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Ninguem nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biologico, 

psiquico, economico define a forma que a femea humana assume no 

seio da sociedade; e o conjunto da civilizacao que elabora esse 

produto intermediario entre o macho e o castrado que qualificam de 

feminino. Somente a mediacao de outrem pode constituir um 

individuo como um outro (BEAUVIOR: 1980, p. 9). 

A moga rica e um arranjo e, nao uma esposazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora. 1997, p. 137). 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 romancezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora (1997) de Jose de Alencar apresenta perfis femininos ora circunscritos no 

codigo masculino vigente do seculo XIX, ora marcados por tracos acentuados de uma postura 

que hoje se chamaria de feminista, devido a tentarem romper, certas vezes, com o discurso e o 

poder da ordem falocentrica dominante. A protagonista, Amelia, demonstra tais tracos, em 

virtude de possuir um desejo imenso por emancipagao. Ela, de certo modo, rebela-se contra a 

sociedade hipocrita e corrupta de sua epoca, contra o fato de ser estereotipada como mulher 

pelas convencoes e pelo mercado matrimonial, e busca firmar-se enquanto genero ao assumir 

fungoes associadas ao masculino dentro de seu espago privado, tornando-se chefe de casa, 

provedora, senhora do discurso e tutora do proprio esposo Seixas. Mas ela e, ainda, uma 

mulher que tern sua formagao psicologica, intelectual e emocional limitada pelas exigencias 

impostas pela sociedade de seu tempo, expressas na narrativa pela ideologia falocentrica do 

autor, atraves da voz do narrador e das vozes das personagens. O romance sela a construgao 

do espago e da identidade das mulheres, sobretudo, da protagonista, sob a otica da autoria 

masculina, por isso a presente monografia tern por objetivo analisar a emancipagao feminina, 

destacando essa autoria, a luz das teorias criticas feministas. 

PALAVRAS-CHAVE: Emancipagao feminina, autoria masculina, teorias criticas feministas. 

ABSTRACT 

The novelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora (1997) by Jose de Alencar presents female characters impresioned in the 

patriarcal code of the XIX century, but marked by a behavior that would be called "feminista" 

today, mainly because some of them seem to try to break with the ruling phallocentric 

discourse and order. The heroine, Amelia, shows this behavior and a desire for emancipation. 

She, to a certain degree, rebels against the stereotypes linked to women and, consequentely, to 

herself, de to social conventions and the marriage market. She searches for asserting herself as 

gender when takes tasks related to the male universe within her own private space, when she 

becomes the leader of the house, provider, manager of her own discourse and a tutor for her 

husband, Seixas. However, she still is a woman whose psychological, intellectual and 

emocional formation is limited by the demands imposed on women by the society of her time, 

expressed in the narrative by the phallocentric ideology of the author through the voice of his 

narrator and the other female voices. The novel seals the construction of the female space and 

identity, mainly those of the heroine, though the male point o view and authorship. Thus, this 

monography has as its objective to analyse the female "emancipation", highlightening the 

issue of authorship from a feminist perspective. 

KEY-WORDS. Female emancipation, male authorship, feminist theories. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta monografia visa analisar o processo de "emancipagao" feminina emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora 

(J997) de Jose de Alencar a luz das teorias criticas feministas. Para isso sera feita, a priori, 

uma abordagem panoramica sobre o contexto historico dessas teorias sobre como surgiram e 

desenvolveram-se nos contextos americano, europeu (Franca e Inglaterra) e no Brasil, 

ressaltando os principals nomes e obras que contribuiram para propor discussoes acerca da 

questao feminina no universo real e ficticio, isto e, em obras literarias. A analise proposta 

realizar-se-a a partir de uma investigacao sobre a autoria masculina, observando a ideologia 

do escritor ao representar a figura da mulher. Isso sera fundamental para a compreensao da 

construcao da identidade e do espago femininos e para a observagao das relagoes de 

inadequagao entre interioridade e mundo, vivenciadas, sobretudo, pela protagonista na busca 

pela afirmagao de sua identidade, enquanto sexo, genero e entidade politica. Todos esses 

pontos serao discutidos com base em alguns elementos-chave peculiares as teorias criticas 

feministas, por exemplo, as nogoes de alteridade, patriarcalismo, relagoes sexo/poder, 

"Bildungsroman" feminino, genero, passividade. Alem disso, serao expostos os principals 

objetivos dessa vertente de analise literaria, fundamentals para a compreensao da sua 

importancia no sentido de aplica-las ao trabalho cientifico dentro da tematica escolhida. 

A relevancia de analisar a "emancipagao" feminina em Senhora sob a otica das teorias 

criticas feministas, destacando o aspecto da autoria masculina, consiste em propor discussoes 

sobre a condigao de subordinagao da mulher-personagem e sobre estereotipos negativos 

relacionados a ela, sacralizados culturalmente na literatura canonica. O objetivo central e 

focalizar o processo de "emancipagao" feminina da protagonista, que se caracteriza por um 

profundo desejo de independencia e consequente rompimento com as limitagoes da sociedade 

impostas a mulher. A protagonista chama-se Amelia, jovem consciente de um mundo hostil, 

estereotipado por convengoes e pelo mercado matrimonial. Quando humilde, torna-se orfa de 

pai, mae e irmao e, nesse contexto de total desamparo familiar, sofre, tambem, a rejeigao de 

seu amado Fernando Seixas, que a troca por uma quantia de trinta contos para comprometer-

se com outra jovem, Adelaide. Todavia, a sorte de Amelia muda com a morte de seu avo 

paterno, que havia sido injusto ao duvidar da existencia da jovem e de sua familia ate a leitura 

de uma carta que o filho lhe deixara antes de morrer. Depois disso, arrependido, assina um 

testamento, legitimando-a sua unica herdeira. Isso a torna a mais recente rainha do ceu 

fluminense. Rica, Amelia opta por vingar-se de Seixas, submetendo-o a uma transagao 

comercial, arranjada por seu tutor, o tio Lemos, em que um dos criterios para sua realizagao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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requisitado por Aurelia, era a omissao de seu nome ate a concretizacao de seu casamento. 

Tudo ocorreu como ela preferiu e, finalmente, Seixas vende-se por cem contos. Ao casar-se 

com Aurelia, ele depara-se com uma surpreendente humilhacao, pois torna-se um fantoche, 

um objeto sem valor nas maos da pessoa a quern havia rejeitado. O mercado matrimonial 

simbolizara para Seixas o inicio de muitas experiencias que o levarao a preocupar-se mais 

com a natureza do seu carater do que com sua propria emancipagao, uma vez que agora estava 

totalmente a merce de Aurelia, tanto no aspecto financeiro quanto social e emocional. Ja para 

Aurelia, significant o meio de subverter os ditames patriarcais e capitalistas da sua sociedade 

com a qual nao se identifica por castrar-lhe enquanto genero. 

A escolha deste romance foi baseada na sutileza do autor ao expor a questao da busca 

pela emancipagao feminina e da transformagao do discurso patriarcal, culturalmente 

sacralizado entre homens e, tambem, entre mulheres que consentiam a perpetuagao de 

estereotipos negativos em relagao ao ser feminino. Outra razao para a inclinagao do estudo 

dessa obra foi sua autoria masculina, que despertou a curiosidade por pesquisar a 

representagao da mulher sob a otica de um homem. Analisar a ideologia masculina a respeito 

da mulher, em pleno seculo XIX, consiste numa importante contribuigao para os estudos 

academicos, sobretudo porque e um trabalho desenvolvido sob a perspectiva das teorias 

criticas feministas. Portanto, a relevancia do assunto corresponde as inumeras possibilidades 

de discussoes teoricas relativas ao tema. Algumas das indagagoes que essa monografia busca 

analisar sao: Aurelia conquistou sua emancipagao? Como a figura feminina luta para afirmar-

se enquanto genero e entidade politica? Estaria Alencar reconhecendo a desconstrugao da 

alteridade do discurso feminino ou expondo sua visao patriarcal, atraves do discurso do 

narrador a respeito da mulher no romance? Significaria consentimento do papel de 

subordinada a atitude de Aurelia em pensar em desistir do piano de humilhar Seixas ao 

oferecer-lhe o divorcio, bem como assinar o testamento declarando-o seu universal herdeiro, 

ja que tinha o poder em suas maos, ou sera que ela nao era "senhora" para conquistar seu 

amado com seu proprio empenho sem usar o dinheiro? EstudarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora a luz das teorias 

criticas feministas e relevante, ainda, porque a questao do feminismo tern se tornado um 

enfoque fundamental de varios pesquisadores no ambito da literatura. Pode-se pensar que essa 

atengao seja um reflexo das politicas feministas, agregadas ao ideal crescente de 

independencia proliferadas em todas as partes do mundo e que, de algum modo, tiveram seus 

mudos-gritos reconhecidos e representados pelas artes literarias. 



1. A QUESTAO DA M U L H E R E AS TEORIAS CRITICAS FEMINISTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 A TRAJETORIA DO PENSAMENTO FEMINISTA 

A literatura tem tido um papel fundamental para o desenvolvimento de teorias criticas 

em geral, inclusive as feministas, afinal, elas se formam a partir dos textos literarios e de suas 

implicacoes. A literatura serviu e continua a servir para mostrar, artisticamente, atraves de 

signos linguisticos os papeis da mulher em varias epocas e contextos especificos e, assim, 

delibera espagos para criticas e denuncias sociais. Entretanto, textos literarios, como 

apanhados de signos, contribuem para difundir, mas tambem para criticar pre-conceitos e 

ideologias relacionadas a questao de genero enquanto construcao cultural, dentre outras 

coisas, erigidas por arrogancia, hostilidade e discriminacoes sociais. Eles sao fundamentals 

para o diagnostico da representagao feminina ao longo dos seculos em textos da tradigao 

masculina hegemonica pela estereotipia reducionista, visto nas imagens de anjo, demonio, 

rainha do lar, dentre outras, como das mulheres apresentadas em textos tais comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dom 

Casmurro de Machado de Assis, e O Cortigo de Aluisio Azevedo, bem como pela 

necessidade de compreensao de si mesmas, da vida, das relagoes, conforme mostram, 

Amcmhecer (1938), de Lucia Miguel Pereira, eAs Tres Marias (1939) de Raquel de Queiroz. 

Mas ate que ponto uma obra literaria revela a maneira como pensa e age a sociedade 

de uma epoca? E ate onde a realidade extra-texto e importante para a compreensao de um 

texto literario? Essas questoes sao discutidas e esclarecidas, por exemplo, por Antonio 

Candido, em seu livro Literatura e Sociedade (2000). Segundo o critico brasileiro, antes dos 

formalistas russos, a analise de um texto literario associava-se a condigao de uma obra retratar 

ou nao elementos da realidade. Mais tarde, depois dos formalistas russos, chegou-se a 

conclusao oposta, os criticos e teoricos perceberam que, na verdade, a questao de retratar 

elementos reais nao se situa em primeiro piano para a compreensao de uma obra, mas o 

"como" essa obra constroi-se, ou seja, a maneira sobre a qual as operagoes formais sao postas 

em jogo, levando-se em consideragao a questao da imanencia textual. Para essa ultima 

vertente, a metodologia envolvida no processo de elaboragao do texto literario e fator 

operante, sobretudo, porque dispensa quaisquer condicionamentos, especialmente, o social. A 

obra por si mesma, da forma como foi elaborada e suficiente para possibilitar sua 

compreensao. Ha algumas decadas, contudo, nao se tem analisado, integralmente, uma obra 

langando mao dessas visoes, separadamente, como mostra o autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hoje sabemos que a integridade da obra nao permite adotar nenhuma dessas visoes 

dissociadas; e que so a podemos entender fiindindo texto e contexto numa 

interpretacao dialelicamente Integra, em que tanto o velho ponto de vista que 

explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela conviccao de que a 

estrutura c virtualmente independente. se combinam como momentos necessarios do 

processo interpretative Sabemos, ainda, que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA externo (no caso, o social) importa. 

nao como causa, nem como significado, mas como eJemento que desempenha um 

certo papel na constituicao da estrutura tornado-se. portanto. interno (CANDIDO: 

2000, p.4). 

O elemento exterior, segundo o ponto de vista do autor, passa por um processo de 

internalizacao na feitura da obra: o externo (a realidade extra-texto) atraves da visao subjetiva 

do autor perante a realidade ganha uma estrutura peculiar. Isso se efetua com base na 

capacidade do artista de captar aquilo que e relevante externamente e dar-lhe uma roupagem 

especiftca, de modo a configura-la na intimidade da obra. 

As teorias criticas feministas trabalham no sentido de ressaltar que a realidade extra-

texto manifesta-se na estrutura interna da obra, ao reproduzir o pensamento patriarcal sobre as 

mulheres. As discussoes acerca da posicao da literatura no que tange a transmissao de 

ideologias podem ser observadas por Spivak (1995), como mostra Zolin (2005a), indiana 

radicada nos Estados Unidos, que trata das ideologias de classe, raca e genero a partir de uma 

postura feminista e pos-colonialista. De acordo com a autora, Spivak critica as proprias 

teoricas feministas por serem excludentes, ao focalizarem em seus estudos apenas as mulheres 

do Primeiro Mundo, como sendo uma especie de cumplice de certas ideologias racistas e 

colonialistas. Ela sugere que a definicao de mulher seja dada numa perspectiva de pluralidade 

historica e, nao, a partir de uma suposta essencia, porque acredita que ela so pode ser efetuada 

a partir da relacao da diferenca entre todas as mulheres do mundo e, nao simplesmente atraves 

da diferenca homem/mulher, observada em contextos particulares, como tem acontecido. 

Outra feminista, Judith Butler (2003) comenta a respeito da concepcao da construcao 

ideologica do termo Mulher, atraves da concepcao de genero. Para ela, a construcao do genero 

nao e estavel, compreendida de uma mesma forma para cada contexto historico, 

porque o genero estabelece intersecoes com modalidades raciais, classicistas. 

etnicas. sexuais e regionais de identidades discursivamente constituidas. Resulta que 

se tornou impossivel separar a nocao de "genero" das intersecoes politicas e 

cuiturais em que invariavelmente ela e produzida e mantida (p.20). 

Compreende-se no pensamento de Butler a determinacao de varios elementos exteriores na 

formacao da personalidade feminina, responsaveis por estabelecer a instabilidade e a 

incoerencia na denominacao do genero feminino. A luz do pensamento de Spivak e de Butler, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pode-se dizer que a analise da representagao feminina, ao longo dos anos, tem sido esbocada 

de forma diferente, segundo a concepcao de mulher para cada contexto especifico, em 

sintonia com as relagoes de raga, etnia, cultura, classe e politica. Desse modo, o processo de 

internalizagao de que fala Candido, neste caso relacionado a representagao da mulher, sempre 

esteve condicionado ao momento historico de uma epoca. Assim, ele pode ser verificado em 

obras escritas por homens desde a Antiguidade Classica, ao se constatar a correlagao entre os 

aspectos reais da mulher e sua representagao negativa nos livros de autoria masculina. 

A condigao da mulher, cristalizada cultural e historicamente na literatura, no 

sentido de subordinada, de ser o segundo sexo, como diria Beauvior (1980), aquela que nao 

tem uma identidade propria, mas uma atribuida por outros, a "caida", o anjo domestico, a 

megera e toda sorte de termos pejorativos referentes a sua personalidade, pode ser vista em 

seus primordios no importante seculo V antes da era Crista, em classicos da literatura grega, 

por exemplo, em Aristofanes. Sua pegazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A greve do sexo: Lisistrata (2003), em genero 

comico, curiosamente empenha-se em denunciar o sistema opressivo no qual as mulheres 

gregas estao circunscritas, ao colocar no centro do discurso a voz feminina, reivindicando 

seus direitos voltados para o campo emocional e social, fato nao muito comum, embora 

Medeia ilustre isso, tambem. Num estilo satirico, o dramaturgo narra a estoria de um grupo 

de mulheres que se reunem para defender a causa da igualdade de sexo, utilizando como 

instrumento o proprio sexo ao promover uma greve sexual contra seus homens, soldados de 

guerra. Curiosamente e o termo apropriado, uma vez que o que se ve na Odisseia e na Iliada 

de Homero. ou em tragedias, tal como Edipo Rei de Sofocles, e a mulher conferindo poder 

atraves do casamento, mas sem exerce-lo (Dias: 2008). A questao biologica da mulher, 

representada, por exemplo, pela sua genitalia, que e analisada pela otica psicanalitica, como 

sendo, simbolicamente, um dos fatores responsavel pela condigao submissa desse sexo, e, 

neste caso, fator decisivo para sua submissao em relagao aos homens. 

As limitagoes impostas as mulheres pela sociedade, devido o seu sexo incluia o nao 

acesso a educagao formal por seculos. Em virtude disso, suas vozes nao puderam ser ouvidas 

nesse sentido, com raras excegoes, como sugere a lista de autores e autoras do canone 

ocidental, proposta por Bloom em seu livro O canone ocidental (2001), no qual surgem 

apenas Safo e Cristine de Pisan da Antiguidade ate a Idade Media, embora ja no seu final. No 

cenario internacional ocidental, documentos escritos por mulheres acerca da condigao 

feminina so surgem mais sistematicamente no seculo X V I I I . No cenario internacional 

ocidental, Mary Astell em Some reflexions upon marriage [Algumas reflexdes sobre o 

casamento. 1730] satiriza a existencia do poder absoluto dos homens nas familias, 
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ironicamente renegade- no estado politico por ele ser um metodo improprio para governar 

seres racionais e livres. Astell questiona, tambem, a condigao biologica de os homens ja terem 

nascidos livres e as mulheres, escravas por estarem condicionadas a maternidade, ou seja, a 

viver para o outro, o que implica sua dependencia social. A francesa Olympe de Gouges em 

suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Declaration des droits de la femme el de la citoyenne [Declaragao dos direitos da mulher 

e da cidada:\19\] reivindica a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, sobretudo 

no que concerne as questoes de propriedade e de liberdade de expressao ao argumentar o 

dever de as mulheres assumirem o mesmo teor de responsabilidades destinadas ao homem, 

como o pagamento de impostos, punigao perante os crimes cometidos e cumprimento de 

deveres comuns a qualquer tipo de cidadao. 

Para a inglesa Mary Wollstonecraft, autora do fim do seculo XVII I e uma das 

precursoras ideologicas dos movimentos feministas dos seculos posteriores, em A Vindication 

of the rights of Woman [As reivindicagdes dos direitos da mulher: 1792] a questao da luta 

pelos direitos da mulher relaciona-se com a questao da luta por uma reforma politica e social, 

baseada na igualdade dos sexos, cujo principio e a cessao da tirania masculina, expressa 

atraves das figuras do rei, do pai, do marido, do irmao primogenito e das leis com privilegios 

hereditarios para os homens. Para ela o progresso social so teria exito se o direito de cidadania 

fosse extensivo a todos os individuos, com igualdade plena para ambos os sexos. Outro ponto 

defendido por Woolstonecraft e a questao da educagao. A seu ver, a condigao de inferioridade 

da mulher so pode ser transformada a partir de uma revolugao no mundo do conhecimento, 

especialmente porque ele e o instrumento que possibilita o reconhecimento do potencial 

feminino e, por conseguinte, sua efetiva libertagao, chegando a tornarem-se, de fato, cidadas, 

livres de sua condigao submissa e opressora, estabelecida pelo poder masculino (ZOLIN: 

2005a). 

Uma das consequencias das lutas feministas em prol da afirmagao do espago e dos 

direitos femininos e o surgimento da profissao de escritora no seculo XIX. As mulheres 

refletem sua condigao de subjugada, a questao do ressentimento, da dependencia e da 

arrogancia e toda consorte de recriminagoes sociais historicamente sofridas e passam a 

representar a si mesmas - enquanto mulheres - em romances, ainda que mascaradas com 

pseudonimos masculinos com o proposito de nao terem seus romances retaliados, como, por 

exemplo, as irmas Bronte, George Eliot e George Sand, dentre tantas outras. Os primeiros 

romances de autoria femininas surgem como declaragoes ou denuncias da existencia da 

"escravatura" feminina. Nessas obras, pode-se constatar a trajetoria das mulheres, seus 

fracassos, suas conquistas, seus avangos, todos condicionados ao contexto historico. As 
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grandes precursors inglesas do seculo XIX e inicio do seculo XX foram Jane Austen, com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orgulho e Preconceito, Mary Shelley, com Frankenstein, Charlote Bronte, com Jane Eyre, 

George Eliot, pseudonimo da inglesa Mary Ann Evans, com The Mill on the Floss e 

Middlemarch; e as americanas Louisa Mary Alcott, com Little Women e Charlotte Perkins 

com The Yellow Wallpaper, entre outras. No Brasil, tem-se os exemplos de Julia Lopes de 

Almeida, com A falencia, e Carolina Nabuco, com .4 sucessora. 

Atraves do pensamento e das manifestacoes destas e outras pioneiras na luta pelos 

direitos da mulher, o movimento feminista, segundo Zolin (2005a) se intensifica no cenario 

politico internacional a partir do seculo XIX com os movimentos sufragistas nos Estados 

Unidos e, depois, na Inglaterra. No primeiro pais ocorreu a formacao de agremiacoes, como 

Woman Suffrage Asssociation [Associacao para o Voto das Mulheres], criada pelas 

americanas Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, em 1840 e American Woman's 

Suffrage Association [Associacao Americana para o Voto das Mulheres], fundada por Stone, 

tambem em 1840. Essas agremiacoes fundiram-se em 1890, dando origem a National 

American Woman's Suffrage Association [NAWSA] [Associacao Nacional Americana Para o 

Voto da Mulher]. O resultado dessa uniao, aliada a ajuda de outras aderentes feministas, foi a 

conquista do direito de votar em 1920. O objetivo dessas agremiacoes foi colocar no centro de 

seus debates a questao dos direitos da mulher, precisamente o de votar, porque seria atraves 

dele que a mulher conquistaria novos espagos na sociedade, isto e, poderia vir a conseguir 

outras reformas atraves desse mecanismo. 

Na Inglaterra, o feminismo, enquanto movimento politico, estava voltado para a 

condigao da mulher na Era Vitoriana (1837-1901), crucialmente caracterizada por varias 

manifestacoes preconceituosas ao apresentar como argumento o fato de a mulher, 

supostamente, ter grau de intelectualidade inferior ao homem. Essa crenga encontrava 

sustentagao no aspecto religioso que pregava o valor da fidelidade a alianga matrimonial 

atraves da obediencia ao conjuge. Tal valor pressupunha dizer que a fidelidade feminina ao 

esposo correspondia ao seu comportamento de resignagao, delicadeza, compreensao, 

submissao, afeigao ao lar e ausencia de ambigao a nivel individual, afetivo, social, politico, 

etc, como visto no poema The Angel in the House (1854) do ingles Coventry Patmore. A 

subversao desses comportamentos significaria a violagao da tradigao religiosa, a saber, a 

desordem natural das coisas, a exemplo de obras literarias de autoria feminina, como a 

produgao americana, O Despertar (1899), de Kate Chopin. Outro aspecto da "epoca 

vitoriana" corresponde a valorizagao da familia, do modelo do anjo do lar ao dar-se relevancia 

ao espago privado por se-lo, concomitantemente, lugar do exercicio do dever e do prazer. 
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Nesses termos, o governo da Rainha Vitoria, constituiu-se numa idolatria a domesticidade ao 

considerar a dona de casa o idolo dessa epoca, a grande responsavel pela perpetuagao desses 

valores, enquanto ao homem coube a funcao de prover o lar, pontos tao bem representados 

por obras de autoria masculina, a exemplo do romantico norte-americano Edgar Allan Poe, 

com seu poemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annabel Lee e seu tratamento dado as mulheres. 

Contudo, a ideologia implicita no discurso vitoriano encontrou oposicao dos movimentos 

coletivos de mulheres. Observa-se que a real condigao da mulher era forjada segundo os 

modelos construidos pela imaginagao falocentrica, isto e, masculina. A mulher da ficgao nao 

representava a mulher em suas condicoes concretas. Esse ponto foi discutido em 1929, pela 

inglesa Virginia Woolf, em sua obra Um teto todoseu (2004, p 50-51). 

Se a mulher so existisse na ficcao escrita pelos homens. poder-se-ia imagina-la 

como uma pessoa da maior importancia: muito versatile heroica e mesquinha; 

admiravel e sordida; infinitamente bela e medonha ao extremo; tao grande quanto o 

homem e ate maior. para alguns. Mas isso e a mulher na ficgao. Na realidade [...] ela 

era trancafiada. surrada c atirada pelo quarto [...] Na imaginagao. ela e da mais alta 

importancia; em termos praticos, e completamente insignificante. 

Nota-se da afirmagao de Woolf, a incoerencia entre a mulher da ficgao e a mulher real, fato 

que so pode ser explicado pela autoria masculina, devido ela representar a ideologia 

dominante patriarcal. Em suas obras, o homem escritor apenas registra o real desejo da 

mulher, e nao sua real condigao, metodo ilusionista, proprio dos ideologos, ou seja, dos 

artistas do mascaramento da realidade. Isso porque a mulher na ficgao sob a otica masculina, 

geralmente, configura-se como objeto de inspiragao ao inves de sujeito ativo. 

A partir de 1850 comegaram a ser solicitados das autoridades, na Inglaterra, alguns 

direitos para advogar o status legal da mulher, tais como: o direito ao voto, obtido apenas em 

1918; a responsabilidade de mulheres casadas gerirem seus bens e campanhas de saude em 

prol da vitalidade da mulher, isto e, sua boa disposigao fisiologica e mental. Nesse periodo, 

obras de aderentes feministas do seculo XIX foram muito importantes para dar continuidade 

aos argumentos pelos direitos da mulher no final do seculo XVII I , defendidos por 

Wollstonecraft. Pode-se, entao, destacar como exemplo a obra A Sujeicao das Mulheres 

(2006) de John Stuart Mill , escrita em 1869, onde ele denuncia a ausencia de direito da 

mulher que vive num regime comparado ao da escravidao. Segundo ele, 

Os homens nao querem unicamente a obediencia das mulheres: eles querem seus 

scntimentos. Todos os homens. exceto os mais brutais. desejam encontrar na mulher 

mais proxima deles, nao uma escrava conquistada a forca, mas uma escrava 

voluntaria: nao uma simples escrava. mas a favorita (p. 31-32). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebe-se nessa citagao, a condigao de oprimida da mulher, atraves da adocao do regime 

"escravagista" pelos homens para.garantir o controle sobre ela. Na escolha pela "escrava" 

domestica, o homem e bastante criterioso, pois nao almeja qualquer uma, mas a que mais lhe 

agrada. De acordo com Mil l , tal regime era dado em piores proporcoes comparado aquele 

relativo aos escravos propriamente ditos, pois "nenhum escravo e escravizado na mesma 

proporcao e no sentido da palavra, como e uma esposa" (p.51). Na sua opiniao, a mulher e 

uma escrava voluntaria por nao ser conquistada a forga e por prestar nao apenas obediencia ao 

esposo, mas tambem por doar-se inteiramente, de corpo e alma a seu legitimo dono. Para Mill , 

a questao dos direitos da mulher e uma questao de moralidade da justica, sendo que ja nao e 

mais tempo da moralidade da submissao, tampouco da moralidade do cavalheirismo. E hora 

de as mulheres terem permissao para fazerem exatamente aquilo para a qual estao 

especialmente qualificadas, como cuidar dos filhos, do esposo e do lar. 

O seculo XIX trouxe grandes transformagoes para o ocidente, o que afetou 

profundamente a vida das mulheres, a exemplo da Revolucao Industrial. Gradativamente, as 

mulheres obtiveram certos direitos, afirmaram-se em varias profissoes, devido a abertura em 

relagao ao acesso a educagao inclusive. No aspecto literario, as mulheres chegaram a ser a 

forga dominante na producao de romances, como mostram Showalter (1977) e Gilbert & 

Gubar (1996). O movimento expandiu-se e com a chegada ao seculo XX, novos nomes foram 

surgindo para unir forcas, pois muita coisa ainda precisava mudar. Uma obra de grande 

relevo, concernente a critica sobre a condigao submissa da mulher e a ja citadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um teto todo 

seu, escrita em 1929, da escritora da primeira onda da critica feminista, Virginia Woolf. Nesta 

obra a autora critica a isengao da mulher a dimensao de responsabilidades; sua dependencia 

financeira em relagao ao esposo; a falta de apoio das leis ao sexo oposto; a privagao dos 

desejos femininos; o efeito que exerce a pobreza na mente da mulher; a repressao ao discurso 

politico e literario do sexo feminino; o isolamento da mulher ao espago privado; sua 

castidade; o casamento por avareza e o direito de votar, entre outros aspectos relativos a 

condigao feminina. Uma passagem do livro onde Woolf reflete acerca dos privileges dos 

homens e da conseqiiente humilhagao das mulheres e de grande importancia para a 

compreensao de seu pensamento critico sobre a condigao feminina. Trata-se de uma reflexao 

provocada a partir de sua observagao sobre o comportamento dos homens e das mulheres num 

almogo e num jantar onde estivera, quando visitara Oxbridge. Sao estas suas indagagoes: 

Porque os homens bebiam vinho e as mulheres, agua? Porque um sexo era tao 

prospero e o outro. tao pobre? Que efeito tinha a pobreza na ficgao? Quais as 

condicoes necessarias para a criacao de obras de arte? (WOOLF. op. cit., p. 31). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esses questionamentos sugerem a inquietacao de Woolf no que diz respeito a condigao da 

mulher em relagao ao homem, sempre desprivilegiada, inferior a ele, reprimida por nao 

desfrutar de seus mesmos direitos, mas tambem sempre vitima do poder economico, fator que 

a impede de ter uma posigao mais elevada na sociedade. Ela compartilha, tambem, da opiniao 

de Mill ao comparar a mulher a uma escrava quando considera que "as mulheres tem tido 

menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses" (p. 118). Para Woolf, a 

mulher ocupou o posto de maior inferioridade ja existente na Historia da Humanidade, e a 

solugao para essa condigao infeliz residia na questao de ela poder ter, literalmente, um teto 

todo seu, ou seja, tudo isso que foi dito que ela nao tem, e poder financeiro. A critica de 

Woolf aconteceu no periodo ainda de transigao entre a Era Vitoriana e o que dela resultou. 

