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Introdução 
 

Hontem, hoje, amanhã, agora e ainda e sempre 
a mesma dor que não se finda, sempre o mesmo 

punhal na mesma chaga. 
 

Leodega ria de Jesus 
 
A regia o Centro-Oeste do Brasil, rica em histo ria, cultura e literatura, revela frutos litera rios 

significativos, como Leodega ria de Jesus1 e Cora Coralina2. Essas poetisas, inseridas em um contexto 
po s-colonial, destacaram-se no cena rio litera rio goiano no iní cio do se culo XX. Leodega ria de Jesus foi 
uma das primeiras mulheres negras a publicar um livro de poesia, utilizando estrate gias para 
superar as representaço es coloniais de inferiorizaça o e obter reconhecimento. Cora Coralina, por sua 
vez, enfrentou o preconceito da idade e teve dificuldades em publicar seu primeiro livro aos 76 anos. 
Ale m de atuarem como poetas, Cora e Leodega ria trabalharam como redatoras no perio dico A Rosa3. 

Este artigo tem como objetivo investigar as representaço es e percepço es sobre Leodega ria 
de Jesus e Cora Coralina analisando como as estruturas coloniais moldaram sua obra e trajeto ria. 
Buscamos responder a perguntas como: que estrate gias Leodega ria utilizou para superar as 
representaço es coloniais? Como Cora Coralina expressou a feminilidade e a experie ncia histo rica 
em suas poesias? Qual e  a percepça o pu blica e a autopercepça o dessas poetisas sobre seus pape is 
e contribuiço es? 

Metodologicamente, adotamos uma abordagem fenomenolo gica, explorando a expressividade 
lí rica e as representaço es do sagrado na obra das duas autoras. A pesquisa fundamenta-se na ana lise 
de poesias e em estudos teo ricos de autores como França (1996), Deno frio (2001), Bourdieu (2005), 
Paz (1982), Coelho (1993) e Britto (2009). 

A tese de doutorado em sociologia intitulada A economia simbólica dos acervos literários, de 
Clovis Carvalho Britto, datada de 2011, discorre sobre a nota vel ause ncia das autoras nos registros 
oficiais que atribuí am me ritos a s obras que compunham a literatura brasileira ate  o te rmino do se culo 
XX. Nesse sentido, lemos estes versos de Leodega ria: “Quanto talento / quantos lí rios no bota o / fadados 
ao esquecimento”4. Britto (2011) esclarece que a produça o litera ria de autoria feminina foi relegada a  
periferia daquilo que configura o ca none litera rio. Este artigo, a partir da contribuiça o de pesquisas 
recentes, apresenta as hipo teses consideradas as mais plausí veis para a desvalorizaça o de componentes 
humanos observada nas entrelinhas da palavra/poesia de cada autora. 

Dado o enfoque centrado nas poetisas Leodega ria de Jesus e Cora Coralina, optamos por 
abordar aqui a produça o de escritoras mulheres na histo ria da literatura em Goia s. De acordo 
com Almeida (2010), o perí odo compreendido entre 1890 e 1920 caracterizou -se, para a 
mulher negra goiana, pelo enfrentamento de desafios, mas tambe m por progressos nota veis. 

