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TESAO SOB CONTROLE: REPREssAo SEXUAL COMO 

ELEMENTO SUBVERSIVO NA DISTOPIA 

A HISTORIA OA AlA, DE MARGARET ATWOOD 

ALEXANDER MEIRELES OA SILVA. 

Atraves dos seculos a literatura tem refletido 0 otimismo das ulo
"Ius: 110 entanto, a gradual e crescente pre valencia do pessimismo das 
iliNlllpias l tern se evidenciado desde 0 final do scculo dezenove e durante 
U N~L'ulo vinte devido aos efeitos sociais da Revolw;;ao Industrial e da 
ItKccllsao de governos tOlalitarios na Europa. (BOOKER, 1994, p. 17) 
N.:slc longo processo, tornou-se evidente a illfluencia de urn elemento 
QI-Ie marca presen<;a tanto nas utopias quanta nas distopias, sejarn eslas 
lih.m'irias, politicas ou religiosas: 0 racionalismo. Devido a esse falor, 
l!hs~HVOu-se, em ambas as formas litenirias, a prevaiencia de urn discur
Ill) l1l11sculino eurocentrico alicen;ado em urn discurso cientffico cuja ideo
\ol/.ia siiencioll mulheres e gruJJos minorit{lrios de forma geral pOl' muitos 
"~I.'ulos. (STEPAN & GILMAN, 1991, p. 78) Desde os anos sessenta, 
(lor-em, escritores como Samuel R. Delany Jr., Joanna Russ, Ursula K. 
I.\.' Guin, Marge Piercy, Margaret Alwood e Octavia E. Butler entre ou
lI'mi, tel11 discutido em :mas obms temas variados relacionados aproblc

Il\litic:a de ra~a, genera, sexualidade, e da linguagem como elementos de 
h1l:ntiJade do sujeito perante a socicdadc. (MOYLAN, 2000, p. 67-1 

NilS ric<.;6es dislopicas, especialmcnte naquclas escritas por mulheres, 
lill curacterfstica resultou, nos allOs oilenta, na cria<.;ao de contra-narra
UVIIS 1I16picas que se apropriam das conven~6es literarias do genero se 
Dpoudo a hegernonia do discurso patriarcal. Assim, ao contrario das 
dtliWpias litenlrias convencionais, onde a unica fonte de esperan<;a se 
Hltuu cxtra-textualrnentc (ao considerarmos 0 texto distopico como urn 
alcrlu <lOS que leern a narrativa), a distopia crftica mantem um loclIs 

lItt'pic,;o dentro do texto que se posta como lima possibilidade real de 
!;~,"ll.!sta<.;ao a ordem dominanle. Raffaella Baccolini, analisando essa 
Ili~;;'-4""·~·"·"'______________ 

I () It'rl11() distopia sera lIsadll nesle lex!o em prcf"ercncia a ou!ros nomes !ais como 

(f""-tilllll/a. wopia devoluciomiria. cOl1lra-ulOl)ia e wop/a nl'KMiv{1 para 

.uulqllt"f projc<;:ao de uma sociedade localizada em lcmpo e espa~() cspccfricos que () 

1,1 IIll" pode pcrccber como pior que a sociedadc na qllal elc vive. MOYLAN. T. (2000) 
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variedade da literatura de <listopia chamada pOl' e1a de 
observa que: " ... ao rejcitar a tradicional stlbjuga~ao do indivfduo ao fi
nal do romance, a dislopia crftica abrc urn espw;:o de contesta~ao e opo
si<;:ao para aquelcs grupos (mulheres e outras pessoas "excentricas" cujas 
posi<;:6es nao S~lO contcmpladas pelo discurso hegemonico) ... " 

(BACCOLINI, 2000, p. 18) 2 

Presen<;:a recorrente nas convcn'(oes da literatura de distopia como 
se vera posteriormente, 0 sexo aparece pormeio de escritoras como sen
do urn dos elementos constituintcs dessa oposi<;:ao e contestayao caracte

da contra-narrativa utopica mencionada por Baccolini. Visando 
do sexo como elemento de contra-narrativu 

ao 

tenl como objeto de analise um 
A Historia da Aia (1 

sobre 0 enredo, manifestado tanto em uma linguagem que oscila entre 0 

erotico e 0 pornografico quanto pcla presen~a intertextual outros 
neros liter{trios, constitu indo-se numa poderosa fonte subversora a 
sao da sociedade dist6pica. 

