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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1987) atraves das suas cancoes representa o 

nordeste, a cultura do povo nordestino, com seus habitos, imagens, tradicoes e praticas. 

Neste sentido, o presente trabalho busca analisar as multiplas representacoes que foram 

construidas da mulher nas musicas de Luiz Gonzaga, como ela e retratada nas cancoes, 

contextualizando os aspectos politico, economico, social e cultural da epoca. No seculo 

XX os discursos sobre a mulher ganham maior visibilidade porque propoem uma 

abordagem nova sobre esse personagem, que passa a ser visto como agente historico. As 

mulheres era reservado o espaco da vida privada, impedindo-as de exercer atividades 

fora do lar e quando as mesmas quebravam essa regra, uma serie de discursos 

valorizava a ideia de que elas nao eram confiaveis, nao eram "bem vistas". Imagens que 

mostram o lugar do feminino como sendo naturalmente o do privado e da maternidade 

sao recorrentes nos mais variados discursos: jornalistico, artistico, literario, etc. A 

musica, expressao artistica de grande visibilidade no Brasil, torna-se responsavel por 

criar nao apenas uma, mas van as imagens da mulher. As cancoes de Gonzaga sao 

capazes de trazer em seu conteudo expressoes que eram, e ainda sao, repassadas para a 

sociedade como um todo, nos possibilitando analisar as multiplas representacoes que 

foram construidas sobre a mulher ao longo do tempo. 

PALAVRAS-CHAVES: Imagens, Mulher e Musicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Through his songs, Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1987) represents the Northeast, 

the culture of the northeastern people, their habits, images, traditions and practices. In 

this sense, this work explores the multiple representations that were built from the 

woman in Luiz Gonzaga's songs, how she is portrayed in the songs, contextualizing 

political, economic, social and cultural aspects at that time. In the twentieth century, 

discourses on women gain greater visibility because they propose a new approach on 

this character, which is seen as a historical agent. Private living space was reserved for 

women, depriving them from performing activities outside home and when they broke 

this rule, a series of speeches valued the idea that they were unreliable, they were not 

"well regarded". Images showing the place of women as naturally the one of privation 

and motherhood are recurrent in various speeches: journalistic, artistic, literary, etc. 

Music, artistic expression of high visibility in Brazil, it is responsible for creating not 

just one but several images of women. Gonzaga's songs are able to bring expressions 

that were, and still are, transferred to society as a whole, enabling us to analyze multiple 

representations that were built on women over time. 

KEYWORDS: Images, Women and Song. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADe FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO DE FORMAQAO DE PROFESSORES 
BI8U0TECASET0RIAL 
CAJAZEIRAS •  PARAlBA 



L I S T A DE ILUSTRACOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fig. 1 Painel "Eu vi o mundo... ele comecava no recife" (1926 a 1929) de Cicero 

Dias.. 34 

Fig. 2 Recorte dos jomais - Coqueluche nacional e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DidriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Carioca (Dreyfus, 

Dominique) ......40 

Fig. 3 Recorte da revista - o Cruzeiro (Dreyfus, Dominique).. .40 

Fig. 4 Foto da roupa de Luiz Gonzaga, exposta no museu do Exu- Pernambuco 42 

Fig. 5 Recorte da capa do jomal da Paraiba 46 

Fig. 6 Recorte da capa do jornal Prosa e verso ....46 

Fig. 7 Recorte do folhetim de programacao da festa do Centenario, em Exu-Pernambuco 

...47 



SUMARIO DE T A B E L A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 01 - Relacao das musicas compostas por Luiz Gonzaga na decada de 1950 

separadas por tema 52 

Tabela 02 - Relacao das musicas compostas por Luiz Gonzaga na decada de 1960 

separadas por tema ........54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTRO QE FORMAfAO DE PR0FESSORES 
BIBLIOTICASETORIAL 
CAJAZBRAS - PARAJBA 



SUMARIO 

AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESUMO , V I 

ABSTRACT. .VI I 

1NTRODUCAG 

Capi'tulo 1- Relacoes de Genero: Lugar do masculinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus feminino 

Capi'tulo 2- Construcio historica: Luiz Gonzaga rei do baiao 

Luiz Gonzaga: de cantor a rei do baiao 

Capi'tulo 3- As mulheres de Luiz Gonzaga (1950-1960) 

Intcrvalo necessario 

As mulheres nas musicas de Gonzaga 

CONSIDERACOES FINAIS 

R E F E R E N C I A S B I B L I G G R A F I C A S . 



1 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Introdu^ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia como discipline autonoma surgiu no seculo XIX na Franca, e pautava-

se no metodo cientifico e no discurso enciclopedico. Tinha o objetivo de criar a historia 

da nacao, narrar o passado tal como aconteceu, revelando os grandes herois, dedicando-

se aos lideres politicos e militares. Essa disciplina colocava em primeiro piano o homem 

e os grandes eventos, preocupava-se com os aspectos politicos, interessava-se pela 

narrativa de fatos que mostrassem a atuacao heroica de homens. Isso ocasionou o 

esquecimento da historia das mulheres, por urn grande periodo da historia nao existiam 

trabalhos academicos sobre suas vidas e suas acoes, elas eram invisiveis para a 

historiografia pautada na narrativa dos grandes fatos heroicos, porque elas nlo existiam 

enquanto agentes historicos.
1 

Em oposi^ao a historia metodica., factual, eentrada na ideia dos grandes homens 

de batalha, temos o surgimento da historia doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annates, responsavel pela elaboracao de 

uma nova forma de escrita da historia. Essa nova forma de escrever historia nao estava 

mais ligada aos fatos, as datas, aos relates oficiais, pois a revista fundada por Bloch e 

Febvre na Franca em 1929, propunha outro modelo para a historia. buscando assim 

compreender as relacoes que se deram por meio dos fatos, suas problematizacoes e seu 

contexto bistorico atraves da interdisciplinaridade e do alargamento de fontes. 

E importante destacar que essa abertura a novos objetos e grupos sociais, ate 

entao excluidos pela historia, nao acontecem desde a criacao da revista em 1929, e 

apenas em 1970, com a terceira geracao dos Annates que as mulheres, assim como 

outros grupos considerados marginais peia historiografia - como operarios, camponeses 

e escravos - sao incluidos como campo de estudo transformando-se em objetos e 

• 2 

sujeitos da historia. 

O alargamento de fontes proporcionado pela Escola dos Annates, sobretudo a 

terceira geracao, permitiu distintos campos de atuacao na historiografia, dentre eles, a 

historia social. Como alerta Hebe Castro (1997) e quase impossivcl se escrever sobre 

1 Sobre essa discusslo ver: REIS, Jose Carlos. A escola metodica, dita positivista. In: A hist6ria, entre a 

filosofia e a ciencia. 3. Ed. Slo Paulo: Autentica, 2004, p. 15-32; CASTRO, Hebe. Histdria Social. In: 

CARDOSO, Giro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.) Dominios da Historia. Rio de Janeiro: Elsevier, 

1997, p. 45-60. 
2 Lembramos que a proposicao de uma historia vista de baixo iniciou com o iivro A Formacao da Classe 

Operaria Inglesa (1961) do historiador britanico E. P. Thompson. 
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Historia Social cscapando a necessaria referenda ao movimento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annates, com suas 

significacoes e ambiguidades. A historia social com a sua interdisciplinaridade, seus 

novos problemas, metodos e abordagens de pesquisa historica, nasce em oposicao as 

abordagens positivistas, passa a ser encarada como perspectiva de sintese, como 

reafirmacao de que, em Historia, todos os niveis de abordagem estao inscritos no social 

e se interligam. O interesse pela historia social trouxe a busca por pesquisas que 

compreendam aspectos culturais, desta forma, a historia de grupos que compoem as 

minorias passa a ser alvo no carnpo da historiografia, dando assim significativos 

espacos para a historia das mulheres. Na historia, o progresso para o social teve 

influencia de dois paradigmas de explicates dominantes que foi o marxismo voltado 

para o economico e o social; e a escola dos Annates contra a "velha historia politica". 

Nos anos 60, no auge das abordagens estruturalistas, a historia social recolocava 

como questao o papel da acao humana na historia e o problema das duracoes. No 

andamento em que se passa a formular como problema o comportamento humano. o 

tempo do vivido (conjunturas) e da experiencia. "Esta postura levava o historiador a 

privilegiar duracoes mais curtas, em relacao as abordagens economical, demograficas 

ou das mentalidades, sem que estas deixassem de compor-lhes um campo de referenda" 

(CASTRO, 1997, p. 49). A historia social propoe o tempo da longa duracao como forma 

de explicacao historica, e passa a ter um tempo mais curto, como o de tees geracoes 

necessarias para o individuo se beneficiar com a experiencia de seus pais e participar da 

de seus filhos. 

De acordo com Hebe Castro (1997), o desenvolvimento da obra de E.P 

Thompson ultrapassou o seu interesse inicial, centrado no ativismo operario. para 

concentrar-se em especificidades como a experiencia das pessoas comuns, do passado, e 

das suas reacoes a esta propria experiencia. Sendo assim a aproximacao da historia 

social com a antropologia levou a historia a repensar as praticas metodologicas, 

ampliando os limites da disciplina, abrindo novos ares de pesquisa e novas fontes 

historicas como mitos, imagens e rituais, para assim poder dar voz as pessoas comuns. 

A historia social desde o seu principio passou por constantes renovacoes no 

tocante a elaboracao de novas tematicas, que vao desde a releitura dos documentos, a 

exploracSo de novos campos de investigacao ate problematizacao dos conteiidos 

documentais. A partir dessa aproximacao entre historia e antropologia, privilegiando 

abordagens socioculturais sobre os enfoques economicos ate entao predominantes, Hebe 

Castro (1997, p. 49) afirma que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Seria enganoso, entretanto, imaginar que a historia social se tenha 

desenvolvido nas ultimas decadas de modo harmonico e homogeneo. 

A enfase na cultura, uma relativa reducio de escala de analise e a 

prcdominancia de perspcctivas antropologicas em relacao as 

tendencias sociologizantes do periodo anterior sao caracteristicas 

comuns que camuflam debates e uma imensa diversidade de objetos e 

abordagens. 

Mas nao foi apenas a antropologia que influenciou a escrita da historia e o 

alargamento dos estudos sobre o feminino. De acordo com Raquel Soihet (1997), por 

exemplo, a historia desenvolveu novos campos de estudos como a historia das 

mentalidades e a historia cultural, reforcando assim as abordagens no feminino, porem 

esse desenvolvimento foi possivel devido a aproximacao da historia com a literatura, 

com a linguistica e com a psicanalise. 

A historia social dedica-se ao estudo das relacoes socials e os seus respectivos 

significados para os mais variados sujeitos historicos. O aparato das pesquisas recai 

sobre as praticas dos grupos submissos, com enfase nas relacoes de conflito, 

solidariedade e identidade. As pesquisas desta area sao capazes de mostrar as atitudes 

dos mais variados grupos sociais como negros, mulheres, operarios e pessoas comuns, 

capaz de analisar as vivencias, o modo como esses grupos se posicionaram, reagiram, 

foram vistos e se relacionaram em distintas situacoes do seu cotidiano. 

A tematica mulher e um campo de estudo riquissimo que abre varias 

possibilidades de estudo para o historiador. Nao devemos pensar a historia das mulheres 

como a historia dos oprimidos, dos dominados pelo poder masculino, elas sao sujeitos 

sociais ativos, lutaram contra a "voz" masculina e tambem quando preciso utilizavam 

estrategias sociais e culturais para aceitarem ou negociarem determinados papeis 

historicos. 

As imagens construidas para as mulheres atraves das musicas de Luiz Gonzaga 

sao capazes de mostrar esse universo feminino nao apenas com uma unica imagem de 

mulher, mas uma pluralidade de significacoes do ser mulher. Imagens estas, que vao 

desde a dona de casa presa ao espaco domestico ate a mulher rebelde no ambiente do 

forro. As cancoes de Gonzaga sao capazes de trazer em seu conteiido expressoes que 

eram, e ainda sao. repassadas para a sociedade como um todo, nos proporcionando 

discutir as multiplas representacoes de imagens que foram construidas da mulher ao 

longo dos anos. 

O que motivou a realizacao deste trabalho foi o nosso espaco ocupado na 

sociedade enquanto agente historico, pois, vez ou outra, nos deparamos com perils 
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construidos para as mulheres consideradas como "certos" para sociedade e isso nos fez 

perceber que nao existe apenas uma imagem de mulher e sim uma pluralidade de 

imagens classificadoras do ser mulher nordestina. Devido a musica ser capaz de pensar 

a analise dos sujeitos em dimensao social, optamos por analisar as musicas do 

nordestino Luiz Gonzaga, com a intencao de perceber como ele constroi a imagem da 

mulher nordestina. Diante disso me deparei com as seguintes questoes: O que significa 

ser mulher nordestina? O peril 1 feminino retratado nas letras das musicas de Luiz 

Gonzaga tern uma homogeneidade? Existe ou ja existiu uma identidade tipicamente 

nordestina? Quais os efeitos de sentido que essas construeoes de Imagens produzem? 

Quais os contextos, historicos e sociais que as mulheres estavam inseridas? 

Visoes preconceituosas e classificadoras da mulher ainda sao mostradas com 

frequencia nas familias nordestinas, a exemplo da divisao e natural izacao dos papeis 

construidos para homens e mulheres. Os nordestinos continuam a educar meninos e 

meninas de forma diferente, para os meninos a educacao e mais liberal, eles podem sair 

e brincar na rua, sao incentivados a serem independentes, quando crescem podem sair 

de casa sem hora pra chegar e sem explicates para dar para aos pais, porque sao 

homens. Com as meninas acontece diferente, elas sao mais presas que os meninos, seus 

lugares sao quase sempre o da casa, desde criancas sao incentivadas a estarem no 

ambiente familiar, a serem dependentes dos pais. 

O comportamento das mulheres nordestinas ainda e muito vigiado em especial 

a utilizacao dos seus corpos, a virgindade da moca ainda e muito valorizada na 

sociedade nordestina, ela precisava ter bons modos para conseguir um bom casamento e 

nao sujar a honra dos homens da familia. Nao pretendo dizer que todas as mulheres 

casaram ou tern que casar virgem no Nordeste, temos mulheres que fogem a era regra, 

cada vez mais esses valores estao se modificando apenas mostrar que a virgindade ainda 

e um fator importante para as mulheres nordestinas valorizadas socialmente. 

Alem disso, o casamento e construido pela sociedade nordestina como uma 

realizacao para as mulheres. A imagem da mulher mesmo tendo adquirido mudancas 

(elas podem ocupar outros espacos de trabalho fora da casa como medicas, professoras, 

juristas...) ainda estar voltada para o lar e para a voca^ao de ser mae. As mulheres que 

optam por nao casar, ou chegam aos seus 30 anos de idade sem ter casado, muitas vezes 

sao taxadas de apelidos degenerativos como: moca velha e amargurada. 

Nesse sentido podemos dizer que em pleno seculo X X I temos a manutencao da 

mulher enquadrada era valores de uma sociedade antiga, porem e importante destacar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que mesmo elas em alguns aspectos se identificando como as personagens cantadas pelo 

nordestino Luiz Gonzaga (pacata, honesta e pura) nas decadas de 50 e 60 analisadas 

neste trabalho, as mulheres da atualidade nao sao as mesmas mulheres de Luiz 

Gonzaga, visto que as relacoes de poder existentes mesmo que estejam instauradas no 

embate da manutencao, a transformacao e redefmicao dessas imagens da mulher 

nordestina e permanente, nao tt'nhamos uma unidade totalmente estavel nem mesmo nas 

mulheres da decada de 50 e 60 discutidas neste trabalho. 

Subdividimos o trabalho monografico em tres capitulos. O primeiro capi'tulo, 

"Relacoes de Genero: Lugar do masculinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus feminino" apresenta algumas 

discussoes sobre conceito de genero. Quando falamos de sexo estamos nos referindo as 

diferencas dos nossos corpos, aos aspectos fisicos, biologicos, existentes entre o macho 

e a femea. Diante da observacao das diferencas sexuais, a sociedade cria ideias sobre o 

que e um homem e o que e uma mulher, como deve se comportar o homem e a mulher, 

criando assim as relacoes de genero. Mostramos neste capi'tulo como as relacoes de 

genero eram utilizadas para naturalizar e definir os espacos (publico homem/ privado 

mulher) de atuacao de ambos os sexos. Como as atribulcdes que colocam a mulher em 

uma situacao de subordinacao em relacao ao homem devido as relacoes de genero 

fazem parte de um discurso historico que recebe respaldo em segmcntos importantes da 

sociedade, na legitimacao juridica, poh'tica, artistica, medica e religiosa. 

O segundo capitulo, "Constracao historica: Luiz Gonzaga rei do Baiao" discute 

a imagem construida para Luiz Gonzaga como rei do baiao, visto que ele foi na sua 

epoca, e e ate hoje, considerando icone representative da regiao Nordeste. Gonzaga 

canta a miisica baiao, que transformou em um novo ritmo musical e the dar um lugar de 

diferenciacao, pois esse novo ritmo aparece como a primeira miisica do Nordeste que 

fala e canta em nome da regiao e do Brasil. Para caracterizacao de rei do Baiao Gonzaga 

recebeu apoio da midia, da producao discursiva construida atraves da ajuda do radio, 

dos jornais, das revistas e ate mesmo do proprio Luiz Gonzaga. 

E, por fim, o terceiro capitulo, "Imagens da (de) mulher nas musicas de Luiz 

Gonzaga (1950-1960)" dedica-se a discutir, analisar, rcfletir sobre a constracao de 

imagens da mulher atraves das musicas de Luiz Gonzaga, vistas como objeto de 

pesquisa. Para tal realizac&o foi feito um levantamento das musicas de Luiz Gonzaga 

com seus parceiros, privilegiando o recorte temporal das decadas de 50 e 60. Esse 

levantamento musical foi utilizado como fonte riquissima capaz de mostrar as imagens 

construidas e (re) elaboradas para a mulher, contextualizando os aspectos politico. 
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economico, social e cultural da epoca. As cancoes mostram varias imagens da mulher 

pertencentes aquela sociedade seja ela pacata. passiva, moderna ou forrozeira. 

Nao temos a pretensao de mostrar essa construcao de imagens da mulher ao 

longo deste trabalho de forma homogenea, pelo contrario, a mulher esta aqui composta 

por uma pluralidade de discursos que se difereneiam e se cruzam, mas nunca chegam a 

um modelo estavel do ser mulher, pois nao designam um unico modelo, elas criam 

modelos de ser mulher, que podem ou nao ser incorporados no seu cotidiano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIOAOE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BI8U0TECASET0RIAL 
CAJASiRAS •  PARAfBA 



1 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Capitulo I 

Relates de Genero:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lugar do masculino versus feminino 

A Constituicao Brasileira em seu Capitulo I , artigo 5°, inciso I garante que: 

"Homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes"
3. Dessa forma podemos 

afirmar que perante a lei am bos sao similares, nao existe uma relacao de superioridade, 

nem o homem e superior a mulher, nem a mulher e superior ao homem. Mas o que nao 

podemos esquecer e que ambos tern identidades e papeis diferentes criados ao longo de 

tempo por eles proprios enquanto agentes e pela sociedade em que estao inseridos. 

A diferenca mais visivel entre homens e mulheres e a de seus corpos: a diferenca 

biologica, sexual (penis e vagina). Essas determinadas diferencas entre os sexos serviam 

de argumentos para justificar qualidades ou defeitos, para rotular distintos lugares e 

funcoes ocupados no meio em que vivem e consequentemente a divisao de trabalho. 

