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AS ESCRITAS DE SI E ESCRITAS 
SOBRE O OUTRO: CAROLINA 
MARIA DE JESUS E AS DIVERSAS 
POSSIBILIDADES DE LEITURAS 

WRITINGS ABOUT ONESELF AND WRITINGS ABOUT OTHERS: CAROLINA 
MARIA DE JESUS AND THE VARIOUS POSSIBILITIES OF READING 

 

 

Alessandra Correa de Souza1 

 

 

Resumo: Neste trabalho escolhemos discutir as teorias e as pra ticas das escritas do eu e de 

ge neros como: autobiografias, autoficço es e outros relatos baseados em memo rias individuais 

e coletivas. Geralmente, no s, pesquisadores sentimos dificuldades em relacionar os textos 

teo ricos com as vidas e as obras das autoras e os seus respectivos textos litera rios, a partir desse 

lugar de rizomas e rastros resíduos. Como metodologia discursiva, o presente artigo tem como 

eixo um leque de teo ricos que versam sobre as escritas de si. Primeiramente sa o 

problematizadas  as suas contribuiço es, autocrí ticas e ate  mesmo pape is de raça, ge nero e classe 

frente ao texto Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, posteriormente como guisa 

discursiva entre teoria e pra tica discorremos na seça o Carolina: escritora, personagem de ficção 

e as diversas possibilidades de leitura -  a pote ncia discursiva e o protagonismo de grupos que 

historicamente foram representados como minorizados na literatura cano nica da Ame rica 

Latina. 

Palavras-chave: Literaturas Afro-latino-americanas; Memo rias; Escrevive ncias; Carolina Maria 

de Jesus; Escrita de si. 

 

Abstract: In this work we chose to discuss the theories and practices of writings of the self and 

genders such as: autobiographies, autofictions and other reports based on individual and 

collective memoirs. Generally, we, researchers, feel in relating the theoretical texts with the lives 

and works of the authors and their respective literary texts, from this place of rhizomes and 

residual traces. As a discursive methodology, this article has as its axis a range of theories that 

 
1 Doutora em Letras Neolatinas pela Univerdidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil, com bolsa 
sanduíche PDSE/CAPES na Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Peru. Professora 
Adjunta da Universidade Federal de Sergipe - Brasil. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-
4691-8592. E-mail: professoralessandra@academico.ufs.br  
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deal with self-writing. Firstly, her contributions, self-criticism and even roles of race, gender and 

class are problematized in relation to the text Quarto de Despejo by Carolina Maria de Jesus, 

later as a discursive guise between theory and practice, we discuss in the section Carolina: 

writer, fictional character and the various possibilities reading - the discursive power and 

protagonism of groups that have historically been represented as minorized in the canonical 

literature of Latin America.  

Keywords: Afro-Latin American Literatures; Memoirs; Writings;Carolina Maria de 

Jesus; Writing of 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O escritor pode apenas imitar um gesto sempre 
anterior, jamais original, seu u nico poder esta  em 
mesclar as escrituras. O texto e  um tecido de citaço es 
oriundas dos mil focos da cultura.   

Barthes 

 

A palavra e  o modo mais puro e sensí vel da relaça o 
social.  

                                                        Bakhtin  

 

Em primeiro lugar, a heterogeneidade constitutiva 
dos ge neros, sua estabilidade apenas relativa, o fato 
de na o existirem formas “puras”, mas constantes 
misturas e hibridizaço es, em que a tradiça o se 
equipara a  abertura, a  mudança e a  novidade.  Arfuch

     

 

  

Neste artigo temos como eixo estruturador desenvolver um dia logo entre 

a teoria e a pra tica para estabelecer uma melhor compreensa o dos ge neros 

litera rios: autobiografias, dia rios, memo rias, autoetnografia, autoficça o e 

outros. Assim como os conceitos de escrevive ncia, de Conceiça o Evaristo; e lugar 

de fala, de Djamila Ribeiro cooperam para as possibilidades de leituras dos 
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textos carolinianos, como tambe m para unificar a teoria e a pra tica das escritas 

de si e do outro.  

Quanto as tre s epí grafes escolhidas de Arfuch, Bakhtin e Barthes, elas sa o 

fundamentais para os encaminhamentos entre os textos   Quarto de Despejo e 

Diário de Bitita de Carolina Maria de Jesus que sa o pluridiversos. 

Com o intuito de  mapear estudiosos que debruçam suas pesquisas sobre 

a tema tica das escritas de si e escritas sobre o outro, como Versiani (2015), 

Arfuch (2010), Dosse (2015), Lejeune (2014), Bakhtin (2003), Figueiredo 

(2013), Evaristo (2009; 2013; 2016a; 2016b), Co rtes (2016), Ribeiro (2017) e 

outros, oportunizamos suas contribuiço es ao nosso texto. 

Para Daniela Versiani (2015) e  necessa rio desfazer as fronteiras entre “as 

escritas de si” e as “escritas sobre o outro”. As autobiografias, os dia rios, as 

memo rias, os testemunhos, as biografias e as etnografias estabelecem relaço es 

interacionais e na o sa o campos discursivos separados. Citemos: “as identidades 

de um ‘eu’ e de um ‘outro’ na o se constituem isoladamente, mas ta o somente em 

interaça o: o eu-se escreve-e-revela- a  medida que descreve-e-revela- o outro.” 

(VERSIANI, 2015, p.1.)  

