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APRESENTAÇÃO

O livro Literatura e a Reflexão sobre Processos de Simbolização no Mundo trata das 
diferentes simbologias que a literatura pode assumir nos diversos contextos históricos em 
que se apresenta. Sendo o papel da literatura a transcendência da experiência humana, 
os artigos que constituem os dezessete capítulos deste livro a tematizam e apresentam, 
em seu imenso campo teórico-crítico, diferentes abordagens metodológicas possíveis nos 
estudos literários.

Nesse sentido, há estudos desde a obra de José de Alencar e Machado de Assis até 
reflexões sobre o papel da literatura como formadora na escola hodiernamente. Há, ainda, 
estudos sobre autores modernistas, como Drummond, e contemporâneos, como Rubem 
Fonseca. Apesar de apresentar autores pouco estudados como corpus, como França Pinto 
e Alciene Ribeiro, não deixa os consagrados de lado, como Alberto Caeiro e os referidos 
autores romântico e realista brasileiros.

Assim, o volume reúne diferentes artigos que buscam entender a simbolização da 
literatura no mundo sob diversos vieses. Buscando, muitas vezes, entender seu papel 
formador na escola e, outras, arriscando interpretações ousadas da poesia de autores 
consagrados e pouco estudados, como referido anteriormente. Outrossim, as diferentes 
abordagens da literatura nos capítulos do volume apresentam algo em comum: a busca 
pelo entendimento sobre a literatura – sua função transcendental e possíveis leituras de 
diferentes autores.

Por fim, o livro busca colaborar para a comunidade científica no ramo dos estudos 
literários – graduandos, graduados, pós-graduandos, mestres e doutores – sobretudo no 
que diz respeito aos universos literários possíveis. Espera-se, assim, que seus artigos que 
compõem os capítulos – e seu grito uníssono quanto à importância dos estudos literários – 
corroborem para com a experiência científica em diferentes níveis acadêmicos.

Gabriela Cristina Borborema Bozzo
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RESUMO: “Vinte anos, dia seguindo dia, sem se 
projetar em nada. [...] Serviu, serviu, serviu. Só. 
Deixara-se anular como pessoa”.  A protagonista 
de “Vinte anos de Amélia”, conto da escritora 
mineira Alciene Ribeiro, reflete a respeito dos 
vinte anos passados desde seu casamento, 
chegando, por fim, a concretizar sua liberação 
desse tempo de servidão. Esta pesquisa, do 
tipo bibliográfica, tem por objetivo o estudo da 
servidão sexual, da submissão e da liberação 
da mulher nos contos “Vinte anos de Amélia” 
e “Lar, doce lar”. O tema é referenciado em 
diversos momentos da contística da escritora, e 
tais momentos são recuperados como ponto de 
partida da pesquisa. Esta pesquisa se justifica 
porque, apesar da considerável produção 
literária de Alciene Ribeiro, com mais de 20 
títulos publicados em cerca de três décadas, sem 
contar as antologias das quais participou, e dos 
prêmios nacionais recebidos já no início de sua 
carreira, poucas são as pesquisas a respeito de 
sua obra. Ademais, a investigação de elementos 
que configuram a servidão, a submissão e 
a liberação da mulher num texto de autoria 

feminina, a partir de personagens femininas, 
pode esclarecer a visão da mulher a respeito 
de seu papel nas relações conjugais, além do 
contraste ou concordância dessa visão com o 
papel à mulher delegado pela sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: Conto; feminismo; literatura 
brasileira contemporânea; Alciene Ribeiro.

SERVICE, SUBMISSION AND FEMALE 
LOBERATION IN ALCIENE RIBEIRO 

SHORT STORIES
ABSTRACT: “Vinte anos, dia seguindo dia, 
sem se projetar em nada. [...] Serviu, serviu, 
serviu. Só. Deixara-se anular como pessoa”.  
The protagonist of “Vinte anos de Amélia”, short 
story by the female writer Alciene Ribeiro, from 
the state of Minas Gerais, in Brazil, reflects on 
the twenty years passed since her wedding day, 
and, in the end, turns real her liberation from 
this time of subservience. This study aims to, 
through a bibliographic research, approach the 
sexual subservience, submission and liberation 
of the woman in the short stories “Vinte anos de 
Amélia” e “Lar, doce lar”. This theme is referred in 
many moments in the writer’s pieces, and these 
moments are recovered as the starting point of 
this research. This study is justified by the lack 
of research about Alciene Ribeiro’s works, even 
though she has a considerable literary production 
with more than twenty published titles for around 
three decades besides the anthologies she has 
taken part in and the literary awards she has won. 
Also, the investigation of the elements that set the 
serfdom, submission and liberation of the woman 
on texts written by a female author and from the 

http://lattes.cnpq.br/8318336312328443
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perspective of female characters may help to clarify both the way women see their role in 
conjugal relationships and the comparison of this view with the role delegated to women by 
the society. 
KEYWORDS: Short story; feminism; Brazilian contemporary literature; Alciene Ribeiro.

