Hist6rico do Feminismo no Brasil. Sao Paulo, Brasiliense, 1993. 
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tua9ao muitas vezes em torno de uma luta pelo imediato que as 
constitufa enquanto sujeitos coletivos e polfticos

3
. 

Assim, na decada de 70, as mulheres entraram em cena e se 
tornaram visfveis na sociedade e na academia, onde os estudos sobre 

mulher se encontravam marginalizados da maior parte da produ9ao 
o da documenta9ao oficial. lsso instigou os interessados na
reconstru9ao das experiencias, vidas e expectativas das mulheres nas

ociedades passadas, descobrindo as como objeto de estudo. 
As novas tendencias de abordagem hist6rica emergentes 

nesse momenta possibilitavam uma abertura para os estudos sobre a 
mulher, ao ampliarem areas de investiga9ao e ao renovarem a 
metodologia e os marcos conceituais tradicionais, apontando para o 
carater dinamico das rela96es sociais e modificando os paradigmas 
hist6ricos. Contudo, a influencia mais marcante para essa abertura 
parece ter sido a descoberta do polftico no ambito do cotidiano, o que 
levou a um questionamento sobre as transforma96es da sociedade, o 
funcionamento da famflia, o papel da disciplina e das mulheres, o 
significado dos fatos, lutas e gestos cotidianos. Assim, a expansao dos 
estudos sobre a mulher vinculou-se a uma redefini9ao do polftico, 
frente ao deslocamento do campo do poder das institui96es publicas e 
do Estado para a esfera do privado e do cotidiano4

• 

A essa politiza9ao do dia-a-dia incorpora-se tambem a visao do 
relativismo p6s-moderno, que praticamente destr6i a tradicional 
distin9ao entre o central e o periferico na hist6ria, contribuindo, assim, 
para o desaparecimento progressive do acontecimento hist6rico, do 
"fato" como foco central de analise. 

Essas novas perspectivas e influencias emergentes nesse 
memento possibilitaram a reorienta9ao do enfoque hist6rico, com o 
desmoronamento da continuidade, o questionamento de abordagens 
globalizantes do real, tambem de uma hist6ria polftica 
"evenementielle", de corte neopositivista e em geral centrada nos 
estudos das elites e dos her6is masculines, permitindo tambem o 
questionamento da universalidade do discurso hist6rico. Tiveram como 

3 SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. Sao Paulo, Paz e 
Terra, 1989; SOUZA-LOBO, Elisabeth. A classe operaria tern dois sexos: Trabalho, domin'a9ao 
e resistencia. Sao Paulo, Brasiliense, 1991. 

4 Matos, Maria lzilda S. de. "Na Trama do cotidiano", In: Cadernos Ceru, n. 5, serie 2,
1994, pp. 13-27. 
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preocupa9ao abrir trilhas renovadoras, desimpedidas de cadeias 
sistemicas e de explica9oes causais, criar possibilidades de articula9ao 
e inter-rela9ao, recuperar diferentes verdades e sensa�oes, promover 
a descentraliza9ao dos sujeitos hist6ricos e permitir a descoberta das 
"hist6rias de gente sem hist6ria", procurando articular experiencias e 
aspira95es de agentes aos quais se negou lugar e voz dentro do 
discurso hist6rico convencional. Nessa perspectiva, o tema da mulher 
passou a atrair os historiadores desejosos de ampliar os limites de sua 
disciplina, de abrir novas areas de pesquisa e acima de tudo de 
explorar as experiencias hist6ricas de homens e mulheres cuja 
identidade foi tao frequentemente ignorada ou mencionada apenas de 
passagem. 

A pluralidade de possibilidades de olhares sobre o passado -
mostrando que este pode ser desvendado a partir de multiplas 
questoes, entre elas algumas que sao motivadas pelo presente -
permite perceber toda uma vincula9ao entre a produ9ao academica e 
a emergencia dos movimentos feministas e de mulheres. Este 
esclarecimento se faz mais necessario quanto nos damos conta de 
que a hist6ria nao recupera o real no passado, nao narra o passado, 
mas constr6i um discurso sobre este, trazendo tanto o olhar, quanto a 
pr6pria subjetividade, do historiador que recorta e narra o passado. 

0 Terna na Historiografia 

Nas ciencias sociais, ampliaram-se nos ultimos anos os 
estudos sobre a mulher, sua participa9ao na sociedade, na 
organiza9ao familiar, nos movimentos sociais, na polftica e no 
trabalho; o tema adquiriu notoriedade e abriu novos espa9os, em 
particular ap6s a incorpora9ao da categoria genero. A produ9ao 
historiografica sobre as mulheres vem crescendo e tomando vigor 
pluralista, abrangendo distintas formas de abord?-gem e conteudos 
variados. Assim, nao se pretende aqui um levantamento exaustivo de 
toda essa ampla produ9ao, mas pontuar algumas questoes que 
parecem fundamentais para o debate. 

0 processo de emergencia do tema, tanto na produ9ao 
historiografica, como em outras areas, privilegiou nos anos 70, entre 
outras questoes, a do traba/ho feminino, em particular o trabalho fabril. 
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E indiscutfvel a maior visibilidade do trabalho, por seu papel 
fundamental para a sobrevivencia e pelo fato de ocupar grande parte 
da vida cotidiana. Todavia, esse privilegio dado ao mundo do trabalho 
possivelmente se deve a um certo vinculamento inicial destas 
pesquisas aos estudos sobre o movimento operario e a uma heran9a 
da tradi9ao marxista, cuja preocupa9ao era identificar os signos da 
opressao masculina e capitalista sobre as mulheres5

• 

A produ9ao historiografica brasileira sobre as mulheres nos 
anos 80 apresenta variadas abordagens, que analisam aspectos 
diferenciados da questao. No ambito da tematica do trabalho feminino, 
procurou-se resgatar as multiplas estrategias e resistencias criadas e 
recriadas pelas mulheres no cotidiano, bem como sua capacidade de 
explorar as inconsistencias ou incoerencias dos sistemas sociais e 
polfticos para encontrar brechas atraves das quais pudessem se 
expressar ou, ao menos, sobreviver. 

Procurou-se reconstruir a estrutura ocupacional feminina num 
meio urbane atraves do exercf cio de papeis improvisados, destacando 
e descobrindo sua presen9a constante na inser9ao no espa90 publico, 
onde as atividades femininas adquirem importancia. A maior parte 
desses trabalhos privilegiou o perfodo colonial e anos iniciais do seculo 
XIX, localizando a mulher no espa90 urbane, em sua faina para 
colaborar na manuten9ao da casa, quando nao provendo sozinha o 
pr6prio sustento e o da famflia. Nesse sentido, os estudos como os de 
E.P. Thompson6 foram inspiradores para trazer luzes sobre o que 
poderfamos chamar de uma "cultura de resistencia", em que a luta 
pela sobrevivencia e a improvisa9ao tomaram f ei96es de atitudes 
polfticas, formas de conscientiza9ao e manifesta96es espontaneas de 
resistencia7

• 

5 ABREU, Alice. 0 Avesso da Moda. Sao Paulo, Hucitec, 1986; LEITE, R. A operaria
metalurgica. Sao Paulo, Semente, 1982; BLANCO, Esmeralda Luiz. 0 trabalho da mulher e do 
menor na industria paulistana (1890-1920). Petr6polis, Vozes, 1982; PENA, M• Valeria Juno. 
Mulheres e trabalhadoras - Presen9a Feminina na Constitui9ifo do Sistema Fabril. Sao Paulo, 
Paz e Terra, 1981; TEIXEIRA, Amelia R.S. et alii. "O trabalho da mulher na industria de 
vestuario". In: Mulher, mulheres. Sao Paulo, Cortez - Fund. Carlos Chagas, 1983. 

6 lndependente das criticas que sao feitas a Thompson de como ele incorpora as
mulheres em seus estudos, ver SCOT!, Joan Gender and the politics of History. New York, 
Columbia University Press, 1988. 

7 Nesse sentido foi pioneiro o trabalho de RUSSELL-WOOD, A.J.R .. "Women and 
society in colonial Brasil". In Journal of Latin-american Studies, n. 91. Mas destacaria em 
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Destacaram-se tambem os estudos sabre o papel feminine na 
famflia, as relac;oes vinculadas ao casamento, a maternidade e a 
sexualidade. Focalizando a intersecc;ao entre o privado e o publico, 
entre o individual e o social, o demografico, o polftico e o erotica, esses 
estudos desenvolvidos na historiografia brasileira estiveram mais 
concentrados na analise do perfodo colonial e infcio do seculo XIX, e 
desvendaram em particular as fontes ligadas a lgreja e ao Estado

8
. 

Ja no tocante ao perf ado final do seculo XIX e comec;o do 
seculo XX, os estudos hist6ricos enfocaram aspectos diversos, 
destacando a disciplinarizac;ao, os. pad roes de comportamento, os 

particular para o periodo colonial e inicio do seculo XIX as significativas contribuic;:5es de 
KUSNESOF, Elisabeth. Household and economy and urban development. Sao Paulo - 1765 
to 1836. Boulder: Westiew Press, 1986; DIAS, M• Odila da Silva. Quotidiano e Poder em Sao 
Paulo - seculo XIX. Sao Paulo, Brasiliense, 1984 e Idem. "Nas fimbrias da escravidao urbana: 
negras de tabuleiro e de ganho". In: Revista de Estudos Economicos, nQ 15, Sao Paulo, 1985; 
LEITE, Miriam Moreira (org.). A Condi�ao feminina no Rio de Janeiro - seculo XIX. Sao Paulo, 
Hucitec, 1984; SILVA, M• Beatriz Nizza da. "O Trabalho feminino do Brasil Colonial (1765-1822)". 
In: Anais da VIII Reuniao da SBPH, Sao Paulo, 1989; SAMARA, Eni. As mulheres, o poder e a  
familia - Sao Paulo, seculo XIX., Sao Paulo, Marco Zero/SECS.P, 1989 e Idem. "Women's roles 
and work alternatives in XIX!b century Brazil". In: XVI International Congress, LASA, 
Washington, 1991 e FIGUEIREDO, Luciano R. de A. "Quitandas e Quitudes". In: Cadernos de 
Pesquisa, Sao Paulo, (54), 1985. 

8 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e Devotas: mulheres da Colonia. Sao Paulo. 
Jose Olympia, 1993; CAMPOS, Alzira L. de Arruda. 0 casamento e a familia em Sao Paulo 
Colonial: caminhos e descaminhos. Sao Paulo, Iese de doutorado, 1986; COSTA, Raquel R. L. 
Domingues. Div6rcio e anula�iio de matrimonio em Sao Paulo Colonial. Sao Paulo, Iese de 
doutorado, 1986; DEL PRIORI, Mary. Ao sul do Corpo. Sao Paulo, Jose Olympio, 1993; 
GOLDSCHMIDT, Eliana M. Rea. Casamentos Mistos de Escravos em Sao Paulo Colonial. 
Sao Paulo, Mestrado, 1990; FIGUEIREDO, Luciano. Barrocas famflias: vida familiar em Minas 
Gerais no seculo XVIII. Sao Paulo, mestrado, 1990; LIMA, Lana Lage da G. A Confissao pelo 
Avesso: o crime de solicita�ao no Brasil Colonial. Sao Paulo, tese de doutorado, 1990; 
LONDONO, Fernando Torres. Publico e Escandaloso: lgreja e concubinato no antigo 
bispado do Rio de Janeiro. Sao Paulo, Iese de doutorado, 1992; MENDES DE ALMEIDA, 
Angela. 0 gosto do pecado (casamento e sexualidade nos manuais de confessores dos 
seculos XVI e XVII). Rio de Janeiro, Rocco, 1992; MOTT, Luiz. Os pecados da famflia na 
Bahia de Todos os Santos (1813). Cadernos CERU (SP) 18, p. 91-129, maio/1983; NIZZA DA 
SILVA, M. Beatriz. Sistema de Casamento no Brasil colonial. Sao Paulo, T.A. Queiroz/EDUSP, 
1984; NOVINSKY, llan W. H. "Heresia, Mulher e Sexualidade". In: Vivencias (Hist6ria, 
sexualidade e imagens_femininas). Sao Paulo. Fund. Carlos Chagas/ Brasiliense, 1980; 
VAINFAS, Ronaldo. Os tr6picos dos Pecados. Sao Paulo, tese de doutorado, 1986; VAINFAS, 
Ronaldo (org.). Hist6ria e Sexualidade no Brasil. Rio de Janeiro, Graal, 1986. 
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o6digos de sexualidade e a prostituic;ao, e priorizaram coma fontes as 
judiciarias e as medicas9 

. 

Nessa produc;ao recente mais significativa, poderes e lutas 

tomininas foram recuperados, mites examinados e estere6tipos

ropensados. Procurou-se rever imagens e enraizamentos impastos

pela historiografia, bem coma dar visibilidade as mulheres,

questionando a dimensao de exclusao a que estavam submetidas,

ontre outros fatores, par um discurso universal masculino10
. 

Hevelaram-se novas perfis feminines, outras hist6rias foram contadas

outras falas recuperadas. 
Assim, num leque de varias correntes de interpretac;oes, 

procurou-se recuperar a atuac;ao das mulheres no processo hist6rico, 
nquanto sujeitos ativos, de m_odo que as imagens de pacificidade, 
ciosidade e confinac;ao ao espac;o do far vem sendo questionadas, 

descortinando-se esferas de influencia e recuperando-se testemunhos 
lemininos. 

Contudo, torna-se cada vez mais necessario, sem esquecer a 
pressao hist6rica sobre as mulheres, superar a dicotomia ainda 

lortemente presente entre a "vitimizac;ao" da rnulher - uma analise que 
wresenta um processo linear e progressista de suas lutas e vit6rias -

a visao de uma "onipotencia" feminirlia, que algumas vezes 
stabelece uma "heroicizac;ao" das mulheres1 1

. 

0 crescimento da produc;ao historiografica permite apontar que 
nao se trata apenas de incorporar as mulheres no interior de uma 

9 RAGO, Margareth. Do Cabare ao Lar: A utopia da cidade disciplinar, Brasil 1890-
1930; Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985; Idem. Os prazeres da noite - Prbstituic;:ao e c6digos de 
oxualidade feminina em Sao Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991; SOIHET, 

l=lachel. Condi�ao feminina e formas de violencia - Mulheres pobres e ordem urbana -1890-
1920. Rio de Janeiro, Forense, 1989; e ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas perdidas. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1989. 

10 PERROT, Michelle. Os Exclufdos da Hist6ria: Operarios, Mulheres e 
Prlsioneiros. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988; "Praticas da Mem6ria Feminina". In: A Mulher e 
o Espa�o Publico. REVISTA BRASILEIRA DE HISTORIA, Anpuh-Marco Zero, 1989, n. 18; "Les
'emmes, le pouvoir, l'histoire". In: Une histoire de Femmes est-elle possible? Paris, Rivage,
1984. 

11 Certos corpos documentais cujo discurso vincula-se a procura de disciplinarizac;:ao 
precisam ser utilizados com cautela, nos estudos da mulher. Para a recuperac;:ao dos sujeitos 
lllst6ricos, tem-se que atentar para a nao - fragmentac;:ao da resistencia-subordinac;:ao, nao 
transformando os sujeitos da resistencia em objetos da subordinac;:ao. Por outro lado, deve-se ter 

tenc;:ao para nao atribuir uma forc;:a consciente invejavel as lutas e resistencias femininas, dando
lhes quase uma onipotencia, reconstruindo her6is e invertendo mitos. 
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grande narrativa pronta, quer mostrando que as mulheres atuaram 
tanto quantos os homens na hist6ria, quer destacando as diferen9as 
de uma "cultura feminina", perdendo-se assim a multiplicidade do ser 
feminino, podendo-se cair numa mera perspectiva essencialista. Ap6s 
a fase inicial da necessidade de tornar visfveis as mulheres, abre-se a 
possibilidade de se recobrar a experiencia coletiva de homens e 
mulheres no passado em toda a sua complexidade, bem como 
pracura-se um aprimoramento metodol6gico que permita recuperar os 
mecanismos das rela96es sociais entre os sexos e as contribui96es de 
cada qual ao processo hist6rico. 

Genero: uma categoria de analise hist6rica 
12 

E em func;ao dessas crfticas e das prorrias transtormac;oes nas 
reivindica96es dos movimentos feministas 1 que surge o genero 
enquanto categoria de analise hist6rica. 

Nesse sentido, importantes contribui96es foram dadas pela 
arqueologia dos discursos de Foucault, pela praposta de 
desconstru9ao de Derrida, pela historiografia das mentalidades e ate 
mesmo pela psicanalise de Lacan. Esses pensadores tiveram 
ressonancia entre estudiosos do tema da mulher e dentra do 
movimento feminista, prapiciando a emergencia das pesquisas em 
torno do genera, que convergiram com uma nova tendencia 
historiografica: a "hist6ria cultural". 

Sem duvida, a categoria genera reivindica para si um territ6rio 
especffico, em face da insuficiencia dos corpos te6ricos existentes 
para explicar a persistencia da desigualdade entre mulheres e 
homens. Enquanto nova categoria, o genera vem pracurando dialogar 
com outras categorias hist6ricas ja existeptes, mas vulgarmente ainda 
e usado como sin6nimo de mulher, ja que seu uso teve uma acolhida 

12 
SCOTT, Joan. "Genera uma categoria util de analise hist6rica", In: Mulher e 

Realidade: mulher e educai;ao. Porto Alegre, Vozes, v. 16, n. 2, jul./dez., 1990. 
13 Nao podemos esquecer que a partir dos anos 80 o feminismo passa por toda uma 

autocrftica: antigas plataformas, como a busca pela igualdade de condic;:oes e direitos em relac;:ao 
aos homens e a procura de construc;:ao de uma identidade feminina unica, sao em parte 
questionadas, pontuadas pela diversidade dentro das lutas femininas. As mulheres penetravam 
nos movimentos sociais, expressando suas reivindicac;:oes no interior dos partidos, sindicatos e 
inumeras outras associac;:oes, alem de se descobrirem a diversidade dentro do pr6prio movimento 
feminista, que deixava de ser uma luta localizada. 
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maior entre os estudiosos deste tema. Considerada mais neutra e 
objetiva, seu uso tambem pode ser visto como uma faceta que busca 
dar legitimidade academica por parte dos estudiosos do tema. 

Por sua caraterfstica basicamente relacional, a categoria 
genera pracura destacar que a constru9ao dos perfis de 
comportamento feminino e masculino define-se um em fun9ao do 
outro, uma vez que constitufram-se social, cultural e historicamente 
num tempo, espa90 e cultura determinados. Nao se deve esquecer, 
ainda, que as rela96es de genera sao um elemento constitutive das 
rela96es sociais baseadas nas diferen9as hierarquicas que distinguem 
os sexos, e sao portanto uma forma primaria de rela96es significantes 
de poder. 

Tendo entre suas preocupa96es evitar as oposi96es binarias 
fixas e naturalizadas, os estudo's de genera pracuram mostrar 
que as referencias culturais sao sexualmente produzidas, atraves de 
sf mbolos, jogos de significa9ao, cruzamentos de conceitos e rela96es 
de poder, conceitos normativos, rela96es de parentesco, econ6micas 
e polfticas. 

Contribui�oes: metodo, categorias, fontes e temporalidades 

A expansao e o enriquecimento dos temas de investiga9ao 
prapostos pelos estudos de genera foram acompanhados por 
renova96es dos marcos tematicos e metodol6gicos, enfoques e 
modos de analise inovadores que, alem de questionar os paradigmas 
hist6ricos tradicionais, vem colocando novas questoes, descobrindo 
novas fontes, enfim, contribuindo para redefinir e ampliar no96es 
tradicionais do significado hist6rico. 

0 personagem hist6rico universal cede lugar a uma pluralidade 
de pratagonistas, e o metodo unico e racional do conhecimento 
hist6rico foi substitufdo pela multiplicidade de hist6rias, o que nao 
ignifica dizer que a hist6ria encontra-se "em migalhas"14

. 

Esta pradu9ao tern revelado os limites da utiliza9ao de certas 
categorias descontextualizadas, sinalizando a necessidade de estudos 
ospecfficos que evitem tendencias a generaliza96es e premissas 

14 DOSSE, Franc;:ois. Hist6ria em Migalhas. Sao Paulo, Ensaio/Unicamp, 1992. 
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preestabelecidas, bem como observem a heterogeneidade das 
experiencias, incorporando toda a complexidade do processo hist6rico, 
o que implica aceitar as mudanc;as e descontinuidades hist6ricas.

Quante as categorias de analise, nota-se uma preocupa9ao 
explfcita de se libertar de conceitos abstratos e universais, e ao 
mesmo tempo resgatar as experiencias de outros protagonistas, 
levando o historiador a restringir o objeto analisado e desconstruf-lo no 
passado, sempre trabalhando de forma relacional os dois generos, 
permitindo assim a redescoberta de situa96es ineditas, nao no sentido 
de apontar o excepcional, mas de descobrir o que ate entao era 
inatingfvel, por estar submerse. 

Procurar historicizar os conceitos e categorias com que se tern 
trabalhado (entre elas a pr6pria categoria genero), construindo-os 
durante o pr6prio processo de pesquisa, e incorporar as mudan9as, 
aceitando conscientemente a transitoriedade dos conceitos e do 
pr6prio conhecimento, sao preocupa96es que norteiam o trabalho do 
historiador, bem como aceitar a pr6pria efemeridade das perspectivas, 
a instabilidade das categorias analfticas, constantemente 
reconstrufdas, e a historicidade inerente ao processo de 
conhecimento. 

Nesse sentido, a reconstru9ao das categorias publico e privado 
a partir da perspectiva f�minina pode ajudar a clarificar a questao. Os 
limites entre o publico e privado foram um mais explicitados com a 
defini9ao das esferas sexuais e da delimita9ao de espa9os para os 
sexos

15
. A representa9ao do lar e da famflia em termos naturais, e da 

esfera publica, ao contrario, como instancia hist6rica, foi uma heran9a 
vitoriana da qual emerge o dualismo publico/privado, reafirmando o 
privado como espa90 da mulher, ao destacar a maternidade como 
necessidade e o espa90 privado como locus da realiza9ao das 
potencialidades femininas. 

