
QUE PAIs EESTE?

Flgura~Ges do Brasil e emerg6ncla de novos
sujeltos na poesia p6s - 68

MuUJ Consu~w Cunha Campos (UFRJ)

Vo~s da Alteridade serio V~s da Diferen~?

Pensei, inicialmente, em considerar que impacto, no atual cinon da
poesia brasileira, teria produzido a entrada coletiva e simultinea do que
denomino vozes da a1teridade em relll9io a um modelo hegem6nico: a
poesia feminina, a poesia negra, por exemplo. Tal prop6sito demanda, ja
ao ser anunciado, alguns esclarecimentos. Vamos dB-los a seguir.

Inicialmente, imagino que meu leitor possa indagar que interesse
apresentan1 0 estudo da emerg~cia destes novos sujeitos poeticos e de
sua produyao, alem de, obviamente, constatar-se, nela, um dos indfcios de
democratiza~iodo acesso ao sistema literano brasileiro, ate entio, majori
tariamente constituido de produtores do sexo masculino e brancos. Para
responder a questio, penso ser necess.ano considerar que sistema e este,
como se caracteriza, que elementos intervetn quando da ocorrencia desta
entrada e que rumos ela toma. Para isto, cumpre nio ignorarmos a exist&1
cia, antes dos anos 70, destas vozes de alteridade, porern, ate enta~, 56 ex
cepcionalmente logrando ingresso no canon e. tambem. sendo pouco
representativas de uma diferen~a, etnica ou de g~ero, face ao modelo
hegem6nico.

A hist6ria da literatura brasileira registra, por exemplo, no Sim
bolismo. 0 poeta negro Cruz e Sousa e sua obsesslio pelas formas brancas~

no Modernismo, Cecilia Meireles, aftrnlando. em seu poema, ser poeta,
recusando a forma feminina poetisa (e as conota~c:ies a ela adicionadas).

Quando, nos anos 70, as exc~c:ies deixam se-lo e se assiste, enta~,

ao aparecimento de antologias poeticas de mulheres e de negros, obtendo
espa~ nos meios de comunica~ao e despertando 0 interesse do espa~
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academico, passa a fazer sentido indagar qual a contribui9lO pam 0

sistema literirio brasileiro, deste aporte. Noutras palavras: a entrada de
"diferentes", ate entlo marginaIizados do cinm, e, tambCm, portadora de
difereJ198S, de transforma9OeS?

Assim formulada. minha indag8l9iO logo me mostrou que tomar
oomo campo de trabalho toda a prod1u;Io dessas alteridades em rel-rlo ao
modelo can6nico da poesia brasileira iria. necessariamente, exceder os
Jimites, seja de extensio, seja de tempo de elabora9io, do presente artigo.
Optei, por isto, por de1imitar a questIo apoesia da mulher, sabendo que 0

f890 circunstancialmente, ja que estou pesquisando. ha tempos. a pm
dU910 literiria feminina brasileira. Ao delimitar. deJimito, nIo menos,
tambCm 0 alcance das conclusOes a que poderei chegar, condenando este
trabalho anIo ultrapassar 0 Divel da aboIdagem preliminar da questlo que
o desencadeia.

D..Mad'.~LiterUiai ao SiltellUl: DeAfioI de GeaeI'O .... Poe
,"Brullelra

A peI'gUIlta que .iItaDa literario eelte DOUG? (no qual a poesia
da mulher ingressa massivamente a partir dos anos 70) Ant6nio Candido e
Luiz Costa Lima t&n oferecido respostas que nIo podem sec ignoradas.

