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A poesia da diferenc;a feminina
(Urn estudo sobre a poesia de Gilka Machado
e Delmira Agustini)

par Aida Couto Pires
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

"E preciso que a mulher se escreva; que a mulher
escreva da mulher

e traga as mulheres a escrita, da qual foram
afastadas com a mesma

violencia com a qual foram de seus corpos; pelas
mesmas raz6es,

pela mesma lei, com a mesma intengao mortal. E
preciso que a

mulher va ao texto, como e preciso que ela va ao
mundo e a hist6ria."

Helene Cixous

A falta de uma tradigao expressi va de poesia feminina e uma realida-

de nas letras latino-americanas ate 0 inicio da decada de XX. Vma poesia

que tendendo para 0 confessional, para poesia-dicirio, se restringe a expres-

sar-se em subjetivismo e sentimentalismos liricos devido, principalmente,

ao limitado papel social e cultural imposto a mulher. Os temas que predomi-

nam, e se repetem, na poesia feminina dos seculos XVII, XVIII ate 0 XIX

SaDa sublimagao de sentimentos do seu imediato convivio: as alegrias ou

tristezas do amor, a matemidade, a abnegagao. Pode-se afirmar, com 0 criti-

co peruano Estuado Nunez, que "a falta de cultura propende a fazer com que

nao exista nelas (poetisas) urn estrito criterio de selegao estetica, e que 0

transbordamento sentimental se imponha, com seu cotejo de banalidades,

arroubos, lugares comuns e imitag6es demasiado visiveis" [Estuardo, N: 1938,

7]. Da Colombia dos seculos XVII e XVIII lemos este seguinte trecho de

poema de Soror Josefa del Castillo y Guevara:

EI habla delicada
del am ante que estimo
miel y leche destila
entre rosas y lirios
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Ou 0 tratamento quase que de urn conto infantil que a mexicana Ma-
ria Enriqueta, no seculo XIX, empresta ao seus poemas de amor,

Hubo una vez en mi alma un gran castillo
donde un rey fue a pasar la primavera ...

1)0 Peru, que tern na sua hist6ria literaria alguns dos mais antigos
versos do telhpo colonial escritos por duas poetisas an6nimas, nos chega, do

seculo XIX, os versos de Adriana Buendia,

En todas partes te encuentro
yen todas partes te miro;
tu no estas em todas partes,
pero te llevo conmigo.

Poeticas estas que levarao urn poeta satfrico peruano a exclamar em

Me gusta, como a ti, joven preclara,
Que seas en los versos maravilla,
Ya que carece de valor tu cara;
Pero, cree, por el Sol que ufano brill a,
Que mucho mas, Gerundia, me gustara
Que supieras hacer una tortilla.

Existem duas grandes exce90es na poetica desses seculos: a poesia
da Ibero-mexicana Sor Juana Ines de la Cruz (1648-1695) e da escritora-

poeta cubana Gettrudis Gomes de Avellaneda (1814-1873). A primeria che-

gou a ter a O£tsadia de querer vestir-se como homem para poder frequentar a
universidade, nao the restando senao 0 convento, linico reduto possivel de

sabedoria para as mulheres daquela epoca. Urn dos mais belos e pungentes

poem as da poesia barroca latino-americana de Sor Juana Ines de la Cruz

expressa a dificil e paradoxal situa9ao da mulher na sociedade colonial,

Hombres necios que acusais
a la mujer, sin raz6n,
sin ver que sois la ocasi6n
de 10 mismo que culpais

Gertrutis Gomes de Avellaneda e a autora do romance Guatimozin
(1846). Ela seria. no entanto, mais reconhecida como dramaturga, entre as

melhores de seu tempo na Espanha, com Saul, Baltazar e Munio Afonso.
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Na sua obra poetica 0 tema do amor sofrido e predominante, todavia 0 trata-
mento altamente er6tico da uma nota diferente a sua poesia:

Ante mis ojos desaparece el mundo
y por mis venas circular ligero
el fuego siento del amor profundo.
Tremula, en vano resistirle quiero.
De ardiente llanto mi mejilla inundo.
Deliro, gozo, te bendigo y muero!

o perturbavel silencio na poesia feminina latino-americana, e nas

artes em geral, come9a a ser modificado quando diversas vozes femininas

se insurgem contra a situa9ao social que cimenta esse silencio; embora 0

caminho percorrido tenha sido longo e arido. Ja na luta pela independen-

cia dos paises hispano-americanos do dorninio espanhol, no decorrer do

seculo XIX, encontramos mulheres, tanto do povo como as das Jll.aisaltas

camadas sociais e intelectuais, que participaram ativamente deste proces-

so. Presentes tambem estarao na organiza9ao, muitas vezes conflituosas,

desses novos estados. No caso do Mexico, temos a heroina da indepen-

dencia, Leona Vicario, que foi a primeira mulher a exercer efetiv<\mente a

fun9ao de jornalista, chegando inclusive a fundar 0 jornal El PellSador em

1812. Acusada de conspiradora pelas autoridades espanholas, Leona sera

processada e levada a prisao. Durante a revolu9ao de 1859, no Chile, na

luta entre liberais progressistas e conservadores do pais, surge a notavel

figura, porem pouco conhecida e estudada, da jornalista e guetrilheira

Rosario Ortiz, mais conhecida como "La Monche". Integrante dareda9ao

do jornal liberal El amigo del Pueblo, os seus artigos provocarafll 0 6dio

dos conservadores. Perseguida e presa por eles, "La Monche" falece entre

os indios Mapuches que a protegeram quando da sua fuga da prisao.