o sexo, em diferentes formas de manifesta~ao, sempre esteve 
sente na lileraturade utopia e foi um dos elementos principais que funda
menlaram a prevalencia da distopia sobre a utopia devido ainfluencia do 
pensamenlo cientffico sobre sua forma. Em A ReplJ.hliw (367 a.c.), de 
Plati'io, por exemplo, existia a proclama<;:ao do valor de habilidades es

c divis6es de tarefas em maneiras que claramente antecedem a 
modern a tecnologia. Nessa sociedade Espartana, bens c mulheres eram 

objetos, a 

ea 
em I1nnas de constituindo-se assim no 
dislopica descrita posteriormente por Aldous Huxley em 
Mun.do Novo (1932). Por outro lado 0 proprio PlaHio alertava, em As 
Leis (347 a.C.), que essas mesmas inova<;;oes trazidas naepoca (seriam 
cquiva!entes ao que modemamente se entende pOl' avan<;:os tecnoI6gicos), 

I A tradUi;ao dcsse trecho, assim como de todas as (Jutras pcrtencentes a ohras 
puhlicadas em lingua inglesa, roi reita pelo auto[ deste artigo salvo em casos 

cspeci ficadamenle menciona(\o>. 
1 Todas as obms mencionauas neste artigo escritas original mente em lfngua (;slfall

que tiveram sua puhlica~1io em lfngua portuguesa lerl'lO seus tftulos referidos no 

lexto ncsle ultimo ldioma. 

Tesao sob controle: repressao sexual como elemento subversivo .. 

poderiam potencialmente ser preocupantes e desestabilizadores para a 
IlIfer<! individual. previsao essa consumada durante a Revolw;ao Indus

. lthll110s seculos dezoito e dczcnove. H. G. Wells. fortemente influencia
do por Platao, foi 0 criador da fic<;:iio cientffica modema. Wells 
no t:ol11e~o do seculo vinte com sua visao de uma sociedade 
deHt:dta em Uma Utopia Modern.a (1905), onde ate mesmo assuntos 
I.pt.:dficos relacionados aesfera subjetiva e emocional como 
d•• CI.Isamento e procriu;;:ao seriam discutidos c rcgulamentados pelos 
.~pccialistas; objetivando alcan'iur os melhores resultados para a socie
dwJc. Dcsde 0 nascimenlo da distopia modema com N6s (1920), de Eugene 
Zlunyutin (BAKER, 1990, p. 38), a sexo tern aparecido ora como uma 
umea~a ao status quo, ora como um instmmento de controle. 0 romance 
de Zumyatin, que se colocava como uma crHicu as contradi<;:oes do pro

de Wells, estabeleceu, par exemplo, a Jiga<;:iio entre a rela<;;ao 
e a conscienliza;;:ao de domina<;:ilo social. Em um mundo 

sellS membros silo conhecidos por numerais, D-503, 0 protagonista 
~eNsa distopia, se apaixona por a lfder de um movimento 
lit) Ilislema. Gradualmenlc, influenciado por emo9oes 
rlllll.:ntadas, principalmcnte aquelas Iigadas ao impulso sexual, D-503 
\lI)me~a sua rebeliao pessoal contra 0 Beneficente, 0 controlador dcssa 
~1II.:il.'dade. Nas decadas que se seguiram, N6s se firmou como um texto 
pllrtldigmatico ao qual todas as dislopias modernas e contemporaneas 
t.m sido comparadas, estando ale mcsmo no centro de discuss6es sobre 
pltlgio entre Aldous Huxley e George Orwell (idem). Esse padrao ligan
do scxo a subversao foi seguido, apenas para citar um exemplo mais 
'.moNo, porGeorge Orwell em Mil Novecentos e Oite/lta e Quafro (1949). 
Jd Adlllirdvel Mundo Novo, distopia de Aldous Huxley, descreve por sua 
"If'/. uma sociedade on de a promiscuidade nile era apenas pennitida como 
Clmbcm o romance de Huxley se 

