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l A MULDER E O ESPACO PdBLICO

'Le dix-huiti&Be a proclaBd le droit de
] 'hoeae; ]e dix-neuvi&Be proclaHera le droit
de ]a fesee

Victor Hugo

'Ne serbia-t-i] pas, guard on volt certaines
fen es a+fub]er ]eur esprit et ]eur corps des
sentiments et des hordes de notre sexy. que
I'on apercoit quejque ©onstre }tybride caRRe
un centaure ou une harpie?"

Alpttonse Kart (1853)

Este comunicac3o n:o d frito de uma pesquisa par-
ticular sabre a mulheri ela f az parte de um estudo so-
bre a parcels da populac3o exclulda dos direitos poli-
ticos nas sociedades europdias. ingjesa e .francesa ea
particular, e no Brasil do s6culo XIX e initio do XX
Nell nos indagamos sobre o signs.ficado hist6rico da
exclus:o que, atd dias quito recentes, manteve a aaior
parte da populac3o dos parses regidos por +ormas re-

presentati.vas de governs aliiadas do direito de escQ-
Iha de sous representantes e da de+irtic3o das leis que
deveriam obedecer

0 axioma - a representag3o d proporcional ao ia-
posto paso - enraiza-se nas orjgens do nundo burgu&s e
do estado nacional. Ser propriet5rio de bens e libre
das nazelas do trabalho cotidiano constituiran as pre-
axssas para que um homeoi ascendesse icondic:o de ci-
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dez. Blas se excluias Rutuaaente. A esfera privada.
enquanto doalnio da reproducio da espdcie, configuravd
o lugar do trabalho e da vida de nulheres. servos e
escravos. em nulla, daquejes que dependiam do "homed
libre". Constituiam, portanto, pessoas atadas is tare-
fas que devon supra.r as necessidades de manuteng3o da
vida. caracterizadas polo labor do campo, palo artesa-
nato, palo trabalho domdstico e pda 9estac5o de sores
}tUH8DOS

Considerava-se a esfera da vida privada o ladd es-
curo e oculto da esfera publica. A riqueza privada re-
presentava a condic5o basics para que um hoaten fosse
admitido na vida publica, e coho disse Hannah Arendt,
n5o palo f ato do seu dona estar empenhado em acumuli-

la. mas ao contririo, porque garantia com razoive]
certeza que ele nao terra que prayer para si masao os
memos do uso e do consullo, e estava libre para exercer
a atividade polltica"(2) Dessa madeira, a esfera pu-
blica confi9urava o espaco da liberdade. r"eduto exclu-
sive dos homers litres, dada sua condic3o de proprie-
tirios. 0 harem libre disti.nguia-se da massa de sores
submersos nas taretas necessirias isobreviv6ncia da
espdcie. ganhando individualidade e assumindo sua ple-
na condicSo humana atravds da ac:o polltica, expressa
na palavra e no pensamento cultivado

Na lute contra o coder absoluto do rene contra as
mdltiplas interdic6es que di#'icultavam as atividades
econ6micas, os pensadores burgueses buscaram nas re-
presentac3es politicos da era clSssica a legitiRidade
necessarla & uma nova ordenaw5o do mundo Ao se apro-
priarem das noc6es de publica e de privado, eases pen-
sadores reelaboraram a separac:3o entry o lugar da pro-
duc5o da vida e o domfnio da acid publica. A casa e a
oficina, bem cano o campo cultivado mantiveram-se cano
domingo inquestjongvel e privado do homed propriet3rio
e, se "o labor 'libre ' no inlcio da era moderns perdeu
seu esconderijo da privatividade' do ]ar, os operirios
passaram a ser escondidos e segregados da comuni.dade

(2) Arendt P. 74
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A duplicidade de sisnificado s6 foi possivel dado
a nocSo de pina ter fido submersa na concept:o bur-
guesa do mundi Nell. a crltica ao principio divine do
coder do rei substituira a noc:o de trdhscend6ncia p-
da nog:o de +orca imanente i vontade de homers que
conceberan a sociedade coma arte+ato con+ormado por
saas mentes e aches. Pensar a sociedade coma artefato.
uma convencSo entry homers, deu margem para que o
axioms +undante da vida politico burguesa mantivesse
sua forge so atd encontrar uma demonstrac3o que o. re-
futasse. Convenc6es poden ser alteradas e coisas que
pareciam naturais e eternal, quando vistas por esse
pristna tornam-se obieto de debate. Compreende-se por-
que a tetralogia lockiana ''Liberdade-lgualdade
pr iea aae-Kes ist enc i a a op res sao que se nant eve no
ride I eo mesmo da
Cidad:o dp 1789 lroi questionada durante os ands

a(5)I uc i onirios tanto na Franca coma Incl at errna
Quando os homers que deviam obedecer as leis que

sua elaborac:a participassen se rebelaramde enron-
traram apoio no pensamenta raff.ii-al heel.=nf,p
na trade(3o pollo:ica ingjesa desde o s6culo XVll(6)

ramos nos deter por alguns momentos em opini3es
expresses. por homers que participaram da .Asseiobldia
Constituinte Francesa nos argos que.precederam a pri-
meira Constituic:o de 1791 Trata-se de um memento
bastante privilegiado, pols os constituintes se auto-
representam cooio +undadores de uma sociedade sabre ba-
ses novak e estabelecidas por esprit:o na
tambdm o moments em que surged texton
reivindicaw3es dos direitos da mulder
toria de Olsmpe de Gauges, escrito
a rainha Maria Antonieta, o outdo redigido pda
sa Mary Uol lstonecraft inicia

con una carta

g
inaugurais das
um doles de au

om 17a e ded icado
angle

de plot este em name das

(5)

por St6phane dials) Hachette, 1988, p 382
6) Cbristoptt€t Hill

Let ras. 1987'
CoHpanhia das



"citosennes" revolucionfrias enderecada ao Binistro
+rancas Tallegrand(7). A extensio e a intensidade do
debate eoi torso do texts da constituiC3o 'francesa es-

lllll;:!.: ll:li!::lll:l ' il. llt:::i"l:

ddvida dos que sustentavam um pv"ojeto de reconstrucao
nacional das instituic3es e que, sem se preocuparea
coa a hist6ria, duvidavam tanto da eternidade da Raz3o
cano da sua total eficicia. Mesmo em retac5a $ noc80

rnn a= tq le} .++;leJ.U K

iota
t ransmuta€:o da

An erqde um e
st6ri

ret en de nd o
SPosic3es perenes

Dr o.i e

vo.I t adam-se para
do espxri t Q humana

/erg
:art a cons

-aducio
it ividade

(7) 013epe de Gauges "Declaration des droits de la FeB©e '. in
Oeuvr f fapresentadas por
nary ltolTstonecra+t

dials. di scorre--longaBent"e- sabre es-
!38 e segtlintes

Passive Citizen.s. on the r8asop'
1789-1791" , in '

yalta Mannucci, Hi13o.

35a

droits de la feB©e

). Paris-, 19863enOi t e ul uu [L

i988, P i07
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quasi.ficado progressive de+inia a participac:o pollti-
ca. fixando os direitos dos cidad:os com base nos im-
postor diretos. Na parte infers.or da escala estavam os

os incapazes de pagan o imposto mi-
nima equivalence a tr6s dias de trabalho. e por esse
incapacidade excluldos da atividade polftica Em um
nigel mats alto, uma boa parte dos pr6prios eleitores
tornava-se passive cedendo lugar para os propriet5rios
de terras que tivessem condic6es de pagan o imposED de
um marco de plata S6 estes c:i:dad:ios;;.at;;ives Cram ele-
gilveis, detendo o direito de discutir e de estabelecer
a polftica no imbito da nac3o. Representava boa parce-
ls da opine:o corrente entry os constituintes, a se-
guint e fuse de Thouret

c i d adios pass ives

g correto que aqueles que eats contribueR
para as necessidades e a aanutenc3o das ins-
tituic3es .publicis tenhas parte proportional
na partilha do seu governs"(11)

d a qnr- I prl = rlo r ' i \i i

QS c ia aaaos Na F[:n6]Rn3F
lido nos dias ?0 p p'l dp li I hn

ele

1+1qil:UE Itl:lqild } I

Assin. a iddia universalista recobre a totalidade
dos mdmbros da soci€dBde: civil. n3o se estenddndo en-
tretanto. at6 uma concepw3o polltica que englobe a ti-

de 1789 perante a comiss3o da Constituig3o, o abade
Siiyes esforca-se para tornar plausivel a iddia de uma

sociedade civil formada por todos. coexistindo coal uma
sociedade politico formada apenas por alguns Apes
discorrer sobre as vantagens
diz

'Nos }iHitaHos ati agora iexposifio dos di
e filfif dos cidadios. Resta-

nos reconhecer os direitos 2eliLiifs

(it) lbideB, p. 177
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A di.fprenca etitre estes dots typos de direi
tos consists es que os direitos naturais e
elvis sio aqueles 2i£l os quads, sua 8anuten-
c:o e desenvolviBento, a sociedade i+oraada;
p as direitas palfticos, sio aqueles Eflgi
quaid a sociedade se +orsa. 6 Helhor., para 3
clareza da linguagee, chaBar os priReiros de
lirfilgS EaSSiZeS e os segundas de dirfilu

E coapletando com uma explicacio tonga mas esclare
dora en sua intend:o de n3o deixar ddvidas sabre
verdadeiro sign i ficado de .assncia,i.a9. 29.1.1.1.1.fa

Todos os habitantes de UH pals devoe usu-
+ruir dos direitos de cidadi0 2assila: todos
t6R direito iprotecio de sua pessoa, de sua
propriedade, de sua liberdade, etc., Bas neB
todos t;e direito a dese©penhar uaa parte
ativa na +orHacio dos poderes p&blicos;" nee
todos sio cidadios a!.iJceS. As @ulheres, ao
Heros lto estado atual, as criancas. os es-
trangeiros, aqueles kinda que eR ttada contra'
bute para I Hanutenc3o das instituic6es pu '
blicas. nio devoe influir ativanente na bolsa
publica. Todos podeB usu+ruir das vantagens
da sociedade; sas sogente aquejes que contri-
bue8 para as instituic3es pdblicas sio consi-
derados coco verdadeiros acionistas da grande
eHpresa social Sonente des s:o os verdadei-
ros cidad3os atlvos, os verdadeiros 8eHbros
da- assoc i-acid:'ilc '

[12) Siesis, "Prplisinaires
I.nnnp dp 1 789

;;;'iEl:i;iii; i;i;i

de la Constitution". ii Les d&lara-
textos reunidos e apresentados

Pasot. 1989. P. 91-1e7
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As considerac6es de Si&yes trazem a marco delibe-
rada de express6es do mundi dos neg6cios e apontam pa-
ra um i.nequivoco ajuste da noc:o de Sggfgd.adg iimagem

no ent end i-
mento de Arendt, +az com que as noc6es de pdblico e de
privado, coma dominion claramente separados, percam
aos poucos seu signs.ficado primitive e submerjam na
nogSo abrangente de sociedade 0u kinda. em subs pala-
vras. a ''ascens3o do social coincidiu historicamente
com a transformac3o da preocupac5o indivi.dual com a
propriedade em preocupa(:io publica '' e, embora a justi-
+icativa para o acesso aos assuntos p&blicos fosse a
cortdicSo de proprietirio. a sociedade assumiu a carac-
teristica de uma organizac3o de proprietfrios que deja
exi9iram protet:5o para o aclimulo de maior riqueza(13)