Consolidada a Independencia e estabelecidos os governos dosnovos

paises latino-americanos, as mulheres continuarao a sua pr6pria lata.E ne-

cessario ressaltar que, embora muitas delas possam ser considerad<l.Sfemi-

nistas avant la lettre, nao ha, ainda, urn movimento feminino propriamente

dito. Ele s6 passara a existir a partir do momenta que tome a formade uma

"ariio organizada de cardter coletivo que visa mudar a situa9ao damulher
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na sociedade, eliminando as descriminac;6es a que ela esta sujeita" [Toscano,

M. e Goldenberg, M: 1992, 17]. 0 que se ve nesses seculos passados sao

esporadicas e solitanas figuras femininas na luta contra 0 establishment pa-

triarcal da epoca e contra a influencia determinante da Igreja sobre a Farmlia

- Gilberto Freyre, ao contrano, afirma, numa interessante observac;ao, que,

nas sociedades patriarcais, os confessionarios tiveram urn papel importan-

tissimo "de higiene, ou melhor, de saneamento mental. Por ele se teria esco-

ado, sob a forma de pecado, muita ansia, muito desejo reprimido, que dou-

tro modo apodreceria dentro da pessoa oprimida e recalcada" [Freyre, G.: sl

d, 106]. Opiniao bem divers a deve ter sido a da escritora e jornalista peru a-

na Clorinda Matto de Turner (1852-1909) ao ver seu livro Ave sin nido nao

s6 proibido pela Igreja como ainda queimado em prac;a publica. Ardente

defensora da educac;ao para todos e, em especial, para a mulher, esta intelec-

tual fez do jornal- Peru Ilustrado e La Bolsa - 0 seu pulpito. Excomungada

pela Igreja e proibida a publicac;ao do seu livro, Clorinda decide, com ajuda

do irmao, fundar sua pr6pria editora, La Equitativa, administrada s6 por

mulheres. Porem, a pressao da Igreja foi tal que obrigou a intelectual a sair

do pais. Radicando-se na Argentina, Clorinda ocupou a func;ao de professo-

ra ate 0 fim da vida. Outra importante intelectual peruana que proclamou a

necessidade de educac;ao para as mulheres foi a poeta Mercedes Cabello de

Carbonera. No Brasil do seculo passado, a figura mais representativa na luta

pelos direitos da mulher foi sem duvida alguma Nisia Floresta (1810-1885).

Professora autodidata, Nisia deixou, em seus escritos, reunidos no Opusculo

Humanitano (1853), a sua infatigavelluta pela efetiva implantac;ao, por par-

te do governo, de uma educac;ao extensiva a todas as mulheres.

o terreno s6cio-cultural sobre 0 qual estas primeiras "revolucio-

narias-feministas" latino-americanas do seculo XIX lutaram nao podia

ser mais desolador. Ao fazer urn geral retrospecto hist6rico veremos, por

exemplo, que no Brasil 0 analfabetismo da populac;ao chegava na virada

para 0 seculo XX, exatamente em 1890, a 84% 1. Vma das causas apon-

tadas por Antonio Candido para 0 fraco desenvolvimento da literatura e

da cultura em America Latina, em geral, seria precisamente "0 analfabe-

tismo (oo.). Ao analfabetismo se ligam, com efeito, as manifestac;6es de

debilidade cultural: faHa de meios de comunicac;ao e difusao (editoras,

bibliotecas, revistas, jornais); inexistencia, dispersao e fraqueza dos pu-

blicos disponiveis para a literatura, devido ao pequeno numero de lei to-

res reais (muito menor que 0 numero ja reduzido de alfabetizados".

[Candido, A.: 1972, 346]. Para se ter uma ideia desse quadro desolador

em muitos paises da America hispanica, os livros eram vendidos, ate

infcios do seculo XX, nas mercearias e, geralmente, de contrabando. E

nos paises que possuiam editoras, caso do Peru e Mexico, sedes do

Virreinato espanhol, os livros, antes de irem para 0 prelo, ou passavam

pela rigorosa censura da Igreja ou pelo zelo dos representantes da metr6-
pole ou nao se publicavam.

As bibliotecas, as poucas que existiam, estavam permanentemente

vazias. Visitando uma das primeiras e mais antigas bibliotecas da America,

a de Lima, a francesa Flora Tristan 2, com olhar de europeia, assim a descre-

ve em 1834,

Estaba instalada en un hermoso local. Las salas eran
espaciosas y bien cuidadas. Los libros se hallaban dispuestos
en estantes con mucho orden. Habia muchas mesas cubiertas
con tapices verdes y rodeadas de sillas. Allf se podia leer
los peri6dicos del pais. Los libros de Voltaire, Rosseau, de
la mayoria de nuestros clasicos, todas las historias de la
revoluci6n, las obras de Mme. de Stael, (... ) formaban un
total como de doce mil volumenes y estaban en frances. ( ... )
Por desgracia el gusto por la lectura estaba muy poco difun-
dido para que muchas personas sacasen provecho. (... )En
fin, la biblioteca era muy hermosa con relaci6n a un pais tan
poco avanzado [Tristan, F.: 1833-34, 257].

Ainda nesse seculo, identica realidade verificamos no Brasil. Como

bem 0 aponta Costa Lima no seu estudo sobre as bibliotecas encontradas

pelo pafs por Spix e yon Martius e 0 de urn nobre culto, 0 Conde da Barca,
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este centro, cultural mente, nao era urn centro, mas uma sucur-
sal das literaturas de lingua inglesa e francesa. Na viagem para
o Distrito Diamantino, os pesquisadores alemaes encontram-se
com urn rico e famoso proprietario , que Ihes mostra 'sua bibli-
oteca portatiI', 'grande raridade no pais', que 'constava de al-
gumas obras de Rousseau, Voltaire e outros'" [Spix e yon
Martius: 1823, I, 14]. (...) Nos mais dferentes pontos do pais,
os mais diversos viajantes sao unanimes em acentuar ou 0 des-
caso em que acham as raras bibliotecas ou a nenhuma frequencia
a elas [Costa Lima, L: 1981, 6].