ALCIENE E A LITERATURA DE AUTORIA FEMININA
Alciene Ribeiro nasceu em 1939 na Vertente das Cabaças, região da Fazenda 

do Pântano, em Ituiutaba, interior de Minas Gerais. Iniciou sua carreira de escritora 
nas páginas do Suplemento Literário de Minas Gerais em 1976. Seu primeiro livro 
publicado, Eu choro do palhaço, ganhou o prêmio “Galeão Coutinho” pela União 
Brasileira de Escritores, como melhor livro de contos de 1978. A respeito desse livro 
de contos, Giuseppe Carlo Rossi, então docente da Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale, aponta que se trata de

[...] una prosa che si aggiunge alle tante altre intensi a pore domande e a 
sugerir meditazioni sulla posizione dela donna nei riguardo dell’uomo, in um 
alternarsi de tenerezza e di rabbia, ala ricerca, per sé e per i propri pri simili, 
di un dialogo suffocato implacabilmente dalla solitudine. (ROSSI, 19-, apud 
LEITE, 1980, p. 10)

Em 1980, Alciene lança a coletânea de contos O João Nosso de Toda Hora. A 
novela infanto-juvenil Filho de pinguço recebeu o “Prêmio Coleção do Pinto” de 1983 
(AMARAL; RORIGUES, 2014, p. 92-93). 

Publicou, ainda, diversos outros títulos de literatura infanto-juvenil: O Mágico do 
Olho Verde (1984), Borracha Nele! (1986), Tecelã de Sonhos (1977), Ora Pipocas! 
(1988 e reedição em 2013), Um Jeito Vesgo de Ser (1988), Drácula Tupiniquim (1989), 
Idéias as Pampas (1990), Moça Baleia (1990), A Coelhinha Chué (1991), Condão de 
Gira-Mundo (1991), O Astronauta de Konsolanto (1992), Bicho de Goiaba (1992), 
A coelhinha Dodói (2002), Troca-Troca (2010). Lançou, também, o livro de poesias 
Exercícios de Aprendiz (1990) e os romances Nos Beirais da Memória (ganhador do 
Prêmio “Cidade de Belo Horizonte” de 1988), ...E Tudo se Repete (1989) e Um Pouco de 
Luz (1993). Em 2004, publicou também O Livro de (Quase) Todos, com breves biografias 
de personalidades de sua cidade natal.

O período mais prolífico da contística de Alciene Ribeiro se dá durante as décadas 
de 1970 e 1980, coincidindo com um movimento, no Brasil de aumento quantitativo de 
publicações de textos literários de autoria feminina, conforme aponta Luiza Lobo:

Realmente, o que se constata no Brasil nos anos de 1975-85, tanto no plano 
social quanto no literário, é que as mulheres buscaram e conseguiram se 
libertar de papéis tradicionais. É plausível também fazer-se distinção entre 
literatura de mulheres -, escrita por mulheres-, e literatura feminina, isto é, com 
a voz feminina – distinção que nem sempre é fácil de determinar, mas que 
depende do estilo e do tipo de sujeito de narração empregado. No entanto, 
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o fundamental não é precisar o que é o essencialmente feminino, como em 
geral faz a crítica francesa, mas sim o efeito que esta voz “feminina” produz, 
num texto consciente e contraideológico. (LOBO, 2007, p. 69).

A partir do século XX, com o surgimento de movimentos que questionam a supremacia 
de grupos dominantes, como o feminismo, a mulher passa a assumir outros papeis além 
daquele que lhe é tradicionalmente delegado no espaço privativo do lar onde lhe são 
destinados os afazeres domésticos e o cuidado da prole. Um desses papeis é a autoria de 
textos literários, abrindo a possibilidade de apropriação do discurso e de questionamento 
dos valores tradicionais a partir do narrador, que ocupa uma posição privilegiada dentro da 
narração por posicionar os demais elementos da narrativa e por ser, assim, responsável por 
veicular a ideologia que perpassa o texto (ZINANI, 2013, p. 22).