Aos homens cabiam as atividades das esferas piiblicas como a politica, por exemplo, e 

as mulheres a responsabilidade da esfcra privada tais como atividades domesticas. Para 

Perrot(1992, p. 177)este 

e um discurso naturalista, que insiste na existencia de duas "especies" 

com qualidades e aptidoes particulares. Aos homens, o cerebro (muito 

mais importante do que o falo), a Inteligencia, a razao liicida, a 

capacidade de decisao. As mulheres, o coracao, a sensibilidade. os 

sentimentos. 

Ha uma diferenca nas atribuicoes dos papeis de homens e mulheres que serviam 

de justificativas para separacao dos lugares ocupados por ambos na sociedade. A mulher 

por ser mais coracao, sentimento, e responsavel pela educacao dos filhos, pela harmonia 

familiar e por todos os afazeres domesticos, o que as distanciavam do mercado de 

trabalho formal. Ja os homens, por ser mais cerebro, razao, capacidade de decisoes, sao 

responsaveis por chefiar a famflia e pelos trabalhos nos espacos publicos. 

O papel atribuido a cada sexo e determinado pelos orgaos sexuais da crianca 

(penis ou vulva) depois do nascimento ou ate mesmo antes, quando a crianca ainda esta 

na barriga da mae. Para GROSS1 (s/d) a "[ . . . ] identidade de genero se constroi em nossa 

socializacao a partir do momento da rotulacao do bebe como menina ou menino" (p. 8). 

O bebe antes do deu nascimento, com o auxilio de aparclhos tecnologicos capaz de 

3 Disponivel em: <www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm> acesso em 15 de nov. 

2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil%2003/constituicao/constituicao.htm
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detectar o sen sexo (ultrassonografia) ja passa a ser tratada de forma dlstinta, pois tal 

descoberta remele a atribuicao de um nome que faz esse bebe ser tratado imediatamente 

como menino ou menina, seus pais transmitem mensagens e conviccoes pelas quais 

consideram socialmente o que seja ser masculino ou feminino. Sendo assim por terem 

geneticas masculina ou feminina sao ensinados a terem eomportamentos diferentes. 

Desde a educacao e criagao dos tilhos os pais atribuem a estes eomportamentos, 

brinquedos e brincadeiras diferentes conforme o sexo, caracterizando a boneca, o 

brincar de casinha e de amarelinha como pertencentes ao universo das meninas; e a 

bola, o carrinho, o futebol, como "coisas" dos meninos. Os brinquedos diferentes para 

ambos os sexos, dizem muito sobre esses papeis construidos historicamente, para as 

meninas serem incentivadas a gostarem dos afazeres domesticos, desde pequenas sao 

ensinadas a serem mae e dona de casa, estao, a todo o momento, cercadas por casinhas, 

bonequinhas, panelinhas, comidinhas, brinquedos estes que reforcam o papel da mulher 

enquadrada como mae. Os meninos nao ficam em espacos fechados como o Jar, seus 

espacos sao abertos como a rua, na qua! brincam de carrinho, de bola, de guerra, os 

incentivam a serem corajosos e independentes, desde cedo. 

O que podemos perceber e que a diferenca entre os sexos e utilizada para 

naturalizar e defmir os espacos a serem ocupados e utilizados por meninos e meninas. 

Esses valores sao construidos pelo discurso religioso, medico, politico e jurista, os quais 

construiram e recobriram o ser mulher e o ser homem dentro da sociedade. Os pais estao 

inseridos nessa sociedade e por isso seu discurso esta eivado de significances 

construidas e bem marcantes do discurso religioso, medico, politico e juridico. 

De acordo com Michelle Perrot (1992) podemos dizer que o desenvolvimento da 

medicina no seculo XIX contribuiu para uma sexualizacao do genero, na qual mulheres 

e homens foram identitlcados de acordo com o seu sexo. Assim, idealizou-se um 

argumento naturalista para ambos os sexos ao qual destinou aos homens o publico, cujo 

centro e a politica, e para as mulheres, o privado, onde o coracao e formado pelo 

domestico e a casa. 

Porem, e importante mencionar que mesmo antes das descobertas da medicina e 

da biologia no seculo XIX em torno da sexualizacao do genero, nas quais homens e 

mulheres foram classificados de acordo com o seu sexo, ja havia uma desvalorizacao 

das mulheres em relacao aos homens. Ate metade do seculo XVII I , no Ocidente, 

predominava-se o modelo do sexo unico, ao qual se confiava que homens e mulheres 

tinham a mesma genetica. Sendo assim, os orgaos genitais da mulher eram semelhantes 
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ao dos homens, em uma versao interna, isto e, a vagina era o penis interno, os labios o 

prepucio, o utero era o escroto e os ovarios os testieulos. Ainda com o modelo do sexo 

unico, nao tinhamos uma igualdade entre os sexos, ja havia difercncas atribuidas sob o 

ponto de vista masculino, para homens e para as mulheres que colocavam-na em 

desvantagem, como mostra BADINTER. (1993, p. 8) "o fato que as difercncas entre 

homens e mulheres sejam de grau e nao de naturcza nao impede que a hierarquia 

aconteya. A mulher e medida segundo o padrao de perfeicao masculina. Inversa ao 

homem, ela e portanto menos perfeita". 

Devido a mulher ser menos perfeita, segundo o padrao de perfeicao masculina, 

ela e vigiada. Essa preocupacao inicia antes do casamento, pois a mulher solteira era 

vigiada para que mantivesse algumas qualidades indispensaveis para os homens como 

virgindade e Iealdade. pois de seus bons modos dependia a honra de todos os homens da 

familia desde o pai ate os irmaos. Ao casar a atencao e vigilancia em volta da mulher 

aumentava, porque dela tambem dependia a honra do marido, com relacao a questao da 

fidelidade. A fidelidade e a confianea (dedicada ao pai ou ao marido) cram necessarias, 

atraves delas que cabia a mulher, a responsabilidade pela conservacao da honra dos 

homens da familia a qual pertencia. 

A mulher enquadrada nos valores eticos da sociedade de acordo com as relacoes 

de genero e com o apoio cientifico deveria subordinar a sexualidade apenas a 

reproducao, uma relacao de submissao, de passividade, e dominayao, na qual ela nao 

sente prazer com o sexo, apenas deixa-se dominar para a maternidade e para agradar o 

seu esposo. A sexual idade para as mulheres fora da reproducao era vista como algo 

sujo, proibido e vergonhoso. Os homens diferentes das mulheres tern os seus desejos 

ativos, sao estimulados a sentir prazer no ato sexual, a sexual idade para eles representa 

poder, o dominio sobre a mulher. 

Um dos elementos do poder masculino consiste no dominio do ato sexual, porem 

nao devemos entender a mulher como um polo passivo da relacao. Como toda relacao 

de poder, as relacoes conjugais mostram-se era um complexo jogo de poder, em que 

cada um dos sexos utiliza as cartas de que dispoe. A mulher seguindo o comportamento 

normativo de passividade no ato sexual poderia fingir um prazer que nao sente como 

forma de agradar o marido e deixa-lo confiante na relacao, ou entao esconder seus 

desejos carnais o que nao significa que ela nao os tenha. 

A mulher, como forma de fuga, utiliza estrategias para fugir do ato sexual com 

o marido simulando dor de cabeya (enxaqueca), sonolencia, cansaco, alem disso, na 
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vida a dois, muitas mulheres utilizariam, inclusive, o sexo a seu favor como forma de 

obrigar, pressionar os homens a fazer aquilo que eles nao estao dispostos a fazer no 

momento. Notavelmente as mulheres nao sao apenas um polo passive) da relacao, elas 

sempre encontram estrategias para burlar esses lugares de poder dos homens. 

As regras para o comportamento sexual das mulheres bem vistas socialmente, 

limitavam o seu cotidiano ao lar, desde cedo elas eram educadas a dar prazer para o 

outro (o esposo), ou cuidarem do outro (o filho) no papel de mae, deixando sempre os 

seus desejos e suas vontades em segundo piano. A condicao biologica das mulheres 

podcrem gerar filhos se constitui em uma arma poderosissima contra as mesmas, 

podendo construir limites para suas vidas onde a divisao sexual do trabalho da mulher 

no espaco privado e do homem no espaco publico se alimenta nessa designacao de mae, 

pois eram elas quern precisavam e necessitavam ficar cm casa para dar de mamar, para 

cuidar e educar os filhos, e assim eram limitadas as suas possibilidades em trabalhos 

publicos, que necessitariam da sua ausencia no domicilio. 

Essa ideia da vida da mulher no espaco privado focado principalmente no prazer 

de maternidade como vocacao natural, recebe ajuda do discurso medico, que valoriza o 

casamento higienico que tern como procedencia a transformacao familiar atraves da 

concepcao de maternidade como a primordial funcao das mulheres, totalmente 

articulada ao seu papel moral e social. 

O desempenho das relacoes familiares deixa de ser uma preocupacao leiga, 

como mostra a historiadora Maria do Socorro Cipriano (2002, p. XVII) . 

A familia toma-se o centra de preocupacdes medicas, pois trata-se de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"higienizar a familid\ prescrevendo normas principalmente para a 

mulher e para a crianca. Nasce, entao, a ideologia da domesticidade 

que afirma ser a mulher a responsavel pelo lar e pela familia [...] 

(grifos da autora) 

Com essa ideologia da domesticidade era reservada a mulher o espaco do 

privado, e por passar mais tempo com os filhos diferentemente dos pais (trabalham fora, 

em espacos pubicos para alimentar a familia), aparecem como base indispensavel de 

sustentayao da familia nao iinanceiramente e sim atraves de valores morals, ela se 

enquadra como responsavel pela criaeao e educapao, encarregando-se de uma tarefa 

bastante ardua, e fiscalizada que era formar filhos fieis a patria, e e a partir desse 

momento que: 
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[•••] um discurso masculino fara da infidclidade feminina a maior vila 
entre os males sociais: a degeneracao da familia, a desonra masculina, 
o desvirtuamento dos filhos, futuros cidadls e, por sua vez, a 
destruicao da Patria, a partir de uma traieao generalizada (CIPRIANO, 
2002, p. 3) 

Neste sentido, as mulheres tern sua importancia central dentro da sociedade e da 

familia por passarem o maior tempo em casa sao responsaveis pela educacao dos seus 

filhos e, consequentemente, por sua conduta. Caso os filhos nao fosscm bons cidadaos 

era culpa exclusivamente da mae, responsavel por tudo que acontecia dentro do lar, o 

pai nao era submetido a tal responsabilidade, passava o dia fora e assim nao lhe cabia a 

educacao da crianca, nao tevc tempo em casa para educa-la ou observa-la em um desvio 

de conduta. A ideia de uma ma mae e assoclada aos discursos masculinos da 

infidelidade da mulher, um fator destruidor nao apenas do casamento do casal, e da 

desonra do marido, mais de algo bem complexo, pois era capaz de mexer com a 

estrutura do Estado, deixando assim de ser uma afronta para o esposo o individuo, ou a 

familia, para tornar-se uma desonra social. 

Os espacos e deveres das mulheres passam a ser vistos como um peri go para os 

homens e para a sociedade, determinado discurso sal do ambito do privado, do lar e vai 

para o publico, para preocupacSes das autoridades. E importante mencionar que se por 

um lado temos a exigencia e a vigilancia da fidelidade da mulher. associada a uma 

qual idade necessaria, criada pelo discurso masculino, do outro lado, o dos homens o 

comportamcnto associado a traieao ganha outro sentido. 

A infidelidade para os homens tern outro sentido oposto ao das mulheres, nao 

esta mais ligada a desonra. seja ela da esposa ou do Estado. A traieao masculina aparecc 

como justificavel, perdoavel ou ate mesmo vista como normal, ja que eles eram 

desejosos e ardentes. Em alguns casos a traieao tornou-se ate mesmo sinonimo de 

qual idade capaz de provar a virilidade e astucia dos homens casados que nao se 

acomodaram a apenas uma mulher, a sua esposa, e continuavam sendo "homem" de 

vontades excessivas. 

Socialmente o exercicio da sexualidade no homem e sinal de masculinidade, a 

todo o momento sao estimulados para viver o prazer da sexualidade atraves do seu 

corpo. O homem a todo o momento precisa mostrar-se macho, viril , dominador. O 

homem tern a virilidade como definidora da sua identidade e por isso o sexo para ele 

nao e apenas um orgao que pode lhe proporcionar prazer, mais um utensilio de atuacao 

que define sua honra. Dessa maneira podemos dizer que o homem traido pela mulher 
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tern sua masculinidade questionada, pois o seu desempenho sexual e colocado em jogo. 

Qualquer situacao de possivel fracasso sexual para o homem e sinonimo de desonra; a 

esposa procurar um homem fora de casa pode indicar que o seu esposo nao estava 

cumprindo com as relacoes conjugais, nao tinha um bom desempenho, que ele deixou a 

desejar, nao conseguiu segurar a sua mulher e por isso perdeu para outro homem. A 

infidelidade da mulher para com o homem coloca em risco a sua virilidade, traz para ele 

a perda de autoridade, ela o desmoraliza na sociedade, a figura masculina controladora 

do ambito familiar e da honra social passa a nao ter mais voz ativa. 

Assim sendo, discursos que colocam as mulheres em situacao de desvantagem 

eram frequentes representados nos proprios codigos civis do estado. O estado com suas 

regras vai. ditar normas que deixam os homens em vantagem com relacao as mulheres, 

onde varios preceitos do codigo civil de 1916 deixam as mulheres casadas em situacao 

de inferioridade, pois ao homem chefe da casa, era dada a representacao legal da 

familia, e o comando dos bens do casal. A lei legitimava um modelo que concebia a 

mulher e todos os seus bens como dependente do seu marido, o homem aparece como 

uma figura superior Ihes atribuindo papeis poderosos diferentes da mulher, posto que o 

codigo civil definia normas deveres e obrigacoes para serem seguidos por cada um dos 

conjuges deixando o homem sempre na manutencao da familia e a mulher cabia a 

obrigacao da manutencao do espaco domestico e respeito ao seu marido. (MALUF; 

MO'IT, 1998) Essa lei assim como o discurso medico tinha a finalidade de assegurar a 

ordem conjugal. 

A pintura e a iconografia tambem davam sua contribuicao na sociedade para 

construcao da imagem da mulher no domicilio, ela era mostrada sempre confinada no 

espaco domestico, na qual a lista de trabalhos das mulheres era limitada e codificada a 

trabalhos nao qualificados, a imagem da mulher aparecia resumida ao conformismo do 

doce lar consecutivamente estava "[ . . . ] sentada, a sua janela, ou sob a lampada, eterna 

Penelope costurando interminavclmente" (PERROT, 1992, p. 187). 

Para Rachel Soihet (1998, p. 292) "a sexualidade feminina, alvo de tabus e 

ignorada pelas diversas abordagens, torna-se o centro das atencoes". As mulheres 

ameacam o poder dos homens, torna-se um alvo deles. No seculo XIX ela e marcada 

por um discurso repetitivo e regulador das suas acoes, que a deixam em uma situacao de 

inferioridade e submissao em relacao aos homens. Baseados nos elementos da natureza 

tambem tern imagens da mulher, construidas em tres versoes designando tipos de 

mulher: a "mulher logo", o oposto da mulher para se constituir familia, pois e quente. 
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louca, na qual esta ao lado de sata; a "mulher agua" aparece como o perfil que as 

mulheres deveriam seguir, e parada, passiva, doce, paciente e a "mulher terra", fertil, 

fecunda, uma planicie para o homem moldar, e plantar. Temos um discurso 

classificador da boa moral apresentados ate mesmo pelos elementos da natureza como o 

logo, a agua e a terra (PERROT, 1992). 

Varios discursos colocam a mulher como passiva, na qual subordinava a 

sexualidade apenas a maternidade em oposicao aquelas mulheres nao vistas como 

"normais" por serem quentes e desejosas durante o seculo XIX e parte do XX foram 

frequentes, mas essa visao que tinha o respaldo medico, politico, e jurista nao era 

totalmente nova, pois ja se apresentava no ideario cristao. 

A Igreja ao longo dos anos reforca simbolicamente a ordem politica que eoloca a 

mulher sempre era subordinacao ao homem, quando atribui a mulher um aspecto 

essencial o de sacral idade e de ordenanca divina. Fortifica a ideia da mulher como 

sempre disposta a servir, a agraciar, a ser submissa, a completar-se na maternidade, esta 

vista como algo divino que a eoloca em segundo piano sempre seguindo o paradigma de 

Maria, serva, docil, obediente que aceita o seu destino. 

Essas Ideias da mulher mostradas na igreja como pacata e pura, tinham na Biblia 

seu principal ponto de referenda e legitimidade, pela qual os seres cristaos nao 

deveriam se manifestar, contra as palavras de "Deus", devendo assim apenas aceita-la. 

O livro biblico ditava duas vertentes da mulher: a mulher que se apresentava como pura. 

o retrato vivo de Maria mae de Deus, e a que nao se enquadra nos valores cristaos a 

pecadora, um exemplo e a visao que a mesma aparece no "genesis", vista como a 

potencia sedutora da Eva, apresentando-a como a origem do mal, da infidelidade, forcas 

das sombras e da noite, nao se enquadrando assim no paradigma a ser seguido da pureza 

de Maria. Diferente dessas posturas da mulher o homem aparece sempre como luz do 

dia, utilizador da razao e da civilizacao. 

Esses valores de eomportamentos que incluia principios morais normativos para 

a mulher, pregados na biblia, tambem se compunham em valores de oposieao entre o 

homem e a mulher, que terminavam sempre na subordinacao da mulher em relagao ao 

homem, contribuindo assim para manutencao da ordem politica a exemplo da fabula 

que diz que a mulher teria sido feita a partir de uma costela do homem. Apologo este 

que tanto eoloca a mulher como inferior ao homem, como a culpa por ter sido ela a 

tentadora que fez toda uma geracao ser expulsa do paraiso. 



25 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar de termos varios discursos que tentam prender a mulher como 

predominante nos espacos domesticos, como donas do lar, e o homem como pertencente 

exclusivamente ao trabalho na rua, Michelle Perrot (1992, p. 180) nos mostra que 

na casa, coexistent lugares de representa?ao (salao burgues), espacos 

de trabalho masculino (o escritorio onde mulher e filhos so entravam 

na ponta dos pes). A fronteira entre publico e privado e variavcl, 

sinuosa e atravessa ate mesmo o miero-espaeo domestico. 

Com base nisso, o domestico nao era entregue nas maos das mulheres sem 

controle, para confirmar o nucleo da esfera privada era preciso certos limites, ou seja, as 

acoes da mulher no proprio espaco domestico em ordenar o poder privado, passam por 

restricoes masculinas os quais determinam os lugares que elas podem circular na sua 

propria casa. 

As mulheres exercem funcoes determinadas por isso alguns espacos estavam 

proibidos, mais isso nao significa dizer que elas aceitavam passivamente essas 

proibicoes e se restringiam aos espacos domesticos, as mulheres sempre encontravam 

maneiras para romper e burlar com esses lugares estabelecidos, seja ao fazer uma 

comida para o esposo deixando tao salgada que ele nao possa comer, fazer o arroz 

queimar, ao lavar a roupa manchar a calca de proposito, nao pregar o bo tao de uma 

camisa, aguardar o esposo sair de casa para entrar no escritorio ou em outro lugar 

restrito do qual o chefe de casa nao deixava a mulher entrar. Alem disso, quando o 

esposo precisava se ausentar por algum tempo de casa, ou morriam, eram as mulheres 

quern chefiavam a casa tomando assim as redeas da familia, reelaborando novos papeis. 