Ora, se os proprietirios faQ os verdadeiros mem-
bros da associ,aw:o. a des cape diner queen participa
da definic5o das fegras do relacionamento social. A
base legitimadora das dubs categories de cidad:os n:o
se con+igura cano um direito natural, e ipso esclarece
La Rocbe+oucau I d-Liancourt

assclc I ac ao d e o rno r I pt nr i nq

A capacidade politico nio 6 UB direito natu
ral. ©as sia UR direito conferido pda socio
dade para seu proprio here.fido"(14)

Pods-se deduzir dessas afirmac6es que o homed ten-
ds por sua natureza a entrar em sociedade, a se tornar
um ser civil, mas que por outdo ladd, n3o d natural-
mente um ser politico. N3o nascei
dave, para ascended a esse condigio, primeiro se tor-
nar um homed livre na plena acepw3o da palavra, o que
voltando a Sibyes pressup3e rjqueza

do

(t3)
(14) Olivier Le dour Grandaaison. op. cit.. p. i78



A legitisa propriedade assegura a indepm-
d&ncia. Aquele que subsiste is exPSg:is da
propriedade dos outros d UH escravo"''''

0 ar9umento que vincula propriamente a ac3o poll '
tiER cospleta-se com a nocio de =ffLlldl, a capacidade
de +ormar julio e tomas decis3es por carta pr6pria, e
qve. segundo outdo constituinte 'franc sl Potion 'le
Jeune. era atributo exclusive dos proprietirios

Parece que eH Lada a parte a malta de pro-
priedade anuncia a perda da virtude. Press
entry a necessidade e o opressor, o hoReB po '
bre cai sob o pesado pardo da necessidade. a
oats segura garantia da edygl$io pliblica re-
;=;. il '', "' .I..;;iedade"U6'

Aos poucos. a distinc:3o entry cidad5os passivos e
cidad:os ativos assume o peso do preconceito en rela-
w:o aos homers que titan seu sustento do trabalho de
subs proprias m:os. A d.ist3ncia que os separa dos ci-
dad3os ativos d praticamente intransponivel e ' a.de9ra-
dac:go da necessidade os korda semi-humanos

Os in+elizqs, vergados polo trabalho pesado,
produtores de prazer para os outros, os quaid
arenas recebea o sustento para sous corpus
necessitados e sofredores, nessa inensa mul-
tid5o de iBplenentos bfpedes. se liberdade
ou eoralidade, {...) os quads nada possueH
Blip .de saas @3os, coa pequena capacidade de
9anho, e u8a alba soHbria (...) d ipso que
chaRais }toBCDs? Alguns chaaaB-nos civiliza-
dos! Elxistiri UB dentre ales capaz de entrar
na . .sociedade?(17 )

( 15) Idea. P. !78
(16) Idea, p. 179
(17) Idea, p. !79



Today essay consideraw6es a respeito das condic6es
necessdrias para ser cidad3o pIeRo 9anham relevo quan-
do entramos em contato com a legislag:o sabre a mendi-
cfncia elaborada durante aaas revolucion5rios. A di.fu-
s:o dos texton de Locke, sobretudo do Segundo Tratado
d.e...ieszgrn.g, sjgni fi.cou uma contribuic:o importante pa-
ra os trabalhos dos constituintes franceses ales re-
correm kinda em vdrias oportunidades a outdo ing16s, o
jurisconsulto Jeremy Bentham, defensor de uma socieda-
de constitucionalmente estabelecida, mas critics mor-
daz da +t'+pU-pi:viPllZ31rFI l;l! I

imprec is:o un iversal izant e di st inr iaAsuapor

n.m

qualitative entry as dubs categories de cidad5os lor-
na-se taxativa quando, em 1790. La Roche.foucauld-Lian-
court adverts sabre a necessi.dade de leis que eliminem
os discos aos quads o S.at29...facial se exp6e devido i
exi st Pnc i a

'g do interesse p6blico prevenir desordens e
perigos resultantes da existincia de. ue gran-
de ndsero de hoeens se recursas. que blas+e-
Haa as leis das quaid nio usu+rueB bene+icios
e que. REID excesso de sua Ris6ria. podes ser
Panipulados a quajquer ROBeRto para server a
enpregndieeittos dos inisigw da order pdbli,-
ca

Este preocupac3o complete o arguaento que define a
ji que ao negar os direi-

os politicos para parte si9nificativa da popula€ao,
defends de antem3o os poucos bene+iciados do ataque
daqueles que excluildos saber do canter de acordo das
re9ras socials. Assim, a propriedade define a qualida-
de de cidad3o ativo e sua aus6ncia deternina, rtuiR prt '
metro memento, a incapacidade politico e, logo en se-
guida, acrescenta a ipso a iiRa9en de iniBigo potential

ad8o

(18) JereBS Benthaa. SaphisBas anarchicos, Rio de Jatteiro, 1823
(t9) Olivier Le dour Grandaaison. w. cit., p. 182

groh { qalaq anarrl..-i rnc
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2 A MORAL NA POLITICO

ll taut rapener routes les dd+initions ila
conscience; I'esprit est un sophiste qui cott-

duit touted les venus i 1'6chafaud '. Just

Um elo mant6m as mulheres e os
dos a um deft ino comumi o mesmo

aprisiona i. esfera da
t are.fas nec essarias a
minados polos atributos restritivos
sjdade, nelps preval
dade , os sent imentos
aos imperativos da natureza, a e
acesso ao domilnio da palavra, da
rica, em uma palavra, ao campo das

posslvel a proprio sociedade c
est amos +rente a dm racioc imo
ester imerso numb estrutura de
sua legit imidade
cha, pols prove o
de aperfeicoamento da sociedade

g esse brecht que me parece
busch dos argumentos +ormadores do
pensamento burgu6s triun+ante e
Renta restritiva de direct
t ar uma leif ura anacron ica
dgncias que provavelmente
tir de um panto de vista at
t errs das ddcadas finals do
X.IX. a maioria das nulheres e dos
coma horizonte de saas
direitos elvis Hesse contexts, a
Mary Uollstonecraft ipergunta "Em

homers pobres ata
c Ircul o de afro os

asocupados comvida privada
zproduc3o da esp6c ie Sores do-

do
a irrational in t os?cem os

Sores incapazes de se sobreporem
vedado 0es .fi ca

also e da ac3o Pol I
3nvengoes que ra

t orlandohomers
ddvidaSemdada

nio fosse e] efechado
ret irapensament o que

que fibre uma bre-
como condic5oprogress

C

import ant e expo afar na
de nocaes do
cepcao al t 3

DI it leos . Procured evi-
Jos documentos visando evi
s6 adquirem sent ido a par

ial . Con certeza, na ]ngla
sdculo XVlll e irt£cio do

homers pobres t inca
vindicac=5es a gaunt ia dos

respost a dada por
consists o di

campo

!3
que



reito de nascimento do ing16s comum? Seguranca de pro-
priedade! Eis a definiw3o da liberdade ingjesa '' Pods
ser, coho afirma Thompson, uma palavra de arden de sua
Iota polltica. pordm elidia parcels si9nificativa do
conteddo da noc:o de liberdade. Cano esse actor nos
alerts, 'la ret6rica da liberdade na Inglaterra dos
ands 1796 significava quito mats'': liberdade em rela-
c5o ao domlnio estrangeiro, em relay:o ao absolutismo.
em relac3o is pris6es arbitririas e em relic:o ao pen-
samento, expressed e consci6ncia, embora nests casa
fosse I i.mitada. A liberdade previa Lambda o direito i
imposic:o parlamentar ji que, ''embora o novo n5o ti-
vesse direito ao vote, tinha o direito de des.Pilaf
ovacionar nos comicios eleitorais''. E mats. havia kin-
da a liberdade de locomoc3o, com6rcio e venda de sua
+orca de trabalho. Na verdade, ''nenhuma dessas liber-
dades era insignificante: tomadas em conjunto. Blas
encarnam e refletem um consenso moral do qual as auto-
ridades por vezes partilhaOam e sempre tiveram que le-
ver em considerat:o '' {20)

Do nosso porto de vista contudo.. ao indycar a con-
cepc5o' restritiva do si9nificado da liberdade ekposta
por Wollstonecraft, Thompson tambdm escamoteia, invo-
]untariamente, a diferenca entry a condic5o dos homers
sem propriedade e a condig3o feminine, e mats, n5o
considers as gradac3es diferenciadas entry mulheres
proprietirias e as destituidas por complete S3o gran-
der as distincias que separam os homers ciosos de seu
direito de it e vir e de estabelecer contratos os mats
variados e mulheres circunscritas is taro.fas de pro-
criag:o e ao trabalho. & bem verdade que n3o podemos
desconhecer o ''efeito liberador '' do mercado de traba-
Iho que obrigou homers e mulberes a circularem polos
bairros industrials, trazendo-os todos para o espaco
das furs. Esse )list.bj..I.id.a,d.g entretanto. escondia a in-
capacidade civil da mulder, obrigada i tutela masca-

Terra, i987
85-86, Paz e
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lira na
c ondiclodelta

mul h faresune
inc I usi veera negadoel as

pr6prios direct os c avis
na petra da lenenosao

Nessas c ircunstanciasmens
a grandercraft assume

das profundas c
out ra

em t oreo do sufrig io universe
desenrol ava-se no me

a ''iterfrios
pond6ncia

mats democ ri!790
de art es:os combet iva

revolucioniriaFranca
posig3es pol it icesas

d issident e!I ect uai s
madores pol it ices

per reit Brent ePoetas
,. anteriores a 1789amos

EI es est adamsoc i. ed ad ena
c idades e compma I ores

q ent.si.ael ite da
t: P= { nOamigo Th

it i Franca
mas t ainbdm en guar

autva-se
Paris

.o tom com que pr
tra recusaa

administracio do seu salirio. rica por carta
de complete minoridade o vinculo que

de condit3es sociais t:o diferentes. A
parcels significat iva dos

e reconhec idol .