Os estudos de genero vao de encontro a certas tendencias da 
historiografia contemporanea que questionam a concep9ao de hist6ria 
como evolu9ao linear e progressista e a do tempo vinculado a leis de 
mudan9as e progn6sticos do future 

16
. Procurando acabar com a 

15 VEYNNE, P. (org.). Hist6ria da vida privada: do lmperio Romano ao ano mil. Sao 
Paulo, Cia da Letras, v. 1, 1990, p. 10. 
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16 ARIES, Philippe. 0 Tempo da Hist6ria. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1989. 

segmenta9ao entre passado e presente, os estudos de genero 
contribufram para a amplia9ao do objeto de conhecimento hist6rico, 
levando a descoberta de temporalidades heterogeneas, ritmos 
desconexos, tempos fragmentados e descontinuidades, descortinando 
o tempo imutavel e repetitive ligado aos habitos, mas tambem o tempo
criador, dinamico e das inova96es, focalizando o relative, a
multiplicidade de dura96es que convivem entre si urdidas na trama
hist6rica

17
. As nuani;as, as tendencias, os movimentos passaram a

ocupar a ateni;ao dos historiadores, em lugar da certeza de fates
cronol6gicos e periodiza96es especfficas, permitindo ver que a pr6pria
hist6ria das mulheres nao e uma linearidade progressiva, tern ir-e-vir, e
que suas lutas e resistencias tambem nao podem ser vistas apartadas
de toda uma dinamica da dominai;ao presente na trama hist6rica.

E indiscutfvel a contribui9ao da produ9ao historiografica sobre 
o genera na amplia9ao das visoes do passado, mas ainda ha muito
mais por ser feito, ja que grande parte dos segredos a serem
conhecidos ainda esta encoberta por evidencias inexploradas. Nesse
sentido, os estudos de genero reconhecem a pesquisa empfrica como
elemento indispensavel para detectar o movimento de constitui9ao de
sujeitos hist6ricos, analisando as transforma96es par que passaram e
como construiram suas praticas cotidianas. Todavia, restam ao
pesquisador apenas fragmentos filtrados pela consciencia hegem6nica
dos documentos oficiais e da lgreja.

Os estudos hist6ricos com a abordagem de genera trouxeram 
a luz uma diversidade de documenta96es, um mosaico de pequenas 
referencias esparsas, que vao desde a legisla9ao repressiva, fontes 
policiais, ocorrencias, processes-crimes, a96es de div6rcios, ate 
can96es, proverbios, literatura, cronistas, memorialistas e folcloristas, 
sem esquecer as correspondencias, mem6rias, manifestos, diaries, 
materiais iconograficos e fontes eclesiasticas. Os jornais, a 
documenta9ao oficial, cartorial e censos nao sao descartados, bem 

17 Esses estudos vem possibilitando, alem da descoberta de temporaridades 
anteriormente abstrafdas, a focaliza9ao de outros espa9os, contribuindo para redefinir e ampliar 
no96es tradicionais e permitindo o questionamento da polariza9ao entre tempo e espa90, 
enfocando-os coma uma totalidade constitutiva da trama hist6rica e presente na mem6ria coletiva. 
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coma a hist6ria oral, que vem sendo utilizada intensamente e de 
maneira inovadora 18• 

Assim, a dificuldade do historiador esta mais na fragmentai;ao 
do que na ausencia da documentai;ao, o que requer uma paciente 
busca de indfcios, sinais e sintomas, uma leitura detalhada para 
esmiuc;:ar o implfcito, para descortinar as estruturas do cotidiano. 

Os estudos de genera tern se mostrado como um campo 
multidisciplinar, com uma pluralidade de influencias, na tentativa de 
reconstituir experiencias exclufdas. Nesse sentido, apraximaram-se 
particularmente da psicologia e da antrapologia, influencias que sem 
duvida favoreceram a amplia9ao de areas de investiga9ao hist6rica 19.

Assim, a abertura dos estudos hist6ricos para as abordagens 
de genero vem colocando varias quest6es em relai;ao a fontes, 
metodo e explicai;ao. A construi;ao de um conhecimento dialetico no 
campo movedi90 dos estudos de genero tern buscado recuperar a 
historicidade das rela96es entre os sexos, desvendar suas 
caracterf sticas, estabelecer rela96es e articula96es entre amplas 
dimens6es20 

Por outra lado, a variedade de novas abordagens 
historiograficas tambem renova os olhares sabre o passado, incorpora 
a diversidade e a multiplicidade de interpreta96es, abrindo o campo 
para analise de express6es culturais, modos de vida, rela96es 
pessoais, redes familiares, etnicas e de amizade entre mulheres e 
entre mulheres e homens, seus vf nculos afetivos, ritos e sistemas 
simb6Iicos, construi;ao de la9os de solidariedade, modos e formas de 
comunicai;:ao e de perpetuai;ao e transmissao das tradi96es, formas 
de resistencia e lutas ate entao marginalizadas nos estudos hist6ricos, 
prapiciando um maier conhecimento sobre a condi9ao social da 
mulher21 

. Assim, ao se destacar que o social e historicamente 

18 THOMPSON, P. A voz do passado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992 e JANOTTI, 
Maria de Lourdes Monaco. Historia oral: uma utopia?, Sao Paulo, 1993, mimeo. 

19 THOMAS, Keith. "History and Anthropology", In: Past and present, n. 24, p. 3-24, 
1963 e o Homem e o mundo Natural. Sao Paulo, Cia. das Letras, 1988. 

20 Utilizar-se da instabilidade das categorias como um recurso de analise e a proposta 
de HARDING, Sandra. "The instability of the analytical categories of feminist theory". In: Signs, 
Chicago, v. 11, n. 4, pp. 645-54, 1986. 

21 LERNER, Gerda. "Politics and Culture in Women's History". In: Feminist Studies, v.
6, n.1. 
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constitufdo, nele as experiencias soc1aIs feminina e masculina 
diferenciadas emergem numa condi9ao pr6pria em sociedades 
especfficas. 

0 enfoque cultural faz emergirem outras manifesta96es 
passadas da experiencia coletiva e individual de mulheres e homens, 
em particular de grande contingente nao enquadrado em 
organiza96es, prapicia aos historiadores a possibilidade de analise do 
mundo privado22

• Nesse sentido, e importante observar as difereni;as 
sexuais enquanto constru96es culturais e hist6ricas, que incluem 
rela96es de poder nao localizadas exclusivamente num ponto fixo, 
masculino, mas presente na trama hist6rica. 
Impasses e perspectivas 

Outrora rejeitada - e ate marginalizada -, a hist6ria da mulher 
passou a ser encarada coma uma possibilidade de recuperai;ao de 
outras experiencias. Com a incorporai;ao do genera enquanto 
categoria de analise, tem-se pracurado demonstrar que o 
comportamento ou os valores que sao aceitos em uma sociedade num 
certo momenta hist6rico podem ser rejeitados em outras formas de 
organizai;ao social ou em outras perfodos. Assim, destacar as 
difereni;as a partir do reconhecimento de que a realidade hist6rica e 
social e culturalmente constitufda tornou-se um pressuposto do 
pesquisador que pracura incorporar essa categoria, permitindo 
perceber a existencia de processos hist6ricos diferentes e 
simultaneos, bem coma abrir um leque de possibilidades de tacos de 
analise. 

As abordagens que incorporam a analise do genera tern 
revelado um universo de tens6es e movimento com toda uma 
potencialidade de confrontos, deixando entrever um mundo onde se 
multiplicam formas peculiares de integra9ao-diferencia9ao, 
permanencia-transformai;ao, onde a mudani;a nao esta excluf da, mas 
sim vivenciada de diferentes formas. Pracuram, assim recobrar o 
pulsar na hist6ria, recuperar sua ambigOidade e a pluralidade de 
possfveis vivencias e interpreta96es, desfiar a teia de rela96es 
cotidianas e suas diferentes dimens6es de experiencia, fugindo dos 

22 NASH, Mary "Two Decades of Women's History in Spain: a Reappraisal". In: Writing 
Women's History. Internacional Perspectives, Macmillan, n. 21. 
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dualismos e polaridades e questionando as dicotomias23 
. Ao 

recuperarem o processo hist6rico, tais abordagens pretendem 
perceber suas mudan9as e permanencias, descontinuidade e 
fragmenta9ao, as amplas articula96es, as infinitas possibilidades 
dessa trama multidimensional, que se comp6em e recomp6em 
continuamente24 

A politiza9ao do privado e a privatiza9ao do publico sao novas 
desafios a interpreta9ao crftica do historiador e permitem a amplia9ao 
de quest6es metodol6gicas importantes, sem abstra9ao do 
engajamento polftico do sujeito do conhecimento. A politiza9ao do 
cotidiano pressup6e uma comunica9ao entre o pesquisador e os 
testemunhos, que provem de um questionamento a partir da inser9ao 
do historiador no mundo contemporaneo. Envolve a intera9ao do 
sujeito com o objeto, sem uma neutralidade prefixada, criando uma 
verdadeira sintonia entre o historiador e seu objeto de estudo25 . 

Ao lado do engajamento do historiador com o presente e a 
transitoriedade do conhecimento, ha a diversidade de interpreta96es 
possfveis, a multiplicidade de perspectivas analfticas, que sao 
constantemente refeitas junta com os para.metros e categorias. 

0 crescimento da produ9ao historiografica sabre o genera, ao 
contrario de esgotar as possibilidades, abriu um campo movedi<;o de 
controversias, instaurando um debate f ertil. Contudo, alguns 
problemas de defini9ao, fontes, metodo e explica9ao persistem, e 
entre eles a diversidade que envolve a pr6pria categoria genero26 . 

Um balan90 da produ9ao e a crftica interna permitem visualizar 
o surgimento de desafios. lnquestionavelmente, grande parte da
produ9ao historiografica privilegiou o enfoque das experiencias
femininas em detrimento de seu universo de rela96es com o mundo
masculino. Poucos sao os estudos que analisam a masculinidade,

23 DIAS, M. Odila L. da Silva. "Teoria e Metodo dos Estudos Feministas: Perspectiva 
Hist6rica e Hermeneutica do cotidiano". In: Uma questao de genero. Rio de Janeiro, Rosa dos 
Tempos/F. Carlos Chagas, 1992. 

24 Uma urdidura de intermediac;:5es do sistema de poder revela toda uma organizac;:ao
de solidariedade, resistencia silenciosa e contestadora, cumulativa de improvisac;:ao. LE ROY 
LADURIE, E .. Le paysans de Languedoc. Flammarion, Paris, 1969. VEYNE, Paul. Como se 
escreve a Hist6ria, Brasilia, Ed. Universidade de Brasilia, 1982. 

25 GADAMER, Hans-Georg. Truth and method, New York, Crossroad, 1984.
26 BURKE, Peter (org.). A escrita da Hist6ria: novas perspectivas. Sao Paulo, Ed.

UNESP, 1992, p. 24. 
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bem coma a homossexualidade, deixando de revelar a, pluralidade 
dos femininos e dos masculinos. 

Proliferaram os estudos concretos, mas ja ;e sente a 
necessidade de uma sfntese que abarque as coninuidades e 
descontinudades, as desigualdades persistentes e as experiencias 
sociais radicalmente diferentes. lgualmente diffcil de malisar e a 
rela9ao entre o particular e o geral, de modo que corstitui grande 
desafio para o historiador mostrar coma os generos fa:tem parte da 
hist6ria, aborda-los mais de modo analftico que apems descritivo, 
relaciona-los aos acontecimentos mais conjunturais, e>tabelecendo 
rela96es e articula96es mais amplas, inserindo-os na cinamica das 
transforma96es sociais, economicas, polfticas e cultLrais, o que 
propicia a reinven9ao da totalidade hist6rica dentro do lirrite do objeto 
pesquisado. 

Por outro lado, devemos lembrar a mariJten9ao da 
discrepancia entre a alta qualidade da recente investiga_;:ao hist6rica 
sabre as mulheres e a persistencia de seu status marginal, que se 
soma a debilidade dos movimentos feministas contmporaneos, 
descolados dos estudos academicos. Ha que se aprofunfar a analise 
nao apenas das experiencias masculina e feminina no pa,sado, senao 
tambem da conexao entre hist6ria passada e pratica atual 

Na realidade, existem muitos generos, muitos •femininos" e 
"masculinos", e temos que reconhecer a diferen9a dentro da diferen9a. 
Desse modo, mulher e homem nao constituem simples .iglomerados; 
elementos como cultura, classe, etnia, gera9ao e ocupa9ao devem ser 
ponderados e intercruzados numa tentativa de desvendamento mais 
frutffera, atraves de pesquisas especfficas que evitem '.endencias a 
generaliza96es e premissas preestabelecidas. SObrevem a 
preocupa9ao em desfazer no96es abstratas de "mulher" e "homem", 
enquanto identidades unicas, a-hist6ricas e essencialistas, para 
pensar a mulher e o homem enquanto diversidade no bojo da 
historicidade de suas inter-rela96es. 

Os estudos de genera, porem, nao representam c>p9ao para o 
pesquisador preocupado com um metodo que pressuponha equilfbrio, 
estabilidade e funcionalidade. Tai tematica e eKtremamente 
abrangente e imp6e dificuldades para defini96es precisas. Sao muitos 
os obstaculos para os pesquisadores que se atrevem a enveredar 
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pelos estudos de genero - campo minado de incertezas, replete de 
controversias e de ambiguidades, caminho in6spito para quern procura 
marcos te6ricos fixos e muito definidos. 
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LUCE FABB RI EA UTOPIA LIB ERT.ARIA 

Margareth Rago· 

Militante anarquista, Luce Fabbri nasceu em Roma em 1908. 
Com o pai, o lfder anarquista Luigi Fabbri e outros familiares, exilou
se no Uruguai, em 1929, fugindo das persegui<_;:6es do fascismo 
italiano. Doutorando-se em Letras pela Universidade de Bolonha, foi 
professora de Hist6ria no ensino secundario em Montevideu, entre 
1933 e 1970, enquanto que de 1949 a 1991, ocupou a catedra de 
Literatura ltaliana na Faculdade de Humanidades e Ciencia da 
Educa<_;:ao da Universidade da Republica. Como ativista polftica, 
dirigiu, entre 1936-46, a revista Studi sociali, de resistencia ao 
fascismo italiano, que seu pai criara em 1930.1 Atualmente integra o
Grupo de Estudos e A<_;:ao Libertaria - GEAL, responsavel pela 
publica<_;:ao da revista Opci6n libertaria. 

Bastante conhecida na Italia e no Uruguai, sobretudo nos 
meios libertarios e academicos, publicou inumeros livros, artigos, 
opusculos e folhetos sobre o anarquismo e o fenomeno do 
totalitarismo, como Camisas negras (1933), Los anarquistas e la 
revolucion espanhola (1938), El totalitarismo entre dos guerras 
(1948), La liberdad entre la historia y la utopia (1962). Alem do 
livro de poesias I Canti dell'attesa, de 1932, "livro de exflio e 
desterro", como ela o classifica, realizou estudos aprofundados sobre 
o poeta italiano Leopardi e sobre os cantos de Dante Aligheri. Em
1996, publicou uma bio�rafia de seu pai, intitulada Luigi F abri,
storia d'un uomo libero. 

Encontramo-nos inicialmente numa mesa-redonda 
especialmente destinada as "Mulheres Anarquistas", por ocasiao do 

• Professora, doutora, do Departamento de Hist6ria da UNICAMP.
1 A respeito de Luigi Fabbri e do movimento anarquista na Italia, vejam-se:

MANFREDONIA, Gaetano - Luigi Fabbri. Le mouvement anarchiste italien et la lutte
centre le fascisme, Paris: Editions du Monde Libertaire, 1994; PERNICONE, Nunzio. Italian
anarchism, 1864-1892, Princeton University Press, 1993. 

2 FABBRI, Luce. Luigi Fabbri, storia d'un uomo libero, Pisa: Biblioteca Franco 
Serrantini, 1996; La Divina Comedia de Dantl Allgheri, (apresentai;:ao, selei;:ao e notas), 
Montevideu: Universidade de la Republica, 1994; La Poesia de Leopardi. Montevideu: 
lnstituto Italiano di Cultura in Uruguay, 1971. 
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Encontro "Pensamento Libertario Internacional", realizado na 
PUC/SP, em agosto de 1992. lmediatamente, me dei conta de que 
deveria escutar, muito mais do que falar. Um seculo de sonhos, 
teorias e lutas anarquistas avolumava-se a minha frente naquela 
figura magra, agil e discreta. Foi inevitavel partir em seguida, com o 
gravador na ma.a, para as entrevistas, aqui e no Uruguai. 

Pouco temos dito sobre a experiencia feminina do 
Anarquismo, e menos ainda sobre a presen9a das libertarias na 
America Latina. 3 Os estudos sobre este movimento, em um primeiro 
momento, preocuparam-se em dar visibilidade ao projeto polftico e 
as praticas sociais e culturais dos libertarios no Brasil, na Argentina 
ou no Uruguai, quase nao distinguindo entre mulheres e homens.4 

Abafados pelas disputas polfticas que marcaram os anos vinte, pela 
persegui9ao policial e polftica dos opositores de esquerda e de 
direita, os anarquistas foram, ainda, exclufdos da mem6ria hist6rica 
por muitas decadas. Em outras palavras, duplamente derrotados. A 
historiografia, a partir dos anos setenta, tratou, portanto, de 
recuperar sua hist6ria e, nesse contexto, ainda nao se voltava o 
olhar especificamente para a importante presen9a feminina no 
interior dos movimentos e das lutas sociais. 

Mais recentemente, o crescimento dos estudos hist6ricos 
sobre as mulheres e as rela96es de genero tern revelado uma 

3 Para as mulheres libertarias no Brasil, vejam-se BARROS, Monica Leite. Mulheres 
trabalhadoras e o anarquismo no brasil, diss. mestrado, UNICAMP, 1978; LEITE, Miriam 
Moreira. Outra face do feminismo: Maria Lacerda de Moura. Rio de Janeiro: Alica, 198; 
GROSSMANN, Hadassa. La femme du secteur ouvrier au Bresil, Paris, Doutoramento, 
1991; RAGO, Margareth. "A experiencia feminina do Anarquismo", Revista do AEUUNICAMP, 
1994, no prelo; na Espanha, veja-se ACKELSBERG, Martha. Free women of Spain. 
Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. Indianapolis: Indiana University 
Press, 1991. 

4 
Sao inumeros os estudos sabre o Anarquismo no Brasil. A titulo de ilustrai;:ao cito: 

MARAM, Sheldom. Anarquistas, imigrantes e o movimento operario no Brasil. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1979; HARDMAN, Francisco Foot. Nem Patria nem patriio, Sao Paulo: 
Brasiliense, 1983; RAGO, Margareth. Do cabare ao lar. A utopia da cidade disciplinar, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985; HEBLING, Cristina. 0 sonhar Libertario, Campinas: Pontes, 
1987; MULLER, Helena. Flores aos rebeldes que falharam. USP, 1989 GALLO, Silvio. 
Autoridade e constru�iio da liberdade, UNICAMP, 1993; BORGES, Paulo E. B. Jaime 
Cubero e o movimento anarquista em Siio Paulo, 1945-1954, diss. mestrado, PUC/SP, 
1996. 
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dimensao silenciada do passado e, ao mesmo tempo, do presente, 
ou se se quiser, um lado feminino da Hist6ria. Af estao, portanto, 
preenchendo ou abrindo espa90 os inumeros estudos sobre as 
trabalhadoras, as prostitutas, as operarias, as militantes, as 
costureiras, as fazendeiras, as escritoras, as parteiras ou as ma.es. 

Num livro sobre a participa9ao das mulheres nos movimentos 
sociais da America Latina, publicado ha pouco, Jane Jaquette chama 
a aten9ao para o fato de que ate mesmo as feministas norte
americanas, profundas conhecedoras dos trabalhos de suas 
congeneres canadenses e europeias tendem a ver as mulheres 
latino-americanas e as do Terceiro Mundo em geral, como "vftimas 
da opressao mais do que como criadoras da teoria feminista ou 
como agentes de mudanc;a."5 Na verdade, a produ9ao academica 
come9a a questionar as imagens produzidas pela narrativa da 
Hist6ria e procura reler o passado, tendo em vista nao apenas o 
resgate da atua9ao das mulheres nos inumeros momentos da a9ao 
social, mas tambem e sobretudo as configura96es discursivas 
atraves das quais construfmos a mem6ria, privilegiando ou 
esquecendo determinadas areas e quest6�s.6 A mulher vitimizada 
cede lugar a "mulher rebelde", a ativista polftica, ou entao, n6s, 
historiadores/as passamos a privilegiar i momentos da vida e 
dimens6es da personalidade em que as mulheres, em geral, se 
revelam polemicas, questionadoras e criativas. 

Na dire9ao destas preocupa96es, a publica9ao do presente 
texto atende a um objetivo preciso: apresentar ao publico brasileiro o 
pensamento de uma inquietante figura feminina, radicalmente 
marcante na hist6ria do Anarquismo - Luce Fabbri. Com uma 
trajet6ria de vida marcada pela luta em vista da constru9ao de uma 
nova ordem social fundada na liberdade e na justi9a social, Luce 
simboliza e resume, na sua idade, a experiencia hist6rica do 
Anarquismo e como tal estabelece um elo vital de continuidade entre 
passado e presente. Um passado marcado pela aposta radical nas 

5 JAQUETTE, Jane S. The women's moviment in Latin America, San Francisco: 
Westview Press, 1991, p.1. 

6 Veja-se FARGE, Arlette. "Women's History:an Overview" In: MOI, Tori. French 
feminist thought. A Reader. Basil Blackwell, 1987; PERROT, Michelle - "Em que ponto esta a
hist6ria das mulheres na Frani;:a", In: Revista brasileira de hist6ria, "Espai;:o Plural", ANPUH,
v. 14, n. 28, Sao Paulo: Marco Zero, 1994. 
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utopias transformadoras, pela emergencia dos movimentos polfticos 
liderados por figuras que se tornaram internacionalmente conhecidas 
e um presente descrente, multifacetado, temeroso dos diffceis, 
desastrosos e tragicos passos dados no passado recente. 

Desde os primeiros anos de sua infancia vivida na Italia, 
agitada pelas greves e movimenta96es operarias das decadas 
iniciais do seculo, pelos discursos inflamados de Malatesta e Luigi 
Fabri, passando pela violenta persegui9ao polftica de Mussolini, a 
fuga da Europa e o exflio em Montevi9eu, a ditadura de Terra a partir 
de 1933, a esperan9a aberta pela Guerra Civil Espanhola nos anos 
trinta, a ditadura militar no Uruguai entre 1973-85, Luce conviveu 
com os ideais e as praticas libertarias. Assim, abra9ou definitiva e 
criticamente a causa anarquista, que defende ate o presente. 

Ha poucos anos atras, esta combativa militante pc1rticipou de 
um outro encontro internacional, desta vez realizado em Barcelonp., 
onde apresentou sua "Utopia para o seculo XXI". 0 texto que segue 
foi escrito a partir desta apresenta9ao. Nele, expoe brevemente sua 
aprecia9ao de nosso tempo e as perspectivas de futuro que 
vislumbra neste memento acentuadamente marcado pelo 
pessimismo e pela desesperan9a. 

