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Para abordarmos a anilise textual a partir de uma perspective

materialista-feminista, precisamos inicialmente esclarecer 	 tee's

questems besicas: o que e o feminismo materialista; em que o mate-

rialismo feminista se assemelha ou nio a outras abordagens mate-

rialistas (geralmente marxistas); e, por fim, que tipos de textos

devem ser incluidos neste tipo de anilise. Em seu sentido mais am-

plo, o feminism° vem sendo tido como sindnimo de estudos da	 mu-

lher	 uma area que pode incluir tanto mulheres estudando 	 algo,

quanto qualquer estudo a respeito da mulher; em seu sentido	 mais

restrito, o feminismo vem sendo visto como a luta, empreendida por
mulheres brancas, ocidentais e burguesas, por melhores oportunida-

des profissionais. Este Ultima definicio de feminism° pode ser We-

quadamente resumida na pergunta feita por Bell Hooks em Ain't I 	 a

Woman: Por que todas as mulheres sio brancas e todos os pretos se°
homens? A acusacbo de que o movimento feminista I um fermi-memo res-

trito a uma classe media branca se origina no fato de que .o	 femi-
nismo repete em grande parte a mesma assimetria nas relacoes 	 de

poder encontrada nas formacetes sociais masculinistas. Mas, embora

o feminismo branco e burgues tenha universalizado a "questa()	 da

mulher", o fato de ela ester restrita a esfera privada do lar a da
familia, e de ser assim levada ao consumismo como forma de ocupar

o tempo ocioso nio descreve em absoluto a opressio sofrida	 pela

mulher afro-americana, pela mulher do camp°, ou pela grande 	 maio-
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ria das mulheres do terceiro mundo. Tal miopia ocorre em 	 relacio

a classe, race, caste, etnia e cultura. 0 "solipsismo 	 branco"

dente feminismo de classe media, descrito por Adrienne Rich 	 em

"Disloyal to Civilization" como a tendincia "a pensar, imaginar,

falar como se o branco descrevesse o mundo" (299), se	 origina

nao tanto no fracasso a no preconceito de cada um quanto no 	 fato

de que o feminismo se encontra inserido nas mesmas estruturas	 de

dominio e submissio institucionalizadas pela culture masculinista

acesso assimitrico aos recursos econOmicos, politicos, legais,

educacionais e de informagao	 e as reproduz incons-

cientemente. Esta visa° limitada tem levado pessoas que se sentem

excluidas a insistirem na centralidade de suas preocupac6es espe-

clficas	 como 0 racismo (Audre Lorde), as perspectivas	 itnicas

(Nira Yuval-Davis e Floya Anthias), a heterossexualidade 	 compul-

s6ria (Adrienne Rich), o imperialismo cultural (Maria C. 	 Lugones

Elizabeth V. Spelman) e outras. Na pior das hipOteses, estasve-

ries perspectives do feminismo fazem com que criticos passem 	 a

ver a possibilidade as um feminismo geral e unificado como 	 uma
farsa, como um apagamento das diferencas concretes entre as	 mu-

lheres em nome de uma universalidade que 6 na verdade uma outra

ferule de dominacio. Esta rejeicio de Ulna prepCUpagi0 cowls entre
as feministas tem a desvantagem de reproduzir a alteridade radi-

cal que por tanto tempo vem sustentando a diferenciacao 	 gen6rica	 ,

baseada na ideia de uma oposicao bineria.

A negacio da universalidade surge a partir da	 insistencia
feminista de que o pessoal 6 politico, ou, em termos mais, mate-

rialistas, da insistencia ma praxis, nas experiencias cotidianas.

da mulher. Em . seu artigo "Toward a Phenomenology of	 Feminist

Consciousness", Sandra Lee Barthy enfatiza que as	 ."feministas

nfio se diferenciam das outras pessoas por perceberem coisas dife-

rentes, mas por perceberem as mesmas coisas diferentemente",(429).

Ao se basear na priticai o "feminismo" necessariamente inclui .mu

lberes de cor, mulheres do terceiro mundo, grupos etnicos varia-

dos, homossexuais, bisSexuais, e grupos de varies faixas 	 etfirias

que veem os mesmos fatos diferenciadamente, conforme sues 	 pro-
pries perspectives histdrIcas e culturais. Na melhor das	 hipOte-

ses, tail diferencas nos tem levado a reexaminar a opressao como.

forma de dominio e a vide em comum como uma comunidade que valo-

rize a diferenca nio'enquanto alteridade, man enquanto fonte dia-
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15tica liberadora. Catharine McKinnon trace um paralelo especifico

entre a teoria marxista e a teoria feminista no afirmar que

A sexualidade esti para a feminismo assim coma o	 tra-
bglho esti para o marxismo: o que male nos pertence	 e
o que nos a mais negado.	 o mar*tsmo, o traba-
lhoi 6 a atividade que Lorna as pessoas 0 que elas sio.
A classe e a sua estrutura, a producio sue conseqein-
cia, o capital sue: manifestacelo concrete, e o controls
sua preocupacio central. ,.. Assim como o trabalho es-
ti para o marxismo, a sexualidade para o feminismo	 6
socialmente determinada, mas tambizz determinante, uni-
versal como atividade, mas tembim historicamente espe-
cifica, formada tanto pela materia quanto pela mente.
... A heterossexualidade O a sue estrutura, o 	 género
e a familia sua manifestacio concreta, os papiis se-
xuais suas qualidades estendidas a fungio social,	 a
reprodug5o uma conseqftencia, e o controle sua 	 preo-
cupaCio central. (1-2)