Na realidade os limites entre o publico e o privado eram burlados constantemente, as 

mulheres encontravam maneiras de nao aeeitarem os lugares a elas atribuidos seja no 

proprio espaco domestico ou nao. 

A administracao do pagamento do marido seria em larga medida 

atribuida a ela, e sem duvida e uma conquista feminina que implica 

poder, mas tambem aumento de responsabilidade e, em periodos de 

penuria, privacao pessoal (PERROT, 1992, p. 181). 

As mulheres eram responsaveis por multiplicar o orcamcnto para conseguir 

pagar todas as despesas do mes com o pouco dinheiro que o chefe de familia entregava 

em suas maos. Em muitos casos para complementar o orcamento da familia, ou para 

guardar para os tempos dificeis elas trabalhavam em servicos miudos tais como: 

costura, faxina e Iavagem de roupa. E quando o homem estava desempregado nao tinha 
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condicoes de cumprir com o sustento da familia os trabalhos domesticos realizados 

pelas mulheres serviriam nao apenas para multiplicar o orcamento mais pagar as 

despesas do fun do mes por completo. 

Os trabalhos realizados pelas mulheres aumentavam ainda mais os seus afazeres 

e as suas responsabilidades mas, por outro lado, essas tarefas podem ser consideradas 

uma conquista que implica poder, pois quando as mulheres realizam trabalhos seja eles 

de costura, faxina ou lavagem de roupa, e assim sustentam a familia, elas reelaboram 

esses papeis tanto masculino quanto feminino. O trabalho que era a principal forma de 

rcalizacao masculina, que tornava o homem o responsavel pela manutencao, proteeao e 

desempenho da sua familia como e mostrado nos mais variados discursos, e colocado 

cm questao, pois quando a mulher trabalhava no exterior da casa, mesmo esses 

trabalhos sendo feitos por necessidades financeiras, eles eram realizados fora, ou para 

fora de seus lares e isso ja pode ser caracterizado como os primeiros passes das 

mulheres no espaco da vida publica, se desprendendo do privado. 

Nesse sentido podemos dizer que as mulheres tambem detinham o poder da casa, 

nao eram so os homens chefe de familia, elas mesmo que de uma maneira informal, 

controlavam as decisoes mais importantes e as financas. As analogias entre homens e 

mulheres nao se encerram no ambito do dominador ou dominado, pois o poder nao esta 

localizado em um lugar especifico e caracteristico, as relacoes de forca interagem em si, 

se ajustam, contestam, negociam etc. O poder das mulheres mesmo que esteja 

camutlado, oculto, disfarcado nas relacoes cotidianas, sao sempre existentes. Por isso 

pensarmos numa simples dominacao de oprimidos, nao tern sentido para entender 

processos complicados de relagoes sociais. 

A nova forma de se pensar a historia nos proporciona perceber as nuances das 

relacoes masculino/feminino que eram vistas de forma maniqueista anteriormente, 

acreditavam que os homens mandavam nao so nos espacos da casa mais no proprio 

comportamento das mulheres e isso esta longe de ser verdade, visto que, as mulheres 

mesmo quando aparentemente estavam sendo mandadas, dominadas conseguem 

estrategias que driblam o poder masculino e os molda. 

A medida que a mulher cometja entao a romper com alguns papeis de 

subordinacao: passa a sair de casa para buscar trabalho formal nas ruas, quando as 

relayoes passaram a ganhar outro sentido a partir da ideia de progresso, aos poucos a 

mulher ganha espacos fora do privado. 0 homem devido os seus papeis de 

superioridade nao querem deixar pra tras seu lugar de destaque na sociedade, e por isso 
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a modernidade, a industrializacao e a urbanizacao, que traziam consigo mudancas tanto 

economicas quanto sociais nao eram bem vlstos pelo sexo masculino. Como afirma 

Socorro Cipriano (2002, p. XXII) "[ , . . ] A modernidade anunciava, entao, uma crise de 

Identidade para o masculino e para o feminino [. . .]". 

Novos padroes de eomportamentos seriam adotados e consequentemente 

abalaria os velhos costumes historicamente construidos e bem definidos ao longo dos 

anos. A modernidade junto com a industrializacao e a urbanizacao causaria a mudanca 

de novos habitos, valores, ideias, praticas economicas e politicas, esses movimentos 

modernos pareciam para os homens, atacar as bases em que se sustentavam o poder 

masculino, pois dava lugar para as mulheres ocuparem espacos publicos antes nunca 

ocupados a nao ser por eles, os homens. 

Para Mariana Maluf e Maria Lucia Mott o progresso nao e bem visto pelos 

homens, e tido como culpado pela erosao dos bons costumes: 

O menor sinal de flexibilizacao na divisao sexual das funcoes no 

interior da familia era repercutido pelos conservadores e 

reformistas como uma ameacadora vaga modernizante. Contra os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"surtax grandiososzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do progresso" que faziam "oscilar o mundd\ 

alertavam eles, "sejamos como a drvore poderosa arraigada ao 

solo, imutdvel, identica a ela mesmo", procuremos no "tor o ser 

estdvel que nenhum acontecimento pode abalar." (MALUF; 

MOTT, 1998, p. 385). 

Discussoes em torno das mudancas na ordem social nao eram bem vistos, pois 

para aquela sociedade patriarcal essas mudancas eram culpadas pela ruptura nos bons 

costumes. Esses bons costumes eram baseados em horizontes restritos para a mulher e 

para o homem, a mulher reservada ao cargo de "rainha do lar", enfatizando o tripe mae 

- esposa - dona de casa, ja para os homens cabiam a responsabilidade em trabalhos na 

esfera publica. Os novos costumes trazidos pela modernidade, aparecem como 

responsaveis por desequilibrar a harmonia entre os papeis construidos historicamente 

para homens e mulheres. As mulheres, ao terem uma maior visibilidade social, se 

distanciariam cada vez mais do espaco domestico, e assim passam a ameacar a ordem 

patriarcal, pois elas saem do espaco privado, do ceio da familia, para ocupar os 

trabalhos nas ruas, em fabricas, os trabalhos que eram considerados como servicos 

masculinos. 

A modernidade para os homens era assustadora, tornava a mulher rebelde, 

independente, preocupada com si mesma e nao mais com a sua familia. Essa 

independencia das mulheres causada pelos seus trabalhos longe do espaco domestico. 

CAJAZE| RAS.PARA(̂  
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para os homens colocava em risco a propria instltuicao familiar, pois para eles as 

mulheres que trabalham fora nao podia ser uma boa mae, porque nao passam o dia 

cuidando da educacao dos filhos. 

Dessa forma, os novos costumes trazidos pela modernidade, ameacavam os 

velhos costumes patriarcais que tinham respaldo na submissao do sexo feminino perante 

o masculino. O papel da mulher na sociedade patriarcal estava bem tracado, ela era 

responsavel pela educacao dos filhos, pelas responsabilidades familiares e por todos os 

afazeres llgados ao domestico, ao homem cabia a responsabilidade do sustento da 

familia, o que os tornava "chefes familiares" e lhes dava diversos poderes sobre a casa, 

mesmo que superficialmente, pois como vimos anteriormente esses lugares nao estavam 

tao delimitados e claros assim, e as mulheres sejam no seu trabalho ou na vida familiar 

sempre encontravam formas de estabelecer seus lugares de sociabilidade e de estrategias 

para colocarem seus poderes cm pratica. 

E relevante destacar que apesar do homem marcar lugar privilegiado na 

sociedade, com relacao a mulher, sempre reservada ao domestico, esta tambem cobra do 

homem esse lugar de evidencia ocupado no meio social, com relacao a sua 

masculinidade. A virilidade sempre atribuida com orgulho aos homens nao e natural ela 

tern que ser conquistada, arquitetada e fortificada dia a dia, com muito esforco e 

sacrifieio (BADINTER, 1993). A masculinidade e um ideal a ser conquistado, e 

form ado por um conjunto de valores e atribuicoes que recobrem o ser homem viril , ao 

qual eles mesmos acabam sendo controlados e vitimas do seu proprio discurso. Sendo 

assim podemos dizer que o homem por precisar afirmar sua virilidade a todo o 

momento sofre uma pressao bem maior da sociedade e de si mesmo, pois essa 

construcao cotidiana requer deveres, sacrificios. angustias provacdes que passam a 

regular o seu comportamento moral, seu modo de falar, de sentar, de andar, de vestir, de 

pensar e reagir a determinadas situacoes. A mulher nao passa por provacoes 

semelhantes, ser mulher nao requer o mesmo esforco exigido tanto pelos proprios 

homens como pela sociedade. A feminilidade da mulher e vista de forma natural "O dia 

da primeira menstruacao acontece naturalmente, sem esforgo e ate sem dor, e a 

menininha e declarada mulher para sempre. Nada de semelhante ocorre hoje com o 

garotinho da civilizacao ocidental" (BADINTER, 1993, p. 4). 

Para Elisabeth Badinter (1993) os homens passam por uma crise da 

masculinidade na virada do seculo XIX para o XX, essa crise ocorre tanto na Europa 

como nos Estados Unidos, na qual essa ansiedade assume formas diferentes dependendo 
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da historia e da cultura de cada um. Essa crise surge em virtude de um novo tipo de 

mulher que ameaca as fronteiras sexualmente estabelecidas, na qual a ideologia 

republicana aos poucos inseriu as mulheres no espaco da educacao, e as universidades 

lhe dlo um lugar, fazendo com que as mulheres tivessem a oportunidade de exercerem 

profissoes ate entao nao pertencentes as suas vldas como: professoras, medicas, 

advogadas, juristas, etc. 

Os homens passaram a sentir-se ameacados em sua identidade por essa nova 

mulher que saiu do espaco domestico e passou a querer agir e se comportar como os 

homens, ocupando os seus lugares de destaque na sociedade. Os homens passaram a 

temer uma troca de papeis com a mulher, na qual eles desempenhariam tarefas 

consideradas femininas como lavagem de roupa, faxina, cuidado com os filhos e elas 

ocupariam os cargos publicos (BADINTER 1993). Nessa perspectiva os homens 

passariam a desempenhar os papeis das mulheres com suas funcoes determinadas e 

restritas aos afazeres domesticos ao cuidado dos filhos, e as mulheres passariam a 

desempenhar os papeis masculinos como o trabalho na esfera publica, o sustcnto da 

familia, o poder de decisao. E justamente devido esse medo masculino que temos varios 

discursos que classificam o sexo feminino de maneira difamatoria, se dedicando em 

demonstrar uma inferioridade feminina que passa por diversas areas do conhecimento 

como biologos, filosofos, medicos, antropologos ate os historiadores. 

No inicio do seculo X X nao faltaram vozes para reclamar publicamente o 

inconforrnismo que as mulheres sentiam por causa das restricoes que Ihes eram 

destinadas pelos homens que governavam o pais. As mulheres desejavam participacao 

na economia e na politica. Essas ideias apareceram primeiramente entre as feministas 

que acreditavam que homens e mulheres sao iguais e por isso possulam os mesmos 

direitos daqueles que seculos antes se afirrnavam donos e senhores de suas vldas. 

Mesmo com todo um discurso classificador do ser mulher, as feministas nao se 

abateram descontentes com as formas de se caracterizar e se pensar a mulher romperam 

com a atribuicao de determinados papeis, querendo desmistificar a ideia da divisao 

sexual na qual cada sexo tem suas funcoes, suas tarefas e o seu lugar, passando a 

reivindlcar e a ocupar lugares caracteristlcos dos homens como a ocupacao dos espayos 

publicos por exemplo. 

Os primeiros movimentos feministas como Ideologia politica eomecaram a 

ocorrer a partir do seculo XIX, mas so se expandiu nos anos de 1960 atraves das 

reivindicacoes das mulheres e dos movimentos politicos, e assim proporcionou que a 
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historia das mulheres ganhasse espaco como tematica a consolidando no meio 

academico. Essa acao e luta das mulheres tern duas vertentes: uma quer o direito a 

cidadania e a outra se preocupa com as manifestacoes informais expressadas em 

diferentes maneiras de intervencSo e de atuacao das mulheres. 

Os movimentos feministas nos anos de 1960 e a pilula anticoncepcional 

causaram um grande impacto no discurso predominante dos homens sobre as mulheres 

propiciando assim um debate diferente do tradicional ao falar de sexualidade. Dessa 

forma o assunto genero e sexualidade nao estavam mais silenciados, ou colocados por 

voz predominantemente masculina. A virgindade passa a ser questionada enquanto 

valor essencia! para as mulheres no casamento e o sexo passa a ser visto nao mais 

exclusivamente para a maternidade, mais sim uma fonte de prazer. 

A pilula anticoncepcional modificou a vida das mulheres, a condicao biologica 

delas poderem gerar filhos passa a nao ser mais um obstaculo na sua vida professional, 

as mesmas podiam ter um numero menor de filhos, ou optar por nao os ter, para assim 

poderem trabalhar em espacos publicos, antes dcstinados aos homens. Alem disso, 

quando a pilula possibilitou a quebra de paradigmas em relacao a sexualidade 

desmistilicando a ideia de iniclacao sexual ser apenas apos o casamento, deu espaco 

para liberdade nas relacoes entre homens e mulheres, na qual o casamento nao e mais o 

elemento responsavel por garantir o sustento da mulher, ela agora pode se sustentar 

sozinha, independente do homem. 

As feministas afirmavam que todas as mulheres passavam por uma mesma 

opressao. Independentes do lugar no qual estavam inseridas, todas elas eram oprimidas 

pelo modelo patriarcal, eram individuos biologicamente femininos, que mesmo tendo 

papeis e contextos diferentes, nao mudavam a essentia
4 do ser mulher. Discursos desse 

tipo favoreceram o movimento das mulheres na decada de 1970. Dessa forma era 

necessario que as mulheres se reunissem em uma identidade coletiva, mas sem a 

presenca masculina para assim garantirem a sua palavra. 

A historiadora Joan Scott reconhece que sao as feministas americanas que 

usam pela primeira vez a categoria de genero que o utilizavam como maneira de 

diferenciar a organizacao social das relacoes entre os sexos, a questao da traducao da 

diferenca sexual, e dessa forma "[ . . . ] rejeitam explicitamente as explleacoes biologicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A essencia do ser mulher nao existe, apenas foi colocada neste trabalho como um ideal do movimento 

feminista nas decadas de 1970. 
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subordinacao no fato de que as mulheres tern fdhos e que os homens tern uma forca 

muscular superior" (SCOTT, s/d, s/p). O termo genero e uma categoria que serve para 

pensar as relacoes existentes e historicamente determinadas na sociedade entre homens 

e mulheres pelos diversos discursos que se apoiam na diferenca sexual, "[ . . . ] quando 

falamos de sexo referimo-nos apenas a dois sexos: homem e mulher (ou macho e femea, 

para sermos mais biologicos), dois sexos morfologicos sobre os quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "upoiamos" nossos 

significados do que e ser homem ou mulher" (grifos da autora) (GROSSI, s/d, p. 6). 

Sob esta perspectiva, o termo sexo e diferente de genero. A palavra sexo refere-

se as caracteristicas biologicas de homens e mulheres, a caracteristica especifica dos 

aparelhos reprodutores feminino ou masculino e o termo genero se reporta a uma 

construcao social que delimita os papeis desempenhados por cada um dos sexos na 

sociedade e o resultado de uma construcao social. A categoria genero nao deve ser vista 

como algo determinado, que depende da questao biologica entre os sexos, pois uma 

pessoas pode ter um determinado sexo e adotar para si o genero "oposto". Dessa forma 

a categoria genero depende de um "acordo social" que delimita os papeis desenvolvidos 

pelo homem (sexo masculino) ou pela mulher (sexo feminino) os quais podem mudar de 

acordo com o periodo historico e com a sociedade que estao inseridos. 

Homens e mulheres sao diferentes biologicamente, mais diferenca nao e 

sinonimo de inferioridade, como muitos olhares masculinos queriam classificar e rotular 

o sexo feminino, por elas terem corpos diferentes dos homens. Essa diferenca foi 

articulada socialmente e culturalmente, na qual colocam as mulheres em situacao de 

desvantagem em comparacao com os homens. Os discursos sobre a condicao feminina, 

da maneira que foram criados historicamente, sao compostos por desigualdades 

distincoes entre homens e mulheres e por isso cabem a nos historiadores, 

desmistificarmos, problematizarmos cada vez mais esses estereotipos, essas visoes, que 

passaram a muitos olhos despercebidos ou encobertas pelo acaso. 

Ao longo dos anos, varios foram os discursos classificadores da mulher no final 

do seculo XIX e nas primeiras decadas do seculo XX, os quais encontraram respaldo 

nos mais variados discursos: medicos, juristas, politicos e religiosos. A musica assim 

como esses discursos institucionais e classificadores do ser mulher esta presente no 

nosso cotidiano, ela e escutada por todos os seguimentos da sociedade, e assim torna-se 

responsavel por criar nao apenas uma, mas varias imagens da mulher, do homem, do 

nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao analisar algumas musicas compostas e cantadas por Luiz Gonzaga entre as 

decadas de 1950 e 1960 podemos perceber que as imagens construidas sobre a mulher 

pela musica, sao multiplas. Atraves das suas cancoes podemos identificar a elaboracao 

de valores morais, e culturais sobre a regiao nordeste e seus habitantes. No entanto 

mesmo as musicas de Luiz Gonzaga estando ligadas a um modelo de sociedade 

patriarcal, a uma sociedade da sua infancia, suas cancoes nao se prendiam a mostrar 

apenas o modelo normativo da mulher como rainha do lar, passiva e pacata, visto que o 

momento de sociedade ao qual ele se encontra e outro, e um momento de modernidade, 

essas imagens da mulher atrevida, forrozeira, rebelde, aparecem porque estao presentes. 
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Capitulo II 

Construcao historica: Luiz Gonzaga rei do baiao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma regiao nao e uma delimitacao natural, formada pela geografia fisica, nem 

uma essentia cultural desenvolvida pela geografia humana. Uma regiao e, antes de tudo, 

uma construcao, e o resultado de interesses diversos, de agentes historicos sejam eles 

economicos, sociais, politicos ou culturais. O discurso acerca do Nordeste e do ser 

nordestino nao e algo que existe desde sempre, mas sim uma invencao para dar 

visibilidade a uma classe de habitantes de uma regiao. Essa imagem que foi construida 

historicamente representa o fruto de intenso debate e de grande investimento por parte 

da elite politica e intelectual do Nordeste brasileiro. Albuquerque Junior (2001) nos 

mostra que ate meados de 1910 o Nordeste nao existia, nao existia o recorte espacial 

Nordeste. O Nordeste desta forma e uma construcao recente, ate 1910 o Brasil dividia-

se apenas entre Norte e Sul. 

O espaco social nordestino nao existiu desde sempre, foi construido no final da 

decada de 1910, como momento de criacao de uma identidade regional em meio a um 

cenario que busca transmitir a face da nacao brasileira. Temos a criacao de uma 

identidade nacional, nao mais ligada ao que vem de fora do pais, ao estrangeirismo, 

mais sim uma nacionalidade buscada na historia de cada regiao. 

Para Durval Muniz Albuquerque Junior (2001) temos a regiao Nordeste como 

uma construcao. Os varios discursos que se lancaram sobre essa localidade se 

aproximam e se distanciam quando se dedicam a refletir sobre uma mesma questao: o 

que e o Nordeste. O Nordeste existe como essa unidade atraves do discurso que e 

implantado pela midia, ele nasce atraves dos varios tipos de linguagem, e e essa analise 

do discurso que vai pregar uma identidade para a regiao, onde alem de representar o real 

tambem sao capazes de instituir reais. Vamos ter varios tipos de linguagens para a 

institucionalizacao e construcao desse real como: a literatura, a pintura, o cinema, a 

cultura e a musica. 