As feministas da primeira onda estavam preocupadas com questoes materials, falta de 

poder e condigoes das mulheres e, sobre a identidade de genero ser construida culturalmente. 

Outra obra feminista que contribuiu decisivamente para os debates sobre a questao da mulher 

foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Segundo Sexo (1980), publicado em 1949, pela francesa do final da primeira onda da 

critica feminista, Simone de Beauvior, onde ela discute a questao da relagao binaria 

escravo/senhor. Nessa relagao, a mulher pertence ao primeiro item, e o homem, ao segundo. 

Sua critica volta-se para a problematica da imanencia feminina ao criticar que o destino da 

mulher esta determinado por sua condigao biologica, ligada a maternidade e a sexualidade por 

elas serem responsaveis pela perda de sua subjetividade. Em contrapartida, considera que o 

homem ocupa a posigao de senhor devido ao aspecto transcendente ao qual esta relacionado, 

no sentido de que seus desejos e impetos encontram receptividade por parte de sua aptidao 

biologica. Essa visao de Beauvior propoe um estudo lucido sobre a situagao opressiva da 

mulher, porque 

Ela analisa a problematica feminina de modo a salientar que nao existe 

absolutamente uma essencia feminina, responsavel pela marginalidade da mulher. 

existe apenas o que ela chama de situacao da mulher: o fato de a mulher dar a luz e 

tornado como a matriz das diferencas entre os sexos (ZOLIN: 2005a, p. 188). 

Destaca-se, portanto, aqui, que a mulher em virtude do que consideram ser sua essencia, ficou 

privada do espago publico ao ter seu destino reservado ao espago domestico devido as 

limitagoes do seu sexo, concernentes a maternidade, por exemplo. Dar a luz significava ficar 

restringida pelos ditames da natureza, nao podendo afirmar-se sobre ela, diferentemente dos 

homens, que tiveram a liberdade de usufrui-la duplamente: no sentido de estarem propicios a 

civilizagao e de domina-la atraves da mulher, constituindo um sistema de dominagao. O ser 



que "mata", a saber, que vai a luta, a caga e aos trabalhos pesados, que transforma a 

"natureza", conseguiu estabelecer o dominio sobre o outro sexo, a mulher, que e observada 

como o "outro", contra quern os sujeitos masculinos se afirmam por considera-la fragil em 

virtude de suas limitacoes fisicas. Ainda, nessa obra, Beauvior critica o marxismo por 

mencionar as relagoes de propriedade como sendo responsaveis pela opressao feminina sem, 

contudo, explicar como foram instituidas essas relagoes, bem como distingue o par 

sexo/genero ao afirmar: 

Ninguem nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biologico, psiquico. 

economico define a forma que a femea humana assume no seio da sociedade; e o 

conjunto da civilizacao que elabora esse produto intcrmediario entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. Somente a mediacao de outrem pode constituir 

um individuo como um outro (BEAUVIOR: 1980, p. 9). 

Isso quer dizer que a identidade da mulher nao e dada, ou seja, nasce determinada por 

qualquer tipo de destino, inclusive o biologico, ela e construida culturalmente, atraves da 

influencia de todos os fatores da civilizagao, ja que o sujeito esta em constante processo de 

formagao. Ele nao se define por si mesmo, mas a partir da forga de outros individuos, sejam 

mulheres, sejam homens. 

As ideias de Beauvior, segundo Lima, citado por Cavalcanti e outros (2006), foram, de 

certo modo, ampliadas pela teorica contemporanea Judith Butler emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gender Trouble (1990), 

ao trabalhar no sentido de mostrar como alguem se torna um genero, ao acreditar que este nao 

e escrito no corpo, senao construido na cultura atraves da repetigao de atos. O genero seria 

construido na dimensao do fazer e, nao, do ser. Butler tem seu pensamento fundamentado na 

teoria de Foulcault acerca do "poder", pois para ele, o poder nao e uma posse, e uma 

conquista efetuada atraves do discurso; nao e nas agoes que o sujeito define seu status, mas 

nos atos de enunciagao. Portanto, Butler desconstroi a posigao de alguns, centrada no 

determinismo biologico, a saber, na concepgao de genero determinado pelo sexo, ao dizer que 

a cultura, manifestada atraves do discurso, tem poder sobre a formagao da identidade 

feminina. O acrescimo substancial de Butler para o pensamento de Beauvior reside no fato de 

ela incrementar nos estudos sobre o feminismo a questao da desconstrugao da logica 

heterossexual. Como o genero e um resultante cultural, torna-se necessario, tambem, em seus 

estudos, discutir a homossexualidade, no proposito de estudar a mulher atraves de suas 

semelhangas e diferengas. Trata-se, portanto, de estudar as diferengas na propria categoria, ao 

inves de fundamentar-se na logica binaria homem/mulher. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos os conturbados e importantes anos 60, surge outro texto marcante do 

pensamento feministazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sexual Politics (1970), da americana Kate Millet. De acordo com Zolin 

(2005a), e a primeira producao feminista de referenda para analise de textos literarios. A sua 

publicacao esta relacionada a origem das teorias criticas feministas. Como o proprio titulo 

sugere, a obra trata do sistema politico presente na relagao sexual, onde o homem assume a 

posigao de dominador e, a mulher, de dominada, conforme atestam as representagoes de 

heroinas dos romances de autoria masculina. Esse sistema politico intitula-se "Patriarcado", 

ao qual a teorica relaciona a condigao de opressao e repressao. Millet, em consonancia com 

outras feministas, traz a tona criticas alusivas aos estereotipos negativos culturalmente 

perpetuados sobre o genero feminino pelo discurso de ideologia patriarcal e, tambem, pelo 

discurso de mulheres que consentem a firmagao desses estereotipos como sendo proprio da 

natureza feminina. Um ponto crucial levantado e analisado pela estudiosa e a questao da 

representagao da mulher sob a otica masculina. A seu ver, o autor transpoe para sua obra 

literaria a visao do homem, tragando, assim, personagens circunscritas no ideal dos valores 

falocentricos, como por exemplo, mulheres no papel de megera, sedutora, perigosa, imoral, 

indefesa, incapaz e, tambem, de anjo capaz de sacrificar-se pelos outros. 

Alem da contribuigao das autoras ja citadas, pode-se, ainda, elencar a colaboragao 

teorica das criticas feministas anglo-americanas Elaine Showalter, Sandra Gilbert & Susan 

Gubar e das criticas da linha francesa Luce Irrigary, Helene Cixous e Julia Kristeva. 

Showalter (1985), segundo Zolin (2003), inova os estudos sobre o genero feminino ao propor 

nova forma de analisar a representagao feminina em textos literarios. Trata-se de abranger o 

foco de analise, de incluir, tambem, nos estudos sobre a mulher, obras produzidas por 

mulheres. Ate entao, somente obras masculinas eram objetos de pesquisa para a investigagao 

da questao feminina, o que de certo modo, limitava as interpretagoes sobre ela. Com tal 

proposta, torna-se possivel fazer analises comparativas e, avaliar nao so a representagao da 

mulher, mas tambem, sua escrita. Assim, Showalter estabelece dois tipos de critica: a "critica 

feminista", que esta associada a mulher leitora, analisando a representagao feminina na 

literatura sob o ponto de vista da autoria masculina, e a "ginocritica", associada a mulher 

escritora na posigao de estudar a representagao feminina em textos literarios sob a otica da 

autoria feminina. Showalter tambem divide a literatura inglesa em tres etapas: a feminina, 

produzida entre 1840 e 1880; a feminista, compreendida entre o periodo de 1880 a 1920, e a 

femea, que corresponde de 1920 ate os dias atuais. De acordo com Zolin (2003, p. 83), 



20 

a [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feminina [...] se caracteriza pela repetigao dos padroes tradicionais. pela 

imitagao do modelo da cultura dominante; a segunda, chamada de feminista [...] e 

marcada pelo protesto e pela ruptura em relagao aos modelos e valores dominantes; 

a terccim, femea (ou mulher), e a fase da auto-descobcrta, da busca da identidade. 

Essa divisao mostra o avanco gradativo da mulher em sua trajetoria literaria. A principio, a 

mulher e representada, reproduzindo o pensamento patriarcal; depois, consciente da opressao 

falocentrica, tentando romper com ela e, a seguir, "livre" do regime patriarcal, buscando 

afirmar-se enquanto sujeito. 

Gilbert & Gubar, por sua vez, em The Madwoman in the attic: The woman writer and 

the nineteenth-century literary imagination (1984), publicado em 1979, dizem que a mulher 

escritora, ainda contaminada pelo imaginario masculino, apresenta-se oscilando, 

artisticamente, entre a imagem de "anjo" e de "monstro", e isso precisa ser desconstruido em 

favor da afirmacao cultural da identidade feminina. As teoricas tambem salientam a 

importancia de se estudar obras de autoria feminina para relacionar a vida das artistas as das 

mulheres da ficgao, num trabalho de uniao entre texto e contexto por acreditarem que as 

imagens freqiientes de confinamento das personagens estao associadas a prisao que as 

mulheres escritoras vivenciaram. No cenario brasileiro, sao exemplos de obras com 

construgao de personagens, divididas entre a imagem de anjo e de monstro Ursula (1859) de 

Maria Firmina dos Reis, e A falencia de Julia Lopes de Almeida. 

Ja a francesa Irrigary (1988), segundo Zolin (2003), observa a questao do genero 

feminino a luz do pensamento psicanalitico, associando as teorias da concepgao freudiana 

acerca do sexo. Ela defende a existencia de uma sexualidade multipla no corpo feminino ao 

inves de considerar a mulher uma identidade em falta por ela apresentar em seu corpo partes 

estimuladoras do desejo sexual, como os seios, a vagina, o clitoris. Seu argumento e a 

negagao da castragao feminina. Outro ponto defendido pela teorica e a existencia de uma 

literatura sexuada ao considerar a ausencia de neutralidade nos discursos, que no seu entender, 

estao carregados de ideologia. Assim sendo, os textos literarios sao marcados pela expressao 

dos sexos, seja ele masculino ou feminino. 

No que concerne ao pensamento da tambem francesa Cixous (1981), pode-se afirmar 

que Irrigary (1988) divide com ela o argumento de uma escrita feminina, todavia nao 

subversiva: 

Cixous (1981) nao reconhece a "escritura feminina" subversora do falocentrismo c 

do patriarcalismo. apenas como sendo oriunda do ser biologico feminino. Embora 

ela considere a mulher privilegiada ao seu acesso, homens tambem podem 

eventualmente produzi-la. Na verdade, ela chama de feminina a escrita subversiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que ela tem em mente, porque aquela marcada pela opressao e claramente masculina 
(ZOLIN: 2003, p.65). 

Para ela, a mulher nao escreve apenas pensando em denunciar o patriarcalismo, ela escreve o 

que esta em seu inconsciente, como se a escrita fosse veiculo da expressao interna da mulher. 

Isso porque Cixous compreende que nao ha uma separacao entre escrita e corpo, senao um 

discurso da mulher sendo metonimia dela. A escritura feminina de que tratam relaciona-se a 

essa traducao do inconsciente feminino, ou seja, a fala do corpo da mulher. Na sua opiniao, o 

homem tambem pode ter uma escritura feminina, contudo, a sua e marcada pelo registro da 

opressao da mulher. Os estudos empreendidos pela critica feminista sob a representagao de 

Irrigary e Cixous, baseados na linguagem, recebem critica de Guerin (1992, p.203), que 

questiona a posigao e credibilidade dessas feministas quanto azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escriture feminine ao estranhar 

o fato de que sao tributarias de autores pensadores tais como Freud, Lacan e Derrida para 

formular suas teorias. Outra opositora do pensamento das francesas, conforme Richard (2002, 

p. 132), e Josefina Ludmer ao pensar que "a escrita feminina nao existe como categoria, 

porque toda escrita e assexual, bissexual, unissexual." Nao e o fato de ser mulher ou de ser 

homem que uma escrita vai reproduzir a diferenca generico-sexual, pois esta nao e regida por 

determinante sexual. 

Por outro lado, Kristeva (1974), ao trabalhar combinando Linguistica, Literatura e 

Psicanalise, discute a relagao entre sexualidade, identidade, escrita e linguagem feminina, sem 

admitir, contudo, a existencia de uma fala ou escrita feminina. Ela fundamenta-se nos 

conceitos de "Semiotico" e "Simbolico" de Lacan para explicar o "sujeito em processo". O 

primeiro conceito coloca o sujeito no piano do imaginario, no qual ele associa o real na 

relagao com sua imagem, a partir da obtengao do sentido logico e convencional das coisas. O 

segundo efetua-se com base na representagao do real, diz respeito ao sentido construido para o 

objeto concreto. Com isso, Kristeva pretende elucidar como desde a fase pre-edipica, em que 

a crianga esta assimilando a linguagem, o Semiotico e, depois, o Simbolico atua na formagao 

de sua identidade, de tal modo que nesse processo pode estar predominando no inconsciente 

desse ser que se desenvolve a infiltragao do pensamento falocentrico na perspectiva da 

opressao e repressao. Esse ponto discutido pela francesa e para mostrar como disturbios e 

impetos reprimidos na infancia podem afetar a escrita da mulher no sentido de que eles podem 

ser revelados pelo inconsciente atraves da linguagem. Desse modo, ela acredita que a mulher 

so e capaz de produzir textos peculiares quando se libertar da ordem simbolica (ZOLIN. 

2005a). 
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0 pensamento compartilhado por Irrigary, Kristeva e Cixous relacionado a linguagem 

e censurado pela indiana Gayatri Spivak (1995) por ela considerar que esses estudos sao 

excludentes, devido considerarem a literatura do ponto de vista estrutural, ou seja, sob a 

perspectiva da imanencia textual. Ela tambem denuncia as criticas feministas empreendidas 

pelas americanas por elas excluirem de seus estudos as mulheres das sociedades perifericas ao 

atribuirem relevancia apenas as mulheres brancas e do Primeiro Mundo. No seu entender, os 

estudos sobre as mulheres devem ser realizados do ponto de vista historico-ideologico, que e 

uma reivindicagao das criticas pos-coloniais. Assim, seus objetivos sao reivindicar os estudos 

sobre a categoria "mulher" a partir da dimensao diacronica, ou seja, historica, bem como 

denunciar o proprio trabalho da critica feminista por, de certo modo, apoiar determinadas 

ideologias racistas e colonialistas. Nas palavras de Hollanda (1992), conforme Zolin (2005a, 

p. 200), Spivak pretende "o investimento mais vigoroso na multiplicidade e na 

heterogeneidade das demandas feministas, bem como nas proprias diferengas manifestas entre 

mulheres de contextos e circunstancias diversas". Portanto, sua luta consiste em incluir nas 

propostas das criticas feministas todos os tipos de mulheres: a branca, a negra, a rica, a pobre, 

a heterossexual, a lesbica, entre outras. Trata-se de introduzir nas criticas feministas das novas 

geracoes os espagos sociais ou discursos produzidos nas margens. 

Como pode ser visto, foi no seculo XIX que ocorreu a disseminagao do pensamento 

feminista, todavia, e no seculo XX, e mais precisamente a partir da decada de 1970, que os 

movimentos feministas intensificaram-se na Inglaterra e Estados Unidos como referenciais de 

analise ou subsidios historicos para as teorias criticas feministas no sentido de que 

contribuiram para fundamentar e comprovar algumas das hipoteses levantadas acerca da 

experiencia da mulher enquanto leitora, escritora, teorica e representagao ficcional. As teorias 

criticas feministas, na visao de Millet (1970), conforme Zolin (2005a), tem chegado a 

conclusoes muito importantes, tais como: 1) estereotipos femininos negativos amplamente 

difundidos na literatura constituem-se num consideravel problema na luta pelos direitos da 

mulher; 2) as obras literarias candnicas estao marcadas pela relagao sexo/poder ao evidenciar 

a compatibilidade da relagao de poder entre homem e mulher na sociedade com as relagSes de 

poder entre casais. 

Ja nas ultimas decadas, as teorias criticas literarias de vertente feminista passam a 

enfocar a mulher na literatura sob a otica da produgao feminina, ao inves da masculina. E uma 

nova abordagem acerca do genero feminino ao estuda-lo observando quatro enfoques 

principals: o biologico, o linguistico ou textual, o psicanalitico e o politico-cultural. Do ponto 

de vista biologico, algumas teoricas criticas feministas consideram os atributos biologicos da 
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mulher como atributos de superioridade e nao, de inferioridade, bem como defendem que o 

fisico feminino tem sido fonte de inspiracao literaria para muitos escritores. Quanto ao 

aspecto linguistico, elas procuram tratar das diferengas no uso da linguagem entre homens e 

mulheres, com o objetivo de descobrir se os atos de fala, leitura e escrita sao marcados por 

diferengas de genero. Outro ponto discutido pelas teoricas criticas feministas e o poder da 

linguagem, muito criticado por estar sobre o controle masculino. Por outro lado, o enfoque 

psicanalitico aborda discussoes englobando os modelos biologico e linguistico, e aponta a 

diferenga de genero considerando a diferenga na psique do autor, responsavel pelo diferencial 

criativo. Por sua vez, o enfoque politico-cultural, realiza-se na relagao genero e classe social e 

na verificagao das experiencias historico-culturais da mulher em sua correspondencia com as 

produgoes literarias (ZOLIN: 2005a). 

Conforme foi discutido, alguns dos principals objetivos das teorias criticas feministas 

sao desconstruir a imagem do patriarcalismo perpetuada atraves de geragoes; mostrar as 

correspondencias entre sexo e poder e defender a identidade feminina enquanto sexo, genero e 

figura politica, evidenciando sua capacidade de ser sujeito, ao inves de ser objeto, mesmo 

sendo biologicamente condicionada a maternidade, e desconstruir a misoginia das praticas 

literarias masculinas. Essas teorias visam propor discussoes que levantem possibilidades de 

alteragao na posigao feminina de subalterna, comumente caracterizada por preconceitos e 

discriminagoes no contexto onde estao inseridas. Alem disso, as teorias criticas feministas 

pretendem analisar a representagao das mulheres em obras literarias, observando as diferengas 

no proprio genero ao inves de estuda-las apenas a partir da logica binaria homem/mulher. Tal 

postura implica o aspecto da heterogeneidade multipla para definir o que, de fato, sejam "as 

mulheres" e, nao, simplesmente, "a mulher", como haviam feito as precursoras do feminismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.2 A PERSPECTIVA FEMINISTA NO BRASIL 

A situagao da mulher no ambito internacional melhorou muito, mas foi e ainda 

continua a ser, em muitos casos, de submissao ao sistema patriarcal, primeiro, representado 

pela figura do pai, enquanto ela esta em seu poder; segundo, pela figura do esposo, depois do 

casamento. No caso especifico do Brasil, o quadro da mulher, necessariamente, a partir do 

contexto do seculo X V I I I deve ser entendido atraves do conhecimento do Brasil imperial rural 

e urbano, particularmente no ambito do ensino. De acordo com Sodre (1973), no Brasil 

imperial rural, a classe senhorial era um grande obstaculo para o crescimento dos elementos 

destituidos de posse e para a inclusao dos homens da camada inferior no setor de ensino. 

Chegar a ocupar posicoes destacadas, por meio das letras, da politica e das profissoes liberals 

foi quase sempre privilegio de homens brancos ricos. Mesmo alguns exemplos de homens de 

cor que alcancaram melhores posicoes, jamais deixaram de fazer parte da classe inferior. No 

Brasil imperial urbano, a situagao era diferente tanto para os homens brancos e de cor quanto 

para as mulheres. As alteracoes ocorridas na sociedade, resultado do sopro iluminista, 

provocaram mudanga de mentalidade com o desenvolvimento da ciencia e da filosofia, 

surgido em meados do seculo XVII I , bem como, segundo Tufano (1995), com a influencia da 

Revolugao Industrial, surgida na Inglaterra, na segunda metade do seculo XVII I . A Revolugao 

Industrial provocou mudangas de habitos e formas de convivio, a partir da reestruturagao de 

classes, com destaque para a burguesia industrial e o proletariado, e da Revolugao Francesa, 

desencadeada em 1789, que "destruiu" o absolutismo e oportunizou a ascensao burguesa 

atraves do sistema capitalista. Isso despertou inquietagoes sociais; o quadro das cidades 

amplia-se com o surgimento e afloramento de profissoes como comerciante, artesao, 

comerciario, parlamentar, escritor, medico, advogado, funcionario publico, vivendo, assim, o 

espago urbano um surto industrial. 

No ambiente urbano, dois elementos tem papel caracteristico: a mulher e o estudante, 

uma vez que eles interessam ao desenvolvimento literario por constituirem o publico do 

tempo. O primeiro elemento, sobretudo, e essencial, pois 

Nao se poderia compreender. entretanto o quadro do tempo sem o conhecimento das 

alteragoes surgidas na vida feminina. A verdadeira ferocidade na reclusao da mulher. 

que comecara a ser vencida pela presenca. embora sem representaca"o em conjunto. 

de elementos de outras classes, a classe media, ou de elementos expulsos da classe 

dominante, os parentes pobres- tios pobres, primos pobres, irmaos pobres- entrava 

em declinio. no ambiente urbano. com o inicio da vida dos saloes e mesmo da 

funcao publica da rua. sobre a qual, antes, como que se estendia a propriedade 

privada. de tal forma ela aparccia como um prolongamento desta. Comecava a 
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receber a mulher uma educacao em que apareciam certas prendas que predispunham 

a demonstragao, a apresentacao as visitas. Comecava a figurar nos saloes. a receber 

e a tratar com os convidados, a conviver com estranhos, a freqtientar modistas, a ler 

figurinos e, tambem, a ler romances. Dos saloes, as mulheres ao teatro e a rua 

(SODRE: 1973, p. 205). 

Observa-se nessa citacao, o papel de adorno ao qual a mulher brasileira estava submetida, ao 

educar-se para aparecer na sociedade, e ate mesmo em casa, precisando para isso aprender 

regras de convivencia e de moda. Sua educacao nao estava voltada para o desenvolvimento de 

aptidoes intelectuais profundas; isso garantiria sua fiincao inativa perante o saber cientifico. 

Se ela tinha habilidades e competencias para a compreensao do romance e do teatro, 

imaginava-se que havia aprendido, provavelmente, com suas proprias experiencias, somadas 

ao contato com os mocos, durante a visita aos saloes, ou esposos em sua convivencia com 

eles. O fato de a mulher ter sido o publico essencial do romance no seculo XIX contribuiu 

para a indiferenca do publico masculino, e para o romance ser considerado, por alguns autores 

e criticos, ate hoje, como inferior, desprovido de seriedade em relagao a outros generos, 

devido ter sido escrito em muitos casos para um publico leitor feminino para diverti-lo e 

ensina-lo, com historias de casos de amor. 

Outro ponto importante que se pode considerar e a continuidade da condigao da 

mulher em relagao a sua restrigao ao espago privado, porque mesmo trabalhando fora, suas 

fungoes permaneceram voltadas para as tarefas domesticas, como se, de certo modo, o espago 

publico fosse apenas uma extensao do privado, concluindo disso, que a mulher continuou 

subordinada aos ditames patriarcais, embora tivesse, muitas vezes, presenciado o declinio da 

figura do homem provedor de seu circulo familiar, no que se refere a posigao de classe social. 

As mulheres comegaram a ser introduzidas nas fabricas, mas sua fungao eram as mesmas que 

desempenhavam em casa, porque lidavam com a costura, com a parte da limpeza, com o 

cuidado da fabrica. Apesar de atuarem num espago publico, que era apenas uma extensao do 

espago privado, as mulheres conseguiram com isso dar um grande avango socialmente, ja que 

passaram a ganhar algum dinheiro para ajudar nas despesas domesticas, e tornaram-se, de 

certo modo, participantes ativas das responsabilidades domesticas. Mas esse pequeno avango 

nao implicou em transformagoes de comportamento na relagao conjugal, porque o poder 

cultural e ideologico do sistema masculino sobre o elemento feminino era ainda muito mais 

forte que uma desestruturagao de patamares sociais, haja vista que ele estava, como ainda 

esta, embora de forma mais amena, enraizado em todos os segmentos da sociedade, nao 

fazendo distingoes de cor, raga e poder aquisitivo, entre outros fatores. 
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SodrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.\ afirma que, no Brasil imperial, as transformacoes familiares tambem 

atingiram a instituicao do casamento primeiramente, entre outros aspectos. No interior, a 

sociedade ainda era retrograda, o casamento estava relegado ao campo endogamico, dentro 

dos proprios grupos de convivio, mantidos pela relagao de parentesco. Ja nas cidades, as 

mudancas davam sinais de existencia, as mulheres comecavam a escolher seus ruturos 

esposos. Estando a familia mais aberta para o convivio social, novas possibilidades de lagos 

de familia estavam por surgir. Eram nas festas, nos saloes que os estudantes conheciam as 

mulheres, ou vice-versa, e, entao, distraiam o tempo com conversas e paqueras, comegando 

dai o inicio de um final conhecido: o casamento. Contudo, a liberdade de escolha da moga e 

parcial, ao imaginar-se que ela so tinha a alternativa de casar-se com homens da mesma 

classe. De certo modo, o casamento nos centros urbanos, tambem, manifestava-se por uma 

especie de endogamia, a diferenga e que nao tinha o requisito da consaguinidade. Os 

interesses, entretanto, eram iguais, a familia, de base falocentrica, pretendia garantir seu 

patrimonio, e o status de sua classe. Esse ultimo interesse tinha um peso tao forte que, muitas 

vezes, um mogo de familia empobrecida arranjava casamento com moga rica so porque 

mantinha o nome na tradigao da familia, uma vez que isso tinha importancia cultural. A 

existencia dos bailes e indispensavel para discorrer sobre o item casamento no Brasil, como 

mostra a literatura brasileira em obras, tais como A Moreninha (1844) de Joaquim Manuel de 

Macedo, Senhora e Luctola (1980) de Alencar. A esse respeito, Broca (1979, p. 137) comenta 

inclusive que 

os romancistas e os poetas (...) se inspiravam no baile [...] porque ele constituia o 

eixo da nossa vida social e sentimental no seculo passado. Vivendo as mulheres 

reclusas no ambito domestico sob a vigilancia dos pais, sem baile dificilmente 

poderia haver namoro. E quando os pais nao arranjavam o casamento da filha ou ate 

do filho. sem consulta-los, o que se dava com frequencia na epoca, o baile e quern 

dcsempenhava essa funcao. Os jovens e as jovens casadouras sentiam pois a 

necessidade de freqtientar o maximo possivel um genero de divertimento, que lhes 

dava meios para decidir das preferencias do coragao. 

Nota-se que eram nos bailes, certas vezes, que estava a sorte dos mogos e, principalmente das 

mogas, relativa ao arranjo matrimonial, pois era na mania dangante, na febre da valsa, no furor 

bailante que as marcas de sedugao eram expressas. Ora, sabe-se que nesses bailes a honra da 

danga era inevitavel, devido o convite ser feito com tanto requinte que seria uma ofensa por 

parte da moga chegar a recusa-lo, como mostra Alencar em seu romance Senhora, no dia em 

que Aurelia oferece um baile em sua casa e todos participam de uma quadrilha, e nenhum 

participante poder rejeitar o pedido de uma danga, sobretudo porque era uma desconsideragao 
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para a dona da casa, que organizava a festa. Por isso, o entusiasmo e a complacencia pelas 

festas, bem como sua constante aparicao em romances, folhetins e outros generos da epoca. E 

importante lembrar agora que alem desse proposito de arranjar casamento, no caso especifico 

das mulheres, a presenga nos saloes era um meio de ocupar seu tempo, ja que grande parte de 

sua vida era dedicada ao ocio, ao lazer, devido nao ter obrigacoes senao cuidar dos afazeres 

domesticos. Quando as mulheres nao saiam para os saloes, costumavam visitar amigas. 

Desses encontros surge um habito significativo: a roda de leituras. As mulheres que sabiam 

ler, liam textos literarios para as ouvintes, sem, contudo esquecer suas obrigacoes domesticas, 

consoante a citagao abaixo: 

A leitura ocorre num ambiente domestico, em meio a afazeres caseiros tipicamente 

femininos, e e feita em voz alta: uma pessoa le e as outras ouvem. E bom lembrar 

que nessa epoca, o numero de pessoas letradas no Brasil era muito pequeno, nao 

sendo estranho, portanto, o fato de haver mais ouvintes do que leitores. Os textos 

romanticos [...] apresentam frequentemente caracteristicas da linguagem oral, sendo 

feitos para serem lidos em voz alta, em torn declamatorio. E o publico visado por 

essa literatura eram sobretudo as mulheres e os jovens, pois a leitura de historias ou 

poesias romanticas nao era considerada ocupacao de gente seria (TUFANO: 1995. p. 

72). 

Compreende-se, portanto, que no Brasil imperio, periodo em que surgiu o movimento 

romantico nesse pais, os jovens e as mulheres desempenharam importante papel enquanto 

leitores assiduos, apesar das restricoes educacionais que lhes eram impostas, principalmente a 

figura feminina. E relevante frisar o carater oratorio que a mulher exercia diante da plateia do 

mesmo sexo, mas tambem a identificacao dos textos romanticos, relativa a linguagem, com 

seu publico, ao ser registrada justamente com o objetivo oral. 

