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RESUMO

Este trabalho pretende analisar as identidades femininas construidas pelos discursos 
normativos, em especial pelo discurso iuridico. nas primeiras decadas do seculo XX. ten 
como foco a cidade de Campina Grande. O efervescer do processo de modemizacao trouxe 
profundas transforma9des sociais que resultaram num reordenamento de uma sociedade que 
se constituia enquanto “moderna e liberal”. O estado burgues exercia sua autoridade de “Pai 
Ordeiro” atraves das instituigoes normativas, que buscavam atraves de seus discursos 
disciplinadores organizar, vigiar e controlar os individuos. Assim, as mulheres apresentadas 
neste trabalho representam a tentativa de quebra das amarras disciplinadoras, o exercicio da 
resignificagao dos valores e costumes, o deslocamento do papel feminino, a nega9ao do 
destino pronto, acabado e decidido por outros, a ocupa9ao do “nao-lugar”, enfim o 
desbravamento de simplesmente ser mulher. Portanto, utilizaremos como fonte os processos- 
crimes, ja que os mesmos contribuiram para a elabora9ao de identidades femininas tidas como 
“marginais”. Alem disso, destacaremos as contradi95es desse mesmo discurso como forma de 
problematizarmos os lugares de “verdade” atribuidos a essas mulheres.

Palavra-chave: Modernidade, mulher e identidades juridicas.
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nada e maispoderoso do que uma ideia que 
chegou no tempo certo

Vitor Hugo

“Agora e a propria mulher que se desembrulha, se
explica ”

Ligia Fagundes Telles



INTRODUCAO

O processo de republicanizagao e modernizagao da sociedade brasileira do inicio 

do seculo XX resultou em transformagoes sociais, que gradativamente, despejou a todos 

num turbilhao de permanentes desintegragoes e mudangas.

A modernidade atingiu a todos os individuos de uma forma ou de outra, em 

proposigoes desiguais, mas com o mesmo impeto de novidade e curiosidade. O advento 

do trem com sua destemida velocidade, juntamente com a luz eletrica entre outras, 

constituiam o contexto atribuindo-o caracteres de espago civilizado, intimamente 

sintonizado com as praticas e os valores de um processo que convergia para a “Ordem e 

o Progresso”. A modernidade respingou novidades em todos os setores constituintes da 

sociedade, os quais se relacionaram de maneiras diferenciadas com aquelas, fosse 

assimilando-as ou reinventando-as. Assim, esse processo se fez em meio a contradigao e 

ambigiiidade.

O Estado liberal dialogou com a modernidade por intermedio de suas 

instituigoes disciplinadoras, as quais exerciam de forma efetiva a pedagogia disciplinar 

elaborada e pretendida por ele. Instituigoes que elaboravam codigos de conduta e de 

comportamento que deveriam ser respeitadas e cumpridas pelos individuos. No que se 

refere as normas do discurso juridico, o seu descumprimento resultava em punigao de 

carater processual ou prisional. Alem disso, o discurso medico e a familia patriarcal se 

constituiam enquanto instituigoes normativas, proferindo valores e legitimando 

convengoes sociais.

A mulher desse contexto historico representa um individuo ao qual e negada a 

condigao de sujeito. Suas vontades, seus anseios, suas escolhas, sua vida eram objeto de 

decisao dos “seus senhores”, pai e marido. Aos olhos e concepgoes desses homens, a
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mulher reduzia-se a condi?ao de “objeto” de suas determinâ oes. Eles enquanto 

homens, seres potencialmente inteligentes e capazes, juntamente com o Estado atuavam 

enquanto tutores sobre o ser feminino, afinal a modemidade elaborava um discurso 

juridico tutelar que buscaria resguardar as condutas morais, em especial a das mulheres. 

Estas representaram para esses discursos, o simbolo da ordem dentro do lar. O poder da 

familia enquanto institui9ao disciplinadora foi reafirmado pela legislâ o modema. A 

mulher cabia, obedecer, casar, obedecer e procriar.

Os discursos moralistas e disciplinadores atribuiam a mulher um lugar social 

onde o seu direito de liberdade de expressao estava sujeito ao direito de liberdade de 

priva9ao pelo Estado. A modemidade inspirava independencia e as mulheres respiravam 

dependencia. Sua absten9&o de experiencias outras era sua condi9ao de existencia. 

Negar essa condi9ao submissa de ser mulher era o mesmo que cometer um crime, cujas 

vitimas eram a familia e a moral.

Esses discursos ao se referirem as mulheres, que reagiam de alguma forma a 

essas normas, elaboravam identidades que resultavam em marginaliza9ao do ser 

feminino. Nomea9oes que excluiam a mulher do parametro de honestidade e de 

moralidade. Negar esse papel de “mulher ideal”, porque o mesmo nao correspondia as 

expectativas individuals dessas mulheres modemas seria agir com desonestidade e 

imoralidade? Com base nessas perspectivas de analise, este trabalho tern como 

fmalidade discutir como os discursos moralistas, higienistas, em especial o juridico, 

possibilitaram elaborar um perfil de mulher “honesta”, sem, no entanto, deixar de 

perceber as outras mulheres que burlavam essas disciplinas e ao mesmo tempo se 

constituiam enquanto algozes.

Dessa forma esta monografia encontra-se dividida em tres capitulos constituidos 

a partir de indaga9oes que buscam, sobretudo, problematizar o status de “verdade” do
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discurso juridico em relagao as mulheres campinenses das primeiras decadas do seculo 

XX. Assim, o primeiro capitulo segue a partir dos seguintes questionamentos: Diante do 

conflito entre tradigao versus modemo, como se apresentava a familia patriarcal no 

Brasil? Qual a representâ ao do ser feminino em meio a esse conflito? Como se 

processava a relâ ao entre as normas morais e as mulheres deslumbradas pelos valores 

apresentados pela modernidade? Em qual sentido e com que fim o discurso da 

modernidade e o discurso juridico deram-se as maos?

No Segundo capitulo convido-os a pensar sobre: Quais as implicates do 

discurso normativo na sociedade campinense nas primeiras decadas do seculo XX? 

Qual o sentido pratico da liberdade concedida as mulheres? Diante da amigavel relatjao 

entre o Estado e a instituito familiar, onde se percebe a liberalizâ ao moderna? Qual o 

parecer clinico das mulheres que tentavam burlar as regras, segundo o discurso medico- 

higienista? Como o discurso juridico se apropriava desse discurso medico ao constituir 

uma identidade “mareinal” Dara as mulheres? E possivel ser uma mulher honestamente 

algoz?

O terceiro capitulo indaga: Quando a meretriz era um “mal necessario”? Ser 

meretriz e ser necessariamente criminosa? Prostituigao: meio de sobrevivencia ou opgao 

de vida? Nao ha honestidade em ser meretriz? Qual a representâ ao moral do sexo sadio 

mediante a representâ ao usual do sexo pervertido praticado com as meretrizes? A 

criminalidade da pratica da prostituigao cabe apenas a mulher? E o homem que busca 

por ela? Ha representa<?ao de moral e de comportamento das meretrizes para as demais 

mulheres?

Assim, convido voces leitores a se permitirem analisar essas mulheres 

consideradas criminosas, nao apenas quanto produto de um discurso interessado de uma 

epoca, mas antes de tudo, como parte de um conjunto de mulheres que mediante suas
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possibilidades revelaram-se enquanto sujeito produtor de uma epoca atraves de suas 

a9oes, suas palavras e sua moral ainda que isso nao fosse reconhecido. Essas mulheres 

personificam as palavras de Llgia Fagundes Telles, a qual brilhantemente denotou que 

havia chegado a hora delas se desembrulharem e se explicarem, nao para os seus 

senhores nem para as normas, mas para o mundo e a historia.



CAPITULO PRIMEIRO

•‘Ordem e Progresso”: O Feminino dentro e fora da Modernidade.

As primeiras decadas do seculo XX no Brasil representaram o auge da insergao 

do discurso da modernidade na vida das pessoas, as quais se tornaram personagens reais 

das multiplas praticas, redoes e conflitos decorrentes do novo modo de conceber a 

vida.

As mudamjas ocorridas no Brasil do seculo XIX possibilitaram alterâ oes na 

geografia citadina bem como nos comportamentos e a moral dos individuos que se 

modificaram diante da necessidade de um novo processo de substituitjao de um pais 

fragmentado, oligarca e latifundio, por um pais conciso direcionado ao “progresso” e a 

moderniza?ao. A carestia, os baixos salarios e as pessimas condi?oes de vida e de 

trabalho dos operarios brasileiros foram responsaveis por inumeras greves nas tres 

primeiras decadas do seculo XX. No entanto, essa questao social deveria ser 

racionalizada e controlada pelo o Estado, para garantir e permitir que o 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro ocorresse sem prejuizos materiais e morais 

para o Estado-Nâ ao que tinha como discurso o empreendimento modemizador em prol 

da “Ordem e do Progresso”. 1

Os bairros, as avenidas, as ruas, as pranas, as casas e os predios arquitetonicos, 

por exemplo, tambem foram alvos do olhar e das maos da modernidade, que 

progressivamente convergiu os espa?os e os sujeitos para a nova area urbana, como 

mostra Silva.

1 r A F.YALHO. Jose Murilo de. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a Rermblica aue nao foi. 
aao rauio: Companhia das Letras, 1987:17. Diz o autor que “a ordem, aliada a desordem, 
intensificava a exclusao da massa: progresso aue aumentava a seementacao social e. n 
distanciamento espacial entre setores da populagao .”
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Importa-nos apreciar, atraves da imprensa, a relagao das pessoas com um 
cenario em construgao, em vias de adquirir o status da urbamzagao modemn 
esquadrinhando as possibilidades e ocupagao que, fundados no discurso de 
modemidade, disciplinary os passos de homens e mulheres e, assim, os de 
um em relagao ao outro. 2 3 4

Quanto a higienizagao da familia brasileira tambem percebemos o seu 

“progresso” em relagao com o desenvolvimento urbano da epoca. Conforme coloca-nos 

Jurandir Freire Costa, a tutela empregada pela Republica servia para apoiar a 

disciplinarizagao dos corpos e das mentes na intengao de transformar os sujeitos em 

cidadaos metropolitanos.