Versiani (2015, p.86-7) traz o conceito de autoetnografia, que e  bem 

produtivo para a disputa de como devemos “etiquetar” determinados textos 

litera rios. O conceito autoetnografia e  uma alternativa conceitual u til ao 

pesquisador da cultura preocupado em superar, ao aproximar-se de discursos 

de construça o do eu, uma se rie de dicotomias que te m sido, ate  ha  pouco, 

predominantes na reflexa o teo rica dedicada tanto a s autobiografias quanto a s 

etnografias, ja  que convida a pensar as dicotomias self alter , 

indiví duo/coletividade, sujeito produtor de conhecimento/objeto ou 

subjetividade pesquisado/a como termos em continuidade, e na o mais em 

oposiça o.  
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Daniela Versiani destaca que, a partir dessa perspectiva, o conceito de 

autoetnografia poderia servir como pressuposto teo rico para a elaboraça o de 

estrate gias de leitura, por exemplo, de coleta neas, obras coletivas ou coleço es 

de textos autobiogra ficos reunidos sob uma identidade coletiva.  

A presença do prefixo auto, do grego auto s, serviria de “lembrete” a 

impedir a tende ncia a  supressa o das diferenças intragrupos, enfatizando as 

singularidades de cada sujeito-autor, enquanto o termo etno localizaria, parcial 

e pontualmente, esses mesmos sujeitos em um determinado grupo cultural. 

Assim, poderí amos pensar em autoetnografias como espaços comunicativos e 

discursivos atrave s dos quais ocorre o “encontro de subjetividades” em dia logo.  

De certa forma, tambe m poderia ser empregado na leitura de cartas, e-

mails, obras escritas em forma dialo gica, coautorias, etc.  Versiani (2015) 

ressalta que o conceito autoetnografia tambe m parece produtivo em estrate gias 

de leitura de discursos de construça o de eus mais “tradicionais”, tais como 

autobiografias e memo rias, que enfatizam os processos de reflexa o do sujeito 

(auto) sobre sua pro pria inserça o social, histo rica, identita ria em uma diferente 

coletividade (etno) ou coletividades.  

Nesses casos, o conceito de autoetnografia permite que o subjetivo e o 

coletivo na o sejam mais percebidos como noço es opostas, mas em continuidade 

esta que vai se estabelecendo atrave s da identificaça o parcial e pontual do 

sujeito com “identidades” por ele percebidas como coletivas. 

 Tomamos de empre stimo a argumentaça o da teo rica de maneira integral 

para iluminar o nosso percurso de comparaça o entre o seu discurso e de 

teo ricos que compo em esta seça o, visto que sua ana lise sobre o termo 

autoetnografia e  de extrema importa ncia para os textos litera rios de Carolina 

Maria de Jesus.  

Ela ressalta que o coletivo e o subjetivo na o sa o opostos. Pelo contra rio, 

cria um neologismo necessa rio ao nosso ponto de vista argumentativo. Na o 
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podemos analisar os textos litera rios atuais com teorias do passado e de um 

outro contexto cultural que na o nos atendem como sujeitos diversos.  

Ja , Arfuch (2010) problematiza Lejeune(2014) quanto ao conceito 

espaço biográfico e pelas leituras feitas, vemos que a teo rica argentina questiona 

o mesmo Versiani(2015).  Se a primeira cria um neologismo para atender as 

nossas subjetividades e identidades contempora neas, a segunda propo e 

relaço es sem hierarquias e afirma que autores euroce ntricos e do passado, 

representados como universais, na o atendem ao momento e a  heterogeneidade 

atual. Citemos: (...) a biografia/testemunho de Victor Hugo, a autobiografia 

“falada” de Sartre, diversos relatos de vida etc.) na o configuram um horizonte 

interpretativo capaz de dar conta da e nfase bibliogra fica que caracteriza o 

momento atual. (ARFUCH, 2010, p.58.) 

 Com o mesmo ponto de vista, Francis Dosse (2015) e Mikhail Bakhtin 

(2003) contribuem em nossa perspectiva de relaço es entre os ge neros ao 

afirmarem que entre biografia e autobiografia na o ha  fronteiras. A saber: 

Entendo por biografia ou autobiografia (descriça o de uma vida) a forma 

transgrediente imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e 

minha vida (BAKHTIN, 2003, p.139.)  

Dosse (2015) destaca a importa ncia do ge nero biogra fico, que 

antigamente era considerado menor e que hoje tem sido um tema importante 

para escritores, historiadores e pesquisadores em cie ncias humanas. Para esse 

autor: A biografia, ge nero hí brido, se situa em tensa o constante entre a vontade 

de reproduzir um vivido real passado, segundo a regra da mimesis e o polo 

imaginativo do bio grafo. (DOSSE, 2015, p.55.)  

Em uma outra perpectiva, Phillipe Lejeune (2014) afirma que na o ha  

relaço es entre os ge neros biografia e autobiografia, romance e autobiografia. Ele 

define autobiografia como: narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa 
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real faz de sua pro pria existe ncia, quando focaliza sua histo ria individual, em 

particular a histo ria de sua personalidade. (p.16)  

Ao passo que Lejeune (2014) se diferencia dos teo ricos ate  aqui 

destacados ao estabelecer que na o ha  relaço es entre biografia e autobiografia, 

se contradiz ao apresentar os ge neros vizinhos da autobiografia: memo rias, 

biografia, romance pessoal, poema autobiogra fico, dia rio, autorretrato ou 

ensaio. Entendemos que, para o teo rico france s, o pacto inicial começa quando 

o personagem na o tem nome na narrativa e o autor e o narrador sa o ide nticos, 

como podemos vislumbrar na obra Diário de Bitita(1986).  

Ele tambe m se posiciona a partir da perspectiva do leitor para definir 

autobiografia. Cabe cita -lo, pois cremos que sua proposiça o e  va lida quanto ao 

texto litera rio citado: A identidade se define a partir de tre s termos: autor, 

narrador e personagem. Narrador e personagem sa o as figuras a s quais 

remetem, no texto, o sujeito da enunciaça o e o sujeito do enunciado. O autor, 

representado na margem do texto por seu nome, e  enta o o referente ao qual 

remete, por força do pacto autobiogra fico, o sujeito da enunciaça o. (LEJEUNE, 

2014, p.42.)  