de um provclvel futuro onde seres huma
nClII s<.:rilo gerados em linhas de produ<;;ao de forma assexuada. Com a 
I'Clvisita<;:ao critica dos litcrarios promovidos nos anos setenta 
ptlo rcminismo, 0 scxo, ao lado da linguagem, se tomou um assunto 
.:emrul puraas mulheres ocupando 0 centro do debate do enredo dist6pico. 
fltl!' SC!I' representante da literatura de distopia, e natural que A HistoriC! 
dtl Ai(/ lide com uma sociedade que oprima seus membros no ambito 
,."Honl ~ social, tendo na manipula<;:ao do impulso sexual um inslrumen
Lo de l:ontrole conforme silo regidas as conven<;:6es de sua forma. Par ser 
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uma distopia crftica escrila por uma rnulher, todavia, 0 romance de 
Atwood expoe como a opressao do impulso sexual pel 0 sistema distopico 
se volta contra 0 regime, se tornando uma oportunidade para a contra

narrativa lltopica dentro do texto. 

A Histljria tla Aill esituada em um futuro especu\ativo dos Esta
dos Unidos on de militaTes e uma direila composta de cristaos 
fundamentalislas assumiram 0 poder depoi:-, de um golpc de Estado. Na 
teocracia que se estahe1cceu apos 0 golpc, chamada de Repllblica de 
Gilead,·l as mulheres sao desprovidas de todos seus direitos individuais e 
sociais e sao divididas por castas com fun<;oes especfficas. 0 romance 
foca em uma mulher da casta das Aias (Handmaids no original em lfn
gua inglesa). ou seja, mulheres que se tornaram propriedades do ESlado 
supostamente fcrteis solteiras. viuvas, divorciadas, provcnientes de ca
samentos nao legalizados ou de segundas nllpcias que foram dissolvidas 

regime e cuja unica e obrigaloria func;,:ao social ede genu crian~as 
saudaveis para a sociedade que se encontra ameac;,:ada pe\as baixfssimas 
taxas de natalidade decorrcntes de acidcntes radioativos, abusos com 
m6todos anticoncepcionais, e doen<;as venercas, Essas mulheres sao dOLl

trinadas pelas Tias, mulheres coopladas pelo poder, e sao designadas 
para novas resideneias ondc um Cornandante, a figura maxima do poder 
em Gilead, ira possui-Ias em cerimonias diante da presenc;,:a de sua mu
Iher infertil, a Esf7osa. Dcfred, (qfJred no original em lingua inglesa) 
patronfmico composto da preposi<;ao q/ (De em Ingles), e 0 primciro 
nome do Comandanle que a possui, Fred, e a narradora do romance. 
Vivendo sob constante observac,:ao de diversos agentes opressores, Offred 
relata suas experiencias diarias, slIas mem6rias e suas expectativas ell
quanta luta para sobreviver em um mundo sustentado pela inibicao dos 

impulsos sexuais de seus habitantes. 

Desde os primeiros momentos em sua narrativa Defred deixa cla
ra a id6ia de que, dentre as limita~6es a que cia esta submetida, a falta de 

sexo ocupa um papel de destaque: 

Os Anjos [guardasl ficavam do lado de fora, de costas viradas para 
n6s. Eram, para n6s. objetos de temor, mas tambcm de algo mais. Sc ao 
ll1enos olhassem 1 Se ao Illenos a geniC pudesse falar com cles! Talvc/. 

"0 nome desse Estado lOl.alitMio rcfere-sc ao loral bfblieo uescrilo em Cienesis 31.22
55 onde laro fez um aconJo com Labflo cnvolvclloo suas rilhas Lia e Raquel. 

Tesao sob controle: repressao sexual como elemento subversivo ... 

fosse possivel, quem sabe, alguma troca. Ou algum acordo, alguma bar
ganha: ainda tfnhamos os nossos corpos. Essa era a nossa fantasia 
(ATWOOD. 1987, p. 10)5. 

A medida em que descreve sua historia, Defred apresenta lima 
tim.:icdade onde a pratica de sexo is controlada pelo Estado. Nao ha cspa
~Cl para 0 prazer, pois toda a ideologia da Republica de Gi lead concernente 
110 sexo ebaseada em preceitos religiosos, em especial judaico-crisUios, 
c)LI sl!ja, a unica finalidade socialmente aceita do sexo em Gilead IS para 
rln~ reprodutivos. Esse controle do regime sobre a vida sexual de todos
"'I sew; membros, no en tanto, acaba criando um efeito colateral caracte
I'ir.u(\o na crcscente ten sao sexual vi vida por lodos os habitantes de Gilead 
que pode ser constatada na linguagem er6tica empregada por Dcfred e 
culros personagens do romance. 

