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Abstract. Sonia Roncador studies the figure of the maid in the work of

Jtilia Lopes de Almeida, one of the most influential woman writers of the

Brazilian belle epoque. In both her fiction and essay writing, Almeida

addresses the renegotiation of the old master/slave dynamic, transposed

along the lines of housewife/domestic servant relations following the

abolition of slavery. Through the discussion of two of Almeidas works in

particular, the “how-to manual” Livro das noivas and the novel A intrusa,

this study underlines Almeida’s problematic view of the maid, seen, on the

one hand, as an enemy to the consolidation of the national bourgeois

project of modernization, hygienization and civilization, and, on the

other, as a worthy recipient of education and domestication as part of an

idealized domestic sphere.

No ano provavel de 1906, num desconhecido lugar denominado Areal, a nao

menos desconhecida senhora D. Amanda Augusta Fernandes, “esposa do

cidadao Jiilio Augusto Fernandes,” decidira abreviar a vida de modo brutal, e

pouco elegante, com “uma garrucha de dois canos.” O motivo desse suicidio

quern nos revela e a escritora Julia Lopes de Almeida (1863-1934), em uma

cronica intitulada “For que?” reproduzindo ipsis litteris a nota de despedida

da “inditosa senhora”: “Morro porque nao posso suportar [os mens]

empregados. .
.” (63). Ora, num perfodo historico como aquele, marcado por

profundas transforma^oes sociais, as quais se refletiriam diretamente na vida
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familiar e domestica, a notfcia de um suicidio causado pela presen^a
|

“insuporravel” dos empregados domesticos era no mmimo assustadora para
|

inrimeras familias burguesas no Brasil. De fato, como afirma a historiadora
j

Sandra Lauderdale Graham, com o fim da escravidao (1888), rompe-se nos
j

lares brasileiros o pacto “prote^ao-obediencia” que caracterizara a rela9ao

entre amos e escravos (91). E se por um lado e certo dizer que os amos,

convertidos em patroes, estabeleceram novos pactos e mecanismos de

controle sobre seus empregados (referencias de antigos patroes, registros de

saude, etc.), por outro lado seria improprio afirmar que tais mecanismos

serviram para garantir as aspira^oes burguesas de obediencia servil, fidelidade

e dedica^ao absolutas por parte dos empregados domesticos.

No Brasil da Velha Republica, proclamada em 1889, e comum o medo

dos patroes que se veem amea^ados pelo contagio de doen^as (a febre

amarela, o colera, a sifilis, a variola, a febre tifoide) trazidas da rua, ou melhor,
j

dos corti^os onde passara a habitar parte da sua criadagem; e tambem comum
|

o medo da violencia e desonestidade, as quais, para as elites brasileiras, eram
j

mero reflexo da condi^ao social e racial da maioria de seus serventes. A
|

escritora Julia Lopes de Almeida nao hesita em refor^ar esse medo ou histeria >

burguesa e, sendo assim, iguala a patroa brasileira a uma verdadeira “santa”
!

ou “martyr” (64) por ter que “viver em baixo das mesmas telhas com uma
;

inimiga [a empregada] que faz tudo o que pode para atormentar as nossas '

horas” (64); segundo Almeida, a empregada domestica e, no Brasil
|

republicano, uma “praga,” cuja “estupidez, ignorancia, pregui^a ou ma
j

vontade” podem de fato levar “muita gente boa,” como a acima citada !

senhora suicida, a ter “muitas vezes o desejo de fugir d’esta vida para outra,

onde nao seja preciso comer feijao queimado, rt'^rT-^^’^/'absolutamente crii, e

onde o furto e a incuria nao tenham o mesmo impudor nem os mesmos >

assomos” (65).
j

Nao apenas nessa tambem desconhecida cronica, mas em outros textos
;

importantes de Julia Lopes de Almeida, o tema dos empregados domesticos

aparece como crucial. Dada a inexistencia de estudos criticos sobre o

tratamento da autora a esse tema central em sua obra, proponho-me neste

breve ensaio a analisar alguns aspectos desse tratamento. Autora de uma vasta

obra que compreende onze romances, oito antologias de contos e cronicas,

quatro pe^as teatrais, alem de imimeras tradu(;6es, colabora^oes em jornais e

outros escritos nao-ficcionais como manuals domesticos, narrativas de viagem

e ensaios, vMmeida figura, talvez ao lado de Carmem Dolores, como a
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escritora mais influente da chamada Belle Epoque brasileira (1889-1914).

