
A MULHER NA OBRA DE LIMA BARRETO

ElUute VtlSconceUos (FUNDA{:AO C4SA DE RUJ BARBOSA)

A narrativa biblica que liricamente atribui a cria9io cia mulher a
partir de uma costela de Adio parece ser responsavel pela mais remota
queixa feminina contra a sociedOOe patriarcal. 0 mito da natural de
pend&cia da mulher em rela9io ao homem tem-se perpetuado. Sabemos,
entretanto, que cada cultura oferece amulher uma visao de si mesma, urn
estere6tipo.

A 6tica discriminada para 0 sexo feminino varia em fun~llo de fa
tores culturais, de determinadas condi~Ges de civiliza9io, decirounstfinc~as
hist6ricas, de estado social e de correntes ideol6gicas que suscitam condu
tas e modelam atitudes.

A maneira de ser feminina e cria9io cultural: sugere criatW'a
meiga, passiva, submissa, sensivel, emotiva, afetiva, pouco dada a elucu
bra~s mentais. Deve ainda cultivar a beleza e a eterna juventude. Seu
aspecto fisico e, por muitos, mais valorizado que seu 1000 intelectual. 0
homem, ao contririo, nllo precisa ser bonito, sua aparancia eurn atrativo a
mais. Ele ecaracterizOOo por seu poder de decisao, independencia, agres
sividOOe, vigor e raciocinio.

As id~i8Sde feminilidade e masculinidade sio baseadas em concei
tos antigos que eram formulOOos para tentar explicar 0 mundo pelos
homens da epoca, condicionados pelas rel¢s de poder entre os sexos.
Atualmente, a mulher, mais instrufda e informOOa, impOe-se e muitas 0

conseguem com galhardia.

Pessoalmente, em trabalho de pesquisa, analisamos a situa~llo da
mulher na sociedOOe carioca dos anos setenta. Verificamos que urna sene
de expresstSes e palavras usadas pelo povo, com referencia a mulher,
mostra 0 pensamento do brasileiro sobre 0 ser feminino. Assim achamos
interessante estender nossa viv&cia para a obra literana. Para isso esco
lhemos 0 escritor carioca Lima Barreto. Por meio do estudo de seus 1'0-

70 Travessia N° 25 - 1992



mances veranos como de mostra na socicdade da virada do seculo a si
tua9Io da mulhcr em face do casamento. A esoolha nIo se deve somente
80 fato de considerarmos 0 assunto em si di8ll0 de UIIUl pesquisa. mas,
principa1m.ente, 80 interesse despertado em nOs pela posi9lo bastante atual
de Lima Barreto diante da problem&tica do bin&nio muJher'-SQCiedade.

Lima Barreto foi um escritor que, segundo Osman Lins, nIo silen
ciou sobre sen tempo. Nas palavras de sen biOgrafo, FIlIDCisco de Aasis
Bsrbosa, seus escritos refletem "quase sempre a sua pcnaanente incli
ll89110 para a denlincia con1ra as injusti9&S e as mazelas do sistema politico
e da organiza9lo da socicdade".1 Para Lima Barreto a literatura eum fato
social, deveria SCI' militante, "cheia de preocupa9&s politicas, morais e
sociais"2, 1110 apeoas "conteJRplativa. estilizaate, scm cogitac;lk:s outras
que nIo as da arte po6tica".3 Nio entcndia a arte peIa arte. Esta deveria ter
urn. canter social. "A obra de me tem par fun dizer 0 que os simples fatos
do dizem" - esta e a frase de Taine citada pelo IODlancista em Im
pnuin de leItana reafirmando 0 cariter social da arte. LiJDa Barreto
aflrma ainda: "A poesia, a arte, euma institui9lo social, ela surge da so
ciedade para a sociedade·.4A cria9Io arUstica do deveria mcntir nem es
camotear a realidade. Deveria SCI' 0 espelho· da vida. da socicdade,
inseridas no seu tempo, deveria preocupar-se em debater as questijes de
sua epoea.Para Lima Barreto, a OD de arte eum "~ de uniIo·, fmva
de li~ entre os homens, "orientada para um ideal imcoso em que se
soldem as almas, aparenteJnente mais diferentes, reveladas, porem, ~r
elas como scmelhantesn~ sofrimento da imensa dar de serem. humanos·.S

