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Resumo

Durante o século X, a Normandia se consolidou como uma importante força política no
Ocidente medieval desenvolvendo importantes relações diplomáticas e tanto com o mundo
franco quanto com populações escandinavas. Entretanto, o papel das figuras femininas na
construção e estabelecimento destas relações costuma ser negligenciado. Esta pesquisa tem
como objetivo demonstrar como as mulheres exerceram um papel próprio na consolidação
destes laços e alianças políticas, influenciando diretamente nas relações destes normandos com
francos e escandinavos. Para isto, realizamos um estudo específico sobre Poppa de Bayeux, mãe
de Guilherme Espada-Longa, o segundo soberano normando de Rouen, ou de modo mais
preciso de sua representação na Historia Normannorum de Dudo de Saint-Quentin.
Palavras-chave: Normandia; Relações políticas; Gênero.

Abstract

During the 10th century, Normandy consolidated itself as an important political force in the
medieval West, developing important diplomatic relations with both the Frankish world and
Scandinavian populations. However, the role of female figures in building and establishing these
relationships is often overlooked. This research aims to demonstrate how women played their
own role in the consolidation of these political ties and alliances, directly influencing the
relations of these Normans with the Franks and Scandinavians. For this, we carried out a
specific study on Poppa of Bayeux, mother of William Longsword, the second Norman
sovereign of Rouen, or more precisely his representation in the Historia Normannorum de Dudo
de Saint-Quentin.
Keywords: Normandy; Political relations; Genre.

Resumen

Durante el siglo X, Normandía se consolidó como una fuerza política importante en el
Occidente medieval, desarrollando importantes relaciones diplomáticas tanto con el mundo
franco como con las poblaciones escandinavas. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el papel
de las figuras femeninas en la construcción y el establecimiento de estas relaciones. Esta
investigación tiene como objetivo demostrar cómo las mujeres jugaron su propio papel en la
consolidación de estos lazos y alianzas políticas, influyendo directamente en las relaciones de
estos normandos con francos y escandinavos. Para ello, realizamos un estudio específico sobre
Poppa de Bayeux, madre de Guilherme Larga-Espada, el segundo soberano normando de
Rouen, o más precisamente su representación en la Historia Normannorum de Dudo de
Saint-Quentin.
Palabras clave: Normandía; Relaciones políticas; Género.
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Introdução

No princípio do século X, o rei dos francos ocidentais Carlos, o simples,

realizou uma concessão de terras a um líder nórdico conhecido como Rollo. Este chefe

escandinavo então se assentou na região de Rouen com seus seguidores, estabelecendo a

dinastia normanda de Rouen. O território governado por esta família seria chamado de

Normandia e seus súditos de normandos.

A Normandia iria se expandir e consolidar como uma importante e influente

entidade política do Ocidente medieval. Seu nascimento proveniente da união de

nórdicos e seus costumes com uma população e instituições carolíngias preexistentes na

região levaram estes normandos a buscar forjar laços e alianças tanto com outros nobres

da Francia quanto com populações escandinavas.

Esta rede de conexões e política diplomática tiveram um papel determinante

para a consolidação dessa Normandia e seu posicionamento como uma força política

relevante tanto no contexto escandinavo quanto no mundo franco. Porém, são poucos os

estudos que buscam tratar sobre o papel de personagens femininas no estabelecimento e

afirmação destes vínculos. Este artigo procura demonstrar como um estudo da relação

existente entre homens e mulheres nesse mundo normando pode proporcionar um

entendimento mais abrangente destas conexões.

Este estudo se foca em uma análise crítica da obra De moribus et actis primorum

normanniae ducum de Dudo de Saint-Quentin, também chamada de Historia

Normannorum ou Gesta Normannorum, escrita no primeiro quartel do século XI. De

modo mais específico, procuramos tratar sobre Poppa de Bayeux, mulher de origem

nobre franca com quem Rollo teve seu filho e herdeiro Guilherme Espada-Longa.

Entretanto, não pretendemos realizar uma biografia da personagem, o que se mostraria

muito difícil considerando as escassas passagens na obra que narram sobre ela.

A maior preocupação deste artigo é entender como Poppa contribui para a

consolidação destes importantes laços políticos para a dinastia normanda e como sua

relação com Rollo e seu filho Guilherme influencia nas políticas normandas em relação

ao mundo carolíngio. Desse modo, tentamos demonstrar sua importância na obra de

Dudo e para a consolidação da dinastia normanda.