Assim, como o processo de urbanizagao, o curioso sistema de comunicagao de 

massa (telegrafo, telefone, jomal e radio), bem como a industrializagao de produgao, 

que transformava conhecimento em tecnologia, os engenhos a vapor, as fabricas 

automotivas, as ferrovias, a medicina tambem foi atingida e projetada pela 

modernidade. O saber medico foi transformado em instrumento de disciplinarizagao dos 

individuos e a familia virou seu principal paciente, na tentativa de salvar vidas, como 

mostra Costa:

A medicina social, atraves de sua politica higienica, reduziu a familia a este 
estado de dependencia, recorrendo, o que e mais significativo, a argumentos 
semelhantes aos atuais. Foi tambem pretextando salvar os individuos do caos 
em que se encontrava que a higiene insinuou-se na intimidade de suas vidas.
4

Dessa forma, reformulada pela Republica, a familia burguesa deixa de 

representar o perfil colonial de convivencia, onde o homem ditava as regras 

devidamente obedecidas e cumpridas pela mulher e filhos. Ao longo do tempo, a familia 

brasileira passou buscar garantir os valores tradicionais e moralizantes de uma 

sociedade patriarcal e latifundiaria a qual se encontrava presa aos principios religiosos, 

para assumir um papel ainda mais disciplinador.

2 SILVA, Alomia Abrantes da. Os Generos da Cidade. In. As escritas femininas e os femininos 
inscritos. Imogens de Mulheres na Imprensa Parahybana dos anos 20. Mestrado em Flistoria. 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2000:16-55.
3 COSTA. Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal. 4a Ed.
1999:12.
4 Idem, ibidem, p. 11.
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Assim, a familia modema juntamente com o Estado, deslocou o poder de 

julgamento, antes da Igreja, para as maos da Justiga e passou a lidar com aspirates e 

experiencias tipicas da modernidade, que resultaram em turbulencias e desestruturagao 

familiar, conforme Costa:

Os membros da familia, em vez de aliados, estariam se tomando inimigos. O 
lar modemo deixou de cumprir suas antigas fungoes. Ao inves de propiciar 
carinho e protegao, estaria fomentando a guerra entre sexos e geragoes.5

Isso porque os ares modernos langaram aspiragdes de liberdade e independencia, 

elementos inexistentes nos valores morais da familia antes da modernidade. O lar 

moderno passou a promover a liberdade, mas nao apresentou sugestoes de conciliagao 

com os valores tradicionais e assim, a insergao de especialistas da ciencia, como 

pedagogos, psicologos e psicoterapeutas se tomou cada vez mais comum e 

recomendavel na tentativa de resolver os problemas familiares. Estes, segundo o 

estudioso, deviam-se ao “afrouxamento” dos lagos conjugais, a perda de referenda da 

autoridade dos pais pelos filhos, ao desejo de emancipagao da mulher e a falta de amor 

dentro do lar . 5 6

As primeiras decadas do seculo XX instigavam mudangas significativas. 

Segundo Marshal:

Ser modemo e encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformagao e transformagao das coisas em 
redor, mas ao mesmo tempo ameaga destruir tudo o que temos, tudo o que 
sabemos, tudo o que somos. °

Assim, ser moderno e fazer parte de um universo onde tudo que e solido se 

desmancha no ar. E a familia moderna consequentemente, sentiu o impacto dessa tal 

“modernidade”, que enchia os olhos com as novidades tecnologicas, com as luxuosas

5 Os Individuos estariam desaprendendo as regras de convivencia que mantinham a familia
coesa.
6 MARSHAL, Berman. Modernidade Ontem, Hoje e Sempre: Tudo que e Solido se Desmancha 
no Ar. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1999:15-35.
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vitrines da moda e do modemo e com o espantoso crescimento das cidades. Impacto que 

promoveu tambem, uma descomunal angustia diante da ambiguidade e contradi?ao 

caracteristicas da modemidade segundo Karl Marx,7 * as quais sugeriam quebras e 

rupturas frente aos valores, concepgoes, praticas e comportamentos existentes nesse 

periodo no Brasil, onde a moral familiar e as convengoes sociais exigiam condutas 

regradas e comprometidas com a honra da Patria e da familia.

O homem moderno desse periodo deparou-se com a turbulencia de seus 

sentimentos e anseios, pois querer possuir o novo, que tambem era por essencia fugaz, 

era abrir mao do que ja possuia. A imensa variedade de objetos, encantava os olhos e 

inquietava os outros sentidos, pois, mexia em “verdades”, as quais haviam aprendido e 

apreendido de maneira passiva e submissa. A variedade, assim como a fugacidade, se 

tomou elemento que agitava os blocos bem arrumados e definidos de convê oes 

sociais e morais do homem, que nesse momento passou a ser moderno. Ainda que 

alguns individuos tenham rejeitado e questionado o modemo e suas concepQoes, outros 

se viram atordoados em meio as suas inumeras possibilidades de ser e fazer.

E outros, sequer questionaram, pois os “encantos” modemos nao tinham como 

propaganda o questionamento e a reflexao, mas o encantamento desenffeado, capaz de 

seduzir a fazer parte de um mundo onde o novo era a novidade. Berman nos mostra de 

maneira sintetica os sentimentos de um individuo nesse periodo:

Uma infinidade de novas experiencias se oferecem, mas quern quer que 
oretenda desfruta-la “precisa ser mais flexivel que Alcebiades, pronto a 
mudar seus principios diante da plateia, a fim de reajustar seu espirito a cada 
passo. Eu corner a sentir a embriaguem a que essa vida agitada e 
tumultuosa me condena. Com tal quantidade de objetos desfilando diante dos 
meus olhos, eu vou ficando aturdido”. De todas as coisas que me atraem, 
nenhuma toca meu corâ ao, embora todas juntas perturbem meus 
sentimentos, de modo a fazer que eu esqueija o que sou e qual o meu lugar.s

MARSHAL, Berman. Op. cit., p. 17-18
* MARSHAL, Berman. Op. cit., p. 18.
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A modernidade apresentava um novo modo de vida, onde o novo nao se resumia 

apenas a mercadorias e invengdes tecnologicas, mas tambem a experiencias de vida, as 

quais para serem vivenciadas requeriam na maioria das vezes, uma atitude capaz de 

romper com as normas sociais e morais da epoca. O presente parecia misterioso e 

sugestivo, embora sua experimentagao significasse romper com a tradigao. Tradigao que 

pregava regras de conduta e de moral extremamente condicionadas aos interesses da 

Igreja Catolica, da elite e da Republica.9 Regras que instituiam e definiam os papeis de 

homens e mulheres brasileiras nas primeiras decadas do seculo XX. Individuos que na 

particularidade de seu genero, resumia-se a “chefe da familia” e a “dona-de-casa”, 

sendo que aquele por ser homem sempre garantia o status de superioridade e da 

autoridade dentro e fora de casa.

E assim, a modernidade atingiu a esfera mais significativa da sociedade 

brasileira: A esfera familiar. O nucleo da produgao e reprodugao das regras morais, se 

deparou com anseios e atitudes de um membro que ate entao, desconhecia conceitos tao 

fortes e instigantes a liberdade e independencia, capazes de despertar paixoes e vontades 

de decidir seu lugar na familia e na sociedade. Esse membro era a esposa, a filha, a 

nora, a tia, a sobrinha, a prima, a neta, enfim, a MULHER. Mulher responsavel pela 

ordem familiar e saude da patria, mulher regrada por normas que buscavam disciplina-la 

e adestra-la a fungao de mae e dona de casa.

O papel feminino resumia-se a reproduzir e cumprir os desejos do pai e da

familia e do marido, pois, estes eram os unicos capazes de escolher e direcionar sua vida

de submissao ao homem, conforme coloca Silede Leila Cavalcanti:

As boas memorias, as mas-linguas e o sacolejo do pandeiro, falam de uma 
campina de vale virgem e vigoso, de temperatura "fria’’, de poucos contaios 
com estranhos e de comportamento recatado, agrario e quase rude, e mais,

9 Uma Republica, segundo Jose Murilo de Carvalho gerou expectativas, langou promessas 
democratizantes, mas que pouco contribuiu para a expansao dos direitos civis e politicos dos 
brasileiros.
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que teria sido educada de maneira rigida. dentro de uma estrutura familiar 
patriarcal, onde cabia a mulher obedecer ao homem, pai ou marido. tendo 
como espago de realizagao o casamento e os filhos e deixando o espago 
publico ao legitimado “dono” o homem provedor e racional, o unico “capaz” 
de dar diregao a sua vida, aos seus passos, aos seus desejos e seus amores. 10

Dessa forma, nao foi facil para essa mulher modema vivenciar os ares modernos 

de liberdade e emancipagao, ja que teve de buscar o rompimento com o que tinha, com 

o que sabia, com o que era, ou seja, teve de romper com o que estava defmido, pronto, 

mas que nao era tao solido quanto se pensava e interessava as instituigoes normativas da 

epoca. Ela teve de romper com os valores tradicionais e com o contrato conjugal que a 

subjugava a deveres e a eximia de direitos.