A mensagem libertaria que aqui publicamos nao apenas 
permite recuperar uma importante voz feminina viva do Anarquismo, 
a voz de alguem que tern participado ativamente dos debates que se 
colocaram e que se colocam na agenda publica, mas principalmente 
nos traz sinais de esperan9a. Como uma voz de acalanto em meio a 
tantas angustias, sua mensagem aponta para as inumeras 
possibilidades hist6ricas que podem ser abertas pela criatividade 
humana libertariamente orientada. Nela ressoa a energia positiva 
dos que venceram em inumeras frentes', como por exemplo, diante 
dos mementos extremamente diff ceis do totalitarismo. 
Fundamentalmente, sua fala revela, a meu ver, uma vit6ria revestida 
de sentidos ainda mais profundos: o de manterem-se vivos os ideais 
de liberdade, dignidade e etica, sabiamente concretizados na pr6pria 
experiencia pessoal, o de sua profunda aposta na vida e na 
capacidade humana de preserva9ao dos valores fundamentais do 
Anarquismo, imprescindfveis para viabilizar qualquer forma de 
sociabilidade que se pretenda justa e livre. 
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Como me disse esta livre-pensadora em uma de nossas 
inumeras conversas, referindo-se a uma amiga: ha pessoas que nao 
precisariam fazer nada para se fazerem notadas e notaveis, pois 
valem pelo que sao, pela li9ao de vida que, discreta ou 
declaradamente, nos dao. Uma destas e a  pr6pria Luce. 

Aeroporto de Sao Paulo 1946 - Edgard Leuemoth com Luce. 
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Luce Fabbri - Italia 1981 
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FABBRI, Luce. Uma Utopia Para O Seculo xxi
7

Margareth Rago e Erico Renteria Perez8 

Na crise sangrenta que se produziu no perfodo 
imediatamente anterior a metade do seculo (Guerra Civil Espanhola 
e Segunda Guerra Mundial), muitas coisas se perderam e outras 
mudaram de sentido. Entre estas ultimas esta a palavra "utopia", 
que, deixando de ser o nome de um risfvel sonho de visionaries, 
entrou para a mentalidade comum com o significado de um 
ingrediente necessario da historia. 

Esta distinta valoragao se deve ao fato de que se 
reconheceu, ao mesmo tempo, o papel que os ideais - que mal pese 
a Marx - desempenham na vida pratica, e o carater irrealizavel de 
todos eles (e nao apenas dos qualificados de ut6picos) em sua 
forma pura. 

0 termo "utopia", pois, se generalizou e por outro lado, 
perdeu seu carater absoluto. E o ideal come motor da realidade, 
ideal que nunca se traduz em realidade, pois a realidade 
continuamente o relativiza e compromete. 

Esta deterioragao esta na natureza das coisas. A materia 
produz desgaste por fricgao e por esta razao nao ha mecanismo que 
seja imortal. 

Utopia e Entropia 

Aplicado a utopia libertaria, este novo valor da palavra se 
refere ao fato de que poder e anti-poder, centro e periferia, 
verticalidade e horizontalidade sao termos que se implicam 
mutuamente. Sua tensao recfproca constitui, no que se refere as 
formas polfticas, o tecido da hist6ria. 

7 Este artigo se baseia na apresenta9ii.o da autora na EXPOSIQAO 
INTERNACIONAL ANARQUISTA DE BARCELONA, realizada entre 27/9/1993 e 10/10/1993. 

8 Tradutoras.
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Ja dizia Maquiavel em versos medfocres: "Do mal deriva o 
bem, do bem o mal, e um sempre sera causa do outro"; assim, o 
bem e a liberdade ou, como ele dizia, o estado popular, e o mal o 
principado tiranico. 

Ha, ainda, uma diferen9a essencial entre a deteriora9ao das 
aplica96es praticas das utopias polfticas autoritarias, (que procuram 
se realizar por meio do Estado) e a  utopia anarquista, que funda uma 
polftica nao-estatal. As primeiras nao sofrem apenas o desgaste 
natural por fric9ao, mas este produz fatalmente o instrumento que 
pretendem empregar, que e o poder. Este, ao instrumentalizar a 
vontade subjugada dos demais seres humanos, produz 
inevitavelmente uma transforma9ao em quern o exerce, absorvendo 
os fins, transformando-se no fim unico. Assim, a utopia nao apenas 
se deteriora, mas se anula. Issa se passou com o cristianismo ha 
nada menos que 2.000 anos, quando se tornou governo; isso se 
passou ha 75 anos com o socialismo pela mesma razao. 

Grandes massas na Europa, na Asia, na Africa e na America 
acreditaram, durante a maier parte deste seculo, na "utopia 
realizada" da Uniao Sovietica. Era mentira. A mentira - ensina-o 
Maquiavel - e um dos pilares do poder. 

Tambem os libertarios tiveram sua "utopia realizada" na 
Revolu9ao Espanhola de 1936. Foi, contudo, uma experiencia em 
ceu aberto, discutida no pr6prio terreno em que se produziu, 
observada de perto por todos aqueles que quiseram observar e que 
mostrou - ao mesmo tempo - as grandes possibilidades de um 
socialismo livre e as limita96es que a realidade imp6e a qualquer 
tradu9ao de projetos ideais no terreno concrete da produ9ao, do 
consume, da recria9ao, da luta, do 6dio e do amor: o terreno 
concrete do ser humane tal qual e, imprevisfvel, inquantificavel, 
il6gico, apaixonado. 

0 Centro, o poder e a ordem 

Ha pouco tempo, lia, na revista italiana VOLONT A, um lindo 
artigo de Tomas de Ibanez intitulado "Sfsifo e o Centro". Dizia que a 
luta dos anarquistas e constante e destinada a nao terminar nunca 
(como a do mitol6gico Sfsifo), pois sua pr6pria dinamica implica o 

58 

surgimento de outros centres contra os quais necessariamente tera 
que lutar. lsto e muito certo e e muito conveniente que se diga e se 
medite, pois a mf stica da Revolu9ao Social que inaugura o Parafso e 
depois da qual ja nao ha mais nada para fazer nao s6 e enganosa, 
mas tambem corruptora. 

No entanto, de passagem, Tomas Ibanez diz outra coisa com 
a qual nao estou de acordo e creio que seria necessario discutir no 
eimbito marcado pelo tftulo deste artigo. Diz que o centre e o 
princf pio ordenador e que a ordem e pod er. Poderia estar de acordo 
ate certo ponto a prop6sito da identifica9ao do centro com a ordem, 
e menos com a que estabelece entre a ordem e o poder. 0 centro 
cria certa ordem, aparentemente muito s61ida e na realidade muito 
fragil: ate atacar o centro para que a ordem se converta em caos. 

Existe outra ordem muito mais vital que se cria desde abaixo, 
por associa9ao e que subsiste nas outras partes se uma delas 
estiver danificada. Pelas mesmas raz6es, e somente aparente a 
identifica9ao da ordem com o centro e com o poder central. 

Creio, pois, com Eliseu Reclus, que a anarquia, no sentido 
que tern como corrente polftica anti-autoritaria e um ideal de ordem, 
ordem autentica, organica, profunda. 

A sociedade das palavras 

Nestes ultimas tempos, existe entre os libertarios uma 
tendencia, que chamaria de romantica, a reivindicar contra o sistema 
atual (centralizado e verticalista), nao a ordem horizont?I, 
omnicentrica ou o que e o mesmo, acentrica, variadamente 
articulada, mas o caos originario, que e fecundo sim, porem anterior 
a toda vida vivf vel. 

Seria coma reivindicar, contra a linguagem estruturada que 
nos sai espontaneamente da boca e da caneta, as "palavras em 
liberdade" desta falsa vanguarda que se chamou futurismo. 

A sociedade das palavras e uma sociedade anarquista. Tern 
normas que surgem da colabora9ao espontanea de todos os que 
falam. Ninguem as impoe; sua aceita9ao geral e a condi9ao desta 
inteligibilidade. Sua viola9ao e livre; se rebaixa certos limites, 
simplesmente o instrumento deixa de funcionar. Se, em troca, 
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responde a um impulse expressive autentico e esta dentro dos 
limites que os demais aceitam, e aceita e da soma destes atos livres 
vive a If ngua, mudando continuamente sem perder seu ca rater 
organico e sem necessidade de centre. Vive em todos n6s e muda 
conosco, criando-se cada vez novas normas. Pensamos par meio da 
linguagem; relacionamo-nos com os demais par meio da linguagem. 
Par isso, dizer que a lfngua e uma sociedade e uma sociedade 
anarquista e muito mais que uma metafora. E a utopia viva que 
levamos em n6s, e a liberdade que esta naturalmente em n6s, o 
mais individual que existe e o mais social ao mesmo tempo. E o mais 
livre e o mais organizado. 

E a linguagem e uma ordem: ja segundo os antigos, ordenou 
o caos, pois deu o name as coisas, quer dizer, classificou-as. Nessa
ordem, o ser humane encontrou sua liberdade ou, ao menos, a
consciencia de sua liberdade e os meios para reclama-la.

Muitas mortes aparentes 

Estamos agora em um momenta de refluxo no mundo, um 
momenta de frustra9ao e de ironica descren9a. Proclama-se a morte 
das utopias ou, mais radicalmente, a morte da hist6ria. 0 primeiro 
passo se deu quando, a raiz do assombroso suicf dio do "socialismo 
real" (que nada tern de socialismo), se disse: "O socialismo morreu". 
Sao todas mortes aparentes, letargos de transi9ao e hoje as 
transi96es sao rapidas. 

Enquanto isso, esta fracassando a economia de mercado, 
que e a moda do dia. Este fracasso nao nos levara amanha a dizer 
"O capitalismo esta morto". 

0 capitalismo nao e uma utopia, nao surgiu de um programa; 
e um fato e surgiu dos fates, aproveitados, sem muita auto
consciencia par uma classe social em ascensao que, para ascender, 
necessitava enriquecer. Nao tern outro programa que o de chegar ao 
poder par meio da riqueza. Par isso pode mudar de forma e de 
estrutura, passar pelos vaos, acomodar-se aos diferentes regimes 
polfticos, proclamar a absoluta liberdade de mercado ou burocratizar
se ao redor de um Estado protetor, segundo seus mementos. Sua 
forma atual sao as multinacionais, verdadeiros estados 
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internacionais invisfveis, que estao tecendo suas redes sabre o 
mundo. 

A essencia definidora do capitalismo e a explora9ao (em 
termos marxistas, a apropria9ao da mais-valia) que e outra forma de 
opressao e que, coma a opressao estatal, nao tern outro limite que a 
resistencia dos oprimidos. 

O livre mercado que se impos neste momenta nos fates e 
parece dominar a teoria economica, esta aumentando a fame no 
mundo, justamente quando os meios de produ9ao enormemente 
desenvolvidos frequentemente obrigam a destruir excedentes para 
manter o valor maxima do sistema: a rentabilidade. 

Nestas condi96es, nao se pode dizer que "o socialismo 
morreu", porque a solidariedade e a l'.mica resposta a crise. E onde 
prevaleceu a solidariedade sabre o afa de lucre, sempre surgiram 
formas de socialismo espontaneo, coma outrora nas comunidades 
cristas do seculo I de nossa era. 

Morreu, sim, o socialismo estatal em sua dupla forma 
totalitaria e social-democrata; morreu o socialismo das revistas e dos 
livros, pois na realidade nunca existiu. Na formula "socialismo 
estatal", o adjetivo matou instantaneamente o substantive na 
primeira tentativa de realiza9ao. 

Socialismo e liberdade 

De toda a tormenta destes ultimas anos, o socialismo saiu 
indissoluvelmente ligado a liberdade e desligado das engrenagens 
autoritarias do atual sistema. Purificado de mal-entendidos, o 
socialismo libertario, federalista, autogestionario parece estar 
chamado a ser a utopia do seculo 21. 

Apesar de tudo, nao vivemos inutilmente este atormentado 
seculo 20, que esta terminando. Bern ou mal (mais mal que bem), e 
um pouco aos trope96es, este nosso seculo consolidou as liberdades 
elementares conquistadas a partir da Revolu9ao Francesa. Muitas 
vezes elas foram negadas, suprimidas com sangue e torturas, 
aparentemente borradas; e outras tantas vezes, ressurgiram, 
cambaleantes, vulneraveis, imperfeitas, manchadas pela corrup9ao 
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polftica, mal aplicadas, mal defendidas. Contudo, af estao, mais 
artaigadas que a princf pios do seculo. 

Grac;:as a essas pobres liberdades "formais", que a princfpio 
do seculo pareciam puras mentiras ate que o fascismo, o nazismo e 
o estalinismo restitufram-lhes seu valor, o socialismo criou e deixou
raf zes no corac;:ao dos pobres e nas expectativas dos soci6Iogos.
Realizou sua dupla experiencia estatal: a ditatorial e a democratica.
Em ambas fracassou. Nao fracassou, no entanto, em todas as
dimensoes alternativas que se multiplicam silenciosamente na base
social.

Se o mundo "oficial" proclama com suficiencia o triunfo da 
economia de mercado e esteve a ponto de fazer crer as pessoas que 
nela estava o moderno e o unico viavel, declarando implicitamente 
condenados a tome e a escravidao todos aqueles que foram 
vencidos na luta que o mercado impoe, por sua pr6pria natureza, os 
que nao estao dispostos a essa luta e as vftimas desta luta nao 
abandonaram, nao podem abandonar as soluc;:oes baseadas na 
solidariedade e na ajuda mutua. 

Socialismo livre e mudan�a tecnol6gica 

Por isso o socialismo, nao aquele que fracassou nos 
governos, mas o que vive no corac;:ao das pessoas e teve ontem e 
tern ainda hoje realizac;:oes capilares em coletividades, comunidades, 
cooperativas, kibutzim, sovietes autenticos sera a utopia do seculo 
21. 

As condic;:oes serao radicalmente diferentes das imaginadas 
pelos primeiros te6ricos do socialismo libert�rio. Ja hoje falamos com 
outra linguagem e olhamos o mundo com outro olhar, com o 
fundamento de experiencias novas que vao-se sucedendo num ritmo 
progressivamente acelerado. 

Pode-se observar desde agora uma mudanc;:a fundamental: a 
ideia de revoluc;:ao, tao caracterf stica da gerac;:ao de meu pai e da 
minha, e hoje profundamente diferente. 

Hiroshima marca verdadeiramente uma fronteira temporal e a 
informatica marca outra. Por um lado, perderam importancia as lutas 
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corpo a corpo frente ao intercambio, a grande distancia, de mfsseis 
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cada vez mais sofisticados. Nestas condic;:oes, uma metralhadora 
nao serve para muito. Por outro lado, as experiencias das guerrilhas 
sul-americanas e do terrorismo europeu medic-oriental foram 
completamente negativas e desmoralizantes. Nao se quer dizer que 
se deva renunciar a mudanc;:a; apenas que a revoluc;:ao, ja hoje, tern 
outro terreno e outras armas. 

A Revoluc;:ao Espanhola de 1936 ensinou uma coisa 
importantf ssima: s6 controla uma situac;:ao de crise quern pode 
assegurar a continuidade da vida diaria, dominando os mecanismos 
do transporte, da alimentac;:ao e, num segundo momenta, dos 
demais setores do trabalho produtivo. 

Desenvolver de antemao nucleos de autogestao nestas 
esferas - que os ministros ig·noram - significa preparar um mundo 
libertario para amanha. 

As transformac;:oes que se produziram nas condic;:oes de 
convivencia (desde o telefone, a fotografia, o cinema e a aviac;:ao de 
princf pios do seculo, ate o radio, a televisao, a astronautica, as 
comunicac;:oes por satelite, e por fim a informatica em nossos dias) 
tern todas elas duple sentido. Podem ser instrumentos de opressao 
ou de liberac;:ao, segundo quern e como as usem. 0 certo e que 
podem aumentar enormemente o raio de ac;:ao da pessoa individual; 
trata-se, pois, de conquista-las. 

Entretanto, ha mais. Uma das principais objec;:oes que 
tradicionalmente se fez ao socialismo libertario e que a socializac;:ao 
do poder e a inexistencia de um governo central somente seriam 
possfveis em comunidades pequenas, que pudessem tomar suas 
decisoes em assembleias plenarias. Naturalmente, o federalismo e a  
resposta a esta objec;:ao. Somente a comunidade pequena e natural 
e em seu ambito o indivfduo se desenvolve livremente. Estas 
comunidades podem articular-se flexivelmente entre si em uma 
grande variedade de unidades maiores, segundo os distintos 
interesses, ate chegarem a relacionar-se em escala mundial. A nova 
tecnologia facilita enormemente estas relac;:oes, assim como 
possibilita uma descentralizac;:ao que pode chegar ao nfvel molecular 
e ao trabalho a domicflio na produc;:ao industrial. 

Observa-se, hoje, esta tendencia no mundo capitalista, que 
tende a reduzir as empresas e a multiplica-las empregando a 
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linguagem da horizontalidade. ("Estrategia", Montevideo, Ano IV, 
no'.191, 31//8/1993, pp.34-39),reproduzido pelas revistas FORTUNA 
e NEGOCIOS. 

Novas modalidades de democracia direta 

Os meios mal chamados de "comunica9ao'; (digo mal 
chamados porque trasmitem mensagens em um unico sentido, a 
partir dos poucos que dominam a informa9ao, aos muitos que veem 
e escutam, porem, nao interrogam, nem respondem, nem emitem 
mensagens pr6prias) tern, sem duvida, a possibilidade de 
desenvolver uma tecnologia que lhes permita funcionar nos dois 
sentidos. Pela primeira vez, vislumbra-se a possibilidade da 
interven9ao de um grande numero de indivfduos (todos os 
diretamente interessados) na tomada de decis5es coletivas e nas 
discuss5es previas. 

Tambem neste aspecto estao-se dando ja os primeiros 
passes no ambito da economia de mercado. Com efeito, pensa-se 
em utilizar tais possibilidades para uma assistencia medica 
generalizada e uma educa9ao a distancia, tao individualizante como 
o requer a nova pedagogia.

Li, ha pouco tempo, numa revista de divulga9ao no campo da 
informatica: "A comunica9ao esta-se tornando interactiva

(capacidade de estabelecer conex6es em duple sentido) e multimidia

(ao integrar voz e som, dados, escritura e imagens fixas e em 
movimento) em uma dupla escala: a transnacional, que se 
fundamenta nas grandes redes de comunica9ao, e a individual, que 
se instala nas equipes de trabalho do escrit6rio, ou ao lado do diva 
da sala de estar. A ultima alian9a em grande escala foi 
protagonizada pela Microsoft TCI e a Time Warner, que 
desenvolveram a televisao interativa nos domicflios norte
americanos. Em pouco tempo, sera possfvel, atraves da mesma 
linha, nao apenas pedir o programa de televisao ou a pelfcula 
favorita, mas tambem fazer compras, entregar comida, revisar as 
contas do banco, reservar uma passagem de aviao. Tudo a partir da 
tela do televisori ... A cidade californiana de Cupertino (EEUU) esta a 
ponto de estrear um dos pianos mais ambiciosos de comunica9ao 
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aplicada: a conexao dos cidadaos entre si e em forma gratuita 
mediante redes de ordenadores". (De "Sistemas". Suplemento do 
jornal La Republica, Montevideo, 3/3/1993, ano I, no. 34). Dois 
meses depois, os diaries de Montevideu anunciavam: "A 
comunica9ao interativa se instalara no Uruguai". 0 mundo 
informatizado chega bem mais rapidamente do que qualquer 
mudan9a anterior. De n6s, de todo mundo, dependera o grau de 
autonomia que nele chegara a desfrutar a pessoa individual. 

Os mass-midia podem, pois, transformar-se - se quisermos -
em instrumentos de auto-desmassifica9ao da base social (emprego 
esta palavra horrfvel porque e das que poupam tempo). Para tanto, e 
precise quebrar os poderosos monop6Iios que os dominam. 

0 conhecimento como condi�ao da mudan�a 

A autogestao cultural tern uma importancia enorme. E parte 
integrante de todo processo de mudan9a autentica, quer dizer, 
impulsionado e vivido pela sociedade inteira. Nao e tarefa especffica 
dos gremios de ensino, da comunica9ao e do espetaculo, pois, antes 
de chegar a autogestao, que, sim, recairia naturalmente neles, ha 
que levar a cabo a luta contra o monop6Iio estatal capitalista. E esta 
luta e de todos, pois se trata da conquista popular da expressao, do 
direito a voz, que e o ponto de partida da socializa9ao do poder. 

Esta mos atravessando um perf odo opaco de estagna9ao. No 
entanto, ninguem pode impedir-nos de estudar. Estudar e ajudar a 
estudar, investigar e ajudar a investigar, tratando de criar espa9os 
fora dos moldes do sistema, para aproveitar, em beneff cio de todos, 
a tecnica agora monopolizada pelos poderosos: esta e hoje - creio 
eu - a tarefa mais importante do revolucionario. 

Por isso e tao vital para n6s, na America Latina, preservar a 
autonomia universitaria, para o que tanto lutaram em nos so paf s, os 
estudantes e grande parte do professorado, a partir do Movimento 
de Cordoba de 1918. 

Conquistar a autonomia da investiga9ao cientffica e 
tecnol6gica e primordial. De nada serviria derrotar o poder polftico, 
se uma minoria de privilegiados do saber, relacionados com as 
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cupulas polftico-econ6mica-militares, continuassem controlando a 
avassaladora transformac;ao das condi96es de vida. 

Fala-se da nova tecnologia, porem, na realidade, ha inumeras 
novas tecnologias possfveis. As da guerra nao sao as mesmas que 
as da paz; as que convem aos centres do poder nao sao as mesmas 
que convem as pessoas. 

Neste sentido, o primeiro passo talvez seja a desmistificac;ao 
da publicidade, a que se apresenta como tal e que se difarc;a de arte, 
ciencia ou diversao. A este prop6sito, gostaria de citar um frase 
recente de Chomsky: "Os cidadaos das sociedades democraticas 
deveriam iniciar um curse de autodefesa para proteger-se da 
manipulac;ao". (N.Chomsky. llusiones necesarias. control del 
pensamiento en las sociedades democraticas. Madrid: Ediciones 
Libertarias, 1992). 

Vit6rias e derrotas 

O socialismo libertario talvez seja a unica utopia que nao foi 
derrotada, no campo te6rico, pelos acontecimentos. 