, para a totalidade dos ho-
a afirmag:5o de Wol lstone-
um frito de guerra saido

da minoridade pol {t ica e civil
situac:o merece ser lembrada: o debate

mascul ino e/ou feminine
factual radica! dos sa13es

XVlll(21) e socio,dudes de corres-
+ormadas na Inglaterra nos inicios dos ands

leas estas porque fruto da inicia-
ivos(22). Os acontecimentos da

abriram um campo de debate olde
se polarizaram. Grupos de inte-

f ormados por professores. refor-
romancistas radicals. jornalistas e

toleriveis na Inglat errs dos
discus iam a posiC3o da. mulder

espalhados por virias das
ilhavam os ideals comuns a

ilustrada. Wollstonecraft, tal
sent ia-se a vogt ade para

iar criticamente o que liacontecia
o pessoa do mundo civilizado, jujga-
a intervir no debate da Constituinte

Nada mats significativo dessa certeza do que
junto ao ministry frances con-

dos direitos Politicos is "citosennes
revo} uc i on i.r i as

Barbara Taylor(2

oinia Woolf Editorial Lumen , i981, P

(22) Th08pson, op. cit cap. I



'Considers (. .) que. enquanto os boReRs lu-
taB por sua liberdade e podeR vulgar por BIBS
Hes80s o que diz rPspeito a pr6pria +elicida-
de, d contradit6rio e injusto sujeitar as Ru-
ltleres, Hesao coR a .firRe crenca de que se
esb agindo da Belhor Raneira possivel para
proRover a felicidade delay. auer fez do ho-
mer o dnico juiz, se a nulher partilha coH
ele a didiva da raz:o?"(?3)

A interveng5o direta nos debates da Constituinte
+rancesa n:o se restringiu ao grupo mats radical e de-
mocritico. do qual Hollstonecraft e Paine faziam par-
te . S:o bastant e

Edmund Burk e e os SgebiS-
de Jeremy Bentham. onde de pontos de

vista di.ferentes s5o criticadas as posiw3es dos revo-
lucionirios .franceses: A qerteza de participarem ati-
vamente da comunidade de interesses do mundi civiliza-
do, conferia-lines a autoridade necess6ria para sairem
em de+'esa dos pressupostos que deveriam assegura.r as
bases da relacionamento da grande associag:o de pro
prietirios. Foi a ispera polarizac:o das posit3es po-
liticos na Franca e na Ingjaterra a responsavel polo
rompimento dense vlnculo de solidariedade em torso da
liberdade de consci&nci.a e express3o do pensamento 0
compromisso de Hollstonecraft e Paine com o radicalis-
mo democr5tico da Constituig:o de 1793 inspirada em

Rousseau valet-lines o abandons de antjgos amigos e
companheiros de debate. Estes voltaram-the as costas
quando o otimismo revoluciongrio dos ''ideals igualiti-
rios, antes restritos is salas de Bala e aos sa16es de
polidos iconoclastas, revelaram sua periculosidade
subversive '' ( 24 )

A Porta da afirmac:o de Uollstonecra.ft - A :liber-
dade d a seguranca da propriedade - con+irma-se ha

An arch i c o smas

conhec pdas as Ref I exC
de

(23) Barbara Tailor. op. cit., p. 3
( 24) ]deB, p. ll
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adevert6ncia feith por BenthaH ea seu texts lbf..!bsafl
pscrito ji en !802

Ua dnico ezra conetido ao se extender deaais
a isualdade bode arruinar a order social e
dissolved os vinculos da sociedade(...). A
igualdade bode requerer uaa distribuicio da
propriedade incoapativel coB a seguranca (..)
A igualdade (n:o dove) perturbar u!!.distri-
buic:o ji assentada e deterBinada"(25)

A tirania da riqueza mostrava-se tlo posada quanto
ou kinda pier do que a tiranig.do .sf.aE.U,S., coho profs'
tizara Uollstonecraft em 1796(26)

Foi curto pols o periodo de vi9&ncia das ilus3es
democriticas nos parses mats civilizados da dpoca. Na
Franca. a Constituic3o igualitdria de 1793 e a pritica
da democracia direta nos bairros parisienses e nas ci-
dades menores rapidamente deram lugar icarta de !795
que imp6s novamente o veto censitirio e excluiu da
participac3o polxtica boa parte da populacao. Na In-
91atel"r.a, os defensores dos direitos poll.tacos. do ho-
med pobre e das Multt8fcs se hiram segregados a uma
vertente minoritiria do pensamento radical. duramente
criticada atd pdas editoras de uma revista feninina
liberal, que em 1798 declararam

(...) os de+ensores da igualdade feRinina,
que s:o t:o inieigos da +elicidade e dos in-
teresses do seko {feginino) coco os que pre '
9aB a doutrina da liberdade e da igualdade
para os hagens. n3o s:o considerados amigos
politicos e sinceros (.. .)"{27)

(2S) odes. ibidea
(26) Ices. p. 6
(27) Idec, p. t!
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0 pinico contra-revolucionirio de grande parcels
da aristocracia e burguesia inglesas confinou o pertsa-
mento democritico e, coho sugere Barbara Taylor, lan-
cou-as na busch de uma lingua9em capaz de expressar
esse arlsiedade. 0 revivescimento do entusiasmo reli-
gioso foia resposta encontrada para por a casa em ar-
den. Cano antidote i''doenga moral '' do iacobinismo. os
gr"upon evangelicos propuseram uma revolucao ''nos cos-
tumes e na moral ''. 0 ''modelo crist:o" deveria forjar
um novo homer, diferente do rico irresponsivel e do
pobre insubordinadoi um homed voltado para o trabalho
e para a vida piedosa, adepto das sociedades de tempe-
rance, um verdadeiro cruzado em sua crenga renovada

0 verdadeiro crist:o junta seri uo 'nivela-
dor'. nunca dad ouvidos i polltica +rancesa
ou a '+iloso+ia .francesa'"(2B)

Ao elaborar a imaged do ''lpodelo crist:o", unis-se,
colocando em posig3o de equivalgncia, os acontecimen-
tos revolucionfrios da Franca e a antiga tradic3o do
pensamehto radical ingles dos niveladores do sdculo
EVIL(29). Os egos de uma 6poca em que se havia pensado
inverter a arden do murido colocando-o de porta cabega
serviram de pretexto para juste.vicar a oposic3o ao
novo das lubes'', e ao mesmo tempo i.ndicar o caminho

da virtude piedosa. A intense.ficac3o do peso sentimen-
tal conferido i casa <o lar) cano lugar da ''religi:o
dom6stica '', centrada na "in+lu6ncia moral" da esposa e
da m:e, reforcou o vids moralizante da nog:o de virtu-
de do modelo crist3o. Esse vids sentimental marco kin-
da, uma nitida diferenga em relay:o i virtude do pen-
samento ilustrado, +ruto da raz:o e da capacidade de
+ormar opine:o pr6pria

A recordac3o das imagers de un deseiado mundo ond€
os que serviam passavam a ser servidos e olde os que
mandavam glam-se lta condit:o de comandados, represen-

{28) Idea. p . 13
(29) C+. E.P. Thompson. op. cit cap. S. p. lll



tou estfmulo suficiente ' para que delta vez, o Velho e
D Novo Testamentos servissem de conte de inspiragao
para re+orgar uma arden di.gina no mundo. Argumentava-
se atd com a suposta intinac3o do "Senior" a Eva logo
apos o memento da queda - "Esposasj submetam-se aos
seas maridos coma se submetela a Deus. . .(3Q) . Sem ddvi-
da o modelo crist:o, com todd o que continua de ' ansie-
dade recessive, deixava pouch ou Denham espaG:o para se
entrever uma possivel, kinda que distaste. emancipacao
+eminina da minoridade civil e polltica. . ..

0 vids recessivo do pensamento politico inside
Lambda sabre os ideals democrfticos do jacobinismo in-
g16s - os ideals de direitos naturais e de. igualdade
universal - apl"'oximando sells adeptos das iddias refor-
madoras dos projetos ut6picos. e principalmente de Ro-
bert Owen. A tradiG:5o liberal inglesa. por sua vez.
recua em subs posic3es political para proteger os
ideals da burguesia empreendedora e ciosa de seas in-
teresses Os liberals voltam ent5o a assumir uma opi '
ni:o. contriria ao veto universal masculine (e/ou femi-
nino em alguns castes). argumentando, cano o fez James
Hilt em 1824, que o interesse dos excluidos poderia

ill 11111'111111,lllllillllll:ll:::llilll :lli llllllil
qual Q pensamento cults inge;s aprisiona.homens pobres
e mulheres na condicio de minoridade pol inca.

Forum diferentes os caminhos percorridos pda mo '
ral para chegar jpolftica na Franca. Li combe ao pcn '
samento mats radical it buscar em Rousseau "uma repug-
nSncia mata perante o espetfculo do so'frimento
3ltt©io''(32). A repugnancia inaugurava a compaixao coho
sentimento politico e cano contraponto da posture
i9ualitiria liberal de uma Olympe Gauges. "Eu o+'Prego
um meld insuperivel para elevar a alma das nulheres
.faze as partilhar today as atividades masculinas" ela

(30) Idea. p . !4
(31) Barbara Taylor. op. cit.. P. 16

P. 70
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diz na sua
ela explicita sua aposta na igualAssam

de homers e mulheres para o exercicio da ci
dadania civil e polltica, apes reconhecer que a cor-
rupt:o dos costumes no Antigo Regime havia atingido os
dais seNDs na mesma extend:o. No p6s'facie de seu tex-
ts. ela lembra a rainha Maria Antonieta, a guam dedi-
cara a Dfa.!atari.Qe., das distorc6es do canter feminine
adquiridas no decurso de s6culos de corrupt:o dos cos-
tumes. durante os quads as mulheres aprenderam a arte
da conteng3o e da dissimulag:o. atuando nos bastidores
do coder masculino. Nana passages saborosa que merece
ser transcrita, ela diz

0 governs. sobretudo o frances, depended.

durante s6culos, da adwinistracio noturna das
nulheres; o gabinete nio tinha sesredos para
sua indiscric:o; eHbaixada, orders, presidin-
cia. ponte?icado. cardinalato, enfiH judo o
que caracteriza a estupidez dos hooens. pro '
lana e sa9rada, foi subHetido i cupidez e i
ambit:o dente seko antes desprezive] e res-
peitado. e .gods a revoluc3o, respeitivel e
desprezado . " \ a'J '

Os argumentos de Olympe de Gauges seguem o amplo
caminho da regenerag:o da Franca aberto polos pr"inci-
pios das Lubes. reunindo num paco comum a ser atirado
fora homers, mulheres e costumes desacreditados pda
raz3o. Em seu texts destaca-se o que alguns autores
Thompson entry ales, dizem ser o precedents aberto p-
da Revoluu:5o Francesa no campo da politico: ''uma nova
(onstitui£5o regida peta luz da raz3o e derivada de
primeiros princlpios, que lanwava is sombras as +ormas
velhas, inadequadas, proibitivas, da tradiw3o, lei e
estatuto"(34). 0 recurse usado por de Gauges ao dedi-
car sua Declaration irainha revels-se uma estratdgia

(33) 0. de Gauges. op. cit., p. le7
(34) Thompson, op. cit.. v. 1, p. 96



e.ficiente para nostrar que. por ciba das Haiores di'fe
renwas de sfaEsS e de riqueza, UH destiny conun as
unis tanto na incapacidade juridica. presence toesmo na
proposta de um governo constitutional ea 1791, aceita
peta rei, quanto nas sendai tortuosas da mulder para o
exerclc to e fet ivo do poder