As instituigoes como a Igreja, a escola ou a Familia buscavam determinar as 

regras, organizando os espagos, delimitando e preenchendo o tempo, vigiavam as 

mulheres e sua conduta. Alem disso, desempenhava uma vigilancia continuada que, 

segundo Michel de Foucault, induz no individuo um estado consciente e permanente de 

visibilidade que assegura o funcionamento automatico do poder em seu exercicio de 

alcangar a docilizagao das mentes e dos corpos. A vigilancia se da por duas vias: os 

micropoderes familiares e institucionais, conforme explica Michel Foucault, pontuavam 

ao ser feminino uma disciplina que por meio de discursos nacionalistas, higienistas e 

religiosos o direcionavam para um bom casamento e naturalizavam o papel de 

submissao ao homem e a familia. Contudo, a ruptura com esse “destino“ fadado a 

respeitar incondicionalmente, obedecer e cumprir regras impostas por esses 

micropoderes interessados em garantir uma postura feminina docilizada para obedecer, 

ocorreu por parte de mulheres diversas, que a partir disso, passaram a ser foco de

10 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Campina Grande De(fl)orada por forasteiros 
passagem de Campina patriarcal a Campina Burguesa. In. GURJAO, Eliete de Q. (org). 
Imogens Multifacetadas da Historia de Campina Grande. Campina Grande: Prefeitura 
Municipal, 2000: 58.
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aten̂ ao e “preocupa9ao” da justitja e da medicina social com seu discurso higienista e 

disciplinador.

A disciplina social sugere a subjetividade do discurso normativo enquanto 

verdade, pelo individuo, ja que ele tem conhecimento do que lhe e permitido ou nao 

fazer. A partir disso espera-se que ele cumpra as normas e as leis, e caso nao o fa9a, sera 

nomeado e identificado por sua conduta “infratora”. No caso das mulheres das primeiras 

decadas do seculo XX, no Brasil, ocorreu processo semelhante, pois as mesmas sabiam 

das conven9oes sociais devidamente legitimadas pelo discurso juridico, em especial, e 

caso as descumprissem passavam pelo crivo social e cultural de serem vistas e 

apontadas como “despudoradas”, “desavergonhadas”, simbolo de imoralidade familiar, 

conforme Silede Cavalcanti. E ainda, no privado caso fosse casada soffia agressoes 

fisicas e psicologicas, fatos compreendidos pelos juizes, que ali representavam o 

discurso da moral e da justi9a, que condenava a mulher a condi9ao de “marginalizada”.

E na condi9ao de autoridade cientifica a medicina produziu explica9oes para o 

comportamento “inusitado” da mulher moderna e receitou solu95es que resultaram em 

marginaliza9ao e exclusao ainda maiores para esse ser. Mediante a prescri9ao medica, 

essa mulher precisava ser medicalizada para perceber que a saude de sua familia e da 

Patria necessitavam de sua postura dedicada ao lar, aos filhos e ao marido, segundo 

Costa:

As mulheres, deixando-se seduzir pelas galantes travessuras desses 
maividuos espirituosos, tomavam-se adulteras, destruiam seus lares, 
levavam a infidelidade seus filhos e maridos. Os medicos faziam um jogo 
duplo: por um lado mostravam o mundo como fascinante; por outro, como 
perverso. Procurava demonstrar que para aborda-lo era preciso prudencia, 
mais sobre tudo ciencia. (...) as mulheres entregues a sonhos e devaneios 
romanticos so pensavam em satisfazer seus voluveis prazeres. Esqueciam-se, 
assim, que o dever fundamental da mulher era a conservapao de sua saude e 
da saude dos seus filhos.11

11 COSTA, Jurandi Freire. Op. cit.
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Esse discurso medico-cientifico, juntamente com o discurso juridico produzia 

identidades que incluiam a mulher numa categoria de ser mulher sem escrupulos, sem 

vergonha e sem honra. A mulher moderna disposta a ocupar o “nao - lugar”, nao so 

surpreendeu, como tambem sugeriu amea?a aos homens e as converses sociais, que 

viam apenas um lugar para essa mulher: o lar. Trabalhar fora, se apaixonar, seduzir e ser 

seduzida representavam ruptura e desmoralizagao as famllias, como nos coloca Alomia 

Abrantes:

Mulheres que anunciam pelas ruas que estao vivas, como sujeitas de uma 
epoca e lugar, estao em transito entre estes lugares inclusive de forma mais 
amp la, ja que experimentam, como transeuntes, o indistinto, o nao-lugar... 
experimentam assim com receio, mas tambem com encantamento uma 
desterritorializacao.12 13

A respeito dessa questao, Cavalcanti aponta que:

Campina como mulher “desordeira” que se toma, vai resignar normas e 
valores instituidos juridica, religiosa e costumeiramente, pois depois de 
conhecer o amor mercantil-sexual nao institucionalizado e as vezes nao 
legitimado, vai colocar-se em outros lugares sociais: lugar de concubina, da 
amante, da amasia (de varios forasteiros), de cafetina e de tantos 
outros.Enfim, Campina transformava-se de mulher em perigo em mulher

13perigo.

Em busca de conquistar esse “nao-lugar” para vivenciar seus anseios de

liberdade e para mostrar que era capaz de responder por si, a mulher moderna se

entregou a paixoes, que resultaram em envolvimentos amorosos e sexuais extremamente

novos e fiigazes, como propunha a era da modernidade, conforme Marshal:

Eu nao sei, a cada dia, o que vou amar no dia seguinte. Sonha 
desesperadamente com algo solido a que se espera apegar, mas “eu vejo 
apenas fantasmas que rondam meus olhos e desaparecem assim que os tento 
agarrar”. Essa atmosfera de agita?ao e turbulencia, aturdimento psiquico e 
embriaguez, expansao das possibilidades de experiencias e destrui9ao das 
barreiras morais e dos compromissos pessoais, auto-expansao e auto-

12 SILVA, Alomia Abrantes da. Op. cit.
13 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. cit.
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desordem, fantasmas na rua e na alma e a atmosfera que da origem a 
sensibilidade modema 14

A nova performance da mulher em pleno contexto de turbulencia economica e 

politica no Brasil, onde oligarquias disputavam o poder e manifestagoes sociais 

demonstravam a insatisfa9ao da populâ ao, mediante promissores discursos de 

igualdade social e progresso, os quais nao conseguiam colocar em pratica a justi9a 

socio-economica, resultou em nomea9oes que convergiram em marginaliza9ao, mas 

tambem em resignificado do lugar feminino. Lugar marcado pela pluralidade socio

cultural, que de certa forma, colidiu com o discurso nacionalista e patriarcal que 

legitimava o papel de mulher seria, casta e recatada, como se todas fossem iguais, 

fadadas ao mesmo destino domestico e submisso ao homem, quando na verdade, cada 

mulher e unica, detentora de personalidade e desejos, oriundos de perspectivas pessoais 

que a fazem sonhar e lutar para realiza-los. E ainda, um lugar que se alargou, pois se 

antes ocupava predominantemente a casa, passou a ocupar as ruas, as pra9as, as 

fabricas, as lojas com muito mais freqiiencia e por outras razoes, pois agora era 

trabalhadora, operaria transeunte, urbanizada, moderna e senhora de si.

14 MARSHAL. Berman. Op. cit..
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CAPITULO SEGUNDO

Descortinando novas Mulheres: Honestas ou Criminosas?

Se ha poder, ha resistencia. Como no jogo 
fisico de agao e reacao. o exercicio de uw 
poder implica sempre uma resistencia, isso 
e, um poder contrario, urn contra-poder. 
Ninguem exerce poder impnnemente, e 
ninguem e apenas passivo nas relagoes de 
poder. (Michel Foucault)

O carater normativo dos tempos modemos gerou uma sociedade em que ja nao 

era necessario um poder absoluto, onde o soberano tinha o poder de fazer morrer e 

deixar viver, pois cada individuo controlava a si mesmo, ainda que esse “controle” 

representasse amea?a e desobediencia as regras e normas estabelecidas.

A modernidade tambem elaborou um discurso juridico tutelar que buscava 

resguardar as condutas morais no publico e no privado. A decadencia do modelo de 

familia patriarcal criou no Estado a necessidade de amparar essa familia, que 

vivenciava problemas pessoais de interesse coletivo. Para o Estado, a instituî ao 

familiar representava o alicerce da moral republicana, que desejava enxergar em cada 

individuo a conduta ordeira e o sentimento coletivo de contribuir para a “Ordem e o 

Progresso” da nâ ao, que significava contribuir para o desenvolvimento e crescimento 

economico do pais.

Tais mudan<;as foram acompanhadas por uma serie de leis de ordem social, que 

legitimavam as atuafoes do Estado democratico liberal. Os codigos Penal e Civil, por 

exemplo, previam condutas delinqtientes e estabeleciam as punigoes cabiveis. Assim, 

mediante essa perspectiva, convido-os a conhecer as implicates do processo normativo 

na sociedade campinense das primeiras decadas do seculo XX, na intengao de mostra- 

las que o poder e sempre estrategico, tern sempre metas e objetivos e que esta dirigido 

por uma inten<;ao, o que nao impede em absoluto a resignificagao dos valores morais
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pela sociedade e a burla da ordem estabelecida na tambem precisa intenqao de inventar 

um cotidiano proprio.

As leis elaboradas refletiam o processo de ordenamento social, ao qual 

interessava promover ainda mais, a moraliza<;ao dos comportamentos, pois em tempos 

de liberal iza?ao dos costumes, a ordem era coibir que esses fossem desmoralizados. As 

sensâ oes insuportaveis causadas aos “criminosos” do seculo XIX, cederam lugar a 

suspensao de direitos, principalmente ao da liberdade. A puni9ao se elevou a um grau de 

humanidade, contudo nao deixou de servir de exemplo aos demais individuos. Quanto 

mais liberdade adquirida, quanto mais, possibilidades de vivenciar os prazeres 

inusitados da modernidade, maior a disciplina empregada a sociedade.