No prefacio a 1& edi9&> da Fol'ID~ cia LitenduJ'a Brullelra.
datado de 1957, 0 primeiro destes autores va sombriamente seu objeto:
pobre e fraca na comp~ com as grandes literatures europCias (a
francesa. a italiana. a alem.l. a rossa e a espanhoIa. para ele), a nossa, Ii
teratura seria. alem disso "galho secund8rio" - e ainda por cima - de "ar
busto de segunda ordem", a lusitana. Oeste eurocentrismo de que parte a
demarche do autor - que va a "litemtura no Brasil como produto de uma
ac~ do legado europeu"l resultariam, como t:ratvos distintivos da.li
teratura nacional, 0 pertrerko e 0 depeDdente e, deles. 0 provincianismo,
facilm.ente reconheclvel, dos que. em seus estudos, se !he quedam dentro
des fronteiras.

Periferica e dependente, porem nossa, este possessivo. principal
mente, justificar-lhe-ia 0 inleresse para os bcasileiros. Assim encarada por
um de nossos maiores estudiosos, a literatura nacional padeceria tambCm
de tardia constitui~ em sistema, localizado por A. CAndido, convencio
nalmente, em 1750. quando uma continuidade ininterrupta de obras e
autores ja assinalaria a consciancia de um pro<lCSSO de form89lo liten\ria e
uma vontade de fazer literatura, estabelecendo uma 1radi911o de estilos, te
mas e fOIInas. At/; a data, ter-se-ia, somente. um esb090, que 0 autor de-
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nomina manif~ Ute........ Estas seriam caracterizadas pelo isola
mento prOprio das fases iniciais, devido aimaturidade de 1DD meio que.
dificultando a fOIJJU19lo de grupos produtores e receptores de literatura.
restringiria a sua pI'O<11J9loe consumo a algumas obras singulares.

Ao ter infcio 0 sistema litenUio brasileiro. a maioria das grandes
literaturas europeias referidas par A Candido ja produzira boa parte do
que constituira 0 cAnon da literatura ocidental, fadando-nos tambCm. ade
fasagc;m. compartilbada. ate certo ponto, oom. as outras literaturas auJcri
canas, para nIo dizec com as dos pailICs africanos. mais recenteo.,nte
linda~ que nos em demanda da constitui9lo de seus sistemas.

Acrescentemos entia: ao fmmar-se em tal contexto da litaatura
ocidenW.nosso cAnon padece:ria, nIo menos. do forte patrUucalismo
escravUita local, que 0 levaria nIo sO 11 excluslo da mulher, mas taulbc!:m.
das _ais alteridades etnicas em rela9io ao lugar do pode:r Iepresentado
pelo horpem livre e branco. SO excepcionalmente mulheres e nIo brancos
terIo obras no cAnon da literatura brasileira anterior ao sQmlo xx.

Exemplo de rata inclusio da mulher, a singular menQlo, par An
t&llo Cindido, de Narcisa Amalia. en1Ie os Wtons menoresW da poesia
romAntica brasileira. serve para configuni-la como wexemplo tfpico da
pessoa de apti<USes medianas que pode. gI1l98S ao automatismo dos pro
cessos litenUios, versejar desem~adamente e arrancar, de uma critica
nIo menos automatizada e gratuitaW manifest&9lo favonivel, constituida,
segundo Candido, pelo seguinte trecho do pref8cio de Pessanba Povoa a
Neba1olu, 0 livro da autora: -seu estilo vigoroso, fluente. acadt!mico; a
rique:za das rimas. tio euf6nicas flo reclamadas e necessarias ao verso
lfrico, suas convi~ falando aalma e aimagina9lo. justificam a sua ia
precoce celebridade. coofirmam a sua surpreendente e ripida apariQlo.
preoedida do respeitoso COlO da critica sincera e grave-?

Ora, bastante diversa sed a leituIa que, posteriormente. a critica
feminista fara do caso Narcisa Amalia. Em sua tese de mestrado a'....
-JDenos (a repftllio do deleJo na poel" femln....). Sylvia PaixIo nos
mostra Nebulolu obtendo -grande reperousslo nos meios literirioswe
nIo, como quer CAndido, devido Atipicidade mediana da poetisa, visitada,
ate pelo imperador Pedro n, em Resende. na padaria em que ela morava.
Afirma a ensafsta que a voc89lo de Naroisa Amalia se extingue -vitima
do preconceito social par sua condi9l0 de mulher-. citando, em abono, a
campanha de difama9l0, minuciosamente documentada, de que a autora
fora vitima, e que a atingia, justamente enquanto produtora de sen tcxto.