Na pratica, na concreticidade da vida cotidiana, o projeto 
libertario esta acostumado as derrotas. 

Os demais projetos estao planejados para sua realizac;ao a 
partir de posi96es de governo e os respectivos partidos consideram 
come vit6ria a conquista do poder. Claro que se trata, a cada vez, da 
vit6ria do partido e nao do projeto, que nunca se realiza. A hist6ria do 
ultimo seculo e bastante ilustrativa a esse respeito. A cadeia dessas 
falsas vit6rias equivale a cadeia das derrotas do socialismo anti
autoritario, com a diferen9a de que a utopia libertaria tern realiza96es 
na base e tern concretiza96es parciais em cada cria9ao nao
autoritaria, em cada diminui9ao do poder polftico ou econ6mico 
sobre a sociedade. 

A cria9ao de uma rede de organismos auto-gestionarios e 
uma obra de capacita9ao capilar, tecnica e ideol6gica, constituirao -
creio - o nucleo da futura militancia. 

A tecnica esta criando as condi96es da abundancia. O 
capitalismo, ao usa-la com fins de especula9ao em beneff cio de 
poucos privilegiados, esta-nos preparando um future sombrio de 
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desocupa9ao das grandes massas, que o aparato produtivo ja nao 
requer, de catastrofes ecol6gicas, de lutas ferozes por migalhas, de 
que os fen6menos de xenofobia que enlutam neste memento a 
Europa nao sao mais do que um anuncio. 

O seculo 21 nao vai ser facil. A partir destes ,ultimos anos do 
milenio, n6s que nao perdemos a fe na solidariedade, lanc;amos esta 
mensagem de socialismo com liberdade, que vem de um experiencia 
muito amarga e muito longa, porem, que da frutos de serenidade 
interior e de esperanc;a, a esperanc;a que se necessita para enfrentar 
os desafios que se aproximam. 

Luce Fabbri - Buenos Aires 1982 
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MARIA LACERDA DE MOURA E A DECADA DE VINTE. 

Miriam Lifchitz Moreira Leite 

Maria Lacerda de Moura nasceu em 1887 em Manhua9u, M. 
G. e morreu no Rio de Janeiro, em 1945.

De sua vida conturbada, a decada de 20 se destaca, por 
diversas raz6es: e entao que sai de Barbacena com dois livros 
publicados e passa a morar em Sao Paulo. Nao se trata apenas da 
mudan9a de uma cidade pequena para outra em crescimento. 0 
ritmo de acelera9ao do desenvolvimento populacional, financeiro e 
comercial de Sao Paulo detonou altera96es profundas na vida da 
cidade, que Mario de Andrade transpos para Pauliceia Desvairada, 
sendo tambem a decada em que Virginia Woolf escreveu seu A 
Room of her Own. E no tumulto e nas luzes da cidade explosiva 
que as mulheres se deram conta das carencias de espa90, de 
tempo, de cultura e de repouso. 

Tendo nascido numa fazenda no Estado de Minas Gerais e 
sido criada numa pequena cidade desse Estado, foi na cidade que 
se expandia que Maria Lacerda de Moura teve a oportunidade de 
criar a revista Renascen�a. Nao s6 estabeleceu contato mais 
estreito com professoras e escritoras de outros estados e pafses, 
como ganhou impulse para se afastar da educa9ao oficial, a fim de 
participar de formas alternativas de educa9ao. 

Na decada de 20, a vida domestica fora invadida pela 
comunica9ao de massa, sob a forma de jornais, revistas, telefone e 
gramofone. Por sua vez, as revistas e jornais tornavam publica a 
vida privada, expondo quest6es sobre as quais nao se falava - era o 
segredo da vida intra muros. 0 autom6vel alterou o tempo e as 
comunica96es no interior e no exterior da cidade, e o cinema 
come9ava a disseminar comportamentos e relacionamentos 
diferentes entre uma popula9ao ainda mal ajustada a padr6es 
urbanos. As mulheres educadas para serem maes e donas de casa, 
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comec;aram a ser perturbadas com o que foi chamado de ''vida 
moderna", que parecia muito desejavel, mas a que somente poucos 
tinham acesso. 

As revistas e jornais difundiam as "modas", o cabelo "a la 
garc;onne", os vestidos curtos, a utilizac;ao de cosmeticos e os 
tratamentos de beleza. Comentavam, tambem, ora favoravel, ora 
desfavoravelmente o comportamento livre, as novas profiss6es em 
que as mulheres comec;avam a trabalhar e suas aspira96es a 
cidadania. 

Ao mesmo tempo e as vezes na mesma revista, artigos sobre 
as conquistas das sufragistas conviveram com caricaturas e 
historietas que ridicularizavam as adeptas das "novas" ideias. A 
revista Vida Policial do Rio de Janeiro apontava os conflitos 
urbanos, encontrados tambem nos Arquivos Policiais de Sao Paulo e 
que eram considerados resultantes da difusao de imoralidade entre a 
populac;ao. A imoralidade se apresentava, principalmente, atraves 
das rela96es sociais entre mulheres e homens, fora do ambients da 
famflia. 

O grande numero de imigrantes, que fora trazido para 
baratear a mao-de-obra agrfcola nacional, comec;ava a assustar as 
autoridades. Estas, alem de criar servic;os policiais de controls da 
populac;ao, associaram-se em Ligas de Defesa da Nacionalidade, 
fechando escolas das col6nias estrangeiras e estimulando o ensino 
do portugues e da Hist6ria do Brasil para crianc;as e adultos. 

Ao lado da Semana de Arte Moderna e da fundac;ao do 
Partido Comunista, a decada de vinte assistiu a um grande 
desenvolvimento de organiza96es associativas de mulheres. 
lnicialmente, a maioria delas tinha objetivo r�stritamente filantr6pico. 
Aos poucos, incorporaram func;oes polfticas e educacionais, 
mantendo boletins ou jornais para divulgac;ao de sua atuac;ao. 0 
trafico de brancas e os crimes passionais, em que tantas mulheres 
foram assassinadas impunemente, compunham o quadro de 
desajustamento social dessa Sao Paulo, a que a professora e 
jornalista chegava, em 1921. 

Mal ou bem vistas, as mulheres de camadas medias estavam 
comec;ando a ocupar os cargos de professoras primarias, de 
funcionarias publicas e de jornalistas, raramente por vontade de 
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realizac;ao pessoal, mas fundamentalmente por necessidade de 
sobreviver e pela ausencia crescents de figuras masculinas que as 
tutelasse, como queriam os positivistas. Nessa epoca, aparece a 
figura do marido da professora, o homem que vivia a custa do salario 
da mulher. 

A cidade crescia pela formac;ao de novos bairros, 
distanciados urbanf stica e wazzu socialmente das cam ad as mais 
pobres, que ficavam nas varzeas, na regiao central e nas margens 
das estradas de ferro. 

Esse distanciamento das camadas sociais foi reforc;ado pela 
industrializac;ao. 0 distanciamento se reproduziu nas escolas para a 
populac;ao abastada e nas escolas profissionais localizadas em 
bairros operarios. 

Apesar de sua produc;ao jornalfstica e dos livros que 
escreveu, Maria Lacerda de Moura nunca se identificou com os 
intelectuais reconhecidos. Seus raros contatos com os modernistas 
limitaram-se ao lanc;amento de uma frente contra a guerra e o 
fascismo em 1928 e a assinatura de um abaixo-assinado contra a 
demissao de Lucio Costa da Escola de Belas Artes (FORJAZ, 
1931) 

1
• 

Nao escrevo para as poucas mulheres que leem, que conhecem 
autores diversos e sim para as muitas que leem, que nao puderam 
receber uma instruyao s6Iida, para as que nao podem ter bibliotecas, 
as que nao foram habituadas a pensar. (MOURA, 1919).

2 

0 mundo a que se opunha nao era apenas um mundo injusto, 
com distribuic;ao diferente de bens, de tempo e de oportunidades, 
mas um mundo mentiroso, com uma aparencia falsa, pleno de 
convenc;oes, hipocrisias e mascaras. A discordancia entre atos e 
palavras levou-a a adotar uma atitude indignada contra a sociedade 
hip6crita, que se afastava cada vez mais de seus prop6sitos 
explfcitos. Nao e atoa que um de seus livros de cabeceira foi As 
mentiras convencionais de nossa civiliza�ao de Max Nordau. 

1 FORJAZ, Ricardo. Estudo da obra de Lucio Costa, !DART (no prelo). 
2 MOURA, Maria Lacerda de. Renova�ao. Belo Horizonte, Typ. Allene, 1919, p.111. 
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Como declarou numa de suas quatro teses apresentadas ao 
Primeiro Congresso Brasileiro de Prote�ao a lnfancia: 

0 horror a mentira, a confianc;:a em si, a iniciativa, o pensamento de 
que vivemos para ser solidarios com todos - tais sao os preceitos a se 
inculcar, pelo exemplo, nas personalidades infantis. A criarn;:a precisa 
pensar e julgar. A escola moderna deve ser cientffica: racionalista 
(MOURA, 1922).

3 

Nestas teses, escritas no ano tao conturbado de 1922, ja 
tinham aparecido indfcios das quest6es que a ocuparao pela vida 
afora: a educa9ao laica e a educa9ao feminina. Contudo, diante 
dessas quest6es tera perspectivas diferentes no decorrer da vida. 

Come9ara por assumir os encargos da professora publica em 
Barbacena, engajada nas Campanhas de Alfabetiza9ao 
desencadeadas no pafs, diante da constata9ao de que 80% da 
popula9ao brasileira, em 1920, era composta por analfabetos. Em 
1921, ao se aproximar dos anarquistas de Sao Paulo, renegou o 
ensino publico, reprodutor da sociedade burguesa que queria 
desmascarar. Empenhou-se, entao, na colabora9ao em jornais 
operarios, na revista Renascen�a, em conferencias e festivais, 
numa educa9ao "moderna", inspirada na escola de Francisco Ferrer, 
de Barcelona (MOURA, 1934).4 Finalmente, entregou-se ao 
espiritualismo, acreditando que cada um s6 pode educar a si mesmo. 
Foi quando se mudou para a comunidade agrf cola de Guararema, 
formada por objetores de consciencia da Primeira Guerra Mundial 
(MOREIRA LEITE, 1984).

5 

Alguns aspectos de suas ideias permeiam tudo o que 
escreveu e o seu comportamento, conform,e relates de pessoas da ' 
famflia e ex-alunas, nas diferentes fases de sua trajet6ria. Tern uma 

3 MOURA, Maria Lacerda de. "Educac;:ao Laica" In: Primeiro Congresso Brasileiro
de Proteyao a lnfancia, Departamento da Crianc;:a no Brasil, realizado de 27 de agosto a 5 de 
setembro de 1922, 7Q Boletim (1924). Teses, Memoriais e Conclus6es. Rio de Janeiro: 
Empresa Grafica Ed., 1925, 1l!. Secc;:ao: Sociologia e Legislac;:ao. (Devo esta indicac;:ao a 
escritora Maria Lucia de Barros Mott, que a localizou na biblioteca da Faculdade de Direito de 
Sao Paulo). 

4 MOURA, Maria Lacerda de. Ferrer, o clero romano e a educayao laica. Sao 
Paulo: Editorial Paulista, 1934. 

5 MOREIRA LEITE, Miriam Lifchitz. "Transmitir, transformar, transgredir" In: Outra 
face do Feminismo: Maria Lacerda de Moura. Sao Paulo: Atica, 1984, pp. 74-98. 
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consciencia muito nftida de que a mulher intelectual e diferente da 
mulher comum e tinha a missao de alertar homens e mulheres para 
o bem-estar coletivo e o progresso social. Considerava a mulher
fisiologicamente diferente do homem, nao inferior e que havia a
necessidade de desenvolver sua inteligencia atraves da educa9ao.
A veemencia e a rigidez de suas crfticas, mesmo quando defendia a
tolerancia, a harmoniza9ao e o amor reduziram-na a solidao e ao
silencio. E mais que qualquer outra coisa, afirmava "pensar de
acordo com a minha consciencia", sem aceitar "nenhum altar e
nenhum f dolo".

Mas "uma unica pessoa, tomada em momentos sucessivos 
de sua vida, encaixa-se em graus diferentes da escala social, em 
meios que nao sao for9osamente aqueles em que foram criadas" 
(PROUST, 1919)6 . As mudan9as espaciais de Maria Lacerda de 
Moura refletiram altera96es significativas em suas rela96es e em 
seus conflitos. As mudan9as nao foram apenas entre cidades em 
diferentes graus de urbaniza9ao, coma de vincula96es sociais e de 
conflitos que a isolaram da famflia e das colegas, a recusa da tutela 
do Estado e a desconfian9a da lgreja institucionalizada. Marcaram 
um afastamento definitive da cultura burguesa -- "a burguesia nao 
cogita, nao imagina o que se faz nos meios proletarios" (MOURA, 
1923). 7 

Uma carta dirigida a escritora portuguesa Ana de Castro 
Osorio, escrita em janeiro de 1926 e localizada na Biblioteca 
Nacional de Lisboa (Sec9ao de Esp6Iio), pela professora Nadia 
Gotlieb, com aquela letra esparramada de professora, da conta de 
alguns deslocamentos. 

A Revista fechara por dificu/dades financeiras. Ela afastara-se 
do movimento feminista para trabalhar s6, em seus livros, assumindo 
a responsabilidade por seu individualismo. Passara a dar au/as 
particulares e a ter um cfrculo limitado de rela96es. Seu livro mais 
conhecido "A Mui her e uma Degenerada" estava indo para a :fJ.

edi9ao e tinha para pub/icar outros dois: ''Religiao do Amor e da 

6 PROUST, Marcel. "A l'ombre des Jeunes Filles en fleurs" In: A. la recherche du
tomps perdu Torno II, 1 Paris: NRF-Gallimard, 1939, 121-122. 

7 MOURA, Maria Lacerda de. A Mulher moderna e o seu papel na sociedade
ctual e na formayao da civilizayao futura. Santos: 0 Estado de Sao Paulo, 1923, p. 25. 
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Beleza." e "A Mui her e a Ma�onaria ". Soubera que havia uma 
edi9ao de "A Mulher e uma Degenerada" na Argentina, sem seu 
consentimento. Considerava seu destino viver em condi96es 
modest( ssimas e com muito trabalho. 

De uma famflia de livre-pensadores e espfritas, numa cidade 
onde o clero ultramontane dominava e tendo estudado numa escola 
de freiras, sentiu desde cedo a situai;:ao marginal de minoria religiosa 
e aspirou, sob diversas formas, a tolerancia das difereni;:as. Mais 
tarde, adotando a teoria do amor plural e da maternidade consciente 
acabou catalizando para a coragem de suas ideias as cal(mias dos 
contemporaneos e as duvidas dos p6steros, quanto a sua 
"honestidade", como se significassem "o desejo ou a busca imediata 
do gozo pessoal ou uma corrida, atraves da imprensa e da tribuna, 
atras da satisfai;:ao dos instintos vorazes" (MOURA, 1932).8

Essas cr1ticas, que desqualificavam tanto sua obra quanto 
sua pessoa, provinham tambem do pragmatismo de suas 
apresenta96es. "Habituada a ler meditando, a pensar profundamente 
o que leio, a ler com o cerebro, com a razao, a ler friamente - nunca
para me divertir e sempre para aprender, para penetrar os segredos
humanos" Maria Lacerda condenava, nos mesmos termos, os
romances franceses, a literatura sem objetivo, o apuro da linguagem,
a competi9ao desenvolvida nos esportes, o cinemat6grafo, o
carnaval e o jogo do bicho limitando o interesse a luta de conquista
do espfrito sobre a materia, a fim de que a especie humana enfim
reconciliada, possa viver na beleza, no amor e na fraternidade
(MOURA, 1931 ).9 "Nada cresce, nin�uem se realiza senao no
silencio de si mesmo" (MOURA, 1931).1 

A Crrtica a sociedade foi crescendo, diante dos entraves da 
vida urbana e da solidao num mundo inautentico, que usava do 
silencio e dos malentendidos para desqualifica-la. 

Ate que, ao denunciar a infiltrai;:ao fascista na imprensa 
brasileira, acabou lhe sendo atribu1da a inspira9ao do 

8 MOURA, Maria Lacerda de. Amai e ... nao vos multipliqueis. Rio de Janeiro:
Civilizac;:ao Brasileira, 1931, 191-193. pp. 

9 MOURA, Maria Lacerda de. Civilizar;:ao - tronco de escravos. Rio de Janeiro: 
Civilizac;:ao Brasileira, � 931, 143 pp. 

10 MOURA, Maria Lacerda de. Hans Ryner e o amor plural. Sao Paulo, Unitas, 
1928, pp. 196 e 217. 
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empastelamento de El Piccolo, feito por estudantes de Direito. 
Reproduziu toda a polemica num folheto: De Amudsen a Del Prete, 
publicado pelo jornal O Combate, que a abrigou em suas colunas de 
1928 a 1929. 

E certos jornalistas nao nos perdoam a n6s mulheres [ ... ] mulheres 
intelectuais nao pelas ideias ou nos sonhos, porem procurando 
diminui-las, simplesmente porque sao mulheres, ou ofendendo-as na 
sua dignidade de mulher, extravasando o seu 6dio sobre todas 
aquelas mulheres cuja vida e cujo destino fatal faz parte do programa 
dessa organizayao social de torpe explorayao: a da mulher pelo 
homem. "Nao-violencia, mas 'suprema-resistencia' as foryas negras
do passado reacionario. (MOURA, 1932).11 

Esse era o espfrito da comunidade de Guararema, onde sem 
hierarquias de trabalho ou de sexo, viveu numa fraternidade de 
iguais (alias, muito mal interpretada pelos habitantes da regiao) ate 
ter de se esconder da repressao de 1935, enquanto os 
companheiros foram preses e deportados (MOREIRA LEITE, 
1984).12 

A denuncia de que: 'Tudo quanto se refere a italianos no 
Brasil, escolas, sociedades, imprensa, absolutamente tudo se esta 
militarizando, mobilizando sob as ordens do fascio e sob a direi;:ao 
dos consulados e da Embaixada" (MOURA, 1928) 13 ampliou o quadro
de seus inimigos e detratores. 

Sua voz, considerada "uma voz isolada" pesava como uma 
condenai;:ao ao caos externo do mundo, e trazia sempre ind1cios de 
suas liga96es teos6ficas e espiritualistas em reflexoes sobre as 
fori;:as c6smicas e sobre as rela96es entre a ciencia e o ocultismo. 

Na banca examinadora da tese Caminhos de Maria Lacerda 
de Moura - uma contribui�ao ao estudo do feminismo no Brasil, 
o professor Ruy Coelho lembrou que nao se tratava de uma voz tao
isolada assim. Nao s6 tinha conhecimento de um feminismo em
diferentes camadas sociais, como reconhecera em Maria Lacerda o

11 MOURA, Maria Lacerda de. De Admunsen a Del Prete. Sao Paulo: Secc;:ao de 
Obras d'O Combate, 1928, p. 87 e Amai e ... nao vos muttipliqueis, p. 16. 

12 MOREIRA LEITE, Miriam Lifchitz. Outra Face do Feminismo: Maria Lacerda de 
Moura, 1984, pp. 90-94. 

1
3 MOURA, Maria Lacerda de. De Admunsen a Del Prete, 1928 p. 55. 
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feitio intelectual de inumeros anarquistas do infcic do seculo XX, 
adeptos da nao-violencia e ligados ao isoterismo, ac vegetarianismo 
e a Rosa Cruz. Acrescentou ainda que A Nulher e uma 
degenerada? estava incluf da em sua Bibliografia de Antropologia 
em curse de Margaret Mead, na Universida� de Chicago, 
informa9ao corroborada pela professora Mariza Cmeia, em seus 
trabalhos de Hist6ria da Antropologia Brasileira. 

Ainda que sua linguagem panfletaria tenha ilterado a for9a 
de suas ideias, a verdade e que Maria Lacerda <e Moura tomou 
posi9ao diante de muitos problemas que s6 vieram I ser analisados, 
ap6s 1975: desde os perigos da publicidade e o re,udio a literatura 
nao engajada, ate a hist6ria da mulher, o trabalhc domestico e o 
trabalho intelectual, os crimes passionais, a situa9(0 das mulheres 
solteiras, a situa9ao das prostitutas, a questao dasdiferenc;as entre 
homens e mulheres e a poligamia masculina diant, da monogamia 
feminina. 

Outro nfvel de oposic;ao afastou Maria Laceda de Moura de 
um publico academico e racionalista. Numa primeie fase, repudiou 
como superstic;ao todo conhecimento que nao ie baseasse na 
observac;ao e comprovac;ao de fen6menos da natureza. Uma 
concepc;ao positivista de verdade norteou sua vid.3. de professora 
oficial e o infcio de seus escritos como educadora alternativa. Mais 
tarde, contudo, apegou-se cada vez mais as obrts teos6ficas de 
Annie Besant e ao individualismo neo-estoico de Hm Ryner. Seus 
escritos passaram a tomar a forma de parabolas, �m que o tempo 
cfclico substitufa o tempo linear e a "ciencia s�m consciencia" 
passou a ser violentamente repudiada. 

A aspirac;ao a uma transparencia, quase c�egando as raias 
do exibicionismo, chegou a assustar os conternporaneos. Sua 
profissao de fe condenando o filho adotivo que se tcmara integralista 
e a declarac;ao que publicou em A Lanterna sob·e a desarmonia 
entre seus estudos de ciencias ocultas e o despetar das energias 
internas com a Rosa Cruz escandalizaram tanb companheiros 
quanto leitores, que ja nao eram muitos. 

Quando morreu, aos 58 anos, lia hor6seopos na Radio 
Mairinque Veiga e trabalhava numa escola �omercial como 
secretaria e professora de Portugues. 

6 

Em seu necrol6gio, Afonso Schmidt registra oposic;6es, 
inquietac;oes e tumultos que trouxe com sua vida, ate "esquecer do 
mundo, e o mundo esquecer-se dela" (SCHMIDT, 1945).

14 

14 SCHMIDT, Afonso. "Uma Escritora". In: O Estado de Sao Paulo. Sao Paulo, 29 de 
margo de 1945 n. 23.165, Noticias Diversas, p. 6. 
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AS RELA«;OES DE GENERO NO ENSINO DA EDUCA«;AO FISICA 

Eustaquia Salvadora de Sousa· 

A Educa9ao Ffsica, coma outras areas do conhecimento, vem 
desenvolvendo estudos sabre genero na tentativa de compreender 
quest6es que hoje, cada vez mais, sao colocadas na pratica 
pedag6gica na escola. 