A mulher modema ganhou espaqo nas areas publicas, conquistou espagos 

profissionais, ainda que timidos e restritos, contudo essa liberdade advinda da 

“liberaliza9ao” modema, se dava em meio a vigilancia continuada do Estado, que o 

fazia na condi9ao de tutor devidamente reconhecido pela legisla9ao e pela institui9ao 

familiar. Essa mulher circulava entre a liberdade e a interdi9&o, sendo que a primeira 

consistia em exercer livremente sua vontade sem romper com o minimo de decencia 

exigido pelos bons costumes e a segunda, consistia em proibi-la de exercer essa 

liberdade, se a mesma desmoralizasse os bons costumes. A desterritorializa9ao do 

privado para o publico pelas mulheres nao significou menos vigilancia, conforme ilustra 

Margareth Rago:

A invasao no cenario urbano pelas mulheres, no entanto, isso nao traduz um 
abrandamento das exigencias morais, como atesta a permanencia ae anueo. 
tabus como a propria virgindade. Ao contrario, quanto mais ela escapa da 
esfera privada da vida domestica, tanto mais a sociedade burguesa lan?a 
sobre seus ombros o anatema do pecado, o sentimento da culpa diante do 
abandono do lar, dos filhos carentes, do marido extenuado pelas longas horas 
de trabalho. Todo um discurso moralista e filantropico acena para ela, de
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varios pontos do social, como perigo da prostituî ao e da perdigao diante do 
menor deslize.1J

A desonra moral, conseqiiente de uma ma conduta feminina precisava ser 

cessada para nao resultar em PERIGO A ORDEM SOCIAL. A otica liberal-burguesa 

presumia comportamentos e costumes compativeis aos seus valores morais e, os 

discursos juridico e medico realizavam o trabalho de legitimar normatizando os 

costumes instituidos socialmente. Sendo assim, a moral feminina estava associada a sua 

conduta sexual, o que implica dizer que se a mulher assumia o lugar de um ser 

naturalmente vocacionado para o casamento e a maternidade, essa seria honesta, mas se 

assumisse o lugar de um ser erotizado e voltado aos desejos do corpo em detrimento do 

desejo da moral (casamento e maternidade), esta seria desonesta, anormal e desordeira. 

Segundo Cavalcante, “o corpo feminino normal, inscrito nos discursos moralizantes e 

disciplinantes como da medicina e da justiga, nao podia ser encharcado de desejo sexual 

e sim. maternal.”15 16

O discurso juridico permeava o contexto republicano assumindo um papel 

determinante na sociedade, que se organizava em meio a valores de moral burguesa nao 

reconhecidos da mesma forma pelas praticas cotidianas e ordinarias. Praticas que 

“desafiavam” os principios moralistas de uma ordem social, pois concebiam a 

virgindade, o casamento e a maternidade em especial, de forma diferente, nao menos 

importante ou necessaria, apenas diferente. Diferenga que implicava em condutas 

distintas dos conceituados valores burgueses que aliados aos discursos medico e 

juridico, constituiam imagens negativas e preconceituosas, que resultava em 

marginalizagao daqueles que agissem contra os “bons” costumes.

15 RACJO, Margareth. Do Cabare ao lar: a utopia da cidade disciplinar (1889-1930). 2a edicao. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 1987: p. 18.
16 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Mulheres Modernas, Mulheres Tuteladas: O Discurso Juridico 
e a Moralizagao dos Costumes. Campina Grande (1930/1950). PE, 2000.
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Atentemos assim, nobre leitor, para o discurso juridico exposto no processo- 

crime de defloramento, onde Djanira Gonsalves e situada ora na condî ao de tutelada 

ora marginalizada:

... namora com Severino Batista dos Santos, conhecido por Birino, a cerca de 
quinze dias, o tendo conhecido no mercado publico desta cidade, quando 
fazia feira (...) que logo ao ve-lo, enamorou-se, a ponto de ficar loucamente 
apaixonada. Ate que um dia encostou a porta desta sendo logo combinado 
entre ambos a sua fuga; que a declarante tinha certeza plena que Severino era 
casado civil e religiosamente com outra mulher, mas, como o amor que 
dedicou a Severino foi tao intenso, que nao ligou importancia ao estado civil 
de Birino (...); entregando-se a Severino de corpo e alma, realizando assim o 
seu defloramento; que Severino fez isto por culpa da declarante desnortear a 
cabe?a de Severino para tal fim (...) que a declarante nao esta arrependida de 
se ter entregue a Severino para esse fim, visto como, foi de sua espontanea 
vontade1'.

Mediante as declarâ oes de Djanira Gonsalves e das testemunhas, o advogado 

de acusagao, Anastacio Honorio de Melo, constitui seu papel a partir de uma otica que 

define Djanira de forma marginalizada:

(...) Jovem leviana, dada a toda especie de namoros e infiel aos proprios 
namorados, pois enquanto namorava com Jose de Albuquerque Maranhao, 
tendo com este na vespera da fuga (...) e foge com Severino (...) que a 
conhece ha poucos dias. Creada e educada entre prostitutas, Djanira sofreu a 
influencia marcante do meio ambiente, que precocemente a instruiu sobre os 
caminhos tortuosos da vida, dando-lhe assim capacidade mental para 
discemi-los. Alem de conviver quotidianamente com suas irmas, todas 
prostituidas, mantidas pelo comercio carnal, reside numa rua suspeita situada 
em zona de meretricio* 18.

Sentenciando o reu, Severino Batista dos Santos, o Juiz Antonio Sabino 

fundamenta seu parecer com base na jurisprudencia e nos artigos 217 e 59 do Codigo 

Penal Brasileiro:

(...) considerando que dada a absoluta incapacidade da mulher menor de 16 
anos de idade para consentir, e na falta de discemimento e completa 
inexperiencia de vida, o legislador nao poderia deixar de considerar como 
viciosa, e, mesmo inexistente a sua aquiescencia a pratica de sua deflorâ ao.

1 Processo Crime de Defloramento - n° 348 de 1941.
18 Idem, ibidem.
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O magistrado do caso complementa os autos processuais apresentando sua 

sentenga, com a qual condena penal mente Severino Batista dos Santos a uma pena de 

nove anos e quatro meses sob o art. 21719 do CPB e socialmente, Djanira Gongalves a 

uma pena atemporal, ja que o seu ato de entregar-se aos prazeres do corpo (sexo) 

infringiu os codigos morais de uma sociedade moderna ainda vinculada a algumas 

caracteristicas patriarcais. A castidade ate o casamento parecia assustada mediante os 

prazeres liberals da modemidade, contudo, ainda era valorizada, cobrada e legitimada 

pelas institutes normalizadoras. Tutelada pela condigao de mulher, a qual teve sua 

honra rompida e manchada socialmente, tutelada pela incapacidade etaria (16 anos) de 

discernir o ato do defloramento e suas conseqiiencias, e ainda tutelada, pela 

inexperiencia de vida. Marginalizada e condenada por morar em um ambiente 

comprometido pela prostituigao; o determinismo20 parecia util e pertinente a 

argumentagao juridica; marginalizada por ter assumido uma condigao de sujeito ativo na 

relagao sexual quando decidiu por experimenta-la, quando a mulher restava ser apenas e 

somente o sujeito passivo em todas as relagoes de poder e por fim, marginalizada 

porque nao demonstrava arrependimento do seu ato, constituindo-se assim perante a 

honra, a moral e aos discursos normativos em um Perigo a ordem publica, pois tornara- 

se alguem do nivel de uma raga inferior, potencialmente criminosa, perigosa e capaz de 

se entregar a prostituigao, caso nao tivesse controles sociais e medicos adequados. 

Conforme ilustra Cavalcanti:

Nao se julgava tao somente um determinado acontecimento sexual e 
amoroso (que a Justiga qualificava de crime), mas estava em iuizo tuac 
aquilo que caracterizava o individuo: como morava, onde trabalhava, seu 
procedimento em familia, na rua, no trabalho, suas paixoes, sua forma de 
amar, etc.21

19 Art. 217 do C.P.B.: Seduzir mulher virgem, menor de 18 e menor de 16 anos de idade e ter com ela 
conjungao carnal, aproveitando-se de sua inexperiencia ou justificavel confianga.
20 Segundo as ideias deterministas. os lugares que a mulher e os sujeitos ocupam na sociedade eram frutos 
de uma ordem superior de evolugao quase natural, ininterrupta... Diz Darwin..
21 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. cit.
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Crimes sexuais eram enfim, crimes morais, pois a medicina higienista, o 

discurso juridico e a familia concebiam que o ato sexual era legitimo e sadio quando se 

dava apos o casamento e com a finalidade de procriar.