Lejeune utiliza as teorias de Gera rd Genette para classificar a identidade 

entre narrador e personagem principal como narrador autodiege tico, mas 

tambe m afirma que e  possí vel haver obras litera rias escritas na terceira pessoa 

verbal, como tambe m na segunda pessoa verbal, e cada uma delas provoca 

efeitos diferentes. Interessante destacar que Lejeune e  o u nico teo rico escolhido 

nesta seça o que diferencia biografia e autobiografia, e na o iremos nos 

aprofundar nas diferenças estabelecidas por tal estudioso, mas sim destacar 

algo que achamos de extrema releva ncia para este dia logo.  

Em “O pacto autobiogra fico (bis)”, Lejeune(2014) faz uma autorreflexa o 

sobre suas publicaço es anteriores; isso, sim, achamos produtivo e dialoga 

diretamente com a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus. 
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Voltemos a Lejeune, que revisita seu texto inicial “O pacto autobiogra fico” 

e faz um caminho de autoana lise, sobretudo a partir das crí ticas feitas a seu 

primeiro texto. Citemos: Autobiografia (...) obra litera ria, romance, poema, 

tratado filoso fico etc., cujo autor tem a intença o, secreta ou confessa, de contar 

sua vida, de expor seus pensamentos ou de expressar seus sentimentos. A 

autobiografia abre um grande espaço a  fantasia e quem a escreve na o e  

absolutamente obrigado a ser exato quanto aos fatos, como nas memo rias, ou a 

dizer toda a verdade, como nas confisso es. (LEJEUNE, 2014, pp.62-3.)  

Na mesma linha discursiva, modaliza as terminologias “contrato” e 

“pacto”, que podem oferecer alguns perigos e suscitar mal-entendidos por parte 

da crí tica. O teo rico france s coloca-se na posiça o de leitor para definir 

autobiografia. Tanto que afirma que “e  preciso admitir que podem coexistir 

leituras diferentes do mesmo texto, interpretaço es diferentes do mesmo 

‘contrato’ proposto. O pu blico na o e  homoge neo.” (LEJEUNE, 2014, p.67.)  

Com essas contribuiço es vemos que o pro prio crí tico, ao construir suas 

autoana lises como pesquisador, se coloca tambe m como um estudioso aberto a s 

crí ticas e capaz de usa -las para nosso crescimento profissional e acade mico. Na 

mesma perspectiva, Figueiredo (2013) destaca que, a partir da de cada de 1980, 

ha  um crescimento como tambe m bastante diversificaça o nas escritas de si. 

Ressalta o surgimento do termo “autoficça o”, que contribuiu para trazer mais 

dificuldade em identificar e analisar alguns textos litera rios. Enfatiza que os 

romances mais atuais trazem em seu enredo uma carga de escritas de si.  

Apo s a leitura da estudiosa, depreendemos que os textos litera rios Becos 

da Memória (2013) e Ponciá Vicencio (2003), de Conceiça o Evaristo, cumprem 

esse novo paradigma da autoficça o, ou seja, possuem elementos biogra ficos 

presentes no paratexto ou no pro prio texto.  

Em relaça o a este u ltimo, a pro pria autora em uma entrevista diz que a 

pessoa que a estava entrevistando errou seu nome e a chamou de Poncia  
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Vicencio. Interessante destacar que Figueiredo, em “A morte do autor” 

historiciza as contribuiço es de Barthes e Foucault em um outro subcapí tulo, 

intitulado “As escritas (auto)biogra ficas: a volta do autor”.  Figueiredo enfatiza - 

“a preocupaça o de distinguir o sujeito empí rico daquele que fala de si nos 

relatos autobiogra ficos, na perspectiva da narratologia.” (FIGUEIREDO, 2013, 

p.24).  

Na pintura, o autorretrato e  um correspondente da escrita 

autobiogra fica, como “As meninas”, de Vela squez, um exemplo de 

metalinguagem, onde o pintor se projeta no quadro. Em um novo subcapí tulo, 

Figueiredo traz as contribuiço es de Phillipe Lejeune (2014) sobre o pacto 

autobiogra fico e faz uma espe cie de resumo das ideias gerais do teo rico france s; 

o que cremos que seja profí cuo, e  que o pro prio Lejeune, na ediça o que 

trabalhamos, se contradiz e aceita as crí ticas dos teo ricos para repensar 

algumas pontuaço es inflamadas que podem gerar ambiguidades.  

Se, a  luz dos teo ricos os conceitos de autobiografia, autoetnografia, 

autoficça o, espaço biogra fico ja  foram delimitados, trazemos a  baila o ge nero 

“dia rio”, que deve ser destacado antes mesmo do saber etimolo gico do mesmo. 

Tomamos o tí tulo do livro brasileiro publicado em 1986: Diário de Bitita. Por 

mais que tenha o nome “dia rio”, o texto na o e  um dia rio, pelo menos na o o 

observamos como tal. Justificamos o uso do termo, a partir da traduça o do 

france s ao portugue s, pois “tratava-se originalmente de um adjetivo (diurnalis) 

que queria dizer quotidien (quotidiano)” (LEJEUNE, 2014, p.300).  

Apo s a ana lise dos manuscritos originais de Carolina Maria de Jesus no 

Instituto Moreira Sales, reiteramos que ha  diversos ge neros em um u nico livro; 

a editora recortou e organizou as histo rias diversas contadas pela menina Bitita 

em capí tulos, que sa o bem semelhantes a um romance autobiogra fico, 

autoetnografia, autoficça o, memo rias e outros.  
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O texto de Dia rio de Bitita(1986) de Carolina Maria de Jesus e  ta o rico 

que o podemos encaixa -lo em diversos argumentos aqui representados. Pois 

bem, dia rio e  obra ou ge nero litera rio cuja narrativa e  feita atrave s de um 

conjunto de registros mais ou menos dia rios, geralmente de cara ter í ntimo.  