O processo de construcao do nordeste ganha reforco com o movimento 

regionalista de intelectuais. O final da decada de 20 e inicio da decada de 30 do seculo 

XX marcaram a transformacao da literatura. O Nordeste passa a ser ilustrado em um 

contexto regional a partir de discursos de intelectuais, como Gilberto Freyre (Casa 

Grande e Senzala), Sergio Buarque de Holanda (Raizes do Brasil) e Rachel de Queiroz 

(O Quinze), dentre outros. Textos que difundiram uma representacao literaria e artistica 
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do Nordeste que coloca essa regiao como o lugar predominante da seca, ate mesmo 

como forma de expor as circunstancias sociais e politicas as quais estavam inseridos, 

mas tambem mostrando esse espaco como o lugar da saudade. O romance Nordestino 

passa a se preocupar com a nacao e seu povo, mostrando-lhes nas suas manifestacoes 

culturais e seu modo de vida, tentando representar a imagem de cada regiao. 

A pintura do mesmo modo procura instituir o Nordeste como espaco da saudade 

e da tradicao. Sendo capaz de captar imagens e transformar as mesmas em imagem da 

regiao, contribuindo para a construcao de "[ . . . ] um arquivo de imagens-simbolo da 

regiao, que serao agendadas por outras formas de discurso artistico, sempre que se 

quiser fazer ver esse espaco" (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 145). Os quadros alem 

de serem representacoes sao capazes de enxergar nao apenas uma identidade para a 

regiao, mas sim, varias invencoes, que sao capazes de constituirem varias identidades 

nordestinas. 

Para fixar as cores e paisagens regionais Gilberto Freyre inspira pintores, 

como Manuel Bandeira e Cicero Dias, a se procurarem com a producao de uma pintura 

regionalista e tradicionalista. Manuel Bandeira, ilustrador de O Livro do Nordeste 

(1925) organizado por Freyre, mostra as formas do Recife antigo, os tipos regionais, a 

civilizacao do engenho e a paisagem regional como a mais rica em cores do pais. Cicero 

Dias faz uma pintura da sociedade da Casa Grande, em uma forma poetica mostra a 

sociedade acucareira em harmonia, sem conflito entre os grupos sociais, apresenta uma 

colecao de imagens regionais como: as mulheres gravidas, os padres em missa, o 

bumba-meu-boi, os moleque etc, mostra uma visao de um passado feliz feito de figuras 

folcloricas. 

Figura 01 - Painel "Eu vi o mundo... ele comecava no recife" (1926 a 1929) de Cicero Dias5. 

Imagem disponivel em< www.old.diariodepernambuco.com.br > acesso em 10 de mar. 2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JBBEsr 

http://www.old.diariodepernambuco.com.br
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O teatro vai englobar o Nordeste e vai tornar-se tema de repercussao nacional 

com os trabalhos de Ariano Suasuna, especialmente o "Auto da Compadecida", sendo o 

mesmo instituido como iniciador do teatro nacional e popular do pais. Sua obra tern 

uma linguagem que procura representar a realidade, escrevendo seus trabalhos com um 

portugues "pardo, enrolado e garranchento" como mostra Albuquerque Junior (2001). O 

Nordeste era representado por personagens que sofriam com a seca, com a perseguicao 

dos mais poderosos, e com os chamados mal trapilhos, mas que mesmo assim tinham 

orgulho de ser sertanejo. 

A musica nordestina tambem se caracteriza como o espaco da saudade, do 

passado, principalmente para aqueles homens que sairam da regiao, do seu lugar de 

origem devido a falta de chuva e de emprego, para optar pelo desconhecido, onde os 

mesmos poderiam adquirir uma melhor condisao financeira, "o sul torna-se, 

principalmente a partir da decada de quarenta, a miragem de uma vida melhor para estes 

homens pobres [. . . ]" (ALBUQUERQUE JR., 2001, p. 152). O radio era o meio de 

comunicacao, que aproximava distancias desde a decada de 1930, e era capaz de 

divulgar a cultura de cada regiao em uma repercussao nacional, na qual apresentava a 

musica de todo o pais, divulgando a construcao de uma nacao civilizada. Nao 

esquecendo que o radio com sua repercussao nacional tambem serviu como 

propagandista da regiao Sul, onde os governantes incentivam esse processo de 

imigracao com intuito de adquirirem mao-de-obra. 

O que podemos dizer e que tanto a literatura quanto o teatro, a cultura, a 

pintura e a musica, acabaram inventando o Nordeste como esse espaco da saudade e da 

tradicao magistralmente apresentado por Albuquerque Junior (2001). Um espaco que 

nao se quer abandonar, pelo contrario, a todo o momento e lembrado como o lugar 

ambicionado para se morar. 

Vemos assim, o Nordeste composto por uma gama de discursos que se 

diferenciam e se cruzam entre si, gerando um longo debate do que viria a ser o Nordeste 

e o homem nordestino. Discursos esses que nunca chegarao a um modelo original, a 

uma essentia do que e o Nordeste, pois o que o forma nao e o discurso fixo e condutor 

de uma verdade absoluta, mas os varios discursos que incidem sobre ele. 

Nesse processo de construcao de uma representatividade para a regiao 

nordeste, podemos destacar o ilustre cantor Luiz Gonzaga do Nascimento, que vai dar 

continuidade a identidade nordestina que ja havia sido firmada anteriormente por 

Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e Rachel de Queiroz. E atraves de Gonzaga 
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que o Nordeste passou a ser pensado e nesse caso mais precisamente cantado como 

espaco da saudade, por outra classe social diferente das dos fdhos de familias 

tradicionais e seus sucessores, pois os homens pobres que migraram para uma regiao 

diferente do lugar de onde nasceram em busca de melhores condicoes de vida e trabalho 

tambem passaram a viabilizar o nordeste como o espaco da saudade ao escutar uma 

musica de Luiz Gonzaga. 

Luiz Gonzaga: de cantor a rei do Baiao 

Gonzaga foi um menino de familia humilde, mas com um futuro bem 

promissor, aos poucos passa a cantar e assim representar o Nordeste. Luiz Gonzaga do 

Nascimento, filho de Januario dos Santos e de Ana Batista de Jesus, nasceu no dia 13 de 

dezembro de 1912 numa sexta-feira, na Fazenda Caicara, em Exu, situada junto a Serra 

do Araripe. Seu batizado foi realizado na matriz de Exu no dia 5 de Janeiro de 1913. O 

nome Luiz (por ser o dia de Santa Luzia) Gonzaga (porque o nome completo de Sao 

Luiz, era Luiz Gonzaga) Nascimento (por ter nascido em dezembro, o mesmo mes do 

nascimento de Jesus Cristo). 

Seu pai, Januario dos Santos era tocador da regiao, ganhava a vida da familia 

com o fole de festa em festa. Para aumentar sua renda familiar ainda consertava 

sanfonas. Gonzaga com 7 anos de idade comecou a acompanhar a mae no rocado, mas 

para o trabalho no rocado Gonzaga nao tinha jeito, Januario ao perceber isso, colocou o 

menino para ajudar-lhe nos concertos das sanfonas ja que o mesmo parecia gostar de 

instrumentos musicais e de musica. Aos poucos o menino conseguiu aperfeicoar sua 

tecnica no fole, e passou assim a acompanhar o pai nos forros (DREYFUS, 1996). 

Apos atingir a maior idade, Gonzaga parte para a regiao Sul do pais. Quando 

chegou ao Rio de Janeiro, no final da decada de trinta, nao tocava as musicas da sua 

terra que aprendera com o seu pai Januario, comecou sua careira na cidade tocando 

valsas, tangos, chores, foxtrotes e outros ritmos da epoca em ambientes como cabares, 

gafieiras ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA taxi-girls. 

No ano de 1940, Gonzaga modifica o seu repertorio pressionado por estudantes 

cearenses que questionaram o seu estilo musical, pois, para eles, como poderia um 

nordestino nao cantar as musicas da sua terra natal, Dreyfus6 nos alerta que tais 

6 Dreyfus Dominique, jornalista francesa que veio para o Brasil escrever o livro Vida de Viajante - A 

saga de Luiz Gonzaga. O livro se constitui em uma biografia da vida do cantor, contem uma riqueza de 
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estudantes chegaram ate mesmo a ameacar o nordestino caso ele nao tocasse musicas 

tipicas de sua regiao os mesmos nao colocariam mais moedas nos pires do sanfoneiro 

(DREYFUS, 1996). Gonzaga a partir desse momento passa a ter autonomia como 

cantor, comeca a cantar nao o que estava na moda mas o que queria, passando a cantar e 

escrever letras que retratassem o que para ele seria a representacao do Nordeste. Em 

1940 no programa de "Calouros em desfile", de Ary Barroso, na Radio Tupi, 

executando a musica "Vira e Mexe", Luiz Gonzaga consegue tirar nota maxima. 

Luiz Gonzaga propos uma musicalidade capaz de construir identidades 

regionais, abre o caminho para se perceber o regional, em meio a construcao do 

nacional. A decada de 1930 ja atentava a busca de um som nacional, no campo da 

musica erudita, que divulgasse a nacao e o seu povo voltado para uma civilizacao. A 

musica nacional nao deveria ser ligada as musicas de origem estrangeira, ou atreladas 

no mundo urbano, deveria ser voltada para o mundo rural, para o regional, deveria ser 

uma musica autentica do pais. Nesse sentido "o baiao" aparece para o mundo como um 

ritmo que passou a ser a musica do Nordeste por ser a primeira que fala e canta em 

nome da regiao. 

O sucesso de Gonzaga foi tao grande que ele desequilibrou o eixo da MPB do 

meio para o fim dos anos de 1940 ate meados de 1950. Antes o mercado musical 

privilegiava o samba, a marchinha, o choro e outros produtos do centro cultural do pais. 

O baiao vem atender a necessidade de uma musica nacional para dancar, diferente das 

de origem estrangeira. Esse ritmo assumiu uma caracteristica e um formato urbano: 

Eu vou mostrar pra voce 

Como se danca o baiao 

E quern quiser aprender 

E favor preste atencao... 

Eu ja dancei balance 

Xamego, samba e xerem. 

Mas o baiao tern um que 

Que as outras dancas nao tern 

Quern quiser e so dizer 

Pois eu com satisfasao 

Vou dancar cantando o baiao 

(Baiao, Luiz Gonzaga/ Humberto Teixeira, 1949). 

informacoes isso devido Dreyfus ter um olhar privilegiado pois na sua vinda para o Brasil ficou hospeda 

na residencia de Luiz Gonzaga, ela passou a conhecer o cantor Gonzaga de perto, no seu dia a dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O rojao, como era chamado o genero musical criado por Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira, nasceu dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra d i9 a o  popular, de trechos musicais executados pelas 

violas dos repentistas nordestinos (TINHORAO, 1986). 

A musica "Baiao" fez Luiz Gonzaga triunfar na historia da musica popular 

brasileira, transformou-se em um novo ritmo musical. Esse novo ritmo foi responsavel 

por difundir a cultura nordestina pelo Brasil afora. Luiz Gonzaga passou a representar a 

regiao Nordeste e a cultura do povo nordestino, com seus habitos, costumes e praticas. 

Suas musicas trazem i n fo r m a 9 o e s  sobre a regiao Nordeste a exemplo das tradicionais 

festas juninas, da geografia, as formas de louvores, dentre outras variadas tematicas, 

elege as imagens da mulher. 

Mas por que so o mestre Gonzaga e lembrado ate hoje como representante do 

Nordeste, como o Rei do Baiao? Humberto Teixeira tambem nao e? Nao surgiram 

novos compositores nordestinos que cantassem as belezas e as tristezas da regiao 

nordeste? Luiz Gonzaga foi inedito no seu repertorio? 

Atraves do filme/documentario, "Paraiba, meu amor"
 7 produzido pelo diretor 

sui'90  Bernand Robert-Charrue, ao abordar a fo r 9 a musical do forro nordestino, Chico 

Cesar em conversa com Aleijadinho de Pombal, faz referenda a Luiz Gonzaga como 

divulgador do forro. Ele diz: 

Eu digo que Gonzaga, Jackson, Marines e sua gente e Joao do Vale 

sao assim a, os quatro principals do forro, os fundadores ne, que ai 

depois abriram caminho pra toda hora [...] Acho que o forro ganhou 

uma defini9ao muito clara, quando Luiz Gonzaga formatou, e, o trio, 

ne como se fosse Power trio, sanfona, e acordeom, e assim o 

acordeom a sanfona, zabumba e triangulo, ne como um trio de Jazz, 

ou como um Power trio de rock ( P A R A I B A M E U AMOR, 2008). 

Chico Cesar descreve a importancia de Gonzaga ao dar uma d e f i n i 9 a o  para o 

ritmo forro, com a ju n 9 a o  da sanfona, da zabumba e do triangulo, ocasionando a 

d i s s e m i n a 9 a o  do genero musical pelo Brasil. As palavras do cantor no documentario, 

alem de mostrar a p r o d u 9 a o  discursiva que atribuem a Gonzaga o papel de divulgador 

de um novo ritmo musical, tambem mostra que existiam outros cantores fundadores do 

ritmo forro, outros cantores nordestinos, nao era apenas Gonzaga, que ajudou a divulgar 

o forro, outros cantores como: Jackson do Pandeiro, Marines, Joao do Vale tambem 

tiveram p a r t i c i p a 9 a o . 

7 O filme, documentario "Paraiba, meu amor" a It em a entrevistas e trechos musicais ao aborda a forca 

musical do forro nordestino. O filme conta com a participacao do acordeonista trances Richard Galliano, 

de cantores como: Chico Cesar, Pinto do acordeon, Dominguinhos, e Aleijadinho de Pombal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Luiz Gonzaga nao foi o linico a tentar fazer uma representacao do que seria o 

Nordeste e o nordestino a contribuir para edificacao de uma imagem do Nordeste. 

Cantores como Dominguinhos, Marines, Sivuca, Jackson do Pandeiro, dentre outros, 

buscavam em suas cancoes demonstrar as belezas e problemas que rodeavam o 

Nordeste. Suas cancdes tambem nao eram todas de sua autoria, ele cantava muito das 

musicas de Humberto Teixeira, Miguel Lima, Ze Dantas, Evaldo Ruy e Fernando Lobo, 

Joaquim Augusto e Nelson Barbalho. Contudo, Gonzaga foi, na sua epoca, e e ate hoje 

tido como icone representative dessa regiao, visto que ele proprio fortificava o discurso 

de construtor de uma identidade do Nordeste e a midia se apodera desse discurso e o 

cristaliza. 

Devido Gonzaga ser visto como representante da regiao Nordeste, capaz de 

mostrar a identidade de seus habitantes, em repercussao nacional, para realizacao deste 

trabalho mais precisamente no capitulo I I I , "As mulheres de Luiz Gonzaga" foi 

realizado um levantamento quantitativo das musicas que ele cantava nas decadas de 

1950 e 1960, com o intuito de percebermos as imagens da (de) mulher construidas 

atraves das suas cancoes. Isso porque Gonzaga ao cantar nao constroi apenas identidade 

para si proprio, constroi identidade para o Nordeste, para o povo nordestino, com suas 

imagens, habitos, tradicoes e praticas culturas. 

Gonzaga ao cantar o "Baiao", a musica nordestina, passou a ser mostrado 

diariamente na midia. Atraves do livro de Dominique Dreyfus (1996) podemos perceber 

que Luiz Gonzaga era manchete diaria na imprensa, seu rosto estava estampando na 

revista paulista, onde azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Radar anunciava: A ordem, agora, e baiao - Coqueluche 

nacional de 1949; o Didrio Carioca tambem apresentava o baiao dessa vez como o 

novo ritmo do Brasil. E a revista o Cruzeiro ainda vai alem da apresentacao do baiao, 

publicava uma reportagem com foto para ensinar o povo a dancar o novo ritmo, fazendo 

a musica se proliferar ainda mais. 
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Figura 02 - Recorte dos jomais - Figura 03 - Recorte da revista - o 

Coqueluche nacional e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Didrio Carioca Cruzeiro (Dreyfus, Dominique). 

(Dreyfus, Dominique). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O discurso midiatico presente, ajuda a fixar a ideia de Luiz Gonzaga como Rei 

do Baiao, as fotografias de Gonzaga apareciam constantemente nos jornais. Isso 

diferentemente aconteceu com o seu parceiro musical Humberto Teixeira, pois se 

tomarmos como base as fotografias presentes no livro de Dreyfus Dominique e possivel 

constatar que ele nao teve seu rosto estampado em jornais com a mesma frequencia de 

Gonzaga, apesar da imprensa deixar claro que o novo ritmo baiao tern mais de um 

compositor e o cantor Gonzaga que e fotografado, lembrado e mostrado para todo o 

Brasil como o Rei do Baiao, ate mesmo porque a midia queria mostrar uma imagem de 

um homem nordestino que representasse a sua terra, na qual as fotografias de Humberto 

Teixeira nao se enquadrariam nesse processo de criacao de uma imagem que nao 

abrangeria so a letra da musica nordestina, mais de um personagem nordestino tambem, 

capaz de representor a regiao. Esse trabalho de repeticao e circulacao de imagens da 

midia atribuida a Gonzaga e capaz de produzir uma construcao de identidades, na qual 

de acordo com Silva esse processo identitario se constroi vinculado a uma rede de 

memorias que o ancora e o legitima (SILVA, 2003). 

A producao discursiva em torno das musicas de Luiz Gonzaga, em especial o 

baiao, institui a ele um lugar de diferenciacao, a musica baiao diferente das de origem 
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estrangeira tern uma grande aceitacao em um momento de nacionalismo intenso, pois e 

a primeira que fala e canta em nome da regiao, em nome do Brasil. Gonzaga constroi 

um lugar para si, para o nordestino na diferenca com o outro, com o sulista, o carioca, 

etc, sendo assim a identidade e formada a partir da diferencia?ao, do que eu nao sou. 

Para Silva (SILVA, 2003, p. 76-78) a identidade e a diferenca do meu eu sao produtos 

fabricados culturalmente. 

A identidade e a diferenca nao podem ser compreendidas, pois, fora 

dos sistemas de significacao nos quais adquirem sentido. Nao sao 

seres da natureza, mas da cultura e dos sistemas simbolicos que a 

compoem. [...] Somos nos que as fabricamos no contexto de relacoes 

culturais e sociais. 

Luiz Gonzaga estabelece a construcao do Nordeste enquanto espaco social 

afetivo, abre passagem para se perceber o regional em meio a construcao do nacional, 

ressaltando o falar, o sotaque nordestino, as manifestacoes culturais como forma de 

afirmacao da regiao nordeste. Dessa forma podemos dizer que a construcao da regiao 

Nordeste tambem e discursiva, pois a propria ideia da palavra regiao e uma construcao 

mental; a medida que, a linguagem representa o real, ao mesmo tempo em que o institui. 

"Um grupo social pode preferir utilizar uma determinada linguagem, dialeto, 

vocabulario ou sotaque, para estabelecer diferencas culturais e hegemonicas" (BURKE, 

1993, p. 16). Luiz Gonzaga passa assim a criar um real, ou reais do que vem a ser a 

regiao Nordeste, a partir das letras das musicas cantadas. 

O discurso midiatico atraves da imagem de Luiz Gonzaga traz simbolos que 

retratam a memoria social do cangaco e consequentemente do nordestino. Para Gonzaga 

representar a figura de um artista tipicamente regional, e interessante que ele seja 

mostrado nao apenas com um novo estilo musical, mas tambem com uma nova forma 

de se vestir diferente dos outros artistas. Gonzaga aos poucos passou a usar o gibao, 

vestimentas usadas pelos vaqueiros, junto com um chapeu de couro, forte caracteristica 

dos cangaceiros. 

