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Em 1979, tratando da poesia escrita por mulheres, Ana Cristina
Cesar dizia que Cecilia Meireles havia passooo ao largo do modernis
m02

. No mesmo artigo, observava ainda que a poesia que de fato po
deria ser considerada como "palavra de mulher", ou melhor, como
"palavra de muther contemporanea", seria aquela produzida por au
toras como Adelia Prado, ou Angela Melim. 0 que parece estar em
jogo nesta afirma~ao sao conceitos que nao necessariamente se anu
lam: 0 de uma "poesia modernista", alinhada portanto atradiyao de
22 (qual delas, podemos perguntar ainda?), e 0 de uma poesia de mu
ther contemporanea, apontando, talvez, para uma nova vertente, acen
tuada pela opyao tematica: muther como tema e motivo da poesia. Se
rao coisas diferentes?

Nao e nova a afirmativa de que a literatura escrita por mulheres,
ao conquistar seus espayOS em simetria as conquistas sociais em
preendidas nas ultimas decadas, tratou fundamentalmente de questoes
que dizem respeito adesrepressao do corpo, areivindicayao do pca
zer, alem, e claro, da luta feminina pela igualdade de direitos, inclusi
ve no campo da palavra. Quanto a este, tambem ja elugar comum a
afirmativa de que 0 esp~o textual predominantemente feminino e 0

da escrita confessional, do uso de generos autobiograficos . Marcas
do espayO privado, da reclusao, da interiorizayao, a que se contrapoe,
muitas vezes, uma poesia "marcada pela ideologia do desrecalque e
pela afliyao hiteana de dizer tudo, sem deixar escapar os detalhes
mais chocantes,,3.
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Tentando sair da discussao que visa meramente afumar 0 que e a
poe.ia feminina (discussOO muitasvezes competitiva e eivada de re
calques), talvez seja mais importante procurarmos pensar em que me
dida a efetiva presen~a atual da mulher, inclusive em termos quantita
tivos, no cenano poetico brasileiro, exerce um papel e tem um senti
do para alem do principio do prazer. Ou seja, estas escritoras "fun
dam linhagens", como quer Adelia Prado? Que redes de parentesco
textual estabelecem? Quem sOO elas? 0 que e como escrevem? Como
se inserem no panorama estetico-cultural contemporaneo?

Para exercermos uma reflexao critica sobre a poesia produzida
por mulheres nas ultimas decadas, acredito ser fundamental inserir
Illos tal reflexao em outra mais ampla, em pensarmos um pouco sobre
os caminhos de nossa poesia. Enesse sentido que desenvolvo minha
pesquisa, em fase ainda incipiente: rever/reler a poesia brasileira pro
duzida a partir dos anos 50, tentando detectar suas linhagens, "tradi
~oes", contradi~oes e inter-reJ895es. E, nela, buscar as caracteristicas
da poesia produzida por mulheres, tentando apreender seu papel e sua
especificidade no contexto cultural brasileiro da segunda metade do
seculo xx. Se e verdade que as mulheres passaram a produzir mais, a
ter acesso it public~ao, passaram tambem a discutir e a serem discu
tidas com mais frequencia.

Vanas questoes se coJocam para a pesquisa eo que me proponho
a apresentar aqui sOO as indaga~oes que surgem no ponto de partida,
bem como alguns pressupostos te6ricos e metodol6gicos, vaIidos
para a pesquisa mais ampla e para 0 recorte especifico que visa Ii poe
sia escrita por mulheres. Alem das indaga~oes que persigo, e que me
perseguem, procurarei mapear constata~oes e problemas.

Dentre as questoes mencionadas, podemos destacar: como se
constr6i 0 sistema "poesia brasileira contemporanea" a partir dos
anos 50? Epossivel falar em hegemonia de uma linhagem construti
vista, advinda do concretismo, e que conduz Ii predominancia da vi
sualidade sobre 0 ritmo au sabre a verso? A "tradi~ao valida", que se
constr6i enmo, tem algo a vet com a tradi~ao modernista? Como as
mulheres se situam nestas "linhagens"? Como ler a recuper~io do
verso em poetas como Haroldo de Campos? Como pensar conde fica
a tradi~ao lirica vinda de Bandeira, ou de Murilo Mendes, por exem
plo, e que pode ser lidalre-lida nos poetas dos anos 70? Como os poe-
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tas contemporaneos tern feito a re-Ieitura do passado? De qual passa
do? Como se dio as diferen~as, as pluralidades?