Segundo Figueiredo (2013, p.29), trata-se, em princí pio, de textos 

manuscritos, em cadernos ou cadernetas. Pode-se usar tambe m agendas ou 

ainda escrever em folhas soltas. No subcapí tulo “Dia rios de escritoras”, 

Figueiredo traz o seu posicionamento frente ao texto Quarto de Despejo que 

refutamos, pois e  a partir desse discurso que a teo rica apresenta o texto litera rio 

de Carolina Maria de Jesus como mediado por Auda lio Dantas.  

Observemos:  

No se culo XX, um dia rio de uma mulher negra e pobre teve enorme 
repercussa o no Brasil, Quarto de Despejo: diário de uma favelada 
[1960], de Carolina Maria de Jesus, obra bastante marginal, que 
poderia ser classificada como literatura testemunho, escrita com a 
mediação do jornalista Audálio Dantas. (FIGUEIREDO, 2013, p. 37, 
grifos nossos).  

 

Eurí dice Figueiredo (2013) ao classificar Carolina Maria de Jesus como 

uma mulher negra e favelada, na o a marginaliza, pois destaca o seu lugar de fala; 

no entanto, a professora utiliza o discurso hegemo nico de que a escrita na o e  o 

seu lugar, ao delimitar que a obra e  bastante marginal e que foi mediada por 

Audálio Dantas.  

Na mesma proposiça o omite que o livro teve diversas ediço es, foi 

traduzido em mais de 30 idiomas. Refutamos categoricamente a assertiva de 

Figueiredo, a partir de dados sobre Carolina Maria de Jesus de nosso acervo de 

pesquisa, a escrita na o foi mediada; esse termo desautoriza a escrita de Carolina 

Maria de Jesus. E  um argumento racista e classista da estudiosa em destaque.   

 A nossa hipo tese e  que, a partir da teoria do ponto de vista feminista, e  

possí vel falar de lugar de fala. Ao reivindicar os diferentes pontos de ana lises e 
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a afirmaça o de que um dos objetivos do feminismo negro e  marcar o lugar de 

fala de quem as propo em, percebemos que essa marcaça o se torna necessa ria 

para entendermos realidades que foram consideradas implí citas dentro da 

normatizaça o hegemo nica (...) na o se trataria de afirmar as experie ncias 

individuais, mas de entender como o lugar social que certos grupos ocupam 

restringe oportunidades.  

O falar na o se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. 

Pensamos lugar de fala como forma de refutar a historiografia tradicional e a 

hierarquizaça o de saberes consequente da hierarquia social. (Cf. Ribeiro, 2017, 

pp.59-61;64.)  

Para contribuir a  problematizaça o dos termos racistas e classistas 

construí dos por Euridí ce Figueiredo(2013),  o conceito de escrevive ncia de 

Conceiça o Evaristo (2016a; 2016b), assim como o lugar de fala, de Djamila 

Ribeiro (2017) e a contribuiça o de Dalcagastne  (2008, p.97), vale a pena citar  - 

“Carolina Maria de Jesus constro i, enfim, uma narrativa repleta de significados 

e de ambiguidades, onde a protagonista e , antes de tudo, mulher, trabalhadora, 

ma e e escritora. A mise ria na o apaga nada disso.”  

 Para os estudiosos Munanga e Gomes (2016) - a obra Quarto de Despejo, 

escrita por uma moradora de favela, negra, semianalfabeta, causou um grande 

impacto nos meios acade micos. Carolina Maria de Jesus jamais poderia 

imaginar o poder explosivo que estava contido em seus dia rios. Quarto de 

Despejo alcançou sucesso inesperado e impressionante. Sua primeira ediça o, de 

10 mil exemplares, esgotou em menos de uma semana. O livro foi traduzido para 

cerca de trinta idiomas, merecendo sucessivas reediço es com tiragens 

superiores a 100 mil unidades. A obra foi adaptada para teatro, ra dio, televisa o 

e cinema, sempre com grande sucesso. Carolina Maria de Jesus tambe m 

publicou outras: Diário de Bitita, Casa de Alvenaria, Crônicas, Pedaços da Fome e 

outros. (MUNANGA E GOMES, 2016, p.202.)  
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O termo escrevive ncia, alcunhado por Conceiça o Evaristo, e  de suma 

releva ncia para o entendimento de que por mais que haja diversos ge neros 

litera rios, as escritas de si de Carolina Maria de Jesus na o podem ser reduzidas 

a etiquetas singulares. Para, Cristiane Co rtes, a palavra (escre)vive ncia e  um 

neologismo que, por uma questa o morfolo gica, facilmente compreendemos do 

que se trata. A ideia de juntar escrita e experie ncia de vida esta  em va rios textos 

ligados a  literatura contempora nea. Entretanto, Evaristo se apropria do termo 

para elucidar o seu fazer poe tico. (CO RTES, 2016, p.52.) 

Ja  Borkosky (2013), diferentemente dos autores citados, afirma que 

autobiografias, cartas, memo rias, relatos de viagens sa o representados como 

autodiscursos e sa o construí dos desde a Antiguidade. Toda escrita esta  

condicionada por um marco histo rico, geogra fico e ideolo gico que a determina 

como produto cultural de um momento determinado. (BORKOSKY 2013, 

p.13;17)  

 Eurí dice Figueiredo (2013) define autobiografia e memo rias: “a 

primeira consiste na reconstituiça o e narraça o da vida daquele que escreve, 

enquanto as memo rias sa o mais abrangentes e recriam todo o mundo social.” 

(FIGUEIREDO, 2013, p.48).  