Gonzaga usa um momento de modernidade para marcar um lugar para si, e para 

isso utiliza-se da sua ideia de representacao moderna do Nordeste. E para impor sua 

imagem de Nordeste, deixa de lado as roupas urbanas e elegantes que se - apresentava 

em Cabares e passa a adotar um traje inspirado na regiao, passou a usar um chapeu de 

couro a moda dos cangaceiros e uma roupa semclhante a dos vaqueiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gonzaga cria uma legitimidade estabelecendo diferencas entre as demais 

culturas. Diferencia-se no seu modo de vestir, falar e cantar, colocando em suas cancoes 

sons que remetessem a regiao Nordeste (o aboiar do gado, canto do passaro, do assum 

preto, o couro das jias na noite) como forma de dar maior legitimidade e de fazer quern 

ja conhece a regiao sentir-se la. 

A forma diferente de ser e se apresentar de Luiz Gonzaga era interessante e 

lucrativa para os olhos da midia, pois ao trazer o exotico e o estranho para aquele novo 

mundo seja ele sulista ou nao, ela capitalizava com isso. Ao mesmo modo essa rede de 

memorias mostrada pela midia acomoda nao apenas lucros, ela tambem proporciona 

sentido e legitimidade para imagem de Luiz Gonzaga. Essa fabricacao discursiva em 

torno de Luiz Gonzaga constroi para ele um lugar de grandeza, sendo assim, podemos 

dizer que apesar de haver outros cantores (Dominguinhos, Marines, Sivuca, Jackson do 

Pandeiro) da regiao Nordeste, eles nao tiveram como aliados a midia, enquanto 

Gonzaga a tinha como madrinha da sua carreira artistica. Outros cantores na regiao 

Nordeste sao reconhecidos tambem como icones nordestinos, mas Gonzaga como 

possuia a midia ao seu favor, nao teve repercussao apenas regional, ela lhe transformou 

em icone nacional. 

Gonzaga ao cantar o Nordeste atraves das suas musicas nao consegue designa 

ele como um todo, por isso suas cancoes nao devem ser vistas como generalizacoes de 

uma dada realidade. Alem disso, Gonzaga canta o que para ele e importante ser 

lembrado do Nordeste. Para Neves na producao do conhecimento historico, o geral e o 

local sao interligados "Cada local e sempre o recorte de uma realidade mais ampla que o 
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contextualizada e aquilo que se entende por geral, e o somatorio de realidades 

localidades que se incluem por meio de processos mais amplos e abrangentes" (NEVES, 

1997, p. 22). 

O local e o regional precisam estar juntos, ambos so fazem sentido para o 

conhecimento historico na relacao que estabelecem. Gonzaga representa em suas 

cancoes um conhecimento do geral da regiao Nordeste e de seus habitantes, no qual este 

conhecimento do geral so tern sentido porque faz parte de uma dada localidade 

(Nordeste) e precisa dela para se reportar atraves da musica. Algumas pessoas ao 

escutar as musicas de Gonzaga se identificam com a lembranca desta localidade 

apontada pelo conhecimento geral do cantor, transformando-as em realidade. O 

conhecimento geral, sem a localidade para se reportar e uma invencao, nao faz sentido. 

Para o proprio Luiz Gonzaga, suas musicas, vestimentas e seu modo de falar 

representavam o que seria a identidade do seu povo; suas cancoes eram uma forma que 

o mesmo encontrava para mostrar a cultura nordestina, com os seus folclores e praticas, 

uma forma de lancar as perfeicoes e o descaso dessa regiao do pais. Essa identidade 

social implica na consciencia que se tem de si mesmo, no conhecimento do proprio 

sujeito em se reconhecer. 

A denominacao de construtor de uma identidade do Nordeste atribuida a Luiz 

Gonzaga nao e dada apenas por alguns nordestinos que estao fora do espaco geografico 

dessa regiao - pessoas que migraram para outras localidades do pais - pelos que aqui 

convivem, ou pelo discurso midiatico. Alem desses fatores importantissimos para 

divulgacao desse discurso de construtor de identidade, o proprio Luiz Gonzaga se 

intitulava como um representante legitimo dessa regiao. 

Luiz Gonzaga nove meses antes de falecer, no dia 17 de outubro de 1988, 

deixou gravada uma entrevista com o reporter Marcos Cirano e o fotografo Pedro Luiz, 

essa conversa foi publicada no livro de Jose Marcelo Leal Barbosa: 

[...] quando a gente cria tem, a gente tem obrigacao de fazer cultura 

para preservar as tradicoes, para contar sua propria historia. Porque 

ninguem vai contar com a mesma empolgacao, com o mesmo amor, 

com a mesma garra que eu sempre dediquei, de uma maneira 

completamente diferente, procurando sempre as estradas, sempre os 

caminhos em busca das cidades onde eu tinha certeza que existia uma 

colonia forte de cabecas chatas esperando por mim (BARBOSA, 

2007, p. 117). 
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Luiz Gonzaga na entrevista acima deixa bem claro que, era ele quem fazia 

cultura, quem cantava uma musica nacional nordestina, mostrando assim as tradicoes, 

os costumes de seu povo. 

Afirma ser construtor de uma fala e de uma memoria do povo nordestino. Para 

ele so alguem da regiao Nordeste pode representar determinada regiao com tanta 

perfeicao e encanto. E e justamente por isso que para ele proprio representar a regiao ja 

tornara para se, uma obrigacao. 

A entrevista continua e mais uma vez ele se afirma como construtor de uma 

identidade nordestina: 

Descobri o Nordeste musical, musicalmente falado. [...] Mais, eu 

esbarrava sempre no Rio de Janeiro, para veneer, contra tudo era 

barreira quase invencivel. De vez em quando aparecia um seresteiro, 

Augusto Calheiros e mais alguns, que, atraves de suas vozes, eles 

cantavam as coisas engracadas do Nordeste, como Manezinho Araujo. 

Mas, nao com a boa intencao que eu me apresentava, em cima de 

caminhoes, levando o patrocinador nas costas, fazendo espetaculos 

nas pracas piiblicas improvisando espetaculos em determinadas 

pracas... Agora tudo isso por que? Porque eu nao me achava bastante 

suficiente para concorrer com ninguem. E claro que os colegas 

compareciam e coloriam o ambiente. Mas, o objetivo era cantar para 

os barrigas-verdes, os gauchos, os caipiras, os cariocas. E conseguia, 

quase sempre, patrocinador. Entao eu tinha liberdade. E assim no 

meio desse publico, eu era acolhido de surpresa ate... Ali no meio 

desse publico tinha Caetano, tinha Gil, tinha muitos cantores doidos 

por ai, famosos hoje, que ja mudaram de roupa varias vesas, hoje sao 

ate roqueiros, mais mesmo como roqueiros continuam afirmando que 

Luiz Gonzaga o influenciou, o influenciou.E eu tava dando uma de 

Deus, escrevendo certo por linhas tortas.Totalmente despreparado 

mais, quando eu soltava alguma coisa, eles sentiam que tinha um 

sabor tao especial que nao da nem pra se lembrar a sua origem. E eu 

levava as coisas que aprendi na minha infancia, com meu pai, as 

piadas do velho Januario, que meu pai era muito espirituoso. E foi me 

tornando assim um artista assim, espontaneo. Atingi praticamente 

todas as camadas sociais, cassinos etc., mais nunca me empolguei pela 

cidade grande e a saudade do Nordeste sempre foi eterna (BARBOSA, 

2007, p. 117-118) 

Gonzaga afirma que teve uma preocupacao constante com a conquista de espaco 

para a cultura nordestina, na qual ao trazer nas suas cancoes as experiencias do povo 

pobre sofrido de sua localidade de origem fazia com que suas raizes nao fossem 

esquecidas por quem nao permanecia na regiao e ao mesmo tempo conhecidas pelos 

sulistas. 

Gonzaga tinha um trunfo na manga que era a lembranca, junto com a saudade e 

para tornar sua musica uma voz da realidade nordestina, se reporta ao vivido, o passado, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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as coisas que aprendera com o seu pai. Dessa maneira alem de mostrar o desconhecido, 

o ignorado, o estrangeiro, para as cidades Gonzaga, agrada o seu principal publico o 

migrante nordestino que estava nas periferias, servindo de mao de obra para o Rio de 

Janeiro, pois suas musicas trazem os anseios e as angustias de quem estava fora de casa 

e por isso era prazeroso retornar a terra natal mesmo que pelo som de uma cancao. 

Luiz Gonzaga passou a ser visto como representante do Nordeste em todos os 

aspectos, tinha uma "vozeirona" que cantava as coisas do nordeste, e ao mesmo tempo 

criou uma imagem de nordestino. Gonzaga foi eleito Rei do Baiao porque ele investe na 

construcao de uma imagem nordestina quando representava e dava voz a ele. 

Essa imagem de Gonzaga como Rei do Baiao predominante ate os dias atuais, 

foi produto de uma construcao historica, que muitas das vezes nao paramos para pensar, 

como se arquitetou, nao foi apenas recebida, ganhada, auferida, tambem foi bem 

trabalhada, feita com muita precisao, alvo de muito esforco, alcancada em varios anos 

de carreira e trabalho pela midia e pelo proprio Luiz Gonzaga que tambem fazia questao 

de ser lembrado como o representante legitimo da regiao nordeste. 

Esses discursos continuant sendo elaborados pela midia, Gonzaga mesmo apos a 

sua morte e mostrado e homenageado na imprensa. Em 2012 comemorou-se o 

centenario de nascimento de Luiz Gonzaga. Por todo o Nordeste ocorreram 

mamfestacoes em torno dessa data. O jornal da Paraiba em 1 de junho de 2012, traz 

Gonzaga na capa em uma homenagem aos seus 100 anos na festa de Sao Joao em 

Campina Grande. E o jornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prosa e Verso traz uma edicao especial, ao Centenario de 

Luiz Gonzaga no mes de novembro de 2012. Essa edicao e composta toda em verso 

com poesias de poetas como Barbosa Filho, Joao Vaqueiro, Ivamberto Albuquerque, e 

Tiao Simpatia, em homenagem a Gonzaga, sua vida e sua carreira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Disponivel em<http://acervo.iornaldaparaiba.com.br/#/6/> acesso em 10 de set. 2012. 

http://acervo.iornaldaparaiba.com.br/%23/6/
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Jornal da Paraiba 
Agra insiste na dispute 
e irrita Ricardo Coutinho 

PesquisadolpespesainodomingozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . t ynj  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BANCO DC UHI T f M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DI CAO ESPECI AL 

Figura 05 - Recorte da capa do 

jornal da Paraiba. 

Figura 06 - Recorte da capa do 

jornal Prosa e verso. 

Na Bahia, aconteceu a exposicao "O Imaginario e o Rei — Visoes sobre o 

Universo de Luiz Gonzaga" que esteve aberta a visitacao no Palacete das Artes Rodin 

Bahia, em Salvador, ate o dia 10 de junho e rendeu homengens. Bene Fonteles, artista 

plastico e curador da exposicao, convidou diversos artistas plasticos para expor seus 

trabalhos inspirados em Luiz Gonzaga, e ao receber a Web TV UFBA em uma 

reportagem nos mostra um passeio pela exposicao ao qual apresenta a vida de Luiz 

Gonzaga, como um dos maiores expoentes da musiaca popular brasileira. A exposicao 

organizou ensaios fotograficos, de Gustavo Moura, esculturas de Liara leite e de Frank 

Castro
9. A Orquestra Filarmonica do Ceara- Fortaleza realizou concerto para Gonzaga 

"Filarmonica Gonzagueando", em homenagem aos 20 anos de morte de Luiz Gonzaga -

O Rei do Baiao. O Museu Fonografico Luiz Gonzaga de Campina Grande - PB realizou 

no dia 13 de dezembro de 2012, evento comemorativo aos 100 anos de Luiz Gonzaga o 

Rei do Baiao, houve tambem shows com artistas regionais, missa campal e 

programacao especial a partir das 19hs. A Globo Nordeste, em homenagem ao 

Disponivel em: <http://www2.tv.ufba.br/video/478-exposi%C3%A7%C3%A3o-celebra-o-

centen%C3%Alrio-de-luiz-gonzaga-o-rei-do-bai%C3%A3o>acesso em 20 dez.2012. 

http://www2.tv.ufba.br/video/478-exposi%C3%A7%C3%A3o-celebra-o-centen%C3%25Alrio-de-luiz-gonzaga-o-rei-do-bai%C3%A3o
http://www2.tv.ufba.br/video/478-exposi%C3%A7%C3%A3o-celebra-o-centen%C3%25Alrio-de-luiz-gonzaga-o-rei-do-bai%C3%A3o
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centenario de Luiz Gonzaga, publicou video em 20/05/2012 . O Governo de 

Pernambuco, atraves da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, realizou diversas 

apresentacoes e homenagens ao Rei do Baiao, no ano de 2012. Na semana do 

aniversario, foi a culminancia de todas as homenagens. Do dia 10 ao dia 16 de 

dezembro, varias acoes artisticas e shows ocorrerao em palcos de Exu - Parque Aza 

Branca, Palco Gonzagao (no Modulo Esportivo de Exu) e Fazenda Araripe - e no 

Recife, na Praca do Arsenal da Marinha
1 1. 

Figura 07 - Recorte do folhetim de 

programacao da festa do Centenario, em 

Exu-Pernambuco. 

No dia 3 de maio de 2011, foi promulgada a Lei 14.291 que institui o ano de 

2012 no calendario cultural de Pernambuco como o Ano da Consagracao do Centenario 

de Luiz Gonzaga, devendo-se, por isso, homenagear a producao musical do compositor, 

alem de reavivar, incentivar, fomentar e divulgar a memoria do Rei do Baiao . 

1 0 Disponivel em: 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=blogcategory&id=l&Itemid= 

47&limit= 15&limitstart= 15> acesso em 20 dez. 2012. 

" Disponivel em <http://www.gonzaga 100.com/o-centenario> acesso em 20 dez. 2012. 

1 2 Disponivel em:<http://www.gonzaga 100.com/o-centenario> acesso em 20 dez. 2012. 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=blogcategory&id=l&Itemid=47&limit=%2015&limitstart=%2015
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=blogcategory&id=l&Itemid=47&limit=%2015&limitstart=%2015
http://www.gonzaga%20100.com/o-centenario
http://www.gonzaga%20100.com/o-centenario
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Dessa forma podemos dizer que o centenario de Luiz Gonzaga, o "Rei do Baiao" 

rendeu varias homenagens ao cantor por todo Brasil. Atraves de jornais, de reportagens, 

do centenario de Luiz Gonzaga podemos perceber com nitidez as permanencia do 

discurso que o elegeu e que o mantem como o "Rei do Baiao" ate hoje, porque faz parte 

da construcao de identidade regional. 
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Capitulo III 

As mulheres de Luiz Gonzaga (1950-1960) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Escutar musica para muitas pessoas e um dos grandes prazeres que se pode ter. 

A musica esta presente no nosso cotidiano e exerce um papel importante em nossas 

vidas, esta sempre despertando a nossa criatividade, nossos sentimentos, nossa 

racionalidade e emocoes... Seja qual for o motivo sempre estamos a escutar musica. 

O que nao podemos negar e que a musica alem de tocar as pessoas, mexer com 

os nossos sentimentos, tambem e uma fonte de pesquisa que permite conhecer uma 

pluralidade de temas. A mulher e um deles, e por isso quando escolhemos trabalhar com 

as imagens da mulher a musica aparece como uma possibilidade de insercao e de 

conhecimento desse tema pelo historiador. 

Atraves da musica podemos perceber a construcao de lugares sociais e 

imageticos sobre o ser mulher; nas composicoes estao presentes movimentos politicos, 

situacoes economicas, tendencias comportamentais, percepcoes do passado e do 

presente de toda uma geracao. Os estudos musicologicos que defendiam a busca pela 

objetividade tiveram inicio na decada de 1920 e eram influenciados pela tradicao 

iluminista e positivista - sua narrativa era linear, majestosa, tinha o anseio de cobrir um 

longo periodo da historia, induzia uma ideia de progresso, de afirmacao de um sujeito 

pertencente a nacao. 

Sob a influencia da nocao de autonomia da arte e concebendo a 

musica como elevada construcao do espirito, esses trabalhos miram 

exclusivamente a chamada musica erudita e sua constituicao em solo 

brasileiro, num cenario em que as manifestafoes de tradicao oral ou da 

cultura popular sao abordadas funcionalmente e apenas na medida em 

que se revelam materia-prima e subsidio para a construcao de uma 

autentica musica erudita brasileira (ASSIS, ANA CLAUDIA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. all, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2009,  p. 8-9).  

As manifestacoes culturais e as tradicoes orais serviam apenas para construcao 

de uma autentica musica erudita brasileira com o proposito de nortear a ideia de 

progresso de elevacao do espirito na afirmacao de um sujeito nacional. 

A historiografia ao longo dos anos passou por significativas modificacoes 

metodologicas que possibilitaram outro conhecimento do passado. O surgimento da 

Escola dos Annates, que propos uma ruptura com a historia tradicional, possibilitou aos 
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historiadores trabalhar com outra temporalidade, outra postura historiografica, outras 

fontes, como cartas, relatos, certidoes de nascimento, casamento entre outras13. 

Enquanto na primeira metade do seculo XX, mesmo com uma mudanca 

substancial na pesquisa historica, "[ . . . ] a musicologia brasileira permanecia conectada a 

uma tradicao historiografica herdada do seculo XIX que, em linhas gerais, tendia a se 

orientar por uma escrita livre e sem referencias a documentacao escrita, oral ou sonora" 

(ASSIS, ANA CLAUDIA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el. all., 2009, p. 9-10). So a partir dos anos de 1980 e que 

temos mudancas de perspectiva na forma de abordar a musica brasileira desprendendo-

se da narrativa de tempo anterior, havendo assim o: 

[...] abandono da grande narrativa temporal e consequente 

fragmentacao das tematicas, pela enfase nas rupturas e pelos objetos 

aparentemente restritos que justamente operam uma desaceleracao na 

visao panoramica e unilateral dos trabalhos anteriores. Elementos ate 

entao excluidos ou vistos de forma en passant nas grandes narrativas 

da primeira metade do seculo XX, ganham estatuto de objetos 

significantes e estruturantes de movimentos culturais mais amplos 

(ASSIS, ANA CLAUDIA, et. all., 2009, p. 11). 

Nos anos 80 surgiram cursos de pos- graduacao em musica (etnomusicologia e 

musicologia) como mostra Ana Claudia de Assis, Flavio Barbeitas, Jonas Lana, Marcos 

Edson Cardoso Filho (2009). Este acontecimento deu um novo rumo ao estudo da 

musica, onde as abordagens sofrem alteracoes, passaram a privilegiar a musica na 

cultura, na qual a relacao compositor, obra, interprete e receptor estao presentes e as 

motivacoes do artista na sociedade tambem comecam a aparecer. 

A partir desse momento fortaleceu-se o dialogo com outras areas do 

conhecimento como a historia, literatura, sociologia, psicologia etc. A musica passa a 

ser trabalhada de forma problematizada na qual esta vinculada com o seu contexto 

historico, capaz de mostrar uma dada "realidade" que deixa transparecer os anseios de 

uma dada sociedade ou ate mesmo os anseios do artista que a produz. 