Combe iPolltica radical jacobina derrubar, no
carta interregno de abril de 1793 i abril de 1794, o
goto censitirio e inaugural a democracia direta nas
comiss3es de quarteir3o das brandes e pequenas cida-
des. 0 programa i sans-cullotes atinge UH de seas
naiores mementos com a fixaclo do prego niximo nacio-
nal para os produtos de primeira necessidade em setem-
bro de !793. Pareciam afastados os dias em que a par '

ticipac:o dos "pobres". limitava-se is manifestac3es e
+estas revolucionirias, puja +uncio pedag6gica visava
traz&-loS para os principios do bom 90.verso consti.tu-

cionalt'laP nto. n:o podenos deixar de lembrac que coB
o deslocamento do vote censitfrio para a democracia
dir'eta ten-se outdo ato inaugural: a revers5o do sen-
tidO anterior da peoria politico que deixa de ger uma
quest3o de forma de 90verno e do conteddo da carta
constitucionat, para se tornar uma que$tao tdcnica de

abundfncia A felicidade do novo passe a ser
rica Nas palavras de Arendt, ''os

transformam-se em direitos dos Sans-
(361 Des.fazio-se o anti90 $entido da palavra

os homers que iniciaram o
const ituic3o haviam lut ado

ia e a opress3o. ales se consideravam
representantes dos oprimidos, Ji- que care-

ltico e sentiam-se, des mesmos, par '
a seu novo si.gni ficado, o f.Qn '

ia do pensamento radical
requer un esf arCO especial. externo a

dabusca
preocupaGao puma

Bi reit os d
Cul I ot es

Q quacom

move ment o gm P

contra
I eglt i mos
clam de coder po

Para chegarte do
viva

jacob i.no que

(3S) Serge Bianchi
!982, P. !20'127
(3U Arendt , Sega

Aubier

,. P. 68



condit:o da pobreza, nas para ela voltado, uai esforco
de sgl£d3tisdada que Robespierre chamau de zirLlldf
Signs.ficativamente, estava no carne dessa nova virtude
a preocupaw:o com o bem ester do pogo e n:o mats com a

Consentimento adquire o sentido da .g329-
riencia comum expfessa na .Zgn.t.adf...an.a, implicando no
rebaixamento do individuo e dos sous interesses parti-
culates icondic3o de inimigo nacional. Do panto de
vista politico. todd harem deveria se rebelar contra
si mesmo e seu particularismo (sells interesses Indivi-
duals) para se converter em um verdadeiro cidad3o do
corps..nacional e format" a solidariedade gerd de to-

A palavra novo passe ent:o a recobrir n:o s6 os
antigos cidadSos ativos. mas tamb6m o ''poco baixo '', o
homer pobre sem propriedade. A compaix:o polos infeli-
zes, antigo sentiments de fora intimo e da esfera pri-
vada do homed exteriorizavsc, elevada por Rousseau e
depots por sous adeptos jacobinos icondiw5o de paix5o
politico supreme e de virtude polltica superior: Seu

corolirio, coma indict ArCadE. ''forum leis promul:ladas
em none do poco da Franca e n3o em Rome da Repdblica
franc esa '' (38 )

Inspirados em Rousseau, os jacobinos e centos gru-
pos ilustrados de virios Raises europeus farah levados
a designer a compaix3o cano o mats verdadeiro senti-
ments politico. g assam. uma inovaf:o da Grande Revo-
luc:o a preocupacao politico e n3o s6 filantr6pica pa-
ra com os pobres, aldo que o mori.ments constitucional
ing16s de 1688, a Revoluc3o Gloriosa e a emancipac3o
politico das treze co16nias da America do Norte desco-
nheceram. A id6ia de novo estivera no centro da guerra
de independ6ncia americana, nada tends a ver contudo
CQm os tf&bBlttadof8s escravos ou assalariados. Je.f.Per-
son chegou mesmo, dubs ddcadas depots. a se re.ferir :'a
canalha das cidades europ6ias'' em cujas m:os todd por-
c5o de liberdade ''corrompia-se imediatamente e que

dos

(37) Iden. p . 81-89
(38) Iden, p . 89



dedicava a deaolir e a destruir tud.o, o pdblico e o
privado '' { J'r J

Liberdade, para os fundadores da naclo americana,
tinha um sentido politico e nio social. Bela nio +azia
parte o pressuposto mal-ester que sense o pobre por
viner uma vida sem sentido. Almejavam a conquista da
liberdade publica enquanto salvaguarda das liberdades
avis Em sana, a constituic3o americana deveria ofe-
recer ao cidadio proprietfrio garantias suficientes
contra os excessos d0 90verno. com base ainda no pres'
suposto ingles de que.a.representac3o politica coinci-
de com o imposto page(40)

Este ripida meng:o ao novimento de independ6ncia
americana deixa bastante explicito que foi de outta
natureza a ]ufsiia levantada polo pensamento jacobino
francis e que nlo foi necessirio esperar pele roman-
tismo do sdculo XIX para que se f ormulasse um pensa '
mento crftico iraz5o Em plena cent da RevolucSo
Francesa a polltica viu-se forcada a absorber em seu
campo conceptual um sentiments. a compaix:o, traduzido
na id6ia de so] idariedade

A. ZirEfida. equiparada ao desinteresse polos. assun '
tos pessoais,, cassava a exigir dos membbros do corps
politico da nac3o uma constance rebeli3o contra si
mesmo. E se esse virtude desinteressada orientava-se
pda vontade an.3., vontade elsa que por sua vez unis
todos em direc:o b cotnpaix5o polos pobres (les malhe-
reux de la terre), a quest5o social cassava a ser ne-
cessariamente a base sabre a qual se instituiria a no-
va sociedade francesa. Esse arguments apodera-se da

reequac sonar o et emo logo
de .forma a denunciar a razao

um obsticulo icompaixio, o nascedouro do
do homed, aqujlo que o impede de, por sua bon

natural, identificar-se com os infelizes que pa-

nocio de pa
.x-.razaoda

por
egoismo
dade
decem

(39) Iden, p. 76
(40) IdeHI. p. 76 e !51 e seguintes



Encontra-se portanto. no carne dos aaas revolucio-
nfrios a rebels:o contra a fazio: o racioc£nio ilus-
trado, promovido i religi:o com seu temple da Raz5o.
debra-se perante a compaix5o, a alma candida de Rous-
seau. Encontra-se tambdm a a+irmac:o de uma nova dig-
nidade humana, contraposta idignidade dos titulos, e
assam, a delimitac5o do bem e do mal n5o se socorreram
na Franca de uma religi3o institucionalizada coma na
Inglaterra. A moral adentra o pensamento politico
atravds da posit:o mats radical do espectro revolucio-
narlo

Nests panto & precise estabelecer um contrasts
quito nftido entry o arguments jacobino da sans-cullo-
terie .francesa e o do radicalismo ingles. A now3o de-
mocrdtica de .i.alla:.I.da:da n:o esteve na Inglaterra reco-
berta pda compaix:o. Quando Wollstonecraft colDeR a
igua[dade no centro da organizac3o social e po]itica
tem em monte o direito natural de dada individuo iau-
todeterminac3o politico e social Sua }uta e a de seu
compatriots Thomas Paine, tal como a dos primeiros re-
volucionirios na Franca, visava derrubar os males ad-
vindos d6 governs autocritico. os privildgios da here-
ditariedade e a rjqueza n:o merecida. Destacam-se con-
tudo dos constituintes franceses de 1789, por reconhe-
cerem a igualdade natural de todos. rejeitando a ima-
9em de um ser degradado pdas necessidades vitais para
o pobre e para a mather a imaged do ser ed6nico prego
a uma et etna minoridade

Na trilha de seas antecessores Locke e Smith e do
contemporineo Bentttam, Wollstonecra.ft argumentava com
uma concep93o do mundi movido pdas leis da mecfnica,
olde previa-se eliminar da sociedade lada coerg::o para
que a ''conhecida lei da gravidade prevalecesse e os
sexes caissem coda um em seu devido lugar '' Esse natu-
ral disposig3o dos individuos na sociedade, antevista
por Uollstonecraft, distancia-se do pensamento sete-
centista de Locke par incorporar lfdff (proprietirias
e nao-proprietirios, homers e mulheres} atribuindo i
.ig93.Idade a condic3o de elemento .fundante de uma nova
iaea.I re9utadora das relag6es humanas. Nessa sequ6ncia

de reajustes mec5nicos surge "a virtude que s6 flores-

a4



ce entry iguais..."{41) e n:o cano qualidade pr6via e
necessiria i, instituig:o de uma sociedade que contra-
ditoriamente recolhesse os pobres, fazendo doles cida-
d:os pianos no moments mesmo em que eliminava na esfe-
ra publica o debate e o confronts das opini6es

Assam. em busch do campo conceptual em que se de-
bate o dit''tito da mulder b cidadania chegamos a con-
clus3o paradoxal de que uma mesma reivindicaw:o pods
vir justificada por pressupostos quito diversos, embo-
ra com frequencia expresses pdas mesmas palavras. E
mats, que a moral, enquanto c6digo de conduta pessoal,
expressou nas dltimas d6cadas do sdculo XVlll, tanto o
otimismo libert3rio ing16s que via na ''inferior"idade
ataRI" de safes imargem da ZQlii o resultado da mi
disposic:o da order social, cano,recobriu tambdm o
pessimismo culpado da posit::o jacobina que facultou a
Robespierre sentir-se predestinado por Deus para, por
compaix:o e movido pda solidariedade, emancipar o po '
vo. n:o ennuanto canjunto de iidadaes, mas sim pnquan
to bnafnS. e ialgliZeS,(4a) . .

A sutil e imensa diferenca entry cidad5o e homer
n3o Rode ser anulada, pols a reivindicacgo de direi-
tos, pr6pria do cidad3o. coloca o debate na esfera dos
assuntos publicis, contraporido-se pols a compaixao em

relac3o ao poco infeliz que se confunde com o senti-
mento de piedade por uma pessoa e "transp3e os con+li-
tos da alma. a alma candida de Rousseau, para a poll '
rica '' elimirtando ao masao tempo o debate e a indivi.-
dualidade constitutive da esfera publica(43). A as::o
po'l inca passe a se constituir lira determinagSo - um
aldo dnico - das necessidades do homed e nio dos inte-
resses dos cidad5os. 0 homed passe a predominar sabre
o cidadgo e as marinas politicos se.!esfazem em fumaga
coma diz Arendt citando Crbvecoeur ''''

(41) Taylor, p. 2 e 3

(43) Idea. p . 103-106
(44) Idea. p. 149-15e

42) Arendt, Sabre la revaliiciin. P 97 e seguintes



3 A INTRINCADA TRINA DA CONDICZO FEMININE

'Hariages. socidtds, institutions. kaine i
yous ! '

George Sand

[[ est dou]oureux de ]e dire. dads ]a civi-
lisation actue]]e. i] y a une esc]ave

Victor Hugo (1872)

'Je croix que c'est clever tr&s haul la e ee
que de I'appeler coepagne de::l::begqe

Pierre-Josephe Proudhon

Estes a+irnac3es t:o diversas de pessoas letradas
do sdculo XllX, podem n:o expressar todd a Sana de opi-
ni6es sabre a mulheri indicam. por outrc} lada, a ten-
s5o que recobre um assunto po16mico e uma quest3o po-
litico di+fci]. Objetos do desprezo. da chacota. da
admirac3o ou do devotamento. 6 quake sempre um Sfn.!.i-
afntg a forma escolhida, em particular polos hagens,
para deja falarem: As observac3es sabre sua posic5o na
sociedade. sabre seu comportamento na v.ida privada e
social e sobre subs reivindicac3es est3o invariavel-
mente impregnadas de um tom moralists

As imagers da escrava a ser emancipada ou a da tu-
telada do homeai, ''uma pupils, eula vida 6 uma emanci-
pac3o perpdtua que terming com a norte '', remetem para
a condit:o de algu6m imargem da esfera publica e as-
sin, estranha aos assuntos politicos Mesmo quando
hesse mundo das letras um tutor reconhece seu ''pender
(sica para a pol inca '', o faz de .forma a mostrar o es-
tado degradado da politico rebaixada icondic5o femi-
nina. Em 1881, Guy de Maupassant escreve: ''Digam o que
quizerem, a pol3ltica convex is mil maravilhas ao espl-
rito +lexlvel das mulheres. (.-..) Subs {'aculdades es-
sencialmente subjetivas adaptam-se mal is antes divas
liberals {...) mas a politico. ci6ncia de segundo ar-
den, olde a intuit:o instintiva, a natural .malta de
escrdpulos, a seduc:o, a habilidade. as ''finesses" e
as sutilezas triunfam sem cessar sobre os raciocfttios



egos. se presto infinitanente beos ao desenvolviHehto
conpleto de today as qualidades inatas da mulder"(45) .