Alem de Djanira Gongalves outras tantas mulheres foram nomeadas de 

criminosas pelo discurso juridico, que se utilizando da lei juridica da analogia e dos 

costumes elaborava na pessoa do juiz a decisao dos litigios. Josefa Tributino ou 

simplesmente, Zefa, aumentou o numero de casos criminais onde a mulher era a 

agressora. Proprietaria de uma Pensao, onde ocorriam atividades do sexo, Zefa foi 

indiciada sob a acusagao de mandar bater em Maria Amelia de Morais, proprietaria da 

Pensao Nice, sua entao concorrente, como relata a denuncia:

O promotor publico da Comarca, usando das atribuigoes que a lei lhe confere 
e apoiado no inquerito policial junto; vem perante V. S. denunciar a Djanira 
de Tal, Alice Tenorio e Josefa Tributino, as duas primeiras de residencia e 
qualificagao desconhecidas e a ultima proprietaria da “Pensao Modema’, 
nesta cidade, todas as meretrizes, como incursas (...) pelos fatos delituosos 
que passa a expor. No dia 23 de agosto do corrente ano (1933) as duas 
primeiras denunciadas (. . .) foram as sete horas da noite, a pensao Nice e, ahi, 
a mandado da denunciada Josefa Tributino, armadas a pegas de corda, 
espancaram as mulheres Maria Amelia de Morais, proprietaria da referida 
pensao Nice, Maria Alves de Moura, Alaise Cavalcante e Lourdes Barbosa, 
hospedes dessa ultima pensao, causando nas mesmas os ferimentos descritos 
no auto de corpo de delito (...) Determinou o crime questSes de ciumes e 
rivalidades entre as donas das duas pensoes e as suas respectivas hospedes

Como determina o procedimento processual, Maria Amelia de Morais, 

proprietaria da Pensao Nice foi convocada a depor, oportunidade em que disse:

(...) que Djanira agarrou-se com ela depoente, botou-a no chao, e esbofeteou- 
a (...) que disse o seguinte a ela depoente: “sabe que vai apanhar de corda, a 
mandado de Jozefa Tributino” (...) que ela e sua inimiga rancorosa, ha mais 
de um ano, por questoes insignificantes (...) de catimbo (...) que Jozefa do 
quintal da casa dela, tratou ela depoente com milhares de palavras 
indecorosas e chamou-a para a briga e disse mais que, no dia em que 
amanhecesse danada, entrava na casa dela depoente e a esbofeteava (...) que 
disse mais que (...) se quisesse, prestasse queixa na policia, mas ela Jozefa,

22 Processo Crime de Ferimentos Leves - n° 34 de 1933.
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nao tinha medo, pois tinha garantia dos chefes de policia (...) que Jozefa 
disse mais em tom arrogante, o seguinte: aparcga o bom para me prender (...) 
que ela depoente e quern poderia ser presa. “3

A denunciada, Josefa Tributino, tambem foi chamada a depor, e declarou o 

seguinte:

(...) a uma hora da tarde, ela interrogada viajou desta cidade para a povoagao 
de Galante, deste municipio, visto ter sido avisada que quatro soldados 
estavam procurando ela interrogada para prende-la; que nao sabe o que se 
passou na noite desse dia na Pensao “Nice”’ (...) que quern avisou que ela ia 
ser presa foi um cabo da policia, cujo nome ignora (...) que ela depoente 
tivera uma discussao com Maria Amelia, sendo cada qual em seus quintais; 
que a discussao versava sobre questoes de catimbo (...) que ela interrogada 
foi intimada pelo tenente Joao de Souza (...) para comparecer a delegacia (...) 
que respondeu que vinha a delegacia, mas nao se sentindo bem humorada 
com essa intimidagao, resolveu ocultar-se para nao comparecer a delegacia, 
e em seguida, foi a capital, e la falando com o doutor Severino, este lhe 
entregou um cartao para o delegado desta cidade, tenente Joao de Souza; que 
(...) chegando nesta cidade, mandou entregar o cartao ao referido delegado, e 
este, recebendo o cartao, mandou intimar ela (...) novamente para 
comparecer a delegacia; que por isso, (...) ocultou-se em Galante, voltando 
dali, no dia seguinte, nao sabendo se o tenente Joao de Souza, ainda 
continuava como delegado.23 24

Mediante as declaragoes da vitima, da suposta acusada e da testemunha, o juiz 

acata a defesa de Josefa Tributino realizada por seu advogado e absolve a mesma.

... Nao ha em toda prova produzida elemento capaz de firmar a 
responsabilidade de Jozefa Tributino no conflito havido entre as mulheres de 
vida facil (...) e a denunciada Jozefa se encontrava na capital do Estado onde 
fora pedir garantias contra a coagao que lhe vinha fazendo o subdelegado 
local (...) foi mais uma perseguigao do sargento, subdelegado que o fez. 
Cumpre a justiga togada fazer justiga, absorvendo a denunciada Jozefa 
Barbosa, conhecida como Jozefa Tributino. 25

Segundo Michel Foucault26, o discurso nao e simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominagao, mas aquilo pelo que se luta, o poder de que

23 Idem, ibidem.
24 Idem, ibidem.
25 Idem, ibidem.
26 FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. 6a ed. Edigoes Loyola, Sao Paulo, Brasil, 1996.
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queremos nos apoderar. Sendo assim, podemos analisar caro leitor, que o discurso 

juridico, simbolo de uma moral “exemplar”, denota-se contraditorio e perdido entre a 

sua teoria e a vida pratica de seus representantes legais, que viam em mulheres como 

Zefa, a possibilidade de vivenciar desejos e emogoes e diante disso, esqueciam que a 

justiga deve ser cega e atuar de forma independente dos anseios e relagdes daqueles que 

a compoem.

A mulher livre ou prostituta, simbolizava a corrupgao dos costumes, a 

desmoralizagao dos valores e resumida a condigao de ofensa a moral familiar e publica, 

nao alcangava o status de ofendida. Como entender entao a absolvigao de Zefa no 

processo crime de lesao corporal, se a mesma era uma meretriz? Qual tera sido o criterio 

preponderante utilizado pelo juiz ao constituir sua sentenga? Por que nao se identifica 

uma marginalizagao esperada de Zefa na sentenga, como ocorreu com Djanira? Nao se 

surpreenda caro leitor, pois em alguns casos a moral e a honra se sobrepoem a norma, 

em outros ocorre o contrario e, nesse caso o que ocorreu? Se nao cabia condenagao pela 

lesao corporal, o que pensar entao do fato de ser dona de uma casa de prostituigao, art. 

229 Codigo Penal?

Reduzir a mulher a condigao de incapaz de responder por si e por outro e 

fraciona-la a um ser meramente passivo e naturalmente matemo, tornara-se mais que 

um processo de nomeagao onde a marginalizagao feminina era promovida com exito, 

tornara-se, um instrumento argumentative e interessado para negar o potencial 

criminoso da mulher, que cada vez mais se revelava enquanto ser pensante, erotizado e 

vingativo capaz de decidir, premeditar e cometer crimes hediondos. Uma mulher normal 

para os discursos juridico e medico era aquela vocacionada e capacitada para cuidar, 

acariciar, amamentar, proteger, organizar o lar e zelar pelo bem-estar e vida da familia.
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Enquanto instituigao disciplinar e normativa a familia atribuia a mulher o status de 

dispositivo, ao qual restava promover a ordem e a paz dentro e fora do lar.

Contudo, Maria Guedes de Azevedo, ilustra o outro lado feminino, nao menos 

maternal e passivo nem mais masculino e cruel, apenas um lado capaz de agir contra a 

moral e a vida de outra pessoa quando lhe interessa. Apresenta-se enquanto re num 

processo crime de homicidio onde um homem, seu marido, e a vitima.

Maria juntamente com seu amante, Manoel Alves Brasileiro, promoveram o 

crime e acabaram nao so com uma vida, mas tambem com a honra familiar, que 

segundo o discurso pronunciado pelo juiz se viu destruida com a morte de um homem 

de bem e honrado. Maria Guedes de Azevedo representa uma criminosa em potencial 

que tentou contra a moral do matrimonio, ja que cometia o adulterio, ressalva presente 

nos autos que demonstram claramente o valor dado a moral, ainda que a perda da vida 

se fizesse presente. A moral se sobrepoe a norma e uma questao, mas se sobrepor ao 

bem da vida e outra coisa. Atribuir a re a responsabilidade de autoria do delito 

significava atribuir a mulher a condigao de sujeito, negada em qualquer circunstancia 

alem da maternidade. A mulher nao possuia poder e ate para cometer crime de natureza 

boa ou hedionda precisava do ser todo poderoso e pensante masculino ou de estar 

possuida por seres espirituais ou perdida em patologias mentais. Pensemos caro leitor, 

ao pronunciar essa explicagao, os discursos normativos tutelam ou marginalizam a 

mulher?

Maria e Manoel foram condenados a trinta anos de prisao, contudo ela teve a 

pena reduzida em um tergo. Para a justiga Maria matava aos poucos a instituigao do 

casamento, dando-lhe um fim ao colaborar com a morte do seu marido, que nesse caso 

era o sustentaculo e provedor da ordem e paz da familia. Cavalcanti assevera:
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Na balan<;a juridica sao colocadas as condutas morais de cada um dos
envolvidos numa acao criminal: sobe o lado aue deDOsiiar mais moranaa_
21

A moral nao era completamente estranha as mulheres criminosas, talvez porque 

essa tenha sido a causa do seu delito. E o exemplo de Maria Minervina. aue tirou a vida 

do seu filho minutos depois do nascimento e ocultou o corpo. Assim demonstra o 

registro policial:

... A denunciada deu a luz uma crian̂ a do sexo masculino, no mato, proximo 
de sua residencia, no lugar Salgadao, deste Termo, e logo apos o parto. 
matou a referida criansa, enterrando-a depois, com o intuito de ocultar a sua 
desonra, pois era tida como virgem.

Chamada a depor Maria Minervina disse:

(...) se achando gravida e nao querendo ser descoberta, na ocasiao em que 
deu as dores e que era intimidada por sua mae que lhe promettia surra por 
motivos dos boatos que corria e que a casa da sua mae nao tinha comodo 
para que ella se ocultar na ocasiao do parto, resolveu por isso ir dar a luz 
distante na choupana de seus paes (...) que ali chegou o momento de nascer a 
crean̂ a e ella declarante teve medo de seu pai que estava trabalhando perto 
(...) podia ver ou ouvir o que ali se passava, e querer mata-la (...) que a 
mesmo apos o nascimento morrera, que julga ella declarante ter morrido a 
crianga por motivo de bater com a cabeija sobre o chao na ocasiao em que 
nasceu, e com medo que estava do pai (...) fez esforpo para que seu filho 
merece, e depois o enterrou e cobriu... 9

Com base nos autos processuais que continham o depoimento de Maria, das 

testemunhas e o exame fisiologico do corpo da re para constatar a motivasao do estado 

puerperal, o promotor oferece denuncia argumentando que o crime foi cometido para 

ocultar a desonra de Maria, que se dizia ser virgem a familia. A condena?ao 

preconceituosa e marginalizada advinda da perda de sua virgindade parecia pior que a * 28 29

: CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. cit.
28 Processo crime de homicidio — n° 21 de 1924.
29 Processo Crime de infanticidio - S/N de 08/02/1935.
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dor de perder seu filho pelas proprias maos. A moral mais uma vez se localiza 

sobreposta a vida, sendo que nesse caso nao e so Maria que lhe atribui esse lugar.