Para a ambi~io de responder a tantas perguntas, sera necessario,
inicialmente, proceder a urn mapeamento mais preciso tanto da pro
du,.:io como da recep~io da poesia produzida nos ultimos 40 anos, in
cluindo-se nesta nio apenas dados de vendagem ou de formas de cit
cul~io dos livros de poesia4

, mas especialmente a fortuna critica que
vem sendo construida sobre as especificidades e caminhos da poesia
contemporanea. Tal mapeamento certamente sera uma tarefa impossi-

,vel de sercumprida se desejarmos apreender, ou melhor, se tivermos
a pretensao de abarcar a "totalidade" das obras produzidas e publica
das nas ultimas quatro decadas. Enecessario, no entanto, buscar da':
dos significativos, que nos permitam ver melhor nosso objeto, que
nos permitam construir recortes, au, em outros termos, construir "to
talidades parciais" (as imica possiveis), relacionliveis e interpretliveis.
Epreciso, portanto, que pensemos a produ~io poetica "feminina" re
lacionada, articulada it produ~io poetica "masculina", isto e, precisa
mos lidar com a "produ~ao poetica" e com a "recep~ao da poesia"
como elementos em rela,,:80.

Estou convencida de que somente a partir de uma reflexao sobre
a poesia brasileira contemporanea - sem distin":80 de sexos - e que
poderemos dar visibilidade aprodu~ao feminina, sem cria~ao de gue
tos ou sem "reservas de mercado". Epreciso mapear, analisar, e, es
pecialmente, historicizar, estabelecendo rela~oes, para que possamos
construir urn discurso sobre a poesia escrita por mulheres como um
recorte de urn discu.rso maisamplo, tentando, assim, responder as va
rias questoes colocadas.

Alguns levantamentos ioiciais padem ser tomados como pooto de
partida: 0 que a critica mais recente, veiculada em revistas especiali
zadas, tern falado sobre a poesia brasileira cootemporanea? E de
quem essa critica tern falado? Curiosamente, se olharmos a produ~io

critica do Grupo de Trabalbo "A Mulber ns Literatura" - AN
POLL, conforme vern sendo apresentada seja nos encontros nacio
oais, seja nos seminarios regionais especialmente dedicados ao tema
literatura e mulber, eflicil perceber que os caminhos dapoesia escrita
por mulheres vern seodo muito mal t~ados. Nossos diseursos eriti
cos se constroem prefereneialmente sobre a prosa narrativa, com fol-
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gado desta'lue para Clarice Lispector, ou sobre a tcoria feminista.
Quando a poesia brasileira enU'a em ceoa, temos nosencontrado com
Adelia Prado e Ana Cristina Cesar. Como a excec;ao que conftrma a
regra, no Seminlirio Regional "Literatura e Mulher" realizado em Ni
ter6i em agosto de 91, Zahid6 MuzartS apontava, por exemplo, para 0

"desprezo" de tratamento dispensado pela critica a uma poeta e pro
sadora como Hilda Hilst.

A que se pode atribuir a escassez de estudos sobre outras poctas?
Sera escassez de poetas? Ou de qualidade poetica? Sera modismo?
Havera falta de dados, de pesquisa sobre a produc;ao recente? Nao es
taremos lidando, tambem, com preconceitos similares aqueles que re
pudiamos? Se e verdade que houve urn "boom" de poesia, especial
mente nos anos 70, e que a mulher tomou a palavra, nio ha, por DUtro

lado, ° correspondente discurso critico, mesmo entre pesquisadoras
que sededicam a estudar a produc;io literana feminina. Parece-me
que este dado eum sintoma...

Para um primeiro esboc;o do quadro geral da poesia brasileira
contemporanea, nio vou entrar em estudos jli bastante conhecidos,
como as de Heloisa Buarque de Hollanda, Carlos Alberto Pereira e
Flora Sussekind6

, ou em ensaios tambem jli antologicos de Merquior
ou de Silviano Santiago, escritos em gcral nos anos70 sabre a entia
nova poesia brasileira. Vou retomar aqui alguns artigos publicados
em revistas, a partir dos anos 80, e que tambem tratam da poesia bra
sileira contemporanea. Partindo daquele que talvez seja 0 mais reccn
te, retorno, em primeiro lugar, um easaio de BeoeditoNuoes, publi
cado em outubro de 1991 no numero 31 da revista Novo! Estudos 
CEBRAP, e que tern por titulo "A recente poesia brasileira".