Primeiramente, é preciso dizer que este trabalho busca dialogar com os estudos

de gênero no medievo, tentando trazê-los para uma abordagem de estudo política. Neste
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ponto usamos o conceito de gênero elaborado por Joan Scott que concebeu duas

definições para o termo. Gênero, para Scott, é o elemento constitutivo das relações

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos (SCOTT, 1995). Desse modo, a

noção de gênero engloba todas as regras e construções sociais referentes ao que é ser

homem e o que é ser mulher numa sociedade. Importante notar que é impossível tratar

de uma dessas partes sem levar a outra em consideração. É justamente se opondo ao

ideal de feminino que o ideal de masculino é construído e reformulado e vice-versa. A

diferenciação e a relação entre os sexos que permite a construção desses mundos

feminino e masculino.

Outra definição apresentada por Scott (1995) é encarar este conceito de gênero

como um modo primário de significar relações de poder, ou seja, trata da possibilidade

de gênero como uma categoria de compreensão e explicação histórica e de outras

relações de poder. Como aborda Scott, as relações em gênero estão inseridas em um

contexto de disputas de poder e hierarquização entre os sexos, porém para além disso,

ela se entrelaça com outras formas e disputas de poder (SCOTT, 1995). A situação de

uma mulher rica será diferente da posição de uma mulher pobre na sociedade. Etnia,

religião e classe social são outras formas identitárias de disputas de poder que se

relacionam e entrecruzam com as questões de gênero.

Estas duas concepções servem de base para a construção deste artigo. Assim, os

estudos de gênero se tornam de grande importância ao tratarem não apenas do

masculino ou do feminino, mas também da diferenciação e relações entre eles e suas

consequências socioculturais. Do mesmo modo que não se pode compreender o

masculino sem levar em conta sua relação com o feminino, e vice-versa, este artigo

toma como ponto de partida que para se compreender a importância de Poppa de

Bayeux na narrativa de Dudo é preciso analisar também como este personagem se

relaciona com outras personalidades na obra, em especial personagens masculinos.

Assim, pretendemos evidenciar a importância de Poppa para a obra enquanto mulher.

Além disso, como foi dito anteriormente, o foco deste trabalho é uma análise das

relações e alianças políticas normandas e da influência de Poppa nestas relações. Para

isso, usaremos as questões de gênero como uma categoria de análise para poder

compreender outras formas de disputa de poder. O propósito deste trabalho não é definir

a condição da mulher na Idade Média, mas sim como Poppa, enquanto mulher na

narrativa de Dudo tem relevância no desdobramento e desenvolvimentos destas

conexões e relações.
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Uma das questões que podem ser formuladas a partir deste ponto seria, é

possível utilizar a categoria gênero para tratar de diferentes sociedades e diferentes

contextos do passado? É possível, por exemplo, realizar uma história de gênero

medieval? Para Carolina Fortes é necessário temporalizar o conceito gênero, ou seja,

que este seja inserido no contexto histórico específico tratado, neste caso no Ocidente

medieval cristão (FORTES, 2006). Gênero então se coloca como uma referência

instável, mas critica, sendo imprescindível que se rompa com os conceitos preexistentes

e se adapte a conceitos já existentes temporalizando-os (FORTES, 2006).

De modo mais específico, uma das dificuldades ao se aplicar os estudos de

gênero para o medievo é a respeito da documentação. Como escrever uma história de

gênero se quase todos os documentos remanescentes do período são redigidos por

homens e para homens? Muitos desses homens sendo religiosos que pouco tiveram

contato ou convivência com mulheres de verdade (FORTES, 2006). Desse modo a

mulher que vamos encontrar nesses textos não é uma mulher real, mas uma versão

idealizada e presa a modelos e estereótipos típicos não somente desta sociedade, mas

destes homens que as descrevem. Como é possível então escrever uma história de

gênero sem a interação e relação entre homens e mulheres que estes documentos não

passam?

Para Fortes (2006) isto é respondido se tomarmos o ato destes autores de

escrever sobre mulheres, mesmo que sobre mulheres irreais, como uma forma também

de se relacionar com o feminino. Entende-se nestes textos a mulher e o feminino como

o outro e o diferente e lhes atribuindo características e escrevendo sobre suas formas e

virtudes o autor entra em contato com este outro feminino (FORTES, 2006). Embora

esse relacionamento assuma uma forma unilateral que prioriza a voz masculina, não

podemos dizer que esta voz feminina se encontra totalmente excluída.