96 Travessia NO 25 -1992



Jndagando tambem a contribui~ jomalistica de Naroisa Amilia.
como diIetora. em Reseode, do periOdico A GaefInh.: folha dedicada 80

belo sex:o e sua colabora9lo em A Imp...... A llep6bllca e, sobretudo,
na revista A Me........ Sylvia PaixIo ressaltar8, exatamente, 0 oposto
de CAndido: a singularidade, nada exemplar de mediania, que moveu Nar
cisa Amalia a sobrepor-se a um meio liter6rio fortemente infemo, ainda, a
mu1her como aulora. Com isla, nIo queremos propor. no panorama menor
da poesia romAntica 1nsileira, uma revisIo de Neb....~ nIo se pre
tende algo equivalente ao impacto da descoberta crltica de novo Guesa..
Pmem, ombrear, de fato, com os "tons menores", quando, para tanto, para
tee acesso, simplesmente, apalavra po6tica, tem-se que veneer 0 precon
ceito, a excluslo das academias, como mulher - 0 que nIo afetou os mui
tos homens medianos que poetariam a6poca - jA eum marco pioneiro.
Como hem demonstrou A ,........eaot. Narcisa Am61ia introduz, docu
mentadamente, em nossa poesia, a fala do desejo feminino reprimido.
Uda "com os olhos de hoje, final do s6cu10 XX", como ressalta Sylvia,
"certos aspectos que passaram despercebidos ate entlo" investem-se de
significado, como 0 uso que faz da epigrafe, em. quase todos os poemas de
sen livro: Gon9alves Dias, Alenear. Garret, Victor Hugo, Lamutine e
Teixeira de Melo, estIo para isla entre seus prefc:ridos. A epigrafe como
especie de muleta sobre a qual apoiar-se, a busca da somln de uma tutela
patemal, na ausencia de uma tradi9lo poCtica feminina no Brasil. como
hem 0 danonstra A ,....-menoa. marca este "comC\X> da consci&lcia do
ser mulher, introduzido na poesia que ideatifica a fala femimna". Narcisa
Am6lia DOS deixounlo flO atI'aves de sua poesia, mas tamb6m de sua cor
respondencia, testcmunhos muito clams dos ceroeamentos impostos a
mu1her escritora. Bles nIo podem ser igoorados: a avalia9lo numa mesma
clave. de prod~ que passaram par vicissitudes ftmdamentalmente di
versas, nIo e feita san conseqO&lcias. Poderlamos indagar se 0 que
Haroldo de Campos dlamaria de "0 seqOcstro do barroco" por A.
Candido. no processo de fonn89lo da literatura brasileira, nIo tem. muta
tis mutandi. algoma homologia na incompreensIo que 0 mesmo Candido
danonstra em. re1aJ;Io 80 papel das alteridades de genero e emia na con
figuI'll9lo da literatura brasileira em. seIlS momentos decisivos.

Nio no "galho secundArio" de "arbusto de segunda ordem". mas
numa das cbamadas grandes literaturas europ6ias, a francesa, a preseI198
da mu1her como autora ocone. ainda que ocasionaJ:mente (como no skulo
XIX brasileiro). desde a !dade Media. Com Marie-de-France, vivendo na
segunda m~tade do s6cu10 XII, na oorte de Henrique II e Leonor de
AquitAnia, temos 0 exemplo pioneiro. Cult&, dominando 0 latim. 0 ingles,
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conhecendo a literatw"a da epooa, deixa como ohra wna coletinea de fabu
las e laises. contando lendas, em octassilabos rimados.