Conforme o criminologista do seculo XIX, Cesare Lombroso, a mulher normal 

apresentaria caracteristicas negativas que a aproximava da crian̂ a, como um senso 

moral deficiente e a tendencia exagerada a vinganga e ao ciume. Defeitos esses podendo 

ser neutralizados pela maternidade, frieza sexual e inteligencia menor.

A mesma norma que condenava as mulheres que se entregavam ao desejo do 

corpo em detrimento do desejo e sonho do casamento, era a mesma que absolvia outras 

mulheres que cometiam crimes hediondos como o infanticidio, alegando defender a 

honra familiar. A mulher criminosa e em especial, a mae criminosa nega o direito a vida 

ao seu filho, ffuto de um caso amoroso e rompe com o estereotipo de mulher 

naturalmente tendenciosa a maternidade. A identidade naturalizada de afeto, amor e 

cuidados e colocada a margem diante de uma identidade agressiva e instintiva, 

naturalmente masculina, segundo os discursos juridico e medico.

Ainda que criminosa, como condenar Maria Minervina, se perante a justiga a 

mesma nao era capaz de responder por si, se o discurso medico langava a possibilidade 

de uma confusao emocional provocada pelo estado puerperal momentos depois do 

parto; como condena-la se a mesma na sua minima condî ao feminina nao tinha poder 

para cometer um crime sozinha? Sera que Maria perdera a razao? Como perdera se os 

discursos cientificos e religiosos afirmavam que a mulher era desprovida de razao. Nao 

se perde o que nao tern. Maria foi absolvida.

A justi<?a que lan̂ a justificativa embasada na explica<?ao empirica da ciencia 

para as causas do infanticidio, e a mesma que esquece das comemorâ oes sociais e 

morais, devidamente amparadas e legitimadas por ela, que nesse processo crime fica 

claro que motivaram Maria a cometer o delito, pois a mesma temia a surra da mae,
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devido aos comentarios sobre sua desonra resultante em eravidez. Diante aesse caso ? 

da postura da justî a, o que pensar das implicates da moral no cotidiano das pessoas e 

em especial das mulheres? Maria em relato a morte de seu filho estava na condito de 

re e, em rela9&o a moral como podemos situar Maria?

Diante das problematizagoes lan̂ adas e possivel identificar duas identidades 

femininas, que nao sao as unicas nesse e em qualquer outro contexto, mas sao as 

possiveis: Mulher “algoz” e Mulher “vitima”. A primeira seria aquela que infringia de 

alguma forma as convengoes morais e normativas, transformando a moral e ordem em 

desmoraliza<?ao e desordem, respectivamente. Para tanto, a mulher “algoz” nao 

precisava necessariamente agredir e matar para assim ser classificada; bastava permitir e 

planejar o seu defloramento, entregando-se aos desejos do corpo e perdendo de vista o 

sonho do casamento e da maternidade, exatamente nessa ordem. E ainda, ser meretriz 

era ser “algoz”, mesmo sendo extremamente necessaria aos deleites dos mais diversos 

homens da sociedade. inclusive os “homens da lei”. Com excegao do art. 213 do 

Codigo Penal Brasileiro, a mulher “algoz” nao ocuparia o status de vitima. A ela era 

negado o direito de ofensa, pois a ela era assegurado o “direito” da marginalizasao. A 

Segunda podia se tornar uma “algoz”, contudo seria “melhor” continuar nessa condigao. 

“Vitima” quando deflorada contra sua vontade (art. 213 do CP) ou mediante sedufao 

(art. 217 do CPB). Seria ainda, aquela cuja conduta moral e sexual era irrepreensivel 

diante do que estabelecia os discursos moralizantes.

O Estado, a Igreja, o Discurso Juridico e a Medicina Social representavam um so 

discurso e uma so logica de ordem social, que seria a disciplinarizagao dos corpos e das 

mentes. Enquanto disciplina, instituiam regras e previam punigoes. Castigos que podiam 

ser desde a marginal izagao moral ate a reclusao prisional, objetivando promover a 30

30 Art. 213 (Estupro): Constranger mulher menor ou maior, virgem ou nao. honesta ou prostituta a 
conjungao carnal, mediante violencia ou grave ameaga.
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corregao comportamental daqueles que por algum motivo fugiram a regra e 

representavam perigo e ameaga a sociedade. A mulher “vitima” ainda que nesse lugar 

nao escapasse a corregao e tinha no casamento “forgado” a unica forma de salvar a sua 

honra e da familia e por conseqiiencia, reparar um erro consentido31 ou nao por ela. 

Quanto a mulher “algoz’ as possibilidades de corregao eram amplas, pois as 

possibilidades de se-la tambem o eram”. Cabia o casamento, como forma de recompor 

sua essencia matrimonial e maternal, a prisao que resultava em seqiiestrar sua liberdade 

servindo de exemplo aos outros e a ela mesma e por fim, a marginalizagao e o 

preconceito. Foucault ilustra:

Porque, ainda nos poetas gregos do seculo VI, o discurso verdadeiro, no 
centido forte e valorizado do termo. o discurso verdadeiro pelo qual se tinha 
respeito e terror, aquele ao qual era preciso submeter-se porque ele reinava, 
era o discurso pronunciado por quern de direito e conforme o ritual 
requerido; era o discurso que pronunciava a justiga e atribuia a cada qual sua 
parte; era o discurso que profetizando o future, nao somente anunciava o que 
ia se passar, mas contribufa para a sua realizagao, suscitava adesao aos 
homens e se tramava assim com o destino. 2

O discurso juridico fosse aplicando a lei ou simplesmente acatando os resquicios 

moralistas de ordem burguesa, acabava por construir uma verdade excludente e 

preconceituosa sobre a mulher. Ele nao apenas condenava penal mente, mas 

moralmente. O discurso juridico que se pronunciava enquanto justo ao zelar pela ordem 

social promovia uma “injustiga” moral contra a mulher. Sua autoridade enquanto 

discurso e norma se constituia em condigao de verdade absoluta e inquestionavel, 

contudo o que pensar das identidades negativas langadas ao ser feminino quando este 

desconstruia o lugar comum a ele atribuido, instituia novos papeis sociais e burlava a 

ordem? Segundo Foucault33' a verdade nao reside no que e o discurso ou no que ele faz,

31 Consentido quando a mesma mediante a promessa do casamento aceitam a defloragao
32 FOUCAULT, Michel. Op. cit.
33 Idem, ibidem.
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mas no que ele diz. Assim, como nao problematizar esse discurso se o mesmo atraves 

da linguagem estabelece o que deve ou nao existir, nomeia e classifica e institui na 

sociedade as “verdades” que devem ser reproduzidas, as regras que devem ser seguidas 

e os lugares que devem ser ocupados?



37

CAPITULO TERCEIRO 

Campina Grande moderna, feminina e “fora-da-Iei”.

“A liberdade individual nao e principio 

sem restrigao”. Invocar em favor dos 

viciosos os sagrados direitos da liberdade 

individual, e dar provas de muita 

ignorancia, e pregar a dissolugao dos 

costumes, e fazer a apologia do crime. 

(Candido Motta)

A partir do seculo XIX o sexo enquanto tema deixou de ser privilegio das 

Teologias, confessores, moralistas e juristas e passou a ser tratado como problema 

clinico e de saude. Passou a ser estudado e investigado num contexto medico-cientifico 

preocupado em classificar todos os casos de patologia fisica e psiquica, em estudar as 

doen̂ as venereas, os desvios e as anomalias, tanto com fmalidade higienica quanto com 

fmalidade de normaliza<?ao de condutas tidas como “desviantes” ou “anormais”.

Em meio a uma moral burguesa, em relâ ao a qual todo desvio era considerado 

delito, como situar a pratica da prostitui?ao, ja que a mesma era tida como um “mal 

necessario” para a preservagao dos lares? Seria um pecado, como pensava a Igreja 

catolica no periodo colonial brasileiro? Seria um crime contra a moral familiar, como 

estabelecia o Codigo Penal do Imperio? Ou seria um fenomeno fisiologico, organico ou 

patologico, ou seja, doentio, resultado de um meio social, cuja causa principal seria a 

miseria, como acreditavam os moralistas, os sociologos e os criminologos?

A prostituigao, ainda que tolerada por ser vista como um “mal necessario”, era 

criminalizada como ato imoral, pois amea?ava a vida social. Foi estabelecida uma 

penal izagao para reprimir a conduta anti-social (anti-higienica ou desmoralizante) das 

meretrizes que ofendessem a moral da sociedade e do Estado. Tratava-se, de um
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controle da sexualidade vista como criminosa pelo discurso da Criminologia. E 

Campina Grande no periodo de 1930 a 1945 foi palco de uma atribulada reforma 

urbana, cujas mudangas esteticas e higienico/sanitarias atingiram tambem as casas de 

prostituigao. Experiencias inspiradas na medicina social em tons do ideario de 

civilizagao e progresso comum. Conforme o historiador Fabio Gutemberg:

Mudar as condigoes sanitarias de uma cidade ou aformosea-la significa 
.ambem. e deliberadamente. interferir e erradicar os maus habitos e costumes 
dos seus moradores, darem-lhe uma nova fisionomia e plasticidade e criar 
usos condizentes com os padroes da civilidade burguesa.