0 meu interesse pelo estudo das rela96es de genera tern 
coma ponto de partida minhas experiencias pessoais coma mulher e 
professora de Educa9ao Ffsica das quais vem emanando perguntas, 
tais como: Por que, durante minha infancia, nao me era permitido 
brincar de carrinho ou de pegador, coma brincavam meus irmaos? 
Por que, na escola Primaria onde estudei, meninos e meninas nao 
participavam dos mesmos jogos? Par que existem esportes 
"masculines e feminines" na escola? Par que homens e mulheres 
sao separados nas aulas de Educa9ao Ffsica? Por que as tentativas 
de se organizarem turmas mistas nas aulas de Educa9ao Ffsica tern 
provocado atritos entre alunos e alunas, professores e alunas e 
professoras e alunos? 

Estimulada par tais perguntas, realizei pesquisa que teve 
como objetivo central construir a hist6ria do ensino da Educa9ao 
Ffsica em Belo Horizonte e por objeto as rela96es de genero, 
historicamente nele concretizadas 

1 

GENERO: uma categoria relacional e hist6rica 

A palavra genera, presents em algumas If nguas indo
europeias, e utilizada para designar indivf duos de sexos diferentes, 
ou ainda, coisas sexuadas

2
. 

0 termo genera, entretanto, tomou outros faros, e enquanto 
categoria analftica da historia, tern o sexo como tema, e analisa a 

Professora Adjunta do Departamento de Metodos e Tecnicas de Ensino. Faculdade 
de Educa9ao da Universidade Federal de Minas Gerais. 

1 
SOUSA, Eustaquia Salvadora de. Meninos a marcha! Meninas, a sombra! A 

hist6ria do ensino de Educa�ao Ffsica em BH (1897-1994). Campinas, UNICAMP, 1994, 
265 p. 

2 
FERREIRA, 1975. p. 686. HEILBORN, 1992. 
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constru9ao social que uma dada cultura estabelece ou elege em 
rela9ao a homens e mulheres3

• 

Segundo Joan SCOTT o cerne central da defini9ao de genero 

repousa sobre a relac;:ao fundamental entre duas proposic;:6es: o 
genero e um elemento constitutivo das relac;:6es sociais fundadas 
sobre as diferenc;:as percebidas entre os sexos e o genero e o 
primeiro modo de dar significado as relac;:6es de poder4•

No entender de Joan Scott, a compreensao mais profunda do 
genero implica a inter-rela9ao de quatro elementos. 0 primeiro 
refere-se aos simbolos culturais disponfveis, sf mbolos esses que, 
frequentemente, evocam multiplas representa96es, ate mesmo, 
contradit6rias5

. 0 segundo refere-se aos conceitos normativos que 
interpretam esses sf mbolos - usualmente expressos nas doutrinas 
religiosas, educacionais, cientfficas, polfticas e jurfdicas - que se 
apresentam em oposi96es dualistas, categorizando o masculino e o 
feminine. O terceiro elemento das rela96es de genero e constitufdo 
pelas organizagoes e instituigoes sociais, nao se podendo 
restringir o uso do genero ao sistema de parentesco, pois ele e 
tambem construfdo e na economia e na organiza9ao polftica. E, 
finalmente, como quarto elemento, Joan Scott aponta a identidade 
subjetiva, cuja analise nao pode se limitar as teorias psicanalfticas, 
sob pena de se negar a historicidade do genero. Alem disso, essa 
autora recomenda aos historiadores examinarem, antes de tudo, "as 
maneiras pelas quais as identidades de genero sao realmente 

3 LOPES, 1992. Apesar de se tratar de um tema polemico, no Brasil, a partir do final 
dos anos 80, tem-se postulado a primazia dos estudos de genero sobre os estudos da mulher 
e a substituic;;ao dos estudos dos papeis sexuais pelos de genero. Alguns afirmam que o 
estudo de genero, por ser relacional, superaria a ideia de esferas separadas para um e outro 
sexo postas no estudo da mulher; e superaria os de papel sexual por sua demarcac;;ao mais 
frontal contra o determinismo biol6gico, MACHADO (1992). E outros preferem a denominac;;ao 
"estudos da mulher'', por entenderem que deixa explicito de quern se quer tratar e chama a 
atenc;;ao para o sujeito/objeto de estudos, tradicionalmente escondido ou negado numa dencia 
androcentrica LOURO (1992). 

4 SCOTT, Joan. "Genero: uma categoria util de analise hist6rica". In: Educai;ao & 
Realidade, Porto Alegre v. 15, n. 2, p. 5-22, jul./dez. 1990. 

5 No que se refere a mulher, SAFFIOTI (1992) lembra que as imagens de "santa" e 
"puta" sao contradit6rias, mas nao mutuamente excludentes. Ou seja, as duas representac;;6es 
podem servir para uma mesma mulher, mas isso e raramente percebido, porque as 
representac;;6es se apresentam sob a forma de dicotomias. 
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construf das e relacionar seus achados com toda uma sene de 
atividades, de organiza96es e representa96es sociais historicamente 
situadas"6 

Quante as rela96es de poder, o genero e um primeiro campo 
no seio da qual elas sao articuladas. "O genero nao e o unico 
campo, mas ele parece ter constitufdo um meio persistente e 
recorrente de dar eficacia a significa9ao do poder no Ocidente, nas 
tradi96es judaico-cristas e islamicas"7

• 

A rela9ao de poder, de hierarquia de generos, fundamenta-se 
na diferen9a entre o masculino e o feminino construf dos 
historicamente. Como a ideia de genero esta fundada nas diferen9as 
entre os sexos, ela aponta para o carater implicitamente relacional 
do feminino e do masculino·. Genero e uma categoria relacional, 
"porque leva em conta o outro sexo. Quero dizer, um genero se 
constitui culturalmente na sua rela9ao com o outro, em presen9a ou 
ausencia"8 

Alem disso, genero e uma categoria relacional porque se 
relaciona com 

outras categorias e exige a relac;:ao entre outras categorias e 
consequentemente dimens6es do real. Real, alias, que e relacionado, 
pois, de safda, nao somos vistas ou vistas de acordo apenas com o 
nosso sexo ou o que a cultura fez dele, mas, de uma maneira muito 
mais ampla, somos semP,re 'classificados' de acordo com a nossa 
idade, classe social e rac;:a9.

Nesse mesmo sentido, Guacira Lopes Louro lembra que, 
como o genero refere-se a uma constru9ao social e hist6rica de 
sujeitos masculinos e femininos, e imprescindfvel entender que ha 
diferentes constru96es de genero numa mesma sociedade, 
dependendo dos diferentes modelos, ideias e imagens de homem e 
de mulher as quais as diferentes classes, religi6es, ra9as e idades 
cultuam. Alem disso, ha diferentes constru96es de genero numa 

6 SCOTT, op. cit. p. 5. 
7 SCOTT, Idem, Ibidem. p. 6. 
8 LOPES, Eliane Marta T. ''Tendencias te6rico-metodol6gicas da pesquisa em

hist6ria da educac;;ao" In: Seminario Hist6ria da Educai;ao: A 6tica dos Pesquisadores, 
1994, Belo Horizonte, 1994, p.23.9 LOPES, Op. Cit. p. 23. 
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dada sociedade em diferentes contextos hist6ricos, o que sup6e 
dizer que o genero tern hist6ria e que o feminino e o masculino se 
transformam social e historicamente 

10• 

Como o genero e relacional, quer enquanto categoria 
analftica, quer enquanto processo social, o conceito de rela96es de 
genero deve ser capaz de captar a trama das rela96es sociais na 
qual as rela96es de genera tern lugar, bem como as transforma96es 
sofridas por ela atraves de distintos processos sociais 

11 . 

A construc;:ao de genero pode, pois, ser compreendida como um 
processo infinito de modelagem-conquista dos seres humanos, que 
tern lugar na trama de rela96es entre mulheres, entre homens e entre 
mulheres e homens. Tambem as classes sociais se formam na e 
atraves das relac;:6es sociais. Pensar estes argumentos humanos 
como estruturalmente dados, quando a estrutura consiste apenas 
numa possibilidade, significa congela-los, retirando da cena o 
personagem central da hist6ria, ou seja, as relac;:6es sociais 12 

. 

Ao mesmo tempo que genera e uma categoria social e 
hist6rica, existe nela um componente biol6gico

13 . Apesar de a 
categoria genera ter sido, inicialmente, utilizada com a preocupa9ao 
em ressaltar o carater social em contraponto aos que viam, apenas 
nos fatores biol6gicos, as causas da hierarquia social entre homens 
e mulheres, nessa categoria existe uma componente biol6gico. 

Ao nascerem, os sujeitos ja trazem determinadas 
caracterf sticas fisiol6gicas que os predisp6em a viverem como 
homens e mulheres, mas todo um conjunto de outros determinantes 
- sociais, psicol6gicos, culturais - pode conduzi-los a construfrem-se
em oposi9ao ou consonancia com as caracterf sticas biol6gicas.
Existe assim, uma imbrica9ao entre o social e o bio16gico, um jeito de

10 LOURO, 1992. Essa historiadora lembra que, embora inumeras estudiosas
afirmem a necessidade de articulac;;ao entre a categoria genero, rac;;a e classe social e ja 
existirem ensaios de aproximac;;6es te6ricas que as levem em considerac;;ao, este e ainda um 
terreno em que pesquisadoras se movimentam com bastantes cautelas e tropec;;os. 

11 SAFFIOTI, Heleieth I. B. "Rearticulando genero e classe social" In: COSTA,
Albertina de 0., BRUSCHINI, Cristina (orgs). Uma Questao de Genero, Rio: Rosa dos 
Tempos, 1992, p. 187. 

12 SAFFIOTI, Op. Cit. p. 211. 
13 CONNELL, Robert. W. "Como Teorizar o Patriarcado?" Educac;:ao & Realidade,

Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 85-93, jul./dez. 1990. 
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ser masculino e um feminino, com atitudes e movimentos corporais 
pr6prios, socialmente entendidos como naturais de cada sexo. E, 
praticamente, 

todo movimento corporal e distinto para os dois sexos: o andar 
balanc;:ando os quadris e assumido como feminino, enquanto que dos 
homens espera-se um caminhar mais firme (palavra que no dicionario 
vem associada a seguro, ereto, resoluto - todas express6es muito 
masculinas e positivas), o uso das maos acompanhando a fala, [ ... ] o 
posicionamento das pernas ao sentar, enfim muitas posturas e 
movimentos sao marcados (programados) para um e para outro de 
modo diferente 14 

Assim, incorpora-se uma serie de elementos sexualmente 
diferentes, aparentemente naturais para cada um dos sexos. 

Tambem Pierre Bourdieu, ao analisar a domina9ao masculina 
como forma de violencia simb61ica, considerou que e no processo de 
socializa9ao/educa9ao que se inculca o "habitus sexuado e 
sexuante"

15
, ou seja, que se constr6em os sujeitos masculinos e 

femininos. Tai constru9ao nao se limita ao social, mas e tambem 
corporal, pois cada sexo aprende movimentos, gestos e falas a ele 
determinados pela sociedade, imprimindo em seu corpo um 
verdadeiro "programa de percep9ao". 

A diferenc;:a biol6gica entre os corpos masculino e feminino e, muito 
particularmente, a diferenc;:a anatomica entre os 6rgaos sexuais, como 
tudo no mundo, esta disponfvel (dentro de certos limites) para varias 
especies de construc;:ao, como justificativa indiscutfvel da diferenc;:a 
socialmente construfda entre os sexos 16.

Assim, como lembra Robert Connell, o bio16gico tambem 
se transforma 

17
• Existe, portanto, uma fntima articula9ao entre 

hist6ria e biologia e 

14 LOURO, Guacira L. "Uma leitura da hist6ria da educac;;ao sob a perspectiva de 
genero" In: Teoria e Educac;:ao, Porto Alegre, n. 6, p. 58-59,1992. 

15 Habitus para BOURDIEU, PASSERON (1992) e a formac;;ao duravel, produto da
interiorizac;;ao dos princfpios de um arbitrario cultural, capaz de perpetuar-se ap6s cessar a 
ac;;ao peda�6gica e, portanto, capaz de se perpetuar nas praticas sociais. 1 BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean Claude. A Reproduc;:ao; elementos para
a teoria do sistema de ensino. 3. ed. Rio: Francisco Alves, 1992. 17 CONNELL, Idem, Ibidem, 1990.
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no genera temos integrado de modo indissoluvel essas duas 
dimensoes. [Nao se pode distinguir] o que e ffsico e o que e social 
nos sujeitos masculinos e femininos. Se os corpos assumem a 
organizagao social, a polftica, as normas religiosas e culturais, 
tambem e atraves de manifestagoes corporais que se expressam as 
estruturas sociais. 0 processo de educagao de homens e mulheres 
supoe portanto uma construgao social - e corporal - dos sujeitos 18, 

o que implica, no ensino/aprendizagem de valores, conhecimentos,
posturas e movimentos corporais, "apropriados" a cada sexo.

Este estudo teve as rela96es de genero como categoria 
central de analise, pois o conceito de genero, ao permitir a analise 
das diferen9as, possibilita aprender o discurso sobre o masculino e o 
feminine. Alem disso, a categoria genero permite "analisar as 
diferen9as e as igualdades sob o ponto de vista do sujeito individual 
como tambem do sujeito coletivo, das praticas coletivas"

19
. 

Ao selecionar essa categoria como norteadora desse 
estudo, nao ignorei que as rela96es de genero, classe social e ra9a 
se relacionam entre si, que "Elas se cruzam, se misturam e se 
complicam. Em determinadas situa96es podemos notar que cada 
uma delas pode aparecer com maier ou menor intensidade, o que 
nos prova que, apesar de interligadas, [ ... ] sao distintas"20

• 

A Educa9ao Ffsica, nesse estudo, e entendida como um 
componente curricular do processo de educa9ao formal que tern 
como objeto de estudo o gesto humano - processo e produto das 
a96es, suas intencionalidades, referencias e identidade, segundo a 
constru9ao socio-cultural hist6rica ocorrida. Por esse motivo, 
procurei considerar a realidade circundante nos seus aspectos 

18 LOURO, Idem, Ibidem, p. 61-62. 
19 NEVES, Magda Bello de Almeida. As Trabalhadoras de Contagem; uma hist6ria 

uma outra hist6ria. Sao Paulo: USP, 1990, p. 16. 
2° Com base nos dados e analises sabre a construc;:ao da identidade social das 

professoras negras, Nilma Lino GOMES (1994: 13) parte da premissa de que as relac;:oes de 
classe nao sao as mais relevantes para se pensar a escola brasileira. Por isso, ha que se 
observar outras categorias e compreender que professor(a) e aluno(a) nao se caracterizam 
simplesmente pelo fato de pertencerem a determinada classe social. Eles sao sujeitos dentro 
de um processo hist6rico-social, fazem parte de diferentes grupos sociais, possuem 
pertinencias raciais diferenciadas e sao sexuados. Nesse sentido, a grande enfase que se da 
na discussao da classe social, enquanto uma causa unica para os problemas da escola, afirma 
cada vez mais o quanto esta e desatenta para a diversidade cultural daqueles que a 
frequentam, reproduzindo valores racista e sexistas. 
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educacionais, polfticos, econ6micos e culturais, que, de alguma 
forma, influenciam no cotidiano da escola e, conseqOentemente, no 
ensino da Educa9ao Ffsica e nas rela96es de genero nele 
estabelecidas. 

Procurei fazer uma leitura nao apenas do que foi feito, mas 
tambem do silenciado, do negado, do omitido - formas de 
manifesta9ao das rela96es de genero

21 
• Para isso, busquei seguir as

recomenda96es de Jacques Le Goff de que e precise fazer o 
inventario dos arquivos do silencio, interrogar-se sobre os 
esquecimentos e sabre os espa9os brancos da hist6ria22

. 

Quais foram os caminhos percorridos na busca da 
compreensao desse processo? 

Centralizei minhas observa96es em torno da cidade de Belo 
Horizonte sem, contudo, ignorar os contextos mineiro e brasileiro. 

Quanto a delimita9ao do estudo, optei pelo perfodo de 1897-
1994, ou seja, do ano de funda9ao de Belo Horizonte ate os dias 
atuais. Apesar de ciente de que a extensao do perfodo poderia 
inviabilizar o aprofundamento de todas as quest6es suscitadas, tal 
decisao justificou-se, por entender que as rela96es de genero, hoje 
estabelecidas na Educa9ao Ffsica, poderiam ser melhor 
compreendidas num estudo de longa dura9ao possfvel, uma vez que 
as mudan9as de mentalidades nao se processam em curto espa90 
de tempo, e tambem, pela proposta de desenvolver um estudo que, 
pelo seu pioneirismo, abrisse caminhos a novas pesquisas, 
contribuindo para a compreensao dos problemas educacionais dessa 
natureza

23
. 

A sele9ao de amostragem contemplou a Escola de Educa9ao 
Ffsica da Universidade Federal de Minas Gerais - unica de Belo 
Horizonte - buscando garantir informa96es sabre as qualidades 
atribufdas ao professor e a professora em seus processos de 

21 LOURO, Guacira. L. "Lembranc;:as de velhas colonas italianas: trabalho, familia e
educac;ao" In: Educa!,ao & Realidade, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 33-43, jul./dez., 1990. 

22 LE GOFF, Jacques. Hist6ria e Memciria. 2. ed. Campinas: UNICAMP, 1992. 
23 VOVELLE, Michel. "A hist6ria e a longa durai;:ao" In: LE GOFF, Jacques. A 

Hist6ria Nova, 2. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1993, p. 68-96. 
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fo�maga.o. Alam disso, incluiu quatro escolas publicas de 1 Q e 2Q 

gr�us - uma federal, duas estaduais e uma municipal - e tres escolas 
particulares, sendo duas cat61icas e uma metodista. Destas sete 
escolas, tres destinavam-se, inicialmente, a educaga.o de homens, 
tres, a de mulheres e uma, a de ambos os sexos. 

Nesse estudo, as fontes documentais sa.o tomadas numa 
visa.o ampla, que na.o se limita a ideia de que s6 o escrito e a prova 
de uma epoca24

. Assim, exigiu a busca, a selega.o e a analise de 
fontes escritas, orais e iconograficas - fotografias. Como fontes 
escritas foram utilizados documentos oficiais; regulamentos 
escolares, livros, peri6dicos, discursos, atas de reunioes, relat6rios, 
livros de assinatura de presenga, de registro de pagamento e de 
diplomas, cadernos de recordaga.o, convites de formatura, pianos de 
aula, entre outros. Como fontes orais adotei hist6rias de vida e 
depoimentos de homens e de mulheres: atuais e ex-docentes e 
discentes, coordenadores e inspetores de Educaga.o Ffsica e 
tecnicos administrativos das escolas estudadas. Essa diversidade de 
fontes permitiu-me a selega.o de informa96es cujo cruzamento e 
analise constituem o tecido da hist6ria da Educaga.o Ff sica em Belo 
Horizonte, sob a perspectiva de genero. 

E o que mostrou essa hist6ria de um seculo? 

Na hist6ria construfda, pude perceber que, na aparencia das 
diferengas biol6gicas entre os sexos, ocultam-se rela96es de poder -
marcadas pela dominaga.o masculina - cujas rafzes primeiras na.o 
germinaram em nossa sociedade. Pois, como lembra Pierre 
Bourdieu as diferen9as de genero esta.o, inscritas ha "milenios na 
objetividade das estruturas sociais e na subjetividade das estruturas 
mentais"25

Os dados extraf dos das rela96es cotidianas vivid as na 
Educaga.o Ffsica escolar belo-horizontina - construfdas em cenario 
sociocultural mais amplo - mostram que essa heranga cultural 
adquiriu caracterfsticas pr6prias em nossa sociedade e apresentou 
nuances diferenciadas, ao longo da hist6ria. Ficou demonstrado que 

24 
LE GOFF, op. cit. 1992. 

25 
BOURDIEU, Idem, Ibidem, p. 3. 
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a escola vem mantendo a separaga.o e a hierarquizaga.o entre 
homens e mulheres, atraves da utilizaga.o de diferentes mecanismos, 
mesmo ap6s a criaga.o da escola mista. 

Dessa maneira, a escola Primaria mista, oficializada nos anos 
20, sob inspiraga.o do modelo liberal de educaga.o, - Escola Nova, 
buscou assegurar a construga.o social do masculine e do feminine, 
ate enta.o existente, atraves de conteudos de ensino, das normas, 
dos objetos, do espago ffsico, das tecnicas e, especialmente, por 
tecnicas do corpo - suas maneiras de pensar, sentir e agir. Assim, o 
programa de Educaga.o Ffsica determinava que a ginastica rftmica e 
"a interpretaga.o, por meio de gestos e atitudes, da emoga.o 
provocada pela musica" fossem atividades exclusivas das meninas, 
enquanto as evolu96es militares e os exercf cios de brago seriam 
executados apenas pelos meninos26

. Estava, pois, evidente que a 
co-educaga.o na escola Primaria na.o alterara as simbologias da 
mulher - como um ser dotado de fragilidade e emo96es - e do 
homem - como um ser dotado de forga e raza.o - qualidades essas 
que, quando da implantaga.o dos Exercfcios Ffsicos na escola 
Primaria mineira, estabeleciam que, enquanto os meninos 
marchassem ao sol, as meninas executariam suaves movimentos, a 
sombra. 

Como lembra Michelle Perrot, essas ideias constitufam marca 
da mentalidade europeia do seculo XIX que se fundamentava nas 
descobertas da Biologia e da Medicina. Nesse sentido, a maioria dos 
pensadores do perfodo atribufa a cada sexo fun96es diferentes, 
estabelecendo limites de atuaga.o distintos e insistindo na existencia 
de duas "especies" com aptid6es e qualidades particulares: ao 
homem, o cerebra, a capacidade de decisa.o, a raza.o lucida, a 
inteligencia, o direito e o dever de comandar o espago publico; as 
mulheres, a sensibilidade, a delicadeza, os sentimentos, o mundo 
domestico e o cuidado com as criangas27

• 

0 jogo, adotado como conteudo de ensino da Educaga.o 
Ffsica, tornava-se mais um instrumento de diferenciaga.o e 
hierarquizaga.o dos sexos. E a competiga.o entre ambos reforgava as 

26 
MINAS GERAIS, Decreto nQ 8094/1927: 1787. 

27 
PERROT, Michelle. Os excluidos da hist6ria; operarios, mulheres, 

prisioneiros, Rio: Paz e Terra, 1988. 
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diferenc;as entre os atributos de cada sexo e a inferioridade das 
mulheres em relac;ao aos homens. Na disputa dos jogos, as filas 
eram organizadas por sexo: 

uma fila de meninas e outra de meninos. Quando n6s consegufamos 
ganhar deles dava muita confusao, porque eles nao queriam perder. 
Mas, quase sempre eles ganhavam, pois naquela epoca menina nao 
tinha costume de brincar de bola nem de correr. As maes nao 
deixavam, porque se nao a gente era mal vista pelas outras famflias. 