Ao observar as ambi9&s da mulher brasileira na virada do s6culoi

verificamos que 0 matrim6nio constituia 0 objetivo primeiro, ou talVe:l

Unico de sua vida. Desde a infIncia, era socialiZ.8da para tomar-se depen
dente. Para integrar a sociedade, precisava ostentar 0 titulo de Senhora Fu
lana de Tal. SO assim adquiria 1tatuJ. 0 casamento the era proposto como
o Unico assunto sabre 0 que deveria pensar, a via pela qual desempenhava
sua fun9l0 social mais importante: a de esposa emile.

Ao casar, passa a fer uma area de at1la9io prOpria, mas a falta de
poder se mantem. Continua subordinada, na mesma situ89io de depende:n
cia: sO que agora a submissio nIo emais 80 pai, e sim 80 marido. Sen
domfnio restringe-se Ii esfera ckmestica. mesmo af, a Ultima palavra con
tinua a sec a dele. De um modo geral, tem sempre que ceder quando as
opiniijes divergem. A decislo final quase sempre ea dele, quando se trata
de escolher profissio para 0 filho ou marido para a filha No entanto, no
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COdJco CIvIIla-se: WDurante 0 casamento exeroe 0 pjtrio podcr 0 marido
e, na falta ou impedimento sen, a mulher". Podcrlamos objetaI' que tal lei
ainda DIo se encontrava em vigor quando Lima Barreto escrcvia a maioria
de sua JJ1'Odu9Io, mas nIo podemos nos esquece:r de que 0 COdip CIvIl
abrangia os pensamentos politicos e sociais da q,ooa.

A esposa euma complement&9i1o do marido. A prOpria lei coloca
na mlo do homem 0 poder de resolu9lo. Era 0 respons&vel pelo
provimento da mulher e dos filhos. E, tanto social como histOrica e bio
logicamente, ela sempre foi tida como inferior, pelo menos na nossa cuI
tufa.

Para os nossos padIaes culturais, cle, ate ha pouco tempo, era 0

senhor todo-poderoso~ cIa a famea submissa que administrava elou execu
tava as atividades domesticas, fonnando assim a familia. Os dois tam den
tro da institui9lo 0 seu papel, mas niIo resta duvida de que silo desiguais.
Ela, dedicando-se as prendas domesticas, se recolhia a obedianci~ ele,
por deter 0 poder econ6mico, exeICia a soberania familiar. E 0 nosso
Coclilo Civil corrobora esta posi9lo masculina, no artigo 233: wO marido
eo cbefe da sociedade conjugalw, fun9lo que exerce com a colabora9lo da
mulher, no interesse comwn do casal e dos filhos e, no artigo 246, e
atribufdo Ii mulher 0 dever de obedi&1cia 80 marido.

Nas comunidades primitivas, a mulher ocupava posi9lo de
igualdade em rel~ 80 homem. Karen Sacks, falando sobre a mulher na
teoria de Engels explicita que, para 0 socialista alemlo, wambos os sexos
cram membros iguais no grupo, porque contribufam decisivamente para a
vida econ6mica deste grupow. E conelui que, para Engels, Wa ausancia de
propriedade privada tornava de igual valor social 0 trabalho produtivo dos
homens e as atividades domesticas das mUlheresw.6