Pior ainda e 0 caso de paises, como 0 Chile, que nao conheceram 0

que era uma biblioteca ate 18181. Se era este 0 desolador cenario para 0

homem de letras lationoamericano ate bem entrado 0 seculo XIX, para 0 da

mulher de letras era desesperador, uma vez que se a educa~ao e instru~ao

para 0 homem era preciiria para a mulher, entao, inexistia - 0 que condicionava

urn circulo vicioso.
Assim a mulher ficava sujeita a uma dupla marginaliza~ao: social e

cultural. Com diferentes matizes ao longo da America Latina, veremos no

Brasil, por exemplo, que:

de urn modo geral, pode-se concluir que a predominancia da
autoridade do pater-familias nao excluia, como muitos tern
escrito, a participa~ao ativa das mulheres na sociedade do-
mestica. No entanto, os limites dessa participa~ao estao per-
feitamente ilustrados no proverbio portugues que dominou a
mentalidade brasileira durante tres seculos e que afirma es-
tar uma mulher ja muito bem instruida quando sabe ler cor-
retamente suas ora~6es e escrever a receita de geleia de goi-
aba. Mais do que isso, seria urn perigo para 0 lar [Muricy,
K.: 1988,56].

A descri~ao que Flora Tristan faz das limenhas do seculo XIX e
de uma liberdade social invejavel, porem, "es preciso que culti-
ve su inteligencia y, sobretodo, que se haga duefta de si misma
para conservar esta superioridad. Las limeftas no tiene en ge-
neral ninguna instrucci6n, no leen y permanecen extraftas a todo
cuanto ocurre en el mundo" [ Tristiin, F: 1833-34,259].

Iii no Chile a hist6ria e bem outra,

Hasta 1820, incluso el estado de las pertenecientes a las capas
altas era precario, segun el viajero Eduard Poeppig: se las
man tenia encerradas en casa 0 al menos se les prohibfa apare-
cer en publico mientras se hallara en ella un desconocido. Si
bien un decreto de 1812 establecia la necesidad de fundar
escuelas para mujeres de todas las classes sociales en los con-
ventos, esta medida no fue acatada estrictarnente [Canepa, G.
1987,pag.275].

Com a conseqiiente modemiza~ao e aburguesamento das sociedades

urbanas nas ultimas decadas do seculo XX, a "mulher do lar" ve ampliado 0

seu espa~o social e cultural. 0 direito da mulher brasileira it educa~ao, em-

bora decreto-Iei desde 1827, s6 come~a a ser uma realidade nesse final de

seculo. Os meios de comunica~ao, principal mente revistas femininas e ro-

mances folhetinescos, sao importantes veiculos de difusao da nova imagem

da mulher. As ruas com suas lojas de artigos importados franceses e ingleses

sao urn convite para as transforma~6es do vestir feminino; os cafes, 0 centro

do Rio, lugares para urn novo tipo de socializa~ao onde a rnulher e a rainha,
ou melhor, a "vi trine" do status social e economico da farru1ia. Mas essa

"nova imagem", olhada retrospectivamente, era mais urn verniz superficial a

encobrir a permanente subordina~ao a que estava sujeita a rnulher. Tome-

mos, como exemplo, 0 direito ao voto. Nessa propagada "rnoderniza~ao" a

interpreta~ao da norma constitucional de 1891 sobre 0 sufragio universal

permanecia marginalizando "as mulheres do direito de voto. A Constitui~ao

falava genericamente em 'brasileiros' como portadores do direito de cida-

dania. Mas a forma masculina foi tomada como exclusiva aos homens e nao

como vocabulo indicador generico" [Barsted, L.: 1985, 106]. Com a luta

das mulheres par esse direito it cidadania, entre eles urn destaque especial

para Berta Lutz, fundadora da Liga pela Emancipa~ao Feminina (1919),0

direito ao sufragio universal e estendido it mulher brasileira no inicio dos

,mos trinta, mas devido it ditadura do Estado Novo, ela s6 votara em 45.

Voltando, agora, para 0 campo literario diriamos que a experiencia

da cria~ao poetica feminina, dentro do marginalizante contexto social

vivenciado pela mulher ate bem entrado 0 seculo XX, e tambem subordina-
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este centro, culturalmente, nao era urn centro, mas uma sucur-
sal das literaturas de lingua inglesa e francesa. Na viagem para
o Distrito Diamantino, os pesquisadores alemaes encontram-se
com urn rico e famoso proprietano , que lhes mostra 'sua bibli-
oteca portatil', 'grande raridade no pais', que 'constava de al-
gumas obras de Rousseau, Voltaire e outros'" [Spix e yon
Martius: 1823, I, 14]. (...) Nos mais dferentes pontos do pais,
os mais diversos viajantes sao unanimes em acentuar ou 0 des-
caso em que acham as raras bibliotecas ou a nenhuma frequencia
a elas [Costa Lima, L: 1981,6].

Pior ainda e 0 caso de paises, como 0 Chile, que nao conheceram 0

que era uma biblioteca ate 1818!. Se era este 0 desolador cenano para 0

homem de letras lationoamericano ate bem entrado 0 seculo XIX, para 0 da

mulher de letras era desesperador, uma vez que se a educa<;ao e instru~ao

para 0 homem era precana para a mulher, entao, inexistia - 0 que condicionava

urn cfrculo vicioso.