No memo disses mdltiplos preconceitos, surge a no '
c:o de z.iri.a. que serviu estratdgica e contraditoria-
ioente para compreender e questionar a condit3o femini-
ne no sdculo passado. A cargo de piedade e de repulse
que de imediato vem ilembranwa quando se pensa na
tribe dos intociveis na India - serbs que o cantata
maid love corrompe e conspurca os que doles se aproxi-
mam; para sempre destinados a server e a permanecer
sem vontade pr6pria e imargem da sociedade - mui.to
colaborou para que.se formasse uma imaged e uma iden-
tidade .femininas(46)

Vale lembrar que a condit:o da Rather d em quito
semelhante ido empregado domdstico. uma figure ambi-

cluldo dos direitos Politicos pdas constitui96es
+rancesas de 1791 e 1795. Embora muitos dates pudessem
preencher os requisites de resid&ncia e de pagamento
dos impostor previstos para o cidad:o ativo, a BIBS
negou-se esse prerrogativa.com base nas caractev"isti-
cas de sua categoria de trabalho: a subniss8o. o res-
peito e sobretudo a fidelidade sem limited ao pa '
tr:o{47). As iioagens do servo e do escravo atravessam
a iMageR do servidor dom6stico, algudm sem face e per '
dado no anonimato do sdquito do chafe da casa. Elem
n3o s:o homers litres coma nostra Barrbre

'A Posit:o dos servidores assalariados inclui
clara e precisanente a clause de pessoas que
dove ser excluida da representac:o politico
por que ewpresados {...) n:o teH vontade li-
bre e independence, que I essential pan
exercicio dos direitos de cidadania'(48) .

0

i« L3...£ea01.as..£!i..iiE£k(45) Gil Blass. 1881
Priollaud} Liang Levi. 1983, P. 71
(46} Varikas. op . cit
(47) GrandHaison. OP. cit.. P. 185
}48) odes. ibideB

(org. Nicole



Este definic5o categ6rica pro+erida durante as
sess3es da convencio rancesa de 1789. evidencia i
persistBncia de ua preconceito .firmemente arrai9ado
nas representac3es hierSrqujcas do anti90 Regime. Pes-
soas sem posses, sem lugar proprio, alimento ou roupa
pram consideradas as projec3es divas da vontade daque-
les a guam serve.am. A met3fora do Zi.ti.a, reelaborada
peta iaa9inirio europeu no s6cu]o XV]]], poderia lam-
bda server para recobrir essen homers denominados la-
caios, uma cate90ria radicalmente desquali.cicada polos
outros trabalhadores e desprezada por todos os estra-
tos socials. A carla pejorativa da palavra lacaio viu-
se acrescida na sociedade burguesa da imaged de algu6m
clio tFBb3ltto n3o produz bens, mas serve t:o somente
para o alivio e a vaidade dos ricks. A jgnomlnia que
sabre ele Fecal foi exemplarmente explicitada por Toc-
quevi 1 } e

Recorre-se saito ipaiavra }acaio quando so-
das as outras falhae tta representac:o da bai-
xesa humana. Sob a antiga Bonarquia. se al-
9udB deseiasse descrever ue ser vi] e degra-
dado, dina que eje tinha alba de lacaio. Sd
ipso bastava. Dizia judo"C49)

D peso dessa ina9en negative aparece de novo quan-
do, nos debates que levaram iConstituiG::o de 1793, os
proponentes do yoko universal masculino argumentaram
em defesa da igualdade de direitos que todos deveriam
usu+ruir, independentemente do trabalho, arte ou ser-
vico a que estivessem vinculados(50)

Nos argumentos pr6 e contra sobressai com nitidez
a presence de antigos preconceitos em relac5o a deter-
minadas atividades ttuBaR3s 0 eco do traba]ho manual
interdito para o homed bem nascidcP, as longas vistas
de profiss6es aceitiveis ou n:o para a igreia cat6}i-
ca, o estigwa carregado por servos e escravos deskirta-

(49) Iden, p. 186
(50) Idea, p. t87



dos a arcar com o anus da vida bio16gica de deus se-
nhores s:o plenamente audfveis nas justificativas

civilizados dos direitos politicos sdculo XIX Stora
cortes resquicios de preconceitos. talvez atd atd-

vicos. recobrem as atividades relacionadas i reprodu-
c3o da esp6cie; s3o consideradas
degradantes para os que as executam
mento racionalmente estruturado pecos
clarecidos'' constr6i sua pr6pria armada
que Fecal sabre os
gioso , subs origins sao
init ituintes da sociedade
aust adore do
contra todos, anterior i
(ava no final do s6culo XVlll e no
quest3o paradoxal: o prego exit
de malaria da popula£5o na
gundy arden poderia bem ser a volta
vo. Nada nessa sociedade secular
t6ncia peta eternidade de uma categoria
sores a meld caminho entry o homed nat
civilizado.. A imaged de laze.iirida.Qf. ou
instintivo prevalecendo sabre o domingo
pda raz o. e a
i nc omp I et a
parte da
naga a representag

0 preconceito
Pasta socialmente, sujeito
pda press3o dos que
por conte dessa

A

porCHn ec es3ar Idb
Cont udo , o argu

esp { ri t os es
ha . 0 est irma

al e n3o fellt nada I naaores u iuu
reportadas ao campo das regras

sent ido, a imagers as
todosda guerra deli13+1elil111l
colo

s6culo XIX uma

para nant er a gran-ao
c3o de cidad5as de se-

ko estado primit i
aXIs'ust i .ficava a

de pirias, de
al e o homed

ladadeja do
das paix3es

um memento deae
fazedvida de qual quer pessoaformal:o na

de aperfeicoamento quernnrepcao do proc sso
;o estit ica da arden social

imrPVPla-se cano constrangimento
mod i .f i c ad oportanto a ser fleaseater lesados . f mats

I iCio exterior aas que a soften, a
+orga da representag:o da
vontade de homers que es

polo estado das

Hesse

ad qui rid a
sociedade cano resultado da
colheram abandonar o estado de guerra
leis resists mesmo ao pensamento recessive que xnaugu-
ra o sdculo XIX. Nem a autoridade dos preceitos bibli-
cos e a cargo moral da virtude piedosa, nem a virtude
clvica da tradic:o e do langue forum su'ficientes para
impedir os movimentos organizados dos trabalttadores e
a lula feminists de repddio ao arcabougo legal restri-
tivo
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Se n3o tti ddvidas eH relacio aos trabalhadores itt:
9]eses terex se lancado na batalha pda reforma parlay
mental e REID direito ao veto quando constataram que
nos momentos de con+ronto o Estado .ficava do lido dos
patr3es(51). o mesmo Rode ser ditz da batalha das mu-
Iheres por sua emancipac:o Vendo nas leis as arenas do
coder patronal ou masculine, conforms o cano, o acesso
a Blas passou a ser o objetivo das aspirac3es cartis-
tas, do operariado .frances p6s 1848 e das feministas
fosse vids obietivo convive, pordm, com argumentos sa-
turados do tom moralists que in.filtra-se de.finitiva-
mente na ret6rica politica no sdculo XIX

Nos texton feministas - de autoria de homers e mu-
!heres -, a importincia das leis escritas cruza-se com
o reconhecimento do coder dos costumes arraigados e
r"esistentes ao apelo da raz:o Aceitaw-se as regras de
lute do mundi burguas demonstrando-se pordm a necessi-
dade de serum alterados dots contratos bisicos, o do
casamento. na esfera da sociedade civil, e o da cida-
dania, no campo da politico Antecedendo. na malaria
das veils, a pr6pria alteraw:o dos contratos. surge a
intend::o iluminista de crier as condic3es prdvias para
trans.format a socio'dade atravds da re.forma na educa-
c3o, sobretudo dense sem-i-birbaro. o trabalhador. e
dessa et etna mellor . a mulder

Foi na avaliac3o critics da moralidade e raciona-
lidade +emininas e da post,w:o subordinada da mulder na
sociedade que se fez presents a ret6rica moralista que
a acura de duplicidade. 0 ideal de .!tansz.arabi.i.i, de
nitida inspirac:o em Rousseau. no qual Q ser privado e
o ser publica se sobrep3em sem nenhuma separac5o, pre '
side a intenc3o de trader a muller para a z.isibil.i:.dadi
social e, depots. politico.. Com esse ideal, o ar9umen '
to da .inaLu,t.i.d.adf da mulder (e do trabalhador) revela-
se uma face de dots games: justi+ica pda avaliac3o do
comportamento da mulder sua exclus5o de centos direi-
tos avis e de todos os direitos politicos; em contra-

(51) J. R. BinHidd3, E]
Blackwell, t986, p . 27

Bali ]
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partida n:o pods inpedir que tamb6a o eNaBle da vida
particular dos homers precede seu acesso aos car90s
pdblicos.. Elinina-se dessa madeira.
.I.i.d.ada. t:o importance para a sociedade de corte mo-
narquista e para a atividade politico nos dais sdculos
anteriores(5a) e necessiria para impedir a justaposi-
c:o do homed pdbl i.co ao homer privado. Com esse proce '
dimento, supreme-se aqujlo que, segundo Arendt, asse-
gurava a exist&ncia de um mundi comum que ligaria e
separ"aria ao mesmo tempo os homers em sociedade. Em
saas pal auras

llBFlq:la:W

E8 dodo o lugar PR que se perBitiu que a so-
ciedade invadisse, cobrisse e. ea cerro ao-
nento. absorvesse a es+era publica, a prieei-
ra inp6s sous pr6prios agtfS e norris eorais
i segundo"(S3)