Urn exemplo dessa ten sao sexual pode ser encontrada na cena onde 
t>efred descreve um dos seus passeios rotineiros na qual ela e outra aia, 
l)t~glcn, sao incurnbidas de fazer as compras de mantimentos para as 
(,'usus dos seus respectivos Comandantes. Ao passarem pelos guardas 

ciao acesso ao mercado, Defred nota 0 evidente desejo sexual dos 
jC)V(!I1S sentinel as pOl' e\a e a outra Aia. Mesmo sendo estes partes dos 
Mgaos opressores do sistema, nao ha alternativa para os jovens senao 
rcprimir seus impulsos sexuais: 

Nos passamos. Enquanto nos afastamos. sci que cJes nos observam, 
aqueics dois homcns a quem nao c permitido tocar em mulher. Em vez 

e1isso, tocam com os olhos, e eu requebro um pouco os quadris, sentindo 
a saia vermelha e rodada balan~ar em volta do Il1CU corpo. Ecomo dar 
ltgua na boca como quem provoca um cao com urn osso 

Espcro que eles sintam tesao ao nos cspiarcm, que tenham que se 
esfregar sub-rcpticiamente contra 0 cavalete pintado. Vao penar. mais 

em suas camas padronizadas. Nao tem outra v{tlvula de escape, 
hoje em dia, a nao ser cles mesmos - e isso e sacrilegio, (p. 29-30) 

Einteressante observar como nesla cena de fOlte teor er6tico ocorre 
umll inversao dos papeis de oprimido e opressor onde Defrcd eaqLlcia 
que detem 0 controle sobre os homens usando 0 sexo como instrumento 
de !,oder. Essa linha de a~ao adotada por Defred na qual as mulheres 

• C~ltl\\,(ics subscqUentes perlencem a esta eoi~ao com a tradw,:1io de Marcia Serra, e 
IIJlIIJ'Cl:Crllo no texto identi ficaoas pelo nllll1ero da 
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fazem do corpo feminino um instrumento sexual a seu favor se posta 	 ;!!i' Vt!SSC sendo fodida; Como se achasse (udo muilo doloroso ou prazeroso. 
,i;" E () Comandantc fode. numa bat ida regular, em tempo de dois por quacomo um exemplo do que foi eonsiderada par Elyee Rae Helford como il/;: Iro, com a consulncia de uma lorneira que pinga. (p.1 04-1 (5)uma das caracterlsticas do pos-feminismo. Para ela: "As mulheres jo
;iH~; 

yens pl'ocuram "projetar" sua sex.ualidade como uma forma de fortale.ci .i!1! Uma das ccnas mais fortes do romance de Atwood certamente e a 
mento individual; todavia, esta "proje9ao" tende a sel' direcionada 
diretamente aos homens, para atmir sua atcn9ao e, primordi (j Imente, 
aprova9ao" (HELFORD, 2000, p. 291-308) Em Gilead essa tensao en
tre os sexos pode ser sent ida em todas as esferas de poder. Ate mesmo as 
Tias, aquelas de quem se espera um comportamcnto condizente com a 
moral rcligiosa do sistema, sao passiveis de ~entir os efeitos da falta de 
sexo, segundo a visao de Moira, a unica amiga verdadeira da protago
nista que tamb6m se encontra presa 110 centro de doutrina<;ao. Ao obser
var como a Aia Janine, a mail' passlvel de cooptw;ao e intimidac;:ao pclo 
regime, e constantcmente chamada pela Tiel Lydia para seu escril6rio, 
Moira tece um coment{u'io cujo teor pornognifico permitc vi~lumbrar 11 

dimensao da tensao sexual que ronda 0 sistema Gileadano: "Ela 
deve tel' posto a Janine de quatro, quer apostar quanta? 0 que e que voce 
acha que as duas aprontam, lu no gabinete del a? Aposto que faz a garota 

mandar brasa naquela eoisa pentclhuda e seea... " (p.237) 

o que mais se destaca na anitlise da sociedade dist6pica em l\ 
HistcJria da Aia ao se rocar lla utilizar;ao do sexo como meio de eontrole 
e que, ao contr{lrio de outras representac;:5es na literatura de distopia 
ondc h:1 uma clara defini9uo entre opressores e oprimidos, todos os mcm
bros da Republica de Gilead, sem distil1(;ao, saO viti mas da repressao 
sexual promovida pelo Estado. 0 romance de Margaret Atwood, ncssc 
sentido, e uma distopia definitiva pois ate mesmo aqueles encarregados 
de manter a ideologia do sistema sofrem os efeitos de suas pr6prias w;5es. 
Ao mesmo tempo, porcm, ern que aparentemente essa reprcssao sexual 