Concordamos com a teo rica brasileira especifica que na teoria e  fa cil 

diferenciar a autobiografia das memo rias, no entanto, na pra tica, sobretudo nos 

textos litera rios atuais, a linha de divisa o e  te nue e em alguns autores, como 

Conceiça o Evaristo, e  bem difí cil identificar tal diferença. Daí  retomamos a 

argumentaça o de Versiani (2015) que iniciamos o debate: todas as escritas de 

si e escritas do outro esta o entrelaçadas e propo em uma nova terminologia. 

 Na mesma corrente, tomamos as contribuiço es de Elizabeth Jelin (2002) 

sobre as memo rias e as histo rias no plural. Se analisamos as verso es das 

histo rias oficiais e na o oficiais começamos a enxergar como tem sido o processo 

de construça o de memo rias individuais e coletivas em diversas e pocas na 
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Ame rica Latina e como tem funcionado esse resgate de ouvir ou estabelecer a 

escrita de todos sem que haja hierarquias, e sim diversidade. Cabe citar: 

 (...) a memo ria tem um papel altamente significativo, como 
mecanismo cultural para fortalecer o sentido de pertencimento a 
grupos ou comunidades. Frequentemente no caso de grupos 
oprimidos, silenciados e discriminados, a refere ncia a um passado 
comum permite construir sentimentos de autovalorizaça o e maior 
confiança em si mesmo e no grupo. (JELIN, 2002, p.9-10).  

 

Com essa citaça o, finalizamos a introduça o teo rica sobre os discursos do 

eu e do outro para depreender como Carolina Maria de Jesus  e  de suma 

importa ncia ao debate desses novos textos litera rios, como tambe m para 

reflexa o sobre os pape is sociais do racismo estrutural e estruturante em ainda 

fomentar estudos de textos litera rios em muitos casos euroce ntricos e escritos 

por homens brancos do sudeste ou estrangeiros nos ementa rios de diversas 

universidades no Brasil. 

 

1 - CAROLINA: ESCRITORA, PERSONAGEM DE FICÇÃO E AS DIVERSAS 

POSSIBILIDADES DE LEITURAS  

 

A literatura na o e  produzida em 
suspensa o, na o se trata de algo em 
suspensa o no ar. Ela prove m de um 
lugar, ha  um lugar incontorna vel de 
emissa o da obra litera ria. Glissant  

 

O corpo negro se constitui e se 
redefine na experie ncia da dia spora 
e na transmigraça o, por exemplo, da 
senzala para o quilombo, do campo 
para a cidade, do nordeste para o 
sudeste e vice-versa.  

               Beatriz Nascimento  

 



 

 

 

 

 

 

R
EV

EL
L 

– 
IS

SN
: 2

1
7

9
-4

4
5

6
 -

 2
0

2
2

– 
v.

2
, n

º.
3

5
 –

 a
b

ri
l d

e 
2

0
2

3
 

 

152 

Ao estudar as histo rias das Ame ricas, identificamos o diverso proposto 

por Glissant (2005) e constatamos que a raiz u nica destacada em verso e prosa 

por muitos pesquisadores ainda se atrela aos pares dicoto micos, como 

colonizador/colonizado, ou branco/negro. Cremos, no entanto, que essas 

antí teses na o nos levara o a novas utopias, tampouco a s mudanças significativas 

no contexto sociopolí tico das Ame ricas. Devemos pensar nossas riquezas 

culturais como um rastro/resí duo. Os rastros/resí duos trazidos pelos negros a s 

Ame ricas pelo tra fico negreiro, foram se transformando em identidades 

culturais para reafirmar as pluralidades que lhes foram roubadas nas travessias 

entre os oceanos.  

Podemos identificar esses traços na mu sica, na dança, na religia o e em 

tantas outras maneiras de revalorizaça o da herança africana. Glissant nos ajuda 

a repensar os rastros/ resí duos trazidos desde que o primeiro negro pisou em 

solo americano. Ja  no navio negreiro por imposiça o dos escravagistas da e poca, 

colocaram os “seres humanos” encaixotados e amarrados, onde os 

“alimentavam” e ali mesmo faziam suas necessidades ba sicas.  

Os que na o suportavam o “bom” atendimento a bordo eram jogados ao 

mar e, para completar, colocavam homens e mulheres de etnias diferentes bem 

pro ximos, para dificultar a comunicaça o, para evitar conflitos na travessia e as 

unio es entre os escravizados para futuras rebelio es no novo continente. 

O elemento linguí stico e as rivalidades de alguns grupos e tnicos 

favoreceram aos traficantes em certa medida; contudo, as “relaço es”, assim 

como a “crioulizaça o, sa o imprevisí veis, ja  que o ser e  a relaça o com o outro, na o 

e  raiz u nica, somos raí zes indo ao encontro de outras raí zes”. (GLISSANT, 2000, 

p.18)  

Carolina Maria de Jesus e  exemplo dessa imprevisibilidade dos novos 

contextos atuais. A autora tenta buscar o diverso e as outras raí zes em seus 

discursos de denu ncia e utiliza a escrita como elo de (res)significaça o nas obras 
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Quarto de despejo – dia rio de uma favelada [(1960)1995], Dia rio de Bitita 

(1986) e em outras obras.  

Para Joel Rufino dos Santos, Carolina Maria de Jesus na o teve lugar 

reconhecido na histo ria de nossa literatura, ate  hoje. O autor enfatiza, que por 

meio de Jesus, em Quarto de despejo [(1960)1995;2000], podemos avistar 

melhor os acontecimentos, ou se rie de acontecimentos, ta o distantes entre si, o 

populismo, a origem das favelas, o racismo, o golpe de 64, o e xodo rural, etc. 

Carolina foi o que os diciona rios chamam de grafomaní aca: pessoa com 

tende ncia compulsiva, doentia, a fazer registros gra ficos, rabiscos e, 

especialmente, escrever em qualquer superfí cie ou material imediatamente 

acessí vel (SANTOS, 2009, pp.22-5).  