Estudos materialists-feministas recentes tem questionado a univer..

salidade da categoria marxista da "produg5o" e optado pelo estudo

das estruturas de dominio e submiss&o. Em Marxism and Domination

Isaac Balbus argumenta que

a produgio (atualmente tida como dominio tecnologico),
a dominag5o sexual e A dominacao politica 85a elemen-
tos de um todo ou de uma totalidade 	 caracterizada
por um modo exclusivamente instrumental de simbolizar
a relacio entre o eu 6 os outros "naturals" sexuais e
politicos com os quais se relaciona -- um modo, em re-
sumo, no qual o eu e o outro se relacionam coma sujei-
to e objeto. ... No fundo, os movimentos contra a do-
minagão sexual, politica e tecnoIOgica constituem um
so movimento, o movimento que busca transcender 	 este
modo instrumental de simbolizagio a estabeleCer 	 rela-
cionamentos autenticamente reciprocos.... dentro dos
quais esses outros s5o de direito reconhecidos 	 como
sujeitos. (7-8)

E em Money, Sex and. Power, Nancy Harstock examine o modo	 pelo

qual uma teorizagio a respeito do coder (quer como dominacio, ou

quer como energia liberadora da comunidade) "poderia nos mostrar

como as instituicOes sociais passaram a ser controladas por um 416

ginero; tal teorizagäo identificaria a origem doS conflitos entre
homens e mulheres e esclareceria as relacOes entre acOes indivi-

duals e intencionais e as llmitacOes estruturais" (254). 	 Cito

McKinnon, Balbus e Hartsock para demonstrar que o feminismo 	 mate-

rialista, na verdade, implica um projeto liberatOrio especifico:

ao colocarmos o genero em primeiro piano, reexaminamos as diferen-
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gas s6cio-hist6ricas especificas de nossa experiencia	 concrete,

tanto na sua constituigio como estruturas de dominio e de alteri-
dade assimetrica, quanto no fato de oferecerem 	 especialmente

atrav6s de énfase no apoio afetivo ("nurturing") e na 	 comunidade

uma visio de organizagio social alternative que valorize nio
so a diferenga mas tambem a cooperagio.

A anilise textual materialista-feminista, portanto, sugere
uma critica nio s6 literiria como tamblm social. Desafia näo 	 s6

canon do qual as mulheres van ha muito tempo sendo 	 excluidas,
mas tamb6m a valorizagio de alguns g6neros literirios em relagio
a outros. A critica materialista-feminista enfatiza o estudo 	 da

fungio social dos gêneros populares que tem substituido a 	 arte
maior nos hibitos de leitura de tantas pessoas (v6rias centenas
de milh6es de c6pias de folhetini sio vendidas por ano	 atualmen-
te). Alem disso, o estudo de como a natureza sexista da linguagem
apaga, trivialize, ou marginalize a mulher envolve o estudo 	 de
virios tipos de textos	 literirios, legais, antropolOgicos,his-
t6ricos, politicos, etc. Este tipo de abordagem a partir da pers-
pective do genero remote, ainda, ao estudo do silenciamento 	 da
mulher (como em Silences, de Tillie Olsen). FinaImente, o estudo
de diferengas pode nos lever ao questionamento da	 centralidade
traditional do texto escrito, j6 que tio grande flamer() de mulhe-
res no mundo inteiro sio analfabetas, podendo crier ou transmitir
apenas textos orais. Uma abordagem materialists-feminists a	 ani-
lise textual, portanto, coloca o genero e a diferenca em primeiro
piano. 0 critico pode ser tanto do One= masculino ou 	 feminino,

texto pode ter sido escrito por homens ou por mulheres, e o as-
sunto do texto pode ser tanto o homem quanto a mulher. Na tenta-
tive de demonstrar como o género, e nio o sexo biolOgico, 6 	 0
problema central, decidi	 empreender uma anilise 	 materialista-
feminists de um texto do terceiro mundo, escrito por um 	 homem
sobre dois homens, 0 Beijo da Mulher Aranha de Manuel Puig.

Nota-se que ela tem algo de estranho, que nio
6 uma mulher como as outras. Parece muito jovem, uns
vinte e cinco anos no miximo, uma carinha meio de ga-
te, o nariz pequeno, arrebitado, o feitio do rosto 	 6

mais redondo que oval, a testa large, os p6mulos
Umbers grandest mas depois vfio para baixo em 	 ponta,
como nos gatos.