Segundo Jeffrey Needed, o nome de Julia Lopes de Almeida chegou mesmo

a ser considerado para ocupar uma vaga na prestigiosa Academia Brasileira de

Letras, mas dadas as restri^des na epoca quanto a entrada na Academia de

uma escritora-mulher, a mesma vaga foi ocupada por seu marido, o poeta

portugues Filinto de Almeida. Nao obstante o presngio e fama (nacional e

internacional) de Jiilia Lopes de Almeida, sua obra foi injustamente esquecida

apos sua morte em 1934, sendo relativamente recente a recupera^ao, ou re-

edi^ao, de alguns de seus livros.^ Como ainda argumenta Needed, “o periodo

entre [a escola realista e o Modernismo] tern geralmente sofrido uma

negligencia depreciadora” (183-4, tradu^ao minha). Seguidores incondicionais

dos Modernistas, para quern a literatura do periodo em questao

(genericamente denominada “pre-modernista”) era “afetada,” ou meramente

decorativa, superficial, apolitica e de facil leitura, criticos e leitores relegaram

a obra de escritores como Julia Lopes de Almeida, Olavo Bilac, Coelho Neto,

Joao do Rio, entre outros, a um segundo escalao literario. Apesar de

reconhecer no “estilo” de Almeida “inegaveis dons literarios,” a critica Lucia

Miguel Pereira, por exemplo, nao a polpou do rotulo “sorriso da sociedade”

com o qual se referiu a literatura daqueles anos.^

Centre os temas atualmente discutidos sobre a sua obra, parece-me

relevante o reconhecimento critico de sua contribui(;ao ao projeto

modernizador da na^ao, levado a cabo por politicos e intelectuais

republicanos. Para varios escritores, tal projeto consistia em cultivar atraves

do texto literario novos habitos e valores em uma sociedade ate entao

marcada pelo arcaismo da monarquia e a brutalidade da escravidao, pela

ignorancia ou educa^ao insuficiente (sobretudo para as mulheres), pela

indolencia ou “letargia tropical. Ao contrario da posi(;ao defendida por

Heloisa Buarque de Hollanda, para quern as escritoras oitocentistas se

sentiram excluidas do projeto, ou “pacto simbolico,” de redefini^ao dos

valores nacionais, criticas como Peggy Sharpe ou Sylvia Paixao argumentam

que a reflexao de varias escritoras do seculo XIX em torno dos desafios

impostos a mulher pela “nova” sociedade republicana revela a inclusao das

mesmas nesse projeto. Segundo Sharpe, Julia Lopes de Almeida “retrata as

contradi^oes enfrentadas pelas mulheres educadas sob os codigos da

sensibilidade romantica que representavam uma amea^a ao sucesso da nova

sociedade civil, devido ao seu despreparo para a seriedade da missao de

esposas e maes dos futuros cidadaos dessa nova arena politica” (20).

SONIA
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Em suma, como argumentam varies de seus criticos, Almeida se dedicou
|

ao longo de sua carreira literaria a redimensionar o valor das fun^oes
|

domesticas femininas, sobretudo a fun^ao maternal, ressaltando a

importancia da mae, enquanto educadora (moralizadora, civilizadora) dos
j

futuros homens e mulheres de bem da na^ao. No entanto, sem negar a

relevancia na obra de Julia Lopes de Almeida do tema da educa^ao maternal,

gostaria, no entanto, de aludir a uma outra funijao pedagogica da mulher
'

tambem amplamente discutida em sua obra, fun^ao esta que nos levara ao
|

topico central deste ensaio. Refiro-me ao papel da mulher enquanto
|

educadora de seus empregados domesticos. Como se pode observar, tanto em '

seus romances e contos, quanto em seus textos nao-ficcionais, como, por
j

exemplo, seu manual para jovens donas-de-casa, Livro das noivas, o modelo !

domestico que se queria instituir na Velha Republica, ou o projeto de

moderniza^ao da casa, exigia da dona-de-casa educar, ou melhor dito,
|

“domesticar” os seus empregados. Inspirado em parte na concep^ao burguesa ;

anglo-saxonica de home, ou na no^ao francesa de menage, que se fizeram

conhecidas no Brasil oitocentista atraves de narrativas de viagem e manuals !

domesticos importados, o projeto de moderniza^ao, ou civiliza^ao, do espa^o

domestico implicaria nao somente sua moraliza^ao, como tambem sua

higieniza<;ao. Ora, sendo a maioria das tarefas domesticas exercidas no Brasil

republicano por uma mao-de-obra livre afro-descendente ou europeia, a ^

moraliza^ao/higieniza^ao do lar dependia diretamente do treinamento, ou

domestica<;ao, desses empregados. Dai que os manuals para donas de casa, i

bastante populares na segunda metade do seculo XIX, incluiam normalmente

um capitulo dedicado ao tema “criados”—ou seja, conselhos para o
|

treinamento, e vigilancia/controle dos mesmos.^ Em outras palavras, para que
j

se consolidasse o projeto de moderniza^ao da casa, os empregados precisavam

ser “domesticados”: nesse caso, precisavam assimilar os valores burgueses da i

higiene, afetividade, honestidade, economia, o gosto pelo trabalho, pela

ordem e metodo.