Posteriormente, na ren~a lionesa do seculo XVI, aparece
Louise Labe, autora de sonetos e, no sOOulo seguinte. com de La Fayette e
Mme de sevigne, a mu1her autora comCQa a estabelecer-se sistemati
camente na literatura francesa, com uma tradi910 de leitoras e produtoras;
embora Binda mais de um s6culo depois, com Mme de S~l e George
Sand, a mulher Binda enfrenta peroal90S para ascender ao cinon litenirio
da ·caput mlDldi· do secuIo XIX. apenas um pouco antes que Naroisa
Amalia. no ohscuro meio litenirio de fins do segundo imperio brasileira.
f89a sua breve apari9&>. 0 •galho secund8I'io·, a esta altura. ja produzira
entre sellS frutos, alem do esquecido GregOrio. Sousindrade. e estava as
sistindo aprodu9l0 machadiana.

Como lembrar aqui tais dados, nIo advogamos &qUi. implici
tamente,o ·olhar condescendente·, ex:presslo com que Sylvia Paixllo se
refere abenevol!ncia de nossa critica, ate a virada do seculo, em n:la9Io a
produQio da mulher, benevol!ncia nascida do preconceito diante da cx
cepcionalidade de sua si1:ua9lo: a condesoencJancia e, tIo sh, correlato
simetrico da incapacidade efetiva de dimensionar 0 processo de inset9Io
da mulher em cinoo.es liter8rios ocidentais como 0 brasileiro, ignorando-o
porisso.

Luiz Costa Lima, em sua caracteriza9llo do sistema intelectual
brasileiro, sublinha-lhe a produQlo de desconforto, ja a Cpoca em que e
farmada, no intelectual nativo: desenraizado, sentindo-se este no direito a
viver noutro lugar, seu desconforto e compreensfvel, tanto mais que, A
falta de um centro de decislo prOpria. 0 proprio centro me1ropOlitano
construir8 verdadeira sucursal dos eentros hegem&ricos europeus. como
de n:sto ja as.crinalava Cindido. Sendo a propria escrita, por seu tumo. no
sistema assim farmada, sucursal da oralidade, porque proibida a imprensa
na col&Ua lusa e mantido elevado 0 fndice de analfabetismo, logo 0 auto
ritarismo ira aliar-se Ii depen.d!ncia. A instincia de legitima9l0 de nossa
produQio intelectual iIi radicar-se alem de nossas fronteiras.

Ainda quando com teeentes - e poucos - sinais de mudan~ eden
tro deste sistema que se vai assinalar, a partirdos anas 70 do nosso s6cu10.
a passagem da J>fOdu9io poetica feminina do esparso, descontfnuo e
Menor que a caracterizava entre as manifesta9&s 1iter8rias, para a con
tinuidade de um coo.jlDlto de produtoras literarias mais ou menos cons
cientes de seu papel no que tange asn:~ liter8rias e de g&lero.
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Vanas prod1.J9Oes caracterizariam, com diferen988 hem con
sideraveis entre elas. estas manifesta~ literirias anteI'iores - pensemos,
par exemplo, em JUlia Cortines. Gilka Machado, Cecflia Meireles, Pagu.
Intecessa-nos aqui analisar, oontrastivamente, a questio do relaciona
mento entre a prod.tJ9lo poetica feminins brasileira e 0 cAnon liter8rio
masculino que eIa encontra. respectivamente, aepoea.

Antes de indagar, propriamente, 0 momento da constitui91o
sistamica da poesia feminins brasileira a partir dos &DOS 70, imp6mo-nos
algmnas quesU5es. par crennos que a fecundidade de nosso ensaio radique
nIo, sobretudo, na natureza substantiva das afmna¢es que 0fen::9a, mas
na pertinencialpropriedade das perguntas que consiga levantar.

Nio sendo aquilo que chamarlamos, a exemplo do veto ao
iJDagbWio, indagado por Luiz Costa Lima, 0 veto • aerlta '..lnina
uma caracterlstica especlfica da literatura brasileira, mas algo verificado,
de modo abrangente, na literatura ocidental e parte, par sua vez, de veto
maior, veto • mulher DO UP. pUblico, que interesse haveria em in
daga-lo, no caso brasileiro, para alem do esclarecimento da maneira peIa
qual nos tambem 0 integramos historicamente a fOIIn891o de nosso
sistema literirio?