nao deixa espac;,:o para uma contestac;,:ao do discurso dist6pico dcvido a 
abrangencia de sua w;ao, 0 crescente deseontentamcnto dos habitantcs 
de Gilead, principalmente os mais poderosos, com 0 controle da sexuall 
dade mantido peJas institllic;5es de poder aeabam fazendo do sexo uma 
efetiva fonte de contra-narrativa ut6piea que traz urn sopro de esperanc,:a 

para 0 universo fieticio deA His{cJr;a ria Aia. 

Minha saia vermelha eS({l arregayada ate a cintura. apenas. Ahaix() 
dda, 0 Comandante rode. 0 que ele fode ea parte inferior do filCU cor
po. /. ..1 Serena Joy arer(a as minIms maos. como sc ela. e nao eu, esti 

!!~lIl1dtl ucima onde se descreve a cerimania sl1stentadora da ideologia de 

II~Uh!l.ld da qual tomam parte a Aia, 0 Comandante e sua esposa. Apesar 
H~('" CClI1mndantes serem incgavelmente a figura maxima do poder nessa 
ii*'.t"pia, 0 que mais chama aatenr;ao nesse bizarro Inenage a trois e a 
"tUdu impressao de que tados os participantes da cerimonia, incluindo 0 

pr6prioComandante, sao vftimas da repressao sexual do sistema dist6pico. 
.(01111) Dcfred observaenquanto esta scndo possufda: "Isto aqui tambem 
.baa 15 rccrea9ao. Ncm ml.!smo para 0 Comandante. Eum assunto serio. () 
COtJIlindante tambem esta ctlmprindo com 0 seu dever"(p.1 05). Esse ri
1\181 m:ontece atraves da completa falta de envolvimento emocional da~ 
Ir8N [ltl~soas onde fica claro que todos s6 estao ali devido a uma obriga
,nn 'Inc jal. Defred, pOl' exemplo, desassocia seu ell do corpo ffsico quan
4(1 mCllciona que "0 que clc fode c a parte inferior do meu corpo". 
I1l1qLllllllo isso Serena Joy luta para controlar sua vergonha e amargura 
,.10 /'mo de que, por ser esteril, cIa tem de ceder sexualmente seu marido 
ptrll () hcm da sociedade, fato que a leva a desenvolver um mi~to de 6dio 
" IlIvl!ja pOl' Defred. Ncm mcsmo 0 Comandantc parcce gostar do que 
'al.. t~ ao possuir a Aia faz questllo dc pareeer neutro, mantcndo "a cons
Ilnciu de uma torneira que pinga". Ate mesmo a recorrente utiliza9ao da 
I,ulnvra./()de por Defred jn indica que n110 ha sentimentos envolvidos 
11111111(;' ato esteril e automatizado. Einteressante mencionar que, apesar de 
,ados (IS cuidados do Estado em proporcionar os meios necessarios para 
_bill Ill! Aias ten ham sempre sua saude ffsica checada e sua 
malnn<"'t'ada, a taxa de natalidade de Gilead continua caindo, de onde se 
ftOde cspecular que nao ha maneira para que a vida possa germinal' se 
nln I!xistc cumplicidade no sexo. 

A repressao sexual de Gilead acaba criando condi~5cs para dissi 
del1~ius internas mesmo entre os mais poderosos do regime. Ap6s tel' 
atdo possufda pelo Comandante na cerimonia, Defred e ehamada ao es
C!rh6rio deste para urn encontro secreto. La, ela descobre que sell Co
mllnduillc e urn homem insatisfeito com seu casamento c que deseja 
C!ompurtilhar da companhia da Aia apenas para ter algucm com quem 
tClnvr.mmr e passar tempo. Posteriormente quando os encontros secretos 

http:II~Uh!l.ld
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por se to mar rotineiros, Defred acaba entrando em contato com 
face de Gilead ao ser levada por seu senhor a urn bordel que e 

a fim de extravasar seus impulsos 
a pcrplexidade de Defred 

da hipocrisia de Gilead, 0 Comandante se exp1ica: 
aNatureza- diz ele - A Natureza 
. (p.252) Neste local, chamado secretamente de Cas