Outro fato bastante curioso para a epoca e a dedicacao de algumas mulheres a escrita 

de textos literarios, notadamente sem a aprovacao dos pais ou dos esposos. No Brasil, ate o 

final do seculo XIX, a seducao pela literatura era vista de forma preconceituosa, pouco 

adequada ao sexo feminino, ate mesmo para os homens, o que explica o cuidado maximo das 

mulheres para nao demonstrarem seus pendores literarios. Diante desse fato, BrocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.) 

afirma que, no Brasil, o primeiro romancista foi uma mulher, Tereza Margarida da Silva e 

Orta, autora de Aventuras de Didfanes, livro publicado surpreendentemente em 1752. De 

certo modo, isso nao chega a ser tao surpreendente, haja vista que tendo nascido em Sao 

Paulo e viajado para Portugal com cinco anos de idade, foi la que a autora adquiriu instrucoes 

para o exercicio da literatura e escreveu a obra, publicada sob pseudonimo. Provavelmente 

isso explique seu acesso a literatura e, sobretudo, a escrita literaria, que talvez nao fossem as 
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mesmas caso a autora tivesse permanecido no pais de sua origem. Mas assim como Tereza 

Margarida, segundo Broca, outras mulheres demonstraram sua vocagao literaria em anos 

anteriores, como e o caso da pernambucana Rita Joana de Sousa, que ja em 1696 havia feito 

versos, ocupando, entao, o primeiro lugar como poetisa, de acordo com Barros Vidal, no livro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PrecursoraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brasileiras (s/d). Seu ocultamento deve-se ao fato de nao existir imprensa na 

Colonia, ficando conhecida apenas no seu circulo social, para quern recitava suas poesias em 

ocasioes como jantares, aniversarios, casamentos e outras festas, sempre que precisava 

homenagear um grande nome. Outro nome feminino e o de Angela do Amaral Rangel, cuja 

data de nascimento remonta ao ano de 1725. Ela foi uma carioca que apesar de sua deficiencia 

visual, deixou alguns versos publicados, os principals, declamados na Academia dos Seletos, 

em 1752, num baile ali realizado em honra a Gomes Freire de Andrade. 

A verdadeira vocagao de mulheres brasileiras para as letras ja da prenuncio de 

existencia a partir da produgao de autobiografias, diarios e cartas, surgidos, principalmente, 

em finais do seculo X V I I . De acordo com Gongalves (2006), atraves das autobiografias 

podem-se saber as dificuldades das "rainhas dos lares" na construcao de sua identidade, seus 

desconfortos na vida domestica, embora aponte falha na reconstituicao do passado das 

mulheres atraves desse tipo de documento, em virtude de ele limitar-se a falar apenas das 

mulheres brancas ricas, que tiveram acesso a educacao, por exemplo, militantes feministas, 

muitas vezes de atuacao politica duvidosa. Com relagao aos diarios, sua produgao foi rara no 

Brasil imperial por terem tido a fungao, simplesmente, de registrar assuntos ligados ao 

trabalho, ja que eram mais utilizados pelos homens. No seculo seguinte constituira uma moda 

febril entre as mulheres. Os diarios eram manifestagoes intimas de sua vida, usados para 

registrar fatos importantes relacionados ao espago domestico, como sua vida conjugal, relagao 

com a familia e escravos, suas tarefas diarias, mas tambem o tedio, as insatisfagoes pessoais 

por falta de espago na sociedade. Por sua vez, a produgao epistolar, principalmente no seculo 

XIX, constituiu a atragao da epoca. Um fator que contribuiu para essa explosao foi a 

intensificagao do processo de alfabetizagao, associado ao desenvolvimento da imprensa, 

devido possibilitar a intercomunicagao entre as familias, a qual as mulheres tinham a fungao 

de secretariar. 

No seculo XIX, o numero de mulheres escritoras que produziam e lutavam contra o 

preconceito literario aumentou. Segundo Duarte (2007), o percurso das mulheres na literatura 

e sua relagao com a historia do movimento feminista esteve dividido em quatro ondas. As 

duas primeiras aconteceram nesse seculo. A primeira onda, iniciada em 1830, teve como 
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destaque a escritora norte rio-grandense Nisia Floresta Brasileira Augusta, pseudonimo de 

Dionisia Goncalves Pinto. Ela e autora do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direitos das mulheres e injusticas dos homens 

(1832), traducao livre do livro de Wollstonecraft, A Vindications of the Rights of Woman. 

Nesse livro, Nisia Floresta reivindica o direito de as mulheres terem acesso a educacao e ao 

campo profissional, bem como critica o fato de serem consideradas inferiores cognitivamente 

em relagao aos homens. Outra escritora de destaque foi Maria Firmina dos Reis, autora de 

Ursula (1859), obra que expressa a reduplicacao ou internalizagao dos valores patriarcais, 

onde as personagens representam estereotipos negativos sobre a mulher. 

A segunda onda, datada de 1870, esta caracterizada pelo movimento das mulheres 

atraves da imprensa jornalistica, exigindo o direito de ampliacao na educacao por meio da 

abertura das instituicoes de ensino superior para o sexo feminino. O objetivo das mulheres, 

segundo Hahner, citado por Pinto (1990), ja nao era somente de contribuir com a educagao da 

familia e melhorar nas suas atividades domesticas e representagao social, era, sobretudo 

realizar-se enquanto pessoa e assegurarem uma maneira de sua emancipagao efetiva, ja que 

instruida intelectualmente, poderiam adentrar no mundo do trabalho, enquanto profissionais e, 

por conseguinte, tornarem-se independentes economicamente. Tal reivindicagao vai ter exito 

em 1876, quando as mulheres passam a ter acesso as escolas normais publicas, e em 1879, 

quando, fmalmente, e permitida a entrada da mulher em instituigoes de ensino superior. De 

acordo com Stein (s/d), citada por Pinto (op. cit.\ e em 1881, que a mulher ingressa, de fato, 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e so na decada de 1930 que ha um percentual 

significativo delas, cursando ensino superior. Toma-se relevante ressaltar que essa conquista 

nao foi facil, sendo necessario para essas mulheres terem muita astucia para enfrentarem o 

orgulho masculino. Vale lembrar, ainda, que a entrada da mulher nas universidades publicas 

brasileiras, na verdade, nao foi um direito, foi um privilegio, pois, a principio, so as mulheres 

brancas de classe media tinham a oportunidade de ingressar nelas. Com a conquista do 

"direito" a educagao superior o foco de interesse das feministas agora era pelo direito ao voto, 

pois assim como a educagao nao tinha impedido as mulheres de desempenharem suas 

atividades domesticas, com o voto nao seria diferente. Esse era o pensamento estrategico das 

feministas. Sabe-se que a conquista de direitos provoca alteragoes de ideologias, ainda que 

lentas, mas acontecem. As manifestagoes em torno do direito pela educagao e pelo voto, feitas 

pela imprensa feminina, principalmente atraves de "O Jornal das Senhoras", dirigiam-se aos 

homens com o objetivo de conscientiza-los de sua injustiga em relagao a elas quando as 

tomavam como, simplesmente, uma propriedade, mas tambem visavam provocar as mulheres 

leitoras para engajarem-se na luta por melhores condigoes de vida. 
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Para PintozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.), o grande destaque dessa segunda onda feminista foi a romancista 

e jornalista Julia Lopes de Almeida, que enfrentando a hostilidade da familia, conseguiu 

produzir literatura, bem como empreender uma luta feminista, defendendo a participacao mais 

ativa da mulher na sociedade, no mundo e na literatura, sem, contudo, prejudicar seu oficio de 

mae e esposa. Assumindo uma posigao moderada, defende um equilibrio entre a imagem da 

mulher escritora e o seu destino de mulher, de cumprir seu papel relativo a maternidade e ao 

casamento. Embora no final do seculo XIX, tivesse havido transformagoes na sociedade, 

principalmente no setor urbano, conforme visto, a mulher ainda 

tinha suas atividades restringidas ao espago da casa e da familia e aos problemas a 

ele concernentes. Mas mesmo dentro do espago domestico a autoridade feminina 

estava sujeita a vontade do homem. de acordo com o Codigo Civil vigente na epoca. 

Esse codigo que vigorou no Brasil ate 1916, colocava as mulheres como "menores 

perpctuos sob Lei" (HAHNER apud PINTO: op. cit., p.34). 

Posicionar-se, portanto, a favor da inclusao da mulher no mundo da literatura, bem como 

coordenar movimento pela sua integragao social era tarefa destinada a mulheres corajosas, 

porque significava rebelar-se contra o poder patriarcal, representado pela figura do homem, 

bem como pela Lei, como fora Almeida. Segundo Moreira (2003), ela foi militante atuante do 

movimento feminista atraves de jornais, tais como "O Pais" e "O Correio da Manha", dos 

quais era uma das colaboradoras. Alem disso, Almeida produziu romance epistolar, como por 

exemplo, Correio da roqa de 1913. Outra mulher merece ter seu nome lembrado, devido sua 

militancia feminista, a escritora baiana Violante de Bivar, que, segundo Broca (op.cit,) teve a 

"audacia" de liderar o primeiro periodico feminino do Brasil, intitulado "Jornal das 

Senhoras", cujo primeiro numero e de 1852, de carater literario e artistico, permanecendo com 

ele durante quatro anos. Ela foi, tambem, fundadora do periodico "O Domingo", que resistiu 

por apenas um ano, apos ela ter abandonado a diregao. No entender de Pinto (op. cit), atraves 

desses periodicos e de outros, essas precursoras feministas brasileiras tiveram suas 

reivindicagoes seladas, publicamente. 

No seculo XX, as manifestagoes feministas acentuaram-se cada vez mais e novas 

ondas sao identificadas. De acordo com Duarte (op. cit.), a terceira onda surge por volta da 

decada de 1920, ela representa o auge da campanha pela reivindicagao da cidadania feminina, 

pois as mulheres nao querem apenas o direito de votar e de ter acesso a educagao ate o nivel 

superior, mas tambem o direito de participar efetivamente nos setores profissionais, como "no 

comercio, nas repartigoes, hospitals e industrial' (p.31). A mulher que se destaca nesse 

periodo e Bertha Lutz (1894 - 1976), uma das fundadoras da Federagao Brasileira pelo 

Progresso Feminino, espalhada por quase todos os estados brasileiras e que durou quase a 
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metade de um seculo. Ela lutou veemente em prol da participacao das mulheres nas decisoes 

eleitorais e cobrou a igualdade de direito para os dois sexos. Sua luta valeu a pena porque em 

1930 as mulheres brasileiras passaram a ter o direito de votar. Mas vale salientar que ja em 

1928, as norte rio-grandenses puderam exercer sua cidadania atraves do voto. No campo da 

literatura, a mulher que se destacou, apesar da de ser vitima da censura do Estado Novo, foi 

Ercilia Nogueira Cobra (1861- 1938), principalmente, com seu primeiro livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Virgindade 

irtutil (1922), novela que focaliza a questao da exploracao sexual e trabalhista da mulher num 

momento em que o Brasil vive um clima de transformagao literaria, marcado decisivamente 

pela Semana de Arte Moderna de 1922. Esse grande evento artistico que representou uma 

postura autenticamente nacional para os brasileiros no campo da literatura e das artes, como 

num geral, devido estar simbolizado pelo ideal de uma ruptura por completo com a cultura de 

importacao, teve como destaque feminino, nas artes plasticas, Anita Malfati e Tarsila do 

Amaral, e na literatura, as escritoras Cecilia Meireles, Clarice Lispector e Raquel de Queiroz, 

por exemplo. 

A quarta onda feminista, conforme Duarte (op. cit.) datou da decada de 1970, periodo 

em que as militantes denunciavam a discriminacao as mulheres, precisamente, atraves do 

regime militar, e lutavam pela redemocratizacao do pais. Essa onda e a mais radical de todas, 

porque as mulheres alem de lutarem por direitos publicos, lutavam por direitos subjetivos, 

como os de exercerem sua sexualidade, o prazer, e de terem liberdade para a pratica do 

aborto, haja vista que viam no aspecto da maternidade uma perda de subjetividade para as 

mulheres, como pensava Beauvior ja em 1949. Nesse periodo, o papel da imprensa 

jornalistica tambem foi fundamental, por isso surgiram mais jornais, dirigidos por mulheres, 

como por exemplo, o jornal "Brasil Mulher" de 1975, "Nos Mulheres" de 1976 e o 

"Mulherio" ja de 1981. Outro fator colaborou decisivamente para a consagracao dessa onda: o 

surgimento de eventos literarios tais como, seminarios, coloquios e congressos com a tematica 

da mulher, que contribuiram significativamente para o crescimento de grupos de estudo e 

pesquisa sobre tal tematica e, por conseguinte, para a legitimacao definitiva desta linha de 

pesquisa no Brasil. Algumas das principals escritoras dessa onda sao Patricis Bins (Antes que 

o amor acabe. 1984); Marcia Denser (Diana Cacadora: 1986), e mais recentemente, Adelia 

Prado (O homem da mao seca: 1994), e Lya Luft (A Sentinela: 1994). 

Conscientes do poder ideologico da literatura e da questao sexual alusiva a linguagem, 

mulheres brasileiras unem-se atraves de associates, grupos de trabalhos e seminarios para 

estudar a representagao da mulher no contexto das praticas literarias, buscando, desse modo, 

empreender um trabalho de desconstrucao dos modelos tradicionais, que torna compreensiva 
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e provocadora a perspectiva feminina nos estudos literarios. Isso porque a literatura, enquanto 

arte da palavra, nao tem apenas valor de fruigao, ela serve, tambem, para disseminar 

ideologias, as quais, muitas vezes, preconceituosas e estigmatizadoras, como se pode 

constatar em romances canonicos nacionais, como, por exemplo, o proprio romance em 

estudo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Luciola, do mesmo autor, Alencar, Dom Casmurro de Machado de Assis e Sao 

Bernardo de Graciliano Ramos. Isso tem relevancia se for considerado que a linguagem nao e 

neutra, porque um dos tracos da comunicacao humana e a intencionalidade, afinal, quern se 

comunica tem algum proposito claro e definido. A linguagem constitui-se da opiniao geral da 

classe dominante de uma epoca, de forma mascarada, de tal modo que permite a legitimacao 

da exploracao e da dominacao (CHAUI: 1994). Por outro lado, de acordo com Irrigary, citada 

por Zolin (2003), a linguagem apresenta marcas de sexualidade, sendo, portanto, a literatura 

sexuada, ou seja, ela expressa aspectos de masculinidade ou femininidade, devido cada sexo 

ter um estilo proprio. O objetivo dessas criticas feministas e desarticular paradigmas para 

critica-los e, depois, reconstrui-los a partir de uma nova postura, igualitaria e democratica 

para ambos os sexos. 

As principals organizacoes que contribuiram para a consolidacao dos estudos de 

genero no Brasil, de acordo com Zolin (2005a), foram a Associacao Nacional de Pos-

Graduacao em Pesquisa em Letras e Linguistica (ANPOLL), criada em 1984; o Seminario 

Nacional Mulher & Literatura, iniciado em 1985, e a Associacao Brasileira de Literatura 

Comparada (ABRALIC), fundada em 1986. De todas as organizacoes, a Anpoll foi a que mais 

se destacou, devido ter sido responsavel por criar o "GT A Mulher na Literatura", em 1984. 

Segundo Cavalcanti (el al.) em seu livro comemorativo aos vinte anos do GT, Da Mulher as 

Mulheres: dialogando sobre literatura, genero e identidade (2006), as atividades do grupo so 

foram iniciadas em 1985, sob a organizacao de Ana Lucia Gazola da UFMG. Inicialmente, o 

GT trabalhou com a questao de genero na representacao literaria, associando a perspectiva 

essencialista, no sentido discutido por Beauvior (1980), mas ultimamente ele tem tratado da 

questao de genero fazendo a associacao da literatura com outros ramos do conhecimento e 

ultrapassando a perspectiva biologica, ao observar aspectos como a cultura, a raca, a classe e a 

cor no entendimento sobre o conceito de mulher. Nesse livro, Funk, a coordenadora que 

sucedeu Gazola, comenta o quanto foi dificil estar a frente do GT por causa das precariedades 

financeiras, que impedia o grupo de desenvolver um trabalho melhor, e do preconceito das 

vozes masculinas, que, por volta da decada de 1990, insurgiram oferecendo suas contribuicoes 

para solidificar o trabalho das mulheres dessa organizacao, que, segundo eles, apenas faziam 
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rascunhos teoricos sobre seu sexo. Apesar dos obstaculos, em 1992, o GT ja contava com pelo 

menos vinte participantes, entre mestrandos e doutorandos, que atuavam assiduamente. 

De acordo com Duarte, citada por Cavalcanti e outros (2006), o GT tornou-se um 

forum de discussoes de relevante importancia, tendo contribuido para a promocao do 

envolvimento das instituicoes superiores, com projetos, seminarios, dissertacoes e teses, ou 

seja, com suas linhas de pesquisa, que diiundiam estudos variados concernentes a relagao da 

mulher com a literatura. Os estudos desenvolvidos pelas precursoras criticas feministas 

brasileiras, de acordo com Zolin (2005a), fundamentaram-se na linha da critica anglo-

americana, que estuda a posigao secundaria da mulher em textos literarios, relacionando o 

genero a classe social, com base em orientagao marxista e, a linha francesa, que analisa a 

representagao feminina na literatura sob a otica psicanalitica de Lacan e Derrida, com o 

proposito de mostrar uma possivel escritura feminina, ao destacar a construgao do genero e da 

sexualidade dentro do discurso literario. Elas desenvolvem trabalhos relacionando os itens 

mulher/literatura/representagao/feminino/feminismo, enfocando o genero textual, o contexto 

socio-historico e a contribuigao da psicanalise para o entendimento da questao feminina. 

Essas linhas de pesquisa, centradas nos estudos sobre mulher e genero passam por um 

processo de revisao e, estao assim configuradas: Resgate; Teorias e Criticas; 

Interdisciplinaridade e Representagao. A primeira linha volta-se para a selegao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus de 

autoria feminina, renegados pelo canone para desconstruir discursos hegemonicos. A segunda, 

por sua vez, dedica-se ao investimento em leituras teoricas que ajudem nos posicionamentos 

criticos feministas. A terceira linha preocupa-se em fazer o estudo interdisciplinar sobre a 

mulher, associando os estudos do campo da literatura com os de outras disciplinas, haja vista 

que elas podem ajudar a esclarecer a condigao da mulher atraves da perspectiva historica, 

politica, social, psiquica, etc. Ja a ultima linha tem o objetivo de analisar a representagao da 

mulher em textos de autoria masculina ou feminina a partir de uma postura critica feminista. 

A questao da autoria feminina tem suscitado muitas discussoes na area da literatura, 

devido ela ter sido ofuscada por muito tempo pela tradigao masculina, bem como considerada 

inferior. Outra razao para sua inclinagao diz respeito a possibilidade de ela propiciar o estudo 

da representagao feminina "fora" da contaminagao ideologica falocentrica, o que favorece 

uma compreensao mais lucida da condigao da mulher. Por outro lado, o estudo da 

representagao feminina em textos literarios de autoria feminina serve para a pratica de 

analises comparativas, ja que atraves de sua relagao com a produgao masculina, podem-se 

obter informagoes precisas sobre a condigao da mulher. Isso quer dizer que o metodo 
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comparativo pode propiciar o entendimento dos estilos de cada sexo e de sua ideologia, ao 

abordar os papeis das personagens. 

Na historiografia literaria, conforme Duarte, citada por Cavalcanti e outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(op. cit.), os nomes de muitas escritoras brasileiras foram esquecidos, por isso, nos Seminarios 

que o GT realizou, foram assinalados por suas coordenadoras, como por exemplo, por 

Gazzola (UFMG); Gotlib (USP); Funk (UFSC); Schmidt (UFRGS); Duarte (UFMG); Xavier 

(UFRJ); Vianna (UFF); Brandao (UFAL); Ferreira (UFPE); Muzart (UFCS); Schimidt 

(UFSC); Guedes (UERJ); Almeida (UFMG); Cavalcanti (UFAL) e Schneider (UFPB). Os 

seminarios aconteceram nas principals capitals do pais, tais como, Florianopolis, Joao Pessoa, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Ilheus. Eles tinham 

por objetivo redefinir a historia da literatura brasileira, fazer ouvir as vozes femininas que 

foram caladas pela ordem masculina, culturalmente perpetuada no tempo e no espago. Um 

fator que contribuiu para seu imenso sucesso foi a divulgacao de Boletins, editados pelo 

proprio GT, que serviu para engajar o Brasil, de Norte a Sul, em suas atividades. Nesses 

termos, O "GT Mulher na Literatura" desempenhou um trabalho de muito alcance nacional, 

mas tambem, internacional. Superou preconceitos, dificuldades, e levou adiante o projeto de 

denunciar o peso da ideologia masculina dominante na tradicao literaria brasileira. Ele serviu, 

ainda, para despertar o interesse das Academias pela tematica da mulher no ambito literario. 

O GT foi um modelo, haja vista que a partir dele surgiu a "Revista Estudos Feministas" 

(UFSC) e a "Editora Mulheres", que publicam textos de teoricas criticas feministas do Brasil 

e do exterior. Elas atuam com o proposito de proliferar os estudos acerca da questao da 

mulher, ainda indefinida pelas teorias, devido a complexidade por conceitua-la, de modo que 

as teoricas criticas feministas cheguem a um consenso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. O ROMANTISMO B R A S I L E I R O E A IMPORTANCIA DE A L E N C A R PARA A 

L I T E R A T U R A NACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 O MOVIMENTO ROMANTICO BRASILEIRO E A TENTATIVA DE PRODUQAO 

DE UMA LITERATURA AUTENTICAMENTE NACIONAL 

O movimento romantico chega a inteligencia brasileira no inicio do seculo XIX, 

quando, no dizer de Junior (1978), as ultimas correntes do pensamento europeu, o positivismo 

trances e o evolucionismo ingles contaminam os ares da terra virgem - Brasil. O momento e, 

tambem, das influencias geradas pela Revolugao Industrial, e da ascensao da burguesia, 

responsavel por reestruturar a sociedade em: nobreza, em estagio de decadencia; a grande e a 

pequena burguesia; o velho campesinato e o operariado crescente. O clima e de insatisfagao 

gerada por essa nova estruturacao de classes, apesar de nao ser muito solida devido ao Brasil, 

egresso do puro colonialismo, manter as colunas do poder agrario: o latifundio, o escravismo, 

a economia da exploracao (BOSI: 1966). No contexto especificamente nacional, o pais ainda 

se alimenta do ideal da independencia politica de Portugal, e vive sob o imperio de D. Pedro 

I I , ja aspirando por um regime republicano. 

A origem do Romantismo no Brasil, na visao da maioria dos historiadores literarios, 

de acordo com Menezes (1965), deve-se ao poeta Magalhaes, que manda da Europa os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Suspiros Poeticos e Saudades, em 1836. Na Franga, ele conhece a agitagao literaria 

promovida por Victor Hugo e, impressionado com os ideais da nova escola, envia ao Brasil as 

novidades sobre o movimento romantico, sendo considerado pela Critica literaria como o 

reformador da poesia brasileira, embora suas producoes, segundo Sodre (op. cit.), ainda 

estejam marcadas por tragos do Classicismo, bem como do Arcadismo. Sodre (op. cit.) aponta 

mais tres poetas romanticos brasileiros, dignos de serem lembrados por sua contribuigao a 

poesia brasileira, sao eles: Gongalves Dias, Alvares de Azevedo, principal representante da 

poesia romantica, e Manuel de Araujo Porto Alegre. Este ultimo poeta, contudo, nao se 

destacou muito, por ter sido prosaico em suas poesias, como por exemplo, em a "Voz da 

Natureza". Quanto a produgao em prosa, Sodre (op. cit.) elege Teixeira e Silva como primeiro 

romancista nacional, com sua obra O Filho do Pescador (1843). Trata-se de uma cronica com 

enredo de ma qualidade, por ser caracterizada por digressoes e estilo vulgar. Mas Teixeira e 

Silva e valorizado por ter observado o indio como principal elemento para o romance, e por 

ter inaugurado o romance sertanejo, ao voltar-se para ambientes rurais. Outros autores 

romanticos que se sobressairam na prosa, escrevendo romances sertanejos foram Bernardo 
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Guimaraes, autor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Seminarista, O ermitao de Muquem, 0 garimpeiro e A Escrava 

Isaura, Taunay, autor de Inocencia, e Franklin Tavora, autor de Um casamento no arrabalde, 

0 Cabeleira, e 0 matuto e Lourenco. Contudo, prosadores renomados do periodo romantico, 

segundo Sodre (op. cit.) sao Manuel Antonio de Almeida, autor deMemorias de um Sargento 

de Milicia (1855), Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha (1844) e, sobretudo, 

Alencar, que sera assunto do proximo subtopico. Almeida foi um prosador que nao alcancou 

muito sucesso, sua produgao ficou relegada as margens por seu aspecto trivial, de certo modo, 

distante da compreensao do espirito romantico, bem como pelo fato de que ainda estava preso 

a acontecimentos anteriores a sua vida. A verdade e que sua tentativa de aproximar-se do 

publico, atraves de uma linguagem coloquial, experimentando, assim, o uso da caricatura e o 

efeito do riso, nao deu certo. Alem disso, ele estava concorrendo com Macedo, o prosador que 

ganhou o prestigio do povo por meio de seus pequenos enredos amorosos, concentrados no 

ambiente urbano carioca. Macedo introduz na prosa romantica 

a rua. a casa, o namoro. o casamento. o escravo domestico, a moca casadeira, o 

estudante. o homem do comercio, a matrona, a tia, o medico, o politico, a pequena 

humanidade que vive na Corte, que se agita em seus saloes. que frequenta o teatro. 

que se agrupa nas "republicas", que povoa as lojas, que le os jornais e que discute os 

acontecimentos do dia (SODRE: op. cit., p. 223). 

Macedo preocupa-se, entao, com os tipos humanos, caracteristicos do ambiente urbano, desde 

o escravo domestico ao medico, procurando sempre frisar em suas producoes o papel de cada 

um deles na sociedade. Isso mostra como ele representou o contexto de sua epoca em sua 

ficgao, sendo fiel a ele, o que mostra, tambem, a veracidade do pensamento do critico literario 

brasileiro Candido (1990) quanto a impossibilidade de dissociagao do contexto do texto, ao 

escrever-se e analisar-se uma obra, devido ele esta sempre presente na criagao ficticia do 

autor. Candido (1993: p. 191) postula que Macedo foi "um abridor de caminhos, foi ele quern 

conferiu prestigio a ficgao, dando-lhe por assim dizer posigao social e, como pano de fundo, a 

vida burguesa do Rio de Janeiro". Assim sendo, Macedo definiu, em sua obra, a posigao do 

burgues que conferia a realidade historica brasileira de seu tempo. Segundo Candido (1993), a 

tematica macediana foi retomada por Alencar, que a ampliou e solidificou com grande estilo, 

sendo por isso, mais tarde, aperfeigoada por Machado de Assis. Mas o maior destaque, em 

genero, do romantismo, conforme Sodre (op. cit.) nao foi a poesia nem o romance, foi o 

teatro, sob a lideranga de Martins Pena, autor de O novico, porque foi ele que ganhou o 

intenso apoio do publico, devido ter sido o genero que mais se aproximou do povo, que 

possibilitou, a participagao da classe menos favorecida no setor artistico, ja que era, tambem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ambulante, diferentemente do folhetim, onde a poesia e o romance circulou, os quais 

chegavam apenas aos olhos burgueses e da alta sociedade. 

O Romantismo brasileiro, em sua forma embrionaria, nao apresenta consciencia 

literaria igualmente amadurecida correspondente a consciencia politica aflorada na jovem 

nacao. A literatura nacional e, literalmente, tributaria da portuguesa, consoante Afranio 

Coutinho. 

Na Europa, o romance romantico foi uma especie de confissao pessoal [...] foi pelo 

caminho desse extravasamento de vida interior que o Romantismo primeiramente se 

manifestou. para so depois preocupar-se com a recriagao do passado historico e. dai. 

passar a sociedade contemporanea [...] O nosso Romantismo e mais produto do que 

rcsposta a anseios de renovacao estetica ou simplesmente expressional (1986. p. 

241) 

A literatura brasileira, a principio, e mais imitacao da literatura europeia que renovacao 

estetica. Jose de Alencar, principal romantico, tinha perfeita consciencia da necessidade de 

formar uma literatura nacional, nao apenas no conteudo, mas na forma. Por isso, insurge 

defendendo o projeto nacional de criar uma literatura autenticamente brasileira, transformada 

estetica e poeticamente, opondo-se a tradicao neoclassica, setencentista, inspirada nos 

modelos medievais e optando por representar o espirito nacional atraves do elemento 

indigena, de maneira idealizada. 