Segundo Fortes (2006), identidades de gênero se constroem com relação uma à

outra, dado a mentalidade diacrônica própria desta sociedade medieval. Gênero também

pode ser utilizado para o período medieval como forma de significar relações de poder

sendo o masculino, pelo menos nas fontes eclesiásticas, entendido como superior ao

feminino. Essas questões podem ser bem percebidas, por exemplo, no texto de Jacques

Dalarun (1990) “Olhares de clérigos”.

Ao trazer uma série de relatos de autores religiosos medievais, como Odão de

Cluny, muito destes escrevendo baseados nos trabalhos de outros autores da cristandade,

essa escrita masculina fica evidente (DALARUN, 1990). Os textos quase sempre
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incorrem em descrever e tratar das mulheres baseados em modelos preconcebidos nas

quais as mulheres são encaixadas. Deste modo, a mulher pode ser vista tanto como uma

Eva, ou seja, alguém que traz a perdição e a tentação, responsável pelo declínio do

homem, quanto uma santa a imagem da Virgem Maria, pura e casta e fonte de devoção e

inspiração (DALARUN, 1990).

Estes textos não são escritos sem propósito, mas são confeccionados para educar

as mulheres para que estas sigam o modelo de comportamento exemplar, ou seja, o da

Virgem Maria e evitem modelos de comportamento impuros e pecaminosos

(DALARUN, 1990). Obviamente estes textos não eram escritos propriamente para o

público feminino, mas se acreditava como uma realidade que aqueles que lerem esses

textos teriam então a responsabilidade de educar o modo de agir e de vivência dessas

mulheres.

Como já foi dito, estes textos podem ser entendidos como uma forma de disputa

de poder. Ao condenar um modelo comportamental feminino e difundir um modelo

específico a ser seguido e passado para estas mulheres, um modelo irreal e perfeito, é

parte do interesse destes escritores e da instituição eclesiástica por trás deles garantir o

controle e mesmo a submissão dessas mulheres.

Baseando este modelo exemplar em dogmas e tradições cristãs, estes autores

conferem autoridade a seus escritos para que sejam lidos e tomados como regras na

sociedade de seu tempo. Dessa forma, impor estes modelos específicos de como agir e

como viver as mulheres pode ser entendido como um mecanismo de controle destas

pelas instituições eclesiásticas que enxergam como benéfico que estas mulheres sejam

submetidas e controladas e mesmo inferiorizadas hierarquicamente em relação aos

homens neste mundo cristão medieval.

Como pode ser visto mesmo num texto escrito por homens para um público

provavelmente masculino também pode evidenciar a relação entre homens e mulheres

neste mundo medieval e o posicionamento e atuação destes dentro da sociedade. O texto

mesmo pode ser um testemunho das constantes disputas de poder referentes às relações

entre os gêneros, destacando métodos e ferramentas de dominação e controle utilizados

para a manutenção da hierarquia de gênero necessários pelas instituições dominantes do

período.

Do mesmo modo, o feminino pode ser trazido nas fontes como meio de reforçar

a posição ou status de algum personagem masculino. Raramente estas mulheres são

trazidas nos documentos como indivíduos a parte e sem laços, como foi demonstrado no
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trabalho de Ana Durão Correia sobre três importantes figuras femininas medievais:

Urraca de Leão-Castela, Teresa de Portugal e Emma da Normandia (CORREIA, 2015).

Pelo contrário, estas mulheres costumam ser representadas como mães, esposas, filhas e

irmãs, integrando uma rede de relações e conexões que tangem e influenciam tanto a

realidade sociocultural destas sociedades quanto às relações de poder.

Assim, o estudo destas relações entre estes personagens femininos e as figuras

masculinas associadas a ela em um texto nos permite não apenas ter uma visão mais

abrangente do papel e posição destas mulheres em uma sociedade controlada por

homens, mas também nos permite novos entendimentos desta sociedade e das relações

de poder que permeiam estes homens do mundo medieval. E como foi defendido por

Fortes (2006), mesmo um texto escrito por um homem como Dudo de Saint-Quentin e

que não tem objetivo de exaltar ou registrar a história de mulheres pode fornecer

material de estudo destas relações e no nosso caso para o estudo do papel destas

mulheres no posicionamento normando no quadro geopolítico medieval.