(remetendo aamaldiyoada 
Livro de Reis), Defred reencontra Moira. No lugar da ativista 
que desafiou Oi lead com sua opC;iio homossexual e sua recusa em se 
tamar uma Aia fugindo do centro de doutrinat;ao, a protagonista de A 
Hist6ria da Aia se vc perante uma mulher de espfrito quebrada que sc 
entregou ao destino escrito pclos poderosos de Oi lead: "Voce devia 
um jeito de vir para ca. Teria uns dois au tres anos de mare mansa. ate 
sua xoxota se gas tar e eles te mandarem pro carneiro" (p.265). aconse

Iha ela para Defred. 

Ao contrario de Moira, no entanto, que terrnina seus dias tendo 
sua sexualidade reprimida e explorada como um instrumento a servic;o 
dos homens devido ao seu ataque direto contra 0 sistema opressor, a 
herofna de Atwood efetua sua subversao aU'aves de uma narrativa on de 
sua sexualidade expoe a ideologia patriarcal da Republica de Gilead: 
"lsto e uma reconstituit;ao. Tudo isto e uma reconstitui9uo" (p.144), 
relembra recorrentemente a Aia ao longo de toda a hist6ria. Ao reconhe
eel' sua narrativa como uma fic<;:fio na qual ela mesma toma parte, a Aia 
tece uma crftica que extrapola os limites da distopia incorporando a essa 
fic~ao varios elementos oriundos de olltros Iitenirios, revelando 
a natureza intertextual de sell depoimenlo. Dentre os generos utilizados 

um, ao meu vcr, se destaca na voz da protagonista 
de objeto do masculino: os contos de 

"Caracteristicamentc, a nar
intertextos de contos derativa de Atwood mterla9a urn ou 


mais cmcias para 0 senti do da estmtura 


nares, 


olhos e a conexao de lJetred com 
de v<iri<L" edi90es desse romance tern sido 
nina com vestido vermelho carregando uma cesta: "No que voce pensa 
quando ve alguem de vermelho carregando uma cesta?" (citada em WIL-

Tesao sob controle: repressao sexual como elemento subversivo... I 43 

'DN, 1993, p. 271), instiga a essa comparat;aO a pr6pria Atwood. Ncs
». Mentklo einevWivel mencionar 0 forte elemento erotico prcsente neste 
IX)nlo de fadas de que Defred se apropria tao bem para indicar sua posi
,to CC>IllO presa sexLlal do Comandante, erotismo este mencionado par 
81'IIno Bettclhcim: "0 vermelho ea cor que significa as emo<;:6es violen
til. il1duindo as sexuais. 0 capuz de veludo vermelho ( ... ) pode entao 
."I.mcarado como 0 sfmbolo de uma transferencia orematura da 
.axual ...." (BETTELHEIM, 1980, p. 

e assinalada por Dcfred 
I.IllIiIl onde esta presa, se percebc "como uma sombra dlstorclda, uma 
p.n~dia de alguma coisa, uma figura de conto de f adm; com minha capa 
Vtfl1lclha, descendo para um momento de imnrudencia aue tem 0 

':ildo do perigo". (p.IS) 

Outra forte influencia intertextual dessa mesma forma literaria 
Mt)brl! u distopia de Atwood se encontra na hist6ria do Barba Azul, cuja 
Olllmtunt de conto de fadas se mescla com outra fic~ao onde 0 erotismo 
(Cll1linino tambem tem papel de dcstaque em rela~i.io ao patriarcado: 0 