E os olhos?
Claros, seguramente verdes, ela os aperta pare
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desenhar melhor. Olha para o modelo, a pantera negra
do jardim zoolOgico, que antes estava quieta na 	 jau-
la, deitada. (7)*

Este diilogo, que abre o romance de Puig, ocorre entre Luis Alber-

to Molina, um homossexual de trinta a sete anos acusado de corrom-

per menores e condenado a oito anos de prisio, e Valentin Arregui

Paz, um guerrilheiro urbano de vinte e seis anos, mantido durante

trees anos sob custOdia do poder executivo do governo da 	 Argentina

e que se encontra "aguardando julgamento" sob alegagio de "promo-

ver disterbios" e "instigar a revolugAo". Para passer o tempo 	 en-

quanto dividem uma cela na prisao, Molina narra para Valentin 	 a

histOria de seis filmes sentimentais de segunda categoria, substi-

tuindo o degradante terror diario da vide sob um regime 	 autoriti-

rio pelo "glamour" macs divertido mas igualmente perverse 	 de

Hollywood. 0 longo diilogo entre Molina e Valentin comeca com 	 uma

simples troca de comenterios criticos, sarcasticos e defensivos,

a respeito dos filmes e se transforma numa investigagRo mitua 	 da

complexidade de cada um como individuo, tornando-se ao final 	 uma

penetrante auto-anilise, indicada quer por silencios no meio	 do

diilogo, quer por monOlogos interiores. Trata-se de uma investi-

gaga:, de como se forma a personalidade e de como os relacionamen-

tos humans B .A. () limitados por instituigOes socials	 repressivas,

uma investigagao cuja profundidade e demonstrada pelo	 oontraste
entre dois tipos de narrative: de um lado, as buscas individuais

e o fraco delineamento dos personagens dos filmes e da publicidade

oficial sobre um dos filmes (apresentada como note de rodape); 	 de

outro lado, a investigagio desumana e burocritica a respeito 	 de

Molina, contada por uma equipe de vigilantes do servico secreto,

que reproduz o tom elitista des notas de rodape de Puig sobre 	 as

possiveis origens fisicas e psicanaliticas do homossexualismo. 	 No

meio dessas narratives culturais, que representam a lei patriarcal
legada aos dois prisioneiros, Molina a Valentin quebram as barrei-

ras de um aprisionamento mental. A partir da mere troca de 	 opi-

niOes competitivas e mutuamente exclusives, chegam ate um diSlogo

verdadeiro que, atraves de um descobrimento lento e doloroso	 do

preconceito e da repressio socialmente construidos, acaba por 	 re-

*Para as citagOes do texto de Puig em portugues foi utilizada 	 a
tradugao de Gloria Rodriguez (Rio de Janeiro: Editora Rocco Ltda,
1986).
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velar as valiosas diferengas de perspectiva que cada um traz 	 a
relagao entre eles. Finalmente, constroem um vinculo fundado 	 no

poder que individualmente possuem de contribuir para sua comunida-

de e de resistir a autoridade coerciva das estruturas de dominagao
que os aprisionam.

Embora a principio as narrativas dos filmes paregam ocupar 	 o

centro do romance.-- a "wise en abyme" por assim dizer 	 nao	 6

tanto o seu conteado essencial e sim o ato de interpretagio a 	 que

dio origem que se constitui no acontecimento chave do livro.	 Tal

enfoque na interpretagao 6 enfatizado pela prOpria obra, quo 	 in-

clui outras formas de interpretagao: dillogos que analisam as nar-

tivas cinematogrificos em si, penetrantes monOlogos	 interiores,

investigagaes oficiais, a analise nazista de problemas socials, 	 a

pesquisa psicanalitica cientifica. 0 revolucionario Valentin 	 a

principio se disciplina a empreender um estudo do sistema 	 social

atraves de uma dedicagao monastica, a ponto de, por exemplo, aban-

donar Molina ao sofrimento de uma intoxicagao alimentar 	 causada

justausente pela comida que as autoridades tencionavam dar a ele,

Valentin, para que Molina pudesse extrair informag6es do 	 revolu-

cionario enfraquedido e tornar-se informante. Mas, ao final 	 do

romance, Valentin percebe ter aprendido mais a respeito do funcio-

namento da dominagio no sistema social a partir de Molina e 	 de

seus filmes do que jamais poderia aprender atraves dos textos 	 do

canone revolucionirio, que o haviam levado a negar a Vida 	 sensual

e emocional nele preprio e em outras pessoas.

Ironicamente, os criticos tandem a ignorar o crescimento 	 re-

volucionario experimentado por Molina e Valentin, talvez pelo fato

de suas anilises divorciarem o texto do mundo que o produziu. 	 No

caso de 0 Beijo da Maher aranha de Puig, a maioria dos 	 criticos

se refugia numa discussio formalista da pluralidade de 	 estilos,

do jogo mdltiplo de discursos e das qualidades polissamicas 	 do

texto, e tende a ignorer ou ate mesmo negar a forma e o 	 conteado

politicos contidos no dialog° do romance: 0 tratamento dado	 por

Francine Masiello em "Jail House Flicks: Projections by 	 Manuel

Puig", um excelente artigo formalista, 6 um exemplo da separagio

critica entre o texto e seu contexto politico:

certamente escrito com o intuito de chocar uma plataia
que aprecia o que esta em yoga e talvez projetado para
chamar a atengao para a deplorivel situagao politica
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da Argentina (o romance ester sendo atualmente censure-
do no pais de origem de Puig), 0 Beijo da Maher	 Ara-
nha conta uma histOria relativamente simples e is	 ve-
zes deselegante sobre um homossexual e um ativista po-
litico detidos na prise° de Villa Devoto em	 Buenos
Aires. (15-16; infase minha)