A literatura de autoria feminina e a consequente atribuição da prática discursiva 
a uma classe tradicionalmente oprimida permite “falar, narrar, em condições que nunca 
foram possíveis, e interpretar o país a partir de horizontes historicamente condenados à 
mudez. Grupos sociais historicamente oprimidos elaboram as condições para a presença 
dos excluídos” (GINZBURG, 2012, p. 203). Por apresentar duas versões, a do dominante 
e a do dominado, a ficção de autoria feminina é considerada polifônica, impondo duplo 
esforço de decodificação, com leitura das entrelinhas e interpretação daquilo que não é dito 
(ZINANI, 2013, p. 27).

Por sua vez, a crítica literária feminista na pós-modernidade surge buscando 
desestabilizar a legitimidade da representação do feminino no cânone literário, cujo 
discurso é historicamente advindo do sujeito “de classe média-alta, branco e pertencente 
ao sexo masculino” (ZOLIN, 2009, p. 106). Na leitura de um texto de autoria feminina, é 
preciso que se faça uma reavaliação a partir do ponto de vista feminino, oportunizando-se, 
assim, novas interpretações (ZINANI, 2013, p. 30).

 

O PAPEL DA MULHER
Por ser o papel do feminino comumente relacionado à submissão e à servidão, faz-

se necessário traçar algumas reflexões a respeito da repressão. A repressão é diretamente 
relacionada à sociedade, ideia corroborada por Freud, segundo o qual “a história do homem 
é a história da sua repressão” (MARCUSE, 1999, p. 33). Considerando-se os princípios 
freudianos do prazer – definido como uma tendência a atingir os mais remotos processos 
primários, cuja finalidade única é obter prazer, evitando qualquer coisa que possa trazer 
desprazer – e da realidade – que renuncia o prazer momentâneo substituindo-o por um 
prazer adiado, mas garantido, pode-se entender a repressão como uma forma de controle 
do prazer a partir do princípio da realidade, a partir do processo de sublimação ou do mero 
recalcamento. A repressão também pode ser resultado daquilo que Marcuse (op. cit., p. 51) 
denomina mais-repressão, ou seja, as restrições requeridas pela dominação social, e não 
apenas resultado de processos mentais individuais. 
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Marilena Chauí (1990, p. 17) aponta que a “repressão perfeita é aquela que já não é 
sentida como tal, isto é, aquela que se realiza como auto-repressão, graças à interiorização 
dos códigos de permissão, proibição e punição da nossa sociedade”. A repressão, assim, 
torna-se aquilo de que se deve ter vergonha. 

A dominação masculina, sendo uma das formas de exercício do poder e podendo se 
manifestar na repressão, legitima-se “pela força da tradição que demarca o conteúdo dos 
ordenamentos” (ZINANI, 2013, p. 67), constituindo-se, assim, como produto de um trabalho 
histórico de eternização. Segundo Bourdieu (2016, p. 117), 

é preciso reconstruir a história do trabalho histórico de des-historicização, 
ou, se assim preferirem, a história da (re)criação continuada das estruturas 
objetivas e subjetivas da dominação masculina. 

Ademais, pela vivência de uma ordem social sexualmente ordenada, os sujeitos 
femininos incorporam “os princípios de visão dominante que as levam a achar normal, ou 
mesmo natural, a ordem social tal como é” (BOURDIEU, 2016, p. 133).

A MULHER NA OBRA
Na obra de Alciene Ribeiro, é comum a presença de contos que retratam as relações 

entre homem e mulher. As narrativas de Alciene apresentam muitas personagens femininas, 
“de prostitutas a donas de casa, de esposas fiéis a viúvas contratando programas, de mães 
abandonadas a amélias” (AMARAL; RODRIGUES, 2014, p. 93).

Essa temática aparece, por exemplo, no conto “Teúda e Manteúda” de Eu choro 
do palhaço (1978). A estória desse conto se desenvolve a partir dos olhos da narradora 
autodiegética, Marilda. Ela, que trabalha no caixa, recebe, logo no início da narrativa, uma 
repreensão do patrão por uma diferença no caixa. Em seguida, é chamada pelo patrão 
em sua sala para uma conversa a sós depois do expediente. Tal conversa, que Marilda 
inicialmente pensa se tratar de questões relativas ao trabalho, acaba por culminar numa 
declaração de amor feita pelo patrão, seguida de uma proposta de relacionamento pautado 
em sexo, dinheiro e “intelecto que só anos de pesquisa aprimoram” (LEITE, 1978, p. 48). 