Dada a relevancia desse tema para a escritora Julia Lopes de Almeida,
|

proponho entao uma analise da representa^ao dos empregados domesticos em I

sua obra. Como ja disse, trata-se de obra vastissima, que se inicia nos liltimos
|

anos da monarquia e se extende ate os anos 30 do seculo XX. Limito-me aqui,
|

porem, a falar do ja referido manual domestico Livro das noivas (1896), e do
|

romance, A intrusa, publicado inicialmente em capftulos no entao popular
!

Jornal do Comercio (RJ) em 1905 e tres anos depois em livro. Trata-se da estoria
|
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de Lima governanta, Alice Galba, contratada por um advogado viuvo, o dr.

Argemiro Claudio de Menezes, para administrar sua casa e “criados,” alem de

CLiidar da educa^ao de sua filha unica, Maria da Gloria, ate entao sob os cuidados

exclusivos da sogra de Argemiro
—

“a baronesa.” A transforma^ao que a casa do

viiivo Argemiro sofre sob a nova administra<;ao de Alice (uma transforma^ao, eu

diria, inspirada no projeto de moderniza^ao do espa^o domestico acima

mencionado) vai produzir maravilhas na vida do advogado (que, como ele varias

vezes declara, passa a preferir o conforto e elegancia do lar ao tedio das ruas)

como tambem na de sua filha (que assimila atraves da educaq:ao de Alice o gosto

pelo servi^o domestico, bem como os sentimentos “femininos” da bondade e

caridade). Porem nem todos estao felizes com a presenga de Alice: a baronesa,

que ve em Alice a possibilidade de o genro casar-se pela segunda vez (dai o nome

de “intrusa” com que passa a se referir a Alice), e Feliciano, uma especie de

copeiro e administrador da casa, antes da vinda de Alice, e que agora nao aceita

ser tratado como mero criado, ou, como ele mesmo desabafa, “um inferior” (15).

Para que se efetive o projeto de Alice de remodelar (no sentido de

modernizar) a casa de Argemiro e necessario educar (e vigiar) a sua

criadagem, sobretudo Feliciano, que por haver sido criado pela baronesa a

moda de alguns antigos escravos domesticos (ou como especie de “primo

pobre,” nas palavras de Gilberto Freyre), perdera o que seria para a autora a

maior qualidade dos serventes: a humildade. Ao contrario, o romance nos

revela um Feliciano invejoso, que tenta ser um duplo do patrao roubando-lhe

os charutos, as roupas, invejando sua condi^ao social e racial. Em suma, na

figura de Feliciano podemos observar varios dos atributos negativos a que as

elites da Velha Repiiblica associavam os seus criados: a incompetencia, como

na cronica acima citada “Por que?,” mas tambem a indolencia, o desleixo, a

falta de humildade, a sujeira, o desperdicio e a criminalidade. (Para completar

o quadro de injiirias ou queixas, faltaria, talvez, mencionar a lasciVia, ou

libidinagem, explorada em outros romances de Julia Lopes de Almeida,

sobretudo na representa<;ao das domesticas mulatas.)

Tanto o seu manual para jovens donas-de-casa como o romance A intrusa

pertencem a sua obra produzida e publicada durante os anos da chamada

Belle Epoque (1889-1914), epoca em que as elites nacionais (rural e urbana)

gozam de relativa estabilidade politica e economica, depois dos primeiros

anos criticos da Velha Repiiblica, e realizam suas “fantasias de civiliza<;ao”

(Needed 44) a partir de reformas urbanas, ado^ao de tecnologia e costumes

europeus e concomitante repressao de uma cultura local popular. Interesse

SONIA
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central na obra de Almeida nesses anos, a reconstru^ao da vida e espa^o

domesticos, assim como das fun^oes femininas nesse espa<;o, deve, a meu ver,

ser vista como parte inerente das fantasias burguesas de civiliza^ao.