Este mem sinal de reconhecimento das bases do romance -- a inves-

tigageo da origem identica da repressio civica e sexual na ideolo-

gia e nas estruturas de dominio	 leva criticos bastante percep-

tivos em outras ireas Tao so a se refugiarem na critica formalista
mas ate a interpretarem erroneamente o enredo do livro. 	 Masiello,

ao afirmar que "Puig ri g° se esforca para esconder sua simpatia por

Molina, que acaba por se tornar o herei inocente do romance", con-

sidera que Valentin é "descrito como um jovem inepto e 	 retOrico

que 6, em eltima analise, responsivel pela morte do amigo."(16) In-

terpretando o enredo desta forma, a autora inverte a mensagem	 de

Puig ao reforcar o sistema de estrelato, ao fazer um "herei" 	 de

Molina, ao se recusar a reconhecer tudo o que Molina sofre ate	 se

decidir a lever uma mensagem aos companheiros de Valentin (0 que

nao acontece atraves de uma dinAmica coercivo-submissiva), ao	 ig-

norer que Valentin precisou crescer para aprender a tratar Molina

como um individuo ("Aprendi muito com voce, Molinita. ... Molina,

promete que nio vai as deixar humilhar por ninguem" [226-227]), e

finalmente ao deixar de reconhecer que a opressio politica e 	 se-

xual rile sio processos mutuamente exclusivos. Diz Masiello:

Puig di a entender que a verdadeira revolucio surge nil°
do conflito de classes, como sugeriria Valentin, mas
sim da liberaglo sexual, que busca libertar o 	 indivi-
duo das restrigees da sociedade burguesa. 	 Assim,
Puig deixa de fazer uma possivel del:Uncle da repres-
sio institucionalizada para enfocar em seu lugar 	 a
realidade pessoal dos personagens e a ideologia da po-
litica sexual. (16-17)

A tentative de divorciar o politico do social e o individual 	 do

institucional lava :leo a uma leitura partial mas a uma false lei-

tura, uma vez que separa o conteddo do contexto em que a obra 	 foi

escrita, para depois separar o estilo do conteido ("A linguagem e-

merge como o personagem central [do romance]", conclui 	 Masiello

[231). Esta critica formalista sugere que as preocupacees socials

que deram origem ao romance sio extrinsecas ao estilo formal 	 da

obra. Ao contririo, e exatamente esta pretense() de que a critics
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cultural 6 apenas um adendo i critics literiria formalista que ro-
mances como o de Puig nos devem lever a examiner.

0 prOprio Puig enfatizou 0 contexto cultural ao ser entrevis-
tado sabre 0 Beijo da Haber Aranha. Numa entrevista a 	 Ronald
Christ, Puig explicou que foi através dos virios movimentos 	 de
liberagio	 liberagRo dos regimes militares autoritärios na Ar-
gentina, movimento pelos direitos civis e luta pela liberagio 	 da
mulher	 que ele veio a entender comp o pessoal 6 politico e comp

sua pr6pria "inabilidade" de "assumir autoridade" (53) talvez nio
fosse propriamente uma falta de capacidade pars tal e sim uma re-
jeigio de repress6es maiores socialmente institucionalizadas:

Puig: 0 que me ajudou em especial foram os virios 	 mo-
vimentos de liberagio ocorridos recentemente tanto 	 na
Argentina comp aqui. 0 movimento de liberagio das 	 mu-
lheres 6 uma das coisas mais importantes jamais ocor-
rides. No inicio as mulheres pensavam que tinham 	 que
ser fracas, frigeis pars poderem existir, especialmen-
te na busca do prazer sexual. Este fora grande cila-
da, a grande mentira.
Christ: Como esta conscientizagio se reflete em	 The
Buenos Aires Affair?
Puig: Quando escrevi Rita Hayward, ainda	 acreditava
em Clark Gable comp uma forga da natureza. Achava	 que
era uma natureza cruel, a que havia criado esse homem
forte e aquelas frigeis Harlows, mas que de fato	 era
a lei natural das coisas. Agora estou convencido	 de
que Clark Gable é um produto hist6rico-cultural, 	 nRo
uma criacRo da natureza. Em The Buenos Aires 	 Affair,
tentei explorer as conseqUncias extremes da atitude
de "fragilidade" nas mulheres, que 6 o masoquismo.
Christ: Aquele romance constitui entio um	 primeiro
estigio de desenvolvimento ja que a mulher nio reco-
nhece a base sado masoquista do relacionamento?
Puig: Sim. Mas no quarto livro, ela a reconhecel (late
6, Molina a reconhece em 0 Beijo da blulher Aranha].
Christ: 0 que isto significa para voce?
PUig: Para mim significa muito. Significa quase tudo,
pois sempre rejeitei o papel de homem autoritirio. Ha-
via sempre algo que eu detestava, embora achasse natu-
ral. Eu detestava a atitude apesar de ela me parecer
determinada pela natureza. Agora considero a	 rejeigRo
da autoridade, o que tem causado tanto problema na mi-
nha vide, uma rebeliio inconsciente, porim 	 saudivel.
(60-61)

0 Beijo da Mulher Aranha traz a tone o masoquismo adquirido de Mo-
lina e a agressividade adquirida de Valentin, e permite que eles,
atraves da discussio destas mesmas formag6es nos filmes, explorem
as operag6es de dominio e submissao. Alêm disso, o leitor que es-
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cuts o dialog° e puxado pars dentro dessa investigagio por ainda

um outro elemento textual -- as academicas notes de rodape, que se

referem nio tanto a especificidades do diilogo textual quanto ao

texto social de opressio dentro do qual a narrative se desenrola.