Dia rio de Bitita (1986) na o teve a mesma projeça o que Quarto de despejo 

– dia rio de uma favelada [(1960)1995;2000]; aquele teve apenas duas ediço es 

em portugue s, foi publicado em 1982, em france s, pelas jornalistas que 

recolheram os cadernos manuscritos de Carolina Maria de Jesus quando a 

entrevistaram em 1975.  

Considerando que a crioulizaça o e  imprevisí vel, podemos vislumbrar a 

maneira como  Carolina Maria de Jesus, em Quarto de despejo – dia rio de uma 

favelada e Dia rio de Bitita abraça as poucas oportunidades que lhes sa o 

dispensadas como bu ssolas, sobretudo de denu ncia ao sistema, pois, se a escrita 

foi imposta pelo discurso do poder na e poca das “descobertas” do Novo Mundo, 

nada mais significativo que hoje sirva para trazer a  baila as memo rias de si e 

sobretudo ir ao encontro dos rizomas e de outras raí zes.  

As memo rias, as histo rias e as trajeto rias na o nos encerram como 

vencidos, pois do rastro/resí duo que se construiu dessa A frica negada aos 

nossos antepassados, em contato com as raí zes diversas. se constro i a 

crioulizaça o – o mundo se criouliza. (GLISSANT, 2000, p.17) 
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 Utilizemos a meta fora do mar mediterra neo como mar aberto, mar de 

tra nsito, de passagens e encontros e de circularidade para (re)pensar muitas 

questo es que na o podem ser elucidadas sem que olhemos para os indiví duos 

fora da lo gica da raza o indolente (SANTOS, 2009), sem que procuremos as 

narrativas que muitos desconhecem por ficarem ocultas ou ocultadas nas 

brumas do cotidiano. Apesar de “esquecidas”, porque na o sa o registradas em 

livros, histo rias brotam, nascem-morrem todos os dias. Histo rias jazem nas 

memo rias dos sujeitos a  espera de quem as registre, de quem as decifre.  

Desse modo, buscamos balizar nossa argumentaça o nos dia logos e nas 

interseço es sobre a personagem e autora Carolina Maria de Jesus no passado e 

no presente. A experie ncia social em todo o mundo e  muito mais ampla e variada 

do que a tradiça o polí tica e filoso fica ocidental conhece e valoriza (Santos, 2009, 

p.30).  

O pensamento desse autor nos fez refletir a respeito das racionalidades 

outrora (in)visibilizadas pela raza o indolente. Ha , neste momento, um 

desperdí cio da experie ncia social em funça o daquilo que o autor chama de um 

modelo de racionalidade que funciona no/com o apagamento de outras 

racionalidades possí veis. 

 O que ha  de comum entre a personagem Carolina e a autora Carolina 

Maria de Jesus? Quais sa o os interditos e os na o ditos dessa narradora e 

personagem? Cremos que, para essa mulher, a raza o indolente na o seria um 

impedimento para a desconstruça o do discurso hegemo nico, a fim de 

(res)significar os espaços demarcados e supostamente destinados a  mulher 

negra. 

 A experie ncia social que Carolina Maria de Jesus partilha tece outras 

redes para a desconstruça o do discurso do “poder” que, segundo Marilena Chauí  

(1982), unifica classes, e  neutro, histo rico e atemporal. Essa suposta unificaça o 
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e  hierarquizada, assime trica, desigual; funciona como um ve u que invisibiliza a 

diversidade. 

Cheguei em casa, alia s no meu barraca o, nervosa e exausta. Pensei na 
vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, 
permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. (JESUS,1995, 
p.9).  

 

Ja  que a questa o racial esta  presente em nossa sociedade ora como tema 

de ana lise, ora como objeto de preocupaça o, nos propomos a refletir sobre a 

apropriaça o do passado, na o para conhece -lo “como ele foi de fato”, mas para 

sabe -lo como uma possí vel ameaça ao presente. 

 Numa perspectiva social, ha  sentido e significaça o nessas pra ticas, cujo 

significado se realiza atrave s de um conjunto de fatores sociais. Na o sa o palavras 

o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou 

ma s, importantes ou triviais, agrada veis ou desagrada veis, etc. A palavra esta  

sempre carregada de um conteu do ou de um sentido ideolo gico ou vivencial. E  

assim que compreendemos as palavras e somente reagimos a quelas que 

despertam em no s ressona ncias ideolo gicas concernentes a  vida. (BAKHTIN E 

VOLOSHINOV, 1981, p.95.) 

E  necessa rio rediscutir o que outrora fora compreendido, pela raza o 

ocidental, como fragmentaça o. Seria possí vel observar, sob outras perspectivas, 

sujeitos como as personagens citadas e suas experie ncias sociais e 

racionalidades como um terceiro discurso (OLIVEIRA E ALVES, 2006), cujo 

enredo na o necessariamente seria o reverso ou a rejeiça o do pensamento 

hegemo nico. Terceiro discurso seria o que foge aos padro es e aos significados 

das pra ticas racistas.  

De acordo com Santos (2009, p.46), Carolina na o trilhou os caminhos de 

ascensa o costumeira dos negros no paí s da democracia racial: futebol, mu sica, 

burocracia. Naturalmente houve antes dela muitos negros escritores – que va o 

dos conhecidí ssimos Cruz e Souza e Lima Barreto, a s menos conhecidas Auta de 



 

 

 

 

 

 

R
EV

EL
L 

– 
IS

SN
: 2

1
7

9
-4

4
5

6
 -

 2
0

2
2

– 
v.