E precisamente nesses anos que se nota em sua obra uma enfase, ou um

interesse especial pelo tema dos empregados domesticos. For que? Em
primeiro lugar, como ja sugeri acima, pelo fato de que os empregados eram

vistos como uma classe inimiga a consolida^ao do projeto burgues de

moderniza^ao, ou civiliza^ao da vida e espago domesticos. No Brasil, a visao

estereotipada do empregado domestico e em parte determinada pelas

transforma^oes nas relates entre amos e escravos domesticos geradas pelo

termino da escravidao. Embora anteriormente a esse termino ja convivessem

nos lares brasileiros escravos e empregados livres, e nao obstante a tenue

diferen<;a entre as condi^oes de trabalho de ambos, a historiadora Graham

ressalta as mudan<;as nos contratos, nas formas de tratamento, assim como as

altera^oes de responsabilidade, controle e autoridade decorrentes da passagem

do servigo escravo ao assalariado. Emergem nesse contexto varias criticas (em

forma de cronicas jornah'sticas, manuais, obras de fic^ao) sobre a

incompetencia dos domesticos, assim como a indolencia, o desleixo, a falta

de humildade, a sujeira e o desperdicio “proprios” dessa categoria. Nos anos

da Velha Repiiblica, a presen^a de um empregado domestico na casa era

geralmente sentida como uma amea^a a integridade nao somente moral

como fisica da familia. Ao principio considerado signo de conform e

prosperidade, o empregado passa tambem a ser visto como sinonimo de

contamina^ao. A escritora Julia Lopes de Almeida nao parece discordar dessa

visao, pois apoia a campanha higienista contra as lavadeiras e amas de leite

residentes nos corti^os—na epoca considerados, como ja disse, focos

principais de difusao das epidemias que durante o seculo XIX assolaram a

cidade do Rio de Janeiro. Alem disso, com o crescimento demografico das

principais cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Recife, Sao Paulo, Salvador),

sobretudo o aumento da popula^ao de baixa renda nessas cidades, os patroes

passam a ignorar a procedencia de seus empregados—o que aumenta o risco

de violencia e contamina^ao. E portanto nesses anos de transforma^oes

sociais que se forja na sociedade burguesa brasileira a imagem (ate certo ponto

atual) do empregado domestico.

A meu ver, o empregado domestico aparece na obra de Julia Lopes de

Almeida como um signo problematico, que se nota sobretudo pelo

tratamento ambiguo, ou mesmo contraditorio, dado por ela a esse tema.



THE OTHER NINETEENTH CENTURY 255

Como escritora republicana (e anteriormente abolicionista), Almeida

condena os mans tratos aos empregados, on a imposi(;ao do trabalho sob

amea^a de castigos fisicos, e propoe, ao contrario, os sentimentos de justi^a,

de respeito, e, como ja disse, a necessidade de treinamento dos serventes,

transmitindo-lhes os valores burgueses da higiene, do trabalho, economia,

asseio, etc. A presen^a na casa de uma classe social diferente, normalmente

revestida de sentidos nao humanos, bestializados, era considerada inimiga ao

projeto de modernizagao, ou uma amea^a a casa higienica que se queria

instituir na Velha Republica: dai a necessidade de transmitir-lhe os valores

burgueses dos patroes. Para a escritora, de fato, a educa^ao dos empregados

constituia uma das principais fungoes dentre as varias atribui^oes domesticas

femininas que se deveria transmitir a “nova” mulher brasileira. Fun^ao esta,

alias, bastante delicada. No manual domestico Livro das noivas, por exemplo,

ela critica certos vicios ou “mans habitos” de relacionamento entre patroas e

empregados—vicios que, segundo a autora, comprometiam a autoridade da

patroa no momento de “moldar” o empregado domestico segundo novos

codigos de servilidade, de lealdade, e de eficiencia. Para Almeida, a autoridade

paternalista dos antigos amos, ora “severos” ora “bonachoes” com sens

escravos, era um vicio a ser corrigido: “Cahimos nos extremos, impomos-lhes

[aos “criados”] severamente, ou pedimos-lhes como um favor o cumprimento

dos seus servi(;os; e ahi esta muitas vezes o motivo de ou sermos pouco

respeitadas, prevalecendo-se elles da nossa condescendencia bonachona, ou

de sermos abandonadas por antipathicas e abusivas!” (119). Por outro lado,

como ilustram alguns de seus personagens, a transmissao de um novo codigo

cultural aos serventes poderia suprimir-lhes o sentimento da humildade

—

segundo Almeida, essencial para essa profissao. Abundam em sua literatura

I
serventes que, movidos pela inveja e ambi^ao, se tornam criminosos e

viciados.