Provisoriamente, digamos que carac~ como as apresen
tadas dizem, sim, do que somos e porque 0 somos, ao focalizarem seja 0

que pomos em relevo, sejam nossas lacunas. Mas, em contrapartida, 80

nIo tomarem como significativos 0 que e porque exclufmos, 0 entendi
menta que oferecem enoontra um limite, par faltar a medi.891o entre deter
minadas exclusOes e quantas outras caracterlsticas de relevo.

Aus&cia de centro local de decisio, relevo da oralidade, &f'ase do
documental, por exemplo, certamente nito resultam do veto a mulher
autora na repUblica das le1ras nacionais, como tambCm nIo da pouca par
ticip8910 em seu cAnon de nIo broncos,e~ de praxe aparte.

Nio se advogando aqui uma crltica detenninista de causa e efeito,
nIo menos se cai no extremo, tIo oposto quanto simplista, de afinnar a
nenhuma pertin&1cia do estudo destas exclusOes para tal caracter:iza9lo. A
nIo sec que se parta de identifica9lo, tlIo autotnatica quanta ing&ua: a sa
ber, a do canonicamente consagrado, parque tal e sh a ele, ao literaria
mente significativo. Por ou1ras palavras: se ainda nIo se sabe,
completamente, 0 que, de fato, foi vetado, ao sec vetada amulher a con
di910 de escritora no Brasil na medida em que esta~1Io amargem do
cAnon nIo p&Je interagir aepoea, plenamente, com ele, qual, entlo, pode
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sec 0 significado do RSgate destes textos perdidos. senIo 0 de propiciar
novo eixo de legibilidade ao canon liteIUio brasileUo?

Desde a pro<iu9Io .,ootica do pcrlodo de col.oniza9lo, avuIta. entre
os tem.as aqui desenvolvidos, 0 da exalt89lo da terra brasilcira, associ.
mctaforicamente. ao feminino. submisso ao conquistador masculino. A
conquista poJitico-econ6mica do Brasil, metamOlfizada em posse sexual,
tem sido um dos tem.as recma:rtes CODteI;nporiDeos ao predom1nio de
uma~ can&ica masculina. Deseilivel, supenndo. por scus atribu
tos, as demais terras. eIa detooa 0 discmso poetico ufanista. Multiplicam
-se figur&9Oes do pais do futuro, fadado. pol' uma natun:za geocrosa, ao
exito entre as J1896es e, em especial. as homenageus do Velho MUDdo. 0
pais e representado, da ·C8D9IO do Exflio· ao M.artIIIl Cereri na clave
que leva do ufanismo ao maravilh080 dos contos de fadas. sua bist6ria
freqOentemente viTa est6ria infantil.

Ecerto que, minoritariamente, surgern contIacantos: 0 G-.a Er
nmte e 0 ·retrato do Brasilw que salta das~ madladj80SS, de Lima
Barreto,por exemplo, relevando notar que tais autores portam, com ma
tizes diferentes, estigmas e handicaps. em rela9Io a um modelo burguas
de escritor ·branco·, ·normal·. Nio se 1rata aqui de ressuscitar a crltica
biografica, mas, tAo somente, de atentar para a rel89lo entre 0 lugar social
ou etnico de ondc olha 0 produtor literirio e a lepleaent89lo do pais, di
vergente da dominante, que sua obra apresenta.