Todos os seres humanos sao produtores de cultura14 e tambem agentes da 

mesma. A cultura dos grupos sociais se manifesta de diversas maneiras: na 

religiosidade, na musica ou ate mesmo na danca. A musica como forma de estudar as 

manifestacoes culturais, nos possibilita analisar determinados grupos sociais em seu 

1 3

 Essa discussao foi realizada na Introduce deste trabalho, Imagens da (de) mulher nas musicas de 

" t a r ? u 3 i s c u T a o T a i ; aprofundada do conceito de cultura, ver: HUNT, Lynn. A nova hist6ria 

cultural Sao Paulo: Martins Fontes, 1992; CHART1ER, Roger. A hist6ria cultural entre prat.cas e 

reDresentacees Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1990; GRAMSC1, Anton.o. Os .ntelectua.s e a 

^S^tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^tor*  Trad. Car.os Nelson Coutinho. 4 ed. Rio de Janeiro: Civihzacao Brastle.ra, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 8 2
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cotidiano, no que pensam, no que acreditam, como se comportam, como agem nas mais 

variadas situacoes. O historiador deve procurar na cultura uma interpretacao e nao uma 

"verdade", pois o mesmo objeto de estudo pode ter valores diferentes para os diversos 

grupos da mesma sociedade. A cultura e um aparelho complexo de representacoes
15 e, 

portanto, entendida como um "sistema de signos ou codigo que instaura e governa a 

relacao dos homens com a natureza e dos homens entre si" (ROCHA, 2003, p. 36). 

A musica e capaz de narrar historias do cotidiano, de uma nacao, de um povo, de 

mostrar o que os livros por si so nao conseguem. A musica enquanto diferente fonte de 

pesquisa do historiador pode nos proporcionar uma serie de interpretacoes e 

reinterpretacoes dos fatos, permite o surgimento de compreensoes dos varios 

significados e representacoes que aparecem como caracteristicas da cultura. 

Luiz Gonzaga do Nascimento (1912-1987) atraves das suas cancoes representa o 

que seria o nordeste, a cultura do povo nordestino, com seus habitos, imagens, tradicoes 

e praticas. Sendo assim o presente capitulo busca discutir as musicas cantadas por esse 

artista como objeto de estudo, possuidor de uma linguagem repleta de representacoes 

sobre os diversos grupos sociais, capaz de mostrar as imagens construidas e 

reelaboradas para a mulher entre as decadas de 1950 e 1960. 

A musica, por ser uma fonte capaz de mostrar a cultura de uma determinada 

regiao, possibilita aos historiadores pensar nas representacoes das praticas cotidianas 

dos diversos seguimentos da sociedade. Ao tomarmos as letras das musicas como objeto 

de analise, podemos perceber como se caracterizou o feminino nas decadas 1950 a 1960 

e como Luiz Gonzaga influenciou, e foi influenciado, nesse processo de construcao de 

imagens da mulher nordestina. 

Atraves das letras das musicas cantadas por Luiz Gonzaga podemos identificar a 

elaboracao de valores morais, onde suas cancoes devem ser vistas como praticas 

discursivas, capazes de instituir imagens e valores diversos. De acordo com 

Albuquerque Junior (2001) a musica vai ligar subjetividades dispares, vai produzir um 

sentir "nordestino" e instituir certa "visao nordestina". Dessa forma, os discursos 

musicalizados de Luiz Gonzaga foram uma forma que este encontrou para reforcar a sua 

visao sobre a regiao nordeste e seus habitantes. 

A cultura 6 vista como "aparelho amplo de representacoes", porque ela representa grupos de pessoas 

em diferentes niveis de abordagem, ou seja pode ser construida a partir de interesses de grupos 

considerados dominantes ou de grupos marginalizados. 
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Dessa forma a musica sera usada aqui como um documento historico, um campo 

vasto de significacoes, que fazem parte de um contexto e de uma epoca: 

[...] do ponto de vista da Historia, a musica e uma fonte densa em 

significado. E chave para a compreensao do pensamento de seu autor 

e de seus contemporaneos e para a compreensao tambem das formas 

de estar no mundo, de percebe-lo e de senti-lo (ASSIS, ANA 

CLAUDIA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. all, 2009, p. 34). 

O conjunto de praticas e de tradicoes construidas nas musicas de Luiz Gonzaga e 

um instrumento de dialogo entre o compositor e o publico, tendo como alvo criar um 

discurso musical suscetivel de interpretacao acerca do ser mulher. Tais linguagens 

discursivas cantadas pelo compositor atraves da sua repeticao foram criando valores e 

resignificando outros. 

Intervalo necessario 

Antes de iniciarmos a analise das letras das musicas, faremos uma apresentacao 

do corpus documental que balizou essas discussoes. Durante a pesquisa encontrei 134 

musicas compostas por Luiz Gonzaga entre os anos de 1950 e 1969 em que ele e 

compositor unico ou em parceria. Essas 134 musicas estao distribuidas nas duas tabelas 

expostas, a primeira com 95 musicas, referente aos anos de 1950 a 1959 e a segunda 

com 39 musicas dos anos de 1960 a 1969. 

Decada de 1950 

Ano Tema Musica (autoria) 

Pernambuco Rei Bantu (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Amor Xanduzinha (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

Baiao, danca, festa A danca da moda (Luiz Gonzaga ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Z€ Dantas) 

Mulher Cintura fina (Z6 Dantas e Luiz Gonzaga) 

Chuva A volta da Asa Branca (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Rio de Janeiro Adeus Rio de Janeiro (Z€ Dantas e Luiz Gonzaga) 

Baiao, danca, festa O torrado (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

1950 
Mulher Vem morena (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

1950 

Forro Forro de Mane Vito (Luiz Gonzaga e Z€ Dantas) 

Passaro Assum Preto (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

BaiSo, danca, festa Balaio (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Dinheiro Dezessete e Setecentos (Luiz Gonzaga e Miguel Lima) 

Baiao, danca, festa Macapa (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

Sertao No Ceara nao tem disso nao (Luiz Gonzaga) 

Saudade Que nem Jilo (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

Sertao Respeita Januario (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 
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sao Joao Olha pro ceu (Luiz Gonzaga e Jose Fernandes) 

Mulher Maria (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Passaro Sabia (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Passaro Amanha eu vou (Beduino e Luiz Gonzaga) 

1951 
Profissdes Conversa de barbeiro (Luiz Gonzaga e David Nasser) 

1951 
Sertao Estrada de Caninde (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

Amor Madame Baiao (David Nasser e Luiz Gonzaga) 

Mulher Moreninha, Moreninha ( Herve Cordovil e Luiz Gonzaga) 

Saudade Propria (Guio Moraes e Luiz Gonzaga) 

Sanfona, sanfoneiro To sobranco (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) 

Baiao, danca. festa TudozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 baiao (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Cangaceiro Xaxado (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) 

Sao Jo3o Sao Joao na roca (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Baiao, danca. festa Imbalanca (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Chuva Baiao da garoa (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) 

Mulher Paraiba (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) 

Viajem Pau de Arara (Luiz Gonzaga e Guio Moraes) 

Chuva Sao Jo3o do carneirinho (Guio Moraes e Luiz Gonzaga) 

1952 
Baiao, danca, festa Vamos Xaxear (Luiz Gonzaga e Geraldo Nascimento) 

1952 
Sertao ABC do sertao (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Saudade A lefra I (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Homem Algodao (Luiz Gonzaga e Z€ Dantas) 

Bai3o, danca, festa O casamento da Rosa (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Seca Vozes da seca (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Viajem A vida de Viajante (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) 

Mulher Moreninha tentacao (Moacir Araiijo e Luiz Gonzaga) 

Homem Paraxaxa (Luiz Gonzaga e Sylvio Moacir de Araujo) 

S3o Joao Sao Jo3o chegou (Mariza P. Coelho e Luiz Gonzaga) 

Mulher Xote das meninas (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

sao Joao Lascando o cano (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

S3o Jo3o Noites brasileiras (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Cangaceiro Olha a pisada (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Deus, religiosidade Cartao de Natal (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Saudade Minha Fulo (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

1954 Mulher V6 casa Ja (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Mulher Pronde Tu vai Lui? (Ze" Dantas e Luiz Gonzaga) 

Sanfona, sanfoneiro Januario vai Tocar (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Pernambuco Cana so de Pernambuco (Luiz Gonzaga e Victor Simon) 

Pernambuco Velho novo Exu (Luiz Gonzaga e Sylvio Moacir de Araujo) 

Pescador Velho pescador (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) 

Amor Ai amor (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Animais, natureza Riacho do Navio (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Baiao, danca, festa Baiao GranFino (Luiz Gonzaga e Marcos Valentim) 

1955 
Homem Cabra da Peste (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

1955 
Cafe" Cafe (Luiz Gonzaga e Ze Dantas) 

Deus, religiosidade Padroeira do Brasil (Luiz Gonzaga e Raymundo Granjeiro) 

Propaganda Paulo Afonso (Ze Gonzaga e Luiz Gonzaga) 

Dinheiro So vale quem tem (Ze Dantas e Ze Dantas) 

1956 Forro Derramaro o Gdi (Luiz Gonzaga e Ze" Dantas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mulher Aboio Apaixonado (Luiz Gonzaga) 

Profissoes Cortando o Pano (Luiz Gonzaga, Miguel Lima e J. Portela) 

Sao Joao Lenda de Sao Jo3o (Ze" Dantas e Luiz Gonzaga) 

Baiao, danca, festa Braia Dengosa (Ze" Dantas e Luiz Gonzaga) 

Amor Mane e Zabe (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Cidade Tacaca (Luiz Gonzaga e Lourival Passos) 

Baiao, danca, festa Tesouro e meio (Luiz Gonzaga) 

Baiao, danca, festa Braia DengosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Z6 Dantas e Luiz Gonzaga) 

Mulher 0 cheiro da Carolina (Amorim Roxo e Ze Gonzaga) 

1957 

Saudade S3o Jo3o antigo (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

1957 

Mulher O passo da rancheira (Z6 Dantas e Luiz Gonzaga) 

1957 

Feira de Gado Feira do gado (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

1957 
Mulher Malhada dos Bois (Luiz Gonzaga e Amancio Cardoso) 

1957 
Saudade Meu Pajeii (Luiz Gonzaga e Raymundo Granjeiro) 

1957 

Animais, natureza Siri jogando bola (Ze Dantas e Ze Dantas) 

1957 

Mulher Vou pra roca (Luiz Gonzaga e Ze Ferreira) 

1957 

Mulher Xeem (Jose Clementino e Luiz Gonzaga) 

1958 

Baiao, danca, festa Xamego (Luiz Gonzaga e Miguel Lima) 

1958 

Mulher Balance eu (Luiz Gonzaga e Nestor Holanda ) 

1958 

Baiao, danca, festa Bamboleado (Luiz Gonzaga e Miguel Lima) 

1958 

Amor Chorei chorao (Luiz Gonzaga e Lourival Batista) 

1958 
Forro Forr6 no escuro (Luiz Gonzaga) 

1958 
Animais Galo Gamize (Almeida, Luiz Gonzaga e Miguel Lima) 

1958 

Sertao Gibao de couro (Luiz Gonzaga) 

1958 

Mulher 0 xamego da Guiomar (Miguel lima e Luiz Gonzaga) 

1958 

Mulher Que modelos s3o os seus (Luiz Gonzaga) 

1958 

Mulher Dona vera tricotando (Luiz Gonzaga /Humberto Teixeira) 

1959 

Sertao Dia dos Pais (Luiz Gonzaga e Francisco Anisio) 

1959 
Propaganda 

Marcha da Petrobras (Luiz Gonzaga, Nelson Barbalho, 

Joaquim Augusto) 
1959 

Mulher Xote do Veio (Nelson Barbalho e Luiz Gonzaga) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabeia 01 - Relacao das musicas compostas por Luiz Gonzaga na decada de 1950 separadas por 
tema 

Decada de 1960 

Ano Tema Musica (autoria) 

1960 Saudade Vida de vaqueiro (Luiz Gonzaga) 

Propaganda Alvorada da Paz (Luiz Gonzaga e Lourival Passos 

Mulher Creuza Morena (Lourival Passos e Luiz Gonzaga) 

1961 Mulher Dedo Mindinho (Luiz Gonzaga) 

Sanfona, sanfoneiro O tocador quer beber (Carlos Diniz e Luiz Gonzaga) 

Baiao, danca, festa Corridinho Caninde (Luiz Gonzaga e Lourival Passos) 

Homem No Pianco (Luiz Gonzaga e Jos6 Marcolino) 

Homem A danca do Nicodemos (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

1962 Viajem Adeus Iracema (Ze Dantas e Luiz Gonzaga) 

Viajem De Teresina a S3o Luis (Joao do Vale e Luiz Gonzaga) 

Sertao Matuto Aperreado (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 
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BaiSo, danca, festa Numa sala de Reboca (Luiz Gonzaga e Jose Marcolino) 

Passaro Pdssaro Car3o (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

Saudade Serrote Agudo (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

Homem Sertao de aco (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

Cidade Vassouras (Luiz Gonzaga e David Nasser) 

1963 

Homem A morte do Vaqueiro (Luiz Gonzaga e Nelson Barbalho) 

1963 Baiao, danca, festa Desse jeito sim (Jose Jatai e Luiz Gonzaga) 1963 

Saudade Eu vou pro Crato (Jose Jatai e Luiz Gonzaga) 

1964 

Sertao Aquilo sim, que vidao (Luiz Gonzaga e Joao Portella) 

1964 
Sanfona, sanfoneiro Fole Gemedor (Luiz Gonzaga) 

1964 
Chuva Marimbondo (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

1964 

Exercito Toque de Rancho (Luiz Gonzaga e J. Ferreira) 

1965 

Baiao, danca, festa Boi Bumba (Luiz Gonzaga e Gonzaguinha) 

1965 
Sertao Fogo sem fuzil (Luiz Gonzaga e Jose Marcolino) 

1965 
Mulher Matuto de opiniao (Luiz Gonzaga e Gonzaguinha) 

1965 

Mulher Quero cha (Jose Marcolino e Luiz Gonzaga) 

1967 

Mulher Tu que mingabela? (Luiz Gonzaga) 

1967 
Cidade 

Contrastes de Varzea Alegre (Jose Clementino e Luiz 

Gonzaga) 
1967 

Mulher Forr6 de Pedro Chaves (Luiz Gonzaga) 
1967 

Mulher Garota Todeschini (Joao Silva e Luiz Gonzaga) 

1967 

Homem Xote dos cabeludos (Jose Clementino e Luiz Gonzaga) 

1968 

Nordeste Nordeste pra frente (Luiz Gonzaga e Luiz Queiroga) 

1968 

Animais, natureza Apologia ao Jumento (Luiz Gonzaga e Jose Clementino) 

1968 

Musica Canto sem protesto (Luiz Gonzaga e Luiz Queiroga) 

1968 Viajem De Juazeiro a Crato (Luiz Gonzaga e Julinho) 1968 

Baiao, danca, festa Lenha verde (Jo3o Silva e Luiz Gonzaga) 

1968 

Baiao, danca, festa Mazurca (Luiz Gonzaga e Raymundo Granjeiro) 

1968 

Baiao, danca, festa Meu Araripe (Jo3o Silva e Luiz Gonzaga) 

Tabela 02 - ReIac3o das musicas compostas por Luiz Gonzaga na decada de 1960 separadas por tema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas tabelas acima, encontram-se musicas que tratam das mais variadas tematicas 

como seca, mulher, saudade, homem, sertao, danca, passaro, forro, viajem, cafe, entre 

outras. Neste trabalho serao analisadas as musicas que tratam da tematica "mulher", 

capaz de elencar um discurso constitutive do ser mulher, ser mulher nordestina, viver 

nesse espaco construido historicamente como marcado pelo sofrimento, pela seca, pelo 

desprovimento, pela saudade e pelo masculino. A classificacao por temas se fez pela 

escolha do tema predominante em cada musica, mas algumas tematicas podem tratar de 

varios temas apresentados. 

Na decada de 50 aparecem 20 musicas com a tematica da mulher como central: 

1. "Cintura fina" (1950) - Ze Dantas e Luiz Gonzaga; 2. "Vem morena" (1950) - Luiz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gonzaga e Ze Dantas; 3. "Maria" (1951) - Ze Dantas e Luiz Gonzaga; 4. "Moreninha, 

Moreninha" (1951) - Herve Cordovil e Luiz Gonzaga; 5. "Paraiba" (1952) - Luiz 

Gonzaga e Humberto Teixeira; 6. "Moreninha tentacao" (1953) - Moacir Araujo e Luiz 

Gonzaga; 7. "Xote das meninas" (1953) - Luiz Gonzaga e Ze Dantas; 8. "V6 casa Ja" 

(1954) - Ze Dantas e Luiz Gonzaga; 9. "Pronde Tu vai Lui?" (1954) - Ze Dantas e Luiz 

Gonzaga; 10. "Aboio Apaixonado" (1956) - Luiz Gonzaga; 11. "O cheiro da Carolina" 

(1956) - Luiz Gonzaga; 12. "O passo da rancheira" (1957) - Ze Dantas e Luiz Gonzaga; 

13. "Malhada dos Bois" (1957) - Luiz Gonzaga e Amancio Cardoso; 14. "Vou pra 

roca" (1957) - Luiz Gonzaga e Ze Ferreira; 15. "Xeem" (1957) - Jose Clementino e 

Luiz Gonzaga; 16. "Balance eu" (1958) - Luiz Gonzaga e Nestor Holanda; 17. "O 

xamego da Guiomar" (1958) - Miguel lima e Luiz Gonzaga; 18. "Que modelos sao os 

seus" (1958) - Luiz Gonzaga; 19 "Dona vera tricotando" (1958) - Luiz Gonzaga/ 

Humberto Teixeira; 20. "Xote do Veio" (1959) - Nelson Barbalho e Luiz Gonzaga. 

Ja na decada de 60, a mulher aparece em 06 musicas como tema central: 1. 

"Creuza Morena" (1961) - Lourival Passos e Luiz Gonzaga; 2. "Dedo Mindinho" 

(1961) - Luiz Gonzaga; 3. "Matuto de opiniao" (1965) - Luiz Gonzaga e Gonzaguinha; 

4. "Quero cha" (1965) - Jose Marcolino e Luiz Gonzaga; 5. "Tu que mingabela?" 

(1967) - Luiz Gonzaga; 6. "Forro de Pedro Chaves" (1967) - Luiz Gonzaga. 

Nas decadas de 1950 e 1960 a tematica mulher e uma das mais utilizadas nas 

composicoes de Luiz Gonzaga e seus parceiros. A tematica festa / danca / baiao se 

aproxima da tematica mulher, na decada de 1950 aparece 14 vezes, enquanto na decada 

de 1960 aparece 8 vezes, ultrapassando assim duas musicas da tematica mulher. O 

levantamento mencionado acima refere-se as musicas que tem a mulher como tematica 

central. Mas em musicas que aparecem na tabela com outras tematicas, a mulher 

tambem e referenciada e pode ser discutida. 

Mesmo que a mulher nao apareca diretamente como a tematica central na tabela, 

ela aparece constantemente junto a outras tematicas a exemplo das musicas: 1. 

"Xanduzinha" (1950) - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira; 2. "A volta da Asa Branca" 

(1950) - Luiz Gonzaga e Ze Dantas; 3. "Adeus Rio de Janeiro" (1950) - Ze Dantas e 

Luiz Gonzaga; 4. "O torrado" (1950) - Luiz Gonzaga e Ze Dantas; 5. "Forro de Mane 

Vito" (1950) - Luiz Gonzaga e Ze Dantas; 6."Que nem Jilo" (1950) - Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira; 7. "Sabia" (1951) - Luiz Gonzaga e Ze Dantas; 8."Sao Joao na 

roca" (1952) - Ze Dantas e Luiz Gonzaga; 9."Cafe" (1955) - Luiz Gonzaga e Ze 

Dantas; 10."No Pianco" (1962) - Luiz Gonzaga e Jose Marcolino; 11."Matuto 
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Aperreado" (1962) - Jose Marcolino e Luiz Gonzaga; 12. "Nordeste pra frente" (1968) 

- Luiz Gonzaga e Luiz Queiroga. 