rOJ11llnce gotico. ""Barba Azul" e a materia de pesadclos: cimitarras 
NUNpcnsas, dimaras sect'etas, cad<iveres pendurados em ganchos, bacias 
Il'lmmglientadas e corpos dcsmembrados." (TATAR, 1999. p.138) A des
L:rl~fio de Maria Tatar das imagens mais significativas do conto do Bar
!'Ill AI'.ul remete imediatamente as representativas do romance g6tico. 
"Historias como "Barba Azul" prefiguram os enredos g6ticos do horror 
mmkrno". (idem. p.140) Dc fato, Dcfred em muito se assemelha tanto a 
hC',rofna desse conto de fadas como tambem aencontrada nas narrativas 
,<'ticus. Oentro de A Hist()ria da Aia. essa semelhan9a se retlete primor
dlllimente na situa~i.io da protagonista como prisioneiru em lima casa 
/lDndo objeto do desejo masculino. isto e. do Comandante. Analisando 
'''II11 rccorrente caracterfstica das herofnas goticas, Avril Homer diz: "Ela 
padc sofrer aprisionamento e crucldade nas maos de .'leu perseguidor; 
ac:imu de tudo, ela e uma potencial vftima de seu " (HORNER, 
199B, p. 115). Mas 0 intertexto principal de Barba Azul nessa 
Iconlcce na cena onde Oefred, similar aherofna do conto de 
.:uriosa sabre 0 que existe dentm do escritorio de seu 
• proibida de entrar. Subvertendo a vcrsao de Charles Perrault ondc "Bar
bit Azul" econsiderado uma historia sobre a fraqueza feminina Oll 

1M cOflsequencias da desobediencia da esposa dentro do casamento 
(tATAR, 1999, p. 141), Atwood coloca Defred como lima 

http:situa~i.io
http:rela~i.io
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determinada a descobrir os segrcdos escondidos atnts da porta da sala 
proibida e utiliza-los a seu favor: "Mas deve haver alguma coisa que ele 
deseje de mim. Qucrer euma fraqueza. E a sua fraqueza, seja la 0 que 
for, e0 que me incita. ( ... ) Se eu gmdar 0 olho nela, nesta sua fraqueza, 
talvez consiga vcr com clareza 0 caminho." (p.147) E Defred conseguc. 
Ao enlral' no escrit6rio, e comcyar a desfrutar da companhia do Coman
dante e dos livros, revistas e demais objetos que deveriam ter sido que i
mados, Defred descobre que a Repllblica de Gilead se sustenta sobre 
uma hipocrisia. 

Ao analisarmos a presenya tanto dos contos de fadas quanto dos 
romances g6ticos na narrati va de Defred devemos ter em mente a Iimita
~ao de movimentos e de expressao imposta aprotagonista de Atwood. 
Se Moira decidiu atacar 0 sistema Gileadano diretamente pela suas ayocs 
e pagou 0 pre~o por isso, Defred optou pOl' ataca-Io indiretamcnte par 
meio de uma narrativa pautada pOl' simbolismos, metaforas e analogias, 
deixando sua historia como urn aviso para gera~6es futuras. Ao fim de A 
Historia da Aia descobrimos com os Comentarios Historicos que a Aia 
sobreviveu ao regime e que sua mensagem cumpriu sua inten<;:ao de ser
vir como urn alerta para as gera~6es futuras. No epflogo do romance, 
situado num Simposio de Estudos Gileadanos situado no ano 2195, 0 

leitor percebe que a historia de Defred foi construfda a partir de uma 
transcriyao de fitas gravadas encontradas enterradas em um Sflio arque
ologico e produzidas por urn narrador nao identificado. 0 que se pensa
va, entao, ser a narrativa da Aia Defred, na qual ela contava fragment os 
de suas mem6rias se sobrepondo ao set! prcsente na Republica de Gilead, 
se most!'a realmente como grava~oes que carecem de qualqucr ordem 
sequencial e que agora se constituem como uma fonte de cstudo que 
"deve ser vista como uma aproxima~ao, sujeita a pesquisas futuras" 
(p.3! 8) de acordo com 0 pesquisador do simp6sio fictfcio, Professor 
Peixoto. Devido a isso, a simples estrategia da Aia em se identificar com 
Chapeuzinho e com uma das esposas do Barba Azul for~a os ouvintcs e 
leitores de A Hist{Jria da Aia a comparar as semelhan~as existentes entre 
Defred e essas personagens Icvando-os a deduzir quem ocupa 0 papel de 
vililo na hist6ria e quem ocupa a posi<;ao de objeto do desejo masculino. 
De fato, se Defred e Chapeuzinho Vermelho e esposa de Barba Azul, 
parece 6bvio relacionar 0 Comandante ao Lobo Mau e ao proprio Barba 
Azul, sempre aesprcita, sedutor e pcrigoso. Dessa maneira, mais uma 
vez, Defred revela de forma indireta que, por tras da aparente cren~a dos 