1 Leodegária de Jesus (Caldas Novas, 8 de agosto de 1889 – Belo Horizonte, 12 de julho de 1978) foi poetisa, redatora, professora e a 
primeira mulher goiana a ter um livro de poesia publicado em Goiás, denominado Coroa de lírios (1906). Seu segundo livro, Orquídea, foi 
publicado em 1928.. 
2 Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (Cidade de Goiás, 20 de agosto de 1889 – Goiânia, 10 de abril de 
1985), foi poetisa e contista. Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 
1965 (Poemas dos becos de Goiás e estórias mais), quando já tinha quase 76 anos de idade. 
3 O jornal A Rosa foi fundado em 1907, na antiga Vila Boa de Goyas. “Embaladas pelo cenário intelectual” da época, suas primeiras 
redatoras foram as jovens Rosa Godinho, Alice Sant’Anna, Luzida de Oliveira e Lambertina Povoa (Britto, 2009). Nicéphoro Silva foi um dos 
primeiros dirigentes do jornal, que posteriormente passou a ser comandado por Cora Coralina e suas amigas. Diferentemente dos demais 
jornais à época, A Rosa não era um periódico noticioso, por isso não se dedicava à cobertura dos acontecimentos factuais. Assim, os temas 
factuais com os quais lidava o veículo estavam estritamente ligados ao “mundo das ideias”, isto é, às ações da intelectualidade da sociedade 
vilaboense. No início do século XX, os poucos jornais produzidos no estado de Goiás tinham forte base ideológica e política, mas o 
engajamento de Cora Coralina no periódico A Rosa, ao lado das amigas Alice Augusta de Sant’Anna Coutinho, Rosa Santarém Godinho 
Bello e Leodegária de Jesus, abre precedentes para o protagonismo feminino. 
4 Este verso pertence ao poema intitulado “Abandonado”, datado aproximadamente de 1930, período em que a poetisa efemeramente 
regressa à cidade de Goiás. Denófrio (2001) reporta que tal poema figura entre as últimas produções literárias da poetisa. A pesquisadora 
Darcy Denófrio evidencia que esses relevantes poemas foram publicados no jornal O Lidador, na edição 30, volume 1, datada de 5 de agosto 
de 1908. Vale salientar que, em 2003, a autora foi laureada com o prêmio Colemar Natal e Silva de Crítica Literária, conferido pela Academia 
Goiana de Letras. Além disso, foi agraciada com a Medalha Leodegária de Jesus, em 2001, pela União Brasileira de Escritores do Rio de 
Janeiro (UBE-RJ). 
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Naquele perí odo, o Brasil vivenciava transformaço es sociais e polí ticas em virtude da aboliça o 
da escravatura, em 1888. 

Durante essa fase, as mulheres enfrentaram uma se rie de obsta culos na busca por instruça o e 
equidade, destacando-se a discriminaça o, o preconceito e a condiça o de vulnerabilidade 
socioecono mica. Observa-se que a oferta de educaça o formal destinada a s mulheres negras 
permanecia restrita. Contudo, algumas instituiço es de ensino, tanto pu blicas quanto privadas, 
decidiram admitir alunas afrodescendentes. 

Ve m se expandindo a interpretaça o e a elaboraça o de uma literatura que tem como fonte 
primordial a inserça o do espaço goiano no centro das narrativas poe ticas. Isso visa a reproduzir uma 
imagem aute ntica do povo desse estado. Identifica-se, portanto, um olhar minucioso que funciona como 
mecanismo de legitimaça o para falar do passado. Esse feno meno ocorre no contexto da produça o 
artí stica, numa dina mica criativa que se estabelece atrave s de uma relaça o diale tica entre autor e obra. 

Dessas crí ticas, decorre a solicitaça o para que a arte e a cie ncia produzam refere ncias sobre o 
elo entre seus campos. Ambas partem do entendimento de que a narrativa litera ria, ao tecer fatos 
imagina rios, desvela conflitos sociais, cultura, habitus (BOURDIEU, 1974) e modos de vida comuns. 
Isso vem se impondo e despertando o interesse dos estudiosos. 

Cumpre salientar que o propo sito deste artigo na o e  corroborar estereo tipos negativos, mas 
evidenciar a capacidade de superaça o de Leodega ria e Cora Coralina diante das inu meras 
dificuldades impostas por uma sociedade patriarcal e racista. Embora abordemos alguns 
estereo tipos relacionados a  raça e ao ge nero, nosso intuito e  destacar as conquistas dessas mulheres 
e suas contribuiço es litera rias. 

Em sí ntese, o estudo das obras de Leodega ria de Jesus e Cora Coralina revela na o apenas suas 
habilidades poe ticas, mas tambe m como suas vidas e obras refletem e desafiam as estruturas sociais 
e coloniais de seu tempo. As ana lises demonstraram a importa ncia de incluir as vozes femininas 
negras na histo ria litera ria, evidenciando o papel crucial que desempenharam e continuam a 
desempenhar na construça o de uma identidade litera ria brasileira. 

 
Primeiras mulheres na poesia goiana 

Em Goia s, a junça o do reflexo este tico com a interpretaça o poe tica, envolvendo elementos 
como sensibilidade e corporeidade, emerge de uma edificaça o social e cultural que oscila em 
consona ncia com as distintas e pocas e sociedades. Nesse contexto, a vive ncia da feminilidade 
constitui uma experie ncia histo rica e culturalmente delimitada, espelhando as diversas modalidades 
de estruturaça o social e as hierarquias de ge nero que imperam em cada contexto. Na o obstante, cada 
escritora aborda e entrelaça esse tema de maneira singular e u nica. 