~ a casamentos mUltiplos, a linha de parentesco era dada pela
mulher. Mais tarde, com 0 surgimento da propriedade privada - primeiro
o rebanho e depois a terra - transfonnaram-se asre~ entre os homens
e mulheres dentro da familia. A proc1utvIo, que era de troca, ampliou-se
com 0 Capitalismo Industrial e passou a ter can\te:r social, ficando 0 tra
balho feminino restrito 80 grupo familiar. A posi9lo da mulher, entia,
m. passa a trabalhar para 0 marido, 80 invCs de trabalhar para a so
cicdade, ficando assim, subordinada 80S donos das propriedades privadas
- 0 homem. Desta forma a heraI198 assmne papel importante, 0 que leva a
exigir da mulher a virgindade antes do casamento e a fidelidade conjugal
depois dele.
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Acresce-se, aos motivos economico e social, a concePs:io religiosa
de que 0 sexo sh e Hcito dentro do matrimonio. sao Paulo rejeitou a
sexualidade em si mesma, sh a reconhecia santificada pelas bodas. Santo
Agostinho e sao Tomas de Aquino rejeitaram 0 prazer sexual, tomando-o
pecamino8O. 0 pensamento cat6lico subordinou 0 sexo aprocn~Ao den
tro do casamento. A rela~o carnal como gozo era vetada. Segundo a 00
serva~o de Foucault, "0 sexo nilo se julga apenas, administra-se"?

Os diferentes discursos 80bre 0 sexo, sobre 0 comportamenta se
xual e as diferentes formas de rel~Oes entre 0 homem e a mulher
elegeram a familia como 0 Unico reduto no qual ele e tido como nilo pe
camino8o, licito e regular, pelo menos no que diz respeito amulher. A
familia passou a ser 0 espa~ socialmente legitimado para as rela~s

sexuais. A oposi9ilo de ambos dentro desta instituiQio difere. Ele eurn in
dividuo pleno, completo: nAo precisa da mulher para realizar-se; ela, ao
contrario , s6 se completa quando ligada a ele. Quando nilo ecasada est! a
espera de casar-se.

Lima Barreto fomece, em sua obra, urna sene de indices que possi
bilitam 0 estabelecimento da rela9ilo homem-mulher na institui9Ao do ma
trimonio. Sendo que sh no romance Trl.te 11m de PoUearpo Quare.mll,
o problema eabordado diretamente.

Ismenia e a personagem de Lima Barreto que melhor encarna 0

mito do casamento. Casar era 0 resumo das suas aspir~s: "Na vida,
para ela, sh havia urna cousa importante: casar-se; mas pressa nilo tinha,
nada nela a pedia. ]A agarrara um noivo, °resto era questilo de tempo...".8

o estado civil da mulher era preocupaQio constante de familia e
ate do grupo social a que pertencia. Nilo havia como obriga-Ia a casar-se.
Existia, sim, urn processo de educa~oe socializa9ilo que a induzia a pen
sar que permanecer 80lteira era vergonho8O: "De resto, nilo era s6 dentro
de sua familia que ela encontrava aquela preocup~Ao. No coh~gio, na rua,
em casa das familias conhecidas, sh se falava em casar"9. A todo mo
menta a personagem era assediada com a "famosa pergunta":

- Entlio quando te casas?

Era a pergunta que se lhe jazia sempre. Ela entlio curvava
do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magnifi
cos cabelos castanhos, com tons de aura e respondia:

- NlJo sei... Cavalcdnti forma-se nojim do ano e entlJo mar
caremos. 10
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Quando Cavalc8nti consegue concluir 0 curso de dentista, anuncia
-se 0 enlace e realiza-se uma festa de noivado. Nela as m~as "cercavam
Ism&1ia, cumprimentando-a, nAo scm um pouco de inveja no olhar" 11.
Afmal, ia-se concretizar um desejo ambicionado por todas. E a noiva dei
tava "de quando em quando, para 0 noivo, urn olhar de gratidilo".12 Para
Gilda de Melo e Sousa 0 casamento era "uma espeeie de favor que 0

homem conferia Ii mulher". 13

o lado rmnBntico da rel89ilo conjugal era fator de somenos im
portBncia. Em nenhum momento, 0 narrador fala da necesidade ou da von
tade de amar, enfun, da situa~o emocional da personagem: 0 que
importava era 0 estado civil de casada. Casar, para Ism&1ia,

noo era negocio de paixiJo. nem se inseria no sentimento ou
nos sentimentos: era uma ideia, umapura ideia. Aquela sua
inteligDncia rudimentar tinha separado da ideia de casar 0

amor, 0 prazer dos sentimentos, uma tal ou qualliberdade,
a matemidade, ate 0 noivo. 14

Na sua conct:p9io, "casar-se lhe representou cousa importante,
uma espeeie de dever, we niio se casar, fiear solteira, 'tis', parecia-lhe um
crime, uma vergonha".

o perlodo do pre-casamento, tao decisivo na vida da mulher, nada
revela sobre sua natureza como ser humano total. Mostra apenas 0 que a
nossa cultura espera dela, ou seja, que cumpra 0 seu destino, 0 qual C, es
sencialmente, casar-se e ter filhos. Aquela que nilo atinge esse objctivo
nilo e bem aceita. Na nossa sociedadc, fiear solteira, "tia", leva a cono
ta¢es negativas.