Uma polaridade sexual e politica parece definir as 	 posigfies

de Molina e Valentin na discussio inicial sobre o filme da mulher

pantera (baseado no filme de terror de Jacques Tourneur,	 Cat

People). 0 olho de Molina seleciona os detalhes sedutores na 	 tex-

tura e no estilo -- "As meias sio brilhantes, daquele tipo de	 ma-

lha cristal de seda, nio se sabe se o cor-de-rosa e da carne ou da

meia"(8)	 incorporados no filme em si, enquanto que	 Valentin

ignore os detalhes e busca a mensagem 	 "Sem gostosa", diz ele(8).

Molina ache que a uniio nao consumada entre a mulher pantera 	 e o

arquiteto, seu novo marido, esti condenada por um passado mistico

("E a lenda e que a raga des mulheres-pantera nio acabou e estio

escondidas em algum lugar do mundo, e parecem mulheres 	 normais,

mas se um homem as beija podem transformar-se numa fera 	 selvagem"

[161). Identificando-se com o psiquiatra afetado do filme, um, su-

jeito que tem um bigodinho fino de cafajeste e que pensa poder cu-

rar a "mocinha" atraves da iniciagio sexual, Valentin oferece 	 uma

explicagio clinica: "Ben, eu echo que ela a frigida, que tem	 medo

de homem, ou tem uma ideia do sexo muito violenta, e por isso 	 in-

yenta coisas" (16). A interpretagio de Valentin tem mail profundi-

dade intelectual do que a reag gto sentimental de Molina, mas 	 cabe

a Valentin, ao tocar na sensibilidade do delicado Molina, a 	 res-

ponsabilidade por tal reagio. Depoia de pedir que Molina 	 descreva

como imagine a mere do arquiteto ( "Nero sei, uma mulher muito	 boa.

Um encanto de pessoa, que fez a felicidade do marido e' dos filhos,

sempre muito bem arrumada"), Valentin di o golpe final do process°

de "conscientizagio":

- Sim, esti sempre impecivel. Perfeito. Tem em-
pregados, explore pessoas que nio tem outro	 remedio
sena° servi-la, por uns niqueis. E claro, foi 	 muito
feliz com o marido, que por sua vez a explorou, a fez
fazer tudo o que ele quis, ficar trancada em case como
uma escrava, a espera dele...

Escuta
a espera dale toda noite, de volta do es-

critariodeadvocacia, ou do consultOrio medico. E ela
estava perfeitamente de acordo com aquele sistema, e
nä° se rebelou, e inculcou no filho todo aquele limo e
agora o filho topa com a mulher-pantera. Que agtente.
(17-18)

21



Entendemos Molina quando-ele se enfurece com Valentin por 	 aviltar

seu desejo de uma mae "cheia - de afeto% e aceitamos que se 	 sinta

traido quando a arrogincia de Valentin destrdi a comunhito 	 estabe-

lecida entre ales pela narrativa do filme: "E entio, per que	 me

cortar a linsfio, a mim, e a voce taincem? (Tie bobagem a essa?"(18).
E a prelegio de Valentin, no dia seguinte, sobre a negag go	 total

da sensualidade a do envolvimento emocional para melhor poder ser-

vir i causa revolucioniria nao o torna mais complacente. No entan-

to, quando Molina narra o segundo filme do livro, somas levados a

reConsiderar a condenagio feita por Valentin sobre o 	 sentimenta-

lism° de Molina.

0 filme de propaganda nazista "Destino" narra o caso 	 amoroso

entre a vedete Leni Lamaison e um alto oficial das forgas de 	 ocu-
pagio do Terceiro Reich. Sao descritos vários membros do 	 maquis
francis: em primeiro lugar, um agougueiro do mercado negro, 	 "um
velho de nariz adunco, com a cabega pontuda, e um gorrinho if 	 no
cocoruto"("Como um rabino", lembra Valentin); em segundo lugar, 	 o
"capenga" que "usa um dos sapatos com um salto anabela 	 altissimo,
com acabamento muito esquisito de prate"; e, finalmente, um	 homem
com "uma cara de assassino tremenda, meio caolho, cara entre 	 de
retardado e criminoso" (45). Molina, arrebatado pelo 	 espetficulo
do filme, com seus jardins prateados, suas brancas fontes, 	 suas
casas de contos de fadas, diz, "Se me mandassem escolher um	 filme
para ver de novo eu escolheria ease" (51). Quando Valentin pergun-
ta se ele nao se di conta de que se trata de "uma imundicie nazis-
ta", Molina argumenta que o filme the agrada 	 mesmo sendo propa-
ganda -- porque "estf bem feito, alem disso a uma obra de	 arte"
(51)	 ou seja, em termos formalistas, est& isento de uma	 anali-

se social e cultural. A efusäo de sentimentalismo nao critico 	 de

Molina de repente se torna menos inocente do que parecia a princi-

pio. Ras a atitude sentimental de Molina nao a tao	 problemitica
quanto 0 sistema que remete o desejo a fins perversos 	 e é	 aqui
que o "kitsch" e a propaganda se encontram.

Puig nos prepara pars este exame cads vez mais complexo 	 das
conex8es entre emogio, politica e sexualidade numa passagem 	 ante-
rior em que Valentin reclama que Molina g sensivel demais:

Que g que hfi de se fazer, eu sou assim, 	 muito
sentimental.
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Demais. Isso a coisa...
Por que to calas?