Neste ensaio, Benedito Nunes coloca marcos te6rico-metodologi
cos importantes para 0 estudo da produc;ao poetica contemporanea:a
necessidade de fundirmos as atividades do critico, que "analisa a
obra em particular", as atividades do historiadore do cronista. Em
outras palavras: para podennos tratar a produC;io literliria recentc, e
precise que, atem de estudarmos obras particulares, atraves da analise
critica, fac;amos 0 "registro dos fatos da cena literana" (atividade do
cronista), para 0 que necessitamos da atividade do historiador no tra
c;ado dos precedentes historicos, 0 que se constitui, em ultima instin
cia, Da busca das vacias leituras da tradic;ao empreeDdidas pelospoe-
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tas contemporineos. Como diz Benedito Nunes, e precise "buscar as
matrizes historicas" que reaparecem fta cooa literiria em termos de
linguagem poetica.

Para estudarmos a poesiaproduzida pot mulheres nas ultimas de
cadas, 0 mesmo pressuposto te6rico-metodologico se faz necessaria.
Quemescreve 0 que? Como escreve? Em que contexto cultural se in
sere a obra? A que tradi~ao se filia? Com que tradi~ao rompe? Ha
fund~ao de linhagens ou novas genealogias,como diz Adelia Prado?
Que tipo de leitura a obra realiza? Como e, por sua vez, lida? Haveni,
de fato, alga "novo" no ar?

Benedito Nunes, no artigo citado, desenvolve sua reflexio a par
tir do "olhar para tras", considerandoa "tradi~io modema na poetica
brasileira,,7 como constituidora das matrizes historicas mais proxi
mas: verso livre, variedade ritmica, coloquialismo e mistura de esti
los. Essa mesma tradi~io modema, segundo 0 autor, e0 pano de fun
do que permite compreender Joao Cabral e avanguarda concretista,
com seus desdobramentos. Ainda 6 a mesma ''tradi~io modema" que
se coloca para a compreensio do antiintelectualismo dos anos 70 
"poesia negativa e negadora", nos diz Benedito. Permito-me aqui
uma ressalva que e tambem uma hipotese de trabalho: a "poesia dos
anos 70", redutora e convencionalmoote designada pelo rotulo "poe
sia marginal", nega, atraves de seu acento "antiintelectuatista", a
vertente da poesia experimental mareada pelo concretismo que, por
sua vez, pretendeu "ultrapassar 0 modemismo". Tal negativa se da,
espeeialmente, pelo resgate de uma traditrio tiriea do .modemismo re
cusada pelos poetas concretclS e afins, atraves de uma leitura daquela
tradi~lio como produtora da "nova" poesia, produtora de textos que
tendem ao pastiche8 e areescritura de um cecto lirismo. Mais Bandei
ra e Murilo, menos Joao Cabral, digamos9. E, nessa hipotese, talvez
se possa dizer que a poesia escrita por mulheres se re-afirma e defme
a linhagem revisitada.E preciso, todavia, aprofundar os estudos, am
pliar 0 leque de obras estudadas, para que se possa confirmar, au nio,
tal hipotese.

Tratando dos anos 80, decada "pouco ruidosa, nada polemica,
scm embates te6ricos"lO, em que a critica seinstitueionaliza na Uni
versidade e a poesia, no livro editado pelas grandes editoras comer
ciais, Benedito Nunes Ie a morte do poeta Carlos Drummond de An-
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drade, 0 ultimo modemista, como um signo. Registra, todavia, que 0

poeta deixa herdeiros, constituindo uma linhagem retlexiva. Temos
entao 0 tra9ado de duas "familias"; uma, na "linhagem reflexiva";
outra, na "Iinhagem experimentalista", que jli se propoe a reavaliar
heran~as e a recuperar estilos.

Se Benedito Nunes traya como um "centro familiar" a linhagem
experimentalista, traya tambem 0 que estli nas margens, na periferia,
ou, nas palavras do autor, 0 que esta "fora do cicio histOrico das van
guardas". Talvez esteja neste lugar periferico 0 mais interessante do
que se produz hoje na poesia brasileira. Tal espa~o periferico, que
tende a ocupat 0 centro, embora de forma necessariamente descentra
da, e 0 espayo do pluralismo estetico, que tanto abriga herdeircis. da
poesia reflexiva, como os poetas que operam 0 que Benedito Nunes
denomina 0 "esfolhamento das tradi90es" a partir de uma "freqiien
tactao das vanguardas"ll.