2
, n

º.
3

5
 –

 a
b

ri
l d

e 
2

0
2

3
 

 

156 

Souza (1876-1901) e Maria Firmina (1825-1917). Houve mesmo uma imprensa 

negra na Sa o Paulo que se industrializava, mas muito poucos ganharam a vida 

com letras.  

Para Andrade (2012), Carolina de Jesus foi assunto em publicaço es 

nacionais e internacionais, com reportagens nas revistas: Life, Paris Match, 

Epoca, Re alite  e New York Times. Seu livro foi traduzido para cerca de treze 

idiomas (holande s, alema o, france s, ingle s, checo, italiano, japone s, castelhano, 

dinamarque s, hu ngaro, polone s, sueco e romeno), com sucessivas reediço es, 

circulando em quarenta paí ses.  

A tiragem inicial do livro, que seria de tre s mil exemplares, foi de trinta 

mil, esgotando-se em tre s dias somente na cidade de Sa o Paulo. Assim, iniciou-

se o “pe riplo” de sonho concretizado pela favelada: viajou ao Uruguai, a  

Argentina e ao Chile; foi entrevistada por jornalistas brasileiros e estrangeiros; 

reuniu-se com prefeitos e governadores; foi convidada para festas de ricos e 

famosos. Com esses tre s dias de vendas, o livro superou todas as expectativas 

dos editores e passou a ocupar o primeiro lugar nas seço es litera rias dos jornais.  

Na lista dos mais vendidos na e poca passou a figurar Carolina Maria de 

Jesus em primeiro lugar, seguida de Bertrand Russel (2º lugar), Marechal 

Montgomery (3º lugar), Graham Greene (4º lugar) e Jean Paul Sartre (5º lugar). 

Para problematizar e exemplificar melhor a relaça o entre as personagens, 

trazemos trechos de duas obras de Carolina Maria de Jesus, que auxiliam o 

entendimento das diversas personagens escritas por essa autora. Citemos:  

Voce s sa o incultas, na o pode compreender. Vou escrever um livro 
referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo que 
voce s me fazem. Eu quero escrever o livro, e voce s com estas cenas 
desagrada veis me fornece os argumentos. (JESUS, 1995, p. 17).   

 

Trabalhamos quatro anos na fazenda. Depois o fazendeiro, nos 
expulsou de suas terras (...) Por que e  que no s na o podí amos ter 
terras para plantar. (Jesus, 1986, pp.135-7.)  
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“Se alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer; outros, a 

mandar” (ARISTO TELES, 2006, p.22), e  preciso questionar os mecanismos que 

mante m alguns grupos presos a um estereo tipo. O pensamento de Aristo teles 

ratifica a nossa compreensa o a respeito da perpetuaça o de padro es do discurso 

hegemo nico. Ha  outros discursos a serem proferidos, ouvidos e aceitos ta o 

va lidos ou autorizados, porque narram ta ticas que deflagram movimentos 

outros, na o hegemo nicos, que pressupo em uma este tica e uma e tica 

diferenciadas ou a reversa o de uma hegemonia.  

Carolina, em seu livro Quarto de despejo, descreve sua insatisfaça o 

polí tica, sobretudo sua experie ncia de residir em uma favela. Narra seu 

descontentamento em relaça o a s pessoas do lugar onde mora. E  na escrita que 

essa mulher se liberta do ambiente que rejeita, no qual na o se reconhece. A 

favela e  o quarto de despejo da cidade. Para a autora, essa condiça o a encerrava 

em um caos do qual transcendia em seus sonhos de dias melhores em uma casa 

de alvenaria – outra forma de atingir a condiça o de cidada  que lhe fora negada, 

pois o centro da favela tambe m e  a margem.  

Ou seja, “a ideia de centro e de periferia na o tem base geogra fica nem 

cientí fica, e  apenas e ta o somente definida pelo poder de que desfrutam os 

grupos que habitam uns ou outros espaços.” (OLIVEIRA, 2008, p.29.) Nesses 

espaços, pulsam pra ticas e outras narrativas que na o se restringem a  

lamentaça o social, do sentimento de despertencimento, da perda, conforme os 

estudos de Certeau (1994), que ensinam a perceber os pormenores – no 

cotidiano ha  mil formas de fazer e de romper o discurso do poder. O meu sonho 

era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa 

conforta vel, mas na o e  possí vel (...) o desgosto que tenho e  residir em favela. 

(JESUS, 1995, p.19.)  

Carolina e  uma leitora apaixonada, autodidata, le  o mundo com os o culos 

da teoria que na o foi ensinada nos poucos anos de experie ncia escolar. Teoria 
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da vida, da subversa o dos discursos, da autonomia de quem se apropria do 

discurso hegemo nico para criticar/questionar aqueles que parecem ter sido 

engolidos pela fome do o bvio quando rotulados como subalternizados.  

Os textos litera rios Quarto de Despejo e Dia rio e Bitita podem ser lidos 

como literatura de testemunho, dia rio, memo rias autobiografia, entre outros; 

por exemplo, tomando o discurso de Phillipe Lejeune (2014, p.18): “para que 

haja autobiografia (e numa perspectiva mais geral, literatura í ntima), e  preciso 

que haja relaça o de identidade entre o autor, o narrador e o personagem.”. Para 

enriquecer a discussa o sobre os ge neros a que Quarto de Despejo e Dia rio de 

Bitita pertencem, ale m das contribuiço es de Lejeune, utilizamos termos como 

autoficça o, autobiografia, como propostos por Eurí dice Figueiredo (2013) e 

alguns outros autores que discutem a tema tica. 

A primeira interpretaça o de Dia rio de Bitita (1986) e  que Carolina Maria 

de Jesus se apropriou das memo rias individuais e recortou fatos do passado 

para expressar a viole ncia e a exclusa o sofridas da infa ncia a  fase adulta. A 

escrita funciona como uma catarse e tambe m como ato simbo lico de redefiniça o 

de seus pape is sociais como escritoras, mulheres e cidada s politizadas.  