Assim a mulher ficava sujeita a uma dupla marginaliza<;ao: social e
cultural. Com diferentes matizes ao longo da America Latina, veremos no

Brasil, por exemplo, que:

de urn modo geral, pode-se concluir que a predominancia da
autoridade do p<iter-familias nao excluia, como muitos tern
escrito, a participa<;ao ativa das mulheres na sociedade do-
mestica. No entanto, os limites dessa participa~ao estao per-
feitamente ilustrados no proverbio portugues que dominou a
mentalidade brasileira durante tres seculos e que afirma es-
tar uma mulher ja muito bem instruida quando sabe ler cor-
retamente suas ora<;6es e escrever a receita de geleia de goi-
aba. Mais do que isso, seria urn perigo para 0 lar [Muricy,
K.: 1988,56].

Hasta 1820, incluso el estado de las pertenecientes a las capas
altas era precario, segun el viajero Eduard Poeppig: se las
mantenia encerradas en casa 0 al menos se les prohibia apare-
cer en publico mientras se hallara en ella un desconocido. Si
bien un decreto de 1812 establecia la necesidad de fundar
escuelas para mujeres de todas las classes sociales en los con-
ventos, esta medida no fue acatada estrictamente [Canepa, G.
1987, pag. 275].

Com a conseqiiente modemiza<;ao e aburguesamento das sociedades
urbanas nas ultimas decadas do seculo XX, a "mulher do lar" ve ampliado 0

seu espa<;o social e cultural. 0 direito da mulher brasileira a educa~ao, em-

bora decreto-lei desde 1827, s6 come<;a a ser uma realidade nesse final de

seculo. Os meios de comunica<;ao, principal mente revistas femininas e ro-

mances folhetinescos, sao importantes veiculos de difusao da nova imagem

da mulher. As ruas com suas lojas de artigos importados franceses e ingleses

sao urn convite para as transforma<;6es do vestir feminino; os cafes, 0 centro

do Rio, lugares para urn novo tipo de socializa<;ao onde a mulher e a rainha,

ou melhor, a "vi trine" do status social e econ6mico da fanulia. Mas essa

"nova imagem", olhada retrospectivamente, era mais urn vemiz superficial a

encobrir a permanente subordina~ao a que estava sujeita a mulher. Tome-

mos, como exemplo, 0 direito ao voto. Nessa propagada "modemiza~ao" a

interpreta<;ao da norma constitucional de 1891 sobre 0 sufragio universal

permanecia marginalizando "as mulheres do direito de voto. A Constitui<;ao

falava genericamente em 'brasileiros' como portadores do direito de cida-

dania. Mas a forma masculina foi tomada como exclusiva aos homens e nao
como vocabulo indicador generico" [Barsted, L.: 1985, 106]. Com a luta

das mulheres por esse direito a cidadania, entre eles urn destaque especial

para Berta Lutz, fundadora da Liga pel a Emancipa~ao Feminina (1919),0

direito ao sufragio universal e estendido a mulher brasileira no inicio dos

anos trinta, mas devido a ditadura do Estado Novo, ela s6 votara em 45.

Voltando, agora, para 0 campo literano diriamos que a experiencia

da cria<;ao poetica feminina, dentro do marginalizante contexto social

vivenciado pel a mulher ate bem entrado 0 seculo XX, e tambem subordina-

A descri<;ao que Flora Tristan faz das limenhas do seculo XIX e
de uma liberdade social invejavel, porem, "es preciso que culti-
ve su inteligencia y, sobretodo, que se haga duefia de si misma
para conservar esta superioridad. Las limefias no tiene en ge-
neral ninguna instrucci6n, no leen y permanecen extrafias a todo
cuanto ocurre en el mundo" [ Tristan, F: 1833-34,259].

Ja no Chile a hist6ria e bem outra,
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da ao imaginano social de dominio masculino. Dai estabelecer-se entre 0

ambito poetico ferninino e a realidade contextual urn estreito e circular dia-

logo. Na poesia ferninina desses seculos e delineada uma imagem de mulher

que duplica e complementa os latentes ecos de uma identidade ferninina que

foi, atraves dos tempos, definida pelo e para 0 homem, porem, as cria~6es

dessa vida simb6lica plasmada na produ~ao literana repercutem, por sua

vez, no imaginario social. A ruptura dessa circularidade, no discurso fernini-

no, abrira urn novo espa~o para a constitui~ao de uma outra voz na modema

poesia latino-americana. E e no lirniar de uma hist6ria poetic a que terrnina e

outra que come~a que situamos as produ~6es poeticas de uma Delrnira

Agustini (Uruguai) e de uma Gilka Machado (Brasil). Nosso interesse neste

trabalho, e deter-nos nestas obras antes da explosao do modemismo no Bra-

si122, ou seja, antes da divulga~ao dos procedimentos e tecnicas vanguardistas

na America Latina, ever, no trabalho destas duas poetisas 0 que ha de intui-

tivo, de revolucionano. Assim, analisaremos a mete6rica produ~ao de Delrnira

de 1907, ana da publica~ao do seu primeiro livro, Ellibro blanco, ate sua

ultima obra Los calices vacios de 1913. De Gilka Machado, que teve obras

publicadas ate 1965, s6 escolhemos os livros de 1915 e 1917, Cristais Par-

tidos e Estados de Alma.

Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones
de palomos, de buitres, de corzos 0 leones,
no hay manjar que mas tiente, no hay mas grato
sabor.. ..
Delrnira Agustini, "Fiera de Amor". in Los calices vacios, 1913.
De que vale viver
trazendo, assim, emparedado 0 ser
Pensar e, de continuo, agrilhoar as ideias,
dos preceitos sociais nas torpes ferropeias;
ter impetos de voar,
porem permanecer no ergastulo do lar
sem a liberta~ao que 0 organismo requer;
ficar na inercia atroz que 0 ideal tolhe e quebranta
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do que existir trazendo a forma de mulher.
Gilka Machado, "Ansi a de Azul". in Cristais Partidos, 1915.