Tesao sob controle: repressao sexual como elemento subversivo ... 
'+5 

CTomandantes nos ditames religiosos de Gilead, existe uma ten suo sexual 
" .. inexoravelmente 1evara esse Estado a miT, queda esta que se confiri".no pr6/ogo do romance com 0 simposio sobre a historia da Republica 'I OHead, 
j :LI. 
iii, Ea partir do fracasso da Republica de Gilead em reprimir 0 im

t,.Uho sexual de seus membros que Defred delineia sua contra-narrativa 

'!U~.pk:u. Primeiramente a Aia ex poe as contradi~6es da ideologia do sis

:lIlfIacom rela~ao ao sexo atraves de LIma linguagem de forte teor erotica 

,pllrnognifico que desnuda a tensao sexual existente entre os persona

l·nN desse romance, demonstrando que Gilead planta as sementes de sua 

,r6pria destrui~ao. Ao mesma tempo, a Aia entrela~a 0 erotismo contido 

til longa tradj~ao dos contos de fadas e do romance g6tico com sua 

ftltllidtlde distopica para denunciar a explora~ao sexual das mulheres 

,.[0 ptltriarcado. Ao final do romance 0 que se destaca e a certeza de que 

.plentl manifcsta~ao da sexualidade e parte indissociavel da lihcrdade. 

At 1III'uves do exercfcio dessa necessidade humana que aprimoramos nos

liD Her ao mesmo tempo em que desenvolvemos nossa capacidade de nos 

roillcionarmos com outros. Qualquer tentativa de manipulayao desse pro

V'II110 scmpre implicadi em esterilidade, ten sao e fmstra~ao, pois onde 

"10 htl (esao nao ha vida. 
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QUARUP:LIBERDADE EROTICA COMO RESPOSTA 

POLiTICA 

LuiSA CHAVES DE MELO 

o final da d6eada de 50 e 0 infcio da deeada de 60 do seeulo xx 
::trouxeram novos padroes de eomportamento. 0 mundo ocidental pre
lenciou 0 surgimellto do movimento hippie, assistiu arebeldia juvenil. 
ouviu bandas rock'n roll, viu feministas queimarem sutias em prac;:m; 
p~b) ieas e experimentou acido liserg.ico. A expeetativa da Era de Aqua
rio l deu for~a para a eontracultura, a reyolw;:ao sexual e os protestos 

:"Contra a guerra fria - euja palavra de ordem era "fa<;a amor, nao fa<;a 
":,tlerra" . 

Para espanto da tradicional famIlia cat6lica, passa a ser apregoa
dll a pnitica do sexo livre, sem culpas, compromisso ou parceiro fixo. 0 
comportamento desviante e a defesa da liberdade sexual ganham 
Conola<;oes polfticas, assumindo urn CUl'ater de resistencia ao sistema 
politico estabelecido, 0 capitalismo industrial. 0 alemao Herbet Marcuse 
(1898-1979) ganhou notoriedade e influenciou toda tlma gerac;:ao 
(GASPARI, 2002, p. 214) ao publicar, em 1955, Eros e Civiliwr£lo, 
,egundo 0 qual seria posslvel fazer surgir uma sociedade n50 reprimida, 
Ilatisfeita libidinal mente. 

Quarup, de Antonio Callado, c produto dessa epoca. A fic<;ao 
posiciona-se perante as inquietac;:oes de sua gerac;:ao e desenha urn proje
to alternativo de sociedade, afirmando que 0 erotismo pode assumir um 
lentido polftico de contesta~ao; 0 desenvolvimento do enredo revel a afi
nidade com as id6ias de Marcuse, em Eros e Civilizapio. 0 presente 
artigo ira verificar de que maneira 0 projeto politico rcvolucionario de 
Uberac;:ao sexual se realiza no romance de Callado. Nao se trata, pot'tan
to, de discutir 0 modo como se constr6i 0 romance e aspectos mais 

I Segundo a Astrologia, 0 final do 2" milenio encerra a Era de Pcixes e dii infcio it Era 
de Aquiirio. A nova era seria marcada pOl' uma maior lib0rdade. mais misticismo c 
busca pOI' conhecimento eusmico. Seria tambcm urn perfodo de mais amor. 
(I fim das gucrras. Alguns astr61ogos arinnam que, antes dn 
perfodo regido pela constela<,:1io de Aquario, hav0ria hccatombes. conilitos c desus
Ires, causando a mortc de quem nao estaria preparado para viver os novos tempos. 

i
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