Nllo se creditanto aentrada da mulher do canon literirio alfeI'a9&s
fundamentais destas fJ.8Ullllrlles da ideotidade nacional, aqui se parte tAo
sh da observa9lo de uma coincidencia entre a inteDsifica9lo da fala
feminina enquanto tim de um siU!:ncio e 0 decrescimo da ideaJiza9lo da
te1la brasileira representada no feminino. 0 Modemismo, historicamente,
inaugura, em teIInos nacionais, 0 predomfnio da per6dia da repacnt89lo
da identidadc do Brasil. Do Macunafma 80S WPoemas de Coloniz&9low
oswaldianos, allllt6rla do BnaH de Murilo Mendes e as drias parOdias
da ·Can9lo do Exflio·. as figura90es da identidade nacional U""'J!h!m-se
contra a idea1iza9Io :romintica. 0 mesmo modemismo prodwir', em di
verses artes, pela primeira vez aqui. nomes feminioos significativos: inta'
pretes musicais, como Guiomar Novaes. artistas plisticas como Anita
Malfatti e Tarsila do Amaral, escritoras como Pagu. A desidealiz~ do
pais no imaginairio nacional, a consci&cia, ainda quando apcoas ame:na,
de seu a1raso, de suas mazelas estruturais, econtemporinca da emcIgaocia
mais significativa da procl1J9lo artfstica feminine, iii DIo flo rarefeita e
esparsa quanto 0 fora ate 0 fun do seculo anterior. Nio se prete:nde credi
tar aobIa <las produtoras a transfonn89lO, mas sim notar que esta Be dA a
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lei' inclusive em~ do genero - a bela e tr6gica Iracema. 0

feio e c&nico Mac1mafma, 0 Martim gueaejro e beanco que rd«Da 80

VeJho Mundo, 0 indio tapanJnuna que, sem Ci "marvada" e desencaDtado
com os males do pais de pouca saDde e muita saUv8, 0 mesmo a que se
refere em sua "carta pras icamiabas", deixa 0 planeta e vai "vinic" cons
tela9lo feminina, a Ursa Maioc.

Esta demaOOa da altaidade de g!nero 0C0Ire na tiguI'89lo mesma
do elanento nacicnal, quando 0 "her6i sem nenhum canitcr". 1nnco. ne
gro. indio. tem a sua "bora da estrela" ap6s a devora9lo patcial pela uiara.
castl'a9Io simbOlicajA antes indiciada na uarrativa. A Macunafma, soma
-se 0 Saci perere ou Matinta PereiralMartim Cerere. outra figura tna9CU

lina pemeta lAWedeo.do a antigas idea1iZJi9Oes feminines da terra brasileira,
bela e submissa.

A mitos de funda9110 da nacionalidade calcados sobre a repre
lICIda9Io eI6tica do eDeODtro de euItanI como IDtereuno UDOI'OIO ini
con1rapor-se uma figtU'89lo da bistOria pAtria narrada a ca1trapelo, crltica
a cste padrIo, e presente na tiC9&> de autoras contemporineas, como
Naida Pitlon.

ADeIeo~ cia "1bfIa&ada DeDaou"

Ant6nio CAndido, referindo-se • procl1J9Io do sCculo XIX
brasileiro, depl<n que tenha sofrido 0 que chama de "int1uencia caseira e
dengasa", pressuposto de lUll pUblico leitor feminino, ao qual 0 escritor se
verla compelido a ajustar-se. Ao "pUblico do serlo dom6rtico". da leitum
em voz alta se creditaria 0 pendor desenvolvido na cfue9Io do f6cil e do
picgas. segundo 0 crltico SUIpl"CCDdido em momentos de Macedo, Alenear
e mesmo Macbado. Tambe:m. &qUi, para Candido. "poucss literaturas terIo
9Ofrido tanto quanto a nossa em seus melhores niveis". no caso estes ceo
seqOencias do Idevo • leitura da mulher. Dependente, perifaico,o entlo
recem construido sistema literirio brasileiro padeceria de outro handicap,
da feminiza9lo do seu p610 receptor.

Concordando com 0 auto!' quanta aqualidade - ou a falta de - por
ele apontada em nossa fiC9lO. poderfamos vcr de toda uma outra forma a
rel89lo de causalidade que ele estabeleoe.