A poesia ferninina latino-americana, a partir dos primeiros anos do

seculo XX passa por urna susceptivel transforma~ao que se consolidara com

o passar dos anos. Libertando-se do exiguo papel destinado a elas dentro de

sociedades predorninantemente patriarcais, as poetisas, em sintonia com as

mudan~as do novo seculo, trazem para 0 ambito poetico 0 pioneirismo de

iniciar a constru~ao de uma identidade ferninina. Uma postura que difere,

com seus altos e baixos, das poeticas fernininas dos seculos anteriores. As

duas poeticas, se vistas lado a lado, criam duas imagens de rnulheres que se

desconhecem e, por vezes, se repel em. A primeira imagem, oculta sob uma

sucessao de mascaras, esquiva-se a qualquer tentativa de apreensao da sub-

jetividade ferninina. A duras penas a enxergamos atraves do homem amado,

do filho querido, ou ainda, na louva~ao aos valores da farm1ia e da patria.

Seqiiestrada de si pr6pria pelos preceitos religiosos, morais e sociais, essa

imagem de mulher, no seu erotismo e sexualidade, se pantornima num idea-

lismo irreal. E uma imagem que se constr6i com e para 0 olhar do outro.

Assim, ainda quando as rnulheres "escriben sobre las mujeres - son su propio

objeto de ficcionalizaci6n - 10 cierto es que son leidas e juzgadas por los

hombres. 0 sea, porlos 'guardianes del discurso.'" [Russotto, M.:1987, 809].

o outro lado dessa situa~ao e 0 caso das poetisas que passaram a escrever

como homens, adotando a ideologia do "arte nao tern sexo". No Brasil, 0

caso mais conhecido e 0 da poetisa parnasiana Francisca Julia (1871-1920).

Adotando a visao masculina, Francisca Julia, na sua poesia, vela de tal

forma a sua feminilidade que bem poderia ter ela assinado a autoria dos seus

poemas com 0 nome de "Franciso Julio" .... Da sua obra, urn dos seus poe-

mas mais "masculinos" e aquele em que a poetisa se metamorfoseia na

vivencia de urn soldado,

Quando fui para a guerra, 0 sol nascia;
Fiquei corn os olhos urnidos de pranto:
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Minha esposa, meus filhos nesse dia
Choraram tanto!

Abandonei a minha pobre terra;
E marchei, sem descanso e sem repouso,
Mas sentindo-me entao, antes da guerra,
Vitorioso ....
Francisco Julio, "De volta da Guerra". in Esfinges, 1903.

No seculo XX, a situa~ao da mulher passa por urn sismo.

Desgarrada entre el arte de seducir, en el que habia sido educada
y que aun no se atreve a abandonar, y el deseo de emanciparse
para estar a la altura de los nuevos tiempos, oscila entre 6rdenes
incompatibles y se degrada simultaneamente tanto en el polo
femenino - al perder la confianza en sus antigas conquistas -
como en el masculino, al ser considerada como elemento
extrafio, inferior y siempre diletante. [Russotto, M.: 1987,814].

E sera num espa~o pr6prio entre esses dois polos que come~a a se

constituir urn novo discurso feminino, espa~o este que as poeticas da uru-

guaia Delmira Agustini e a brasileira Gilka Machado criam.

Delmira Agustini nasce em Montevideu no ana de 1887. Filha de

uma abastada e culta familia uruguaia Delmira, contrariando 0 que co-

me~ava a ser comum na sua epoca, principalmente na sua classe social,

nao freqiienta a escola nem a universidade, sendo instruida em casa por

professores particulares e pela mae. La nena, como era chamada, objeto

de venera~ao de toda a familia, revelou-se, desde cedo, uma menina pro-

digio, escrevendo seus primeiros poemas aos oito anos. Publica Ellibro

blanco (1907), seu primeiro livro de poemas, aos vinte anos. Aos vinte e

sete anos Delmira casa com Enrique Reyes. 0 casamento nao dura dois

meses Enquanto se realizava os tramites do div6rcio, urn verdadeiro

esdindalo para a epoca, a poetisa e 0 marido continuam a encontrar-se

furtivamente, ate a tragica tarde de julho de 1914 quando Enrique da urn

tiro mortal no cora~ao de Delmira e logo ap6s se suicida. Nunca nin-

guem soube os motivos que os levaram a esse desenlace.
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A poetisa brasileira Gilka Machado nasce em 1897 no bairro carioca

do Estacio. Sua mae, Thereza Christina Moniz da Costa era uma renomada

atriz de teatro e radio-teatro, e seu avo Francisco Moniz Barreto foi conside-

rado urn dos melhores poetas repentistas da lingua portuguesa. Gilka ja no

colegio come~a a escrever seus primeiros poemas, ganhando, aos treze anos,

urn concurso de poesia organizado pelo jomal " A Imprensa". Em 1910,

casa-se com 0 jomalista e critico de arte Rodolpho Machado, de quem teve

dois filhos, Heros e Helios. Publica seu primeiro livro de poem as Cristais

Partidos em 1915. Declina 0 convite para lan~ar sua candidatura it Acade-

mia de Letras que, ate esse ana deI977, nunca tinha sido exercido por uma

mulher. Gilka Machado falece s6 em dezembro de 1980.

Quase contemporaneas nas suas publica~5es, Delmira e Gilka nao

tiveram conhecimento uma da outra, nem poetico, muito menos pessoal. No

ambito literario latino-americano 0 contrario e que seria 0 surpreendente ....