A partir dos a nos 20, a Educac;ao Ff sica passou a adotar mais 
um elemento de diferenciac;ao dos sexos - o esporte moderno. Na 
hierarquia esportiva, a mulher manteve-se como perdedora, porque 
era um corpo fragil diante do homem. Todavia, era por "natureza" a 
vencedora nas danc;as e nas "artes" em geral, pois recebia e traduzia 
mais �ue o homem "as paix6es do corac;ao e as emo96es da 
alma"2 

• 0 corpo da mulher estava, pois, dotado de docilidade e 
sentimento, qualidades negadas ao homem pela "natureza". Assim, 
preconizou-se para os homens, o Futebol e o Judo, esportes que 
exigiam maior esforc;o, confronto corpo a corpo e os movimentos 
violentos; para as mulheres, os esforc;os moderados, a suavidade de 
gestos e a distancia de outros corpos, garantidos pela Ginastica 
Rftmica e pelo Voleibol. Os padr6es esportivos internacionais 
ditavam normas copiadas pela escola, perpetuando valores e 
interferindo na selec;ao de jogos, dos conhecimentos, enfim, de 
gestos padronizados a serem executados por homens e por 
mulheres. 

Ao longo da hist6ria, a manutenc;ao dessas imagens de 
homem e de mulher, aliada a visao dicot6mica - corpo/intelecto -
exigiu que a escola mista continuasse diferenciando a educac;ao por 
sexo. Cabia a Educac;ao Ffsica e aos Trabalhos Manuais educar os 
gestos, "masculines e feminines", o que impedia a organizac;ao de 
turmas mistas nessas disciplinas e demandava a orientac;ao de um 
professor e uma professora. 

A construc;ao social do masculine e do feminine na formac;ao 
do professor e da professora de Educac;ao Ffsica, por sua vez, exigia 

28 DEBAY, A. Hygiene e physiologia do amor nos dous sexos. Rio de Janeiro: B.
L. Garnier, 1881, p. 31.
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nao s6 a separac;ao espacial dos sexos, mas diferentes 
conhecimentos. Assim, ate os anos 50, as mulheres se preparavam, 
no Institute de Educac;ao de Minas Gerais, para serem professoras 
de crianc;as e de outras mulheres; e os homens, no Departamento de 
lnstruc;ao da Polfcia Militar, para ensinarem nos colegios masculines. 
E, ap6s os anos 50, professor e professora, apesar de se formarem 
num mesmo espac;o ffsico, cursavam currfculos especfficos para seu 
sexo. 

A hist6ria vem mostrando que a construc;ao social do 
masculine e do feminine na Educac;ao Ffsica escolar, em Belo 
Horizonte, tern sido articulada e orientada por valores sustentados 
por um sistema de institui96es e organiza96es que inclui, 
especialmente, o Estado, a lgreja Cat61ica, os Militares, a Medicina, 
a Mfdia e a lndustria Cultural. Esse sistema gera o corpo coisificado 
que passa a ser permanentemente leiloado, servindo, em cada 
momento hist6rico, ora a Nac;ao, e/ou a lgreja, e/ou a lndustria e/ou 
ao Marketing. Para justificar o sexismo, a Educac;ao Ffsica, em geral, 
fundamenta seu projeto de separac;ao dos sexos no sentido do corpo 
como algo biol6gico e, ao mesmo tempo, na construc;ao do corpo 
feminine mais fraco - por "natureza" - que o masculine, reforc;ando o 
poder dos homens sobre as mulheres. E assim, subjetiva e 
objetivamente revelam-se discrimina96es e opress6es de toda 
ordem, ate mesmo em atitudes aparentemente democraticas. E 
possfvel identificar tal fato em censuras e desigualdades de 
oportunidades; na enfase em competi96es previamente definidas; na 
castrac;ao do sentido da totalidade corpo dos sujeitos - mulheres e 
homens - e/ou na enfase as formas neutralizantes de ensino, 
considerando suas metas, conteudos, metodologias ou avalia96es. 
Os valores que sao mantidos historicamente, denotam diferenc;as no 
ensino - e no ensino para ensino - da Educac;ao Ff sica escolar, 
ministrado aos homens e as mulheres, mesmo que, a atualidade as 
escamoteie, de varias formas. 

Analisando, por exemplo, a mudanc;a curricular implantada 
em 1991, no curso de Educac;ao Ffsica da UFMG, identifico a 
manutenc;ao desse padrao, embora, explicitamente, a grade 
curricular tenha· deixado de diferenciar a formac;ao do professor e da 
professora de Educac;ao Ffsica. Apesar de, na organizac;ao das 
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turmas, o criterio sexo ter sido substituf do pela ordem alfabetica, o 
que, aparentemente, possibilitou a que homens e mulheres, em 
conjunto, praticassem e aprendessem a ensinar os esportes, o 
cotidiano vivido com o Futebol de Salao, o Basquetebol e a Ginastica 
Rftmica Desportiva, mostra as dificuldades de se lidar com o sexismo 
implfcito nos acontecimentos que, ate entao, eram exclusives da 
professora ou do professor de Educagao Ffsica. Assim, no primeiro 
ano de implantagao desse currfculo unificado, nem todas as 
disciplinas foram ensinadas a turmas mistas. Sobre isso, relembra o 
professor de futebol de salao, que 

Quando comegamos o currfculo novo, tinhamos uma certa 
dificuldade, porque antes s6 trabalhavamos com turmas masculinas. 
Eu relutei bastante para comec;ar. Nos dois primeiros perfodos, 
separamos as turmas, apesar de o currfculo ser um s6 para 
ambos os sexos. Agora a experiencia tern sido 6tima. Eu fiz um 
trabalho com os alunos sobre a necessidade de se adotarem novos 
objetivos, deixando de lado a competic;ao. 

Mesmo com tais dificuldades, no terceiro ano de vigencia do 
currfculo unificado, docentes e discentes destacavam as 
possibilidades educacionais do trabalho conjunto dos dais sexes, e 
condenavam a adjetivagao dos esportes como masculines e 
feminines. As alunas passaram a considerar gratificante a 
experiencia de esportes com um professor e os colegas. Sabre isso, 
disse uma delas: 

Nos adoramos as aulas de Futebol de Salao. Cansamos muito, 
porque enquanto batemos na bola os meninos, por serem treinados, 
conduzem-na. Mas, eles nos ajudam muito. O engrac;ado e que a 
relac;ao dos meninos conosco na quadra de esporte e quase 
paternal. Aquela protegao toda para nao nos machucarmos. Eles tern 
prazer em nos ensinar. Mas, quando uma menina consegue driblar 
um, ele fica mal perante a turma. 

0 fate de nao se conceder as mulheres o direito de veneer os 
homens no esporte lembrou-me as recomenda96es do padre Alvaro 
Negromonte, representante da lgreja Cat61ica de Belo Horizonte que, 
inspirado em Rousseau, dizia, em 1932, do seu receio de que a co-
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educagao na escola mineira pudesse oportunizar a obtengao, pelas 
mulheres, de notas melhores que as dos homens, resultando "uma 
condigao de inferioridade, de pessimismo, de desanimo, 
evidentemente prejudicial ao espfrito do rapaz"

29 

0 professor de Basquetebol se mostra surpreso com a 
receptividade de alunos e alunas as aulas mistas, comentando que 
"as mogas brigam para entrar na quadra e melhorarem o 
aprendizado. Os rapazes puxam na parte ffsica e as mulheres na 
parte intelectual. Esta muito proveitoso." 

Se, por um lado, esse depoimento mostra a continuidade de 
uma visao dicot6mica do ser humane e da manutengao da imagem 
masculina dotada de forga, por outro, evidencia mudangas na 
imagem de mulher que pas·sa a ser dotada de inteligencia. Assim, 
ela deixa de ser considerada inapta as abstrac;oes metaff sicas como 
se afirmava no passado, fundamentando-se em certos 
conhecimentos da Biologia e da Psicologia. 

Os alunos tambem se declaram motivados a participar de 
aulas com as colegas. E, confessam que, alem da oportunidade de 
"se mostrarem ao sexo oposto, sofrem menos lesoes", pois, o "jogo 
se torna mais suave, para respeitar as meninas que sao fracas". 
Dessa maneira, a presenc;a da mulher parece "desmasculinizar" o 
esporte, tornando a competigao menos agressiva e mais agradavel 
ao homem. 

Nas aulas de Ginastica Rftmica Desportiva - GRD - o esporte 
tradicionalmente ensinado as mulheres, os homens sac auxiliados 
pelas colegas. Avaliando essa experiencia co-educativa, a 
professora dessa disciplina afirma: "Eu tive alunos que foram 6timos,
me surpreenderam. Mas, ao final do curso, disseram que nunca iriam
trabalhar com isso. Como e que eu vou ensinar GRD para meninos se e
um esporte exclusivamente feminino, se e um esporte de alto nfvel?" 

A GRD e um dos conteudos de ensino da Educagao Ffsica 
que me permite nao apenas ler a perpetuac;ao de atributos 
masculines e feminines atraves do esporte, como tambem os 
mascaramentos que, historicamente, vao sendo modificados para 

29 COEDUCAQAO na escola; conferencia que o Revmo Pe. A. Negromente
pronunciou na Associac;:ao de Professores Primaries. 0 Horizonte, Belo Horizonte, 6 out 
1932, p. 2. 
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que seja garantida a inculca9ao dos valores desejados, com regras 
diferenciadas para os homens e para as mulheres. Analisando dados 
extrafdos de estudo recentemente realizado, observe que a GRD 
nasceu da Ginastica Rftmica, criada para atender as necessidades 
da mulher - ser fragil e emocional. A origem da GRD - como 
Ginastica Rftmica - funda-se, pois, em rafzes expressivas 
artfsticas

30 
Todavia, com a sua esportiviza9ao, o seu sentido de 

expressao de arte mudou para significado de eficiencia e perfei9ao 
tecnica, necessano a aquisi9ao da performance. Com a 
esportiviza9ao, a GRD adaptou-se a um conjunto de valores que o 
esporte moderno preve tanto para as modalidades "masculinas", 
como para as modalidades "femininas". Entretanto, mascarando-se o 
sexismo dos gestos, a GRD, mesmo exigindo riscos, dificuldades e 
virtuosismo nas composi96es e execu96es dos exercfcios, valoriza a 
aparente leveza, feminilidade e facilidade que expressa a "execu9ao 
rftmica e a elegancia da mulher". Desta forma, a GRD, uma 
experiencia que poderia ser interessante para ambos os sexos, pois 
possibilita a intera9ao corpo e manejo de aparelhos manuais 
diferenciados, em dados limites espaciais e temporais - essencia dos 
desafios desse esporte - passa a ser avaliada pelos gestos sexistas 
que, aparentemente, valoriza. 0 entendimento das barreiras da 
pratica da GRD pelos homens remete-me a afirma9ao de que 

na contraposiyao das possibilidades expressas pelos dais mundos 
esportivos, respectivamente para o feminino e masculino -
sensibilidade/racionalidade, ludicidade/seriedade - evidenciam os 
'polos' que o esporte, coma praticado nas escolas, nao deixa, por 
enquanto, conciliar

31 

E o condicionamento da Educa9ao Ffsica as regras 
esportivas que, ainda oficialmente, preveem somente competi96es 
femininas na GRD, faz dessa modalidade de cultura corporal 
humana um direito apenas das mulheres, direito mantido pela a9ao 

30 
ROSSETE. Elizabete de F. C. O Julgamento da ginastica ritmica desportiva. 

Belo Horizonte: UFMG, 1994. 
31 

KUNZ, Maria do Carmo S. Quando a diferen�a e um mito; uma analise da 
socializa�ao especifica para os sexos sob o ponto de vista do esporte e da educa�ao 
fisica. Florian6polis: UFSC, 1993, 118. 

92 

docente ao ensino da Educa9ao Ff sica, em todos os nfveis 
escolares. Sobre isso diz, enfaticamente, uma professora: ''Nao 
fomos treinados, preparados, para trabalhar com o sexo oposto. 
Com isso, temos problemas para ensinar a turmas mistas. Eu, como 
estou ligada a arte, a criatividade e a feminilidade, tenho 
problemas para ensinar aos homens". 

Esse ponto de vista e compartilhado tambem por professores. 
Um deles conta que a experiencia de ministrar aulas para as 
mulheres e 

a mais desgastante que pode acontecer. E muito diflcil, diflcil 
demais. Essa dificuldade de ensinar as meninas e uma questao 
cultural e nao biol6gica. Talvez, enquanto pequenas elas tivessem 
brincado de boneca, enquanto os homens brincavam de bola. 
Com isso, eles se movimentaram mais adquiriram mais facilidade 
para aprender novas movimentos e, agora, sentem-se mais 
motivados. 

Apesar de entenderem que a aproxima9ao dos sexos nas 
au las de Educa9ao Ff sica oportuniza a vivencia de experiencias 
positivas, professores e professoras enfrentam dificuldades, ao 
lidarem com uma situa9ao para a qual nao se sentem seguros. No 
momenta em que "os dois sexos se confrontam, a aula fica inviavel. 
Sei que e diffcil, mas da para fazer alguma coisa. Acho que vai demorar 
ate que a gente encontre um caminho". 

Essas dificuldades motivaram a utiliza9ao de inumeros 
mecanismos de burla das normas que determinaram a organiza9ao 
de turmas mistas para as au las de Educa9ao Ff sica, em escolas de 
Belo Horizonte. Esses mecanismos se concretizaram na paralisa9ao 
total das atividades em algumas escolas, na organiza9ao do horario 
escolar de forma a garantir turmas compostas de um numero maior 
de alunos do mesmo sexo e na distribui9ao do tempo, do espa90 e 
dos conteudos da aula entre homens e mulheres. Assim, 

no futebol s6 jogam os homens. S6 tern uma menina que e boa 
mesmo e os meninos brigam para ela entrar no time. Na realidade, 
na maioria das vezes, eu ponho as meninas jogando queimada numa 
quadra e os homens jogando futebol na outra. Na escola que s6 tern 
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uma quadra, os meninos jogam vinte minutos de! futebol, e depois 
as meninas jogam vinte de queimada. 

Dessa maneira as dificuldades de relacionam1ento entre os 
sexes nao se limitam aos discentes, passando a interferir, tambem, 
nas rela96es professor-aluna, professora-aluno. 

Esses acontecimentos confirmam as ideiias de Sarah 
Delamont de que, por sua complexidade, a educat9ao mista, em 
certos cases, pode contribuir para exacerbar as des;igualdades das 
diferen9as de genero

32
. Todavia, "quando o conteucdo da aula e a 

Aer6bica, a aceita9ao e fantastica, homens e mulh,eres adoram e 
fazem tudo". 

A inexistencia de atritos entre os sexes na1 aprendizagem 
desse conteudo pode ser entendida pelo fato de a Ae1r6bica, desde a 
sua introdu9ao no Brasil, ser praticada por homens el mulheres, nao 
sendo, portanto, adjetivada de masculina ou feminina .. 

Os dados a meu dispor evidenciam que, no curse de 
Educa9ao Ffsica da UFMG, as caracterfsticas biol6gi1cas de homens 
e mulheres e as regras esportivas deixam de serr empecilhos a 
pratica de atividades ffsicas que, ate bem pouc(J) tempo, eram 
denominadas masculinas ou femininas; mas, simultameamente, tais 
dados mostram a manuten9ao de sexismos sedlimentado pela 
forma9ao e a9ao cultural/profissional na Educa9ao Ff sica. 

Essas mudan9as e permanencias nos limites entre a 
atividade ff sica de homens e de mulheres nao aconte1cem apenas na 
escola, concretizam-se tambem em outras institui96es sociais, como 
na Polfcia Militar de Minas Gerais. Assim, o 1 Q Grupamento de 
lncendio ficou "mais alegre" com a chegada da primeira turma de 1 

"bombeiros feminines", dizia o comandante dessa corpora9ao, 
acrescentando que 
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As moc;as assistem as aulas te6ricas e se ex,ercitam em aulas 
praticas, fazendo os mesmos treinamentos einfrentados pelos 
homens. Ao contrario do que se possa pensar, as aspirantes a 
bombeiros sao extremamente femininas. Penduradlas em cordas, em 

32 DELAMONT, Sara. Os papeis sexuais ea esc ola . Lisboa: Livros Horizonte, 1985. 

pleno treinamento, elas mantem a grac;a e a elegancia, sem deixar 
de lado a coragem para enfrentar as situac;oes de risco

33
. 

A hist6ria, aparentemente, mudou. Antes, a educa9ao 
delegava ao homem a responsabilidade das tarefas fora do lar -
espa90 publico - e a mulher o exercfcio de seus papeis a sombra do 
lar - espa90 privado. Na atualidade, exige que a mulher, como o 
homem, ven9a os obstaculos e a  competi9ao no mundo do trabalho. 
E no campo esportivo, exige-se que os homens e as mulheres 
sejam, cada vez mais, homens - mais produtivos e agressivos - e 
para tanto, ironicamente, as mulheres necessitam provar que se 
mantem mulheres - atraves dos testes de feminilidade

34
. Elas nao 

podem perder a beleza e a gra9a necessarias, como dizia Rousseau 
para encantarem o forte

35
. 

As mulheres passaram a fronteira do mundo dos homens 
escamoteando o lado feminino da vida. Enfrentaram a concorrencia 
no espac;:o publico carregando consigo, escondidas, as rafzes do 
espac;:o privado [ ... ]. Procuraram assim corresponder ao novo perfil de 
mulher que emergia de um paradigma. Obedeciam a uma mensagem 
dupla e contradit6ria: para ser respeitada pense, aja e trabalhe 
como um homem; mas para ser amada continue sendo mulher. 
Seja homem e seja mulher

36
. 

A hist6ria mostra que a Educa9ao Ff sica, alimentada e 
modernizada, ao longo 'do tempo, por um conjunto de ideologias 
fundadas, principalmente, no Positivismo, no Liberalismo, no 
Catolicismo e no Capitalismo, reproduz e refor9a a hierarquia dos 
sexes, com domina9ao masculina, presente no mundo do trabalho e 
na sociedade como um todo. Os dados evidenciam que as 
mudan9as, manhosamente delineadas no grau dessa hierarquia, ao 
longo do tempo, nao constituem transforma96es fecundas. Ao 

33 ALUNAS mudam a rotina diaria do 1Q GI do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 
Esta d o  de Mina s, BH, 20 mar. 1994. Cad. Cidades, p. 31. 

34 TESTE de feminilidade lira jogadora da Coreia. Diario da tarde, Belo Horizonte, 
22/out. 1994, Esporte, p. 13. 

35 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emilio ou da Educa�ao. 2. ed. Sao Paulo: Difusao 

Europeia do Livro, 1973. 
36 OLIVEIRA, Rosiska. D. de. El ogio da diferen�a; o feminine emergente. 2. ed.

Sao Paulo: Brasiliense, 1992, p. 55. 
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contrario, atras do discurso da igualdade entre homens e mulheres, 
esconde-se a manuten9ao da hierarquia expressa nos gestos 
masculines e feminines. Tambem sob o discurso da gualdade, o 
esporte e orientado par valores e normas masculinas dominantes. "A 
imagem do homem 'Deus-pai-dominador' corresponde um mito do 
corpo masculino [ ... ]. Seus gestos nao permitem a sensibilidade 
do tato, da mimica e da expressao corporal afetiva.37

Ao escavar a hist6ria do ensino da Educa9ao Frsica em Belo 
Horizonte, detecto sinais de perpetua9ao desse se>:ismo e, ao 
mesmo tempo, possibilidades de mudan9as nas rela96es de genera 
construfdas em nossa sociedade. Assim, as anos 90 revelam um fato 
hist6rico importante - a polemica sabre as quest6es de genera na 
forma9ao e na a9ao pedag6gica na Educa9ao Ff sica, no meio 
escolar. As diferen9as biol6gicas entre o homem e a mulher e as 
regras esportivas internacionais, argumentos adotados na defesa da 
separa9ao dos sexes aderem-se raz6es sccio-culturais, 
determinadas pela sociedade. Alem disso, a civiliza9ao atual vem 
modificando o que, par muito tempo, foi considerado coma tra9os 
essenciais da especie humana. Uma "revolu9ao dos costumes esta 
em andamento": novas famflias sao concebidas, um nova casal 
surge, homens e mulheres podem ter filhos fecundos fora do 
corpo38

. 

Tudo isso renova as possibilidades de reconstru9ao das 
rela96es de genera em nossa sociedade. Dessa mrneira, tenho 
esperan9as de que na a9ao pedag6gica da Educa9ao Ff sica 
mulheres e homens, conjunta e indiscriminadamente, possam 
construir conhecimentos e vivencias ludicas do corpc que pensa, 
sente, age, constr6i e consome cultura. Esperan9as que espero 
carregar para o seculo XXI, mesmo sabendo que o sexismo e 
"dentre as formas de essencialismo, a mais diffcil de desenraizar" 39 

37 KUNZ, Idem, Ibidem, p. 48. 
38 FURLAN, Lucia M. T. Fruto Proibido, um olhar sobre a malher. Sao Paulo: 

Pioneira, 1992, p. 139. 
39 BOURDIEU, Idem, Ibidem p. 18. 
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IMAGENS FEMININAS E MASCULINAS NO LIVRO DIDATICO: 
SUBSiDIOS PARA UM DEBATE TEORICO-METODOLOGICO. 

Mara Rubia Alves Marques Verissimo .. 

O fndio e vista coma 'selvagem', desconhecendo · o 'progresso', 'nu e 
enfeitado com cocares'; a mulher e valorizada enquanto mae, 
domestica, ou bordadeira, costureira, baba. lgualmente o caboclo 
brasileiro e desvalorizado, qualificado de 'caipira' pejorativamente. 
Issa ocorre em muitos movimentos sindicais ou polfticos onde o 
trabalho comum, par nao conhecer o 'jargao' dos 'chefes', e vista 
coma 'massa atrasada'. 

MAURICIO TRATEMBERG 

Considera�oes lniciais 

Historicamente, o crescimento da importancia do Livro 
Didatico no contexto escolar brasileiro remonta a decada de 70, com 
o processo de democratiza9ao iniciado pelas reformas educacionais
da epoca. E fato, desde entao, a rela9ao que se estabeleceu entre o
Estado, o mercado editorial e as escolas publicas de 1Q e 2Q Graus -
rela9ao esta que passou pela decada de 80 e continua nos anos 90,
cujo prop6sito e garantir o acesso dos alunos aos Livros Didaticos
necessaries ao ensino publico.