A path:o peta desmascaramento da sociedade. inau-
gurada peta lute do iacobinismo frances contra a hipo-
crisia. e a favor da compaix:o REID sofrimento dos
oprimidos, o outdo lido da paix3o peta transpar&ncia,
fizeram con que o bQafa passasse a predominar sabre o

Embora parega paradoxal, entetlde-se por que os ar-
gumentos a favor e contra a muller imiscuida nos as-
suntos politicos encontram subs raz6es mats recorren-
tes, nio numb +utura ag:o poljtica ine+iciente. mas na
investi9ag3o minuciosa da sua vida privada. lsso faz
com que o campo de lute do feminismo "respeitivel '' de
inspirac:o liberal apresente .f arte marco moralists,
transposta do ''modelo crist3o '' do revivescimento Fcliv
gioso in91&s e da paik:o pda trarlspar&ncia somada i
compaix:o, abbas quito importantes no jacobinismo re-
vol uc ion ido

dia

CS2) Jean-Jacques Courting e Claudine Haroctie. Histoire du visuz
XVl& si&clt, Ravages, 1988
(53) Arendt. SQbr! ]aRevaluci6n., p. le7 e fess
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Pods-se afirnar pols, que a lute pel.os d.irpitos
elvis e politicos da nulher trilhou os caiKinhos de uma
cruzada pda justjga::social:. o que significa diner
que, de forma is vezes maid e is vezes memos radical,
esse lula englobou o direito iliberdade para o escra-
vo e os direitos politicos para o trabalhador. visando
eliminar da sociedade qualquer caste de p5rias. Com

ipso n:o pretendenos escamotear as diversas posic3es
evidences no debate. Sem tamb6m pretender uma exposi-
u:io exaustiva dessas posic6es, escolhemos texton de
Harriet Taylor Mill e de George Sand, dubs auroras de
importincia reconhecida no iaundo intelectual e no de-
bate politico do sdculo XIX, texton eases que nos per '
nitem levantar os principals pontos da questio e cer-
tas di.ferencas significativas

Acreditamos que as reivindicag3es listadas na Con-
venc5o de Nulheres, no estado de Ohio em 1850. e nas
reunites polos Direitos da Hulher, real i.ladas no mesmo
ano em Hassachussets, transcritas por Harriet Taylor
em seu ensaio de 1851, resumed os pontos maid impor-

o que

igualdade perante ilei e o direito ipalavra para to-
dos os que a lei se submetem. acrescidas do direito i
participac5o politica direta para todos os que contri-
buem com impostor para o sustento do governo ( ..) sem
distinc::o de seko ou de cor. 0 direito iinstruc3o pa-
ra a nu)her e ao esclarecimento da consci&ncia pda
responsabilidade assumida. 0 direito ium emprego dtil
e honrado, que na jdsta medida de subs capacidades in-
dividuals abrisse-lines as portal dos mats variados
postos avis e profissionais. E por dltimo, mas n3o
memos importance, o direito para a mulder canada de
dispor, em igualdade de condic3es com spu narido, das
proprio.dudes canons \ a+ ;

0 trin6mio - instruc5o, direitos elvis. direitos
politicos - sintetiza este conjunto de reivindi.caches
que persistiraot no sdcula XIX e adentraram o sdculo XX

t ant es do 1-1:1+Bl!::':,4H

(54) Harriet Taylor }lill. "Pri heros ensayos sabre p} eatriRonio !
e] divorcio", in Jo Stuart llill e H. Taylor Hill. i.i....isga.Ipad...df
]ls..sent, GuadaraRa, !973, p. 34 e seas
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coma bandeira de Iaea
pols nas
cas. mas sim na forma
En quanto Harriet
trilha da trad
blema, vendo nas leis baseadas
a origem da condic3o atual da
entre outros, Victor Hugo.
das constataG3es, aceit ando a
pacidade feminine para a politica
equacionamento do problema levi signs
P} jc ito um diferente

g bem verdade que no
v6rc.ia. Harriet t oma coma

uma a+irmacgo semelhante i de
c3o de que ''no atual estado
ria cont
barrel ras
aproxima da
bala aos membros da
april de 1848 na Franca: ''Devem as mu
da vida pol it ica'Z Sim, um dia,
seri que este dia este
para que a condic3o da mulder deja

e

formed a '' (
vistas de esquerda Ices atribui
quest3es a serum tut adds
dos direitos avis da
proptias m:os fema.minas a possib
cio terex conhecimento
vil do casamento, antes
ja, a ci6ncia das c
s:o de sua responsabi
para que se efet
Blas. o casamento

HD Ide-. p S34.. ...« -.-b..s d« c.-itl c.«tr.I ' i«
Siini£. OP. cit.. P. 183
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na libre concorr6ncia, a proposta que +az logo a se-
9uir: ao reconhecer estaretR "as mentes +emininas dege=
neradas REID costume e pda submiss5o", aponta por6n
cano soluc:o a imediata concess3o iatulher da i9ualda-
de total de direitos e de privi16gios avis e politi-
cos e a recisio de today as leis relatives ao casamen-
to. Ficaria por carta da capaci,dade individual e do
amor regular as oportunidades de trabalho e a associa-
cio matrimonial. Sonho ut6pico? Talvez

Contudo, as diferencas entry os argumentos dessas
dubs feministas vai maid lange. Harriet. no inicio de
seu artigo sabre A:.:gp411C:fPB;cie da oulber. sadda, coho
ii apontamos, o documents das +eministas americanas
Considers-o, sobretudo, uma juste advert&ncia para a
democracia masculine da America, mas recorlhece que a
lic3o tamb&m g vflida para os radicals e os cartistas
das lltt&s Britinicas e para os democratas do continen-
ts europeu. Concorde kinda com das denunciando a in-
iustica da exist6ncia de duds SaSEaS. uma nascida para
90vernar e outta para ser governada e, ato continua.
demonstra que esse situac::o impede ''todd aperfeicoa-
mento vitae no canter e na condic3o social da espdcie
humana ''. A perversio e a desmoralizac:o recaem igual-
mente sabre oprimidos e faVorecidos(57)

o tear de uma propost a
programitica que, ao mesmo tempo reivindica os direi-
tos da muller icidadania elena e destroy as objew3es
de seas opositores, esvaziando-as de qualquer conteddo
aceitive] para a raz:o. Harriet lange today as obje-
c6es para o campo dos preconceitos arraigados nos cos-
tumes, avessos a tudo o que d novo e aprisionados a um

racioclnio circular. ''0 cults do costume d uma idola-
tria da regress5o '', ela diz ao iniciar uma tonga expo-
sicio sabre a resistincia is coisas novak e sabre o
peri90 de se in+erir de antem3o e arbitrarialoente a-

implausibilidade das liberdades. Seu arguments vai de
uma afirmac3o 169ic.a para sua demonstrac5o hist6rica

sadr Fi emanc IDacan aa mii i hpr

(57) Harriet Taylor flill, "La eRancipacidn de la Ruler
cit . , P. 47-48
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Assam, ao critical os preconceitos iusti+ica,dos
polo hdbito. diz ser a Porta ffsica a dni.ca explicac5o
para o costume de mantel a mather em sujeic5o. E ilus-
tra sua resposta com uma sdrie de situac3es hist6ricas
anteriores ao memento em que a lei da espada cedera
lugar ilei escrita. A contraposic3o entry um tempo
anterior e os tempos modernos e civilizados reaparece
outras vezes no clara intuito de denurlciar um parado-
xo: o orgulho de homers que se consideravam signati-
rios de um contrato social. cuios fuadamentos enraiza-
vam-se na crenca na liberdade e no aperfeiq:oamento do
esplrito. coexistindo com a situac3o {eminina agri-
Ihoada a circunstfncias ji deixadas para trds, e que
s6 convinham no estado de natureza ou de guerra de to-
dos cont ra t odes

Sabre este paradoxo, Harriet elabora a represer\ta-
c3o das distort:6es criadas polo relacionamento entry
homed e mulder, sobretudo no casamento. Ao tamar a
opiniio comum relative iinflu6ncia dissolvente das
mulheres sabre os homers, justificada a parter das
pressupostas qualidades inatas do g6nero feminine, ela
evidencia que a suposta qualidade mata nada Dais d do
que o resultado de uma educaw:o deformante, aplicada a
mather desde a mats terra inf3ncia, educa93o esse jus-
t i cicada palo . costume

Passe a passe, ela desmonta as objeg3es do sense
comum, preconceitos recobertos pda ret6rica moralists
e racionalizadora que procurava esconder a fragilidade
de subs raz6es Harriet chega ao image da questXo ao
des.fazed a imaged socialmente aceita do desaiuste en-
tre a politico e a mulder. Nostra ser ela composta por
uma sdrie de pressuposic3es ngo demonstradas: a incom-
patibilidade da vida ativa com a maternidade e as cui-
dados domdsticosio efeito endurecedor do canter in-
compativel com o papal apazi.guador da mulder no lar; o
aumento da ji excessive press:o da coticorr6ncia sabre
todos os trabalhos lucrativos. Today essay obje96es
estavam no campo da Herz especulac3o. sem demonstrat5o
que as comprovassem

Sous argumentos converged para um objetivo claro e
direto: ''aqueles que pensam justificar as restric3es
do campo de ag:o da nulher, limitando-se a diner que
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el as buscaH o .feminine e
para as mulheres n5o d a politico, nem a publicidade;
mas sim a vida privada e .familiar", est3o simplesmente
justificando, a parter de velhos preconceitos, seas
pr6prios interesses pessoais. Seu texts d destituido
de recursos piegas: dirige-se diretamente is mulheres
e seu respeito pda privacidade a impede de prescrutar
a intimidade .feminine no intuito de denunciar o com-
portamento da mu]her. 0 otimismo ]ibera] de Harriet e
de Stuart Mill. alguns amos depots, os conduz direta-
mente iraiz do problems: as leis baseadas em precon-
ceitos e no desprezo aos argumentos da raz3o Cram rea-
ponsfveis pda atual condic5o da mulder Da{ a lute
proposta apontar direta e imediatamente para o campo
de ac:o politico. Stuart Mill reconhece mesmo a di fi-
culdade da tarefa de desmontar paradoxes, jd que ''um
dos preconceitos caracterlsticos da reac3o do s6culo
XIX contra o sdculo XVlll consists em atribuir aos
elementos irracionais da natureza humana. a infalibi-
lidade que o sdculo anterior atribuiu aos elementos
rac i on ai s \ '' '