Um exemplo onde as relações entre homens e mulheres são de grande

importância para estudos a respeito de poder no mundo medieval é no que tange às

políticas de casamento. Como foi tratado por Gerd Althoff, o casamento de nobres não

se limitava a uma mera união individual, mas era um acordo e um laço forjado entre

famílias. Importantes famílias negociavam entre si seu poder, status e influência

(ALTHOFF, 2004, p.39). O matrimônio medieval pode ser tomado como a construção

de um laço político de aliança entre diferentes poderes.

Desse modo, o modo como estas mulheres e esposas são representadas no texto

não pode ser compreendido sem levar em conta as próprias relações de poder entre

diferentes núcleos familiares neste mundo medieval. Os laços de parentesco construídos

por meio destes matrimônios se tornam alianças e vínculos de grande importância na

geopolítica desse mundo. Como foi dito por Le Jan, esta família medieval não se limita

aos associados por sangue, mas integram dentro dela vassalos, aliados associados por

casamento.

No que tange ao mundo normando, Eleanor Searle explorou em sua obra

“Predatory kinship and the creation of Norman Power, 840-1066” este conceito de

parentesco no que se refere a casa de Rouen. Para Searle o norte do que hoje é a França

esteve dominado entre os séculos IX e X por vários grupos familiares escandinavos que

lutavam entre si e buscavam se vincular e trazer outros destes grupos para sua esfera de

domínio (SEARLE, 1988). Para a autora a dinastia normanda que se configurava um
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destes grupos, buscando levar sua autoridade e influência sobre os outros por meio da

guerra e de alianças (SEARLE, 1988).

Como lembra Searle, o feminino tem um importante papel nesta construção de

alianças, pois uniões matrimoniais são uma forma que estes diferentes grupos usam para

criar esses vínculos (SEARLE, 1988). Analisando o caso escandinavo de modo mais

específico, Helle Vogt percebe como o conceito de parentesco pode ser muito mais

fluido do que se pode pensar (VOGT, 2010). Relações de parentesco podem ser

construídas e desfeitas de acordo com novas realidades políticas e alianças. Desse

modo, a forma como estas figuras femininas são trazidas no texto e a importância dada

aos laços construídos através destas relações entre homens e mulheres estão diretamente

ligadas às disputas políticas entre as diferentes forças desse mundo medieval.

Sobre o texto de Dudo em si, como foi dito anteriormente, as passagens que

mencionam Poppa são bastante limitadas. Dudo se limita a informar que Rollo tomou

para si a filha de um nobre de Bayeux chamado Berengário (DUDO DE

SAINT-QUENTIN, De moribus et actis primorum normanniae ducum, f. 21-26). Esta

filha chamada de Poppa reaparece posteriormente como mãe do filho de

Rollo-Guilherme que herdaria a liderança dos normandos. Importante salientar que

Rollo se uniu a Poppa pelos costumes nórdicos e não pelo matrimônio cristão, inclusive

Rollo se casaria com uma nobre franca após seu batismo, a filha do rei Carlos, Gisela,

lhe dada em matrimônio como forma de consolidar os laços estabelecidos entre os

normandos e o rei carolíngio (DUDO DE SAINT-QUENTIN, De moribus et actis

primorum normanniae ducum, f. 21-32).

É precisamente no papel de Poppa enquanto mãe de Guilherme que trataremos

de modo mais específico. Embora pouco seja dito da infância de Guilherme, Dudo

destaca sua origem mista, filho de um pai escandinavo com uma mãe franca. Essa

relação coloca Guilherme tanto como um chefe de escandinavos, quanto um nobre

carolíngio, inserido e herdeiro de uma tradição e instituições carolíngias.

A relação com este mundo franco ao qual Guilherme está ligado por sua mãe

marcaria profundamente o seu governo. Como foi proposto por autores como David

Crouch, Guilherme busca consolidar sua imagem como um legítimo nobre carolíngio

cristão. Para isto Guilherme se dedica a apoiar a Igreja na Normandia e se coloca como

uma força política presente e atuante no mundo franco, atitudes de um homem que

busca consolidar sua posição como parte deste mundo cristão franco (CROUCH, 2002).
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Entretanto, mesmo buscando essa aproximação com o mundo franco, Guilherme

não fica isolado do mundo escandinavo. Como os trabalhos de Searle (1988) e Lauren

Wood Breese (1977) afirmam, Guilherme continua intimamente ligado a este contexto

escandinavo. Isso é notório em vários momentos do texto de Dudo que tratam

Guilherme como um líder de escandinavos.