Embora independentes e desconhecidas entre si, as nossas duas poetisas tern

muitos pontos de coincidencia. Sao duas vozes que, ainda hoje, conseguem

nos surpreender e, por vezes, chocar pela sua crueza e originalidade. Num

belissimo e penetrante ensaio sobre a poesia feminina hispano-americana,

Cecilia Meireles fez uma das mais perfeitas sinteses ja escritas sobre a obra

de Delmira, "Mulher nenhuma falara assim, ate entao, na America. Homem

nenhum tampouco." [Meireles, c.: 1956, 72]. De Gilka Machado, e 0

Austregesilo de Athayde que conta 0 que 0 Mario de Andrade uma vez Ihe

confidenciou, "Hermes Fontes e Gilka Machado come~avam a abrir desvaos

atraves dos quais seria possivel preyer a chegada da primeira revolu~ao lite-

raria que houve no Brasil."3. Mas, antes da chegada da revolu~ao literaria,

essas duas poetisas revolucionariam, efetivamente, a tradi~ao poetica femi-

nina. Com elas, finalmente, e a pr6pria voz feminina que irrompe na poesia,

Pelo silencio afora,
a voz grita, a voz geme, a voz chora
e estertora ....
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E minha dor que ora se expande, em brados
de angustia e de revolta,
e minha dor que, finalmente, solta
todos os ais outrora sufocados
Gilka Machado, "Impress6es do som".

toma-me a sensa<;ao de fugir de mim me sma,
de meu ser tomar noutro,
e sair, a correr, qual desenfreado potro,
por estes campos
escampos.
Gilka Machado, "Ansia Azul".

Y que vibre, y desmaye, y Hore, y ruja, y cante
y sea aguila, tigre, paloma ...

Delmira Agustini, "La musa".

A ansia de escapar dos limites, de nao ter freios que coibam os senti-

mentos faz com que Delmira escape do mesquinho e sufocante cotidiano por

meio de alegoricas imagens de uma vida sobre-humana, a procura de uma

outra vida mais alem da mortal,

Imagina mi amor, amor que qui ere
vida imposible, vida sobrehumana ...
(...)
Ah! tu sabras mi amor; mas vamos lejos;
a traves de la noche florecida;
aca 10 humano asusta, aca se oye,
se ve, se siente sin cesar la vida.
Delmira Agustini, "Intima".

Eu qui sera viver sem leis e sem senhor,
tao somente sujeita as leis da natureza,
tao somente sujeita aos caprichos do amor.
Viver na selva acesa
pelo fulgor solar,
o convivio feliz das mais aves gozando,
Viver em banda,
a voar, a voar
(...)
Eu qui sera viver dentro da natureza,
sufoca-me a estreiteza
desta vida social a que me sinto presa
Gilka Machado, "Aspira<;ao".

Gilka Machado foi, talvez, a primeira entre as poetisas latino-ame-

ricanas a trazer para 0 verso, de forma direta e simples, a Mulher como

tema, fazendo dela 0 sujeito central da sua poetica. Rodopiando em re-

dor da natureza da mulher, Gilka nos a revel a em sua configura<;ao varia,

multipla,

o mesmo impeto leva a nossa Gilka a procurar uma liberdade so

possivel de ser alcan<;ada atraves de uma intima analogia com a natureza,

Esta alma que carrego amarrada, tolhida,
num corpo exausto e abjeto,
ha tanto acostumado a pertencer a vida
como urn traste qualquer, como urn simples objeto,
sem gozo, sem conforto,
e indiferente como urn corpo morto;
esta alma, acostumada a caminhar de rastos,
quando fito estes ceus, estes campos tao vastos,
aos meus olhos ascende e deslumbrada avan<;a,
tentando abandonar os meus membros ja gastos,
a saltar, a saltar, qual uma alma de crian<;a.
E analisando entao meus movimentos
indecisos e lentos,
de humanizada Iesma,

Possa eu, da frase nos agrestes sons,
em versos minuciosos ou sucintos,
expressar-me, dizer dos meus instintos,
sejam eles, embora, maus ou bons.

Quero me ver no verso, intimamente,
em sensa<;6es de gozo ou de pesar,
pois, ocultar aquilo que se sente,
e 0 proprio sentimento condenar.

Que do meu sonho 0 branco veu se esgarce
e mostre nua, totalmente nua,
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na plena grac;:ada simpleza sua,
minha Emoc;:ao, sem peias, nem disfarce.
(...)
Gelar minha alma de paixoes acesa
por que?
Gilka Machado, "Estados de Alma".

•• Seus versos plasmam as queixas da asfixiante subordinac;:ao da mu-
•• lher ao horn em, "bus car urn companheiro e encontrar urn senhor", das con-
•• venc;:oes sociais, "Ser mulher, e, oh! atroz, tantalica tristeza!/ficar na vida
•• qual uma aguia inerte, presa/ nos pesados grilhoes dos preceitos sociais !("Ser
•
• mulher ..."), da estreiteza do lar frente a imensidao da natureza ("Manha de
•
• Bonanc;:a"). A dualidade em relac;:aoao seu sentimento maternal,

Ah! meu pobre filho, que remorso imenso
minha mente punge, minha paz trucida
sempre que te fito, sempre que em ti penso!
Como deve expiar este meu crime imenso
de te haver legado 0 grande mal da vida!
Gilka Machado, "Ao som do sino".

Filhos meus - duas forc;:asbem pequenas
que amo, e das quais sustar qui sera 0 adejo;
pequenas sempre fora meu desejo
te-las, aconchegadas e serenas.
Gilka Machado, "Helos e Helios".

Se a poesia de Gilka e de uma revelac;:ao queixumbrosa, a de Delmira

Agustini sera a de uma explosao destruidora. Vma forc;:a,urn fmpeto provo-

cado ou pelos bruscos, e surpreendentes, enlaces de imagens antagonicas,

Rara ceguera que me borras el mundo,
estrella, casi alma, con que asciendo 0 me hundo.
iDame tu luz y velame eternamente el Mundo!
Delmira Agustini, "Ceguera".
ou, ainda, pelo estranho choque de uma teimosa candura infan-
til com urn misto de
tetrica e provocadora maldade,
....Decid, flores
en la muerte invariable de esa estatua
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ino hay una extrana vida? Decid, flores
i las tinieblas no son una compacta
procesi6n de mujeres enlutadas
marchando hacia la luz? Decidme flores,
(....)
Las cavernas del sueno; decid, flores,
ino seran ...el oasis ...de la vida?
Delmira Agustini, "Nardos".