Nisso, des distanciam-se de outros autores que,
cano George Sand e Victor Hugo, colocaram a discuss5o
no campo das evid6ncias. 0 reconhecimento de homers p
nulheres de.formados pdas leis e palos costumes, im-
plica para Blas em alterar de f orca gradual, primeiro
os costumes e s6 em mementos posteriores entrar no
campo dos direitos elvis e politicos. Bo panto de vis-
ta doles, uma revalue::o nos costumes deveria preparar,
especialmente a mulder, para a cidadania civil e a lu-
la polltica. I)elsa madeira, a escolha do campo de de-
bate define Lambda as arenas. Ao escolher a estratd9ia
da transformag:o dos costumes (moeurs) os argumentos
tornam-se piegas e com 'forte apelo ao sentimentalismo
Escutemos Hu-9o em 1872. dirigindo-se ao redator che-fe
do Avert i r des Femmes

aue a es+era de ac:o adequada

{S8) John Stuart Hill, "La discrieinaci6n de la Buyer", in op., cit
P. 84
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Apportons dads 1'6tude de ce problbne plus
nike que la justice; apportons-3 la vdndra-
tion; apportons-] la compassion. Quoi il s a
un &tre. un gere sacr6. qui nous a +ormds de

sa chair. vivifids de son sang, nourris de
son lait. remplis de son coeur. illuminds de
son 5me, et cet &tre souf+re, et cet imre
saigne. pleure+ languid, tremble. Ahl dd-
vouons-nous, sermons-le, d6+endons-le. secou '

rans-le, pr?E;?eons-le! Baisans les pieds denotre H&rel"(59}

Se a crftica aos costumes vem de uma mulherl coho
Sand. ela Rode ser mats severa, e a criatura et6rea do
texto de Hugo se transforms na mulder de moral ddbia e
+lexlvel, duplamente subordinada aos homens - ao mari '
do e ao amante -. aquela que faz da intriga a politico
de alcove, um ser da obscuridade com a moral de um es-
(rave. Sem ddvida, o arguments de Sand persuade Dais

OBl3s imac.ens apresentadas da que pda argumerttacao
nacional, que de tata tem. Guar\do reivindica a prima-

tre iguais. consciences do compromisso assunido. A es-
trutura de seu ar9unento em nada difere Hesse porto. do
de Harriet; a di+erenca mica por conte do recurse ao
sentimentalismo: "( .) o direito de reduzi is pri '
vaw3es da mis6ria enquant0 pasta com mulheres a ronda
e o cap.tal que Ices pertence (.. .) o' direito de .d!-
sonri-la pot" suspeitas injustas ou de purl-la por rai '
tas regis. Estes s3o direitos selvagens. atrozes. an-
ti-ttuB3ROS, e as tinicas causes. ouso a'firmer, das in-
+idelidades. das querelas. dos escindalos e dos crimes
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que conspurcaa frequenteaente o santuirio da +aaf.lie
e que o conspurcario kinda, oh! pobres sores huHano€
(...)". rica por conte tambdm das imagers usadas para
convencer: ''Nada Mats orgulhoso do que o escravo, nada
mats v3o do que o 'valet ', nada mats insolente do que
a mulder que governs fingindo obedecer". Ou kinda, a
imaged construida em detalhes. da mulder addltera sur-
preendida em sua malta. 0 castigo - a degradag::o pu-
blica, a desonra perante sous filhos. o imposslvel ca-
minho de volta ao bem, o 6dio ao marido. Bator de seas
so+rimentos - e o castigo major - a lei que peralta ao
homed retomar sua mulder desonrada, retirando-a da
pris5o para faze-la "saborear iota a goto o martlrio
de sua degradac:o e faze-1o na presence constance dos
Fi Ihos " (60 )

Encaminhando sous argumentos na dire£3o das dis-
tors6es e de.formac3es do espirito e do comportamento
.feminine, Sand prop3e uma estratdgia di+erente das su-
9eridas por Harriet Taylor Mill. Ao inv6s da imediata
eliminacgo das leis constrangedoras, ela define um

p.rograma em dubs etapas: uma primeira, no campo dos
costumes e da civilidade; uma segunda, no campo da po-
litico. Na faso initial, as mulheres deveriam lancer
m5o de todos os recursos disponfveis para demonstrar a
inj-ustica das leis e dos preconceitos socials. Deve-
riam adquirir o que poderlamos chamar de visibilidade
fixU, uma participacla consequence nos assuntos so-
cials que completasse a civilidade necessiria irei-
vindicac::o posterior do direito de igualdade para os
sexes; Deveriam aprender a viner em sociedade e a se
comportar cano donas de sua pr6pria opine:o: ''dado que
voc6s t&m talents, que saber escrever. que editam jor-
nais, que coma se diz, t&m um carta talents para a pa-
lavra, publiquem subs opini3es e discutam-nas coin sous
amigos em reunites n5o oficiais, nem pclliticas, ew
reurti3es olde serif escutadas sem prevent:3es"{61)

(60) Iden, p . !8S-t87
(61) Idea, p 189



Este estratdgia tem um obietivo nit
cher do campo das vaidades puerls
vo, traz6-ta da esfera da obscure
espacc} visfvel dos tomas soczais
nas do respeito dos homers
dartedade para a causa femlnina
em sana Sem ddvida uma estratdgia bem

S3o os princzpios dessa estratdgia
que prevalecem no programs de lula do
pettivel Barbara Taylor ao coumcrar
realizac6es importantes do feminismo
subsequentes a 1850, relate o
peri6dico feminists. esprit
Durante aaas , ela diz ,
seu cerro editorial , I
Londres, tornou-se Q taco de um nuc
ioi I it ant es zemin tst as
paRKa a favor da
50 bs profiss3es, dos direztos a props
mulheres casadas e " eventual

Esse recur em relac5o is
uoTlstonecraft e Harriet Taylor
va o car51ter mtl itante de
masculinos Contudo, as mulheres
mpn ' s Jours al ,
d icais e Tories
um comportamento bastante respel
saas tfticas passavam antes pdas
las conversas, do que peta t
.fest aches de massa nas Furs
casa de Elmile Ventura, formada na
liberdade sexual, civile politico,
argos 1860 e 1870 se envolveu em

Sua lute a favor do vote feminine e da
leis que, sob- o rotulo de prevln
giosas , recaiam prxnc
al lada a condic3o de mu
reputac5o de ''ovelha negro do rebanho

(62) Barbara Taylor, op. cit., p. 279
r63) odes. p . 28+ e 281
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Quarent a Bros separam os ndueros iniciais do
e os de Pdaa

llil+g&H4B Ba+-UE 13iTIXiSKI Z\H nr mil I I.n
em S3o Paulo. Surgindo em memo ao entusiasao da pri-
meira ddcada do regime republicans, elsa revista se
propunha a +undar a repdblica das letras entry as mu-
Iheres brasileiras, em intima conCH:o com mulheres
adeptas ou simp5ticas is lukas .femininas no mundi in-
teiro. S:o escritoras e poetisas de vfrios estados do
pals que ouscavam forman uma
da [ondit3o da mulder nessa virada do sdculo
mulhei"es de letras p ciPllq rnl=hnr=dnroe I.n

acerca
Essay

tal cano boa parte de subs companheiras de lula nos
Raises i.i)Ci.I..i.za.das, ao feminismo "respeitivel", volta-
do para a sociabilidade e para a formac5o civics da-
quelas que atd ent5o haviam vivido recolhidas em subs
cases. Em sous teKtos d nltida a concordfncia com a
delia de progresso que, no Brasil, comandou a propa-

ganda republicans a parter dos amos t87Q e com Q ideal
ilumista de .format:o e cultivo do esp£rito:. Nell sa-
bressaia imaged da mulder modelo, esposa - companhei-
ra e interlocutora do marido - e m:e - segura educado.-
ra de seas filhos. A fuse de Julia Lopes de Almeida.
parte de um artigo que conroe o primeiro ndmero da re-
vista, exp6e a linda editorial, que pre,domina entry os
articulistas durante os dais Bros de pull:ical:o de 4
Ne n s ;a g e i.ra

'luna Bie instrulda. disciplinada. beR conde,-

fedora dos sous deveres, narcari. +unda, in-
destrutivelmente. no esplrito de seu +ilho, o
sentimento da order, do estuda e do tFab8ltto.
de que tanto carecemos. Parece-ne que s5o es
ses: os elementos. de progresso e de paz- para.
as. ttac3es''(64}

t64). A..leasaafiEa,, edit:o fac-similar. loprensa Oficial do Estado
de Sio Paulo, 2 vole. !987. p 3



Julia deixa claro ser a ittstrug:go das mulheres uti
assunto melindroso '' dado os pals descuidarem r\a liaio-

ria das vezes da formal:o intelectual de suas filhas
A explicita menw3o ao velho preconceito de que poucas
lubes s:o necessdrias para sores destinados a reprodu-
c5o da espgcie e aos afazeres domdsticos, serve de
pretexts para que ela conte uma est6ria exemplar. na
qual demonstra a necessidade das pessoas estarem pr"e '
parades para assumir tarefas uteis para a sociedade. 0
capel da mulder para a boa formaw3o da familia e a im-
portancia do preparo professional para assegurar sua

sobreviv&ncia constituem o carne do arguments no qua.I.
Q desenvalvimento do pals se lorna imposslvel sem a

to explicito o conteddo da palavra emancipada. bs ve-
zes. o contorno domdstico sobressai na figure da com-
panheira i altera do marido, da administr"adore da casa
e da responsdvel polo lar estruturado coma abrigo afe-
tivo e traAquilo. A nltida divas:o entry a vida pro-
+issional. . sujeita iexibigSo publica da capacidade e
I concorr6ncia, olde s6 carta o desempenho e os 'obje-
tivos alcangados. e a vida privada cano seu avesso, o
lugar. olde o homer pods dar vaz:o aos deus a+etos e
demonstrar saas fraquezas e inseguranca. 6 a todc} me-

mento lembrada. Mesmo quando. outras vezes, a esse
contorno domdstico sonia-se a capacitac5o pro'fissional
da mulder, 6 para considers-la o dnico meld de ganhar
honestamente a vida em situaw3es em que o amparo .mas'
culino encontra-se ausente. Assam, todd uma gradagSo

A..ERasasRilx, a Hana Amelia Vaz de Carvalha da .laEnal
da..fQafLiia por sua adesio ipra+issionalizag3o da nu-
Iher8

(...} Hole, Bats pritica e gals positive.
ensinada talvez por Brandes desilus6es, ela
aconselha o estudo coco area de coBbatei a
pro+issio liberal cosa uaa provid&ncia i8e-
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dicta e nostra cos elevado estilo e cortes
anilises de datos incontestiveis a necessida:
de que a Bulger tee de se preparer para a lu-
tz, procurando polo es+orco proprio a sua in-
depend6ncia. a sua vida."(6S)

lqessa concepcio nuancada do terra. a t6nica rica
contudo na intend:o de arrancar a mulder das obscuras
tarefas domdsticas, trazendo-a para a visibilidad.e do
mundi das letras, das profiss3es e dos assuntos de .i.n-

Apagar da imaged feoiinina aquela colo-
rac::o degradante que a aproxima do empregado domdsti-
co. Atribuir-the uma imaged proprio na qual o anonima-
to da esposa e da mie, necessirio sem ddvida para as-
se9urar o lar bem f armada, fosse contrabalancado pda
identidade individualizada da mulder pro.fissional. En-
tende-se assam, a importincia conferida is profiss6es
liberals por serum as que, ao exigirem major exposic:o
publica, asseguram is vontades que vencem o desa+io. o
reconhecimento incontestivel de seu mdrito individual