Este elemento escandinavo é fundamental para o texto de Dudo. Como foi

elaborado por Fraser McNair, um dos grandes objetivos do trabalho de Dudo, a primeira

grande obra encomendada pela própria corte de Rouen a registrar a vida e os feitos dos

soberanos normandos, é a divulgação de uma identidade normanda (MCNAIR, 2015).

Dudo busca construir em seu texto uma noção do que é ser normando, noção essa

concebido em favor da própria casa de Rouen.

Segundo McNair, essa identidade normanda de Dudo passa por uma contradição

(MCNAIR, 2015). Enquanto Dudo reconhece a Normandia como uma região com uma

população de origens variadas e procura conceber uma identidade que abranja diferentes

grupos de origens étnicas distintas, como francos, escandinavos e bretões, ele também

se utiliza da figura de Rollo e dos supostos ancestrais nórdicos que fundaram essa

Normandia como um marco dessa identidade normanda (MCNAIR, 2015, p. 320-325).

Estes ancestrais nórdicos, como dito por Musset, ganham um valor totêmico no relato

de Dudo, como um mito de origem que contempla todos os normandos, mesmo que a

maioria destes normandos não tenham uma origem nórdica sanguínea real (MUSSET,

1958).

Em contraste, enquanto os nórdicos são evocados como ancestrais ou como as

origens destes normandos, os francos são trazidos como os principais antagonistas

deles. Podemos dizer que a identidade normanda trazida por Dudo se apoia na

contradição e nas relações de alteridade destes normandos com os francos. Desse modo

os francos são trazidos como inimigos e rivais da dinastia normanda.

Neste ponto, a origem mista de Guilherme acaba sendo uma das causas para um

acontecimento do início de seu governo. Como escreve Dudo, após assumir a liderança

dos normandos, Guilherme é desafiado por um escandinavo chamado Rioulf que acusa

Guilherme ser excessivamente próximo de seus parentes francos e preterir seus

seguidores nórdicos (DUDO DE SAINT-QUENTIN, De moribus et actis primorum

normanniae ducum, 1865, f. 37-38). Guilherme deseja buscar auxílio de seu tio materno

Bernardo de Selins para reprimir a revolta, mas é dissuadido por seu conselheiro

Bernardo, o dinamarquês, que o instrui a derrotar Rioulf com seus próprios homens, ou
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seja, normandos (DUDO DE SAINT-QUENTIN, De moribus et actis primorum

normanniae ducum, 1865, f. 38-39).

Na fala de Bernardo para Guilherme é evidenciado que os francos são tomados

como rivais e mesmo inimigos (inimicorum) e que seria vergonhoso para Guilherme

depender do apoio deles (DUDO DE SAINT-QUENTIN, De moribus et actis primorum

normanniae ducum, 1865, f. 38-39). Bernardo inclusive ameaça Guilherme de perder

seus seguidores escandinavos se dependesse de tropas francas. As acusações feitas por

Rioulf sobre Guilherme privilegiar seus amigos e parentes francos, tomando Guilherme

como um herdeiro desta nobreza franca, também estão carregadas de intenções

pejorativas para com os francos.

Deste modo, por que é dada ênfase a esta origem mista de Guilherme? Por que

os laços estabelecidos por Guilherme através de sua mãe são tão destacados? Se os

francos são tomados apenas como rivais dos normandos, por que a preocupação em

destacar Guilherme como um membro destas famílias nobres carolíngias? No caso do

herdeiro de Guilherme, Ricardo, mesmo tendo uma mãe bretã nenhuma única passagem

evoca a importância disso ou o peso disto nas relações normandas com outros povos.

Obviamente, o status social e político diferente destas duas mulheres tem grande

importância nisso, sendo uma pertencente a uma poderosa família carolíngia e outra

uma concubina bretã pouco conhecida. Porém, o peso que a origem da mãe de

Guilherme tem na narrativa parece estar intimamente ligado às relações dos normandos

com esse mundo franco.