Nao somente em A intrusa, mas em outras publica(;6es, Julia Lopes de

Almeida retrata a posi^ao problematica ocupada pelos empregados

domesticos: ate hoje considerados na sociedade brasileira uma especie de “mal

necessario.” Ainda no Livro das noivas, ou como ela prefere denominar seu

j

“livro de menage” (denunciando a influencia europeia, e particularmente

francesa, na reconstru^ao do lar brasileiro), a autora se queixa

permanentemente das “nossas” empregadas “bo^ais,” “sujas,” “pregui^osas.”

Sendo assim, como ja disse, ela nao titubeia em atacar a campanha higienista

contra as amas de leite, tao populares nos tempos da escravidao, “porque o

SONIA
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leite de uma outra mulher pode infiltrar no nosso filhinho sentimentos de

que mais tarde tenhamos de corar!” (188), e a campanha contra o servi^o das

lavadeiras que trabalhavam ou residiam em corti^os (ou seja, a maioria), pois

“all [no corti^o] com o mesmo sabao e na mesma agua as lavadeiras misturam

a roLipa de toda a gente, sem distin^ao, extendendo-a depois de secar sobre

pedras ou sobre zinco, em um ar viciado e doentio...” (21).

Mas se a dona de casa burguesa poderia ela mesma executar parte desses

Servians, evitando assim o risco do contagio (refiro-me a lavagem de parte das

roLipas e a amamenta(;ao dos filhos), outros servi^os, porem, eram

considerados proprios de um empregado domestico (conhecidos, no

Portugues vulgar, como “servi90 s de negros”): por exemplo o trabalho da

cozinheira. A essa fun^ao Julia Lopes de Almeida dedica um capitulo inteiro

do Livro das noivas, onde ela inclui uma orienta^ao detalhada sobre a higiene

e controle da cozinha pois esta, como ela escreve,

e o laboratorio da casa, onde um chimico desageitado e ignorante, sob um avental,

um bonnet e a denomina^ao de cozinheiro, pode, a vontade, na maior boa fe,

estragar-nos a alegria, o bom humor, afugentando a nossa adorada saude a for^a de

adubos apimentados e complicadissimos, ou, o que e ainda peior, pela falta de aceio.

(95 )

A autora lamenta a falta no Brasil de uma escola para cozinheiros, pois

“com o curso de escola, o cozinheiro” saberia, entre outras coisas, “substituir

por outro o pesadissimo, o brutal alimento com que se enche e amortece a

populaqao brasileira: o feijao, a came secca, o cosido...” (96), e sendo assim,

cabe a dona de casa a ardua tarefa de educa-los (assim como outros

empregados domesticos). De fato, como ja disse, ao inves de incentivar os

mans tratos (tratamento dado aos antigos escravos), seu manual tratara

especificamente da educaqao aos domesticos, pois sem educaqao, ela escreve,

nao estranhe “que de um torrao inculto nao nasqa uma rosa fina, ou que

terreno arido nao nos de agua como crystallina e leve, distillada gotta de uma

rocha antiga.
.

(118). Agora, entre “a rosa fina” e o “torrao inculto,” a autora

parece nao saber com qual ficar, pois a educaqao pode, se mal administrada,

ser igualmente perniciosa aos patroes. Por exemplo, em alusao a educa^ao

oferecida as domesticas na Franca, ela cornenta: “a proporqao que a instru^ao

se derrama, vae falhando a uns a humilhaqao natural a esse cargo, enquanto

que em outros vao-se levantando ambi^oes mais elevadas e rendosas” (121).



THE OTHER NINETEENTH CENTURY 257

Os topicos tratados por Almeida nesse manual domestico vao coincidir

com os temas de sua fic9ao, que revestida de um certo didatismo, quase

sempre expressa a concep^ao ideal do espa^o domestico, bem como as tarefas,

oil responsabilidades femininas na realiza^ao desse espa^o. Dentre essas

responsabilidades, o tema da educa^ao/domestica^ao aos criados e

freqiientemente incluido em suas narrativas. Por exemplo, o romance A viuva

Simoes, publicado no ano anterior a esse manual, em 1895, narra a estoria de

Lima eximia dona de casa (“uma menagere exemplar”), a viuva Ernestina

Simoes, que leva seu lar a ruma nao somente por transgredir sua fun^ao

maternal ao disputar o mesmo homem com sua Elba, mas tambem por, no

delirio de sua paixao, negligenciar os afazeres domesticos:

[Ernestina] passava os dias a pensar nele [o amante, Luciano], nuns idilios de

menina de quinze anos. Os criados ja nao sofriam a mesma fiscaliza^ao severa. Os

armarios ficavam abertos, a chave da dispensa nas maos da Benedita, para regalo

da Simph'cia [uma criada], que apreciava os sens copinhos de licor de cacau. .
. (93)