A busca pela afirmacao nacional e, por conseguinte, pela expressao da propria 

identidade brasileira, atraves do movimento pela representagao do carater nacional e das 

qualidades brasileiras e uma questao discutida por Bernd em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Literatura e identidade 

nacional (2003). Para ela, a literatura desempenha um papel essencial no processo de 

construcao da identidade nacional, devido funcionar como ancora do sentimento de identidade 

de um povo. A identidade, a seu ver, "se origina da consciencia de sua perda e se desenvolve 

na busca de sua reconstrucao" (p. 16). Este e um conceito basilar para explicar o interesse de 

Alencar e de outros romanticos brasileiras, como por exemplo Goncalves Dias, por criarem 

uma literatura que expressasse, de fato, o elemento caracteristicamente nacional, o indio, ao 

inves de ficarem presos a imitacao europeia. Ao terem consciencia da isencao da expressao 

tipicamente brasileira na literatura, Alencar e Goncalves Dias, procuraram investir no projeto 

de recriar a literatura produzida no Brasil, destacando a cor local atraves da figura indigena. A 

intencao desses escritores era mostrar a identidade brasileira por meio da literatura. Essa 

identidade deve ser entendida, tambem, no sentido proposto por Straus (1977), segundo Bernd 

(op. cit.), como expressao empirica, onde os referentes sao concretos, por serem de ordem 
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biologica, historica, cultural, sociologica, psicologica, etc., e como entidade abstrata, 

construida na relacao com o outro, em fungao do aspecto da alteridade, numa perspectiva 

pluridimensional e historica. Assim, de forma sintetica, o objetivo de Alencar e Gongalves 

Dias era produzir uma literatura que representasse o carater nacional com base no conceito de 

identidade empirica e abstrata, valorizando os aspectos externos e internos da realidade 

brasileira, responsaveis por formarem a identidade do Brasil. A busca desses romanticos pela 

deftnigao identitaria nacional pode ser argumentada pelo pensamento de Ricoeur (1985), 

transcrito por BerndzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.), que diz respeito a importancia da linguagem na construcao da 

identidade. Segundo ele, a identidade define-se no e pelo ato de narrar, de contar historias, 

pois e na narrativa que uma coletividade ou um individuo se afirma. Assim sendo, a missao de 

Alencar e Gongalves Dias era revelar a identidade brasileira atraves de obras literarias. 

A luta pelo processo de identificagao nacional, termo usado por Derrida (1966), 

conforme Bernd (op. cit.) para substituir identidade por exprimir sucessao de etapas, e nao, 

algo concluido, dado, como sugere este, deve ser compreendida atraves da fungao de 

sacralizagao e dessacralizagao da literatura, discutida por Glissant (1981), tambem 

mencionado por Bernd (op. cit.). A dessacralizagao e o processo de desmontagem, de 

desconstrugao de paradigmas canonicos, e a sacralizagao e o processo de montagem, de 

criagao a partir da recuperagao de modelos passados. De acordo com Bernd (op. cit, p.20), 

No Brasil, o romantismo rcalizou uma revolugao estetica que. querendo dar a 

literatura brasileira o carater de literatura nacional, agiu como forga sacralizante 

"que seria propria de uma consciencia ainda ingenua" (Glissant. 1984. p. 192). 

trabalhando somente no sentido da recuperagao e da solidificagao de seus mitos. 

Neste nivel. o literario incorpora uma imagem inventada do indio, excluindo sua 

voz. Certamente a que melhor correspondia a edificagao do projeto nacional. Por 

outro lado. o modernismo concebeu a identidade nacional no sentido de sua 

dessacralizagao, o que corrcsponde, segundo Glissant, a um pensamento politizado. 

equivalendo a uma abertura continua para o diverso. territorio no qual uma cultura 

pode estabclccer relagoes com as outras. 

O Romantismo brasileiro preocupou-se, assim, em introduzir, na literatura brasileira, a 

imagem de indio criada pelo estrangeiro - o portugues -, a imagem negativa de um povo 

primitivo, sem cultura, sem religiao, sem identidade, aquele que nao tinha voz em sua Patria, 

que era estranho em sua propria terra, e desconhecia a civilizagao. De certo modo, era esse 

perftl nacional que serviria para a implantagao de uma literatura autenticamente brasileira. 

Contudo, foi apenas no Modernismo que a concepgao de identidade nacional foi ampliada, 

devido os modernistas terem exercido, tambem, a fungao dessacralizante, proposta por 

Glissant, de desmontagem de mitos sacralizados literariamente e redescobrimento do passado 
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coletivo, ao recriarem a imagem do elemento nacional - o indio - mostrando-o como vitima 

de uma realidade historica, que sofreu um processo de substituicao de identidade, porque os 

Portugueses forcaram-no a negar sua cultura, seus costumes, suas crengas, sua voz, e nao, 

simplesmente, como povo ingenuo e sem identidade. 

A necessidade de formar uma literatura nacional, independente, decorreu do ideal 

politico e social do Brasil de ver-se livre do jugo europeu. De acordo com Coutinho (2001, p. 

168-9), 

O Romantismo brasileiro teve colorido fortcmente politico e social [...] A liberdade 

politica, a autonomia de consciencia, correu paralela a rebeliao literaria [...] A 

literatura romantica foi. portanto. uma arma de acao politica e social, desde a 

indepcndencia. 

Essa citagao lembra ao leitor o pensamento de Candido (2000) sobre a relagao texto/contexto, 

que diz respeito a importancia de se estudar uma obra relacionando-a com seu contexto de 

produgao, uma vez que a situagao politica do Brasil relativa a Portugal e a imagem do povo 

brasileiro no contexto do seculo XIX sao fundamentals para a analise de obras literarias desse 

periodo, posto que os autores estavam sintonizados com os problemas de sua nagao, e 

contaminados pela ideologia de sua epoca. O objetivo da classe politica e dos intelectuais de 

ter uma nagao independente estendeu-se ao campo da literatura, porque os intelectuais do 

pais, tambem, sonhavam com independencia, ao almejar uma literatura enraizada na vida 

brasileira. O par literatura/sociedade, a saber, texto/contexto, estava formado, devido a mente 

da nova civilizagao esta sensibilizada com as transformagoes do final do seculo, apesar de que 

"a consciencia politica nao correspondia uma consciencia literaria igualmente amadurecida" 

(COUTINHO: 1986, p. 240), porque os literatos nacionais ainda estavam muito presos aos 

ditames esteticos da Europa, precisamente, Portugal e Franga. Exemplo disso e a enorme 

influencia de Balzac, Dumas e Vigny, Chauteaubriand e Victor Hugo sobre os principals 

autores, como Alencar, Manuel Antonio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo e 

Gongalves de Magalhaes. 

A convicgao dessa consciencia literaria imatura e observada por Cruz e Sousa (s/d), 

transcrito por SodrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {pp. cit., p. 208) quando declara. 

O pensamento brasileiro. no decorrer do seculo XIX, exprime [...] as vicissitudes de 

uma variadissima importacao cultural europeia [...]. Desde os fins do seculo X V I I 

[...], comegamos a nos desligar da tutela intelectual portuguesa. Haviamos nos 

habituado- di/. sintomaticamente Silvio Romero- a interessar-nos pelo que ia pelo 
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mundo'. Dc fato, tomamos desde entao o habito de imitar outras expcriencias. a ver 

se assim nos emancipavamos da condicao colonial. 

Avalia-se nessa declaragao a certeza de uma literatura brasileira quase algemada a europeia 

apesar de ter havido, desde o seculo XVII I , tentativas de emancipagao literaria, com relagao a 

Portugal. Percebe-se que os escritores brasileiros nao conseguiram desligar-se, totalmente, de 

suas fontes, por acharem-se impossibilitados de criar uma literatura autenticamente nacional, 

haja vista que o pais nao oferecia bases culturais para seus autores tomarem como modelo. 

Nas palavras de Candido (1997, p. 15), nossa literatura romantica "e ao mesmo tempo 

nacional e universal", porque "as sugestoes externas se prestaram a estilizagao das tendencias 

locais", ou seja, a literatura de fora foi modelo para a literatura de ca, sendo, portanto, padrao 

para ela. Ora, considerando-se que nesse tempo a elite intelectual brasileira concentrava seus 

estudos na Europa, e grande parte dela produzia suas obras la, em meio as turbulencias 

literarias, nao e de se estranhar que estivesse tao apegada aos seus mestres, bem como 

insegura para criar uma literatura fora do alcance europeu. A verdade e que muitos autores 

transfiguraram uma realidade desconhecida, e poucos, por exemplo, Alencar, conheceram 

bem sua terra e os costumes indtgenas para representa-los literariamente. O escritor cearense 

estudou no Brasil e interpretou, de forma profunda, a tentativa de Gongalves Dias de produzir 

uma literatura brasileira, ao exaltar o sentimento patriotico em sua obra. Ele tinha um projeto 

nacional de implantar uma literatura essencialmente enraizada nos costumes brasileiros, 

porque acreditava que o elemento nacional, o indio, era o simbolo da expressao brasileira. 

Outro critico literario, SodrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit, p. 209), dialoga com o pensamento de que a literatura 

brasileira ainda era muito tributaria da europeia, ao dizer: 

Nao e esta uma opiniao isolada. Ensaista literario. em estudo importante sobre o 

romance brasileiro. afinaria pelo mesmo diapasao: ' Verdade [...] e que a liberdade 

politica nao se seguiu a nossa liberdade de pensamento; intelectualmente, 

continuamos tao coloniais como dantes. e coloniais nao somente de Portugal, mas da 

Franca. 

Compreende-se nessa passagem a referenda a transplantagao da literatura brasileira, sendo 

ainda Portugal, mas principalmente Franga nossos exportadores intelectuais. Sabe-se que os 

romancistas nacionais receberam mais influencia das ideias dos franceses do que mesmo dos 

Portugueses. Franga era considerada a capital insuperada, em termos de conhecimento, por 

isso atraira grande numero de jovens intelectuais, que buscaram aprimoramento das 

faculdades mentais. Sodre (op. cit, p. 211) critica "aquela superficialidade, a tendencia a 
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imitacao, a ausencia de um pensamento original, o esforco para traduzir o sentimento 

nacional". Nao ha, por parte dos brasileiros, manifestacoes patrioticas verdadeiras, a 

identificagao com a nagao. O que se evidencia e o afastamento de muitos escritores ao tratar 

de temas nacionais. Isso so e constatado atraves de leituras profimdas e diversas, percorrendo 

os olhos pelos textos das fontes. Mesmo Alencar, ainda manteve em sua obra tragos da 

literatura europeia, principalmente no conteudo, ao imitar o estilo de seus principals mestres, 

como Victor Hugo, Chautebriand, Balsac, entre outros, segundo JuniorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.). 

Como foi dito, o periodo romantico e marcado pela sensibilidade humana ao ciclo 

social da epoca, isto e, pelo desejo brasileiro de expressao nacional pela literatura. Esse desejo 

torna-se pessoal, porque e comum para todos, por isso a tendencia dos escritores do 

Romantismo brasileiro e para a evasao sentimental do eu-romantico. O suporte da visao 

romantica do mundo e o sujeito, o emissor da mensagem. Incapaz de resolver os conflitos 

com a sociedade, ele langa-se a expressao dos sentimentos. O mundo natural personifica as 

expressoes do espirito, porque entre o homem e a natureza ha uma consistencia na 

aproximagao (BOSI, op. cit.). Coutinho (1986) posiciona-se sobre o Romantismo, ao postular 

a freqiiente presenga do processo de individualizagao e da embriaguez metafisica nos textos 

romanticos, em virtude da paixao do romantico em revelar o interior, a saber, ao dar 

preferencia ao conhecimento da alma, bem como ao optar pelo delirio imagetico, que significa 

atingir o estado de imaginagao profunda. O apego a natureza, tambem, e uma caracteristica 

ressaltada por Coutinho referente a escola romantica. Diz respeito ao sentimento de 

identificagao natural por meio da pintura das paisagens, nas quais se desenvolvem as agoes 

dos personagens. 

Coutinho (2001) vai dizer que a imaginagao e o sentimento, a emogao e a 

sensibilidade conquistam paulatinamente o lugar que era ocupado pela razao, exaltada no 

movimento anterior, o Arcadismo. O momento e da crenga no eu individual por ele ser 

exaltado, entusiasta, colorido, emocional e apaixonado. Assim, as caracteristicas essenciais do 

Romantismo sao a exaltagao apaixonada e o sofrimento amoroso, o que pressupoe uma 

postura de idealizagao e, nao de reprodugao da realidade. Alem disso, Coutinho cita Hibbard 

para falar das caracteristicas que marcam o periodo romantico. Para Hibbard, o Romantismo, 

de forma sintetica, caracteriza-se pelo individualismo e subjetivismo, a preocupagao com o 

ego no sentido da liberdade pessoal e interior; pelo ilogismo, que corresponde a falta de 

coerencia das atitudes por causa da oscilagao entre a razao e a emogao, e a confusao 

manifestada pelos sentimentos do proprio individuo; pelo escapismo, o desejo do romantico 

de fugir da realidade para um mundo idealizado, criado de novo a sua imagem, a imagem de 
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suas emocoes, e mediante a imaginagao, porque o mundo que se lhe apresenta e insatisfatorio 

devido nao preencher suas necessidades; pelo reformismo, que esta relacionado ao anseio de 

fuga da realidade, a busca por um mundo novo e, pelo sonho, a celula-motora que responde 

pela crenga num mundo adequado aos interesses mais profundos do individuo. Nesse sentido, 

Coutinho mostra que Hibbard focaliza em seus estudos a presenga de um ser angustiado com 

sua realidade, cruel e desanimadora, responsavel por castrar aspiragoes egocentricas. 

Na visao de Candido (1997, p. 17), a religiao e tambem, um dos temas essenciais do 

Romantismo, "indispensavel a reforma literaria, nao apenas por imitagao dos modelos 

franceses, mas porque, opondo-se ao temario pagao dos neoclassicos, representava algo 

oposto ao passado colonial." O elemento religioso, assim, vem se contrapor ao paganismo dos 

classicistas, ao mesmo tempo que constitui uma reprodugao dos padroes franceses. A religiao 

no Romantismo, segundo o critico literario brasileiro, e observada do ponto de vista da 

reflexao como um aspecto responsavel pela preocupagao interior da vida. Para ele, o termo 

religiao assume duas acepgoes. A primeira e considerada fe especifica, crenga no espirito, 

sentimento antimaterialista; ela foi pouco cultuada pelos romanticos. Ja a segunda acepgao de 

religiao e observada 

como posigao afetiva, abcrtura da sensibilidade para o mundo e as coisas atraves de 

um espiritualismo mais ou menos indefinido que e propriamente azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA religiosidade, tao 

caracterfstica do Romantismo (p . 17). 

A religiao, nesse caso, e sinonimo de densidade psicologica, isto e, possibilidade de adentrar 

no mundo da subjetividade com o objetivo de compreender o aspecto humano em sua estrita 

acepgao egocentrica. Ela nao e concebida como doutrina ou seguimento religioso porque seria 

uma concepgao superficial, incoerente com o sentido mais profundo do termo: a abertura para 

as necessidades espirituais. Contudo, Bonet, citado por Sodre (op. cit., p. 193) vai advogar de 

maneira diferente com relagao a concepgao religiosa romantica, ao dizer que alguns 

romanticos, como Madame de Stael e Victor Hugo, associam o nascimento do Romantismo 

com o Cristianismo, "porque o cristianismo com o exame da consciencia habituou as pessoas 

a voltarem-se para si mesmas e fomentou a melancolia, que e tristeza espiritualizada e 

sentimento base do romantismo". Por esse prisma, pode-se observar o assunto de forma mais 

moderada, pois os sentidos atribuidos para o termo religiao chegam a serem os mesmos 

daqueles ja expostos por Candido, com a diferenga de que Bonet relaciona diretamente a 

origem do Romantismo ao surgimento do Cristianismo. Candido (1997: p. 30) posiciona-se a 

respeito da religiao, ao dizer que o espirito romantico prega "o satanismo, a negagao a revolta 
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contra os valores sociais", seja pela ironia e pelo sarcasmo, seja pelo ataque insolente (p.30). 

Para titulo de ilustragao, tem-se o exemplo de Alencar, que se posicionou no romance zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senhora contra a ambicao materialista ao condenar o casamento por conveniencia, meio de 

ascensao social para homens. Travestido na personalidade da protagonista Aurelia, revela-se, 

de forma ironica e sarcastica, contra a sociedade corrupta de sua epoca, solidificada na 

falsidade, culto a aparencia, e interesses pessoais. O espago onde ocorre o drama de sua obra 

se desenvolve e o Rio de Janeiro, cidade, cuja representagao e do tempo da ascensao burguesa 

e do imperio. 

De acordo com Sodre (op. cit., p. 189), burguesia e Romantismo sao palavras que 

estao num mesmo campo semantico, pois "o segundo e a expressao literaria da plena 

dominagao da primeira" (p. 189). Isso leva a crer que o Romantismo e a representagao da 

plenitude da burguesia, em forma de costumes, valores e ideologia. Mas outra palavra esta no 

mesmo campo do Romantismo, imperio, uma vez que ele 

traduzia a realidade economica c social, aquilo que o romantismo traduzia. no piano 

literario. E o romantismo. sem duvida, expressao em arte, de tudo aquilo de que o 

regime era a expressao politica. Declina, quando o Impeno declina. c por forga dos 

mcsmos motivos (p. 207). 

Observa-se nessa citagao que as palavras "imperio" e "Romantismo" estao intrinsecamente 

relacionadas, sendo impossivel compreender a ultima sem fazer a ponte com os sentidos 

expressos pela primeira. Em sintese, a ideia desenvolvida nessas linhas e a necessidade de 

associar ao Romantismo o entendimento que se tem sobre imperio e burguesia, num trabalho 

de relagao literatura/sociedade, ou, simplesmente, como diz Candido, texto/contexto. 

O Romantismo brasileiro desenvolveu-se, pois, de forma sintetica, relacionado com o 

contexto social da epoca, traduzindo seus costumes, suas crengas, seus problemas e seus 

ideais de independencia nacional, tanto expressos na politica, como na literatura. Ele traduziu, 

ainda, a expressao dos interesses do homem burgues, que assistia a sua crescente ascensao na 

sociedade e, a consequente subdivisao de classe. O romantico representou na ficgao as 

mudangas advindas do crescimento da burguesia, tais como as transformagoes da 

mentalidade, dos habitos, dos valores e das relagSes sociais, ao criar personagens em conflito 

com a nova realidade, concebida como hostil por agredir a natureza humana e suas exigencias 

puramente subjetivas. Nessas condigoes, a obra romantica vai estar caracterizada pelo culto ao 

eu, pelo sentimento religioso e pela valorizagao das emogoes, numa especie de oposigao ao 

pensamento racional predominante nas obras arcades. Exemplo disso e Senhora, romance 
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romantico que exalta o sentimentalismo amoroso em detrimento da pregacao do racionalismo 

tecnicista do seculo XIX, responsavel por corromper a alma humana, com o aspecto da 

ambicao materialista.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora (1997) assinala a questao do sacrificio amoroso por causa da 

corrupcao do homem em face do dinheiro, mostrando as mazelas da sociedade, oriundas do 

pensamento cientifico e de suas consequencias negativas associadas as relacoes sociais, 

sobretudo, conjugais. 



2.2 A VIDA E OBRA DE JOSE DE ALENCAR 

Jose Martiniano de Alencar (1829-1877) nasceu em Mecejana, Ceara; descende de 

uma familia cuja veia politica o romancista herdou. De acordo com Amora (1967), Alencar e 

filho do renomado politico liberal Jose Martiniano de Alencar, e neto de Barbara de Alencar, 

que recebeu o titulo de heroina da revolucao pernambucana de 1817. Barbara foi uma patriota 

de forte temperamento, afirma JuniorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.\ devido ter feito oposicao ao partido portugues, 

demonstrando com essa atitude sua forte personalidade num contexto, marcado pelas 

limitacoes impostas as exigencias ao sexo feminino. Alencar foi educado conforme os 

preceitos do Liberalismo, e isso se manifestou nos anos posteriores de sua existencia, 

sobretudo em relacao as atividades literarias. A vida politica de seu pai interferiu 

intensamente na sua vivencia, ao determinar a ocorrencia de mudanca de lugares para 

estabelecer residencia e estudos, por exemplo, em 1837, quando o pai deixa o cargo de 

presidente do Ceara e vai para o Rio de Janeiro. La o jovem se matricula no Colegio de 

Instrucao Elementar, localizado na Rua do Lavadrio. Essa viagem para a capital fluminense o 

levou a passar pelo interior do pais, de Fortaleza ate o rio Sao Francisco, e dai ate Salvador, o 

que lhe causou impressoes fortes, recordadas e evocadas constantemente pelo ja celebre 

romancista, como mostra M. Proenca (s/d). Apos concluir os estudos na sede da Corte, 

mudou-se para Sao Paulo, onde fez o curso de Direito, iniciado em 1815, e participou do 

grupo byroniano, cujos principais representantes foram Alvares de Azevedo e Bernardo 

Guimaraes. Foi la, tambem, que iniciou sua carreira literaria, lendo autores europeus de alto 

quilate, como Chautebriand, Lamartine, Walter Scott, Balzac, Victor Hugo, Alexandre 

Herculano, bem como colaborando com a revista "Ensaios Literarios", e produzindo 

rascunhos de alguns romances, tais como 05 Contraband.stas, A Alma do Lazaro, O Ermitao 

da Gloria. Depois de frequentar tres anos essa faculdade, transferiu-se para Olinda, e 

terminou o curso em 1848; em 1850 regressou ao Rio de Janeiro, onde iniciou e desenvolveu 

suas atividades de jornalista e advocacia, mas tambem de literato. Foi no "Diario do Rio de 

Janeiro" que publicou seus primeiros romances. Cinco Minutos (1856), Viuvinha (1857) e O 

Guarani (1857), conforme Amora (op. cit.). 

Outro genero ao qual Alencar dedicou-se nos primeiros anos de trabalho literario, 

depois do exito inesperado de seus primeiros romances, foi o teatro, com as pecas Verso e 

Reverso (1857),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Demonio Familiar (1857), As Asas de um Anjo (1858) e Mae (1860). Com 

a morte de seu pai no mesmo ano de publicacao da ultima peca, Alencar sentiu a necessidade 
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de continuar seus ideais politicos em prol da bandeira liberal. Tornou-se, entao, deputado pelo 

Ceara, consoante AmorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. tit.). Segundo M. Proenca (s/d) isso aconteceu em 1861, e em 

1868, assume a funcao de Ministro da Justica do Gabinete Itaborai. Contudo, a vida politica 

comecou a trazer-lhe dissabores desde o desentendimento com o imperador Dom Pedro II, 

que lhe vetou uma cadeira do senado apesar de ter sido o mais votado na lista triplice. De 

acordo com Proenca, Araripe Junior, Amora, Cavalcanti, essa desavenca politica abalou o 

espirito do romancista, devido a repercussao negativa que isso lhe causou diante do publico. 

O proprio Alencar falou na imprensa sobre a indiferenca publica a seu livro O Guarani 

(1857): 

Durante todo esse tempo e ainda muito depois. nao vi na imprensa qualquer elogio, 
critica ou simples noticia do romance, a nao ser em uma folha do Rio Grande do Sul. 
como razao para transcrigao dos folhetins. Reclamei contra esse abuso que cessou: 
mas posteriormente soube que aproveitou-se a composigao ja adiantada para uma 
tiragem avulsa. Com esta anda atualmente (1873) a obra na sexta edicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud 
MENEZES: 1965, p. 135). 

Mediante esse comentario, observa-se que o romancista sente-se decepcionado quanto ao seu 

romance, em virtude da falta de atencao, bem como do oportunismo dos "alfarrabistas", no 

dizer de Menezes (op. cit.), isto e, de seus inimigos, para colocar o autor em maus lencois. 

Todavia, de acordo com Broca (op. tit.), ao investigar referenda ao episodio dessa queixa 

alencariana, ele descobre que nao existiu critica militante em 1857, mas que sempre surgiram 

notas de publicidade sobre um ou outro livro do autor. Da mesma forma, Taunay (1989) 

posiciona-se sobre o mesmo episodio: 

Em 1857, talvez, 56, publicou O Guarani em folhetim no "Diario do Rio de 

Janeiro", e ainda vivamente me recordo do entusiasmo que despertou. verdadeira 

novidade emotional, desconhecida nesta cidade tao entregue as exclusivas 

preocupacoes do comercio e da bolsa, entusiasmo particularmente acentuado nos 

circulos femininos da sociedade fina e no seio da mocidade [...] Quando a Sao Paulo 

chegava o correio, com muitos dias de intervalos, entao, reuniam-se muitos 

estudantes numa "republica" em que houvesse qualquer feliz assinante do "Diario 

do Rio", para ouvirem, absortos e sacudidos, de vez em quando, por eletrico fremito, 

a leitura feita em voz alta por alguns deles, que tivesse orgao mais forte. E o jornal 

era depois disputado com impaciencia e, pelas ruas, se viam agrupamentos em torno 

dos fumegantes lampioes da iluminacao publica de outrora [...] Em escala. 

comparavelmente superior, ja se sabe, pelas circunstancias concorrentes. sucedeu o 

mesmo em Paris, ao aparecerem os primeiros fasciculos de Os Miserdveis, que 

tamanha intensidade de fama deram ao nome de Victor Hugo e ao mesmo tempo 

tantas centenas de milhares de francos lhe meteram nas algibeiras (apud MENEZES: 

op. tit, p. 134-135). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebe-se nesse informe, o exito do livro sobre o qual Alencar reclamou por causa da 

indiferenca do publico. Ao contrario do que pensou, ele teve muito sucesso entre rapazes e, 

principalmente, mocinhas do Rio de Janeiro, em epoca cuja sociedade mantinha preocupacoes 

economicas acentuadas com relacao ao comercio e a bolsa. O sucesso deve-se ao estilo do 

autor, caracterizado pelo gosto por intrigas amorosas e jogos de seducao, mas tambem ao 

meio de divulgacao, o folhetim, que garantia o suspense da trama todos os dias, ja que o livro, 

assim como os outros, era publicado naquela epoca apenas por capitulos, e a edieao do dia 

terminava sempre no climax da historia. O livro causou simpatia, tambem, em Sao Paulo, 

atraves do "Diario do Rio". Seu publico leitor era formado, em linhas gerais, por assinantes e 

amigos desses assinantes, porque era lido em rodas literarias. A repercussao desse livro foi 

muito grande ao ponto de Taunay compara-lo ao que aconteceu comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Miserdveis, do 

trances Victor Hugo. 

Alem da questao da recepcao da obra O Guarani, os dissabores politicos vivenciados 

por Alencar foram divisores de agua na sua vida, pois serviram para caracteriza-lo atraves 

deles. O pensamento de Taine sobre a metafora da lei natural da vida, traduzida como 

fisiologia literaria, neste instante parece ser relevante. Ele compara a lei correspondente aos 

estagios de nascimento, florescimento e amortecimento, com o periodo de vida de todos os 

artistas, sendo que ele resume os estagios da vida dos autores, de modo geral, em dois: "ao 

primeiro pertencem as obras de verdadeira inspiracao, de originalidade, se e possivel; ao 

segundo, a repeticao, as imitacoes" (apud JUNIOR: op. cit., p. 64). O questionamento 

sugerido por Taine e se Alencar teria vivido esse ultimo momento, mas o proprio critico 

acredita que nao; sua resposta relaciona-se com o assunto das decepcoes politicas, sofridas 

pelo romancista. Taine afirma que esse fato na vida do autor nao determinou suas producoes, 

sendo apenas um elemento novo, imorbido, que veio juntar-se as suas preocupacoes. O 

argumento para essa afirmacao esta nas proprias palavras de Alencar (s/d), ao dizer em sua 

autobiografia que. "ou nao tinha vocacao para essa carreira [a politica], ou considerava o 

governo do Estado coisa tao importante e grave, que nao se animava nunca a ingerir-se nesse 

negocio" (JUNIOR: op. cit.., p. 65). A politica jamais fora a coisa mais importante da vida do 

cearense, por isso, Taine advoga que os fatos publicos nao expressavam determinacao em sua 

vida pessoal e, por conseguinte, em suas producoes. O que preocupava Alencar era sua 

situaeao de escritor, que dependia de sua presenca no parlamento e, tambem, na imprensa, 

porque de algum modo eles colaboravam com sua popularidade. O afastamento desses setores 

influenciaria diretamente na vida desse ambicioso escritor, porque eram eles que 

possibilitavam o status de Alencar na literatura. 
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A referenda aos dois estagios de vida do escritor Alencar, feito por Taine, e retomada 

por Nelson Romero (1980) que o divide entre: antes do ministerio (1852- 68) e depois do 

ministerio (1868-77), sendo o primeiro de grande vigor, e o segundo, de decadencia. Assim, 

relacionam-se com o primeiro estagio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao Correr da Pena (1874), Cartas sobre a 

Confederagao dos Tamoios (1856), Cinco Minutos (1856), A Viuvinha (1857), O Guarani 

(1857), Verso e Reverso (1857), Asas de um Anjo (1858), Mae (1860), Demonio Familiar 

(1857), Iracema (1865J, As Minas de Prata (1865), Luciola (1862), Diva (1864), Cartas de 

Erasmo (1865); e com o segundo: O Gaucho (1870), O Tronco do Ipe (1871), Til (1872), A 

Pata da Gazela (1870), O Sertanejo (1875), Senhora (1875), Guerra dos Mascates (1873), O 

Jesuita (1875), Sonhos d'Ouro (1872), Encarnagao (1893), O Garatuja (1873), Ubirajara 

(1874). Contudo, pode-se observar que algumas dessas obras, como O Jesuita, embora seja 

classificada no segundo estagio, foram escritas no primeiro. 

De acordo com Candido (1993), a obra de Alencar divide-se em duas etapas: a 

primeira representa o gosto pela terra natal, pela fantasia, pertencendo-lhe, por exemplo, O 

Guarani, Iracema, entre outros; a segunda, o gosto pelo conflito psicologico, como se nota 

em Diva e As Minas de Prata. Mas, esse Alencar, com o passar dos anos, configura-se em: o 

Alencar dos rapazes, das mocinhas e dos adultos. Ao primeiro, correspondem os romances de 

herois sertanejos, por exemplo, O Sertanejo, O Gaucho, Ubirajara, As Minas de Prata, mas 

principalmente, O Guarani. Ao segundo Alencar pertencem os romances de mulheres 

Candidas e de mocos impecavelmente bons, onde ha enredos com pequenos jogos amorosos, 

marcados, de inicio, por um obstaculo que vai ameacar a uniao dos namorados, sem, contudo, 

destrui-la, como e o caso de A Viuvinha, com o problema da honra comercial; Cinco Minutos, 

com a tuberculose; A Pata da Gazela, evidenciando o erro sentimental, etc. Ao ultimo 

Alencar, associam-se os romances Luciola e Senhora, onde a exploracao psicologica e mais 

profunda, devido a intensidade com que o autor trabalha as relacdes humanas, mostrando a 

capacidade de amadurecimento interior tanto dos homens quanto das mulheres, que se 

enfrentam num piano de igualdade. Esse aspecto de sua obra e o que o leva a ser considerado 

como um sociologo implicito, estudioso atento das complexidades humanas. 