Nesta obra, a narradora autodiege tica recria personagens da infa ncia, 

moradores e familiares do interior de Minas Gerais, resgata a maneira como 

aprendeu a ler, sobretudo o papel da leitura no decorrer de sua vida, representa 

a utopia de uma jovem que almejava alçar novos voos na capital econo mica do 

Brasil.  

Traz crí ticas sociais, questionamentos sobre racismo, sexismo e ge nero, 

por interme dio do discurso narrativo em que coincidem autora, narradora e 

personagem. Ja  a narradora autodiege tica, Os elos que unem os enredos das 

obras sa o a tomada de conscie ncia polí tica e a reivindicaça o das personagens, 

orquestradas por narradoras que utilizam a primeira pessoa verbal tanto em 

Quarto de Despejo como em Diário de Bitita.  
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Em pesquisas sobre Carolina Maria de Jesus observamos que o livro 

Dia rio de Bitita partiu de memo rias da infa ncia da autora. Ela utilizava cadernos 

manuscritos para registrar suas recordaço es e os entregou para duas 

jornalistas, em 1970. 

 A autora faleceu sete anos apo s a entrega dos cadernos a s jornalistas 

francesas e infelizmente na o teve acesso ao projeto final de seu livro. Na 

verdade, o tí tulo manuscrito feito pela autora – Um Brasil para Brasileiros – foi 

modificado pelas jornalistas para publicaça o francesa. O tí tulo inicial era  ser 

pobre e : “sera  que vamos ter um governo que prepara um Brasil para os 

brasileiros?”.  

A questa o expo e uma das crí ticas emblema ticas da narradora sobre a 

construça o ideolo gica do colonialismo quanto a se valorizar mais os 

estrangeiros europeus em detrimento da populaça o brasileira, sobretudo a ma o 

de obra explorada que contribuiu para a construça o do paí s, os negros raptados 

e trazidos de seu continente para serem escravizados nas fazendas de açu car, 

algoda o e cafe .  

Jesus e  relembrada pela crí tica, sobretudo por sua obra Quarto de 

despejo – dia rio de uma favelada [2000;1995(1960)]. Contudo, cabe ressaltar 

que, desde o iní cio deste artigo ate  o presente momento, novas teses, 

dissertaço es, artigos cientí ficos esta o sendo publicados sobre as demais obras 

litera rias da autora, resgatando sua importa ncia para a literatura brasileira.  

Carolina Maria de Jesus sonhava em publicar seus livros para sair do 

quarto de despejo e projetava uma vida feliz na casa de alvenaria; sua meta 

pessoal era ser poetisa. Acreditamos que, se tivesse vivido hoje e recebido 

crí ticas bem fundamentadas sobre seu acervo litera rio, teria tido uma vida mais 

harmoniosa.  

Como se diz na sabedoria popular, “os poetas sa o imortais”; assim e  a 

Bitita do passado, presente e futuro. Para a estudiosa Guimaraes Lopes (2000), 
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Dia rio de Bitita na o possui uma estrutura de dia rio por apresentar uma divisa o 

em capí tulos e por na o ter uma ordem cronolo gica.  “As jornalistas Clelia Pisa e 

Maryvanne Lapoupe, juntamente com a editora Anne Marie Me taille, doaram 

co pias da ediça o de dois cadernos de Carolina Maria de Jesus – que nos anos de 

1970, a escritora havia deixado com elas. Esses cadernos conte m anotaço es do 

trabalho de traduça o realizado por Re gine Valbert e estabelecido por Me taille, 

que deram origem ao Journal de Bitita, publicado em 1982, ocasia o em que 

recebeu diversos pre mios.  

As duas verso es publicadas no Brasil sa o resultado da traduça o dessa 

versa o francesa do livro, publicado primeiramente na França. Ainda assim, esta  

baseada em recordaço es, associaço es de imagens e ideias e com um estilo mais 

pro ximo ao de um romance. Infelizmente, a autora brasileira faleceu em 1977, 

mas nos deixou textos litera rios, como romances, contos, letras de mu sica, 

memo rias, dia rios que ve m sendo descobertos por essa nova safra de 

pesquisadores, como Germana Henriques Pereira Sousa, Eliane da Conceiça o 

Silva, Mario Augusto Medeiros da Silva, entre outros. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

Como possibilidades finais de jornada discursiva, afirmamos o que foi 

proposto em nossa introduça o teo rica juntamente com a seça o sobre Carolina 

Maria de Jesus, sobretudo, o nosso papel como pesquisadora orga nica foi bem 

discutido, trouxemos os lugares sociais do heterocispatriarcado como um locus 

social que ainda ocupa centralidade nos estudos de ge nero e nas escritas de si.  

Na mesma perspectiva, destacamos que as escritas de Carolina Maria de 

Jesus sa o plurais e as teorias precisam ser repensadas na o apenas no lugar de 

“etiquetas” como bem pontuamos. Outro ponto a ser destacado e  que as teorias 
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euroce ntricas na o conseguem dar conta de nossas diversidades na Ame rica 

Latina, em especial em nosso paí s.  

E na o menos importante, destacar que o colonialismo e a hierarquizaça o 

imposta pela modernidade capitalista desde a invasa o do continente africano e 

das Ame ricas, ainda se faz presente, quando  se pode exemplificar no texto 

teo rico sobre as escritas de si - uma assertiva racista e classista da professora 

da Universidade Federal Fluminense, Eurí dice Figueiredo(2013) que classificou  

Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus como   um texto bastante 

marginal e que foi mediada por Audálio Dantas.  Por fim, esperamos ter 

conseguido alinhar as teorias das escritas de si e do outro e a vida e a obras de 

Carolina: escritora, personagem de ficção e as diversas possibilidades de leituras. 
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