Outro exemplo de “menagere exemplar” na obra de Julia Lopes de

Almeida e a ja mencionada Alice Galba, a governanta do dr. Argemiro em A
intrusa. Contudo, diferentemente da viuva Ernestina Simoes, em momento

algum do romance, Alice se deixa dominar por “idilios de menina de 15

anos” (93). Talvez para uma jovem como Alice, descrita por sua erudi<;ao,

sentimento pratico, e nobre carater, tais “idilios” seriam rebaixados a um

sentimentalismo excessivo, ou ingenuo—muito proximo ao que os

romanticos associavam suas personagens femininas. Alice, ao contrario,

encarna os predicados da nova mulher, aquela que por razoes de necessidade

economica luta, atraves de seu proprio trabalho, por uma ascengao social.

Entretanto, vitima de um mercado de trabalho ainda fechado para a mulher,

o maximo que sua educagao pode aspirar e a posiqao socialmente duvidosa de

governanta. Apesar de os membros e amigos da familia do dr. Argemiro a

tratarem por “dona,” em tom de respeito a sua erudi^ao e nobreza de carater,

titubeiam, contudo, quando indagados sobre o seu “lugar” na casa do

advogado: “uma criada” (segundo a filha Maria da Gloria), “uma especie de

amiga da familia” (para Argemiro), “uma intrusa” (na opiniao da baronesa), e

finalmente, nos termos do ressentido servente Eeliciano “aquela branca pobre

e presun^osa ... com um arzinho de patroa fidalga” (116). O advogado

Argemiro reconhece a ambigiiidade de sua posi9ao (meio criada, meio patroa).
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e para evitar comentarios alheios a contrata sob uma unica condi^ao: “nao nos

vermos senao quando isso for absolutamente indispensavel, ou melhor, nao

nos vermos nunca!” (15). Ele de fato nunca a ve, mas “sente-a,” como mais

tarde confessa ao amigo Adolfo Caldas: “a sua alma de mo9a como que enche

estas salas vazias de juventude e alegria” (108). O final dessa rela^ao entre

patrao e governanta, ao mesmo tempo tao distance e tao mtima, nao deve nada

aos folhetins da epoca: apaixonados um pelo outro, terminam por se casar.

Mas antes de se efetivar sen casamento com o patrao, fato que ocorre

somente no desfecho do romance, Alice integra, entao, o grupo das

personagens governantas presences na obra de Julia Lopes de Almeida desde

o inicio de sua carreira. Assim como as preceptoras europeias igualmente

frequences em sua obra, Almeida se interessou por esse grupo de mulheres

profissionais (algumas simplesmente “agregadas”), geralmente mais jovens

que as tutoras estrangeiras, e que por um motivo ou outro foram levadas ao

exercicio da fun^ao/profissao de governantas: a orfandade (Alice), o

abandono paterno (Nina do romance A falencid), e a viuvez (no caso de Elisa

da pe^a teatral A heranga). Segundo Jurandir Freire da Costa, em Ordem

mMica e norma familiar, no Brasil a governanta serviu desde o inkio como

intermediaria entre patroes e empregados/escravos; sua presen9a na casa

serviu, em outras palavras, como estrategia para evitar o contato entre a
j

criadagem e os membros da familia (e separar os filhos, sobretudo as filhas,

do “mal” convivio com as escravas/criadas). Como ele escreve:

Depois de D. Joao, a exclusao dos escravos do servi90 domestico tornou-se mdice

de bom-tom e de costumes civilizados. As familias de primeira linha, aristocratas

portugueses e burgueses estrangeiros, so admitiam servi9ais brancos. Os

brasileiros, levados a competir em prestigio e enobrecimento de modos com os

europeus, come9aram a dispensar seus negros e a contratarem preceptoras e

governantas estrangeiras encarregadas de civilizarem seus modos, educarem seus

filhos, europeizarem suas casas. ( 125 )

Talvez entao pela fun9ao pedagogica (e “civilizadora”) das preceptoras e

governantas, o fato e que na fic9ao de Almeida ambas sao construidas, como

afirma Maria Angelica Guimaraes Lopes, “a partir de termos elogiosos,

chegando [muitas delas] proximo ao heroismo” (77). De fato, e como uma

heroina que Nina e descrita em meio a sua dedica9ao diaria a educa9ao das

criaiT9as e ao governo da casa da familia do rico comerciante de cafe Francisco



THE OTHER NINETEENTH CENTURY 259

Teodoro: “era um vai-vem cansativo, e ela sujeitava-se a tudo, pondo o

encanto da sua paciencia nos trabalhos mais mdes e pesados. Cumpria a sua

missao de mulher, adogando sofrimentos, serenando tempestades e

conservando-se na meia sombra de um papel secundario” (332).