Para Amora (op. cit.), a obra romantica de Alencar esta dividida em: romance 

historico, romance da atualidade, romance indianista e romance sertanejo. O romance 

historico caracteriza-se pela historia nacional, pela preferencia por personagens e acoes que 

valessem como simbolos da formacao historica e da nacionalidade. Assim, tem-se os livros O 

Guarani, As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates. Por sua vez, o romance da atualidade 

engloba os livros de perfis femininos e quadros da sociedade da Corte, procurando mostrar a 
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corrupcao de valores no espaco urbano carioca, por causa do dinheiro. As protagonistas 

representam perfis de mulheres singulares, sejam solteiras, sejam casadas. Nesse tipo de 

romance, destaca-se o olhar psicologico do autor na construcao dos personagens e do enredo. 

Acredita-se, tambem, na construcao dos narradores; os melhores exemplos saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Luciola, 

Senhora, A Pata da Gazela, A Viuvinha, Cinco Minutos. Por outro lado, o romance indianista 

valoriza o elemento nacional, o indio, substrato da etnia e da cultura brasileira. Nele o 

elemento indigena e colocado em oposicao ao colonizador europeu, defendendo seus direitos, 

seu pais, sua liberdade. Esse romance adota tres sentidos: o primeiro esta relacionado a 

formacao nacional, a relacao hostil ou de amizade do indio com o colonizador. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 

Guarani, nota-se esse retrato da formacao nacional, embora ele seja, tambem, considerado 

romance historico. O segundo sentido esta associado a interpretacao da formacao nacional, 

devido o autor empenhar-se em construir uma lenda cearense, personificando a nacao atraves 

da representacao de uma india, chamada Iracema, o nome do proprio livro. Quanto ao terceiro 

sentido, esta relacionado a reconstrucao da civilizacao indigena, como acontece em 

Ubirajara. Em se tratando do romance sertanejo, pode-se afirmar que representa o homem do 

interior brasileiro, seus usos e costumes, sua vida social, especialmente, o ambiente da terra, 

que condiciona o dia-a-dia dos homens. Esse romance mostra os tipos humanos de algumas 

regioes do Brasil, por exemplo, Inocencia (1872), que revela o homem do litoral, com seus 

modos de vida. 

De todos os tipos de romances citados, segundo Tufano (op. cit.), destaca-se o 

romance da atualidade, a seu ver, romance de linha social, ou urbana, pois foi nele que a 

representacao das relacoes humanas na sociedade carioca da epoca ganhou relevo. O grande 

destaque se da, tambem, por causa da relevancia dada aos perfis femininos, dos quais 

merecem atencao as figuras de Aurelia (Senhora) e Lucia (Luciola). Amora (op. cit.) e outro 

autor que compartilha dessa eleicao alusiva ao romance da atualidade como aquele que 

consagrou Alencar como romancista. Para ele, o romance da atualidade, ou de linha social, 

desde a criacao de Cinco Minutos e A Viuvinha ate a publicacao de Senhora, consagrou 

Alencar na area da literatura, devido ele ter criado personagens singulares, sobretudo 

femininos, caracterizados pelo poder impressivo por serem fieis a realidade observada, bem 

como por ter-se dedicado a critica dos vicios da sociedade carioca, ao condenar seu 

materialismo, seu amoralismo e, tambem, as influencias estrangeiras, que, de certo modo, 

impediam o sucesso do brasileiro. Alencar destaca-se, entao, como escritor de romances de 

perfis femininos e quadros da sociedade carioca, iniciados pelo romancista Macedo e, 

continuados por Machado de Assis. 
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No cenario literario nacional, Alencar e referenda, tambem, de acordo com Tufano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(op. cit), por empreender um projeto nacional de criar uma literatura autenticamente 

brasileira, com estilo e lingua proprios, sem linguagem tributaria da portuguesa, como ele 

mesmo demonstrou nesse seu texto reproduzido por Tufano (1995, p. 124): 

E uma submissao que eu nao tolero; e, como ja o disse uma vez, quebraria a pena 
antes, do que aceitar semelhante expatriagao literaria. Admiremos Portugal nas 
tradicoes grandiosas de seu passado, nos esforcos generosos de seu renascimento. 
Prezemos sua literatura e seus costumes, porem nunca imita-lo servilmente. 
Importaria anular a nossa individualidade. 

Nota-se nessa declaracao a preocupacao de Alencar em formar uma literatura enraizada na 

expressao brasileira, ao repudiar a copia europeia, sobretudo, portuguesa, o que constituiria 

expatriacao literaria, sua aprovacao. O romancista, desse modo, protesta contra a anulacao da 

identidade nacional. Esse projeto de uma literatura nacional de Alencar, tambem, e comentado 

por Coutinho (1986) quando afirma que Alencar elegeu a idealizacao do indio porque este 

constituia o elemento nacional. Todavia se a idealizacao foi o recurso escolhido pelo 

romancista, quer dizer que ele nao foi fiel ao passado historico para falar dele proprio, sua 

base foi mais a imaginacao, a lenda. Mesmo assim, isso nao diminui seu sentimento 

patriotico, ao contrario, demonstra a sua forca criadora perante a Patria, seja no conteudo, 

atraves dos temas, seja na forma, atraves da reforma da linguagem, por exemplo. O fato e que 

Alencar preocupou-se em criar um estilo literario autenticamente brasileiro, pois "percebeu 

que nao era possivel haver independencia cultural e literaria se continuassemos a escrever 

segundo os modelos Portugueses, em desacordo com a nossa propria realidade linguistica" 

(COUTINHO. 1986, p. 264). 

Ora, Alencar tinha consciencia das transformacoes ocorridas no portugues do Brasil, 

nos variados dialetos espalhados pelas regioes brasileiras, mas, sobretudo, tinha consciencia 

de que seus compatriotas, os autores, precisavam incorporar o espirito nacional, tanto atraves 

das particularidades sintaticas, como vocabulares do falar brasileiro. A intencao de Alencar 

era pintar o Brasil com seu estilo, unir a arte de narrar com a arte plastica. Contudo, esse estilo 

nem sempre fora bem aplaudido e compreendido pelos contemporaneos, sendo muitas vezes 

criticado por escrever "incorretamente", ao optar por neologismos, por registrar as variantes 

linguisticas da linguagem erudita, bem como por incorporar alguns francesismos em sua obra. 

Foi, tambem, esse mesmo estilo, que fez de Alencar um escritor, desde jovem, preocupado 

com sua lingua, ao ponto de chegar a criticar escritores por isso, como aconteceu com 

Magalhaes, autor do poema "A Confederacao dos Tamoios". Sobre esse poema, Alencar 
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dirigiu consideracoes amargas no que concerne ao conhecimento da Lingua Portuguesa pelo 

autor: 

Ncm um escritor, mesmo jornalista, cscrcvendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA currentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA calamo, mostraria tanto 

descuido e negligencia, ou tanta pobreza de conhecimento da lingua Portuguesa. 

como revela o poema "A Confederacao dos Tamoios". Muitas e muitas vezes 

cncontra-se em poucos versos a mesma palavra repetida tres vezes, sem que essa 

repeticao seja daquelas que se permite para dar mais forca e vigor as ideias. e 

simples reproducao do mesmo tenno, por falta de outro que o substitua 

(COUTINHO: 1986, p. 265). 

Se criticaram Alencar por seu portugues "incorreto", o comentario acima serve para 

desconstruir a imagem negativa sobre o mesmo em relacao ao assunto, pois, dificilmente, uma 

pessoa com tal imagem faria um posicionamento critico sobre o estilo linguistico como ele o 

fez ao poema de Magalhaes. Apontar descuidos, negligencia, pobreza de conhecimento da 

Lingua Portuguesa, tanto no que diz respeito aos vocabulos como a construcao linguistica e 

competencia de gente amadurecida, com experiencias ricas de leitura e escrita. 

Apesar de na epoca de Alencar ter havido incompreensao a respeito do estilo do autor 

por parte de alguns criticos literarios, como Jose Feliciano de Castilho, Fraklin Tavora e 

Joaquim Nabuco, atualmente, ele e, segundo Filho (1975), o escritor mais lido em todo o pais, 

sendo considerado, por excelencia, a mais alta expressao do Romantismo brasileiro, o 

Patriarca da literatura nacional, pois 

Na realidade foi ele o grande revolucionario da literatura brasileira. Realizada a 
independencia politica, continuavamos, entretanto, jungidos aos canones das letras 
portuguesas. Pensavamos e escreviamos como se estivessemos em Portugal. Coubc 
a Jose de Alencar compreender que era tempo de nos libcrtannos desses vinculos. ou 
mclhor. dessa subordinacao, para criarmos a nossa mancira de exprimir o mundo 
americano, com os seus indios. as suas florestas virgens. os seus rios caudalosos. 
numa palavra. a sua nascente civilizacao para realizar essa emancipagao literaria. 
talvez mais dificil do que a politica. que tinha a seu favor um soma imensa de 
interesses e de idealismo. Jose de Alencar se preparou obstinadamente. Nao foi um 
improviso, e sim uma determinacao. Estudou a linguagem, investigou o vocabulario 
indigena, analisou a gramatica, leu e releu os grandes mestres da epoca. 
principalmente franceses. ingleses e norte-americanos. e somente apos um longo 
aprendizado considerou-se em condigocs de abrir os novos caminlios com que 
sonhara desde a adolescencia. E a servico desse ideal de libertacao literaria colocou 
ele extraordinaria imaginacao. Uma imaginacao fecunda. que lhe pennitiu, no 
espaco de uma breve vida. compor uma obra vasta, variada c bela (p. viii). 

Observa-se nessa citacao, a importancia de Alencar para a literatura brasileira. A ele se deve a 

busca pela emancipacao literaria nacional, porque no periodo anterior a Alencar, a literatura 

que se fazia no Brasil era pensada e escrita a maneira portuguesa. Gracas a esse cearense, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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grande pesquisador da nacao e discipulo de intelectuais de alto quilate, foi possivel a 

libertacao brasileira do jugo portugues, no piano literario, como havia sido feita em termos 

politicos. Mas Alencar nao tern esse reconhecimento extraordinario apenas por ter introduzido 

a lenda indianista, o elemento nacional, atraves da linguagem, em sua obra. Seu 

reconhecimento se deve, tambem, como ja foi dito por Tufano e Amora, e por Junior, a sua 

imaginacao fertil, a sua fantasia criadora nas construcoes de perfis femininos, conservando o 

amor a graciosidade das mulheres. 

Alem do Alencar do indio e dos perfis femininos, ha outro Alencar, o liberal, que, 

como jurista, posiciona-se contra o direito de propriedade, contra o capitalismo selvagem, ao 

condenar a tirania presente no espaco privado, simbolizada atraves do poder marital e paterno, 

fazendo da democracia, uma autocracia despotica. Esse assunto, constituido no ensaio 

intitulado "A Propriedade" (1870), onde contesta o Direito Romano, e destacado por Junior 

(1978) em um artigo publicado com data referente aos 11 de setembro de 1900, como mostra 

a citagao a seguir. 

A propriedade se manifesta logo sob a forma de uma tirania. Ela tern o poder de 

infundir no cidadao livre, no civis romanus, uma entidade escrava e possivel. O 

homem politicamente independente e" servo na vida privada. E ela ainda essa tirania 

da propriedade que no seio misero da democracia transforma o santuario das 

afeicdes domesticas em uma servidao e o poder marital e o paterno numa autocracia 

despotica (p.7). 

Compreende-se nessa citagao o posicionamento contrario de Alencar a incoerencia humana 

relativa a sua atuagao publica e privada, devido o homem legalmente independente na 

sociedade ser submisso da materia no setor privado. O homem no espago domestico renega 

seu direito democratico em favor de um regime opressor, que escraviza a figura da mulher. 

Esse ponto ja e criticado pela precursora feminista Astell (1730), em Zolin (2005a), quando 

ela denuncia a existencia do poder absoluto dos homens nas familias, ao mesmo tempo, que e 

criticado por eles no governo. Sobre o depoimento de Alencar, JuniorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit.) comenta: 

Alencar feminista? Alencar liberal? O contexto da obra indica que operava na sua 

mente o odio ao direito moderno (isto e burgues) que sacrifica o coragao as 

instituigoes e ao dinheiro; ou juridicamente, imola a pessoa a posse. Essa luz 

romantica, que nos romances, coloniais aparece velada por nostalgios pre-

capitalistas, e a que acende a sua simpatia pela mulher em Senhora, rebelde a 

instituigao do casamento dotal (p. 7). 

As palavras do critico sugerem que Alencar teria usado seu conhecimento politico para tragar 

os perfis femininos de seus romances, ao denunciar o poder da ideologia burguesa sob a 
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caracterizacao das personagens determinando, assim, a corrupcao dos personagens masculinos 

em face do peso material, ou seja, do dinheiro. Alencar critica o modo como a propriedade de 

manifesta em forma de dominacao, bem como de alienacao da inteligencia e do espirito, 

sendo, por isso, responsavel por submeter o amor a materia. Por causa da propriedade, o 

homem prostitui sua honra, sua dignidade, ao buscar a ascensao social atraves do casamento 

por dote, bem como anula a possibilidade de haver felicidade para ambos os esposos, como 

acontece emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora. A questao da corrupcao humana em face do dinheiro e tema freqiiente 

no Romantismo e ela e retratada justamente em relacao com a condicao feminina aliada ao 

casamento por conveniencia, onde a moca e tida como um objeto no mercado matrimonial. 

Alencar em virtude de suas variadas fontes de interesse, o indio, os rapazes, os 

adultos, os perfis femininos, fez dele um autor de alto quilate nao so do periodo romantico, 

mas de toda a Literatura Brasileira. Alencar demonstrou ser um escritor autenticamente 

nacional, ao preocupar-se com os problemas de sua nacao, tanto no que concerne ao seu 

projeto de criar uma literatura eminentemente nacional, centrada na representacao do 

elemento indigena, como no que se refere ao seu ideal de tematizar os vicios da sociedade de 

seu tempo, por exemplo, a hipocrisia social e o culto a materia, traduzidos pelos interesses 

burgueses. Ao envolver-se com a problematica social, o autor cearense optou por trabalhar 

com o lado psicologico de suas personagens, trazendo a tona o aspecto dos conflitos humanos 

por causa de sua inadequacao interior com as exigencias do mundo exterior, que sao 

demasiado fortes para supera-las ou atingir o equilibrio. Em vista desse Alencar psicologo, 

especialmente das mulheres, foi escolhido, nesta monografia, para o estudo da representacao 

feminina na ficcao brasileira do seculo XIX, atraves de seu romance Senhora. 



3. A AUTORIA MASCULINA E O PROCESSO DE "EMANCIPACAO" FEMININA 
EMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SENHORA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 A CONSTRUCAO DO NARRADOR E DE PERFIS FEMININOS 

A questao da autoria, a partir do aprofundamento das teorias criticas feministas na 

decada de 1970, ganhou relevancia enquanto referencial de estudo, quando estudiosas do 

feminismo, por exemplo, Kate Millet, descobriram, atraves de analises de romances, tais 

como os de Hemingway, a pratica misogina em textos literarios por parte de autores 

masculinos. Trata-se de um tratamento patriarcal dado a personagem feminina, como 

representa-la em estado de submissao a ordem paterna, atraves da figura do pai ou do esposo; 

considera-la numa posicao de alteridade, ou seja, de "outra", de pessoa sem identidade, 

determinada socialmente em funcao do status que o conjuge ocupa, e observa-la do ponto de 

vista negativo, no sentido de bruxa, anjo, adultera, louca, altruista, bem como de sujeito 

inferior moral e intelectualmente em relacao aos homens, como discutem Gilbert & Gubar 

(1996). As teorias criticas feministas propoem uma nova forma de ler os textos literarios sob o 

ponto de vista da autoria masculina ou feminina, especialmente porque ha uma profunda 

preocupacao acerca do discurso patriarcal dominante. No codigo simbolico do patriarcalismo 

"o masculino define-se como sinonimo de atividade e consciencia, enquanto o feminino 

representa o passivo e o inconsciente" (NAVARRO apud CAVALHAL: 1996, p.69). Esse 

discurso enfatiza a atribuicao dos papeis masculino e feminino, culturalmente perpetuados: ao 

homem corresponde a atividade de pensar, e a mulher, a atividade passiva, inconseqiiente de 

conceber as coisas, a ela ficou negada a possibilidade de "racionar", de agir sobre o mundo, 

de modo assertive 

Para Zolin (2005a), Patriarcal ismo 

e um tcrmo utilizado para designar uma especie dc organizagao familiar originaria 

dos povos antigos, na qual toda instituicao social concentrava-se na figura dc um 

chefe. o patriarca. cuja autoridade era preponderanic c incontestavel. Esse conceito 

tern permeado a maioria das discussoes travadas no contexto do pensamento 

feminista, que envolve a questao da opressao da mulher ao longo de sua historia 

(p. 183). 

Observa-se nessa citacao que a figura masculina tern se colocado como superior, dominante, 

em oposicao ao status da figura feminina, conhecido como inferior, de subordinacao. E nesse 

ponto que se pode destacar a questao da opressao feminina nas obras literarias desde a 
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literatura grega classica, que mostravam as mulheres confinadas a esfera domestica. Em obras 

que sao de autoria masculina, geralmente, percebe-se claramente, em muitas delas, a 

exposicao preconceituosa da ideologia dos homens em relacao a mulher, atraves dos discursos 

dos narradores ao trata-la como a subalterna, a submissa, a incapaz, como por exemplo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

Moreninha de Macedo. Em se tratando de obras de autoria feminina, constata-se, comumente, 

que a mulher e representada sempre na luta pela busca da afirmacao de sua identidade e da 

conquista de seus direitos, como em Jane Eyre de Charlotte Bronte, e em O morro dos ventos 

uivantes de Emily Bronte. 

A questao da otica patriarcal e discutida pelas feministas Gilbert & Gubar em The 

Madwoman in the Attic (1984). Segundo Macedo (2002, p.47), elas postulam que: "Na cultura 

patriarcal ocidental o autor do texto e um pai, um progenitor, um procriador, um patriarca 

estetico, cuja pena e um instrumento de poder generativo, tal como o seu penis". As 

feministas tratam da paternidade literaria, da disseminacao da ideologia falocentrica no ato da 

escrita. Zolin (2003, p. 56), observa que "nas narrativas de autoria masculina, as convencoes 

dao forma as aventuras, bem como moldam as conquistas romanticas, segundo um 

direcionamento masculino". O autor e um manipulador de sua criacao literaria, ao determinar 

a articulacao das acoes de sua obra. Sendo assim, na logica patriarcal de que o lapis e a 

representacao do poder do falo, e o homem o mestre criador, uma especie de deus, que tern o 

poder criador e reproduz o comportamento ideal - aos moldes masculinos - para as 

personagens femininas, como mostram Gilbert & Gubar (1984). O autor, nesse caso, e 

elemento imprescindivel de analise para o estudo de qualquer obra, sobretudo, porque, ao 

escrever, ele transmite sua visao de mundo e a ideologia de uma epoca, isto e, ele representa, 

tambem, o contexto de producao de uma obra, tao essencial na analise de um texto como 

defende Candido (2000). 

No que se refere a parte estetica, no livro O Foco Narrativo (1989), Leite, ao tratar da 

autoria, expoe o pensamento de alguns autores renomados sobre a relacao autor-narrador. O 

primeiro deles e Foster, que afirma: "criador e narrador e um so" (p. 6), nao havendo distincao 

entre ambos; atraves do narrador, pode-se conhecer o autor, suas ideologias e crencas. Isso 

porque "Quern narra, narra o que viu, o que viveu, o que testemunhou, mas tambem, o que 

imaginou, o que sonhou, o que desejou" (LEITE: op. cit, p.6). A autora Stein (1994) reforca 

esse pensamento sobre a questao da autoria, ao dizer que "um escritor nao e imune as 

influencias da epoca em que viveu, e [...] sua obra, portanto, tambem nao esta desligada do 

contexto social em que e produzida" (p. 13). O narrador e criacao do autor, produto da arte de 

transfiguracao do real, sob a perspectiva de um criador, que vivenciou, presenciou ou 
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elaborou, no piano das ideias, uma realidade. Criador e narrador estao no mesmo campo de 

sentido de "Pai" e "Filho": conhece-se o ultimo pelo primeiro, porque aquele e a 

representacao fiel da imagem deste. Nao se chega ao primeiro sem ser pelo intermedio do 

ultimo, e para que um seja o espelho do outro, torna-se necessario o reconhecimento da arte 

atraves do codigo do qual o autor lanca mao: a linguagem. A funcao da linguagem no ato da 

criacao do narrador pelo autor e apresentada por Booth: 

Mesmo quando o narrador nao se interpoe diretamente entre nos e os seres 
ficcionais, eles sao feitos de palavras, escolhidas e arranjadas num conjunto 
estruturado por alguem, um autor implicito, sempre, ao mesmo tempo oculto pelo e 
no que narrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud LEITE: 1992, p. 12). 

Compreende-se que o narrador e construido linguisticamente, isto e, e esculpido com 

palavras, que surgem do pensamento organizado de um sujeito criador. Ele e a voz do autor, 

percebida na estrutura profunda dos atos de enunciacao. A descoberta de sua participacao da-

se com um estudo cauteloso, ao buscar marcas de expressao subjetiva a partir da voz do ser 

ftcticio. Esse pensamento e muito importante para relacionar com a questao da injecao 

falocentrica, aplicada aos textos literarios, porque, de acordo com Richard (2002, p. 131), "A 

linguagem, a escrita literaria e as normas culturals, carregam as marcas deste operativo de 

violencia sociomasculino, que subordina os textos a suas viciadas regras de universalidade". 

Isso quer dizer que o texto literario esta marcado pele autoridade do sexo masculino, que 

injeta, por seu punho, doses e mais doses de afirmacao falocentrica no ato da escrita, 

comprovando, assim, a sexualidade na linguagem. Tal informacao e de grande valia para se 

observar o processo de formacao da protagonista de Senhora. 

A relacao narrador-personagem parece ser ampliada por Lubbock, segundo Leite 

(op.cit.), ao estabelecer um terceiro elemento para essa relacao: o personagem. A seu ver, ha 

uma triplice alianca de elementos narrativos: autor- narrador- personagem. Para ele, "o autor 

nao desaparece mas se mascara constantemente, atras de uma personagem ou de uma voz 

narrativa que o representa. A ele devemos a categoria do AUTOR IMPLICITO" (p. 18). 

Observa-se que o autor tambem se disfarca na e pela voz dos personagens, sendo esses, assim 

como o narrador, porta-vozes de uma voz alheia, atraves da qual os leitores sao induzidos a 

participar e emitir juizos de valor sobre a narrativa. Eles sao fantoches de um sujeito criador, 

por isso sao manipulados para agir em prol do Bem ou do Mai, conforme a vontade de seu 

dono. Suas agoes, discursos, pensamentos e manifestagoes psicologicas obedecem ao desejo 

do autor implicito. 
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Branco & Brandao (1989) dizem que nos romances de autoria masculina, as 

personagens femininas sao passageiras de uma voz alheia, pois neles, ha um deslocamento de 

vozes, "o que e masculino, torna-se feminino" (p. 19), ou seja, a fala da personagem feminina 

e expressao da voz masculina na narrativa. Elas citam como exemplo dessas personagens 

Aurelia e Luciola de Jose de Alencar, que circunscrevem "como prototipos do amor de 

abnegacao, cego desaparecimento no espelho de seus herois" (p. 19), por elas serem 

apresentadas como sujeitos altruistas, que se anulam perante a ordem falica. Para Branco & 

Brandao, Aurelia e Luciola nao sao figuras anacronicas, isto e, que rompem com o codigo 

masculino vigente, devido elas se calarem no texto para deixar entrar em cena a voz 

masculina, ao atuarem, simplesmente, como bonecas alienadas e porta-vozes do sistema 

falico. Aurelia e Luciola sao, pois, exemplos de personagens que apenas sugerem em suas 

vozes o desejo de afirmacao social, que esta em consonancia com o pensamento masculino, 

imbuido do ideal de castracao feminina. 

De acordo com Farra, transcrita por LeitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit), a marca de autoria e registrada, 

seja atraves da escolha de titulos, seja atraves da eleicao de signos, distribuieao de materia, 

capitulos (como e o caso de Senhora), seja atraves da preferencia por alguma categoria de 

analise, por exemplo, o personagem. O autor mortifica-se no texto, aparentemente, pois ele 

esta apenas adormecido, aguardando sua descoberta a cada vez que uma de suas marcas seja 

cogitada. O toque de seu pincel artistico revela-se a cada detalhe despercebido por um leitor 

"ingenuo". Outro autor, Kay ser, citado por Leite (op. cit), tece consideracoes a respeito do 

autor implicito: 

O autor implicito e uma imagem do autor real criada pela escrita, e e ele que 

comanda os movimentos do NARRADOR, das personagens, dos acontecimentos 

narrados. do tempo cronol6gico e psicologico, do espaco e da linguagem em que se 

narram indiretamente os fatos ou em que se expressam diretamente as personagens 

envolvidas na Historia (p. 19). 

Observa-se nessas consideracoes que o autor implicito e o autor real linguisticamente 

constituido, um controlador de sistema literario, ao coordenar, de forma coerente, a articulacao 

de todos os elementos narrativos, sobretudo os personagens, agentes de acao. De acordo com 

Brait (1985), a partir da segunda metade do seculo XVIII, a concepcao de personagem e tida 

como uma projecao do estilo de ser do escritor, sendo, assim, a representacao de seu universo 

psicologico. 

A exposicao teorica da relacao autor- narrador- personagem, aliada as consideracoes 

iniciais sobre as descobertas das teorias criticas feministas, concernentes a questao da visao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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patriarcal relativa a representacao da mulher em textos canonicos, serve como suporte 

argumentative para a analise da representacao das personagens femininas emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora. Nesse 

romance, constata-se ora uma otica machista do autor, travestido de narrador e de 

personagens, ao tratar da mulher, ora um posicionamento democratico, ao expor estagios de 

"emancipacao" feminina. A principio, sera discutida a questao da otica patriarcal sobre a 

construcao das personagens femininas, e depois, os episodios que representam 

comportamento incomum dessas personagens no circulo social de sua epoca, especialmente, 

os tracos de "emancipacao" da protagonista. Isso porque Aurelia e a personagem que 

concentra a trama do enredo, em virtude de apresentar uma historia de vida bastante 

complexa. Segundo Candido (2000), esse tipo de personagem e denominado de simultaneo. 

Aurelia e uma personagem profundamente complexa, porque foi uma jovem pobre, ingenua, 

angelical, uma mulher enquadrada nos estereotipos femininos culturalmente negativos, que 

subitamente, ao herdar uma milionaria heranca, passou por uma brusca mudanca de 

comportamento e atitude, que a fez vivenciar um processo de "masculinizacao", conforme 

Ribeiro (1996), ao adotar a maneira de agir de um homem, assumindo funeoes tipicamente 

masculinas, como de provedora, chefe de casa e administradora de seus bens, embora 

mantivesse intacta a aparencia social. A mudanca de personalidade de Aurelia deveu-se ao 

fato de ter sido vitima do casamento por conveniencia, que e indiferente a questao afetiva. Ao 

ter sido abandonada por Seixas por causa de um dote de trinta contos, e nao por causa do 

amor da jovem Adelaide, Aurelia sentiu-se profundamente ferida, e a riqueza lhe apareceu 

logo como meio de vingar-se desse tipo de corrupcao social. Ao tomar posse de sua fortuna, 

Aurelia deixa de ser aquela mulher estereotipada, em certo sentido, devido deixar de ser 

passiva para ser assertiva. 

A otica patriarcal em Senhora pode ser flagrada num certo comentario do narrador, ao 

referir-se a Aurelia numa situacao em que ela demonstra-se resignada em relacao ao 

comportamento de Seixas por ele parecer-lhe indiferente. 

Esse fenomeno devia ter uma razao psicologica. dc cuja investigacao nos obstemos: 

porque o coragao. e ainda mais o da mulher que e toda ela, representa o caos do 

mundo moral, ninguem sabe que maravilhas ou que monstros va"o surgir desses 

limbos. Suspcito eu porem que a explicacao dessa singularidade ja ficou assinalada. 

Aurelia amava mais seu amor do que seu amante; era mais poeta do que mulher. 

preferiu o ideal ao homem (Senhora: 1997, p. 121). 

Percebe-se nessa citacao a possivel visao machista do autor em relacao a protagonista, ao 

verificar-se o pensamento patriarcal do narrador, pessoa ftcticia, criada linguisticamente por 
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um homem real. Identifica-se, nessas linhas, a visao preconceituosa em relacao a mulher, ao 

observa-la como a representacao da ruina moral e, sobretudo, como a "outra" numa posicao 

de alteridade no sentido de ser uma identidade em falta por ela revelar-se ingenua, angelical, e 

ao preferir o mundo da fantasia ao real. De outro modo, a mulher e criticada devido o seu 

romantismo e a sua afinidade a imaginacao e idealismo. Essa Aurelia e ainda aquela pobre, 

alheia ao peso do pensamento patriarcal. Adiante, ela sera, novamente, foco de analise. 