Ecurioso observar que, nessa "periferia" aparecem as poetas. Se
Benedito Nunes nao menciona Cecilia Meireles, Henriqueta Lisboa
ou Gilka Machado entre os construtores da tradi9ao modema, arrola,
por outro lade, Dora Ferreira da Silva, Marly de Oliveira, Lelia Coe
lho Frota, Astrid Cabral, Olga Savary, Orides Fontela e Adelia Pra
do, entre "as melhores vozes reflexivas da poesia atual (...) e outras
dicctoes vanas que convivem num regime de pluralismo estetico,,12.
E entre os poetas que praticam 0 "esfolhamento das tradi¢es", 0

destaque e dado a Ana Cristina Cesar.
Se 0 ensaio de Benedito Nunes Dio se atem aquestao da pradu

9ao feminina na poesia, aponta, de qualquer modo, para uma presen
cta efetiva e, talvez, definitiva dessa voz, desse olliar e de sua reper
cussao. 0 registro dessa presen9a na cena literana· coincide Com 0

que podemos ler no levantamento empreendido por Carlos Alberto
Pereira e relatado no artigo "0 novo network poe-tico 80 no Rio de
Janeiro", publicado no numero 5 da Revista do Brasil (1986). Pode
mos dizer que Carlos Alberto Pereira e 0 "cronista" que tenta mapear
o "boom" de poesia dos anos SO no Rio de Janeiro, a partir de um le
vantamento dos "eventos de poesia" (lan9amentos, performances, re
citais) e de suas condi~oes de realiza~ao, comparando-os aos happe
nings dos anos 70. Neste levantamento, a presen9a da! poetas e bem
mais efetiva: Ledusha, Ana Cristina Cesar, Leila Micollis, Marilda
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Pedroso, Gloria Horta, Debora Guimaries, Gloria Perez e vanas ou
tras. E importante ressaltar Binda que essa presen~a mais efetiva,
mesmo que num universo geograficamente demarcado, se da num
momento de profissionali~ao do/a poeta, com todas as implica~oes

do mercado.
Outro dado interessante: dos eventos registrados (cerca de 11, de

1982 a inicios de 1986), em apenas um Dio esta explicitada a partici
p~ao feminina. Por outro lado, alguns deles se dedicaram exclusiva
mente apalavrada mulher, como os dais cecitais organizados par
Gloria Horta e Leila Micollis: "Poesia Feminina" ("Botanic", nov.
85) e "Olhar Feminino na Poesia" ("Amigo Fritz", fey. 86). Estes
ultimos constituiram-se em eventos nitidamente feministas, no senti
do militante, como explicita uma das organizadoras, Gloria Horta, em
artigo com 0 mesmo titulo do ultjmo evento, e pubJicado em janeiro
de 86, tratando do que dizem as mulberes e da preocupa~io com 0

que os homens pensam sobre 0 que elas dizem. Obviamente, falta tra
tar do como dizem. Falta tratar da poesia em sua complexidade en
quanto linguagem. Este desvio nio ocoree com outras poetas. No en
tanto, ainda nio temos uma pesquisa que de conta da produ~io poeti
ca recente em sua complexidade, e abrangendo, alem da sua cronica,
sua critica e sua historicidade.

Apesar das evidencias, ou dos sinais, de uma participa.;ao signifi
cativa das mulheres na recente produ~lio poetica, e precise reiterar
que, proporcionalmente ao publicado, poucas destas obras rem se
constituido em objeto de estudo, inclusive por parte das pesquisado
ras que se dedicam ao tema "literaturae muther". A que se deve essa
omissao? Sera apenas uma velha atitude "politicamente incorreta"
(para usarmos uma expressao da moda)? Sera um procedimento "ma
chista" (para llsannos um chadD militante)? Ou sera, de fato, uma
certa inercia para enfrentar textos poueos eonheeidos e discutidos, a
que se acrescenta a pequena disposi~io para 0 trabalho com 0 texto .
poetico? E nao seri, ainda, a falta de mapeamento e de avali~ao ri
gorosa da produrrao cecente, numa atitude criticaque englobe a "cro
nica" e a "hist6ria"e que abranja, indiscriminadamente, ao menos
num primeiro momento, homens e mulheres que eserevem poesia?

ereio que devemos reler nossos paetas contemporaneos. Rever,
por exemplo, Lupe Cotrim, Maria Lucia Alvim, Angela Melim (a
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rima roim e mera eoineid6neia). Ou ainda, Lueia Villares, Regina
Braga, Alice Ruiz. Rever, tamb6m, e talvez ate como ponto de parti
da, antologias de poesia escrita por mulheres - ha vanas. Tudo isso
sem esquecer, no entanto, dos riscos de uma teitura vesga, dos riscos
de construyao de guetos, em que podemos Caif se olharmos arenas
para nos mesmas. Epreciso reier, inclusive, Cecilia Meireles l sem
pre-eonceitos, aluz de novas possibilidades te6ricas e, especialmente,
a partir das novas produ't5es poeticas. Epreciso, ainda, ler a produ
~io poetica eontemporinea do Brasil sem perder de vista outros tipos
de produc;ao, espeCialmente as atividades tradutora e ensaistiea.