Habitagdes populares, becos e travessias passaram a ser o foco de atengao dos 

medicos sanitaristas, administradores e letrados em geral, por serem considerados 

ambientes propicios a difusao de doengas e de praticas genericamente denominadas de 

promiscuas. Segundo os discursos higienistas, o suburbio era o lugar dos pobres e 

trabalhadores (inclui-se as meretrizes, ainda que assim nao fossem consideradas), 

enquanto que o centra era o lugar do polo comercial e ate certo momento da moradia 

das elites proprietarias. A reordenagao do espago promovida em Campina Grande, 

assim como em outras cidades, tinha dimensoes sanitaria, economica e de segregagao 

social.

As personagens que o nobre leitor vai encontrar neste capitulo sao mulheres 

anonimas, meretrizes que nao deixaram seus nomes nos anais de nenhuma historia, mas 

que entre muitas outras coisas precisavam lutar pela sobrevivencia ainda que sobre elas 

pesassem a marginalizagao e a identidade de criminosa. Observar os movimentos e as 

agoes cotidianas dessas mulheres em Campina Grande permite conhecer o papel por 

elas desempenhado silenciosa e sub-repticiamente, ampliando suas formas de viver e de 

estar no mundo em que viviam. Diante dos preceitos e predicados do que seria uma 34

34 SOUSA. Fabio G. P. Bezerra. Campina Grande: cartografias de uma reforma urbana no Nordeste do 
Brasil (1930-1995) In: Revista Brasi/eira de Historia. Sao Paulo, V. 23, n° 46. 2003, p. 65.
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mulher honesta para os discursos moralistas da epoca, as meretrizes representavam sua 

negagao e sua desmoralizagao. Contudo, ha de reconhecer que elas redeflniram os 

espagos fisicos e simbolicos e, nas relagoes de poder se distanciaram significamente das 

“verdades” que deveriam ser reproduzidas, das regras que deveriam ser cumpridas e dos 

lugares que deveriam ser ocupados.

A sexualidade no lar tinha limites, devendo ser respeitada a “natureza” e 

contidos os excessos, pois deveria ser mantida dentro dos padroes tradicionais, 

extirpando-se desvios, assegurando a reprodugao e a sexualidade sadia. O submundo da 

sexualidade deveria ser exercicio fora do lar, isto e, com as meretrizes. O sexo 

considerado pervertido, onde a busca pelo prazer e a finalidade, so era possivel no 

mundo da prostituigao, com as “fogosas” mulheres “da vida”, tao necessarias ao 

respeito as mulheres honestas, recatadas e maes-de-familia.

De acordo com Candido Motta, Evaristo de Moraes e outros criminologos da 

virada do sec. XIX para o XX, a prostituigao com as caracteristicas da que hoje 

conhecemos resultou do desenvolvimento urbano, fato observavel em Campina Grande. 

O periodo de 1905 a 1950 foi exatamente aquele em que a Rainha da Borborema se 

deparou com os resultados de seu crescimento economico. A chegada do trem em 1907 

sinalizava a modemidade, mudava o conceito de distancia e influenciava o comercio 

facilitando o transito de mercadorias para a capital, principalmente do algodao que 

estava se expandindo. A cidade tambem viveu a construgao de novas pragas, avenidas e 

edificios em meio a revitalizagao urbana, onde foram empreendidas agao de limpeza 

publica, saneamento e higienizagao das ruas e avenidas da area central.

Os baixos salarios femininos faziam com que a prostituigao se tomasse um 

fenomeno economico, como sendo o complemento do salario insuficiente ou a falta 

absoluta desse. A imensa maioria das meretrizes provia das camadas mais pobres, que
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do campo, quer dos centros urbanos e das profissoes mais modestas e, os seus clientes 

dos mais diferentes niveis sociais: da Justi?a, da Policia, do comercio etc. Assim, a 

prostituigao e encarada como um trabalho, onde de um lado oferta-se o corpo e do 

outro, procura-se a satisfa?ao sexual. Em Campina Grande as casas de prostitui9ao 

“Pensao Modema”, “Pensao Nice” e o “Eldorado” exemplificam a grande afluencia de 

clientes e de funcionarias. No Eldorado os freqiientadores assistiam a shows ousados e 

deslumbravam-se diante da sensualidade das mulheres, que para a historia representam 

novas sensibilidades e comportamentos femininos. A pratica da prostitui9ao e milenar, 

mas a performance das meretrizes era inovadora a cada noite.

A prostitui9ao nao se constituia legalmente em crime, contudo a criminaliza9ao 

das prostitutas se dava de algumas formas. Alegando-se que nas ruas onde existia a 

prostitui9ao, as meretrizes exibiam-se escandalosamente, ofendendo o pudor publico 

com palavras obscenas e provocando os transeuntes com deboche, as autoridades 

policiais procuravam enquadrar estes atos como crime. Buscavam amparo legal no art. 

233 do Codigo Penal, que punia todo aquele que ofendesse “os bons costumes com 

exibi9oes impudicas, atos ou gestos obscenos, atentorios ao pudor, praticados em lugar 

publico”. Outra forma de criminaliza-los se dava atraves da sua equipara9ao a 

vagabundagem, podendo a meretriz ser enquadrada no Codigo Penal e presa. Alem 

disso, para alguns criminologos, apesar das causas sociais serem preponderantes na 

explica9ao do meretricio, existia casos patologicos, onde mulheres se entregavam a 

prostitui9ao pelas exigencias morbidas do seu organismo. Cesare Lombroso afirmou a 

existencia da prostitui9ao feminina nata, do mesmo jeito que existia a criminalidade 

masculina nata, ambas marcadas pela hereditariedade. De certa forma os criminologos 

diferentemente do discurso juridico atribuiam as mulheres meretrizes a condi9ao de 

sujeito e de individuo, ainda que o fizessem criminalizando-as.



41

Fim do seculo XIX e initio do seculo XX, decretos foram elaborados e lan9ados 

para implantar o exercicio de vigilancia sob as mulheres de “ma vida”. Decretos 

legislatives que atribuiram aos Delegados de Policia a competencia de vigiar e zelar 

pela moral publica no que se refere as a9oes das meretrizes. Como a prostitui9&o nao era 

materia do Codigo Penal Brasileiro, a atua9ao do poder do Estado sobre ela estava a 

cargo da propria policia, que a criminalizava por sua pratica cotidiana, embora assim 

como outros homens buscasse nessas as mesmas mulheres “criminosas” o prazer sexual 

de gozar dos excessos camais e naturais que eram negados a suas esposas e/ou 

namoradas. Criminosas, mas indispensaveis.

A inexistencia de leis penais ou mesmo de regulamenta9ao da prostitui9ao nao 

impedia que as autoridades policiais de campina Grande determinassem os pontos 

permitidos aos prostibulos. Alegava-se restabelecer a moral com a ausencia desses, 

transferindo-as para areas mais afastadas e marginais. A modemidade presumia uma 

cidade organizada dentro dos moldes burqueses de civiliza9ao. Amigo leitor como algo 

incivilizado pode ser tao necessario a quern o recrimina e pune? Nao esque9a 

companheiro, que o discurso juridico ao nomear, classificar e condenar valia-se de dois 

pesos e duas medidas. O sistema de regulamenta9ao policial tinha a nitida fun9ao de 

controlar a moral e a higiene. De um lado, a moral e a saude burguesa deviam ser 

preservadas, de outro a necessidade de defender a moral publica dos “escandalos e 

exibi9oes” promovidos pela prostitui9ao.

A prostitui9ao tambem era vista como uma doen9a sexual, a qual devia ser 

tratada com o saber medico controlando a sexualidade e esquadrinhando o corpo 

humano, quanto ao seu desejo sexual. A medicina buscava controlar a sexualidade em 

nome de preservar a saude da burguesia e por conseqiiencia, controlar os
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“desregramentos sexuais”. Aqui homens e mulheres eram o alvo dos dispositivos 

medico e normativo, conforme ilustra a professora Silede Cavalcanti:

Definindo conduias sexuais femininas e mascunnas normanzar.;.. 
fundamentadas antes em constru9oes naturalizadas do ser homem e do ser 
mulher. essa nostura naturalizante nas construcoes do genero, onde a 
natureza e uma referenda muda, conduz a constru?ao de um regime de 
verdade sobre o sexo, onde mulheres e homens tinham que necessariamente 
se enquadrar em padroes de comportamentos “normais”.35 36

Mas, o que e ter um comportamento sexual normal? Seria ter uma relâ ao sexual 

com fins extritamente procriativos? Seria suprimir rea9oes naturais de desejos e de 

prazer? Nao seria mais facil aceitar os impulsos sexuais de homens e principalmente, 

das mulheres e desenvolver uma conscientizâ ao dos perigos do sexo, em vez de 

recrimina-lo e de tentar sufocar os desejos e impulsos sexuais? A popularidade das 

meretrizes demonstra o deslocamento da sexualidade e o alargamento da capacidade 

sexual da mulher, ainda que tida como criminosa.

O discurso medico prescrevia as molestias da prostitui?ao fundamentando a 

criminalidade atribuida as meretrizes. Essas, segundo os discursos moralistas, 

representavam perigo aos bons costumes e a saude publica. A elas era atribuida a 

responsabilidade causal de doen9as venereas, como a sifilis, por exemplo. O Estado 

legitimava a a9ao repressora da policia em desfavor das meretrizes proferindo um 

discurso moralista que previa ser preciso prevenir os resultados da vida desordenada 

dessas mulheres conter os vicios dos freqtientadores dos prostibulos e pregar o “sexo 

limpo”. J” O saber medico tinha o poder de policia de certa forma, ja que buscava 

esquadrinhar a prostitui9ao em nome de conter os desregramentos. A rela9ao entre 

Medicina e Criminologia, portanto, foi a maior possivel no tratamento da questao. 