Com base no levantamento quantitative da tabela, a tematica mulher e uma 

preocupacao constante, abordada nas cancoes de Luiz Gonzaga. E um tema recorrente, 

que nao se prende apenas as 20 vezes que ela e mencionada como tematica principal nos 

anos 50 e as 06 vezes dos anos 60. A mulher aparece nas mais variadas tematicas 

abordadas como seca, saudade, homem, sertao, baiao, cangaceiro, Sao Joao, chuva, Rio 

de Janeiro, amor, passaro, religiosidade, forro, Pernambuco, sanfoneiro, feira de gado, 

viajem, nordeste e cafe. A mulher so nao aparece nas musicas com a tematica: natureza, 

dinheiro, pescador, profissoes, cidade, exercito e musica. Dessa forma podemos dizer 

que nas musicas compostas e cantadas por Luiz Gonzaga a mulher, seja de forma direta 

ou indireta, e o tema mais abordado pelas cancoes e por isso esta a todo o momento 

sendo construida e reelaborada. 

As mulheres nas musicas de Luiz Gonzaga 

A mulher deveria permanecer no espaco domestico, para nao ser mal vista pelo 

homem. A mulher que rompe com esse lugar que lhe e atribuido, e considerada 

traicoeira, ardilosa, e dessa forma, para o homem "E melhor viver sozinho / Sem mulher 

e sem conforto / Do que ver uma cozinha / Condenada a fogo morto / Nao se pode 

confiar / No bicho que veve sorto / Nao se pode endireita / Um pau que ja nasceu torto". 

Na musica "Que Modelos Sao os Seus" (Luiz Gonzaga, 1958), podemos perceber um 

discurso que reforca a mulher como pertencente ao espaco domestico. A insatisfacao do 

homem com relacao a mulher e porque ela nao esta mais presa na cozinha, ser um 

"bicho que veve sorto" e isso faz com que ela tenha outras preocupacoes esquecendo 

dos afazeres do lar, as suas obrigacoes. 

A mulher deveria ter sua vida limitada ao horizonte do lar. Para Mariana Maluf e 

Maria Lucia Mott (1998) a crenca da natureza feminina propunha a mulher a vida 

privada: casar, ter filhos e educa-los. Esse tripe mae - esposa - dona de casa recobriam 

o ser mulher. 

Diferente da imagem da mulher no espaco domestico apresentada por Mariana 

Maluf e Maria Lucia Mott (1998) como dona de casa, a musica de Gonzaga nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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apresenta Carolina, uma mulher que frequenta o forro e que atrai os olhares de todos 

que a circundam: 

Todo mundo e caidinho 

Carolina 

Pelo cheiro que ela tem 

Carolina 

Hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

Carolina, hum, hum, hum 

(O Cheiro da Carolina, Luiz Gonzaga, 1956) 

Carolina esta longe de reproduzir os padroes do feminino, nao e vista como 

submissa e pura, mas como estimulante dos desejos carnais dos homens na qual o seu 

cheiro e enfeiticador, diferente e provocante. E vista pelo seu erotismo, vulgaridade e 

petulancia, e e comparada com uma femea no cio suscetivel aos prazeres masculinos 

que a identificam nesse periodo pelo cheiro. 

Carolina aparece nas musicas como uma mulher, formosa, sensual, decidida, 

carinhosa, carente, atraente, perigosa, rebelde e provocante. Carolina tem em especial o 

seu cheiro, e atraves dele ela nao e sucessivel apenas as vontades dos homens, o cheiro 

da a Carolina o poder da escolha do homem de sua preferencia, pois o seu cheiro deixa 

todos enfeiticados, aos seus pes, "todo mundo e caidinho/ Carolina/ pelo cheiro que ela 

tem", esse cheiro deixa a todos enfeiticados provocando ate mesmo mudancas de 

comportamentos "gente que nunca dancou, Carolina/ nesse dia quis danca Carolina/ so 

por causa do cheirinho Carolina/ todo mundo tava la" (O Cheiro da Carolina, Luiz 

Gonzaga, 1956). 

Como Carolina, outras mulheres aparecem nas musicas de Gonzaga e reproduzem 

esse outro lugar, essa outra postura. Em "O passo da Rancheira" (Ze Dantas/ Luiz 

Gonzaga, 1957) Gonzaga fala da morena do forro, mulher sem nome, mas que tambem 

e sensual e tem um cheiro que transmite desejo nos homens: 

Minha morena 

Meu doce de coco 

Incoste bem 

O seu corpim no meu } bis 

Minha morena 

Chegue mais um pouco 

Pra que tu fique 

Grudadinha n' eu } bis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quero senti 

Com toda emocao 

Como e que bate 

O teu coracao 

Quero senti 

O chero da fulo 

A quem ja dei 

Todo meu amo 

(O passo da Rancheira, Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 1957) 

Esta mulher, do espaco do forro, tem uma danca atraente, que transmite calor, 

cheiro, desejo nos homens, pelo contato da pele, do corpo, os corpos ficam tao juntos 

que e possivel sentir um ao outro, "como e que bate o teu coracao" (O passo da 

Rancheira, Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 1957). A sensualidade da mulher do forro e 

artificio de conquista, ela sabe que e sensual, e utiliza a todo o momento tecnicas de 

seducao como a danca e o seu cheiro especial para os homens ficarem apaixonados. 

"Esse teu suor sargado/ E gostoso e tem sabor/ Pois o teu corpo suado / Com esse cheiro 

de fulo/ Tem um gosto temperado / Dos tempero do amor/ Vem, morena, pros meus 

bracos [ . . . ]" (Vem morena, Luiz Gonzaga / Ze Dantas, 1950). 

Nao e apenas usando a sensacao do contato, ou o cheiro da mulher, que Gonzaga 

fala e constroi uma imagem (ou imagens) do feminino. O corpo da mulher por si so e 

visto pelos homens com desejo, ela e apontada como possuidora de um corpo escultural, 

bem definido, "Vem ca, cintura fina, cintura de pilao/ Cintura de menina, vem ca meu 

coracao/ Quando eu abraco essa cintura de pilao/ Fico frio, arrepiado, quase morro de 

paixao/ E fecho os olhos quando sinto o teu calor/ Pois teu corpo so foi feito pros 

cochilos do amor" (Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 1950). O corpo feminino parece ter sido 

"desenhado" para atrair os homens. Para Elisabeth Badinter (1993) a identidade do 

homem esta associada ao fato do mesmo possuir, penetrar, se afirmar, dominar. Dessa 

forma o desejo do homem pelo corpo escultural da mulher e capaz de afirmar a sua 

virilidade. O ato de possuir a mulher fortifica a "alteridade desejada, afastando o 

espectro da identidade: ter uma mulher, para nao ser uma mulher" (BADINTER, 1993, 

p. 99). 

Ha, na musica Xeem (Jose Clementino e Luiz Gonzaga), a presenca da mulher 

mais velha, que tambem gosta de forro e tambem aparece como parte dele. 

Eu vou contar uma historia 

Que se deu la em Belem 

De uma veia farrista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Que nunca amou ninguem 

E nesse vai e vem 

E nesse vem e vem 

Um dia gostou de um veio 

Cairam no xeem 

(Xeem, Jose Clementino/ Luiz Gonzaga, 1957) 

A mulher mais velha no espaco do forro agora chamada de "velha farrista" nao 

causa mas encanto nos homens com a sua beleza, mais essa mulher que nunca amou 

ninguem quando jovem nao deixou de usar o espaco do forro, e a sua danca, para 

conquistar um homem. "O veio disse pra veia/ Nao esmoreca meu bem/ E nesse vai e 

vai/ E nesse vem e vem/ A veia gritou pro veio/ Me arroche no xeem" (Xeem, Jose 

Clementino/ Luiz Gonzaga, 1957). Essa mulher mesmo velha continua sendo a mesma 

mulher desejosa descrita na mulher morena do forro, a idade nao lhe tornara recatada, 

nem passiva. A mulher mais velha do forro vai usar as armas que possui para a 

conquista, mesmo nao se utilizando das mesmas taticas da jovem, do corpo atraente e 

sensual ela conhece o seu poder de seducao e conquista o "veio" com a sua danca. 

No espaco publico do forro a mulher indireta ou diretamente, atraves da 

seducao, conduz o homem a suas vontades e seus desejos o tornando mais flexivel. A 

morena e quem da a ultima palavra, e quem escolhe os seus parceiros tanto de danca 

como de relacionamento. Porem nao podemos esquecer que apesar dela ser uma mulher 

desejavel pelos homens ela tambem causava medo. E importante lembrar que a mulher 

do forro mesmo sendo uma morena sedutora, bonita e atraente, muito disputada no 

ambiente do forro pelos homens, tambem e vista como perigosa, e por isso nao e 

confiavel para casar. No espaco do forro a mulher nao tem dono "Mas compadre, veja 

como e/ Voce danca com a mulher dos outros/ E eu danco com a sua muie" (Forro de 

Pedro Chaves, Luiz Gonzaga, 1967). Dessa forma, a morena ou a Carolina que fascinam 

os homens por sua sensualidade e seu cheiro encantador sao dignas de aventuras e de 

flertes, nao sao mocas para casar, porque dificilmente elas seriam mulheres reservadas, 

honradas e pacatas, colocando em risco a honra do marido. 

Esse temor da mulher que frequenta os espacos publicos, os espacos tidos como 

do masculino, aparece nas musicas quando da comparacao do cheiro da mulher com o 

veneno de uma cobra. 

O tocadorja ta tocando 

Ja tao botando as cabdca pra quebrar 

Eu tou sentindo aqui uma dor 
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Mas entrar nao vou, que ela ta la }bis 

Ja me fez uma, ja me fez duas 

Mas a terceira, ela nao faz 

Cobra cora tem tres venenos 

Mas o cheiro dela, tem muito mais }bis 

(Matuto de Opiniao, Luiz Gonzaga/ Gonzaguinha, 1965). 

O cheiro da morena e ameacador, atraente, sedutor, perigoso e por isso e 

associado ao veneno de uma serpente venenosa, que enfeitica, atrai e mata. Essa 

imagem da mulher associada ao mal e um discurso repassado desde o cristianismo: 

Podemos comer de todas as arvores do jardim. Mas a arvore do 

conhecimento do bem o do mal nao comeras [...] Tomou-lhe o fruto e 

comeu. Deu-o tambem ao marido, que com ela estava e ele comeu. 

Entao, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus 

(Gen, 2 16, 1 6-7). 

De acordo com Geneses o mal estar do lado da mulher e nao do homem porque 

foi Eva induzida pela serpente que convenceu e fez Adao comer do fruto proibido por 

Deus todo poderoso. O discurso repassado desde o cristianismo com a biblia em 

Geneses da imagem da mulher associada ao mal, e reforcado na musica "Matuto de 

Opiniao", porem agora a mulher nao e mas induzida por uma serpente, ela e comparada 

com propria serpente por causa do seu cheiro "Cobra cora tem tres venenos/ mas o 

cheiro dela, tem muito mais" (Matuto de Opiniao, Luiz Gonzaga/ Gonzaguinha, 1965). 

A mulher e uma cobra traicoeira e por isso deveria estar sempre sob a vigilancia 

do homem. Uma vigilancia que parece nao primar pela seguranca e honra da mulher, 

mas com uma preocupacao em manter a dignidade, a honra e a masculinidade 

asseguradas. Ela e vista como um ser que nao inspira confianca, que caso o homem 

feche os olhos ela escapa-lhe entre os dedos: "Quero ta sempre acordado/ Vigiando meu 

bem/ Quero ta sempre de oio/ Pra meu benzinho nao fugir" (Balance Eu, Luiz Gonzaga/ 

Nestom Holanda,1958). Havia, nas musicas, uma preocupacao em falar da mulher como 

traicoeira, tendo constantemente sua fidelidade questionada: 

Meu dedo mindinho 

Ta me dizendo 

Que voce com outro amor 

Ta me enganando 

[...] 
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(Dedo Mindinho, Luiz Gonzaga, 1961) 

A musica "Dedo mindinho" nos remete a uma discussao presente na 

historiografia mais recente. A historiadora Maria do Socorro Cipriano (2002), afirma 

que a fidelidade feminina passa a ser uma preocupacao, a ideologia da domesticidade 

responsabiliza a mulher pelo lar e pela familia. A partir do momento que a mulher e 

responsavel pela criacao e educacao dos fdhos o discurso masculino fara da traicao 

feminina uma desonra generalizada, "causando a degeneracao da familia, a desonra 

masculina, o desvirtuamento dos filhos, futures cidadas e, por sua vez, a destruicao da 

Patria [ . . . ]" (CIPRIANO, 2002, p. 3). 

A morena mesmo sendo vista com desconfianca e tentacao, tambem pode ser um 

vicio do qual o homem nao consegue resistir e por isso ele deseja a morena mesmo 

assim: "Morena tu me iludiste/ Me fazendo tanta dor/ Deixando, muita saudade, 

moreninha/ Moreninha, meus amo/ A i morena/ Moreninha tropical/ A i morena/Tua 

ausencia me faz mal" (Moreninha tentacao, Moacir Araujo e Luiz Gonzaga). O homem 

sente-se enfeiticado pela morena, mulher capaz de virar a sua cabeca, de fazer com que 

ele abandone uma vida de boemia pelo amor de uma morena. A musica "V6 Casa ja" 

(Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 1954) mostra o homem viril , possuidor de varias mulheres 

rendido ao feitico especial da morena. 

No amo eu fui vagabundo 

Fui bandoleiro inte 

E no jardim do namoro 

Fiz um buque de muie 

Caiu na rede era peixe 

Nao escuia mare 

Gostei de todos os tipos 

Mas so cum uma euzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fiz fe 

Chutei a branca 

Larguei a mulata 

Deixei a ruiva 

E mandei a lora anda 

Mas o diabo da morena 

Tem feitico que invenena 

Pedi uma em casamento 

V6 casa ja 

(V6 Casa ja, Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 1954) 

Diferente da morena sedutora, rebelde do forro, tem a moca bela que serve cha 

de madrugada para o homem "As tantas de madrugada/ Antes da barra quebrar/ Vai 
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depressa na cozinha/ E traz charzinho pra nos tomar" (Quero Cha, Jose Marcolino/ 

Luiz Gonzaga, 1965). Essa mulher que serve cha para o homem, ainda esta ligada ao 

espaco domestico, mesmo estando no forro ainda e obediente ao homem que lhe dar 

ordens como "Vai depressa na cozinha" (Quero Cha, Jose Marcolino/ Luiz 

Gonzaga, 1965) e ela obedece. Dessa forma podemos dizer que a musica "Quero Cha" 

apesar de tentar retomar o lugar da mulher como pertencente ao lar, a submissao 

masculina, nao temos uma submissao absoluta, cega as ordens e aos desejos do homem, 

a ordem dada pelo homem, foi feita de forma bastante carinhosa, a essa morena docil, e 

meiga, que atenta as necessidades e desejos do seu amor. 

O homem nao deveria amar ou deixar-se seduzir por uma mulher, apenas ser 

amado por ela, para garantir a sua razao lucida, isso porque o amor pela mulher tambem 

poderia ser um problema, esse sentimento poderia ser desorganizador, capaz de mexer 

com a racionalidade do homem, e de torna-lo mais flexivel, "O amor, como todo 

sentimento, feminizaria o homem, o tornaria mais delicado" (ALBUQUERQUE JR., 

2000). "Arrepia o corpo da gente/ faz o velho ficar moco [. . . ]" (Vem morena, Luiz 

Gonzaga / Ze Dantas, 1950). 

O amor pela mulher poderia fazer o homem deixar-se guiar pelo coracao ele nao 

sabe lidar com o sentimento amor e por isso sofre: "Faz tres dias que eu nao como/ Faz 

quatro eu num armoco/ Pelo amor daquela ingrata/ quero comer e nao posso" (Aboio 

Apaixonado, Luiz Gonzaga). O amor era capaz de mexer com a propria masculinidade 

do nordestino, pois para Albuquerque Junior (2000) ele e fruto de uma sociedade 

violenta e por isso precisava ter como principals caracteristicas subjetivas, a valentia e a 

coragem. A mulher faz o homem softer por amor, "Por causa dela/ Eu chorava, eu 

sofria/ Eu gostava da marvada/ Mas ela nao me queria" (Ze Dantas/ Luiz Gonzaga, 

1951) faz o homem, perder a valentia a presenca de espirito e de decisao pessoal "Vou 

me embora dessa terra/ porque voce nao me quer/ Vou deixar meu pe de serra/ Pru 

mode tu, 6 mule" (Aboio Apaixonado, Luiz Gonzaga). 

Para Socorro Cipriano (2002) a imagem de familia que ficou marcada na 

historiografia paraibana era aquela que os homens eram responsaveis pelo sustento da 

familia, responsaveis por suas filhas, mulheres, maes e ate mesmo irmas. Na musica 

"Pronde Tu Vai Lui?" (Ze Dantas e Luiz Gonzaga, 1954) o pai da moca e quem decide 

o pretendente da mao de sua filha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O pai dela e muito brabo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a mao dela nao me da 

Vou rouba essa caboca 

E vou casa no Carua 

(Pronde Tu Vai Lui?, Ze Dantas / Luiz Gonzaga, 1954) 

A moca e vista como uma propriedade do pai sucessivel ao roubo do seu 

pretendente, caso ele negasse a mao de sua filha. Porem nao devemos pensar essa 

pratica como responsabilidade apenas do homem, pois o mesmo nao rouba a moca sem 

o seu consentimento, a moca mesmo sob a tutela do pai, concorda com o rapto e o 

horario estabelecido "De madrugada/ Quando o galo cantar/ Teja pronta meu bem / Que 

eu irei te busca" (Malhada dos Bois, Luiz Gonzaga / Amancio Cardoso, 1957). De 

acordo com Rosemere Santana (2009) ao fazer uma pesquisa dos raptos consentidos na 

Paraiba, entre os seculos XIX e XX, as mulheres nao sao apenas vitimas, seduzidas, elas 

tambem participam do planejamento e da execucao dos raptos. A mulher nao deve ser 

pensada apenas como submissa, mas como alguem que planeja, que constroi taticas para 

conseguir valer a sua vontade. 

Para Albuquerque Junior (2000), o casamento romantico e um indicio de que a 

sociedade esta se feminizando, e se horizontalizando visto que nesse tipo de uniaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao 

prevalecia mais a vontade do pai. Mesmo que a iniciativa continue sendo dos homens, e 

preciso o consentimento da mulher para que a uniao aconteca. Mas como podemos 

perceber na musica "Casamento Improvisado" 1 6 (Rui de Mores/ Silva, 1963) essa regra 

na sociedade nordestina da iniciativa ser apenas do homem poderia ser quebrada: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] 

Fiz tudo como ele diche, ai, ai 

Ela veio e perguntou: 

Cade Mane? Ta cum medo? Ai, ai 

E pro que foi que lhe mandou 

Eu num fujo que lhe mandou 

Eu num fujo mais com ele, ai, ai 

Se tu quiser, mais tu eu vou 

(Casamento Improvisado, Rui de Mores/ Silva, 1963) 

Nos anos de 1960 ja temos mulheres que assumem o lugar de responsabilidade 

de fuga, essa mulher toma o poder de decisao e coragem do homem nordestino 

1 6 A miisica "Casamento Improvisado" nao e uma composicao de Luiz Gonzaga seus compositores sao 

Rui de Mores e Silva, mas ela tambem contribui para o processo de construcao de imagens da mulher 

sendo cantada por Gonzaga. 
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apresentado por Albuquerque Junior (2000) como uma construcao de uma imagem de 

virilidade, de dominacao e coragem. 