Como foi dito por McNair, uma grande preocupação de Guilherme é a

consolidação de sua posição enquanto um membro dessa nobreza carolíngia (MCNAIR,

2015, p.312-316). Esta necessidade de se apresentar como igual perante os outros

grandes de Francia estará por trás de várias atitudes de seu governo e na própria

representação construída em torno de Guilherme. Assim, se Guilherme é representado

como um nobre franco e um príncipe da cristandade, muito próximo da nobreza franca e

com parentes importantes neste mundo carolíngio pode ser tomado como um produto

desta necessidade de Guilherme de se afirmar dentro do quadro franco.

Neste ponto, Poppa tem um papel fundamental, pois através dela Guilherme não

somente estabelece laços e vínculos com importantes poderes deste mundo carolíngio,

alianças que serão fundamentais para a Normandia, como também legitima o status de

Guilherme como um nobre franco. Guilherme não é somente o filho de um líder

nórdico, mas também é membro de uma importante linhagem franca e herdeiro da
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tradição e desta nobreza carolíngia. A figura de Poppa ganha grande importância através

dos laços aos quais ela introduz seu filho, Guilherme, que o permitem se colocar não

como um mero soberano estrangeiro líder de um povo distante que se estabelece na

Francia, mas sim como um nobre franco de sangue e um membro legítimo desta

nobreza carolíngia.

Dudo, escrevendo posteriormente, em um período que essa posição normanda

no mundo franco está mais consolidada e plenamente estabelecida também não deixa de

representar Guilherme como um membro legítimo dessa nobreza franca. Por mais que

os francos sejam antagonistas destes normandos, por mais que a identidade normanda

de Dudo se baseie em uma origem escandinava, a posição de Guilherme e seus

descendentes como uma força legítima desse mundo franco não é questionada por Dudo

e a narrativa da vida de Guilherme é fundamental para garantir esta legitimação.

Considerações Finais

Poppa não é tratada como uma personagem ativa ou de destaque no texto de

Dudo, sendo retratada mais como uma figura submissa e pouco trabalhada na narrativa.

De certo modo, o caso de Poppa é o mesmo de muitas mulheres representadas nos

textos medievais, o de coadjuvantes em um mundo dominado pelo masculino. Porém,

através de Poppa importantes objetivos da dinastia normanda e de Dudo ao escrever sua

obra são alcançados.

Por um lado, a figura de Poppa é trazida na obra para evidenciar a posição dos

francos enquanto rivais e inimigos dos normandos. O incidente da revolta de

escandinavos provocado pela aproximação de Guilherme de seus amigos, aliados e

parentes francos é um indicador da busca constante para construir este antagonismo na

narrativa de Dudo, antagonismo do qual emerge um projeto de identidade normando

próprio baseado em uma ancestralidade escandinava. O texto de Dudo então

responsabiliza a aproximação de Guilherme do mundo franco como causa desta

animosidade com escandinavos.

Entretanto, Dudo destaca em seu texto a origem mista de Guilherme e o fato de

sua mãe ser uma nobre franca. A legitimação tão procurada pelos normandos como

membros legítimos desta nobreza franca vem através de Poppa e dos laços que ela atrela

entre os normandos e o mundo franco. Se os normandos se preocupam em estabelecer

relações e alianças não somente com escandinavos, mas com o mundo franco também,
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Poppa tem um papel vital em introduzir esta dinastia normanda a este quadro familiar

carolíngio.

Estes laços se mostraram de grande importância para a situação normanda no

contexto franco. São estes parentes de Poppa que apoiarão Ricardo, filho de Guilherme,

a retomar sua posição como soberanos normandos quando este é capturado e deposto

pelo rei. Também são estes parentes que trabalharão para consolidar importantes

alianças entre os normandos e a aristocracia franca, alianças essas que afetariam

diretamente a política normanda dos séculos X e XI.

Do mesmo modo que a construção de papéis masculino e feminino são

realizadas em conjunto, onde a relação entre eles é fundamental para esta construção, na

narrativa de Dudo personagens femininos são tomados como meios de construir uma

representação de um líder masculino. Poppa, embora preterida no relato, é de grande

importância para a representação de Guilherme enquanto líder de um território inserido

no mundo franco, sendo através dela que se inicia a caracterização de Guilherme como

um nobre franco, inserido dentro da geopolítica carolíngia.
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