Cavalcanti resolveria 888im 0 problema de matrim~niode Ism&1ia.
Logo depois de anunciado 0 noivado, ele parte para 0 interior e, por mais
de quatro meses, nilo manda noticias. Tal procedimento representa, clara
mente, uma mptura. A etimologia do nome de Ism&1ia realiza-se as aves
888. Segundo Antenor Nascentes, provCm do grego &.eD8 c significa a
que deseja ser amada. Mas a realidade para Ism&1ia Coutra: de prometida
passou a repelida.

Condicionada por sua educa~o e pelo contexto social em que
vivia, impossibilitada de entregar-se ao mundo exterior (casamento), faz
sua entrega ao mundo interior (enclausura-se), fugindo 888im das censuras
de uma sociedade impiedosa, carrasco a the cobrar 0 estado de casada. Os
anseios de Ism&1ia nAo se realizam. Seu pequeno mundo desmoronou-se.
Exigiu demais de si mesma- enlouqueceu:
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o pudor de pm tiMa-o impNlido de dizer toda a verdade. A
ftlha enlOllquecera de lima lOIlcura mQlltla e infantiL [...] vi
nha uma hora. porem, em que se penteava toda. enfeitava
se e corria It mile, dizendo: "Apronta-me, mamlJe. 0 mell
noiva nlJo deve tardor.•. ehoje 0 mell casamento". Outras
vezes recortava popel. em forma de particiJKlfiJes, e escre
via; Ismlnia de AlbertUIZ e Fulano (vtUillVa) plll1icipam 0
Sell casamento.16

Permanecer solteira significava viver ao lado dos parentes. na de
pmdancia econ&nica do pai ou de mn irmilo e subaeter-se totalmente •
vontade deles. Aquela "que nlo se casava era a mulher fracassada e tinha
de se conformar • vida cinzenta de solteirona, aoompanhando a mie as
visitas. en1regando-se 80S bonbdos infindAveis, a educa9Io dos sobri
nhos".17

Ficar solteira era desprestfgio. um casamento. mesmo desas1roso.
era melhor que nada. Ism&Ua nIo amava Cavalciati. sO 0 queria para de
sempenhar sua fun9Io social. 0 seu desespero e frustra9Io ao saber que
niIo vai efetivar seu sonho mostram hem 0 valor atribufdo a um enlace na
socicdade da 6poca. dai a marginaliZ89i1o iaposta .laque nIo se uniu
a mn homem:

Decididamente, estava condenada a nlJo se casar, a ser tia.
a suportar tblr.,te a exiltlncia esse estado de sillteira que
a aptJVOravQ. Quase nlJo se lembrllVa das feif(jes do nooo,
dos seus olhos esgazeadtls, do Sell mriz duro e ftlrtemente
6s8eo; independente da me",6ria dele, vmha-lhe 8empre It
cMUciincia. qull1Ulo, litJ manh4, " estafeta nJlo lhtJ e"trega
va carta. tJua outra i«li..- niJo ctUtIT. Era 11m ctUtigo.... A
QuinOID ia casar-se, 0 GtJnellcio jll estava tratllulo doa pa
plia; e ela que eaperaTa tanto, e que fora a primeira a noi
vor-se iaficar maldita, rebaixoda diante de toJos.18