Acredito que a historia da poesia contemporinea brasileira, ainda
nao escrita, podera, amedida que a fonnos constroindo, pennitir uma
interpretac;ao mais precisa - uma verdade parcial - do papel da poesia
escrita por mulheres, seja na constituic;ao e releitura de tradi~oes, seja
na recuperac;ao da sensibilidade e do lirismo (que certamente nao sao
exclusivos da palavra de mulher), seja na diversific~ao e amplitude
das possibilidades de dicyao e ponto de vista. Tudo isso como ete
menta de riqueza, de campos abertos aeri~aopoetica, para homens e
mulheres.

Precisamos empreender essa pesquisa, como projeto coletivo que
se tece a partir dos fragmentos coletados, das leituras e releitura em
preendidas, e que se compoe pela relac;ao possivel entre eles e elas, e
pelo tr~ado dos caminhos e des-eaminhos da subjetividade: a poesia
eontemporanea escrita por mulheres.

Notas

1 - Texto apresentado, em versAo condensada, durante 0 VII ENCONTRO
NACIONAL DA ANPOLL, realizado em Porto Alegre, de 17 a 20 de maio
de 1992.

2 - Cf. "Uteratura e Mulher: essa palavra de luxo", em Almanaque 10. SAo
Paulo: Brasiliense, 1979. pp.32-36.

3 -Idem, ibidem, p.35.

4 - A discussAo acerca dos modos de veicularrAo da poesia e dos problemas
vinculados ao mercado editorial ocupou boa parte dos discursos sobre a
produc;Ao poetica brasileira dos anos 70.

S - Professora titular de Uteratura Brasileira da UFSC, Zahide Muzart vem
se dedicando a obra de Hilda Hilst, entre outros estudos, ja hS algum
tempo.
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6 - Refiro-me, respectivamente, els obras Impressaes de Vlagem (1980),
Retrato de tpoca: poesla marginal, anos 70 (1979) e L1teratura e
Vida Uter~rla (1985).

7 - 0 autor refere-se el "tradi~o" constiturda par Mario de Andrade, Oswald,
Bandeira, DrumlTlOnd de Andrade, Cassiano Ricardo, Murilo Mendes e
Jorge de Lima, poetas que, de fato, produziram obras bastante distintas
entre si. Ainda esta por fazer um de1ineamento mais preciso dessa(s)
tradi~Ao(6es) modemista(s),trabalho que pode ganhar em clareza ill me
dida que forrhos apreendendo as diversas "leituras" realizades pelos
poetas "p6s-modemistas".

8 - Uso aqui 0 conceito de pastiche tal como eelaborado por Gerard Genet
te emPallmpsestes (Paris, Seuu, 1983).

9 - Foi a partir dessa hip6tese que desenvolvi meu estudo sobre Ana Cristi
na Cesar em Atra dos oIhos pardos: uma leltura da poesla de Ana
Cristina Cesar (tese de doutorado, USP,1990).

10 - Benedito Nunes, obra citada.

11 - "Esfolha1Tl8nto das tradi~6es quer dizer: a converslo de cinones, esva
ziados'd,e sua fun~Ao normativa, em fontes Iivremente disponrveis com
as quais incessantemente dialogam os poetas. Depara-se-nos a conver
gencia, 0 enttecruzamento dos fllIJltiplos caminhos por eles percorridos,
que sAo outrostextos, de tempos e espalWOs diferentes, na cena Iiteraria
m6vel do present. dentro da Biblioteca de Babel de nossa cultura, tAo
alexandrina, confolT'l'le a analogia hist6rica de Nietzche.", Benedito Nu
nes, obra citada, p.179.

12 - Idem, ibidem, p.178..

13 - Falando sobre Ana Cristina Cesar, Flora Sussekind relata urn epis6dio
curiosa e significativo. Durante uma sessAe de leituras de poemas a alu
nos de p6s-gradua~o da PUC-RJ (urn grupo predominantemente femi
nino), Ana Cristina foi duramente questionada pelas ouvintes. Indignadas
com a "crueza" de Hnguagem dos poemas, alegavam que "aquilo" nAo
era poesia feminina, pais afinal Cecilia Meireles era uma grande poeta
sem dizer "aquelas coisas". Como resposta, Ana Cristina teria retrucado:
"mas cecma Meireles e um homem!" (Este relata esta registrado em vr
deo realizado par Ciliudia Maradei, premia da Secretaria da Cultura do
Estado de SAo Piulo, 1985.)
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