Ao entendimento nuancado da iddia de etpancipac3o
cruza-se a certeza dos di.ferentes grads .que separam a
mutter operfria, an8nima- trabbalhadora manual. da mu-
Iher de letras e da professional liberal. A- de.fisa dos
direitos da muller tr"abalhador"a, numb revista orienta-
da para um publica gemini.no cults, visa frazer pa-ra o
debate as quest8es que deveriam enfrentar coletivamen-
E.e. Se por um lada, se destaca n£tida a intent:o de
elaborar uma proposta. programitica especifica, cujo
+im dltimo 6 farmer a
out ro, a consc ignc ia da

de moderns e em especial nc} Brasil canstitui uma meta
que ultrapassa a caDdiS:5o de clause das editoras da
revista e de seu pdblico. g no domlnio dos interesses
canons que se elogia as iniciativas de +ormac3o dp
creches e de maternidades; 6 tamb6m ogle que se tritva
a l:uta para derrubar os preconceitos relatives i'mu-
}her

E eresse . c omum

por
cord ic:o da mul hpr nn qnr { od=

(6S} A.aanslgglt!, v. 2, P. 121
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i no +6rtil terreno dos interesses comuns kinda,.
que surge o contrasts entry a complacencia nascul ina

perante 'o espeticulo da trabalhadora e sua irrascibi-
lidade franke a mulder emancipada palo trabalho inte-
} ect ual

Visio que ningudB proibe iBulher que leia
operaria en uma +ibrica, que acarrete icabe-
ca pesos horr£veis ( ) coda UR verdadeiro
animal de cargo. que lava cases e cunpra en '
fia todos os Ristdres os nail +atigantes e os
nail. irduos. Lambda me parece denasiado inte-
resse. coH seas visas de egoisno este que le-
vi ajguns homers a proclatoar a nulher incapaz
de exercer Biss6es dais elevadas. eRbora di-
+iceis. sob pretexts de que a +atalidade +i-
sica que a natureza Ihe iRp6s a tribe de
quajquer traballio regular e Bet6dico que exi-
ja es+orco, atividade e energia"(66)

A tata .contra os preconceitos arraigados atd mesmo
entre nulheres reatualiza os principals argumentos
que. desde as d6cadas finals do sdc. XVlll atravessa
as reivindicaw3es feministas. A dubiedade da posicao
masculine em relic::o imulher no trabalho traz em si
antigas suposig3es quando iincompleta racionalidade e
moralidade dos sores destinados a cumprir as tarefas

ll.111111::ll:illilli'il; lli:Till:l1l'llili I,:ll':il
colaborador mascul ino de

A Hultt8f 6 linda hoje considerada. quash por

todd a parte. cora UH ser +isica e socialsen-
te incoapleto {...)ih{ a +erocidade dos C6-
digos. hia ttipocTisia dos Costumes. hi UBas

certas coavenw6es anacr6nicas a que fi16sofos
iHPotentes chaser a aaLXI. hia grande abisRO

v. 1. p. 28S.
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W
]

H

dos {lreconceitof''Jcdtl+essionaj+ (\;f'.) . e hi
sobretudo !;a oposicio++tdpida e, diga80s in+

,teressadb;: do boReR que receia a concord;ncaa
da gKlbft nas tries. na ciancia. ao coR6rcio
e na inddstria'(67)

0 toa en6rgico do articulista n3o vai contudo alan
do domini.o da profissionalizac:o da muller, e soa mes-
mo bastante contradit6rio ele negar o direito ao vote
para aquelas que so+rem o constrangimento das leis
+eitas polos homens. Sem ddvida, ele denuncia a trans-
formac5o dos preconceitos em leis discriminadoras da
mulder coho demonstraclo inequlvoca do podef masculi-
ne: d o homey "que nos parlamentos +abrica os c6digos
injustos e as leis opressivas; (.. :) que Ihe mega (i
mulder) todd a autoridade nos Beos da vida civil
(...)i que fabricou esse absurdo artigo do C6digo Pe-
nal que em casa de flagrante delito. no adultdrio. s6
ele. o marido, ele, o senior absoluto, tem o direito
de +azer justice pdas praprias m5os!"

Um texts cano esse pods provocar em nossas cabe-
cas, quake um sdculo depots, um cerro
Cont udo

tratado. mesmo pdas colaboradoras
trema cautela A ades5o ao "feminismo
cede que se estabeleca o confronts
nlo signs.rica evitar a presence de artigos
de.Pasa da participac3o polltica da muller
Lido, uai outdo colaborador avalia os
lectuais da mulder brasileira a.armando
adeptos do sectarismo mascUlino polo
sa ''i evoluc:3o mental da mulder
C8o dt ico-social 6gica no at
contemporinea". Para ele, ''o movimento das
Hondo +eminino brasileiro '' mostrava ''que o
emancipacio da nu.then se a:proximava em nossa
coma por togo o orbs cults". e n:o hesita em

seu. artigc} com Uefa cit,aG:io de 81ympe de
vor do direito da inulher itribuna polftica

a

desconcerto
.c.trac:io pol it e

+'emi r} in as
respective m

mulder o que
que seem em

Nesse
progressos int e-

desprezar os
p reJ u i zo que c au-

sua pl ena :nt agra
vidaos da

idfias no
advent o da

Pitria
fechar

houses em fa

(67) v. i, P . 97 e seguintes
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Elnquant0 3 Bitter nao liver. cora o ItoR8B, o
direito de defender sells direitos e os do
pr6xiHO na tribune. batendo-se e8 todos 05
terrenos da loral e da Ci&ncia pda conquista
do bee e da verdade. de par coa o bores. o
equilibrio social n:o se teri frito"(68) .

Vfrios art egos falam da
influ&ncia da mulder brasileira, e uma

do veto feaiinino na Nova ZelSndia nostra
tes sugerimos: a mulder entrando no

moral izando-a" . AFinal , a
durante o sdculo XIX,
inspetora atenta dos costumes, parece
sua estrada triunfal num domingo
proibido. Pods-se mesmo afirmar que
ria se cumpre no decorrer disses cem
impondo b Pol inca atrav6s da
dos - homers pobres e
c 5o Francesa, i moral
pac5o +eminina no final
ral se. info ]tra na po]
publica submerja nos valores socials

not faa acerca
bem o que an-

campo da pol it ica
que recobre a mulderJ. ili a. y e' iii

moralsuard i : dos va I ores e

ac ompanh5- 1 a em
eladesde sempre a

E oda uma t rajet 6
da moral seands

campaixlo palos exclui
nos t expos da Revel u-mU I heres

lzacio da pajitica pda partici
A mo-do s6culo do romana isms

espago{t ica fazendo com que o

0 principal resultado do su+rigio feBinino
foia eliHinac:o do Parlamento Colonial de
todos os honens politicos cujos antecedentes
nio apresentaR cristalina pureza. A aiais atia-
vel metade do g&nero hunano d rebelde i dis-
cipline de partido. Nas dltinas eleic6es, as
neozelandezas inspiraram-se dais no coracao
do que na cabewa, e votaran polos candidatos
que shes BereciaH estima ou si8patia, seo se
iHportareH con as subs opini6es politicos
Para solicitor, com 6xito o sufrigio das Bu-
Iheres, era necessirio gozar de irrepreensi-
vel reputac3o. Todo homed cuba vida privada
ou puja carreira politico deixava a desejar.

(68) v. 1. P . le3-106
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pstava de anteBio vmcido. A capuidade Rio
bastava para salwar aquele cujo canter peso
steal podia ser discutida. (...) o governo re-
presentative nio tardari ee reabilitar-se no
concerto universal-{69)

Coerentes cou os princlpios liberals de liberdade
de express:o. as editoras de .A..Hensaseira .fazed da re-
vista uma tribune que aceita atg crfticas peta conted-
do mats literirio do que combative de seas texton(70)
Transcrevem contribuig3es que e'xaltam org5os da im-
prensa feminists de outros parses na lute por "uma so-
ciedade superior, aris equitativa" Os ]iniites de
aceitacio das posic6es pollticas em logo aparece em

comentirios crlticos i"hydra da anarquia a agitar o
solo altivo dos arrabaldes do Bras e da Vila Mariana
Mas sem ddvida, o campo de lute escolhido pdas escri-
toras d o do acesso iinstruc::o e is profiss6es que
exigem que se passe uma parte do dia .fora de casa 6 o
da independ6ncia econ6mica que n5o fac:a a mather dese-
jar um casamento de convenigncia. "Todd homed sensato
dove premunir subs filhas com uma educag3o s61ida e
uma profess:o que garanta sua subsistgncia.. .{71) A
noc3o de instruc:o sana-se a de cultura gerd, com in-
+ormac3es sabre o que se produz de literature nos ou-
tros Raises. sabre atividades filantr6picas, coho a
criac::o de creches. a campanha peta amamentac3o dos
+ilhos. curses de datilografia e de estenografia. e
principalmente. .:gbre outras publicaw6es e organiza-
c3es fetninistas(72). Essay in+ormac3es cruzam-sb com
est6rias exemplares de elogio imoddstia e iretid:o
moral, de contrasted entry a mulder +dtil e a mulder
competence administradora do lar, e de precauc:io quan-
do aos vlcios herdados e idegradac3o polo alcool
paIR. prose ituic:o(73)

A Hen Gaap i ra

(69) 4.]a
(70) A..Ha
(7i ) 4.1u
(7a) £.la
(73) h.H£

v 1, P 70-72
v 2. P !28-t29
v 1, P 123

v 1. p 15£-152
v t. p IB3-186 ? p 195-196

r
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"\flat could be easier ' tttlR to trite articles
and to bus Persian cats Kath the profits? But

v. 1, P. 373-374

4



Bait a ROBeRt. Articles have to be about
something. Ifine. I seer to reBeeber. uas
about a novel by a +aBous Ban. And bile I
was writing this review, I discovered that i+
I were going to review books r should need to
do battle with a certain phatttoe. And the
phantom Has a doran. and H+tBR I care to knob
her better I called her after the heroine o+
a +aaous poor, The Angel in the House. It vas
she vho used to cone between He and ny paper
when I vas writing reviews. It vas she vho
bothered ue and wasted RS tire and so
tormented Re that at cast ] killed }tcF. You
who core o+ a younger and happier generation
Bay not }t3v8 heard o+ her - Sou eay not knob
what I nears by the Angel in the House. I
Hill describe her as shortly as I can. She

uas intensely sympathetic. She uas inmensels
chirping. She vas utterly unsel.fish. She

excelled in the difficult arts o+ +aaily
life. Sue sacrificed ttcrsplf daily. 1+ there
Has ctticken, she took the leg; i+ there was a
draught she sat in it - in short she vas so
constituted tttat stnc never had a Bind or a
wish of her oun. but pre.feared to sympathize
always with the Rinds and wishes o+ others
Above all - I need not say it was pure
Her purity vas supposed to be her chief
beauty usher, her great grace. IH
those days - the last o+ Queen Victoria
every house had its Angel"(75)

{75) Virginia Woolf. lalfa aal 2titiaa. Harvest/H.B.J. Boats
Harcourt Brace .hvanosrich. Publisher, NeH lark . 198+. pp . 58/59.
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