A educa9Io dada • mulhcr RIo instigava sou capaciciades intcleo
tiva e podutiva. Sea pe:rsonapn possuissc UIIl peuco mais de instru9Io.
se cultivuse uma vida interior ou se tivessc oWro ebjetivo de vida. 0 rom
pimento nIo sigoificaria lUIlI~.. RIo se tomaria mna "pobrc coi
tada" c tcr-se-ia recuperado do golpe sofrido e a idCia de casar-se nIo se
tomaria uma obsesslo:

o noivo portira 11m "'" antel do camaval e depois do
grande featejo carioca a sua torlUra foi maior. Sem hllbito
de leitura e de converso, aem atividade domeltica qualquer,
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ela plU8ava 08 dim deitada, 8entada, a girtir em torno de
ron me31ll0 pemlamento nIJo cmQT. Era-lhe dace chorar. 19

Indiretamente, 0 narrador acusa a socicdade e sellS preoonceitos
pelo que ocorreu a Ism8nia Seu drama pessoal mostra, de forma incisiva,
a importincia que a sociedade concedia ao casamento e 80 destino
daquelas que se deixavam imbuir desta idCia Por meio da tragCdia de Is
m&ria,o narrador questiona a educ.a9lo feminina dirigida para a espera do
um homem e denuncia 0 padrlo educacionaJ da 6poca, que sO estimulava
namulherpreocup~domCsticas.

De8de menina, ouvia a mamlJe dizer: "Aprenda afazer wo,
porque quando vocl cmaT"... 011 8e nIJo: "Vod precua
aprender a pregaT botlJe8, porque quando voce 8e craaT•.•"

A tod~ instante e a totia a bora, 16 vinha aquele - "porque,
quando voce 8e cmQT..." e a menina foi 8e convencendo de
que toda a exi8tencia 86 tendia para 0 craamento. A ins-tru
~1Jo, m 8amf~e8 intimm, a alegri\,tudo i880 era imitil; a
vida 8e re8Umia numa COU8a: cmaT.

COOl a fuga de Cavalcinti, fora-se a espcr8D9ll de casar. Olga soli
dariza-se com 0 estado da m098 e, com argUcia, pereebe a causa de sua
loucura, denunciando de forma ex:pUcita a cobran9a social do casamento.
A escolha entre 0 oelibato e 0 mat:riJ:n&lio nIo existia. 0 primeiro 010 em
visto como OWIlo e sim como rejei~.

Via bem 0 quefazia 0 de8e8pero da mOfa, mQ.J via melhor a
CQU8Q, naquela obrigaflJo que inCTll8tam no e8plrilo dra
meninm, que eku 8e devem CQ.JaT a tod~ ClUto, fazendo do
cmamento 0 polo e jim da yida, a/rnto de parecer uma de
80nra, uma injliria,ficaT 80lteira.

o nIo casar, para 0 mundo no qual ciroulavam as personageos de
Lima Barreto, nlo estava relacionado simplesmente a problemas
econ6micos. Certo que os pais gostariam de vee suas filhas amparadas, dai
o empeoho para que etas formassem suas familias. Scm 0})910 para 0 tra
balbo, a mulher teria de se sujeitar a si1:lJa9Oes subalternas para D18JJteI'-se,
tendo mesmo, em alguns casos. de reconer a prostitui~. Isto s6 nlIo
ooorria se pertencesse a uma classe mais abastada, 0 que lhe pennitia
viver de rendas. 0 narrador de Trilte fIm de PoIbrpo Qganuaa
m()stI'a sec 0 casamento uma obrig/l9lO, um dever. Era tlIo importante para
a sociedade da 6poca que extrapolava a esfem da JXOfe9Io dos pais para
com 0 destino econ6mico de suas filhas. Fato evideaciado na descri9lO da
m1e de Ismania no dia do noivado da fiJha Dona Maricota -010 compren-
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dia que uma mu.Jha' pudesse vivec scm estar casada"~ sua alegria origi
nava-se "mais pro:fundame:nte dos seus sentimentos matemos e de
familia,,22 que do fata de haver descontado lDDa Ietra. Esta rdlexlo sm
tetiza de fOIDla expressiva a fun910 da mulher na socicdade de e:ntIo. EIa
nIo podia abrir mlo da esfera familiar e ser ela mesm~ estava compulso
riamente vinculada a um lar. A mle de Ism&Ua ressalta ainda a ideia de
que pe:nnanecer 80lteira nIo afetava some:nte a mulher em questIo~ 0 sen
estigma este:ndia-se a toda a familia: "Nla emm sO os perigos a que se
achava eXPOsta. a falta de mimo~ parecia-Ihe feio e desonroso para a
familia" .23'