Comprometida em transmitir nao somente a sua visao idealista das

governantas, mas o modo pelo qual as mesmas eram na realidade vistas pela

sociedade burguesa brasileira, Almeida nao omitiu, no entanto, cenas de

humilha^ao e/ou indiferenga dos patroes (ou parentes) a que suas governantas

muitas vezes se sujeitam. Para a familia Teodoro, “Nina e uma outra criada

mais sobrecarregada no servi^o”: “nunca pedia nada, nunca se punha em

evidencia, ninguem se lembrava ate quando ela fazia anos!” (69).

Pelo fato de trabalhar como governanta na casa de um viuvo, Alice Galba e

talvez dentre as governantas de Almeida aquela que se encontra em posi^ao mais

dificil, ou estigmatizada. Como diz um amigo do dr. Argemiro, na esperan^a de

que este desistisse da ideia de contratar uma governanta, “olha que essas

madamas trazem anzois nas saias. .
.

Quando menos pensares. . .estas fisgado. . . E

tu que es bom peixe! E uma ra^a abominavel, a das governantas...” (10). Para

Almeida, ao contrario, Alice prova sua coragem, ao se sujeitar a essa dificil

profissao, mesmo tendo recebido a melhor educa^ao que se podia aspirar uma

mulher no seculo XIX e embora tivesse gozado de confortos materials quando

ainda eram vivos os sens pais. Segundo a escritora, Alice demonstra pertencer a

uma nova geraQo de brasileiras que, como ela escreve em sua cronica

nacionalista “A mulher brasileira” (incluida no Livro das donas e donzelas), se “cae

de uma posiQo ornamental em outra humilde, e de rosto descoberto que ella

procura trabalho [...] nessas ac(;6es, nao ha simplicidade,—ha stoicismo e uma

comprehensao perfeita da vida moderna: que e uma guerra das competencias”

(36).

Alice tambem demonstra pertencer a uma nova geraQo de mulheres pelo

tratamento dado aos empregados do dr. Argemiro. Apesar de saber dos furtos de

Feliciano, ela nao usa da violencia, mas da direQo e vigilancia. “Ela sabia tudo,”

desabafa Feliciano, referindo-se aos “sens crimezinhos de infidelidade”; contudo,

“nem uma palavra saira de seus labios” (115). Por outro lado, Alice designa a ele

um lugar, de criado, que o mesmo resiste em aceitar: “tratava-o como um

inferior, uma maquina de servi^o, sempre necessitada de direQo. Nao fora para

isso que ele aprendera a ler na mesma cartilha da sua antiga iaia! [em referenda

a antiga patroa, esposa falecida de Argemiro]” (115). A educaQo que Feliciano

recebe da falecida mulher e dos sogros e precisamente criticada por Argemiro,
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qLie reconhece ai o germe da inveja e ambi^ao do seu criado:

Realmente nao ha nada como a ignorancia para certa genre. Meu sogro fez de urn

moleque humilde, urn homem ruim. . . Se em vez de o mandar para a escola, com

bolsa a tiracolo e sapatinhos de botoes, o deixassem na modestia da cozinha ou da

estrebaria, ele nao teria agora nem a revolta da sua cor nem a da sua posi9ao...O

que o torna mau e a inveja e a sua ignorancia mal desbastada. (I4l)

Agora, o grande desafio para as elites da Belle Epoque era justamente saber

como “desbastar bem” a ignorancia dos empregados, de modo que o “moleque

humilde” nao se transformasse em “um homem ruim.” Na passagem acima

citada de A intrusa, “ruindade” significa sobretudo inveja, ou seja, o desejo (e

a ameaga que esse desejo implica) de ocupar o lugar do patrao. Especie de

dandi negro, Feliciano se traveste de senhor da casa, roubando-lhe os melhores

charutos e roupas. E com desgosto, por exemplo, que o viiivo Argemiro

observa a vaidade e os bons modos de seu criado como na seguinte passagem:

Intoleravel, o Feliciano, ao servir nessa tarde a mesa. Sem pronunciar uma linica

palavra e mais empertigado ainda que de costume nuns colarinhos que Ihe ro^avam

as orelhas [. . .] Durante todo o jantar, desgostou-o a figura limpa e correta do negro,

aproximando-se e afastando-se maciamente, conforme as exigencias do servd^o. ( 1 39)