Nesse diab6lico jogo de palavras, Delmira cria para si mundos espe-

culares: urn mundo quase fantasmag6rico, espectral, que ela chama de so-

brenatural, suspenso sobre 0 mundo real por urn m6rbido contraste, "No

mas sonar en afelpados bosques;/no mas sonar sobre acolchadas playas!. ..!

Reconcentren sus sombras los abismos; empfnense soberbias las

montanas;limpien los lagos sus espejos vivos." ["Primavera"). E nesse mun-

do que vislumbramos a figura de uma mulher sobrehumana, ou, melhor de

uma "antimulher", "Yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros/voy

manchando los lagos y remontando el vuelo." ["Los calices vados"]. Tudo

nesse seu mundo poetico e descomunal, exorbitante, voraz, "Los brazos de

mi lira se han abierto/puros ardientes como el fuego; ebrios/del ansia

visionaria de un abrazo/ tan grande, tan potente, tan amante/ que haga besarse

el fango con los astros ..." ["Primavera"].

Antes dos procedimentos e tecnicas vanguardistas revolucionarem 0 cam-

po litercirio, os estilos poeticos eram canones rigidamente demarcados e dos

quais, raramente, os poetas fugiam, (as excec;:oespodendo ser encontradas nas

poesias de Augusto dos Anjos, de urn Sousandrade). Se assim era para os poe-

tas homens que dizer, entao, das poetisas. Porem Delmira e Gilka Machado

criaram dentro dos moldes poeticos da suas epocas dissonancias pessoais em

seus escritos. Eis af a principal contribuic;:aodestas poetisas a poesia modema:

dentro da homogeneidade elas souberam criar sutis diferenc;:as,uma altemativa

de visao feminina, 0 emprestimo de uma sensibilidade pr6pria da mulher a poe-

sia predominantemente masculina da era pre-vanguardista.
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Isto fica evidente num tema que ambas abordaram: 0 erotismo. Sobre

esse t6pico Delmira se voltani a sua maneira, avassaladora e vorazmente.

Criando na sua poetica uma mulher que nao e mais seduzida, mas quem

seduz; nao mais possuida, mas quem possui; que nao e mais submetida ao

amor uma vez que e ela quem dirige 0 amor,

Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego ..,
Delmira Agustini, "Otra estirpe".

En mis suefios de amor !Yo soy serpiente!
gliso e ondulo como una corriente;
dos pildoras de insomnio y de hipnotismo
son mis ojos; la punta del encanto
es mi lengua ... !y atraigo como eillanto!
soy un porno de abismo."
Delmira Agustini, "Serpentina".

Em Gilka Machado, a visao do erotismo tern urn olhar ambiguo: ora

de repulsa, ora de prazer. E sob esse latente dualismo que ela desenvolve,

diriamos quase que com toques tateis, 0 erotismo e a sexualidade feminina,

Quando, longe de ti, solitaria, medito
neste afeto pagao que envergonhada oculto,
vem-me as narinas, logo, 0 perfume esquisito
que 0 teu corpo desprende e ha no teu pr6prio vulto.
A febril confissao deste afeto infinito
ha muito que, medrosa, em meus labios sepulto,
pois teu lascivo olhar em mim pregado, fito,
a minha castidade e como que urn insulto.
Se acaso te achas longe, a colossal barreira
dos protestos que, outrora, eu fizera a mim mesma
de orgulhosa virtude, erige-se altaneira.
Mas, se estas ao meu lado, a barreira desaba,
e sinto da vohipia a ascosa e fria lesma
minha carne poluir com repugnante baba ...
Gilka Machado, "Sensual".

Eu contigo estarei, a todos os momentos,
a enroscar-me, a subir pelos teus sentimentos,
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qual uma nova, abstrata e Hmguida serpente.
Tu comigo estaras, dentro da minha mente,
de uma forma sutil, de manso, de vagar,
- ignio polvo - a minha alma a oprimir e a sugar.
Gilka Machado, "Poema de Amor - Versos antigos".

Embora em estilos diferentes, Delmira exuberante e provocadora

e Gilka mais para uma resignada queixa; urn sufocante sentimento de

insatisfac;:ao percorre a obras destas duas poetisas. Na contramao de seu

tempo, Delmira e Gilka realizaram uma obra que nasceu dos seus anseios

e insatisfac;:6es mais intimas. Ao resgatarem uma poesia para si, resgata-

ram tambem a hist6ria de uma nova voz feminina,

...com calma
curiosidad mi espiritu se asoma a su laguna
interior, y el cristal de las aguas dormidas
refleja un dios 0 un monstro, enmascarado en una
esfinge tenebrosa suspensa de otras vidas.
Delmira Agustini, "La Ruptura".

Estas solitarias poetisas de inicio de seculo terao sobre suas sucesso-

ras uma marcada influencia, principalmente Delmira. Foi a sua poesia que

abriu urn temario renovado para a poesia feminina hispano-americana, con-

tinuado, nas decadas de 20 e 30, por duas grandes poetisas, a uruguaia

Juana Ibarbourou e a argentina Alfonsina Stomi. Ja a obra de Gilka, conhe-

cida nos ambientes literarios hispano-americanos, ainda na decada de trinta,

grac;:asa traduc;:ao ao espanhol pelo poeta peruano Bustamante e Ballivian e

embaixador boliviano Gregorin Reynolds, precisa de urn estudo mais pro-

fundo e atual para verificar-se 0 alcance da sua influencia nas poetisas brasi-

leiras contemporaneas e posteriores a ela.