Outro conto que trata do papel da mulher é “Transa”, de O João nosso de toda 
hora. Nele, as personagens, uma viúva e um jovem, estão em negociação do valor e das 
circunstâncias de um programa, que ela intenta contratar com ele. Apesar da aparente 
liberdade sexual conferida à viúva, dada sua procura pelo jovem, é possível inferir, do texto, 
elementos que apontam sua vergonha e seu medo diante da situação:

− Não, é que dá muito na vista, meu carro é conhecido.

− E daí, cê num é viúva, dona do seu nariz e do meio das suas pernas?

− Você é doido, não precisa falar...! (LEITE, 1981, p. 55)

A adesão do narrador à personagem feminina pode ser observada a partir dos 
adjetivos utilizados para qualificar as personagens. Enquanto o “moço” é “displicente”, 
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“desconfiado”, “crítico e irônico”, “agressivo”, “impaciente”, “irônico”, “aliviado”, “intrigado”, 
a viúva é descrita como “decepcionada”, “admirada”, “conciliadora”, “desanimada”, 
“vermelha” e “ofendida”.

Os contos apresentam, assim, diversas construções e técnicas narrativas, sendo, 
porém, uníssonos quanto à revelação da sexualidade feminina e à apresentação de 
elementos relativos à repressão sexual. O estudo do papel do feminino na contística de 
Alciene Ribeiro se trata de pesquisa inédita, com possível construção de um caminho para 
a compreensão dessa temática nas obras de escritoras brasileiras contemporâneas. Neste 
trabalho, procurar-se-á a caracterização do papel do sujeito feminino nos contos “Vinte 
anos de Amélia” e “Lar doce lar”. 

O conto “Lar doce lar”, da coletânea O João nosso de toda hora, narrado em 
terceira pessoa, possui focalização em Gerson, que inicia o conto. Ele, a caminho de casa, 
deseja apenas descansar na poltrona assistindo TV sem os sapatos. Chegando em casa, 
ouve os gritos dos filhos, e a esposa, Gersina, pergunta-lhe se havia trazido o leite para a 
mamadeira do bebê. Gerson havia se esquecido do leite, tamanha a vontade de chegar em 
casa e descansar. Pede à esposa pelas havaianas, tendo por resposta

- Vai buscar lá no banheiro, uai; estou esquentando a janta, atrasou tudo, 
estes meninos Deus me livre... pensa que vi a novela direito? Menino, traz a 
havaiana do papai – recomendou. (LEITE, 1982, p. 84)

O chinelo, porém, não foi encontrado. Gersina diz para que Gerson vá comprar 
o leite, porque está na hora da mamadeira do neném. Gerson, com os pés doendo, vai 
descalço, corta o pé num caco de vidro, faz um curativo na farmácia. Retornando à casa, 
encontra “um inferno” (LEITE, 1982, p. 84), com o bebê chorando, a TV fora do ar, a esposa 
nervosa. Para que a Gersina faça a mamadeira, pega a bebê e ganha xixi na calça. Depois 
das dez, com as crianças dormindo, conseguiu jantar o requentado frio. A TV ainda fora do 
ar. “Desejou a compensação de um carinho, a mulher esquivou num resmungo” (LEITE, 
1982, p. 84). Masturbou-se no banheiro pensando em uma loirinha com quem já havia tido 
relação e chorou. 

Não entendeu o choro, saudade, tristeza, remorso? Ele e Gersina cada dia 
mais afastados, mil problemas, a vida apertada. [...] Culpa dele também, 
viciado na TV. E a traição com a loirinha no banheiro? vida besta, cinco anos 
de casado e trancado ali, pensando em separação. (LEITE, 1982, p. 85)