-- Nada.
Diga, eu sei o que voce is dizer, Valentin.
Nao seja tolo.
Diga; is dizer que isso a coisa de mulher.
Isso mesmo.
E o que é que tem de errado em ser frouxo 	 como

uma mulher? Por que um homem, ou seja la o que for, um
cachorro, ou uma bicha, nao pode ser sensivel se the
der na telha?

Nao sei, mas ao homem esse excesso pode incomo-
dar.

-- Para que? Para torturar?
Nao, pare acabar com os torturadores.

-- Sim, mas se todos os homens fossem como as mu-
lheres nao haveria torturadores.

E o que e que voce feria sem homens?
- Voce tem razio. Sao uns brutos mas gosto deles.
- Molina, mas voce diz que se todos fossem 	 como

as mulheres nao haveria torturadores. Este al uma co-
locagao ao menos, irreal mas finalmente uma colocagio.

Que maneira de dizer as coisas.
Que maneira coma?

- Voce e muito depreciativo quando fele: "este al
uma colocageo ao memos". (28-29)

Este converse entre os companheiros de cela enfatiza como ambos se

encontram aprisionados por uma sexualidade culturalmente oondicio-

nada. Valentin se envergonha de ter dito que Molina "parece	 uma

mulher" porque isso remete a ideia reacionaria de que ser mulher
ser inferior. Como revolucionirio, Valentin reconhece sua 	 hipo-

crisia ao user "mulher" num sentido pejorativo, mas ao mesmo tempo

expOe Molina ao demonstrar que, ao valorizar uma atrageolelasculi-

nidade violenta, a versio de Molina do papel feminino contem 	 as-

pectos masoquistas. Este desdobramento generico em particular, que

faz das mulheres seres fracos e dependentes e dos homens 	 Beres

brutais e dominadores, leva a criagao do "casal" como um total in-
suficiente, construldo a partir de duas metades imperfeitas. Atra-

ves da interpretagao e analise dos enredos de filmes populares, os

prisioneiros comegamaexplorar tanto as falhas do sistema generi-

co existents, quanto a possibilidade de uma comunidade humane mais
liberadora.

A publicidade oficial dos Estudos Tobis Berlin acrescentados

a narragao da superprodugao nazista "Destino" ilumina eats explo-
ragao ao demonstrar que "liberagio" sexual e liberdade 	 politica

nao este° inevitavelmente ligadas. Embers o filme e a publicidade
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sejam criagaes da imaginagio de Puig, ambos seguem um discurso ti-

pico e as afirmagaes atribuidas a lideres como Hitler e Goebbels

sio historicamente precisas:

Nosso ideal de beleza sera sempre a satide.	 Sua mis-
sio a ser bela e par filhos no mundo. Uma mulher	 que
deu cinco filhos ao Volk, deu mais que a mais	 notivel
jurista do mundo. Nio hi lugar para a mulher	 politica
no mundo ideoleigico do Nacional-Socialismo, dado 	 que
levar a mulher a esfera parlamentar, onde esti desloca-
da, significa roubar-lhe a dignidade. (73)

A concepgio nazista da mulher teve sues raizes no movtmento pela

"liberacao" sexual no inicio da Republica de Weimar. Conforme 	 do-

cumentado por Atina Grossmann em "The New Woman and the Rationa-

lization of Sexuality in Weimar Germany", a taxa de	 natalidade,

que vinha decrescendo na Alemanha desde 1870, passou a ser	 levada

a seri° depois da Primeira Guerra Mundial, quando se percebeu	 que

o declinio havia atingido a classe trabalhadora	 produtora	 de

operirios e soldados. A nova mulher se fez necessiria para repor

essa perda na forga de trabalho e, com o aumento dos estudos sobre

a frigidez, houve tambem a busca de um novo homem com uma	 tOcnica

melhor. A produgio estava explicitamente ligada a reproducio.	 0
controle cientifico do Taylorismo chegou junto ao quarto de dormir

e is oficinas, como demonstra Grossmann ao citar Die Liebe	 als

Kunst, um manual de sexo de Weimar escrito por Margarete Keiser:

0 mais importante é a expressio dos ritmos da vida nos
ritmos eraticos.... pessoas cujas vidas se desenvolvem
sem ritmo, que nio mostram regularidade em seu proces-
so de trabalho, sus distribuicio do tempo, sus produ-
cio, seu lazer e seu sono, tandem tambim a 	 praticar
movimentos coitais nio ritmicos, desordenados e espas-
m6dicos. (Grossmann 164)

A liberagie da sexualidade colocada a servico do estado esti muito

distante da liberagio generica que Molina a Valentin comecam 	 a

explorar. Puig enfatiza ainda a complexidade da formacio genérica

em outra sirie de notas de rodapi, introduzida nessa altura do ro-

mance para apresentar teorias sobre as origens da homossexualidade

e, finalmente, para investigar a prapria sensualidade em si. 	 0

peaprio autor admite que seu romance pretende ser abertamente	 di-

ditico:

Precisava, neste romance, fazer um resumo de tudo	 que
havia sido pesquisado sobre a exploracio sexual, "pa-
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pais", etc. ... Finalmente me ocorreu o jogo didatico
de anexar notas de rodapi acompanhando os acontecimen-
tos do romance.... Acho que as pessoas precisam de	 um
"resumo" sobre a politica sexual, pois o leitor comum
encontra dificuldade em captar a essincia de um texto
de Marcuse ou Reich. Alem disso, o pedantismo elitis-
ts do estilo desses autores 	 embora nao intentional
-- me parecia bastante reacionario. E isto a precisa-
manta o que eu pretendia fazer no romance, ou se pre-
ferem, nas margens do romance; dar uma forma inteli-
givel a este material atraves da linguagem cotidiana.
(Diaz 26)