Outra referenda ao olhar patriarcal do autor diz respeito a construcao das outras 

personagens femininas, de forma "negativa". A mae de Aurelia, Dona Emilia, embora assuma 

algumas caracteristicas diferentes das mulheres de seu tempo, como, por exemplo, casar-se 

com Pedro Camargo contra a vontade de Lemos - o chefe da familia e com quern vivia sob 

companhia - porque o namorado era pobre e nao podia contar com a heranca de seu pai, e uma 

mulher parasita, ao viver em funcao do amado e, principalmente, ao concordar com sua 

decisao absurda de, mesmo casado e com familia, obedecer ao pai, indo morar com ele, 

porque tambem nao aceitava o amor dos dois. Essa atitude, extremamente passiva, era muito 

comum para as mulheres da epoca. Tal carater parasitario da mulher e examinado por Stein zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(op. cit.), quando ela relaciona esse termo para o tipo de mulher que vive presa ao homem, 

profundamente dependente dele, concentrando na figura do homem seus ideais de vida, nao 

podendo existir senao em sua funcao. Emilia e uma mulher radicalmente parasita por ficar 

abandonada, vivendo um casamento de pequenos encontros, somente quando o esposo podia 

visitar-lhe escondido. No piano denotativo, essa atitude de Dona Emilia foi profundamente 

romantica, bastante normal para as mulheres de seu tempo. Contudo, no piano conotativo, tal 

acao traduz a pressao das classes sociais nas relacoes de genero, principalmente quando se 

trata do feminino, devido elas influenciarem intensamente no destino das mulheres pobres. 

Nesse sentido, a mulher e duplamente oprimida: primeiro pelo poder masculino, segundo, 

pelo poder aquisitivo. No caso de Dona Emilia, o narrador a construiu como sendo vitima 

dessa opressao claramente dupla, por ela ter exercido, ao mesmo tempo, o papel de mae e pai, 

de forma prazerosa. De acordo com Ribeiro (op. cit, p. 164), 

No casamento de Dona Emilia, ha uma clara inversao de papeis. Pedro caracteriza-

se pela fraqueza, falta de decisao, medo, caracteristicos do comportamento feminino. 

D. Emilia, ao contrario, e forte, decidida, corajosa, assumindo assim uma funcao 

culturalmente considerada masculina. Ele, por medo, entre outras coisas, de perder 

sua parte na heranca, nao enfrenta a familia, para poder estabelecer a sua. Ela, ao 

contrario, rompe com a familia e casa-se com ele. Ele e um eterno ausente e, por 

isso, nao exerce as funeoes de pai. Ela, tendo que enfrentar a dura batalha da vida, e 

mais pai que mae, ou, pelo menos, as duas coisas juntas [...] Ela assume as fungoes 

masculinas, enquanto Pedro aloca-se na banda culturalmente definida como 

feminina. 
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Percebe-se nesse comentario de Ribeiro que apesar de Dona Emilia demonstrar-se corajosa, 

ao assumir o papel culturalmente atribuido ao sexo masculino, de prover a familia, esta 

circunscrita no ideal do codigo falocentrico por sua caracteristica angelical, isto e, de ser um 

anjo capaz de sacrificar-se pelos outros, caracteristica que soa muito negativa aos olhos da 

critica feminista, uma vez que atraves de tal postura subjaz o sentido de diminuigao ou 

anulagao da identidade feminina perante a ordem masculina. 

Apos o narrador construir a personagem Dona Emilia em funcao da figura masculina, 

representada por meio do esposo, a constroi na dependencia dos filhos, pois ao casar-se e ao 

tornar-se viuva, ela e apresentada como uma mulher que concentra seus ideais de vida no 

aspecto da maternidade, ao passar a dedicar-se exclusivamente para seus descendentes, haja 

vista que "O unico elo que a prendia a terra eram seus filhos"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora. 1997, p. 100). O 

sentido da existencia de Dona Emilia torna-se a luta pela felicidade dos frutos de seu amor 

com Pedro, comportamento romantico, mas, concomitantemente, proprio de uma mulher 

submissa a visao patriarcal. A construcao desse tipo de personagem lembra a problematica da 

imanencia feminina, criticada por Beauvior (1980), que diz respeito ao fato de o destino da 

mulher esta determinado por sua condicao biologica, ligada a maternidade e a sexualidade. 

Para a francesa, esses aspectos biologicos concorrem para a perda da subjetividade da mulher, 

o que de fato, aconteceu com Dona Emilia. Ela jamais viveu para si mesma, senao para o 

marido e para os filhos, o que comprova a anulagao de sua propria identidade. Em se tratando 

de sua dedicacao aos filhos, vale assinalar aqui, que o narrador define seu papel de mae em 

consonancia com o pensamento machista, culturalmente absorvido da sociedade, ao educar a 

filha Aurelia, mantendo a preocupagao de arranjar-lhe um marido, com medo de que ela 

representasse um aleijao social, que seria o de ficar moga solteira. Em sua circunstancia, 

pobre e doente, ela so pensava num futuro promissor para Aurelia, atraves de um casamento, 

ja que ele era sinonimo de amparo e de um destino feliz para as mulheres, uma "forma de 

redengao econdmica e social", segundo Ribeiro (op. cit, p. 162). Nos momentos de agonia, o 

que Dona Emilia se lembrava de dizer a Aurelia era: "o que me aflige e nao ver-te casada. 

Mais nada [...] Ah! Se eu te visse casada" (Senhora. 1997, p. 102). Nesses avulsos de 

lembranga, pensou em mandar Aurelia para a janela, habito das donzelas de seu tempo. Como 

a mulher, naquele tempo, era impedida de manter um contato com os rapazes, ela via nesse 

costume, uma maneira de aproximar-se deles. Era como esta numa vitrine, hoje. A intengao 

da mulher, com esse habito, era conseguir um bom pretendente. Isso justifica o desejo de 

Dona Emilia de ver a filha em tal rotina, mesmo contra o gosto da menina que apesar de 
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relutar para entrar nessa luta diaria, atendeu, finalmente, o pedido da mae, e foi, assim, que 

acabou conhecendo Seixas. 

Quanto a construcao dos perfis da mae e das irmas de Seixas, pode-se dizer que o 

narrador as modelou do mesmo modo de Dona Emilia, no que concerne ao aspecto altruista, 

ou seja, de doar-se para os outros, para o marido e para os filhos, por exemplo. Elas foram 

concebidas como sujeitos passivos, em virtude de terem sido construidas como mulheres 

capazes de sacrificar sua existencia por amor a figura paterna, representada por Seixas, o filho 

e o irmao querido, devido trabalharem para manter seu falsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de rapaz de condicao 

social boa, fino, educado e elegante. Elas viveram com a preocupagao de cuidar do chefe da 

familia, o seu "amparo" paterno, embora, na realidade, fossem elas quern o amparavam e lhe 

davam protecao financeira e emocional. Essas mulheres agiram dessa forma porque pensavam 

que, ao garantir a posicao do homem da casa estariam, tambem, garantindo seu futuro. O 

sucesso de Seixas na sociedade implicaria, ao mesmo tempo, o seu sucesso. De outro modo, o 

destino dessas mulheres estaria nas maos de Seixas. Nota-se, entao que essas mulheres so 

estavam preocupadas com o futuro, e, praticamente, esqueciam o presente, pois nao se davam 

conta da necessidade de viver o "agora'. Elas mais idealizavam a vida, do que tinham uma 

tomada de consciencia para o momento atual. Isso e puro romantismo. Nota-se, ainda, que ao 

aceitar, inconscientemente, a abdicacao de sua individualidade, a mae e as irmas de Seixas 

agiram exatamente como exige o discurso masculino. Diz-se "inconscientemente" porque 

essas mulheres nunca tiveram consciencia do que representava anular-se como individuo, ao 

doarem-se totalmente para outrem, em prol da boa convivencia familiar. Quando Seixas se 

casa, e, aparentemente, fica rico, essas mulheres nao ascendem socialmente, continuam como 

eram, mas tambem, nao exigem nada dele, apenas o compreendem e preferem nao 

atrapalharem sua vida conjugal. Esse comportamento compreensivo e tipico das mulheres 

enquadradas na ordem masculina dominante, mas tambem, romantico, por idolatrarem o 

amor. 

Adelaide e outra mulher que o narrador constroi conforme os preceitos masculinos. 

Ela e uma mulher inativa, submissa a politica sexual, no sentido discutido por Millet (1970), 

haja vista que obedece a voz do dominador, ou seja, do homem, que no caso e seu pai Tavares 

do Amaral. Ela aceita normalmente a decisao de Amaral de ela terminar seu namoro com 

Torquato Ribeiro, o homem que amava, para casar-se com Seixas. Adelaide nao se pronuncia 

a respeito desse casamento e sequer pensa em dar alguma justificativa ao seu namorado, 

muito embora isso fosse comum, ja que a sociedade estava acostumada com o mercado 

matrimonial, em que de um momento para o outro como numa atividade comercial qualquer, 
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estaria desfeito. Assim, seu namorado logo compreenderia sua omissao quanto ao fim de seu 

namoro. Adelaide, simplesmente, cumpriu a vontade do pai, e buscou satisfaze-lo, 

demonstrando estar feliz com sua escolha, afinal ele sabia o que era melhor para ela. O 

pensamento dessa jovem era igual ao de outras mocas de seu tempo, por ela depositar a 

confianca de um destino promissor nas maos do pai. Ora, se as mocas nao tinham outras 

alternativas, ja que nunca tiveram a sorte de decidir seu proprio destino, a quern, entao, 

poderiam confiar seu futuro? Adelaide nao tinha escolha, ela foi obrigada a concordar com a 

decisao do pai. Assim sendo, ela foi eleita pelo narrador para exercer o papel de uma mulher 

subalterna, reprimida e passiva ao codigo masculino vigente do seculo XIX. 

A partir de agora sera mostrado um posicionamento diferente do narrador ao construir 

seus perfis femininos de forma democratica. Pode-se destacar, a principio, a construcao da 

personagem Dona Emilia, que apresenta certo comportamento diferente das mulheres de seu 

circulo social, por ser uma mulher que busca realizacao pessoal, ao casar-se com Pedro 

Camargo mesmo sem a aprovagao de sua familia. Esse comportamento de desafiar a ordem 

paterna caracteriza essa personagem como uma mulher, de algum modo, forte, pois mostra 

como ela e corajosa para defender o campo amoroso. Todavia, a luta por um amor proibido 

adquire, tambem, uma conotacao negativa, porque mostra o quanto uma mulher pode ser 

submissa do amor, comportamento caracteristico de personagens romanticas, que idealizam a 

existencia com base no amor. 

Outra postura democratica do autor na construcao de suas personagens, diz respeito a 

criacao da protagonista, com seus tracos de acentuado feminismo, devido Aurelia ter sido 

sabia no que diz respeito a administracao de sua heranca, decidindo ser ela propria dona de si 

mesma e de seus pertences. Aurelia e construida com caracteristicas diferentes da grande 

maioria das mulheres de seu tempo. Ao tornar-se herdeira de uma milionaria fortuna, ela e 

apresentada como uma jovem inteligente, capaz de compreender as relacoes humanas de 

forma mais profunda. Ela usa a heranca de seu avo para manifestar uma revolucao 

comportamental, pois e atraves dela que consegue enxergar a corrupcao da sociedade por 

causa do dinheiro. Enquanto vivia no universo da classe inferior, nao havia despertado para os 

males sociais, tanto que compreendera a atitude de Seixas de nao casar-se com ela, porque 

significaria para ele a renuncia de uma vida elegante, o suicidio moral e o aniquilamento do 

eu. Aurelia nao se revolta contra a decisao do amado, ao contrario, aceita viver com ele 

ilegalmente, ou seja, sem a uniao matrimonial, posto que o que lhe importava era o seu amor, 

mesmo que para isso fosse apedrejada pela sociedade. Aurelia nao conseguia ver, alem de sua 

inocencia, o mundo, pois estava habituada a conformar-se, a compreender, a amar. Seu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coracao era puro, nao estava contaminado pelo pensamento racional, que afasta o ser humano 

de seu estado natural. Aurelia enxergava com olhos naturais e, nao, artificiais, produto da 

corrupcao social. Ela foi apresentada, pelo narrador, como uma crianca, uma criatura inocente 

que precisava de um tutor para guia-la no mundo. Devido a essa alma angelical, o narrador 

mostrou a personagem idealizando a imagem de um homem puro, digno de seu sacrificio, 

pensamento romantico, mas, ao mesmo tempo, enquadrado na ideologia patriarcal, porque 

isso significa a abdicacao da identidade feminina em prol da afirmacao do poder masculino. 

Com a subita transformacao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status social, a jovem despertou para os problemas da 

realidade, para os vicios sociais, e, assim, para a razao por que Seixas a abandonara. O 

despertar de Aurelia ocorreu, porque logo ela percebeu como as pessoas de seu circulo social, 

sobretudo seus familiares e Seixas, mudaram de comportamento com a noticia de sua 

mudanca de classe social. Essas pessoas que, quando ela era pobre eram-lhe indiferente, 

passaram a ter extrema admiracao e interesse por ela, fazendo questao de exibir o laco 

parentesco. Essa observacao e feita pelo narrador. 

A riqueza, que lhe sobreveio inesperada, erguendo-a subitamente da indigencia ao 
fastigio, operou em Aurelia rapida transformacao; nao foi porem no carater nem nos 
sentimentos que se deu a revolugao; estes eram inalteraveis, tinham a fina tempera 
de seu coracao. A mudanga consumou-se apenas na atitude se assim nos podemos 
exprimir, dessa alma perante a sociedade. [...] Cogitando o seu formoso ideal com o 
aspecto sordido que lhe apresentava a sociedade, era natural entrar-se a despreza-la, 
e a olhar o mundo como um desses charcos putridos, mas cobertos por folhagem 
estrelada de flores brilhantes, que nao se pode colher sem atravessar o lodo. Dai o 
terror que sentia ao ver-se proxima desse abismo de objegoes, e o afastamento a que 
se desejava condenar. Bem vezes revoltavam-lhe a alma as indignidades de que era 
vitima, e ate mesmo as vilanias cujo eco chegava a seu obscuro retiro. Mas que 
podia ela, fragil menina, em vespera de orfandade e abandono contra a formidavel 
besta de mil cabegas? Quando a riqueza veio surpreende-la a ela que nao tinha mais 
com quern apartilhar, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Deus lhe 
enviava para dar combate a essa sociedade corrompida, e vingar os sentimentos 
nobres escarnecidos pela turba dos agiotas (Senhora: 1997, p. 132-133). 

A riqueza significou para Aurelia um trunfo precioso para o piano de humilhar Seixas e, de 

algum modo, forma-lo. Com o dinheiro Aurelia comprou o esposo, fe-lo de fantoche e 

rebelou-se contra a hipocrisia da sociedade de seu tempo, responsavel por corromper os 

homens de bem. Essa mudanga de postura de Aurelia pode ser uma atitude habilidosa do 

narrador para explorar e denunciar a questao do casamento por conveniencia, ja que ele 

presenteia justamente a personagem vitima desse tipo de casamento para ela ter a grande 

chance de ridiculariza-lo, e dar o troco a sociedade hipocrita de seu tempo. 

Com a riqueza, Aurelia teve a oportunidade de conhecer o mundo da vaidade, do luxo, 

e do poder, como representante desse mundo, como uma pessoa que realmente conhece o 
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peso dessa representacao social. Por isso, decidiu agir justamente como uma integrante da alta 

sociedade carioca, como alguem que, aparentemente, valoriza o aspecto materialista. E mais 

que isso, ela optou por assumir o papel culturalmente caracteristico do sexo masculino, 

passando a ser chefe de casa, provedora e senhora do discurso. Isso nao pode ser visto como 

uma conquista, porque o posto que Aurelia passou a ocupar, nao foi resultado de seu 

empenho, senao de um premio do destino, mas nem por isso pode deixar de ser digno de 

reconhecimento, porque mostra o quanto ela foi inteligente para cumprir com o piano de 

zombar os membros de seu circulo social corrupto. Logo no inicio do romance, o narrador 

ocupa-se em frisar o pequeno processo "emancipatorio" de Aurelia, quando ela comeca a 

desconstruir sua funcao passiva para destacar-se como mulher assertiva, isto e, que se afirma 

enquanto genero. Isso aconteceu quando Aurelia tinha apenas dezoito anos de idade. Essa 

"emancipacao" da-se no espaco domestico, onde ela assume o controle sobre os parentes 

proximos e sobre sua propria vida e o que lhe pertence, conforme a citacao a seguir 

exemplifica: 

Mas essa parenta nao passava de mae de encomenda, para condescender com os 
escrupulos da sociedade brasileira, que naquele tempo nao tinha admitido ainda 
certa emancipacao feminina. Guardando com a viiiva as deferencias devidas a 
idade. a moga nao declinava um instante do firme proposito de governar sua casa e 
dirigir suas agoes como entendesse Constava tambem que Aurelia tinha um tutor; 
mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo carater da pupila, nao devia exercer 
maior influencia em sua vontade, do que a velha parentazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora: 1997, p. 19-20). 

Pelo discurso do narrador, pode-se verificar que Aurelia e mulher de ftbra, decidida, 

competente tanto no que se refere as decisoes domesticas quanto administrativas, e calculista 

e estrategista, tambem. Aparenta ser familiarizada com servigos de contabilidade ao 

demonstrar conhecimento para resolver seus proprios negocios. Outro exemplo, que tambem 

evidencia um trago emancipatorio da protagonista e aquele relativo a sua decisao de escolher 

seu proprio marido quando acaba de completar dezenove anos, renegando ao seu tio o direito 

patriarcal de incumbir-se de tal tarefa. O objetivo de Aurelia com essa atitude de utilizar o 

"direito" do homem de arranjar casamentos e criticar, embora de forma reversa, o casamento 

por conveniencia e a autoridade paterna em relagao a esse empreendimento institucional. 

Aurelia age fria e habilmente, de forma que surpreende o tio, como mostra o dialogo entre os 

dois: 

- Nao acha que ja estou em idade de pensar nisso? Perguntou a moga. 

- Certamente! Dezoito anos... 

- Dezenove. 
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- Dezenove? Cuidei que ainda os tinha feito!... Muitas casam-se desta idade e ate 
mais mogas, porem e quando tern o paizinho ou a maezinha para escolher um bom 
noivo e arredar certos espertalhoes. Uma menina orfa", inexperiente, eu nao lhe 
aconselharia que se casasse senao depois da maioridade, quando conhecesse bem o 
mundo. 

- Ja o conhego demais, tornou a moga com o mesmo torn serio. 

- Entao esta decidida? 

- Tao decidida que lhe pedi essa conferencia. 

- Ja sei! Deseja que eu aponte alguem... Que eu lhe procure um noivo nas condigoes 
precisas... Ha!... E dificil... Um sujeito no caso de pretender uma moga como voce, 
Aurelia? Enfim ha de se fazer a diligencia! 
- Nao precisa, meu tio. Ja o achei! 

Teve o Lemos outro sobressalto que o fez de novo pular na cadeira. 

- Como?... Tern alguem de olho? 

- Perdao, meu tio, nao entendo sua linguagem figurada. Digo-lhe que escolhi o 
homem com quern me hei de casar. 
- Ja compreendo. Mas bem ve... Como tutor, tenho de dar a minha aprovagao. 
- De certo, meu tutor; mas essa aprovagao nao ha de ser tao cruel que a negue. Se o 
fizer, o que eu nao espero, o juiz de orfaos a suprira. 
- O juiz? ... Que historias sao essas que lhe andam metendo na cabega, Aurelia? 
- Sr. Lemos, disse a moga pausadamente e traspassando com o olhar frio a vista 
perplexa do velho, completei dezenove anos; posso requerer um suplemento de 
idade mostrando que tenho capacidade para reger minha pessoa e bens; com maioria 
de razao obterei do juiz de orfaos, apesar de sua oposigao, um alvara de licenga para 
casar-me com quern eu quiser. Se estes argumentos juridicos na"o lhe satisfazem 
apresentar-lhe-ei um que me e pessoal. 
- Vamos ver! Acudiu o velho para quebrar o silenciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora: 1997, p.34-35). 

Observa-se que Aurelia dispensa a tutela, e o procedimento racionalista paternal, ao planejar 

seu proprio contrato matrimonial, e ao provar ao tutor seu valioso conhecimento sobre o 

mundo, produto de suas proprias experiencias de vida. Aurelia ridiculariza a corrupgao do 

sistema patriarcal, ao chantagear o tio com "argumentos pessoais", que seria a carta que ele 

lhe destinara quando ela era pobre e ficava a janela a espreita de um bom pretendente, 

humilhagao que so admitiu pela satisfagao da mae. A carta continha demonstragoes de assedio 

a sobrinha, o que lhe custara muitas lagrimas. Por sua causa, Aurelia conseguiu manipular a 

figura do velho tio, bem como, demonstrar-lhe, suas aptidoes filosoficas a respeito do 

amadurecimento humano em face do dinheiro, como declara a seguir: 

Conheci oulrora o dinheiro como um tirano; hoje o conhego como um cativo 

submisso. Por conseguinte, devo ser mais velha que o senhor que nunca foi nem tao 

pobre. como eu fui, nem tao rico, como eu sou (Senhora: 1997, p. 35). 

Nota-se claramente o efeito da reflexao de Aurelia acerca do dinheiro, ao revelar que se pode 

conhecer melhor o mundo quando se pode comparar a existencia COM ele e SEM ele. Ao 

contrario do que pensava, o dinheiro e um forte aliado na luta pelo amadurecimento interior e 

pela compreensao das relagoes humanas. Compreende-se, ainda, a rejeigao de Aurelia a tutela, 

que, afinal, so foi aceita para manter as aparencias, ou seja, porque, segundo Ribeiro (op. cit., 
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p. 152), "Aurelia tinha que criar um anteparo, para poder levar a sua vida e ser respeitada e 

admitida nos circulos que o narrador chama dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sociedade". Para a protagonista, a figura do 

tutor era imprescindivel para manter intocavel a ilusao de uma vida adequada aos principios 

masculinos, quando na realidade ele nao passava de um cumplice da jovem, para que fosse 

possivel o desejo dela de colocar em pratica todos os seus pianos de vingar-se da sociedade 

onde estava inserida. 

Aurelia e construida pelo narrador dando sinais de "emancipacao" quando, num estilo 

contraditorio, por nao conciliar, muitas vezes, seus ideais as suas atitudes, rompe com os 

padroes patriarcais de sua sociedade, ao destacar-se como genero e entidade politica. Como 

genero, porque se constituiu segundo atributos culturais, caracteristicos do universo socio-

lingiiistico a que pertenceu; como entidade politica, porque se manifestou contra o sistema 

socio-economico de sua epoca, ao criticar a sociedade de convencoes e o mercado 

matrimonial, onde "a moga rica e um arranjo e nao uma esposa" (Senhora. 1997, p. 137), ao 

mesmo tempo, que reflete esse sistema, ao usar seu dinheiro como instrumento para rebelar-se 

contra seu marido e o mundo que o corrompeu. As formas expressivas com que o narrador 

traca o perfil do comportamento de Aurelia no inicio do romance nao ocultam a visao da 

protagonista em relagao a sociedade a qual pertencia: 

As revoltas mais impetuosas de Aurelia eram justamente contra a riqueza que lhe 
servia de trono, e sem a qual nunca por certo, apesar de suas prendas, receberia 
como rainha desdenhosa, a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo 
considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava os homens; e no intimo sentia-se 
profundamente humilhada pensando que para toda essa gente que a cercava, ela, a 
sua pessoa, nao merecia uma so das bajulagoes que tributavam a cada um de seus 
mil contos de reis [...] Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada 
um de seus pretendentes, dando-lhes certo valor monetario. Em linguagem 
financeira, Aurelia cotava os seus adoradores pelo prego que razoavelmente 
poderiam obter no mercado matrimonial (Senhora: 1997, p.21). 

Assim, nota-se o repudio de Aurelia ao seu circulo social, corrompido pelo fingimento e pelo 

interesse capitalista, a saber, a inadequagao entre o mundo interior e exterior da personagem 

atraves do desprezo de Aurelia por essa sociedade que nao condiz com seus interesses 

femininos, como o de obter um casamento natural, em que fosse de fato uma esposa e, nao 

uma fantasia do mundo das convengoes. Esse intimo desejo acerca de um casamento natural 

esta expresso, principalmente, na Parte 5 do romance -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Posse - quando ela sublinha a 

diferenga entre os dois tipos de casamento - o mercantil e o afetivo: 

Oh! Ninguem o sabe melhor do que eu, que especie de amor e esse, que se usa na 

sociedade e que se compra e vende por uma transagao mercantil, chamada 
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casamento!... O outro, aquele que eu sonhei, outrora, esse bem sei que nao o da todo 
o ouro do mundo por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventuranca. 
sacrificaria nao so a riqueza, que nada vale, porem minha vida, e creio que minha 
almazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora: 1997, p. 173-174). 

Compreende-se nessa declaracao, o desejo de Aurelia de obter um casamento em que o elo 

entre os esposos fosse o amor e, nao, o dinheiro, porque preencheria as necessidades pessoais, 

tao requeridas pelos romanticos. E por causa desse desejo que ela opta por rebelar-se contra o 

mercado matrimonial. De acordo com Ribeiro (op. cit), a visao de casamento, mostrada em 

Senhora, e de satisfacao material atraves de uma vida em sociedade, que significa ocio e 

experimentacao de prazeres, traduzidos em festas, luxo e gastos de salao. Essa concepcao de 

casamento e ignorada por Aurelia, devido ela nao corresponder aos seus mais intimos anseios, 

que era de observar o casamento como realizacao emocional, comportamento tipico de uma 

heroina romanesca. Para Lafeta (1991, p. 8), a protagonista enfrenta "um choque entre dois 

mundos. aquele do desejo, da inocencia e do amor, e um outro, ironicamente invertido, da 

repulsa e da abjecao". Significa dizer que o narrador a situa num universo dividido entre o 

piano espiritual e o piano material, sendo que ela se adequa ao primeiro, porque acredita que o 

amor e prioridade nas relacoes conjugais e humanas, como um todo. 

Aurelia e representada no romance pelo narrador, com o papel de heroina do 

Romance da Desilusao, em termos lukacianos. De acordo com Lukacs (2000), no seculo XIX 

- embora tratando do heroi-, constata-se que o heroi romanesco vivencia uma relagao de 

inadequacao entre alma e realidade muito intensa, concreta, "a inadequacao que nasce do fato 

de a alma ser mais ampla e mais vasta que os destinos que a vida lhe e capaz de oferecer" (p. 

117). O heroi apresenta-se inconformado com o mundo externo por nao atender as suas 

expectativas internas, ou seja, a realidade revela-se muito pequena para a elevada necessidade 

subjetiva. E justamente, assim, que Aurelia poe-se diante da sociedade ao voltar-se contra o 

mundo que e hostil aos seus mais puros anseios; ao assumir uma postura ate certo ponto 

introspectiva, que a leva a certo nivel de isolamento da sociedade, contudo sem perder de todo 

o contato com a mesma; ao ter como objetivo a integracao do seu eu, mesmo que para isso use 

do sarcasmo e da ironia para interagir com a sociedade que nao e favoravel as suas 

necessidades, e ao dar o devido valor aquilo que vai ao encontro de seus intimos desejos, 

como por exemplo, a amizade daqueles que lhe foram solidaria quando estava no grau de 

mais extrema pobreza, conforme relata: "o album das pessoas de minha amizade, eu o guardo 

comigo. Estes sao albuns de sala, tabuletas semelhantes a que tern os fotografos na porta" 

(Senhora: 1997, p. 157). As palavras de Aurelia expoem o seu pensamento acerca das pessoas 



68 

do seu convivio. lnteressa-se aqui, observar a sua capacidade de discernir com praticidade o 

que lhe e util e desprezivel, seu tamanho rigor frente as circunstancias que lhe envolvem. O 

comportamento de Aurelia e tipico da heroina romanesca. Ela age sobre o mundo para 

defender seus ideais subjetivos, para que eles nao sejam diminuidos ou reprimidos pela 

sociedade. 

Mais um testemunho da conquista da "emancipacao" de Aurelia esta relacionado ao 

seu processo e formacao, ou seja, ao seu "Bildungsroman". A origem do termo deve-se ao 

professor de filologia classica Karl Morgenstern que o empregou pela primeira vez na 

Universidade de Dorpat, no Baltico, atual Tartu, na Republica Baltica da Estonia. Como o 

termo ficou restrito ao ambito dessa Universidade, nao ganhou popularidade. Ele foi ampliado 

pelo filosofo idealista Wilhelm Dilthey em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Das Leben Scheleimacher (A vida de 

Scheleimacher) de 1870. Dilthey usa o termo para referir-se ao romance Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister (1795- 1796), onde o protagonista busca conseguir o 

aperfeicoamento humano e a ascensao social, de burgues para nobre. Por causa desse ultimo 

aspecto do romance, o "Bildungsroman" e considerado, segundo Maas (2000: p. 22-3), "um 

genero literario voltado para a apresentacao do proprio ideario burgues, genero esse que o 

seculo XIX ira conhecer como a grande forma de romance realista", ao internalizar a questao 

social da realidade concreta, como a da ascensao burguesa no romance, num momento em que 

os dois nascem praticamente juntos. O significado etimologico de "Bildung" e formacao, e de 

"Roman" e romance. Assim, "Bildungsroman", de acordo com Vierhaus, transcrito por Maas 

(op. cit.., p.26), e o romance que trata da "formacao e desenvolvimento do individuo e de 

caracteristicas pessoais, como intelecto, bons costumes, comportamento, atraves de 

influencias exteriores". O "Bildungsroman" e um processo, uma "sucessao de etapas, 

teleologicamente encadeadas, que compoe o aperfeicoamento do individuo em direcao a 

harmonia e ao conhecimento de si e do mundo" (p.27). Em Senhora o "Bildungs" de Aurelia 

ocorre nesse sentido. Ela amadurece e muda de comportamento a partir do contato com o 

novo mundo, o das aparencias e da corrupcao. Isso se da quando ela se torna rica, e passa a 

conviver com as pessoas desse mundo, assumindo seus habitos e posturas, ironicamente de 

forma aparente, com regozijo, para menospreza-la. Aurelia desperta para as mazelas sociais e 

deixa de ser ingenua. Mas ela nao se torna ma, o que parece a primeira vista, ela 

simplesmente passa a compreender o mundo racionalmente, atraves de suas experiencias de 

vida, e decide agir de igual para igual. Aurelia se destaca em sua formacao quando deixa de 

ser aquela menina angelical, compreensiva e passiva para ser assertiva, no sentido de ser 

inteligente e racional no conhecimento sobre si mesma e o mundo. Ela passa a amar de outro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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modo, equilibrando razao e emogao, e a prova disso e a sua posicao de tutora do amado. 