A FAE distribui a cada ano, cerca de 67 milh6es de livros 
didaticos para estudantes da rede publica e ha projetos de amplia9ao 
deste numero. Ate 1994 o governo s6 distribuiu livros aos alunos de 
1 � a 4� Series do 1 Q Grau; a partir de 1996 o governo investira, s6 a 
nfvel de 5� a 8� Series, R$ 58 milh6es na distribui9ao de livros 
didaticos para cerca de 1 0 milh6es de estudantes 1 • 

Este texto foi produzido para subsidiar a participac;:ao da autora do Debate: lmagens 
Masculinas e Femininas no Livro Didatico, no programa trocando em miudos da Radio 
Universitaria da UFU, ocorrido em 21/07/95. 

•• Professora de Didatica e Metodologia do Ensino de Geografia e Hist6ria do 
Departamento de Princfpios Organizac;:ao da Pratica Pedag6gica da UFU. 

1 Notfcia da Falha de Sao Paulo de 5 de maio de 1995, segundo a qual o Ministro da 
Educac;:ao Paulo Renato de Souza admite que as verbas para ampliac;:ao virao do carte de 
projetos em universidades e da suspensao de novas CAICS. (p. 2, 3. c). 
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No total o governo vai distribuir 11 0 milhoes de livros em 
1996 para as escolas publicas de 1Q Grau, atingindo um total de 30 
milhoes de alunos - exatamente o dobro do que se concedeu em 
1995. 0 processo de distribui9ao para o pr6ximo ano, no entanto, 
apresenta altera96es significativas. Segundo Fernando Henrique 
Cardoso: 

A FAE que e a Fundayao de Assistencia ao Estudante, fez um 
catalogo de livros com um criterio rigoroso. 0 catalogo para 1995, 
para este ano, tinha 900 titulos de livros. 0 do ano que vem tera 626. 
Foram eliminados aqueles que nao traziam todo o curriculo 
necessario, os que ensinavam o que nao deveria ser ensinado, como, 
por exemplo, discriminayao e racismo. Enfim, sairam do catalogo do 
Ministerio da Educayao os livros que nao atendiam a uma boa 
qualidade do ensino. E nesse catalogo que os professores vao 
escolher os livros que irao utilizar no ano que vem.

2 

Estes fates nao devem ser desconsiderados quando se trata 
de Livros Didaticos que veiculam concep96es de mundo e das 
rela96es sociais e que desenvolvem certos valores e atitudes nos 
alunos, constituindo-se elemento fundamental de forma9ao/ 
informa9a.o de grande parte das crian9as brasileiras. 

Recentemente uma Comissa.o foi institufda pelo pr6prio MEC 
para analisar os principais Livros Didaticos de Estudos Sociais de lg 
a 41J series, usualmente solicitados a FAE/MEC no ano de 1991 3

. 

Dentre outros resultados, constatou-se que: 

ha uma tendencia marcante de transmissao explfcita ou implfcita de 
preconceitos e estere6tipos sociais e de uma visao mitificadora da 
hist6ria e da vida em sociedade. lsto e constatado tanto nas obras 
consideradas tradicionais quanto nas renovadas. (AGUIAR, 
FONSECA, NADAi, STAMPACCHIO, 1994: 43) 
Com relaQao a abordagem dos conteudos ressalta-se a difusao de 
estere6tipos e preconceitos raciais, politicos e culturais. A famflia, a 

2 Noticia da Falha de Sao Paulo de 19 de julho de 1995, reproduzindo o anuncio do
Presidente da Republica no programa de radio "Palavra do Presidente", coma parte da 
campanha "Acorda Brasil, esta na hara da escola". (p. 10, 1. c). 

3 A pesquisa foi realizada na gestao Murflio Hingel, de outubro de 1993 a maryo de
1994, e a Comissao, constituida por professores de quatro universidades, analisou cerca de 80 
Livros Didaticos. 0 relat6rio final, com criterios e resultados, intitulado "Livros Didaticos de 
Estudos Sociais: um perfil da produyao brasileira", foi publicada no peri6dico do DEPOP-UFU: 
Ensino em Re-Vista, v. 3, n. 1, jan./dez., 1994, Uberlandia, EDUFU. 
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escola e a comunidade sao tratadas como grupos harmonicos, 
totalmente desvinculados da realidade espaQo-temporal. Ha, 
explicitamente, uma tentativa de desmascarar a percepyao da 
diversidade das contradiy6es e das diferenQas presentes na 
sociedade. As informay6es sao generalizantes, muitas vezes 
desatualizadas e enganosas [ ... ) e os erros conceituais sao 
recorrentes. (Idem: 44-5) 

Portanto, domina nestes livros conteudos com fortes 
tendencias discriminat6rias, devido ao tratamento deturpado da 
realidade social. A compreensa.o deste fen6meno exige a analise da 
pr6pria natureza dos livros didaticos. 

0 Livro Didatico, enquanto expressao de um certo 
conhecimento, esta inserido no bojo de um contexto mais ample, por 
varies motives: porque visa a forma9a.o/educa9a.o de um "cidada.o" 
apto a se ajustar e a contribuir para uma sociedade "moderna"; 
porque reflete a forma coma esta sociedade pensa a si mesma em 
termos de sua constitui9a.o hist6rica - o que se refere a uma certa 
mem6ria oficial, em termos de seu funcionamento, de sua dinamica 
social e, por fim, em termos de seu destine hist6rico rumo ao future; 
e tambem porque o Livro Didatico faz parte, enquanto mercadoria, 
de uma industria cultural que precisa reproduzir-se enquanto 
empresa. De forma que o Livro Didatico esta inserido, ao mesmo 
tempo, no mundo moderno da cultura, do trabalho, da tecnologia e 
do consume. 

Talvez seja em fun9a.o deste carater multidimensional do 
Livro Didatico, com caracterfsticas pedag6gicas, polftico-ideol6gicas 
e econ6micas, que o mesmo seja condicionado a atuar, 
historicamente, coma difusor de preconceitos em rela9a.o ao 
trabalho, a sociedade e as rela96es sociais - incluindo af as rela96es 
de genera. 

Neste sentido, no que se refere ao nosso objeto de analise, 
cabe questionar: que tipo de percep9a.o acerca da imagem 
masculina e feminina e das rela96es entre os generos tern sido 
formada no imaginario dos estudantes? Que comportamentos 
sociais tern sido sugeridos, produzidos e reproduzidos nos textos 
didaticos, acerca das rela96es entre homens e mulheres? 

Trata-se de verificar, nos textos didaticos, os nfveis de 
representa96es do lugar social do homem e da mulher, 

99 



1·. 

principalmente, em tempos de significativos debates acerca da 
cohdi9ao feminina em final de seculo e de milenio, marcado pela 
internacionaliza9ao economica e cultural. 

lmagens masculinas e femininas dos livros didaticos 

Antes de mais nada, pressupomos como o pano de fundo das 
concep96es acerca da sociedade e de seus agentes privilegiados, a 
ideia iluminista de progresso e, portanto, o ideal de moderniza9ao 
que a sociedade ocidental branca, machista e racional pensou para 
si mesma e que excluiu historicamente, as praticas e os 
conhecimentos dos considerados marginais. 

[ ... ] uma forma particular de modernizagao que se caracteriza ao 
mesmo tempo por uma grande concentragao de meios ao servi90 da 
racionalizagao econ6mica e pela forte repressao exercida sobre as 
pertengas culturais e sociais tradicionais, sobre as necessidades 
pessoais de consumo e sobre todas as forgas sociais - operarias e 
colonizadas, bem como mulheres e criangas - que sao identificadas 
pelos capitalistas como ambito das necessidades imediatas, da 
preguiga e da irracionalidade. {TOURAINE, 1994: 35) 

Trata-se de uma sociedade que se auto-pensou e se auto
conduziu em termos do trabalho e do conhecimento racionais, ou 
seja, um contexto em que a Razao e a  Ciencia dominantes estariam 
na base do processo do desenvolvimento modernizante, articulando 
os elementos favoraveis e discriminando ou ignorando os seus 
"entraves" hist6ricos. 

Segundo FARIA4
, a analise da sociedade se da do ponto de 

vista da concilia9ao da harmonia e da solidariedade: todos 
contribuindo com sua parte para o bem comum - os "desvios" sao 
considerados de carater individual. 

Neste sentido o mundo do trabalho e analisado na 
perspectiva das diferentes profiss6es/ocupa96es orquestradas na 
constru9ao do mundo social rumo ao progresso. Nao envolve 

4 FARIA pesquisou 35 Livros Didaticos de 2;, a 4;, Series do 1 Q Grau, nas areas de 
Comunica9ao e Expr�ssao, Estudos Sociais, Educa9ao Moral e Civica. Foram analisados os 
titulos mais vendidos em 1977 pelas principais Editoras brasileiras. A autora enfatizou o 
conceito de trabalho veiculado nos livros. 
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contradi96es, divergencias ou desigualdades do ponto de vista de 
rela96es sociais que envolvem poder/explora9ao/ domina9ao. 

Desde que todos estejam unidos e se esforgando, a sociedade esta 
em harmonia. O que da a entender e que a vida e boa, os homens e 
que a fazem ficar ruim. S6 que sao todos os homens, uma vez que 
nao existem classes sociais para o livro didatico. De vez em quando, 
o homem desliza e daf decorre um desequilfbrio. Portanto, esta
harmonia depende da disponibilidade humana individual. [ ... ] A
vontade [ ... ] esta relacionada com o esfor90 individual: a sociedade s6
desafina se o homem quiser; mas, qual homem? Para o livro didatico,
nao existem as condi,;:oes dadas, tudo vem do ceu para a terra e
nao da terra para o ceu. Vontade aqui tambem e a-hist6rica. 0 que
permite concluir que o homem tern a sociedade que merece.
(FARIA, 1991: 31-3)

Neste contexto de valoriza9ao positiva do trabalho como 
condi9ao de progresso/moderniza9ao, a crian9a, o velho, a mulher e 
o f ndio aparecem de form a "sui gen eris". A crian9a por estar ainda
fora do mundo do trabalho ou anterior a ele; o velho por ja te-lo
ultrapassado; o f ndio pela recusa hist6rica ao trabalho que define
sua "ociosidade"; a mulher por se ligar ao mundo domestico,
portanto marginal ao trabalho vinculado ao progresso - sua fun9ao e
ser mae e cuidar da casa.

0 livro didatico sequer considera a mulher fora do seu espa90 
privado, ou seja, como alguem que participe do espa90 publico, do 
espa90 da produ9ao e do poder. 

A mulher em geral e discriminada no livro didatico. Sua fungao e ser 
mae e cuidar da casa. A mulher nao aparece como um ser humano 
normal que trabalha para o progresso. [ ... ] Poucas vezes a mulher 
nao aparece como mae e daf ela tern alguma profissao. Mas ela e 
citada em listas de profiss6es, no feminino. Trata-se sempre daquelas 
profiss6es tipicamente femininas: enfermeira, bordadeira, 
bibliotecaria, professora, datil6grafa, costureira, cozinheira, diretora de 
escola, baba. (IDEM, 1991: 41-2) 

Segundo FARIA, a mulher e sempre valorizada no livro 
didatico na sua fun9ao de mae, a medida om que e apresentada com 
reprodutora da for9a de trabalho, enquanto procriadora, e como 
mantenedora do lar. O trabalho domestico, por sua vez nao e sequer 
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questionado enquanto salario indireto numa rela9ao de explorac;ao, 
sendo valorizado apenas moralmente como fungao natural da 
mulher, assim como o amor. 

Para NOSELLA
5

, a naturalizagao do trabalho feminine, 
marcadamente domestico, nao s6 impede sua analise do ponto de 
vista hist6rico e real como e fator de refor90 da imobilidade social. 
Nesse sentido, embora o homem pudesse cuidar das tarefas 
domesticas, a padronizagao e naturaliza9ao das tarefas elimina toda 
e qualquer possibilidade de debate racional a respeito das tarefas do 
homem e da mulher. 

lntroduz-se, assim, uma forma de imobilidade social. A defesa dessa 
imobilidade social e feita mediante 'aparente' elogio a capacidade da 
mulher, com a (mica fungao de impedir um movimento para sua 
libertagao. [ ... ] Os elogios sao um tributo que se paga, tendo como 
objetivo real a fixagao do modelo atual. (NOSELLA, 1979: 39) 

Esse excesso de elogios dedicados a mae parece ser uma forma de 
castragao da mulher, no sentido de obriga-la, mediante chantagem 
emocional muito forte, a permanecer desempenhando esse papel. 
Seria uma forma de impedir qualquer revolta de um ser humano que 
esta sendo explorado. (IDEM: 42) 

E comum tambem nos textos didaticos a mulher, quando 
trabalha fora, aparecer na figura da empregada domestica. Neste 
caso, comumente e considerada quase um membro da famflia, 
caracterizando uma atitude paternalista. E a pessoa que faz todo o 
trabalho domestico e que, por permanecer na casa durante muitos 
anos, sendo honesta e eficiente, tera direito ao afeto da famflia a 
quern sempre serviu. Todos os textos, que falam das empregadas, 
citam-nas como sendo negras, contadoras de muitas est6rias. 

Segundo NOSELLA, nas raras vezes em que a mulher e 
citada como alguem que trabalha fora de casa, e exercendo a 
profissao de professora enquanto "profissao que e complementar ao 

7 NOSELLA, na linha de pesquisa iniciada na Italia por Humberto Eco, analisou 
cerca de 166 livros didaticos de 1� Grau, na area de Comunicac;:ao e Expressao, indicados pelo 
MEC, e adotados em 1977 na Rede Publica do Espirito Santo. O objetivo foi identificar a 
ideologia subjacente aos textos didaticos. 

102 

desempenho de sua fungao materna." Percebe-se af uma 
contradigao: 

[ ... ] a profissao de professora tern um peso e um prestfgio, dentro do 
contexto social, de marginalizagao real e de valorizagao apenas 
moral, que e correspondente ao peso e ao prestfgio da fungao da 
mulher na sociedade. A mulher e tecnica e economicamente marginal 
e moralmente a principal em sua fungao social. (NOSELLA, 1979: 40) 

Em geral, nos textos de leitura, sao as mulheres que 
desempenham a fungao de ensinar. Poucas vezes um homem e 
citado desempenhando esse papel. 

( ... ] descrevem a professora muito vagamente, como sendo boa, 
dedicada, considerando seus alunos como filhos, sendo tambem 
amada por eles como uma outra mae. ( ... ] A imagem da professora 
[ ... ]e a de uma pessoa bondosa, mas tambem autoritaria e repressiva 
[ ... ]. A descrigao da figura do professor e diferente da que se faz da 
professora, pois nao se diz que ele e born, carinhoso. Aqui, tambem, 
ele e o 'chefe', que exerce a desinteressada missao de educar. 
(IDEM, 1979:64-5-6) 

Nao se pode esquecer que a questao da mulher e da crianga 
no livro didatico deve ser associada a pr6pria concep9ao da famflia 
enquanto institui9ao fundamental, tambem sem contradi96es em sua 
organiza9ao modelar, na nossa sociedade harmonica. 

A famflia protege o indivfduo e expressa os papeis bem 
definidos de seus membros nesta micro sociedade fundada na 
concilia9ao. E inegavel o destaque a figura do pai enquanto 
provedor/trabalhador e chefe da famflia de modo que a figura 
paterna e caracterizada por dois elementos fundamentais: sustentar 
o lar e fazer passeios.

Junto com o negro e o imigrante, o pai compoe o quadro 
daqueles que trabalham, na perspectiva dos livros didaticos. 

0 pai se dedica a um trabalho serio, pois dele depende o sustento da 
familia. A mae nao trabalha, apenas trata do lar, do marido e dos 
filhos. Nunca o pai e citado como responsavel direto pelos cuidados 
com os filhos, pois esse e o papel reservado a mae. A bondade do pai 
transparece em seu comportamento, pois e ele quern leva os filhos 
para passear, pescar, ir a praia, fazer viagens, piqueniques, ir ao 
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jardim zool6gico, ao circo [ ... ]. 0 pai [ ... J viaja muito e sua chegada e 
sempre uma festa, pois esse personagem esta ligado a fatos alegres 
[ .. .J. (NOSELLA, 1979: 36-7)

Assim, a famflia e idealizada, em sua estrutura tradicional, ao 
ser sempre reproduzida como sendo alegre e feliz. Alem de nunca se 
questionar o fato de a famflia ter recurses ou problemas economicos, 
se enfatiza a superioridade intelectual do pai, em detrimento da 
condi<;ao inferior da mulher na hierarquia familiar. 

A mulher, que cuida da cozinha e que tern seu papel social reduzido 
ao de esposa, mae e dona-de-casa, e apresentada fatalmente como 
desinformada, ignorante etc. 0 homem, ao contrario, e alguem 
informado, que le jornal e e indiscutivelmente superior [ ... J. 0 homem 
e prot6tipo do trabalho, do esfor90 e da inteligencia. (IDEM, 1979: 38-
9) 

Dentro da ideia veiculada de famflia, transmite-se de alguma 
forma a percep9ao corrente acerca do relacionamento entre o 
homem e a mulher, que e sempre enquanto o pai e a mae, cuja vida 
gira sempre em torno dos pr6prios filhos. Neste sentido, "nos textos 
de leitura nao aparece descrita qualquer especie de relacionamento 
entre os genitores, independentemente dos filhos ou outras 
pessoas." (NOSELLA, 1979: 46). Tudo isto cimentado pela 
institui9ao do casamento, concebido sempre como estavel e 
indissoluvel. 

Os genitores parecem viver numa felicidade familiar perfeita, pois 
jamais brigam ou discutem. Nao tern momentos de preocupa9ao, de 
tristeza, de mau-humor [ ... J. A indissolubilidade do matrim6nio parece 
estar presente em todos os textos de leitura analisados, como 
necessaria a sobrevivencia da famflia. (NOSELLA, 1979: 47-8) 

· Como se percebe nestas imagens do masculine e do
feminino nos textos didaticos, nada esta mais distante da realidade. 
E desconsiderado o espa90-tempo domestico enquanto locus das 
rela96es familiares dominadas por uma forma de poder, o 
patriarcado, que esta na origem das discrimina96es contra as 
mulheres dentro e fora do espa90 familiar. 
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Desconsidera-se tambem a articula<;ao das rela96es sociais 
do espa<;o-tempo domestico e, consequentemente, a situa9ao da 
mulher, com as transforma96es hist6ricas ocorridas no espa90-
tempo mundial, sintetizadas em tres gra"ndes fatores: o aumento 
populacional, a globaliza9ao da economia e a degrada<;ao do meio 
ambiente. Sobretudo do ponto de vista das contradi96es e dilemas 
representados, de um lado, pela possibilidade da emancipa9ao 
feminina atraves da inser9ao no mercado de trabalho; e, de outro 
lado, pelos problemas ligados a extrapola9ao da domina9ao 
patriarcal domestica para os demais campos da vida social, bem 
como ao acumulo de atividades e tarefas femininas. 

Alem disto tais abordagens recorrentes nos livros didaticos 
sequer tematizam a emergencia dos movimentos de mulheres em 

' luta por melhores condi96es de igualdade e de dignidade, 
escamoteando as lutas sociais por qualifica9ao por detras da 
naturaliza9ao, da a-historicidade e da concilia9ao. 

Tendencias de renova�ao dos livros didaticos: balan�os e 
sugestoes 

Estas falhas observadas nos textos didaticos nao significa 
que nao tern havido tentativas de renova9ao, a nfvel de conteudos, 
por partes das Editoras, do Estado, das Secretarias Estaduais e das 
Escolas Publicas, seja em termos de produ9ao, sele9ao ou de uso 
mais crftico destes instrumentos de ensino. 

Percebe-se que embora haja tendencias de renova9ao em 
algumas obras didaticas que apontam para mudan<;as que visam 
incorporar as discussoes e conceitos presentes no debate 
academico, estas sao diferenciadas e ate contradit6rias. 

Em alguns casos percebe-se uma tensao entre concep96es 
tradicionais e renovadas de livro didatico, de visao de sociedade e de 
processo ensino/aprendizagem. 

[ ... ] fundamentalmente, a especificidade em termos de conteudos e a 
tentativa de identificar diferen9as de grupos sociais, espa9os, modos 
de viver e trabalhar, etc. Entretanto, os autores nao explicam como 
estas diferen9as sao produzidas, nem tampouco avan9am para 
analise, generaliza9ao e compreensao da realidade espa90-temporal 
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mais amplo. (AGUIAR, FONSECA, NADAi, STAMPACCHIO, 1984: 
46) 

Outra tendencia verif icada e a renova9ao atraves do uso do 
discurso crftico. Este, no entanto, limita-se a substitui9ao do discurso 
dos dominantes pelo dos dominados, reproduzindo uma perspectiva 
maniquefsta do social, ainda que na tentativa de identificar 
diferen9as existentes no social. Neste sentido, 

( ... ] constata-se que 'desenvolvimento do senso crftico' e entendido 
pelos autores como mera substitui9ao mecanica do discurso 'antigo' 
identificado com os 'vencedores' (errado/ruim), pelo discurso 'novo' 
identificado com os 'vencidos' ou 'oprimidos' (certo/bom). (AGUIAR, 
FONSECA, NADAi, STAMPACCHIO, 1984: 46) 

Ainda em termos de tentativas de renova9ao, a Secretaria 
Estadual de Educa9ao do Mato Grosso do Sul, deve optar sabre a 
ado9ao de livros "politicamente corretos" para os alunos de 1g a 4g 

series, a partir de 1996. Os livros "politicamente corretos" sao 
definidos como "os que nao contem discrimina9ao e preconceito 
contra minorias (negros, fndios, mulheres e outros segmentos", e 
sua necessidade se justifica pelo fato de que a maioria dos livros traz 
"a ideologia da classe dominante, uma concep9ao que nao e para 
crian9as de escola publica".6

Tais tendencias, no entanto, devem ser interpretadas 
criticamente, uma vez que os livros didaticos estao sujeitos, como se 
viu, a multiplos interesses e fatores condicionantes de sua qualidade. 
Trata-se de iniciativas consideraveis, porem dentro dos limites e das 
possibilidades permitidas pela pr6pria natureza do livro didatico, nao 
apenas enquanto uma mercadoria, mas tambem enquanto um 
conhecimento previamente elaborado e reproduzido, 
respectivamente a algumas op96es te6rico-metodol6gicas. 