Como os psicanalistas, Valentin precisa reconhecer seu 	 pr6-

prio elitismo ("Voce a um pedante," diz Molina. "Demonstra 	 pra
mim", anda, que nao tenho nivel para falar com voce" [57]).	 Tanto

Molina quanto Valentin recitam scripts cinematograficos que refle-
tem esta necessidade de auto-anilise. Furioso com Valentin	 por

achar triviais suas narrativas dos filmes -- em comparagao com 	 a

revolugao	 e por julgar, embora disfargadamente, que ele e 	 um

"bicha" sem instrugao e sem posigao social, Molina narra para 	 si

mesmo a histOria do"Chale Encantado7 no qual, depois da "segunda

indtil guerra mundial", um aviador com cicatrizes no rosto e 	 des-

figurado em sua beleza e uma empregadinha Oral e feia casam e 	 en-

contram a felicidade. "Simplesmente," diz a ales o velho e 	 cego

narrador do filme, "votes sao belos um para o outro, porque 	 se

amam e nao vaem o rosto, so a alma" (97). Apenas o olho preconcei-
tuoso do mundo fora do chale encantado pode destruir esta histbria

de amor. Ao final de seu mon6logo interior sobre o filme, 	 Molina

pensa, "nao vou contar nunca mais um filme dos que eu gosto 	 mais,
asses sao para mim sozinho, em minha lembranga, que nao os 	 toquem

com palavras sujas, esse filho da puta e sua puta de merda de 	 re-

volugao" (98).

Mas Molina, protetor a human como e, se compadece	 quando

Valentin por sua vez adoece com infeccio intestinal. Tenta

distrair Valentin, contando a ele filmes do tipo que "os 	 homens"
gostam, um daqueles do estilo de "Cicuito de Corridas Le Mans/In-

dianapolis". Nesta narrativa, "um rapaz sul-americano, muito	 ri-

co, um playboy, desses filhos de fazendeiros que tem plantag8es de

bananas", rejeita o tipo de vida levado por seus pais mas 	 acaba

tentando salvar o pai das guerrilhas. A histOria leva Valentin a

falar de sua mae: "Minha mae a uma mulher muito... dificil,	 por

isso nao falo nela. Nunca topou as minhas ideias, ela acha que tu-
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do o que tem The 6 devido" (105). Este combinagio de privilêgio,

luta e lacos de familia leva Valentin a um monOlogo interior 	 a
respeito da morte do pai, da infidelidade da mate e da revolta 	 do
filhO. Valentin va o filho como

um rapes que se junta aos guerrilheiros da montenha,
... um rapaz que nio deseja misturar seu sangue com o
gangue da India, um rapaz que se envergonha de 	 .sous
sentimentos, ... um rapaz que nio sebe como limper a
culpa, um rapaz que comanda o ataque guerrilheiro
fazenda, ... um rapaz que abre fogo contra sua pr6pria
casa, um rapaz que ebre fogo contra seu prOprio 	 san-
gue. (127)

Valentin se da conta de que trai sua classe e sua familia ao abra-

gar a cause, e trai a causa ao permanecer de certa forma um inte-

lectual de classe media que ainda carrega todos os 	 preconceitos
com que foi criada. Comeca ainda a reconhecer que tambem a sexista
e desumano (deseja Marta, moca burguesa e com "classe", e despreza

Molina). Molina fez um mon6logo semelhante sobre a sua prOpria in-

seguranga ao se imaginer como "a enfermeira branca" (142), "a 	 en-
fermeira da noite [qua] nio tem experiencia" (149), "a pobre 	 en-
fermeira [que] nio tem sorte, the ciao o doente mais grave e 	 näo
sabe o que fazer para que ele nio morra ou a mate" (150).

A essa altura do texto, tanto o enredo do filme -- a versio

de Molina de "A Volta da Mulher Zumbi" de Tourneur 	 quanto	 as

notes de rodape sobre a psicandilise se referem ao impacto des leis
socials na personalidade e a extensio dessa colonizacao interior
que constitui uma parte t'io grande do inconsciente. "A Volta 	 da

Mulher Zumbi" enfoca um terra bastante comum: o controle de nossos
destinos por forges fora de nossa vontade pessoal, como mitos her-

dados, a aprovacio dos pais, preconceitos de classe. Somos marca-
dospor leis que talvez consideremos alheias ao nosso eu mais inte-
ligente, humanitario e generoso; mas essas forces determinam gran-
de parte do eu submerso que descobrimos atraves da reflexio.	 Va-

lentin se descobre elitista e agressivo. Reprime sua alegria	 de
viver pare se dedicar asceticamente ao estudo da "revolugio". 	 As

notate sobre Freud incluidas por Puig afirmam: "a repressio,em ter-

mos gerais, provem da imposig&o do dominio de um individuo sobre
outros. sendo este primeiro individuo nao outro que o pai. A par-

tir de tal dominio a que se estabelece a forma patriarcal da 	 so-
ciedade, baseada na inferioridade da mulher e na forte repressio
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da sexualidade" (131). E Puig acrescenta, "Otto Rank considers 	 p