Nas "maoif~ literirias" no Brasil, 0 feminino se identifica is
musas inspiradoras: a literatura e feila por homens (a que ascende 80

canon 0 eexclusivamente) que nela fslam de muJheres para possiveis - e
raros -leiteRs, eles tamb6m. bomens. ConstitUfdo 0 sistema literirio, nele
is mulheres se concede SOIqente urn novo pape1: 0 de leitoras. A leitura, e
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a audi9lo, nesta sociedade patriarcal brasileira, por sell carater receptivo,
sio associadas apassividade, atributo da figur&9lo feminina can6nica, a
da submissioIdependencia. Na restri910 a que escrevam, elas proprias, Ii
teratura, concomitante com 0 estfmulo, com 0 tempo e 0 esp890 concedi
dos is mulheres - pelo menos is de certa classe social - a que leiam,
vai-se configurando wn investimento simb6lico no sistema IitenUio, cal
cado numa oposic;lo de g&.ero: 0 de wprivilCgiow da leitora, metaforizada '
em madrinha acolhedora do filholtexto do autorlpai (como ja 0 notou a
crftica contemporAnea), visa. em verdade, a mant6-1a passiva, confir
mando-a na posi91o que recentemente conquistara, a de m:eptora.

Ao insemina-Ia com sua escrita e idem, 0 autor de literatura caseira
e dengosa, Dada mais e que a face automl do patriarca, um em casa e com
pletamente outro na rna, embora dominando, senhoril, em ambos os
espa~s - e esta face automl da persona do pater familia e visa,
exatamente, atraves de sua narrativa, quanta vez publicada em folhetim
elou em jomaislrevistas familiares, contrapor-se a lut&, ja iniciada, peIa
emancip~1o feminina, com reivindica¢es como a~ da mulher
em igualdade de condi~ com 0 homem, etc.: Senhora, de Alenear. a
cujo happy end melhor caberia 0 titulo ant6nimo de serva, e 0 exemplo
mais evidente desse elogio da submissio ferninjna, associando-a asacrali
zac;lo do casamento e afelicidade do par. 0 vital papel conservador, de
sempenhado peIa literatura, em especial a romAntica, entre nOs, de
persuasIo da mulher a que mantenha 0 status quo <lasrel~ de I¢nero,
nIo parece haver sido considerado. Ele ajuda a compreender. porem a
ftm910 da Wfacilidade piegasw no romance. do poder. atribufdo amulher,
de moldar a produc;lo literiria do homem. Os wperfis da mulherW

sucedem-se, em apologia ao papel tradiciooal da mulher no casamento.
Todo 0 protocolo paratextuaI. como preficios, cartas, etc.• que~
esses perfis de romance. refOl9&m 0 papel persuasivo em relac;lo amu
lher. freqf1entemente sob a aparencia de defesa da emancipa9lo. logo em
seguida desqualificada na narrativa.

Nos anos 70 do sCculo xx, esta sitwl9lo se altera e a mulher con
quista, jll nlo mais singular e excepcionalmente mas sim coletiva e
freqOentemente 0 acesso a woutros pOlosw do sistema literirio - sua pro
dll91o, nas vertentes poetica, ficciooal e crftica. Pode, entIo, instituir-se
leitora daquela~Io ferninina epis6dica que a precedeu e estabelecer
com ela, em sell prOprio texto, uma rel~ dialOgica. Fazendo-se, como 0

fez, por exemplo. Ana Cristina cesar, lendo antecessoras e contem
porineas, nacionais e estrangeiras, eIa instaura aquela visIo crftica em
tudo oposta amirada condescendente que caracteriza a critica literiria
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masculina do seculo XIX ao abordar a prod\l91o de nossas primeiras poe
tas.

Notas

1 - LIMA, Luiz Costa. Pensando nos tr6plcos, p.155.

2 - CANDIDO, AntOnio. Forma~o da llteratura brasllelra. Momentos
decisivos, vol. 1, p.251.

3 - Apud CAndido, A, Op. cit., p.251.
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