Analisando a musica "Dona vera tricotando" (Luiz Gonzaga /Humberto 

Teixeira, 1958) podemos perceber que o nao casar-se para a mulher poderia ter duas 

explicacoes: ou ela optou por nao casar, ou nao conseguiu casar por ter sido muito 

recatada e pudica. Dessa forma podemos dizer que a discussao dos papeis da mulher 

passam por divergencias nao e fixa, pois se a mulher vai as ruas ela e considerada 

traicoeira por circular em outros espacos diferentes do domestico e familiar e se fica 

muito dentro de casa e nao aproveita a juventude, ela nao consegue se casar. 

Dona Vera, quando moca 

Foi bonitinha, foi dengosa 

Foi catita 

Mas nao soube aproveitar 

Levava a vida em casa 

Tricotando, tricotando 

Tricotando, tricotando 

Sem sair pra namorar 

Mas passou a primavera 

E ficou a Dona Vera 

Solteirona toda a vida 

Sem casar 

E agora sem dinheiro 

Ta dificil Dona Vera 

Com esta cara 

So se a sorte 

Lhe ajuda 

Da pena, ora se da 

Da pena, mas da raiva tambem 

Muie veia sem vintem 

Ai, querendo se casar 

(Dona vera tricotando, Luiz Gonzaga /Humberto Teixeira, 1958) 

A mulher solteirona e aquela mulher que nao tem mas a juventude e a beleza ao 

seu favor, no seu rosto esta estampado as marcas envelhecidas causada pelo passar do 

tempo, e uma mulher triste, indecisa e solitaria. A musica "Dona vera tricotando" passa 

a ideia que a mulher ja tem seu futuro tracado pela sociedade, o nao casar-se aparece 

aqui como "frustracao feminina" e por isso a moca solteirona desejava reverter a 

situacao. 

A mulher aparece destinada ao casamento e este com o seu codigo Civil de 1916 

deixam as mulheres em situacao de desvantagem. O estado com suas regras vai ditar 

normas deveres e obrigacoes para serem seguidos por cada um dos conjuges deixando o 
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homem sempre na manutencao da familia e a mulher cabia a obrigacao da manutencao 

do espaco domestico e respeito ao seu marido (MALUF; MOTT, 1998). O codigo Civil 

tinha como finalidade assegurar a ordem conjugal. Dessa forma o casamento enalteceu a 

figura masculina perante a feminina. 

Na pratica as mulheres nordestinas nao eram responsaveis apenas pelos servicos 

da vida privada, casar, ter filhos e educa-los, a dona de casa, exercia varias atividades ao 

mesmo tempo, desde o preparo da comida, o lavar roupa, e cuidar dos filhos, ate as 

atividades mais pesadas que pudessem ser consideradas funcoes masculinas, como tirar 

o leite e cortar lenha. Posturas que, como mostram Maluf e Lucia Mott (1998) em nada 

correspondiam a fragil natureza feminina ensinada pelos medicos e juristas os quais nao 

admitiam atividades exaustivas para as mulheres. A imagem do feminino, em "Paraiba" 

(Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira, 1950) aparece atraves de definicoes proprias do 

masculino. 

Quando a lama virou pedra 

E Mandacaru secou 

Quando o Ribacao de sede 

Bateu asa e voou 

Foi ai que eu vim me embora 

Carregando a minha dor 

Hoje eu mando um abraco 

Pra ti pequenina 

Paraiba masculina, 

Muie macho, sim sinho (refrao) 

[...] 

(Paraiba, Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira, 1950) 

A musica "Paraiba" nos apresenta uma outra imagem da mulher. Ela nao e mais 

aquela em que a beleza deveria ser branca, cultivando o abandono da rusticidade, pelo 

contrario, nesse momento a mulher e vista carregando elementos tidos por 

tradicionalistas, como tipicos da masculinidade tais como coragem, astucia e forca, isso 

para dar ideia que so possuindo algumas caracteristicas masculinas a mulher seria capaz 

de lidar com o problema da seca. A mulher "macho" passa a ser pensada com uma 

imagem sofrida, forte, corajosa, trabalhadora, centrada na vida da familia, um ser 

apegada a terra, acostumada com as condicoes duras de trabalho no Sertao. 

Para Socorro Cipriano (2002, p. 34) "ser 'mulher macho' e ate efetivar acoes no 

campo da politica nao significariam efetivamente uma apropriacao da virilidade, nem 

muito menos sua transformacao no genero masculino [.. .]". A mulher mesmo sendo 
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desenhada com definicoes proprias do masculino como forca e coragem na musica 

"Paraiba", sua possibilidade de a?ao e restrita a fidelidade ao Estado, a nacao, e quando 

suas acoes ultrapassam essa sintonia cometendo atitudes masculinizadas, modernas, e a 

mulher passa a vestir calca, possuir o cabelo curto ou a ter uma vida sexualmente ativa 

ela e condenada, vista como desviante da boa conduta exigida pela classe masculina. A 

"mulher macho" mesmo sendo forte, corajosa, trabalhadora, nao e igual ao homem, nao 

e do sexo masculino e por isso nao podia ter as mesmas atitudes e costumes do homem, 

usando o cabelo curto, calcas, sendo viril , pois isso causaria desequilibrio, ameaca nas 

relacoes de genero construidas pela sociedade nordestina. 

A musica "Paraiba" (Paraiba, Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira, 1950), assim 

como a musica "Creuza Morana" (Lourival Passos/ Luiz Gonzaga, 1961) nos permite 

pensar o sertao como o lugar nao so da seca mas da espera, da saudade que a mulher 

sente do homem que se aventurou a trabalhar em outra regiao, devido as dificuldades 

climaticas: 

Vou mimbora desta terra 

Pra melhorar minha sorte 

Um dia eu voltarei 

Pra Ingazeira no Norte 

Creuza espere por mim 

Se meu amor merecer 

Eu voltarei para o ano, morena 

(Creuza Morana, Lourival Passos/ Luiz Gonzaga, 1961) 

A mulher do campo e vista como paciente, tranquila, fiel, pertencente a 

simplicidade do meio rural, nao podendo se desprender da vida simples, pois esse 

distanciar-se do campo poderia modificar seu comportamento. A musica "Vou pra 

Roca" (Luiz Gonzaga/ Ze Ferreira, 1957) mostra essa preocupacao em manter a mulher 

na roca, distante das modernidades da cidade. 

Eu vou pra roca com muie e fio 

Vive pertinho do paio de mio 

Risca a viola junto do paio 

A gente brinca ate o nasce do sol 

Ja vou 

Ca na cidade e um ta de berreiro 

E nao si vevi sem te dinheiro 

Mas la na roca e tudo mai mio 

Ate as muie gosta de um so 

(Vou pra Roca, Luiz Gonzaga/ Ze Ferreira, 1957) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A cidade era capaz de alterar a ordem "natural" da esposa do campo fiel, 

tranquila, tradicional, dona do lar. "A cidade passa a ditar modas, a difundir ideias, a 

alterar a propria sensibilidade social, cada vez mais voltada para o novo, para o 

moderno, para o artificial, para o nao-familiar" (ALBUQUERQUE JR., 2000, p. 43). A 

cidade aparece como um ambiente nao familiar, ambiente de perdicao, de prostituicao, 

que enfeitica, e por isso nao e um lugar adequado para morar, e levar a familia. A cidade 

e o espaco da desvirtuacao, nao so da mulher, mas do homem tambem, quando adquire 

habitos mais citadinos, acaba se feminilizando, isto e, acaba perdendo aquilo que o 

define como masculino: virilidade, dureza, rudeza e coragem. Dessa forma tanto o 

homem como a mulher deveriam manter-se afastados dos habitos desvirtuastes da 

cidade. 

De acordo com Albuquerque Junior (2000) a mulher do campo se diferencia da 

mulher da cidade traz novos habitos tanto para mulher como para o homem. A 

influencia da cidade faz com que as mulheres se preocupem com a moda, com a 

exaltacao da beleza, e essa nova mulher nao e bem vista pelos nordestinos, porque ela 

tem a aparencia sedutora, provocante, enganadora, oposta a mulher simples, pacata, que 

os homens estavam acostumados do meio rural. A mulher moderna da cidade nao segue 

os bons costumes, se preocupa com a moda, a forma de falar, de andar, de se vestir, 

trocando o vestido de "chita" pela mini-saia. A vida moderna para os homens 

nordestinos fazia o feminino sair das suas fronteiras, ela mudava as atitudes, e os 

habitos familiares. 

A musica "Xote das Meninas" (Luiz Gonzaga/ Ze Dantas, 1953) mostra a 

menina do Sertao preocupada com a aparencia: 

Mandacaru, quando fulora na seca 

E o sinal que a chuva chega no sertao 

Toda menina quando enjoa da boneca 

E sinal que o amor 

Ja chegou no coracao 

Meia comprida 

Nao quer mais sapato baixo 

Vestido bem cintado 

Nao quer mais vestir timao 

Ela so quer, so pensa em namorar 

Ela so quer, so pensa em namorar 

De manha cedo ja esta pintada 

So vive suspirando 

Sonhando acordada 

O pai leva ao douto 

A filha adoentada 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo deste trabalho percebi como a imagem da mulher e uma preocupacao 

recorrente abordada no final do seculo XIX e inicio do seculo XX, os quais encontram 

respaldo nos mais variados discursos: religioso, medico, politico e juridico. Assim como 

o discurso institucional classificador do feminino, a musica torna-se responsavel por 

criar e legitimar imagens da (de) mulher, por estar presente em nosso cotidiano, e ser 

considerada uma manifestacao cultural. 

Luiz Gonzaga ao cantar nao constroi apenas uma identidade para si, ele constroi 

identidades para o Nordeste, para o povo nordestino, com suas imagens, habitos, 

tradicoes e praticas culturais. As musicas de Gonzaga trazem em seu conteudo 

expressoes que eram, e ainda sao repassadas para a sociedade como um todo como se 

fossem verdades absolutas, nos proporcionando discutir as multiplas representacoes de 

imagens que foram construidas sobre mulher ao longo dos anos 1950 e 1960 do seculo 

XX. Por meio da pesquisa quantitativa das musicas em que Luiz Gonzaga e compositor 

unico ou em parceria, temos varias imagens da mulher nordestina tais como: a morena 

sensual, dona de casa, solteirona, menina do sertao, velha farrista, cobra traicoeira, 

mulher resolvida, mulher "macho", mulher do forro e do campo. 

Percebi como as imagens construidas para as mulheres atraves das musicas de 

Luiz Gonzaga sao capazes de mostrar o universo feminino nao apenas com uma unica 

imagem de mulher, mas uma pluralidade de significacoes. Imagens estas, que vao desde 

a dona de casa presa ao espaco domestico ate a mulher morena rebelde do ambiente do 

forro. 

Na elaboracao da pesquisa surgiram algumas dificuldades para conseguir 

encontrar recortes de jornais sobre Luiz Gonzaga e outra dificuldade foi a divergencia 

de datas nas musicas analisadas, em virtude deste problema foi privilegiado o site 

oficial de Luiz Gonzaga www.luizluagonzaga, contendo apenas duas musicas do livro 

de Jose Marcelo Leal Barbosa, "Luiz Gonzaga: suas cancoes e seguidores". 

Atraves desse trabalho busquei mostrar como nao e possivel que a mulher 

encontre uma identidade fixa da sua essentia, uma verdade da figura nordestina, o que 

temos e uma pluralidade de discursos sobre a mulher, o homem, o Nordeste, mas que 

nao tem uma essencia original, seja do ser mulher, do ser homem, ou da propria regiao 

Nordeste. O que temos sao discursos que fazem parte de uma construcao imagetico-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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discursiva que corresponde ao processo de construcao de imagens da propria regiao 

Nordeste e de seus habitantes. A construcao desse dispositivo de imagens resulta de um 

conjunto de praticas sejam elas discursivas ou nao-discursivas de cunho regional, que 

aparecem nesse periodo, com a intencao de reafirmar o Nordeste como uma regiao 

tradicional, frente as influencias da modernidade. 

As musicas de Luiz Gonzaga mesmo estando ligadas a um modelo de sociedade 

patriarcal, a uma sociedade da sua infancia, nas suas cancoes aparece a mulher da 

sociedade moderna porque os tempos eram outros e essa mulheres estava presente 

ganhando espaco, frente a antiga sociedade. Nao e possivel silenciar essa outra mulher 

moderna, rebelde, atrevida, diferente da tradicional dona do lar, sempre obediente ao 

homem, pois mesmo que elas aparecam vistas em alguns momentos de forma 

preconceituosa elas a todo o momento estao sendo lembradas, e cantadas pois fazem 

parte dessa nova sociedade moderna. 

Esse trabalho possibilita outras pesquisas como, por exemplo, uma analise mais 

detalhada que aborde todas as musicas do recorte temporal de 1950 a 1960, cantadas 

pelo cantor Luiz Gonzaga do Nascimento, nao apenas as que ele e compositor solo ou 

em parceria, visto que todas as musicas cantadas por Gonzaga fazem parte do processo 

de construcao de imagens da mulher nordestina. Outra possibilidade de pesquisa e fazer 

uma analise comparativa das imagens de mulher construidas nas decadas de 1950 e 

1960 por Luiz Gonzaga com as mulheres cantadas por outro cantor nos dias atuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

10&ltemid=103>. Acessado em 22 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; NASCIMENTO, Geraldo. Vamos Xaxear. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

74&ltemid=103>. Acessado em 22 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; MORAES, Guio. Pau de Arara. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

60&ltemid=103>. Acessado em 22 nov. 2012; 

MORAES, Guio; GONZAGA, Luiz. Sao Joao do carneirinho. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

29&ltemid=103>. Acessado em 22 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. Paraiba. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

59&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Braia Dengosa. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

57&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; CORDOVIL, Herve. A vida de Viajante . Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=9 

l&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. O casamento da Rosa. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

54&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Vozes da seca. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

80&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. A letra I . Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

28&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Algodao. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

16&ltemid=103>. Acessado em 23 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Xote das meninas. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

82&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l40&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l40&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l10&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l10&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=574&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=574&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l60&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l60&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=529&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=529&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l59&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l59&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=257&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=257&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=9l&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=9l&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l54&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l54&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l80&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l80&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=228&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=228&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=216&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=216&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l82&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l82&ltemid=103
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GONZAGA, Luiz; ARAUJO, Sylvio. Paraxaxa. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

71&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

COELHO, Mariza; GONZAGA, Luiz. Sao Joao chegou. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

28&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

ARAUJO, Moacir; GONZAGA, Luiz. Moreninha tentacao. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

17&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Pronde Tu vai Lui?. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

96&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz. O cheiro da Carolina. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option
:=com content&task=view&id= 15 

5&Itemid-103>. Acessado em 24 nov. 2012 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Cartao de Natal. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

77&ltemid=103>. Acessado em 24 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Minha Fulo. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

12&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. V6 casa Ja. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

87&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Olha a pisada. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

36&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Januario vai Tocar. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=3 

648tltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; SIMON, Victor. Cana so de Pernambuco. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

67&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; ARAUJO, Sylvio. Velho novo Exu. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

77&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; CORDOVIL, Herve. Velho pescador. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

78&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=471&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=471&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=528&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=528&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=417&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=417&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=496&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=496&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option:=com%20content&task=view&id=%20155&Itemid-103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option:=com%20content&task=view&id=%20155&Itemid-103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=277&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=277&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=412&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=412&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=587&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=587&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=436&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=436&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=3648tltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=3648tltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=267&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=267&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=577&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=577&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=578&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=578&ltemid=103
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DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. A i amor Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

13&ltemid=103>. Acessado em 25 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; CORDOVIL, Herve. Riacho do Navio. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

67&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; VALENTIM, Marcos. Baiao GranFino. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

40&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Cabra da Peste. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

62&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Cafe. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=2 

63&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; GRANJEIRO, Raymundo. Padroeira do Brasil. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

68&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Paulo Afonso. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=4 

74&ltemid=103>. Acessado em 26 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. So vale quem tem. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

48&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; LIMA, Miguel e PORTELA, J. Cortando o Pano. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=3 

028tltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Lendas de Sao Joao. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=3 

77&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Mane e Zabe. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=3 

92&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; PASSOS, Lourival. Tacaca. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=l 

75&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz. Tesouro e meio. Disponivel em 

<http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com content&task=view&id=5 

58&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=213&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=213&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l67&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l67&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=240&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=240&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=262&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=262&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=263&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=263&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=468&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=468&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=474&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=474&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=548&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=548&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=3028tltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=3028tltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=377&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=377&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=392&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=392&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l75&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=l75&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=558&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=558&ltemid=103
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GONZAGA, Luiz. Aboio Apaixonado. Disponivel em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<ht t p://www. luiz luaRonzaga. mus.br/index. php?opt ion=com cont ent &t ask=view&id=2 

07&ltemid=103>. Acessado em 27 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Sao Joao antigo. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luaRonzaga. mus.br/index. php?opt ion=com content&task=view&id=5 

27&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. O passo da rancheira. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga. mus.br/index. php?opt ion=com content&task=view&id=4 

57&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

DANTAS, Jose; GONZAGA, Luiz. Feira do gado. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga. mus.br/ index. php?opt ion=com cont ent &t ask=view&id=3 

34&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; CARDOSO, Amancio. Malhada dos Bois. Disponivel em 

<ht tp://www. luiz luagonzaga. mus.br/index. php?option=com content&task=view&id=3 

88&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; GRANJEIRO, Raymundo. Meu Pajeu. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga.mus.br/index. php?opt ion=com content&task=view&id=4 

09&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Jose. Siri jogando bola. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga. mus.br/ index. php?opt ion=com content&task=view8tid=l 

73&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; FERREIRA, Jose. Vou pra roca. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga.mus.br/index. php?opt ion=com content&task=view&id=5 

89&ltemid=103>. Acessado em 28 nov. 2012; 

CLEMENTINO, Jose; GONZAGA, Luiz. Xeem. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga.mus.br/ index. php?opt ion=com content&task=view&id=5 

92&ltemid=103>. Acessado em 29 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; HOLANDA, Nestor. Balance eu. Dispomvel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga.mus.br/index. php?opt ion=com cont ent &t ask=view&id=2 

43&ltemid=103>. Acessado em 29 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; LIMA, Miguel. Bamboleado. Disponivel em 

<ht tp://www.luizluagonzaga.mus.br/index. php?opt ion=com content8ttask=view&id=2 

478tltemid=103>. Acessado em 29 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz; BATISTA, Lourival. Chorei chorao. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga.mus.br/index. php?opt ion=com content&task=view&id=2 

87&ltemid=103>. Acessado em 29 nov. 2012; 

GONZAGA, Luiz. Forro no escuro. Disponivel em 

<ht t p://www. luiz luagonzaga. mus.br/index. php?opt ion=com content&t ask=view&id=l 

36&ltemid=103>. Acessado em 29 nov. 2012; 

http://www.luizluaRonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=207&ltemid=103
http://www.luizluaRonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=207&ltemid=103
http://www.luizluaRonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=527&ltemid=103
http://www.luizluaRonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=527&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=457&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=457&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=334&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=334&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=388&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=388&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=409&ltemid=103
http://www.luizluagonzaga.mus.br/index.php?option=com%20content&task=view&id=409&ltemid=103
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