A investigação de elementos que configuram a dominação masculina e a submissão 
da mulher num texto de autoria feminina pode esclarecer a visão da mulher a respeito de seu 
papel social. Afinal, “[n]a medida em que a mulher se apropria do discurso, constituindo-se 
como autora, promove a desconstrução do discurso patriarcal, por meio do questionamento 
dos valores tradicionais” (ZINANI, 2013, p. 13). Em “Lar doce lar”, de autoria feminina, 
parece haver uma inversão; como o foco narrativo recai sobre o marido, a mulher é retratada 
de forma negativa: nervosa, fuzila com os olhos, esquiva-se num resmungo. Neste conto, 
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não é possível ter acesso aos pensamentos e aos desejos da esposa.
É possível, porém, observar que Gerson age, em primeira instância, buscando 

o seu conforto, seu descanso. Em razão desse objeto de desejo, esqueceu-se do leite, 
“nem lembrou, pregado, só a fim de esticar as pernas”. (LEITE, 1982, p. 82). Ainda sem 
fazer qualquer coisa em relação aos outros filhos, busca descalço o leite, para não ter o 
desconforto de utilizar o sapato novamente. Diante da recusa da mulher, pensou em dar 
uma escapada, mas não o fez por causa dos pés doloridos. Aliviou-se, então, no banheiro. 
Em contrapartida, Gersina passou o dia cuidando dos filhos, está cozinhando quando o 
Gerson chega, fez compressa no galo do filho mais novo, mandou o mais velho escovar 
os dentes.

Percebe-se que Gerson age em função das suas necessidades, enquanto Gersina 
age em serviço, em função das necessidades dos demais. O pedido que ela faz a Gerson, 
a respeito do leite, não é nem mesmo para si, mas para o bebê. O pedido de Gerson em 
relação ao chinelo, por sua vez, visa exclusivamente seu conforto. Ainda assim, aos olhos 
dele, Gersina é detestável.

Os nomes Gerson e Gersina podem sugerir que as duas personagens são, 
preliminarmente, iguais. A diferença entre ambos surge em razão de seu gênero: Gerson 
homem, Gersina mulher. A partir dessa perspectiva, o fato de Gerson ter o ponto de vista 
privilegiado na narração indica o domínio dele em relação à família, sendo a sua a única 
versão ouvida. Gersina, apesar de aparentar ter certa autonomia sobre si por não buscar 
os chinelos, por apressar Gerson a comprar o leite e por se esquivar dele, continua sendo 
a mulher que só serve se for para servir à família.

Em “Vinte anos de Amélia”, publicado em 1978 na coletânea Eu choro do palhaço, 
a narradora-protagonista, após uma festa em comemoração aos vinte anos de seu 
casamento, faz uma reflexão a respeito da sua vida como esposa. 

Após vinte anos de servidão e de submissão ao marido, a protagonista entende 
sua situação como uma cruz, e encontra, pela primeira vez, sua identidade. Percebe-se 
a sós consigo mesma, e gosta desse estar só. Percebe que estava brigada com a vida e 
se reconcilia com ela. Sorri e entende que é a causadora do próprio sorriso. Liberta-se da 
submissão jurada na igreja, das humilhações, lágrimas, dores. Brinda-se a si mesma. Abre 
a porta e ganha a rua.

O núcleo familiar de “Vinte anos de Amélia” é semelhante ao de “Lar doce lar”: um 
pai, uma mãe e três filhos. Em “Lar doce lar”, na retratação dos primeiros anos de casado, 
com os filhos ainda crianças, o ponto de vista recai sobre a personagem masculina Gerson, 
que, como já exposto, age de acordo com seus desejos e tem uma esposa que serve para 
servir à família. Em “Vinte anos de Amélia”, após um lapso temporal de vinte anos desde o 
dia do casamento, é o ponto de vista da mulher que comanda a narrativa. 
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CONSIDERAÇÕES
Os contos de Alciene Ribeiro retratam personagens femininas reflexos da mulher 

enquanto ser social: mãe, esposa, empregada, viúva. Sua ficção, entremeada por 
representações das relações entre os gêneros, promove reflexão acerca do papel da mulher 
na sociedade, utilizando-se, dentre outros recursos estéticos, da voz do narrador para 
apresentar a condição feminina. A representação de estruturas consideradas tradicionais 
de repressão na literatura provoca o surgimento de um efeito de crítica e denúncia. Nos 
contos analisados brevemente neste trabalho, esse efeito se torna fonte de discussão 
social, sem que isso interfira na qualidade literária dos contos.

A literatura de autoria feminina, considerada um caso de literatura marginal por 
tratar de expressão artística de uma minoria, possui inúmeros casos de obras ignoradas 
pela crítica literária. O resgate e a análise dessas obras permite uma releitura do próprio 
momento da produção e publicação do texto literário, a partir do ponto de vista da mulher.
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