Ao analisar os empregados domesticos de Julia Lopes de Almeida propus-

me a assinalar o tratamento ambiguo dado a esse tema pela aurora. A meu ver,

um signo conflitivo em sua obra, os domesticos sao ao mesmo tempo

inspiradores de respeito e medo, gratidao e intolerancia. Dai talvez a preferencia

nos anos da Belle Epoque pelos domesticos europeus, embora segundo Julia

Lopes de Almeida “so emigram das aldeias esfomeadas e de povoa^oes do

interior bandos de creaturas so habituadas ao plantio das vinhas ou a colheita

do trigo” (65). Gostaria de concluir este ensaio com uma passagem da cronica

“Por que,” mencionada na introdu^ao, passagem esta que a meu ver revela o

conflito da aurora com o tema dos criados. A certa altura de sua cronica

Almeida escreve:

Eu sou das que tern mais pena e mais sympathia pela genre de servd^o, do que

ressentimento ou queixa, na convic^ao de que nem sempre servir seja mais

agradavel do que ser servida... Todavia nao posso deixar de sorrir, ouvindo uma
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amiga, que, lendo sobre o meu hombro as palavras que escrevo, exclama

atrapalhando-me: “Pena? Sympathia?! Nao es sincera!” Aqui ter uma criada e fazer

jus a urn cantinho do ceo; ter duas, a urn logar nos “degraos do throno em que

fiquem, com o eterno sorriso, os eleitos entre os eleitos.” (63-64)

Descontente com o “torrao inculto” (metafora que antes empregara para

falar dos criados incultos) mas receosa de ter em casa uma “rosa fina” que ao

mesmo tempo contivesse espinhos e veneno, a patroa Jtilia Lopes de Almeida

se contenta com a promessa de um “cantinho no ceo” ou, melhor, “um lugar

nos degraos do throno” divino. Resta saber, porem, se nao teria que dividir o

seu cantinho celestial com a presen^a “insuportavel” de suas criadas.

Notas

^ Correio da Ro^a: romance epistolar {\9\ 5) foi republicado em 1987 pela Presen^a Edi(;6es

(Rio de Janeiro) e Instituto Nacional do Livro (Brasilia); o romance A intrusa (1908) foi

reeditado em 1994 pela Funda^ao Nacional do Livro, Dep. Nacional do Livro; finalmente, a

Editora Mulheres reeditou A viuva Simoes {\^97) e A falencia (1901), respectivamente em 1999

e 2003; encontra-se em fase de prepara(;ao para reedi^ao, pela mesma Editora Mulheres, o

romance A familia Medeiros (1892).

2 Lucia Miguel Pereira, “Sorriso da sociedade,” Historia da literatura brasileira: prosa de

ficgdo, de 1870 a 1920 Horizonte: Ed. Itatiaia; Sao Paulo: EDUSP, 1988) 245-71. Sobre

a fortuna critica da obra de Julia Lopes de Almeida, consultar Peggy Sharpe, “O caminho critico

dM viuva Simoei' (Prefacio a A viiiva Simoes) e Nadilza M. de B. Moreira, “Julia Lopes de

Almeida: a mulher, a escritora, a escrita,” A condigaofeminina revisitada: Julia Lopes de Almeida

e Kate Chopin (Joao Pessoa: Ed. Universitaria, 2003) 75-110.

^ Para uma discussao mais ampla desse projeto modernizador, ver o ja citado A Tropical

Belle Epoque: Elite Culture and Society in Turn-of-Century Rio de Janeiro, de Jeffrey Needell, e

Nicolau Sevcenko, “A insergao compulsoria do Brasil na Belle Epoque, Literatura como missdo:

tensoes sociais e criagdo cidtural na Primeira Republica, 2^ ed. (Sao Paulo: Companhia das Letras,

2003) 24-77.

^ Ver introdu(;ao de Lilia Moritz Schwarcz ao manual Codigo do bom-tom ou Regras de

civilidade e de bem viver no seculo XIX, do conego J. I. Roquette, publicado em Portugal em
1845 (re-editado pela Companhia das Letras, 1997). Nessa introdu^ao, Schwarcz fala do

contexto de circula(;ao e das especificidades dos guias de bom-tom, ou manuals de civiliza^ao,

que passaram a circular amplamente na Europa a partir do seculo XIX. A meu ver, os manuals

domesticos que tambem se popularizaram a partir da mesma epoca sao um sub-genero desses

guias de bom-tom. Centre alguns exemplos brasileiros, destaco: Sylvino Junior, A dona de casa:

a mais utilpublicagdo em portuguez, ed. Domingos de Magalhaes (Rio de Janeiro: 1894); e Vera

A. Cleser, O lar domestico: conselhos para boa diregao de uma casa. 5^ ed. (Rio de Janeiro:

Francisco Alves & Cia., Paris: Aillaud, Alves & Cia., 1917).
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