Defendia-se uma repressao policial direta a prostitui9ao, principalmente quanto aos seus

35 CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Op. cit. p. 100.
36 “Sexo Limpo”: seria o sexo depois do casamento e com finalidade para procriar.
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“alunos”, assim, higienistas, juristas e outros profissionais travaram um debate quanto 

ao meretricio ser abandonado, regulamentado ou reprimido, todavia essa discussao ficou 

no ni'vel do discurso, afinal, existia uraa repressao aberta realizada pela poh'cia e a 

prostitui?ao ainda era um prazeroso “mal necessario”.

A partir do seculo XIX as ciencias voltavam seus olhos para o que consideravam 

“aberra9oes sexuais”, para os “mamacos” e “perversos”. Interessava a ciencia da epoca 

analisar esses fenomenos marginais exatamente para mante-los a margem, para melhor 

conservar e manter a integridade e a saude dos individuos “normais”. O atentado ao 

pudor era um dos objetos do esquadrinhamento criminal da sexualidade, a qual so 

poderia ser exteriorizada no privado, entre “quatro paredes”, ainda que fosse num 

prostibulo, pois a rua nao devia conviver com o sexo.

Com a modemidade as ciencias Juridica, Medica e Psiquiatrica em prol dos bons 

costumes e do zelo por uma sociedade civilizada, estabeleceram um enquadramento 

para a sexualidade que chegasse as ruas, a qual seria crime ou doen?a. Assim, criava-se 

um estereotipo de moral que devia punir tudo aquilo que fosse considerado atentado ao 

pudor, por essa razao as matrizes eram tao marginalizadas do ponto de vista moral e 

criminal, ainda que nao estivessem previstas nos Codigos Penal e Civil. Mas, nao 

esquefa como leitor, de que os discursos normativos, em especial o juridico, valem-se 

tambem da moral para estabelecer sua “verdade” de disciplina e hombridade segundo os 

preceitos burgueses. A escolha de uma sexualidade que nao fosse a reverenciada como 

normal, alem de ser julgada crime, era considerada causa de outros crimes, como o 

passional, por exemplo.

A representatividade historica das meretrizes em Campina Grande nas primeiras 

decadas da modemidade abrange uma dimensao social e de genero que muito significou 

para as outras mulheres mencionadas ao longo desse trabalho. Tao criminosas quanto as
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mulheres honestas que rompiam lagos e valores patriarcais, as meretrizes em suas 

praticas cotidianas dentro e fora dos prostibulos embaralhavam os codigos normativos e 

morais e, punham em cheque os pilares da sociedade modema que nao previam suas 

burlas. A sedugao das meretrizes nao se dava apenas em suas roupas extravagantes e 

atitudes ousadas, mas tambem por seus desbravamentos femininos sexuais. A ela era 

permitido extrapolar em seus caracteres naturais enquanto sujeito sexualmente ativo. 

Seu significado sensual e social mostrava que o desejo e o amor nao sao pre-requisitos 

para fazer o outro sentir prazer.

Ser uma meretriz nesse contexto constituia ser uma mulher que independente da 

causa a que levou a essa condigao, lutava por sua sobrevivencia, que nao se intimidava 

diante da moral e do olhar vigilante do estado de uma sociedade com tragos patriarcais, 

as quais nao a intimidavam diante das nomeagoes e identidades marginais a ela 

atribuidos. Simbolizavam a quebra das amarras morais que limitaram a condigao de ser 

mulher. Mulheres como Djanira Gongalves eram criminalizadas por uma situagao 

isolada, mas mulheres como Josefa Tributino eram criminalizadas por sua condigao de 

vida que a fez ir alem do papel reservado a todas as mulheres e ainda que a fez ampliar 

a cartografia da cidade para si e para outras tantas. Djanira Gongalves e Josefa Tributino 

em especial, representaram duas das inumeras possibilidades de ser mulher modema, 

que acompanhava as mudangas de habitos e de comportamentos no seio da sociedade 

local, contudo, mudangas nem sempre de acordo com a moral e os bons costumes. 

Afinal, tudo o que perpassa a moralidade burguesa e os codigos normativos de 

disciplinarizagao era criminalizada de uma forma ou de outra.
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CONSIDERACOES FINAIS

Ao manter contado com o discurso do filosofo frances Michel Foucault, o qual 

buscou analisar entre outras, as estruturas de poder e as hierarquias sociais nos seculos 

XVI, XVII e XVIII, percebi a possibilidade de analisar as implicagbes do discurso 

juridico no cotidiano de algumas sociedades.

O filosofo langa o conceito de poder disciplinar, excelente para pensar as formas 

de denominagao no cotidiano da vida social. Ele desloca o foco para as margens e 

propoe uma historia-problema que serve para iluminar e responder a uma 

problematizagao colocada pelo historiador e que desenha no percurso o proprio objeto 

de investigagao. Assim, buscar discutir o significado historico das mulheres criminosas 

e tentar perceber a atuagao do discurso juridico enquanto instituigao disciplinar, que 

representava, sobretudo, a propria legitimagao do controle, da vigilancia e do 

adestramento dos individuos, em prol do ordenamento social, contudo e notar tambem a 

apropriagao do contra-poder, aqui personificado por Djanira Gongalves, Zefa Tributino, 

Maria Guedes de Azevedo e Maria Minervina.

Percorrer os caminhos de Campina Grande em pleno efervescer da modernidade, 

deparando-me com os suntuosos ares de mocidade, onde os discursos convergiam para a 

necessidade e urgencia de organizar a cidade, para que a mesma ingressasse no mundo 

dos “civilizados” e sentir-se mais uma mulher a circular pelas ruas, pragas e largas 

avenidas sob os “cuidados” do Estado. E encontrar subsidios factuais que possibilitam 

trabalhar com a nova historia, a qual tern criado condigoes favoraveis as discussoes de 

novas tematicas, entre elas, o poder dos discursos institucionalizados exercido sobre os 

sujeitos sociais, principalmente sobre as mulheres, que perante a historia tradicional 

ocupava o “lugar-comum”, O tema desse trabalho se faz importante porque o mesmo
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provoca o leitor a pensar como foram instituidas culturalmente as referencias 

paradigmaticas da modernidade em relagao ao proprio social e a posigao dos sujeitos.

Assim, a pesquisa mostrou-se relevante porque de uma forma geral revelou o 

discurso juridico instituindo uma pratica de administrar as condutas sexuais das 

mulheres, na tentativa de moralizar a sociedade dentro dos parametros normativos por 

ele legitimado. Alem disso, apresentou as identidades negativas atribuidas as mulheres 

que fiigiam a regra de “mulher ideal”, descortinando assim seu Carter normativo em 

instituir “mazelas morais e sociais” a essas mulheres que apenas nao sonharam os 

mesmo sonhos que a justiga e as familias patriarcais. Afinal, a historia por essencia nao 

se repete. Sua relevancia da-se por exibir a primazia do conteudo dos processos-crimes 

enquanto fonte historica. Recurso que permite o encontro entre a historia e direito 

enquanto ciencias que juntas podem ofertar problematicas interessantes e ineditas.

Portanto, podemos concluir que os lugares instituidos pela chamada 

modernidade e apropriados pelos orgaos sociais de poderes possibilitaram para as 

construgoes de identidades e representagdes sobre os sujeitos sociais, principalmente as 

mulheres. Entretanto, as personagens que foram trazidas para esse debate podem ser 

pensadas para alem de um mundo “comum”. De “criminosa” e “honesta”, a mulher 

passou a ser uma ou varias fabricates de um saber historico, instituido ou nao, mas 

pelo o qual os seus interesses puderam ser discutidos neste trabalho, no tocante aos 

espagos classificados e desclassificados atribuidos a quern por tamanha audacia abriu as 

cortinas e se apresentou ao novo publico, ou seja, a nova historia: a mulher.



47

REFERENCE

ARANHA, Gervacio Batista. Visao da modernidade urbana: a experiencia inedita In:

1 rem, Modernidade e Imagindrio na Paraiba e Regiao: Tramas Politico-Econdmicas e 

prdticas culturais (1880-1925), Tese (Doutorado), Campinas, SP, 2001, pp. 249-3u3.

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas.

CAHALI, Yussef Said (org.). Codigo Civil, Codigo de Processo Civil e Constituigao 

Federal. 2a ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

CAVALCANTI, Silede Leila Oliveira. Mulheres Modemas, Mulheres Tuteladas: O 

Discurso Juridico e a Moralizagao dos Costumes. Mestrado em Historia, Recife, 2000.

COSTA, Jurandir Freire. Ordem Medica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Edi?oes 

Graal, 1999.

DELMANTO, Celso. (Org.) Codigo Penal Comentado. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora 

Renovar, 1991.

DOWER, Nelson Godoy Brasil. Instituigoes de Direito Publico e Privado. T ed., Sao 

Paulo: Editora Atlas, 1989.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisao. Tradu?ao de Raquel 

Ramalhete. 25a ed. Petropolis: Vozes, 1987.

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. 6a ed. Sao Paulo: Edi9oes Loyola, 2000. 

GOMES, Luiz Flavio (Org.) Codigo Pena, Codigo de Processo Penal e constituigao 

Federal. 5a ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MARSHAL, Berman. Modernidade ontem, hoje e amanha in: Tudo que e solido se 

desmancha no ar. Sao Paulo: Cia. das Letras, 1999.



48

RAGO, Margaret. Do Cabare ao lar: a utopia da cidade disciplinar (1889 - 1930). 2a 

edi9ao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

SOUSA, Fabio Gutemberg Ramos Bezerra. Na casa e na rua: cartografias das 

Mulheres na cidade (Campina Grande - 1930; 1945).

________. Campina Grande: Cartografias de uma reforma urbana no Nordeste do Brasil

(1930-1945) In: Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v: 23 n°. 46, 2003, pp. 61- 

92.

SILVA, Alomia Abrantes da. Os generos da cidade. In: As escritas femininas e os 

femininos escritos. Imogens de mulheres na imprensa Parahybana dos anos 20. 

Mestrado em Historia, Recife, UFPE, 2000.