Enquanto tutora, Aurelia coordenou o processo de regeneragao de Seixas e o colocou numa 

condicao de extrema dependencia - social, emocional e economica - fazendo-o sentir, de 

forma cruel, o estado da resignacao de um individuo, por causa de sua falta de carater e 

desrespeito humano. 

A questao da resignacao de Seixas e da tutela de Aurelia sobre ele e um ponto crucial, 

arrumado pelo narrador, para destacar a subversao dos papeis masculino e feminino no 

romance. Em tese patriarcal, a palavra resignacao pertence ao campo semantico-cultural da 

mulher, e "tutela", ao campo semantico cultural do homem. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora essa tese fica 

invertida ate Aurelia entregar o testamento a Seixas, declarando-o seu senhor. Quern assume o 

posto de tutora e Aurelia, enquanto Seixas, de forma bem mais acentuada que ela submete-se 

ao peso da resignacao, ao ser escravo da propria mulher. Aurelia assume o poder pleno sobre 

o esposo, de forma sarcastica. Isso esta claro numa passagem alusiva a um jantar, onde Seixas 

coloca-se como um servo diante do dono. 

- Prova dcsta lagosta. Esta deliciosa, insistiu Aurelia. 

- Ordena? Perguntou Fernando prazenteiro, mas com uma inflexao particular na voz. 
Aurelia tirou uma risada. 

- Nao sabia que as mulheres tinham o direito de dar ordem aos maridos. Em todo 
caso eu nao usaria do meu poder para causas tao insignificantes. 

- Mostra que e generosa. 
- As aparencias enganam (Senhora: 1997, p. 151) 

Observa-se do torneio desse dialogo uma manifestacao de zombaria por parte de Aurelia, bem 

como de ironia, ao fazer-se de desentendida quanto ao seu poder sobre Seixas, fazendo-o 

sentir a grande pressao do estado de subordinacao que lhe impusera. O marido nao hesita em 

contraria-la, ao contrario, pretende agrada-la apesar de ser de forma ironica. Isso se explica 

pelo que ja foi dito a respeito de sua condicao de resignacao perante a inversao da logica 

patriarcal no romance. Seixas assume o papel culturalmente atribuido ao sexo feminino, 

aquele que sofre diante do sistema opressor e repressor, ao passo que Aurelia e senhora da 

situacao, ou seja, a relacao binaria escravo/senhor, discutida por Beauvior em O Segundo 

Sexo (1980) e desconstruida, e, depois, reconstruida, pois a ordem e invertida no romance a 

favor da mulher. Ao inves de Aurelia pertencer ao primeiro item, pertence ao segundo e, 

Seixas, ao primeiro. E oportuno lembrar-se, tambem, nesse instante, de Millet, da politica 

sexual de que trata em sua primeira producao feminista, Sexual Politics (1970), que se analisa 

o sistema politico presente na relacao sexual - o Patriarcado -, onde o homem e o dominador 

e, a mulher, a dominada. No caso de Aurelia, ela e quern ocupa o primeiro posto, enquanto 
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Seixas ocupa o segundo. Assim, Aurelia e um exemplo de perfil feminino que rompe , ate 

certo ponto, com a condicao de segundo sexo e de dominada, na relacao homem/mulher. Ela e 

tutora de seu esposo e, por causa disso, Seixas e submetido a um processo de amadurecimento 

voltado para a regeneragao de seu carater, de sua honra, para o equilibrio entre a subjetividade 

e a coletividade, entre seus desejos interiores e exteriores. 

Para o processo de formacao de Aurelia e tambem mostrado pelo narrador na 

perspectiva de "Bildungsroman" de Prat. De acordo com Pinto (1990), Prat estabelece dois 

tipos de "Bildungsroman": 1) o propriamente dito, caracterizado pela busca da integridade 

social da personagem que comega na infancia ou na adolescencia, e sua possibilidade de 

realizacao pessoal e praticamente nula; 2) o chamado romance de renascimento e 

transformagao, caracterizado pela busca da integragao espiritual, da auto-realizacao da 

mulher, que seria uma ja adulta, com mais de trinta anos e mais propensa a ter um final 

positivo no tocante a vitoria pessoal. Ao primeiro tipo de "Bildungsroman", Labovitz, 

mencionado por PintozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit), o denomina de "truncated Bildungsroman", isto e, a 

interrupgao do "bildung", o seu truncamento. Mas no entender de Pinto, ele "pode tambem 

representar o modo indireto, mudo, de protesto, uma rejeicao da estrutura social que exige da 

mulher submissao e dependencia" (p. 17). Significa dizer que a denuncia da fragmentagao da 

formagao feminina e feita representando-a literariamente. 

Desse modo, constata-se que Aurelia circunscreve-se nesse tipo de romance, 

mencionado primeiro por Pratt e, depois por Labovitz, ja que busca a integragao pessoal, e 

jovem e tern sua formagao intelectual, psicologica e emocional truncada, devido as exigencias 

e limitagoes impostas pela sociedade que sao demasiado fortes para vence-las. Percebem-se 

tais eventos desde que ela comega a nao suportar mais tanta resignagao, a provar sua 

fragilidade com frequencia, atraves de sucessivos desmaios e impetos apaixonados, a cada vez 

que ultrajava Seixas em sordidas humilhagoes, fazendo seu proprio coragao softer, porque era 

ele todo de seu amado; quando comega a pensar em desistir do piano de humilhar Seixas, 

oferecendo-lhe duas vezes o divorcio, ao qual todas as vezes o renegou e, sobretudo quando 

lhe entrega o testamento e suplica-lhe seu amor, sua condigao de subalterna, ao pedir para que 

ele seja o senhor de sua vida. Quando Aurelia lhe entrega o testamento, ela abdica de sua 

vida, pois pobre, passara a ser totalmente submissa ao esposo, ate financeiramente. Para 

Woolf, a mulher sem anteparo financeiro fica impedida de realizar-se no mundo, de 

conquistar espago social, porque ele ajuda a mulher a ser independente da figura paterna, pelo 

menos economicamente. O dinheiro tambem ajuda a mulher a conquistar direitos, como de 

educar-se, e tornar-se escritora. O "bildungs" de Aurelia e, tambem, truncado, porque sua 
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emancipacao nao ultrapassa os limites da casa. No romance, nao ha nenhuma referenda ao 

seu exercicio de cidadania fora do ambito domestico, nao ha alusao a sua atuagao em alguma 

atividade publica ou decisoes politicas, por exemplo. Percebe -se que ela sente-se preocupada 

com a questao da responsabilidade de decidir seu destino. Segundo Pinto (1990, p. 57), "o 

conflito gerado pela necessidade de escolher entre um destino conformado e uma vida 

independente caracteriza em geral o "Bildungsroman". Aurelia tern o comportamento e o 

pensamento transitando entre o desejo de humilhar Seixas e a vontade de ceder ao ser amor, 

consoante a citacao abaixo, onde ela se questiona a respeito dessa duvida: 

- Meu Deus. porque nao me fizeste como as outras? Porque me deste este coracao 
exigente. soberbo e egoista? Posso ser feliz como sao tantas mulheres neste mundo. 
e beber na taca do amor, em que talvez nunca mais toquem estes labios. Na"ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 o 
nectar divino que eu sonhei. nao. mas dizem que embriaga a alma e faz esquecer!... 
O espirito de Aurelia rastrcou a idcia que despontava, e por algum tempo, como que 
embalou-se num sonho: 

- Nao! Exclamou arrebatadamcnte. Seria a profanacao desse santo amor que foi e 
sera toda a minha vida (Senhora: 1997, p. 91)! 

Aurelia e construida pelo narrador de certo modo como uma mulher diferente talvez da 

maioria das mulheres de seu tempo, por mostra-la incapaz de ser indiferente aos vicios de sua 

sociedade, como por exemplo, ao preconceito machista em relacao ao tratamento dado a 

mulher, no sentido de nao considerar importante a satisfacao subjetiva do sexo feminino. Por 

outro lado, a protagonista e representada angustiada com a necessidade de escolher entre as 

duas alternativas: a de ser independente ou de conformar-se com o estado de submissa em 

relacao ao esposo, deixando escapar de si o controle da situacao que estabelecera ao tornar-se 

rica e ao comprar o esposo. Ao final do romance, a escolha e efetuada, sugerindo derrota da 

personagem. Aurelia opta pela segunda alternativa, terminando no mesmo ponto em que se 

encontrou no inicio de sua historia, submissa a ordem patriarcal, devido ter assinado o 

testamento, legitimando Seixas seu universal herdeiro, e, sobretudo, devido ter implorado a 

condicao de serva ao esposo, ao proferir o desejo de ve-lo como o "senhor" de sua alma. 

Assim, Aurelia nao consegue romper com sua dependencia e passividade, deixando apenas o 

aspecto de advertencia em relacao a condicao feminina. 

Nesses termos, conclui-se que a emancipacao de Aurelia efetua-se em algumas 

dimensoes e em outras, nao. Uma possibilidade de justifica-la e fazendo uma ponte com o 

universo onde a protagonista esta inserida, responsavel por atrofiar o seu desenvolvimento 

integral, bem como com a questao da autoria masculina, marcada atraves da construcao do 

narrador e, tambem, dos personagens, pelo discurso patriarcal. No romance, a protagonista 
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apresenta varias vantagens possiveis de serem usadas para conseguir o triunfo feminino. como 

por exemplo, e chefe da casa, e provedora, e senhora do discurso, e tutora de Seixas, e dona 

do poder, todavia tudo isso, repentina e propositadamente, no desfecho da narrativa perde o 

grande valor que havia assumido em toda a narrativa, ao retomar para si a posicao de 

subalterna do esposo, ao entregar o testamento a Seixas e ao implorar-lhe que seja seu dono, 

quando este quita sua divida com ela. Portanto, Aurelia consente o restabelecimento do 

sistema falocentrico sobre si, mesmo abragando consigo o poder, sobretudo financeiro, devido 

nao conseguir fortalecer-se como mulher e buscar em si mesma a razao de sua existencia. Ao 

inves disso, estabelece com Seixas uma relacao, que a anula como individuo, vivendo, pois, 

atraves dele. O comportamento de Aurelia pode estar relacionado com a questao da autoria 

masculina, a saber, o autor do romance, atraves do narrador e da personagem, que sao suas 

criaturas ficticias, poderia estar atuando a favor da ideologia falocentrica, ao defender a 

castracao feminina na narrativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.2 O ESPACO DO FEMININO 

A questao do espaco ocupado pela mulher em textos literarios tern promovido varias e 

interminaveis discussoes no campo da critica, precisamente feminista, desde a segunda 

metade do seculo XX. Ela tern sido bastante debatida, especialmente porque criticas 

feministas descobriram ao analisar obras do canone literario, absolutamente composto em sua 

maioria de autores masculinos, praticas misoginas em relacao a representacao do espaco da 

mulher na ficcao. Na historia da tradicao literaria, o espaco da mulher ficou relegado ao 

privado, jamais ao publico, por traduzir sua condicao de oprimida, de reprimida, de 

subalterna, de submissa a figura patriarcal, seja representada pelo pai, enquanto solteira, seja 

representada pelo esposo, depois que contraia matrimonio. Assim, sua posicao foi sempre 

secundaria em relacao ao lugar ocupado pelo homem, marcado pela marginalidade, pela 

submissao e pela resignacao. O objetivo das teorias criticas feministas, nesse sentido, e 

desmascarar a ideologia patriarcal vigente nas obras literarias, desconstruir a logica 

falocentrica, fundada na superioridade masculina, visando reconstruir a imagem da mulher, 

segundo a logica igualitaria ou androgina, onde ela possa comparar-se ao sexo oposto em 

condigoes iguais (ZOLIN; 2005a). 

Ao tratar da ordem simbolica patriarcal, Zolin (2005a), debate o pensamento de 

Beauvior a respeito do que ela chama de "situacao da mulher", ao inves de "essencia 

feminina", responsavel pelo carater marginal atribuido a mulher. Assim, ela afirma. 

A situacao da mulher no mundo ( a de oprimida) lhe nega a expressao normal de 
humanidade e frustra seu projeto humano de auto-afirmacao e autocriacao. Enquanto 
os homens sao encarregados de "remodelar a face da Terra", apropriando-se dela, 
impondo-lhes sua marca, a mulher e vedada a possibilidade de acao. Alem de estar 
ai sua opressao esta tambem, e principalmente, na crenca de que o destino da mulher 
e ser passiva, uma vez que a passividade integra, irremediavelmente, sua natureza. 
Em vista disso, o mundo nao lhe pertence e sua energia e canalizada para o 
narcisismo, o romantismo ou a religiao. O acesso a elevados valores humanos. como 
o heroismo, a invencao e a criacao lhe e vedado (p. 188). 

Ao acreditar na sua incapacidade de agir, a mulher, culturalmente, e formada para ser passiva, 

para viver na relacao de dependencia a figura paterna. Zolin (2005a) considera que a sua 

"situacao" de mulher e normal, que sua propria natureza e a prova viva disso, ja que apresenta 

limitacoes fisicas em comparacao ao homem. A mulher, educada na cultura falocentrica, 

admite sua posicao secundaria na sociedade e, como se sente estranha num mundo que "nao" 
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e seu, procura alternativas de evadir seus desejos subjetivos, numa tentativa de fugir de sua 

condicao oprimida. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora, a questao do espaco sera analisada no sentido de "situacao da mulher", 

como descreve Beauvior, bem como no sentido de lugar fisico publico e privado. Assim, 

sempre que forem mencionados, neste subtopico, os termos "condicao feminina" e "situacao 

da mulher" entenda-os como o lugar social ocupado pela mulher. Quanto ao espaco fisico 

publico e privado entenda-os como define Ribeiro (op. cit, p. 211): 

O espaco publico c onde as forcas sociais se articulam em poder e decisao. O espago 
privado e aquele voltado para a produgao e reprodugao da vida familiar. No 
primeiro. governam os negocios; no segundo. reina o ocio; o primeiro acumula, o 
outro desperdiga: um mostra-se recatado c discrete outro. exibe-se em esplendor. 
Sao forgas complcmenlares de um mesmo todo que se deseja harmonico. ate porque 
o que lhe sao hostis estao excluidos, seja do imaginario. seja do proprio espago 
publico. Interligados e interdependentes, esses espagos tern regras proprias e fungoes 
delimitadas. 

O espago publico corresponde ao lugar privilegiado, por ser o espago do trabalho, do poder, 

das decisoes, da socializagao, da vida em coletividade. E o lugar do homem. Por sua vez, o 

espago privado associa-se ao espago domestico, onde se constitui a vida familiar, a relagao 

entre pai, mae, filhos, e parentes e amigos mais proximos. E o lugar reservado para o 

desenvolvimento das aptidoes femininas, concernentes a educagao dos filhos, cuidado com o 

marido e administragao dos afazeres domesticos. Diz respeito ao local que e simbolo do 

aprisionamento da mulher, de seu confinamento. Ele e a sede do dominio patriarcal sobre a 

figura feminina, sendo por isso considerado pelas teoricas criticas feministas, por exemplo, 

por Woolf (2004), o teto falso da mulher, haja vista que nem mesmo no espago onde ela 

circula e administra tern poder sobre ele, nao passando, portanto, de uma gerenciadora dos 

bens da figura paterna, representada pelo esposo. Woolf critica a falta de espago fisico da 

mulher que a impede de ter um espago social digno e, denuncia, por conseguinte, a autoridade 

masculina na determinagao desse espago, por ela ser a responsavel pela condigao negativa da 

mulher na sociedade. 

Assim sendo, em Senhora (1997) o espago fisico privado corresponde ao lugar das 

personagens femininas, e o publico, ao lugar das personagens masculinas. No caso de D. 

Firmina, tia de Aurelia, o espago fisico que ocupou foi, essencialmente, o privado, sua casa, 

onde ela desempenhou suas atividades domesticas e cumpriu o papel de mae de encomenda 

da sobrinha. D. Firmina concentrou sua vida apenas numa pequena parte do universo, seu lar, 

ficando exilada do espago publico, onde o mundo se movimenta atraves dos negocios, das 
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conversas em saloes, do trabalho, etc. Ela viveu trancafiada, presa entre quatro paredes e sem 

nenhuma perspectiva de vida, fora de seu ambito domiciliar. Quando Aurelia ascendeu 

financeiramente, D. Firmina abandonou sua casa e foi morar com ela, mas o espaco da viuva 

continuou sendo o privado. Ao transitar dentro do mesmo espago fisico, D. Firmina manteve 

sua condicao de prisioneira do espago domestico, bem como permaneceu em suas fungoes 

exclusivamente domesticas. Quando ela mudou de lar, sua vida se encheu de esperangas, 

porque, de algum modo, ela passou a conviver com pessoas da alta sociedade, a aprender 

novos habitos, e a visitar lugares publicos, na tarefa de acompanhar sempre a sobrinha nos 

passeios pela sociedade. A riqueza de Aurelia possibilitou, tambem, alteragoes positivas em 

sua "situagao de mulher", devido ter favorecido a realizagao de desejos subjetivos de Dona 

Emilia, como de freqtientar a sociedade, de libertar-se da rotina domestica, de certo modo. Por 

outro lado, a mudanga de espago, determinada pelo dinheiro de Aurelia, diminuiu cada vez 

mais a posigao de D. Firmina no ambito social. Em seu antigo lar, ela pelo menos era dona de 

um espago, porque sendo viuva e vivendo somente na companhia da sobrinha, nao havia 

quern lhe tornasse inferior a ninguem. Ja no novo lar, D. Firmina passou a ser submissa de 

Aurelia, nao cumprindo apenas a fungao de mae de encomenda, mas tambem de uma especie 

de mucama. Nao era Aurelia mais quern obedecia a D. Firmina, mas esta quern devia 

satisfagoes aquela. Assim, D. Firmina passou a ocupar um espago alheio, que a impedia de 

afirmar-se socialmente, existindo em fungao de Aurelia, e definindo seu espago 

secundariamente em relagao a ela, o que demonstra a tirania social no proprio espago 

feminino. 

No tocante as irmas, Mariquinhas e Nicota, e a mae de Seixas, D. Camila, pode-se 

dizer que dedicaram sua existencia exclusivamente para o espago domestico. Seu papel, nesse 

lugar, era trabalhar o dia inteiro para garantir o sustento da casa e o falsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status burgues do 

adorado Fernandinho. Segundo o narrador do romance, o desejo e a fungao das tres mulheres 

foi prepara-lo para agir bem no espago publico, conforme mostra a citagao a seguir: 

Que um mogo tao bonito e prendado como o seu Fernandinho se vestisse no rigor da 

moda e com a maior elegancia; que em vez de ficar em casa aborrecido. procurasse 

os divertimentos e a convivencia dos camaradas; que em suma fizesse sempre na 

sociedade a melhor figura. era para aquelas senhoras nao somente justo e natural, 

mas indispensavel (p. 49). 

Compreende-se nessa passagem, a postura romantica das irmas e da mae de Seixas, ao 

idealizar um status social digno para o homem da casa. Mas essa postura mostra, ainda, a 

"situagao" negativa dessas mulheres em relagao a Seixas, devido elas terem sacriftcado sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vida para que ele ostentasse um estilo de vida na sociedade. Elas habitam um espaco 

controlado pela visao falocentrica, onde se acredita que o "correto" e o homem ocupar o 

espago publico, a sociedade, com suas variedades de gozos materials, e a mulher ficar em 

casa, cuidando de suas fungoes domesticas, cumprindo, assim, as regras proprias da boa 

convivencia social. O homem, para essas mulheres, nao merecia ficar em casa, preenchendo 

sua vida com aborrecimentos, haja vista que casa era sinonimo de tedio, de recato social. Isso 

mostra claramente a falta de discernimento dessas mulheres quanto a sua condigao social, por 

serem tao passivas e ingenuas em relagao a ordem masculina. Ora, se pensavam que era 

injusto para o homem ficar em casa, porque era sinal de aborrecimento para ele, por qual 

razao, entao, nao despertaram para isso, ou seja, para o fato de viverem aborrecidas e nao 

aceitarem tal condigao. Talvez, a questao da autoria masculina explique esse fato. 

Nessa questao, o autor opta por criar um narrador enquadrado na categoria da 

onisciencia seletiva, denominada por Friedman, segundo LeitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. cit). Atraves desse tipo de 

narrador, "o autor traduz os pensamentos, percepgoes e sentimentos, filtrados pela mente dos 

personagens, detalhadamente" (p. 47). Ao falar sobre a normalidade do comportamento 

dessas senhoras, considerando-o "justo" e "natural" e, mais ainda, "indispensavel", como se a 

mulher nao fosse possivel outro tipo de comportamento senao esse, enquadrado na ordem 

simbolica patriarcal, o autor, travestido de narrador poderia estar expondo sua visao 

masculina negativa a respeito da "situagao" da mulher. O comportamento feminino, expresso, 

nessa citagao, revela a condigao ou o espago social inferior dessas mulheres em relagao a 

Seixas. Elas ocupam a posigao subalterna, secundaria, ao colocarem-no acima delas e de 

todos, anulando, assim, sua individualidade. 

Ao renunciar a primazia de sua existencia, dando prioridade sempre a Seixas no que 

diz respeito a atuagao publica, enquanto ficavam presas no espago domestico, cuidando de 

seus afazeres e das responsabilidades financeiras, as irmas e a mae de Seixas tiveram uma 

existencia reprimida, inconscientemente, pois jamais despertaram para as conseqiiencias 

negativas que isso lhes trouxe, como por exemplo, impediu-as de divertirem-se, de 

conhecerem sobre moda e usos da sociedade, de levarem uma vida mais prazerosa e voltada 

para a construgao de sua identidade. Essas mulheres nao tinham consciencia do que 

representava anular-se para doar-se por amor, atitude bastante romantica, mas essencialmente 

comum na falocentrica por corresponder a negagao da individualidade. Devido a condigao 

social que elas ocuparam, sempre presas ao lar, nao lhes foi possivel pensar no que 

significaria recusar a ajuda do homem na casa para que ele ficasse livre para o investimento 

em si proprio enquanto pagariam por isso. Elas recusavam a ajuda de Seixas por apostarem 
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tudo num bom casamento para ele, porque se ele casasse bem, as ajudariam: se ele casasse 

mal, elas nao teriam um dote. Tudo estava interligado. Mas no romance, Seixas nao atende ao 

objetivo das mulheres. Ao casar-se "bem", nao ampara a familia. Por outro lado, essa reflexao 

acerca da condigao da mae e das irmas de Seixas em relagao ao homem da casa nunca passou 

pela mente dos entes queridos de Seixas, felizes por minarem sua atengao, por cobrirem-no de 

afeto, porque nenhuma vez na vida tiveram a oportunidade de sair do espago privado, ou seja, 

do lar para atuar no espago publico, coisa absolutamente normal para as mulheres de sua 

epoca. A sua ligagao com o espago publico era apenas para tratar de assuntos referentes a casa 

e, poucas vezes, para assistir as novidades da epoca no cinema. Essa ultima ligagao aos olhos 

de Seixas sucedeu como inapropriada, embora nao tenha deixado transparecer a mae e as 

irmas, certa vez em que elas foram com sua companhia ao cinema. As tres mulheres 

decepcionaram-no, ao demonstrarem a falta de conhecimento de moda e de regras de 

convivio, usando vestuario esquisito e portando-se de maneira inadequada par a educagao que 

recebera e estava acostumado a por em pratica. Uma possibilidade de conclusao que se pode 

tirar dessa cena e o descompasso na construgao identitaria dos membros dessa familia, devido 

a diferenga de espago, ocupada por eles. Como Seixas representa o espago publico, simboliza 

a civilizagao, o saber, mas tambem o poder. Ja Nicota, Mariquinhas e D. Camila, devido 

ocuparem o espago privado, simbolizam a zona selvagem, a ignorancia, o ser humano em 

estado proximo ao natural, bem como a fragilidade, a passividade, por nao agirem sobre o 

mundo, sendo inativas em relagao a ele. 

Ainda com relagao a Nicota, Mariquinhas e D. Camila, pode-se destacar o papel desta 

mulher na educagao de suas filhas dentro de seu espago privado, uma educagao emoldurada 

no padrao masculino por a mae demonstrar sua preocupagao com o aleijao social, ou seja, 

com o celibato. Essa preocupagao esta bem evidente num dialogo entre D. Camila e Seixas, 

em que ela vem informar-lhe a respeito do casamento de Nicota: 

- Venho falar-te de um negocio de familia. Fernandinho. Ha um mogo. aqui mesmo 
desta rua. que tern paixao pela Nicota. Esta comegando sua vida: mas ja e dono de 
uma lojinha. Nao quis decidir nada antes de tua chegada. 

D. Camila contou entao ao filho os pormenores do inocente namoro: Fernando 
concordou com prazer no casamento. 

- Ja era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo que a Nicota 
tambem fosse ficando para o canto, como minha pobre Mariquinhas! 

- Coitada! Mas eu ainda tenho esperanga de arranjar-lhe um bom partido. minha 

m§e. 

- Deus te ouga. (p. 67). 
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A citacao expoe a afligao da mae a respeito da possibilidade de sua filha mais nova, Nicota. 

ficar solteira, como acontecera com a filha mais velha. A situagao do celibato implicava para 

essa familia, como para as demais de seu tempo, motivo de vergonha, de desonra, de uma 

vida infeliz, principalmente, para a vitima dessa fatalidade do destino. Em vista disso, D. 

Camila agiu de acordo com qualquer outra mae de sua epoca, sobretudo, porque ja era viuva e 

via nas filhas um futuro promissor, apenas a partir de um bom casamento para elas. D. Camila 

deixou escapar em sua voz a expressao desse desejo de ver as filhas "bem casadas". Basta que 

o leitor repare no modo como ela fala de casamento, ao usar a expressao "negocio de familia" 

e ao fazer questao de lembrar a Seixas que o pretendente de Nicota ja tinha uma lojinha. 

Compreende-se que a mae ve no casamento um meio de ascensao social para a mulher, a 

iinica forma de obter uma posicao mais elevada na sociedade, ja que a sua condigao era 

definida atraves do marido. O problema era que quanto mais se demorava em arranjar um 

casamento, mais propicia ao celibato, as donzelas estariam. 

Diante disso, explica-se o alivio demonstrado por D. Camila ao ver Nicota 

encaminhando-se para o casamento. Mas a preocupagao com o celibato e revelada, tambem, 

pelo chefe da familia, Seixas, ao compartilhar com a mae o desespero de ver Mariquinhas 

solteira quando ja passava do tempo de casar-se. Uma informagao relevante sobre esse 

assunto diz respeito ao comportamento silencioso dessa jovem, a saber, neutro. No romance, 

ela nao demonstra tristeza, inveja da irma ou qualquer outra atitude que expresse sua 

preocupagao em ficar solteira, o que poderia ser indicio de sua possivel indiferenga a 

ideologia masculina. Assim, o autor do romance pode estar criticando o pensamento patriarcal 

relativo ao celibato, que ignora a condigao de a mulher decidir seu proprio espago social, ao 

optar por viver para si mesma. Ele, tambem, pode estar denunciando o casamento como 

transagao comercial, onde a moga e negociada para obter um posto "mais elevado" na 

sociedade, garantido e definido pelo esposo. Ou, ainda, pode estar acusando a repressao 

feminina atraves do silencio. Esse argumento tern relevancia se relacionado com o 

pensamento de Edwin Ardener, em seus dois ensaios "Belief and the Problem of Women" 

(1972) e "The Problem Revisited" (1975), onde segundo Macedo (2002: p. 65-66), eles 

"sugerem que as mulheres constituem umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grupo silenciado, e que os limites da sua cultura e 

da sua realidade se sobrepoem aos do grupo (masculino) dominante ainda que nele nao se 

incluam completamente". O comportamento de Mariquinhas pode, entao, ser uma forma de 

mostrar a negagao da expressao feminina em seu espago social e, por conseguinte, de sua 

individualidade, ja que, segundo a feminista francesa Kristeva, citada por Zolin (2005a, p. 

196), o sujeito "e constituido em linguagem, [...] como um sujeito em processo". E por meio 
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da linguagem que a mulher afirma sua identidade. No caso de Mariquinhas, sua identidade foi 

castrada na medida em que teve sua voz calada, simbolizando, assim, sua condigao passiva no 

espaco social. 

Quanto a Adelaide, seu espago, tambem, ficou definido pela esfera domestica. Ela nao 

atuou no espago publico e teve sua existencia construida com base no ideal de vida pregado 

pela ordem falocentrica. Nesse espago, Adelaide viveu submissa a figura do pai, ao concordar 

com as vontades dele e ao consentir sua condigao de oprimida e reprimida. O espago que lhe 

fora reservado combinou com a educagao que recebera acerca de sua posigao no mundo, diz 

respeito a concepgao de lar que tivera, como sendo o lugar onde reina a felicidade da mulher, 

onde ela desenvolve as atividades proprias de sua natureza feminina e sente-se livre para ser 

mulher, ou seja, para condescender com os desejos do pai enquanto solteira, bem como com 

os desejos do esposo ao casar-se, sendo uma eterna procriadora. Adelaide foi uma moga que 

serviu de adorno para seu espago social, ja que em casa exerceu a fungao de agradar visitas, e 

de mostrar-se uma garota prendada e educada. Ela exerceu, de forma transparente, esse papel 

quando no dia que seu pai arranjou seu casamento com Seixas, sorriu constantemente, do 

piano, para ele. Nesses termos, Adelaide enquadrou-se perfeitamente num espago para o qual 

sempre foi preparada. 