desenvolvimento que se processa na dominageo paterna ate chegar-se

a um poderoso sistema estatal administrado pelo homem, como um pro-

longamento da repressio primeira antes citada, cujo objetivo e a

exclusao dada vez maior da mulher" (132). 0 mon6logo de	 Valentin

revela o reconhecimento de que, comp um revolucionirio agressivo,

ele a em parte um lutador pela paz, em parte um carrasco: "odrtex
cerebral de verdugo culto, rodam Eat cabegas de operirios, de 	 zum-

bis, o olhar frio do verdugo culto sobre um pobre c6rtex 	 inocente

de garota de bairro, de puto de bairro... o verdugo culto 	 obedece

uma ordem que nao sabe de onde vem" (163-164). 0 sentiment° 	 de

culpa de Valentin, como o de muitos intelectuais revolucionirios,

tem origem em seu arraigado preconceito de classes 	 reconhecendo

que a classe trabalhadora (Molina, Gabriel) nao compartilha de sus

vis5o revolucionaria, ele se sente impotente diante dessas contra-

dic6es internas e externas.

A chave para o que Valentin e Molina precisam aprender	 sobre

a relacao entre a repressao politico-social e o exercicio da domi-
no*, se encontra na Ultima referencia psicanalltica a Sexualidade

e RevoluCio de Anneli Taube:

A rejeigao que um menino muito sensivel pode experimen-
ter com relagao a um pai opressor	 simbolo 4a atitude
masculine autoritiria e violenta	 e de natureza cons-
ciente. 0 menino, no moment° em que decide nao aderir
ao mundo que esse pai the prop6e 	 o lidar com armas,
os esportes violentamente competitivos, o desprezo pela
sensibilidade como atributo feminino, etc. -- esti to-
mando uma determinacao livre, e mais ainda, 	 revolucio-
naria, porquanto rejeita o papel do mais forte, do ex-
plorador. Pois bem, esse menino nao poderi vislumbrar,
em compensag go, que a civilizageo ocidental, alem	 do
mundo do pai, nao the porporciOnara outro modelo	 de
comportamento nesses primeiros anos perigosamente deci-
sivos... a nao ser o da mae. 0 mundo da mae -- a ternu-
ra, a tolerancia, as antes	 resultara muito mais	 a-
traente, sobretudo pela ausencia de agrestividade; mas
o mund6 da mae, e é aqui onde a intuigao do menino	 fa-
lharia, a tambem o da submissao, dodo que ela 	 forma
um casal com um homem autoritario, que so admite	 a
uniao conjugal como subordinagao da mulher ao homem.
(178)

Os dialogos finais entre Molina e Valentin demonstram o despertar

de um reconhecimento do governo autoritario e da burocracia	 da

prisao come meras concretizag6es de um mal social maior: uma 	 so-
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ciedade baseada na agressio e na humilhagio. Valentin 	 finalmente

comprende que a verdadeira revolugio pare Molina vire em	 primei-

ro lugar atravis do reconhecimento de seu prOprio valor:

Quero dizer que se gostas de ser mulher... 	 nio
deves te sentir diminuido por causa disso.

--Nee sei se me entende, o que a que voce acha?
Quero dizer que .!voce nio tem que pager com	 al-

guma coisa, com favores, pedit perdeo pelo fato	 de
gostar disso. Nio tem que se... submeter.

Mae se um homem... a meu marido, ele tem	 que
mandar, para se sentir bem. Isso é natural, 	 porque
entao ele... e o homem da casa.

Nio, o homem da casa e a mulher da casa	 devem
ester no mesmo nivel. Case contrerio, e urns 	 explo-
ragio.

Entio nio tem graga.
- 0 Tie?
Bem, isso a muito intimo, mas ji que quer	 sa-

ber... a grata consiste em que quando um homem 	 te
abraga... voce sinta um pouco de medo.

Neo, isso a errado. Quem foi que te botou 	 essa
ideia na cabega, isso e muito errado.

Mas eu sinto assim.
-- Voce nio sente assim. Quem foi que te	 encheu

a cabega com essas bobagena? Para ser mulher nee a ne-
cesserio ser... sei le...mirtir.(210-211)

E, com efeito, ao ser libertado da prisio, Molina comeca a	 desco-

brir seu preprio valor. Ao ser repreendido por seu "padrinho" por

causa de seu comportamento sexual, Molina parece ter afirmado seu

direito de ser come d uma vez que "A converse acabou muito fria-

mente, quase que ambas as partes sairam ofendidas" (233). 	 Molina

passe a procurer emprego para se libertar da humilhante	 atrageo

por Gabriel e, finalmente, vai ao encontro dos amigos de 	 Valentin

embora saiba que este sendo vigiado. E e significative que Mo-
lina se torn um mirtir politico e que Valentin seja 	 torturado

sexualmente. Conforme comenta o paramedic° da prisio, "As 	 panca-

des que the deram sec, inacreditiveis. E a queimadura na	 virilha
Vai demorar semanas pare cicatrizar" (241). No capitulo final

os pensamentos de Valentin evidenciam seu crescimento; acaba por

comprender que a liberageo sexual e a liberdade politica	 dependem

de dois modes de Agee: o reconhecimento e a destruigeo des	 estru-
turas de dominio, e o estabelecimento em seu lugar de uma	 comuni-

dade baseada no respeito pela diferenga e nio na coergeo e na al-

teridade.
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