8 Esclarecimentos da secretaria de Educa9ao de Mato Grosso do Sul, Iara Augusta 
da Silva. A Secretaria ira indicar as escolas os livros 'politicamente corretos'. 
Uma Comissao devera avaliar os aspectos metodol6gicos, culturais e de conteudos dos livros 
da lista da FAE. Tai Comissao e constituida de representantes dos Conselhos Estaduais do 
Negro, do Indio e da Mulher, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e do Grupo TEZ 
(Trabalho e Estudos Zumbi). Folha de Sao Paulo, 08 de maio de 1995, p. 2, 3 c. 
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Em termos de supera9ao dos problemas ligados aos livros 
didaticos, no que se refere a tematica em questao - imagens 
masculinas e femininas, bem como a outros temas que perpassam 
ou nao o Currfculo Escolar, podemos identificar ainda alguns 
caminhos, que passam necessariamente pelas seguintes questoes: 
a produ9ao do conhecimento, a rela9ao da Universidade com o 
Ensino Fundamental e a forma9ao dos professores. 

Quanta ao primeiro aspecto, em termos pedag6gico� 
metodol6gicos, para alem das insuficiencias verificadas em termos 
de conteudos, o livro didatico dificulta significativamente a produ9ao 
de conhecimento pelos pr6prios alunos. lsto porque 

[ ... ] ha uma tendencia em desconsiderar toda a gama de informa96es 
a que estao sujeitos os alunos de todos os segmentos sociais, assim 
como o desenvolvimento cognitive dos mesmos. A grande maioria 
das obras infantilizam os alunos, nao despertam a curiosidade, nem 
tampouco o espfrito investigative [ .. .]. As atividades, em geral, 
carecem de imaginac;:ao pois a grande maioria exige apenas que o 
aluno retire e reproduza algumas informa96es_ do texto: nao 
estimulam a pratica da investigac;:ao e o desenvolvimento de 
habilidades que levam a forma9ao do espfrito critico e criativo; ao 
contrario conduzem a alienac;:ao e a repeti9ao mecanica. (AGUIAR, 
FONSECA, NADAi, STAMPACCHIO, 1994: 43-5) 

Assim, pressupondo que "nao existe o processo de 
conhecimento no livro didatico" (FARIA, 1991: 72), a pesquisa 
envolvendo alunos e professores, e condi9ao para a produ9ao de um 
conhecimento que complemente, negue e/ou supere o conhecimento 
limitado presente no livro. 

A via da investiga9ao traz consigo tres outros elementos: 
1. Tais investigagoes s6 tern sentido a partir de problemas

levantados acerca das vivencias/experiencias cotidianas dos
alunos - no caso as suas pr6prias representa96es acerca das
rela96es de genero, baseadas nas vivencias no espa90 domestico
ou social mais ampliado. De modo que a "materia-prima" a partir
do qual ·o conhecimento se produzira e concreto e pr6ximo e nao
abstrato, generalizante e distante. A metodologia e a
problematiza9ao, a coleta de dados, o conflito e analise crftica de
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diferentes informac;:6es/imagens e a discussao e sf ntese em 
func;:ao dos objetivos propostos pelo professor; 

2. A necessidade dos alunos questionarem o conhecimento ja
produzido e veiculado pelo Livro Didatico, confrontando-o com os
"novos" conhecimentos ou dados encontrados no real; o que
constitui um exercfcio de desmistificac;:ao do conhecimento e do
pr6prio livro pela avaliac;:ao dos seus limites e possibilidades;

3. A necessidade dos professores e alunos utilizarem-se de outras
fontes de pesquisa, ou seja de linguagens alternativas ou
complementares as do Livro Didatico. lsto significa trabalhar com
os movimentos e lutas sociais de mulheres; com depoimentos
orais/escritos; com imagens/representac;:6es/informac;:6es
pessoais e familiares, bem como as veiculadas na mfdia, na
literatura e nas artes em geral. Trata-se de uma infinidade de
recurses que nao devem ser desconsiderados, mas que exigem
um a analise seria e crftica enquanto diferentes 
conhecimentos/concepc;:6es do real que devem ser 
constantemente questionados e confrontados entre si. 
Considerando o carater mediador e polftico-ideol6gico dos 
referidos meios nos processes de lutas polfticas e na formac;:ao de 
opini6es, valores, comportamentos, estas linguagens constituem 
importantes elementos didaticos para a compreensao do social. 

Quante ao segundo aspecto, o da formac;:ao dos professores, 
deve-se considerar que, enquanto mercadoria, o livro didatico 
destina-se a um mercado de consumidores especffico, constitufdo ' 
por professores e alunos. Neste sentido o papel mediador dos 
professores na analise e escolha dos livros a serem adotados nas 
escolas e fundamental. Assim, a melhoria da qualidade dos livros 
didaticos adotados depende da capacidade dos professores em 
escolher as melhores alternativas dentre as opc;:oes oferecidas pela 
industria editorial, atraves dos 6rgaos oficiais. Tai capacidade esta 
relacionada, portanto, a pr6pria formac;:ao destes profissionais. 
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Segundo BITTENCOURT7 a ma qualidade nao e regra nos 
livros oferecidos pela FAE, mas frequentemente naqueles que sao 
selecionados, uma vez que "as vezes ha tftulos melhores que podem 
ser escolhidos mas os professores nao conhecem ou nao podem 
avalia-los, por falhas que muitos tern na formac;:ao." 

Esta capacidade de relativizac;:ao do conhecimento do pr6prio 
livro didatico, de um trabalho voltado para o conhecimento produzid<? 
pelos alunos, de pesquisa e analise de textos, fontes e documentos 
alternatives, passa necessariamente pela qualificac;:ao da formac;:ao 
dos professores, em vista de linhas te6rico-metodol6gicas mais 
atuais e adequadas - o que requer, por sua vez, uma constante auto
crftica profissional e uma atualizac;:ao permanente. 

Quante ao terceiro aspecto, o da relac;:ao da Universidade 
com o Ensino fundamental, esta tern se caracterizado por uma 
hierarquia que leva a separac;:ao entre o ensino de 3Q e de 1 Q e 2Q 

Graus. Percebe-se, segundo as pesquisas, 

[ ... ] uma defasagem entre a produ9ao academica e a produ9ao de 
livros didaticos voltados para as series iniciais. Questoes que estao 
sendo amplamente debatidas sao apresentadas de uma forma que, 
na maioria dos casos, desconsidera os resultados de pesquisas 
divulgadas e debatidas no Brasil e no Mundo. (AGUIAR, FONSECA, 
NADAi E STAMPACCHIO 1994: 44) 

Esta constatac;:ao exige um esforc;:o de articulac;:ao mutua para 
que a universidade possa interferir efetivamente na produc;:ao de 
conhecimento no ensino basico, seja, dentre outras formas de 
intervenc;:ao, atraves de discussoes acerca dos textos didaticos 
usados nas escolas com os pr6prios interessados, ou pela 
divulgac;:ao mais ampla dos resultados dos debates e pesquisas, em 
termos de "transposic;:ao didatica" para os nfveis do ensino 
fundamental. 

A guisa de conclusao, o sentido do trabalho, em todas as 
suas dimensoes e agencias, deve ser sempre articular a vida escolar 
a vida social, o que foi historicamente dificultado por um contexto 

9 
Circe Bittencourt e professora de Pratica de Ensino da Faculdade de Educa9ao da 

USP. Teve os livros didaticos como tema de sua tese de doutorado. Folha de Sao Paulo, 21 
abr. 1994, p. 1, 3. c 
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educacional voltado para conhecimentos gerais unificados, 
colocados como culturais em si mesmos, a serem transmitidos de 
gera9ao a gera9ao, em detrimento da reflexao e a9ao acerca do 
modo de vida social concrete. 0 sentido, enfim, e a compreensao 
dos problemas ou das quest6es contemporaneas - inclusive a 
questao dos generos no espa90-tempo domestico, da produ9ao, da 
cidadania e do mundo em condi96es atuais, como processos sociais 
contradit6rios produzidos historicamente. 

A pedagogia nao pode fugir as exigencias de uma cidadania 
engendrada no atual contexto de globaliza9ao das possibilidades e 
tambem das limita96es a qualifica9ao existencial de homens e 
mulheres, pois 
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[ ... ] a escola nao deve colocar um anteparo entre a crianc;:a e a vida 
social, e, em nome da protec;:ao da crianc;:a, acrescentar uma 
alienac;:ao provocada pelas estruturas sociais injustas. A escola deve 
proteger a crianc;:a da injustjc;:a social. Mas nao e isolando-a da 
sociedade que pode faze-lo. E, ao contrario, colocando a crianc;:a em 
contato com a vida social adulta de tal sorte que nao se empaste com 
a explorac;:ao que nela reina, mas que seja, entretanto, capaz de 
tomar consciencia dessa explorac;:ao. (CHARLOT, 1986: 296). 

RESENHA 

COELHO. Nelly Novaes. A literatura feminina no Brasil

contemporaneo: as multiplas vozes da orquestra literaria

atual. Sao Paulo: Siciliano, 1993.

Kenia Maria de Almeida Pereira·

Sempre fomos o que os homens disseram que n6s eramos . Agora 
somos n6s que vamos dizer o que somos. 

L YGIA FAGUNDES TELLES 

"A literatura feminina no Brasil Contemporaneo" escrita

em 1993 pela professora da Universidade de Sao Paulo, Nelly

Novaes Coelho, e considerada atualmente obra fundamental para o

estudo da problematica que envolve a mulher e a literatura no Brasil.

Ternes poucos estudos que tratam de assunto tao complexo de

forma densa e objetiva. "A literatura feminina no Brasil

Contemporaneo" preenche, portanto, esta lacuna, ja que apresenta

inumeras informa96es e analises instigantes para todos os que se

interessam pela produ9ao literaria da mulher a partir da decada de

sessenta. 
Fruto de uma sele9ao de conferencias e artigos publicados

pela autora nos ultimos trinta anos em diversos jornais e revistas

especializadas , a "A Literatura Feminina ... " fisga o leitor desde a

introdu9ao ate ao final dos trinta e um estudos sabre as mais

diversas escritoras da contemporaneidade. Com analises

elaboradas sabre Adelia Prado, Clarice Lispector, Cecilia Meireles,

Rachel de Queiroz , passando pelas mais recentes escritoras, como

Betty Milan, Lia Monteiro, Vera Moll, sem se esquecer ainda da

irreverente produc;ao poetica da gerac;ao mime6grafo que revelou

Ana Cristina Cesar, Gloria Perez e Socorro Trindade, Novaes Coelho

Professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Uberlil.ndia,

doutoranda em Letras pela UNESP (Campus Sao Jose do Rio Preto) e pesquisadora do 

NEGUEM. 
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faz desfilar aos nossos olhos quatro decadas da melhor safra 
literaria feminina. 

Novaes Coelho, ja no inf cio da obra, induz o leitor a refletir 
sobre a atual condi9ao da mulher em meio as complexidades da vida 
moderna. A autora observa que "entre os fen6menos mais 
significativos deste ultimo quarto de seculo, no ambito da literatura e 
da crftica, esta sem duvida o crescente interesse que desde os anos 
70 vem despertando nao s6 a produ9ao literaria das mulheres, mas 
tambem a literatura infantil juvenil e da 'negritude". (p.11 ). A escritora 
chama ainda a aten9ao para o fato de que "nao se trata de saber se 
a literatura feminina e melhor ou pior que a masculina, (pois isso nao 
teria nenhum sentido) mas sim descobrir o que ela e, como se 
constr6i, e por que trilha determinados caminhos". (p.12). Neste 
sentido, a autora esclarece que a produ9ao literaria das mulheres 
deve ser sempre analisada e interpretada, levando-se em 
considera9ao o memento hist6rico-cultural de crise em que ela 
surge, ja que cada obra literaria e o reflexo das exigencias e 
preocupa96es de seu tempo. A literatura contemporanea feminina, 
por exemplo, embora apresente as "mais variadas tendencias de 
estilo" e os mais diversificados temas, dela emerge tra9os 
unificadores: "a consciencia experimentalista" e o "contundente 
questionamento do ser e de seu estar-no-mundo"; diferente, 
portanto, da "lfrica e fragil literatura que caracterizava a escrita da 
mulher nos primeiros anos do seculo, quando a problematica 
dominante era o Eu amoroso, frustrado pelo desamor ou mutilado 
pela limita9ao do meio ambiente". (p. 26) 

Ora, nao se pode esquecer que a mulher, nos prim6rdios da 
coloniza9ao brasileira sempre esteve ausente dos cfrculos literarios, 
sufocada pelo sistema cultural patriarcal. Elas s6 participavam do 
universe dos romances enquanto personagens. 

Assim, as vozes femininas na literatura brasileira, passaram, 
os tres primeiros seculos da nossa coloniza9ao, praticamente 
silenciosas ou confinadas ao ambiente caseiro e religioso. Sabemos 
que, desde o Brasil Colonial, "a instru9ao feminina era negligenciada. 
Os jesuftas, que ate o seculo XVIII monopolizavam o ensino, 
concentravam-se sobretudo na alfabetiza9ao dos meninos, 

112 

reservando as meninas mais uma orienta9ao moral e religiosa"1
. 

Diante deste contexto social, que condenava as mulheres ao semi

analfabetismo, ficava diffcil surgir escritoras, crfticas literarias,

teatr6logas, opinando sobre o mundo e a condi9ao humana, em pe

de igualdade com os homens. Assim, as mulheres tiveram que

esperar ate 1754, para que, finalmente, suas vozes fossem ouvidas

fora do ambiente do lar. Os primeiros sussurros destas palavras

sufocadas vao aparecer timidamente na poesia lfrica e crista de

Angela Rangel. Segundo o crftico Massaud Moises, Angela foi "das

nossas primeiras poetisas, senao a primeira, a ter versos publicados

em letra de forma", alem de ter pertencido a Academia dos Seletos2 •

E, mesmo assim, ate hoje, nos perguntamos perplexes como ela

conseguiu, em pleno seculo XVIII, adentrar o recinto extremamente

fechado e machista das academias literarias? Embora, pouco ainda

se saiba sobre a vida e a obra de Angela, nao temos como negar

sua atitude de vanguarda, abrindo caminhos para as g1?ra96es

futuras. 
0 que se sabe e que a hist6ria das escritoras brasileiras foi

sendo delineada vagarosamente. Tanto que tivemos de esperar

cento e quarenta e cinco anos, depois de Angela, para que a

literatura brasileira come9asse novamente a ganhar for9a e

consistencia. E assim que, em 1895, a parnasiana, Francisca Julia,

publica "Marmores". Seus poemas, mesclados de misticismo e rigor

formal, conquistaram muito rapido tanto o publico como a crftica, a

ponto de Joao Ribeiro, um dos nossos mais exigentes crfticos

literarios, afirmar que "poeta algum surgido depois de Raimundo

Correia, Alberto de Oliveira ou Olavo Bilac, se lhe avantajava ou

sequer a igualava"3
. Pena que ela tenha escrito tao pouco. Apenas a

obra "Marmores". Em 1909, ela se casa e, embora prestigiada pelo

publico e pela crftica, Francisca abandona definitivamente a atividade

literaria para se dedicar exclusivamente a famflia. 
Mas e a fic9ao feminina, politicamente engajada, polemica e

criativa? Esta s6 vai acontecer depois da efervescencia da Semana

1 STEIN, lngred. Flguras femlninas em Machado de Assis._Rio de Janeiro: Paz e

Terra, 1984. p. 24. 
2 MOISES, Massaud; PAES, Jose Paulo (org). Pequeno dicionario de literatura

brasilelra. Sao Paulo, Cultrix. 
3 Idem, op. cit, p. 205. 
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de Arte Moderna. Ninguem melhor para expressar esta nova etapa 
na literatura brasileira que a ousadia e a irreverencia de Patrf cia 
Galvao, mais conhecida como Pagu. Com apenas dezoito anos de 
idade, ela sacudiu os meios academicos com seus poemas 
arrojados. Em sua arte, muitas vezes, a contestagao polftica e o 
erotismo vao se mesclar as linhas dos seus desenhos e as 
metaforas das suas palavras: "Linguiga dormi [ ... ] agarrada a 
vassoura de encerar e com o facao da cozinha debaixo do 
travesseiro. Moita! Sonhei com o mulatinho sorumbatico, de lfngua 
feridenta [ ... ]." 

A mesma atitude de deboche vai tambem ser a marca 
registrada da Pagu-jornalista. Nos jornais panfletarios, em que 
atuava como articulista, nao pensava duas vezes para criticar a 
famflia tradicional brasileira. Num de seus artigos, ela dispara: "Maes 
que se desgragam porque querem catolicamente que as filhas fagam 
do casamento um caixao do Rodovalho ate que apodrega ou 
arrebente." 

Pagu nao s6 escreveu desassombradamente, viveu 
intensamente e sempre desafiou normas. Foi uma das primeiras 
intelectuais a ingressar no Partido Comunista; participava ativamente 
de movimentos e passeatas reivindicando melhores condig6es 
trabalhistas. Mesmo depois de ter sido presa como comunista e 
agitadora, jamais abandonou a atitude agressiva e polemica tanto no 
jornalismo, como na crftica literaria e na poesia. Sempre 
inconformada com a passividade e a hipocrisia burguesa, Pagu se 
arriscou pelos caminhos da vanguarda, sacudindo o sono do 
mundo

4
• Do mundo e da literatura feminina que, de la pra. ca, nunca 

mais foi a mesma. 
Na decada de trinta, o romance regionalista, com 

caracterf sticas documental e de denuncia, vai ganhar expressividade 
e forc_;:a na mao de outra mulher: Rachel de Queiroz. Na tentativa de 
escancarar as mazelas de um Nordeste miseravel e decadente, 
Rachel tambem nao se esqueceu de denunciar a posic_;:ao da mulher 
na sociedade. Novaes Coelho dedica em "A literatura feminina [ ... ]" 
onze pa.ginas de instigante crftica litera.ria em que ela procura 
realc_;:ar, com objetividade, a ficc_;:ao queirosiana, constituindo, alias, 

4 CAMPOS, Augusto de. Pagu. Vlda-obra. Sao Paulo, Brasiliense, 1987.
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uma das melhores analises presentes no livro. Sob o tftulo de 
"Rachel de Queiroz revisitada", Novaes Coelho entrela9a 
observa96es que vao desde a estreia da autora com "O Quinze", ate 
"Dora Doralina". A autora observa que uma das caracterfsticas mais 
marcantes na obra de Rachel e a denuncia do "cerceamento a 
liberdade de pensar e de agir duramente imposto a mulher pela 
sociedade tradicional.". Novaes Coelho nao se esqueceu tambem de 
comentar os sessenta anos de intensa atividade litera.ria 
desenvolvida por Rachel nos seus oitenta anos de vida. Cronista, 
tradutora, teatr61oga e romancista, Rachel representaria assim a 
nossa mais lucida e atuante intelectual feminina no Brasil 
contemporaneo. 

Ja. a problema.tica sexual e a for9a das meta.foras er6ticas em 
constante conflito com "a estrutura tradicional ainda vigente na 
sociedade" ganham novo impulse, segundo Novaes Coelho, na 
poesia de Marcia Denser. Uma leitura mais acurada de sua obra "O 
animal dos moteis" (1981 ), revela-se a inquietude das perguntas 
ir6nicas e o "repudio ao sexo-tabu". Um protesto das mulheres 
reivindicando o direito "a frui9ao sexual" em todos os nfveis: 

Como sentir-me Madalena, a adultera Bfblica 
Puta mais temida do universo? 
E possuir elemento amoral gratuito? 
( ... ) E ter a marca de Cairn? 
E quern e Cairn? 
E estar inocente, pois perpetuada aos pes 
De um Cristo-Homem? 
E possuir o estigma dos cabelos 
Sabre lagrimas? 
Ou debaixo delas, perpetuamente, 
Estar rindo? 
Hein? (p.251) 

Em outro interessante artigo intitulado "As origens lusitanas e 
o humus brasileiro", Novaes Coelho analisa a poesia de Stella
Leonardos sob a perspectiva do dia.logo intertextual. Partindo de
textos alheios, preferencialmente escritores da Literatura portuguesa
como Paio Soares de Taveir6s, Cam6es e Fernando Pessoa, Stella
Leonardos "cria um discurso literario em uma dimensao rara de se
encontrar na poesia brasileira" .
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Nelly Coelho nos informa ainda que a obra de Stella 
Leonardos abrange uma centena de tftulos (poesia, fic9ao, teatro 
para adultos e crian9as, livros infantis e tradu96es), cujo apuro 
formal, profundidade de reflexao, rigor de pesquisa e imagina9ao 
criadora a consagraram como presen9a definitiva no acervo da 
literatura brasileira contemporanea. (p.150). 

Ao termino da leitura de "A Literatura feminina [ ... )", fica a 
impressao de que, de Adelia Prado a Suzana Albornoz, Nelly Coelho 
soube como ninguem selecionar, organizar e reger as inumeras 
vozes atuantes e criativas da atual orquestra literaria feminina. E 
adquirir o livro e conferir. 
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AOS COLABORADORES 

1. 0 Caderno Espa�o Feminino e uma revista multidisciplinar
que mesmo possuindo seu Conselho Editorial, nao se
responsabiliza pelos conteudos de cada texto publicado, a medida
em que o nosso 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 trabalhe conceituando em nota
de rodape, ou no pr6prio texto, esclarecendo o leitor que
necessariamente nao pertence a area do autor;

3. Ao aceitarmos artigos ineditos para a publica9ao, exigimos que os
mesmos venham revisados quanta a ortografia e sintaxe;

4. 0 artigo devera ser enviado para o Conselho Editorial do
Caderno Espa90 Feminine, em uma via digitada em programa
Word for Windows (6.0 ou 7.0) e tambem acompanhado por
disquete. 0 nome do autor devera vir especificado com sua
titula9ao maior, lnstitui9ao que trabalha, alem do endere90 e
telefone para correspondencia;

5. Os artigos deverao ter no maxi mo 25 paginas e no mf nimo 1 O,
excetuando-se as resenhas, utilizando espa90 2;

6. Todos os artigos deverao seguir as normas de cita9ao
bibliografica da ABNT, onde as notas de rodape devem
necessariamente estar inclufdas no texto, e nao no final dele;

7. Utilizando-se de notas de rodape, nao sera necessario o uso de
biubliografia final;

8. Todos os artigos serao apreciados pelo Conselho Editorial. A
simples remessa dos originais, implica em autoriza�ao para a
publica�ao do mesmo;

9. Os originais submetidos a aprecia9ao do Conselho Editorial nao
serao devolvidos. A Revista Caderno Espa90 Feminine
compromete-se a informar os autores sabre a publica9ao ou nao
de seus textos.
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