Em se tratando de Dona Emilia, seu espago nao chegou a ser diferente daquele 

ocupado por D. Firmina, Nicota, Mariquinhas, Dona Camila e Adelaide. Assim como essas 

mulheres, Dona Emilia teve uma existencia confinada, presa ao espago domestico, onde 

governou as atividades de mae e pai ao mesmo tempo, ja que nao pudera contar com o 

comando paternal, representado pela figura do esposo. Em sua casa, ela sacrificou sua vida 

por amor a Pedro e aos seus filhos, Emilio e Aurelia, ao dedicar-se de corpo e alma para 

garantir a sobrevivencia dos frutos de um grande amor proibido. Sozinha e desamparada pela 

familia, seu aconchego foi uma pequena casa da Rua de Santa Tereza, onde se refugiou no 

isolamento com o segredo de seu casamento. Nessa humilde casa, Dona Emilia viveu dias 

dificeis, embora felizes, porque ela "se resignou a sorte que lhe reservara a providencia" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Senhora. 1997, p. 98). O espago domestico foi para Dona Camila o abrigo de suas dores, 

uma vez que foi nele que passou por grandes dificuldades para educar os filhos, mas tambem 

foi o abrigo de seus momentos de prazeres, pois foi nele, tambem, que ela recebeu algumas 

vezes a visita de Pedro. Na pequena casa de Santa Tereza, Dona Emilia assistiu a morte do 

filho e agonizou o fim de sua propria existencia. Ao ficar doente, ela comegou a se preocupar 

com o destino da filha, com a "condigao" que ela ocuparia na sociedade quando a mae 

morresse. Foi por isso que pensou em casamento para Aurelia, uma forma de apoio, de status 
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garantido na sociedade para as mocas. Prestes a dar adeus ao mundo, seu conforto consistiria 

na certeza de que sua filha nao ficaria destinada ao celibato, sinal de desprestigio social. Isso 

porque a sociedade de seu tempo via o casamento como algo positivo e a vida domestica 

como aspecto digno de exaltacao. 

Segundo Moreira (2003: p. 63), "A ficcao do seculo XIX via no culto ao domestico 

um espago de realizacao, de felicidade, tanto para o homem, quanto para a mulher". Em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senhora, esse culto existe. D. Emilia acreditava que ao Aurelia casar-se, a felicidade da moga 

e, por conseguinte do marido estaria garantida. Alias, nesse aspecto, a mulher tinha a 

obrigagao de colocar em primeiro lugar em sua vida a felicidade do esposo. Com esse ideal de 

casamento, a mae de Aurelia sonhou e fez o esforgo para que a filha, que nao sabia direito o 

significado desse sacramento, se empenhasse em consegui-lo. Um exemplo desse esforgo foi 

sua insistencia para que Aurelia se expusesse a janela para mostrar seus dotes fisicos a fim de 

angariar pretendentes e, desse modo, tivesse aos seus olhos a melhor escolha. Tal 

empreendimento agredia os principios mais puros da menina, mas na situagao em que a mae 

se encontrava, seria impossivel dar-lhe algum desgosto, conforme mostra o torneio deste 

dialogo: 

- Vai para a janela. Aurelia. 
- Nao gosto. respondia a menina. 
Outras vezes. ante a insistencia da ma"e. buscava uma desculpa: 

- Estou acabando este vestido. 
Emilia calava-se. contrariada. Uma tarde, porem manifestou todo seu pensamento. 

- Tu es bonita, Aurelia. que muitos mogos se te conhecessem havia de apaixonar-sc. 
Poderias. entao escolher algum que te agradasse. 

- Casamento e mortalha no ecu se talham. minha ma"c, respondia a menina rindo-se 
para encobrir o rubor, (p. 103) 

O sentido que este dialogo sugere e o efeito da educagao falocentrica, estabelecido no lar de 

Dona Emilia, caracterizada pela preparagao da moga para o casamento, para a vida domiciliar, 

ou seja, para o mesmo tipo de vida da mae, repetindo, assim, um ciclo. Nessa citagao percebe-

se que Dona Emilia destaca a importancia da janela de uma casa para o futuro de uma jovem, 

por ser observada como uma especie de vitrine, onde uma moga deposita a sorte de arranjar 

um bom casamento. Como a moga pobre nao tinha o direito de frequentar lugares publicos, 

como saloes, cinemas, lojas, o espago que lhe restava para exibir-se ou seduzir rapazes era 

apenas aquele. O habito de expor-se a janela fazia parte da rotina das mulheres do seculo 

XIX, e isso foi bem representado por Alencar em Senhora. Isso mostra como o contexto 
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social influi na producao de uma obra, e como ele e necessario para a analise de uma obra de 

ficgao, segundo Candido (2003). 

Mas Aurelia nao gostou da ideia da mae de manda-la para a janela, ela era diferente 

das outras mocas de sua epoca, que sentiam prazer por cumprir tal tarefa. A razao para sua 

aversao a esse habito talvez esteja relacionado com o fato de ela menosprezar o jogo da 

seducao e da exposigao publica, ja que era uma pessoa recatada, docil e habituada com a vida 

do trabalho, por ele ter sido desde cedo sua prioridade dentro de seu espago domestico. 

Aurelia nao estava acostumada com prazeres, mas com sofrimento, por isso sempre preferia 

este aqueles. Nesse caso, o espago ocupado por Aurelia determinou a formagao de sua 

personalidade, e ir a janela, entao, era para ele uma forma de agressao moral, ja que feria seus 

principios sociais. Por outro lado, a aversao de Aurelia ao habito de frequentar a janela pode 

estar associado ao seu odio pelo tipo de casamento de sua epoca. De acordo com RibeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (op. 

cit, p. 161 - 2), "Ela se nega, nao se sente bem em expor-se publicamente para conseguir um 

hipotetico casamento, como forma de redengao economica e social [...] Nao na querem para 

casar-se: e pobre. Desejam-na como aventura e divertimento". Aurelia nao gostava de ir para 

a janela, porque nao queria ser motivo de entretenimento para os ambulantes de sua rua. Ela 

se valoriza enquanto mulher, e achava que tinha o direito de defender sua ideia a respeito do 

casamento, tanto que atraves de um torn humoristico diz a sua mae que "casamento e 

mortalha no ceu se talham", expressando, assim, sua crenga de que nao ha casamento, 

simbolo de vida, pressupondo o lado da reprodugao, onde ha a mascara da ideologia 

masculina, simbolizada pelo interesse do homem burgues. Apesar de tudo, Aurelia sucumbiu 

as vontades da mae e iniciou a torturosa empreitada de ficar a janela de sua casa. Foi nessa 

luta diaria, a partir de uma pequena brecha para o mundo que ela conheceu seu grande amor, 

Seixas, e passou, entao, a idealizar um casamento, mas ainda com base em seus principios 

morais. 

Quando a mae de Aurelia morreu e a deixou sozinha e solteira no mundo, devido 

Seixas te-la trocado pelo dote de trinta contos de Adelaide, ela abandonou a casa de Santa 

Tereza e foi morar com a tia Firmina, como foi dito anteriormente, quando foi analisado o 

espago ocupado por essa mulher na sociedade. Nessa mudanga interior de espago privado, nao 

ocorreu nenhuma alteragao em seu espago, enquanto condigao feminina. Na casa da tia, 

continuou sendo uma menina obediente, passiva e submissa a figura materna, representada 

por Dona Firmina, contaminada pela ideologia masculina. Ao tornar-se rica, porem, passa a 

ter seu proprio lar, empregados e uma vida totalmente diferente, por estar agora envolta de 

luxo e de prazeres, advindos do dinheiro. Aurelia amadurece, e nao e mais aquela menina 
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meiga, docil e ingenua, ao contrario, passa a ser uma jovem inteligente. de fibra e decidida. O 

contato com o espago publico, com os saldes, as lojas e outros ambientes da alta sociedade te

la mudar de personalidade, de algum modo, pois foi com a convivencia com esse novo mundo 

que ela despertou para as mazelas sociais, para o problema da corrupcao humana, do qual foi 

vitima, e assim decidiu rebelar-se contra ele e Seixas, o retrato de sua acao corrupta. O 

recurso financeiro emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora determinant uma mudanga de espago fisico e, ao mesmo 

tempo de espago social para a protagonista. A mudanga sera pequena, porque Aurelia nao se 

liberta do espago privado, ao continuar, essencialmente, prisioneira dele, ja que sua presenga 

no espago publico era apenas para visitas e cortesias, bem como porque sua ascensao social so 

sera destacada dentro do espago domestico, com relagao aos seus familiares e ao seu esposo 

Seixas, do qual se torna proprietaria. 

A partir de agora sera focalizada, nesta monografia, exatamente a questao do espago 

social ou da condigao de Aurelia em relagao a Seixas dentro do espago privado, ressaltando a 

importancia do poder e do dinheiro para a compreensao, expressao e afirmagao de sua 

identidade. De acordo com Zolin (2005a, p, 182), "Estudos acerca de textos literarios 

canonicos mostram inquestionaveis correspondencias entre sexo e poder: as relagoes de poder 

entre casais espelham as relagoes de poder entre homem e mulher na sociedade em geral". 

Assim sendo, percebe-se que nessa correspondencia, as convengoes sociais, historicamente, 

tern atribuido ao homem o lugar central enquanto a mulher tern competido o lugar secundario, 

marcado pela marginalidade, pela submissao e pela resignagao. Esse pensamento relaciona-se 

com a declaragao de Zolin (2003) acerca da ideia de Helene Cixous sobre a relagao homem 

mulher: "o termo inferior e sempre associado com o elemento feminino; o termo que ocupa a 

posigao privilegiada, com o masculino" (p. 64). No romance em estudo, essa ordem foi 

desconstruida, devido flagrar-se nele uma inversao dos papeis masculino e feminino, quando 

Aurelia passa a ocupar o primeiro lugar, e Seixas, o segundo, ficando subordinado a esposa. 

Ainda, relacionado a esse mesmo assunto tem-se a questao dos conceitos de genero e 

alteridade para a compreensao do espago feminino ocupado pela protagonista, propostas pelas 

teorias criticas feministas. Quanto ao primeiro conceito, Zolin (2005a), comenta: 

A critica feminista, [...], fez com que o termo assumisse outras tintas [ 
diferentemente interpretado pela gramatica] : toma-o como uma relagao entre os 
atributos culturais referentes a cada um dos sexos e a dimensao biologica dos seres 
humanos. Trata-se. portanto, de uma categoria que implica diferenga sexual e 
cultural. O sujeito e constituido no genero em razao do sexo a que pertence e. 
principalmente. em razao de codigos lingiiisticos e representagdes culturais que o 
matizam. estabelecidos de acordo com as hierarquias sociais (p. 182). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em sintese, a autora quer dizer que sexo e diferente de genero. Sexo define-se a partir da 

dimensao biologica e genero, segundo uma dimensao cultural, ou seja, o primeiro e 

biologicamente determinado enquanto o segundo afirma-se dentro de urn contexto cultural 

especifico, sem deixar, contudo, de constituir-se em funcao do sexo, de codigos linguisticos e 

do ambiente social onde se insere. Tal visao e essencialista. 

Numa visao moderna, Ameno (2001) expressa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tomar consciencia de genero e tudo que falta a mulher moderna. E preciso entender 

que mais do que simples ser humano. isolado em suas lutas e conquistas. a mulher ou 

ser mulher significa ser uma instituicao no sentido sociologico do termo. O feminino 

nao e meramente urn conceito, uma figura sexual cspecifica. Ser mulher significa 

enxergar-se como corpo politico Iancado dentro de circunstancias especificas (p.35). 

Para a estudiosa, sexo e diferente de genero, a saber, definir-se enquanto genero nao significa 

definir-se como figura sexual. Ser genero e ser entidade politica. Nesses termos, a afirmacao 

do genero feminino esta relacionada ao fato de um ser apresentar-se como sujeito politico, 

capaz de agir, lutar em favor de seus direitos, caracteristicas perfeitamente cabiveis a Aurelia, 

visto que ela manifesta seu desprezo pelo circulo social de seu tempo por nao condizer com 

seus interesses femininos, como o de obter um casamento natural em que fosse, de fato, uma 

esposa e, nao um adorno do mundo das convencdes. 

Por sua vez, alteridade, conforme Waddington, transcrito por Zolin (2005a), e um 

conceito, originalmente, elaborado pela filosofia (de Descartes a Sartre) que se contrapoe a 

identidade. Identidade corresponde ao nucleo e, alteridade, a periferia. Na abordagem das 

teorias criticas feministas, a identidade e o lugar do homem e a periferia, o da mulher por ela 

apresentar a identidade em falta e ser o outro. Neste universo, o homem e o centro sobre o 

qual a mulher gravita, girando em torno de sua orbita. Isso serve para justificar a luta das 

mulheres em busca de seus direitos e, por conseguinte, da afirmacao de sua identidade. 

Assim, as teorias criticas feministas trabalham no sentido de comprovar a existencia da 

identidade feminina ao colocar em discussao o fato de as mulheres nao constituirem uma 

identidade em falta, haja vista que, na verdade, o que acontece e que a identidade da mulher 

tern sido ocultada pelos discursos ideologicos patriarcais. 

Quanto a Aurelia, ela afirma sua identidade, ao ocupar o lugar do centro enquanto seu 

marido ocupou o da periferia devido ela coordenar totalmente os desejos do amado 

colocando-o numa condicao de completa dependencia, desde a emocional a financeira. Apesar 

disso, ela nao consegue ocupar a posicao nuclear no casamento, pois nao passa de uma dona 
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de casa para ele, quando sua verdadeira vontade era ser, sua esposa. Certo dia, num passeio no 

jardim com o esposo, depois do jantar, ela assinala essa questao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Hoje estive em seu toucador. dissc ela com simulada indiferenga. 

- Ah! Fez-me esta honra? 

- Uma dona-de-casa, bem sabe, tern obrigacao e o direito. 

- O direito aqui seria da mulher; e nao so este como outros mais. 

- Eu os reconhcco. disse Fernando.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Senhora: 1997, p. 172) 

Compreende-se nessa passagem a distincao que Aurelia faz entre ser "dona-de-casa" e ser 

"mulher". A dona-de-casa e aquela tern "obrigacSes", que segue as conveniencias sociais e e 

submetida a cumpri-las. Ela e esposa do marido convencionalmente. Ja a mulher, e aquela que 

tern o direito sobre a casa ao lado do marido, ela nao e um adorno das convencoes, mas uma 

entidade que comunga com o esposo das decisoes domesticas e dos prazeres do amor, vivendo 

um casamento verdadeiro e feliz. Aurelia critica sua funcao de dona de casa ao marido, 

fazendo-o conhecer o peso dessa realidade para ela. Aurelia sentia a necessidade de ser 

amada. Como nao e correspondida na realidade, a procura de outro modo, conforme o 

narrador do romance j a havia frisado anteriormente: 

Tinha sedc de amor, e como nao o encontrava na realidade, ia bebe-lo a longos 

haustos na taca de ouro. que lhe apresentava a fantasia. Essas horas via-as com seu 

ideal: e eram horas inebriantes c deliciosas (Senhora: 1997, p. 170). 

Percebe-se nessa narracao, a tentativa de Aurelia de compensar realidade por meio de sua 

fuga, ao optar por entregar-se aos devaneios da imaginacao atraves da embriaguez. Sua 

atitude adequa-se ao estilo romantico, ao preferir a idealizacao a realidade, por esta ser 

agressiva as suas exigencias subjetivas. 

Outra forma que Aurelia utilizou para demonstrar o desejo de ocupar o espaco de 

mulher de Seixas foi sua atitude com relacao ao retrato dele, que ela mandou fazer. Quanto a 

esse episodio, Lafeta (1991, p. 10) comenta: 

Da primeira vez o artista pinta um quadro fiel, em que surge desagradavel a fria e 

seca expressao de Fernando. Aurelia nao gosta, e atraves dos aruficios da sedugao 

faz voltar ao rosto do marido a antiga aparencia afavel' e 'graciosa'. Entao o pintor 

pode modificar sua obra, refazcr o desagradavel e retratar Seixas tal como Aurelia o 

sonha e ama. Nao e essa, por acaso, a mesma atitude de Alencar? As imagens de 

senhora. metaforas do luxo e do desejo recobre o som desagradante do dinheiro que 

vais ao mercado e tudo compra. Sobre a aparencia desagradavel do 'ermo safaro" 

que e o mundo, o romancista pinta o mito do Amor invencivel. Longe de qualquer 

realismo. sua narrativa projeta o sonho de uma outra socicdade, Utopia mitica 

"iluminada por uma aurora de amor. 
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Para Lafeta, a simbologia do quadro de Seixas, desenhado duas vezes, uma representando-o 

do modo atual, e outro, desenhado a otica de Aurelia, associa-se a posicao da jovem de 

"senhora" de seu esposo, que nao passa de seu escravo, e sendo um mero objeto do mercado, 

pode ser usufruido do modo que lhe seja desejado. Mas o desenho dos dois quadros ainda 

pode ter outra leitura a luz das teorias criticas feministas. O primeiro desenho, detestado por 

Aurelia, significa a ordem patriarcal, Seixas corrompido pela ideologia falocentrica, simbolo 

de austeridade, forca, razao e repressao. Por sua vez, o segundo desenho representa Seixas 

pintado a otica feminina, docil, amavel, angelical, atributos culturalmente consagrados a 

mulher. Era esse Seixas de quern Aurelia precisava para ocupar o espaco de mulher em sua 

relacao conjugal, mas tambem era esse Seixas de que precisava para afirmar a construcao de 

sua identidade, ja que para ela a construcao identitaria estava voltada para a realizacao 

pessoal, ou seja, afetiva. 

Ao analisar a identidade feminina, AmenozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {op. cit.) diz que ela nao e construida na 

dimensao do trabalho, no espaco do fazer, mas na dimensao do prazer, do ser, isto e, a 

formacao da identidade feminina e um processo profundamente subjetivo, distante da esfera 

materialista. Neste caso, pode-se dizer que Aurelia, em certo sentido, nao construiu sua 

identidade ao sobrepor-se apenas na dimensao da materia. Ela so consegue realizar-se 

enquanto sujeito, comprando o marido, o titulo das conveniencias mas nao lhe comprando a 

alma, o carater, como o proprio Seixas pronuncia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vendi-lhc um marido. tem-no a sua disposigao, como dona e senhora que e. O que 

porem nao lhe vendi foi minha alma, meu carater, a minha individualidade. Porquc 

essa nao e dado ao homem alhea-la de si, e a senhora sabia perfeitamente. que nao 

podia jamais adquiri-la a preco d'ouro (Senhora: 1997, p. 175). 

Seixas preza por aquilo que e mais valioso ao ser humano, a identidade, e e pelo desejo de 

garantir o espaco identitario que Aurelia o compra, acreditando que atraves do poder, poderia 

reconstruir a identidade de Seixas e so assim, construir a sua. Em sintese, a construcao da 

identidade de Aurelia dependia da reconstrucao da identidade do esposo. Por isso, Aurelia 

empenhou-se avidamente na tarefa de regenera-lo. 

De fato, Aurelia nao comprou a identidade de Seixas, porem foi articuladora eficiente 

do seu processo de regeneracao. Esse papel foi determinante para a formacao da protagonista. 

Desse modo, pode-se dizer que ela ocupou o espaco central na narrativa. Todavia, Aurelia 

deixa escapar de seu poder a posicao nuclear, primeiro, ao oferecer-lhe o divorcio duas vezes, 

ironicamente negado por ele; ao tornar-lhe seu universal herdeiro, assinando o testamento e, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sobretudo, ao implorar sua condicao de submissa ao esposo, fazendo valer o pensamento de 

Sartre, de acordo com Zolin (2005a, p. 188), que "a mulher mesma aceita a opressao que lhe e 

imputada, tornando-se cumplice da propria escravizacao". De outro modo, no sistema 

opressivo, ha sempre o consentimento por parte do oprimido. Literalmente, Aurelia cobra o 

posto, culturalmente pertencido a mulher, o de subalterna ao marido, como se verifica nessa 

passagem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pois bem, agora ajoelho-me a teus pes, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor, 

esse amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. 

Aquela que te humilhou. aqui tens abatida. no mesmo lugar onde ultrajou-te. nas iras 

de sua paixao. Aqui a tens implorando seu perdao c feliz porque te adora, como o 

scnhorde tua almazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Senhora: 1997, p. 267). 

Claramente, nota-se o prazer de Aurelia pela suposicao de tornar-se serva do marido. Essa 

atitude e intrigante, porque esse comportamento so e efetuado quando ele nao sucumbe mais 

ao seu discurso, que so teve valor enquanto ele estava sob seu poder. Apos Seixas recompor 

sua divida, o discurso de Aurelia e-lhe indiferente. Aurelia ja nao se demonstra mais 

emancipada e senhora de um espaco social dentro de seu espaco privado, , pelo menos ate nao 

ser capaz de persuadi-lo. 

Para Seixas, o dinheiro de Aurelia separou-os para sempre. Isso quer dizer que para a 

realizacao do amor, seria necessaria a dissipacao do posto de Aurelia na sociedade, ou seja, 

ela precisaria nao apenas ser "escrava" do marido, mas de toda a estrutura falocentrica. Para 

tal proposito, seria preciso que Aurelia se desfizesse de sua riqueza, e ela compreende essa 

mensagem rapidamente, tanto que nao hesitou em entregar-lhe o testamento (Ribeiro: 1996). 

Para esclarecer a postura de Seixas diante de Aurelia, Ribeiro destaca a questao do espaco que 

ela tinha estado ocupando. Segundo ele, o espaco mais elevado que ela ocupou foi a parte 

publica do espaco privado, que corresponde a sala-de-visitas, o lugar que intermedeia o 

espaco publico ao privado. Foi la que ela comunicou ao seu tutor sua decisao de casar-se com 

Seixas e confessou-lhe seu piano envoivendo a transacao matrimonial. Aurelia nao ocupa o 

espaco publico propriamente dito, porque ele pertence ao homem, de acordo com a ideologia 

patriarcal dominante. Assim, no romance, o tutor de Aurelia encarrega-se de arranjar o 

casamento, porque so ele, o homem da familia, tern o espaco garantido fora da esfera 

domestica e a autoridade para resolver esse problema familiar. Por esse motivo, Ribeiro 

(1996: p. 212), ao tratar da postura de Seixas sobre o dinheiro da esposa, aftrma se-lo 

compreensivel devido: 
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Ela, para conquistar a sua redencao, ncccssita |...| retirar-se defmitivamcntc da 

esfera publica e rctornar ao cenario que naturalmente era o seu: o espaco do lar e a 

siluacao de esposa. Isto significa. em oulros termos. abdicar da propriedadc e posse 

do capital. E ela o compreende muitissimo bem. Dcla parte a proposta juridica 

redentora: desde o casamento. instituira Fernando como seu herdciro universal. 

Conclui-se nessa citacao, a necessidade de Aurelia recompor seu antigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, sendo 

submissa a ordem patriarcal, e de retornar ao espaco que sempre fora o da mulher, o privado. 

E mais que isso, observa-se a necessidade de Seixas de retirar de Aurelia o poder, simbolo de 

dominacao. Ao perder o poder, ela perde sua soberania no casamento e sobre si mesma, e, por 

conseguinte, a liberdade de emancipar-se totalmente. 

Nesse sentido, Aurelia tern um triunfo feminino castrado. Termina subalterna ao 

marido, uma rainha domestica, ganhando como premio de consolacao para construcao de sua 

identidade a regeneracao do esposo e a posicao de sua "mulher", como sempre idealizou, 

atitude extremamente romantica, mas negativa aos olhos do pensamento feminista. Ora, 

Aurelia renunciou o pequeno espaco social que lhe foi concedido por uma heranca, mas 

tambem conquistado, devido ela ter sido inteligente para administrar seus bens, como de chefe 

de casa, provedora, senhora do discurso, independente, simplesmente por amor a Seixas. Ela 

se diminuiu perante o marido, entregando-lhe, sobretudo, sua alma, algo que jamais ele faria, 

como mesmo lhe disse certa vez. Mas essa atitude de Aurelia pode ser justiftcada, levando-se 

em consideracao a questao da autoria masculina. No romance, Alencar poderia estar 

exprimindo, atraves da fragilidade da protagonista a incapacidade feminina de atuar nos 

setores mais elevados da sociedade, de dirigir sua vida sozinha, sem o comando masculino. 

Ou, ainda, poderia estar denunciando o materialismo e a impossibilidade de a mulher agir 

contra a ideologia masculina, culturalmente perpetuada na mentalidade social, atraves do 

discurso falocentrico dominante. Devido a sociedade ser-lhe tao materialista, hostil e 

castradora, a mulher ve-se indefesa e limitada ao espaco privado, onde ela imagina ser livre e 

realizada, ostentando o esposo e servindo de adorno para a sociedade. Essa hipotese pode ser 

relevante se for considerado o posicionamento do autor no artigo "A Propriedade", onde 

criticou a condicao oprimida da mulher, mostrando-se, assim, um defensor da causa feminina. 
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A analise da emancipacao feminina emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Senhora de Alencar a luz das teorias criticas 

feministas contribuiu significativamente para a avaliacao criteriosa da representacao das 

mulheres no romance. As fundamentacoes teoricas alusivas a questao da autoria masculina 

sobre a construcao do narrador e das personagens, bem como sobre a construcao do espaco 

feminino serviram para argumentar o problema da castracao do desenvolvimento das 

personagens, sobretudo, da protagonista. Conforme foi visto, o autor de um texto pode 

expressar sua ideologia falocentrica sobre a figura feminina, ao criar sua ficgao. Atraves da 

linguagem, ele esboca os tipos de personagem segundo seus interesses, visao de mundo e 

pensamento de uma epoca, e, por conseguinte, os fazem agir, conforme sua pretensao, para o 

Bem ou para o Mai. 

No caso de Senhora, Alencar criou personagens condizentes com as mulheres da 

realidade concreta e presas ao discurso masculino dominante, ao apresenta-las dentro do 

contexto do seculo XIX, quase sempre subalternas ao codigo patriarcal, e, por vezes, 

desarticuladoras desse codigo, por agirem, em certos momentos, com indicios do que se 

poderia chamar de postura assertiva, tentando romper com os dogmas cultural mente 

sacralizados pelo sexo masculino. A personagem que se destaca por seus mais elevados tracos 

de feminismo e Aurelia, jovem que consegue emancipar-se em certo sentido, devido ter 

conquistado o espaco de chefe de casa, provedora, senhora do discurso e ter sido tutora de seu 

proprio esposo Seixas, bem como por ter se afirmado como genero e entidade politica, ao 

desconstruir, de algum modo, a alteridade da voz feminina na narrativa. A emancipacao de 

Aurelia, contudo, so se efetua dentro do espaco domestico e enquanto ela tern o poder sobre o 

marido, fato estranho e que pode estar relacionado com a questao da autoria masculina. 

No romance, atraves do narrador e das personagens, o autor poderia estar denunciando 

a condicao opressora e reprimida da mulher, responsavel por impossibilita-la de agir contra a 

sociedade que lhe e hostil, por nao atender as suas necessidades subjetivas e puramente 

romanticas, ou ainda, estar exprimindo sua propria ideologia masculina a respeito da mulher, 

hipotese bastante plausivel se for considerado, principalmente, o posicionamento do narrador 

em relacao a ela, observando-a como "o caos do mundo moral", mas tambem ao destacar a 

siibita transformacao do comportamento da protagonista, quando ela, no final do romance, se 

desfaz de toda sua riqueza por amor a Seixas e o implora sua condicao de submissa ao esposo. 

O autor poderia ter dado primazia a realizagao do amor, assumindo uma postura romantica 

sem, contudo, castrar o desenvolvimento da formacao da identidade de Aurelia. 
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O comportamento de Aurelia no romance e de uma mulher que se mostra 

inconformada com o mundo estereotipado por deturpar seus intimos desejos. Ao atuar como 

heroina romanesca, ela volta-se contra a sociedade de seu tempo, responsavel por corromper 

os homens de bem e por educa-lo para os interesses capitalistas, atraves do mercado 

matrimonial, onde a moca e apenas um adorno para a sociedade, e o homem, um vencedor, 

por ascender socialmente atraves do casamento por conveniencia. Aurelia e uma heroina no 

sentido de ser uma mulher diferente das outras de sua epoca porque, ao tentar equilibrar seus 

desejos interiores com os exteriores, consegue ridicularizar essa forma de casamento que 

agride moralmente a figura da mulher. Ela humilha o esposo, ao coloca-lo numa condicao 

inferior em relacao a ela, e ao faze-lo passar por um processo de regeneracao espiritual. Mas 

Aurelia nao triunfa devido ter sucumbido aos interesse de Seixas, ao renunciar a sua 

emancipacao, a sua construcao identitaria, implorando-lhe seu retorno a condicao de submissa 

a ordem patriarcal. Tal postura mancha a dignidade feminina, e nem mesmo o contexto onde 

ela estava inserida pode ser um meio de justificar sua atitude, haja vista que ela continuava 

com o poder e podia ter lutado pela realizagao amorosa sem agir de forma corrupta, usando o 

dinheiro, causador de toda sua revolta. Talvez o que pode explicar seu comportamento seja 

sua idealizacao romantica, ou a questao da autoria masculina, que decide sobre o destino de 

suas personagens. Assim, em virtude de Aurelia ter aberto mao de sua independencia, o 

romance mostra apenas uma especie de tentativa de emancipacao feminina. 
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