I. Cf. Renato Ortiz em a Moderna tradic;ao brasileira, ed. Atica, 1988,
p.28.
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2. Flora Tristan - Escritora francesa (1803-1844), fi1ha i1egitima de

urn rico oligarca peruano com a francesa Teresa Lainee. Em 1833, ela

viaja ao Peru a procura de sua heran~a. Malogrado 0 seu intento,

dedica-se a escrever suas impressoes de viagens sobre 0 Peru, reuni-

das em Perigrinac;oes de uma Paria~ relatando a cruel realidade de

urn pais marcado pelo despotismo, a miseria e a corrup~ao. Essas

paginas provocaram uma indignada rea~ao por parte dos peruanos

chegando varios exemplares a serem queimados. Flora, uma das mais

importantes precursoras do feminismo frances, foi tambem avo do

pintor Paul Gauguin.

3. Cf. no prefacio-ore1ha 0 depoimento de A. de Athayde em Gilka Ma-

chado. Poesias Completas. Rio de Janeiro: Leo Christiano, 1992.

4. Cf. Nicolau Svecenko em Literatura como Missao, Brasiliense, 1983, p.

37.
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CANDIDO, Antonio. "Literatura & Subdesenvo1vimento". in America La-

tina em sua Literatura. Sao Paulo: Perspectiva, 1979.

CANEPA, Gina. "Escritores y vida publica en el siglo XIX. Liberalismo y

alegorfa nadonal". in PIZARRO, Ana (arg.). America Latina - Pala-

• mar/99
Aida Couto Peres • no. 1...........\ ....

•
vra, literatura e cultura. Sao Paulo: Unicamp I Memorial, vol. II,
(mimeo).

FELDE, Alberto. "A poesia de Delmira Agustini". in AGUSTINI, Delmira.

Poesias completas. Buenos Aires: Losada, 1971.

FRANCISCA, Julia. Antologia de Poesia Brasileira - Realismo e

Parnasianismo. Sao Paulo: Atica, 1985.

FREYRE, Gilberto. "0 homem e a mulher". in Se1etas para jovens. Rio de
Janeiro: Jose Olympio, 1971.

COSTA LIMA, Luis. "Da existencia precaria: 0 sistema inte1ectual no Bra-

sil". in Dispersa demanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981.

MACHADO, Gilka. "Cristais Partidos" e "Estados de Alma". in Poesias

Completas. Rio de Janeiro: Leo Christiano Editoria I Funarj, 1991.

MEIRELES, Cecilia. "Expressao feminina da poesia na America". in 'Ires

conferencias sobre cultura Hispano-Americana. Rio de Janeiro: Os

cadernos de cultura / Ministerio da Educariio e Cultura, 1959.

MURlCY, Katia. "La vao os quiosques". in A Raziio cetica - Machado de

Assis e as questoes de seu tempo. Sao Paulo: Cia. das Letras, sid.

NUNES, Estuardo. Panorama actual de la poesia peruana. Lima: 1938
(mimeo)

PAZ, Octavio. "PoesiaLatino-Americana". in Signos em rotac;iio. Sao Pau-
lo: Perspectiva, 1990.

TOSCANO, Moema & GOLDENBERG, Miriam. A revoluc;iio das mulheres

- Urn balanc;o do feminismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1992.

· ~• 3·
• -g
• CD~
• 0•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



mar/99 •
no. 1•

••••••••••••••••••
~ .
3l • TRISTAN, Flora. "Lima y sus costumbres". inPeregrinac;oes de una paria.
D-

E • La Habana: Casa de las Americas, 1984, Colecci6n nuestros pafses.ro •c.. •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
• mar/99
• no. 1...........\ ....•

Alencar e Gon~alves Dias:
o projeto indianista e a consagra~ao
canonica

por Mariangela Monsores Furtado Capuano
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

literatura e Forma«;ao do Estado-Na«;ao
E possivel perceber nos mais recentes estudos a respeito das

"fic~6es de funda~ao" uma tendencia de vincula~ao entre a efetiva constitui-

~ao do estado-na~ao e 0 carMer nacional da literatura produzida em determi-

nado lugar. Portanto, a literatura assume determinada nacionalidade na me-

dida em que, ao abordar temas inerentes aos aspectos das raizes da forma-

~ao de uma identidade nacional, funciona como agente consolidador do es-

tado-na~ao.

A literatura feita no Brasil, ate a funda~ao do estado-na~ao, nao cos-
tuma ser considerada nacional, pois ainda nao se havia consolidado 0 esta-

do-na~ao brasileiro. Ate entao, 0 Brasil, enquanto colonia de Portugal, fun-

cionava apenas como urn apendice deste. Nao fazia parte, ainda, do ideano

popular, no periodo colonial, 0 sentimento de nacionalidade em termos de

cidadania.

A literatura produzida ate entao nao tinha qualquer compromisso com

a abordagem de temas relativos ao lugar em que era produzida. A temMica

pel a qual envereda 0 padre Vieira, por exemplo, tern toda uma rela~ao com

as questoes morais relativas a sociedade metropolitan a e, por continuidade,

a classe privilegiada que vivia na Colonia. As questoes religiosas por ele

tratadas nos seus serm6es nada tinham aver, por exemplo, com a religiao

dos nativos ou com ados negros que aqui chegavam como escravos. A lite-

ratura do padre Vieira seria, por esta 6tica, literatura portuguesa produzida

na colonia.

Da mesma forma, 0 carater ironico da poesia de Greg6rio de Matos,

isto e, a satira as contradi~oes morais que observava na sociedade e na igreja

da epoca e uma caracteristica que se relaciona aos aspectos gerais do barro-
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