Impossibilitada de desempe:nhar 0 seu papeJ.. Ismaoia sucumbe.
Seu falecimento soluciona um problema para 0 grupo social a que per
tenoe: deixa de ser um estorvo para os 9CUS. A cena que antecede seu de
senlace e, scm dUvida. uma daB mais tr8gicas e Uricas dentro da obra
limiana:

Eu quero, mamlJe, ir vestida de noiva.
Dona Maricota ainda quis brinear, tro~; a jilha, pore",.
vo/tou-se para 0 outro /odo, ptJ,-se a dormir (...). A mile
saiu do quarto. comovida, com /QgrimlU nos olhos e a cer
tem de que ajilhafaJava a verdade (. ..).
Ism8nia desperto,,: vi", por entre a porta do pardo-vatido
meio abeno, 0 se" traje de nooo (...). Levantou-se descaka
e estendeu-o no cama para contemplll-io. Chegou-Ihe 0 de
sejo de Yesti-lo. PlJs a saia; e, por aJ, vieram recordaflJes
do Sell casamento falhado. (...) Acabou de abotoar a saia
em cima do corpinho. pois nlJo encontrava co/ete; e foi ao
espelho. (...) e depois colocou a coroa. 0 wu afagou-Ihe lU

espOdutU carinhosamente, como "m adejo de borboleta.
Teve umafraqueza, uma COIISa, dell um ai e eaiu de costas
na eama, com tU pernas para fora. .. Quando a vieram ver,
estava mona. Tinha ainda a coroa na cabe~e 0 seio muito
branco e redondo, saltava-IM do corpinho.

Ismenia "adejou" me:ntalmente, ate 0 tim, em tomo de uma luz: a
do altar ma1rim.onial, em. seguida. como :fr6gil borboleta, caiu de costas e
consumou seu curto destino.

Apesar de em TrlJte IIDa de PoUcarpo Qaueaaa ser de:nunciado,
pol' meio de Ism&nia, a edUC&9lo que incutia Da muJhcr a imperiosidade
de casar, os escritos ficciooais de Lima Barreto continuam a aprese:ntar
mulheres almejando 0 titulo de seohom. Olga, peraonagem. intelige:nte e

Travessia NO 25 - 1992 n



lucida, deixa-se levar por "um comando fora dela" e aceita Armando
como companheiro.

A maioria das uniOes descritas por Lima Barreto em sua obra fie
eio.a! sAo mal sucedidas. De fonna algoma correspondem aos anseios e
as aspir~Oes femininas. Elas nAo encontravam no casamento aquilo que
esperavam, mas continuavam a viver sua rel~Ao sujeitando-se a uma si;
tua9ilo de submissAo. 0 autor, apesar de ainda condicionado pelas im
posi90es do ambiente social em que vivia, tinha consciencia de que, na
institui9ilo do casamento, a mulher saia perdendo. Fato evidenciado em
suas crOnicu. Lima Barreto cronista soube perceber que 0 matrimi)nio
era, muitas vezes, uma cwca troca de interesses, em que 0 amor entre os
c&njuges pouco valia. A mulher, por sua inexperiencia, viciada pelas "1>0
bagens" que Ihe eram ensinadas nas escolas dirigidas pelas irmilsde cari
dade e se casando nonnalmente cOOo, deixava-se levar. Quando
amadurecia, percebia que estava prisioneira e nada mais podia fazer senlo
sujeitar-se a ficar unida ao marido ate 0 final de seus dias. Nilo podia se
libertar do seu cativeiro nem sempre dourado. Por esta razilo, Lima Bar
reto, cronista, advoga uma mudan9a radical nas leis que regem 0

casamento. Eum dos primeiros a reivindicar a lei do divorcio, pois sO as
sim a mulher poderia se libertar e amar a quem the aprouvesse.
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