Leodega ria de Jesus e  a primeira mulher negra conhecida a publicar um livro de poesia no 
estado de Goia s. Seu primeiro livro, Coroa de lírios, foi publicado em 1906, tendo sido seguido, em 
1928, pela obra Orquídeas. Apesar de seu pioneirismo, sua obra e sua trajeto ria ainda sa o pouco 
conhecidas. Seu legado passou a ser estudado no a mbito da academia apenas no se culo XXI. 

Cora Coralina iniciou sua vida litera ria bem jovem, aos 17 anos, mas sua carreira como literata 
se deu no entardecer poe tico da autora, apo s os 70 anos de idade. Ela publicou seu primeiro livro de 
poemas, intitulado Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, em 1965, quando ja  tinha 76 anos. A 
obra foi um grande sucesso e Cora tornou-se uma das principais figuras da literatura brasileira. 

Bourdieu (2005, p. 31) assevera: 

As mulheres sa o excluí das de todos os lugares pu blicos (assembleia, mercado) 
[...] E excluí das, se assim podemos dizer, a priori, em nome do princí pio (ta cito) 
da igualdade de honra, que exige que o desafio, que honra quem o faz, so  seja 
va lido se dirigido a um homem (em oposiça o a uma mulher) e a um homem 
honrado, capaz de dar uma resposta que, por representar uma forma de 
reconhecimento, e  igualmente honrosa. A circularidade perfeita do processo 
indica que se trata de uma partilha arbitra ria. 

A disparidade social engendrada pelo colonialismo perpetua arranjos hiera rquicos nos quais 
determinados grupos sa o submetidos a  herança de uma condiça o desigual enquanto outros 
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desfrutam de privile gios. No transcorrer deste texto, observaremos que as poetisas vivenciam tal 
circunsta ncia em momentos de sua vida, sendo subjugadas pelo sistema euroce ntrico. 

A conscie ncia social de nossas poetisas, principalmente a de Cora Coralina, ajudou a definir 
sua natureza. Ganha força aí  a identidade das “mil vozes” que ressoam seu compromisso de 
identificaça o imagina ria e real com seu povo, com a cultura goiana e com seu estilo poe tico singular. 

As escritoras Cora Coralina e Leodega ria de Jesus tiveram suas obras reconhecidas 
tardiamente pela crí tica litera ria, mas atualmente sa o celebradas como importantes representantes 
da literatura feminina goiana e brasileira. Seus trabalhos sa o valorizados por sua natureza, sua 
originalidade e seu lirismo, apresentando narrativas litera rias que tecem fotografias imagina rias, as 
quais, por sua vez, ajudam a desvendar conflitos sociais. Ale m disso, sua produça o tem um teor lí rico-
poe tico e retrata a alma e a cultura da regia o Centro-Oeste do paí s. 

Ademais, a presença da corporeidade nos poemas de Leodega ria de Jesus e Cora Coralina 
esta  ligada a  descriça o minuciosa de imagens com as formas e as cores de sua infa ncia. Com isso, 
essas poetas apresentam a alma do cerrado palpitando o princí pio de conexa o em tudo o que 
existe. Essas noço es ligadas a  cultura de ambas as poetisas nos permitem ler seus poemas como 
uma lí rica e uma este tica enriquecidas, revelando a intersecça o entre poesia, cie ncia e 
religiosidade na literatura goiana. 

Oliveira (2022), ao fazer mença o a Mignolo, discorre acerca do surgimento ancestral do 
conceito de decolonialismo, que remonta a eras longí nquas, quando os grupos e tnicos residentes em 
dadas demarcaço es geogra ficas reivindicavam seus direitos e singularidades, mantendo-se 
arraigados na esfera cultural. O atendimento dessa reivindicaça o, contudo, na o se concretizou. Assim, 
se seus conhecimentos subsistiram, isso foi resultado de um a rduo embate e de muita resilie ncia. 

Quijano (2000) esclarece que a finalidade da colonialidade e  revelar a persiste ncia das 
posiço es coloniais de poder, conhecimento e identidade que continuam a operar na 
contemporaneidade. A colonialidade e  utilizada como uma lente para analisar como o colonialismo 
esta  arraigado nas estruturas da sociedade global. Uma das formas de colonialidade e  a colonialidade 
religiosa. Ao aborda -la, torna-se imperativo compreender o que constitui a religia o e como 
estudiosos, incluindo Mircea Eliade (1992), exploram esse conceito de grande importa ncia. 
Demonstraremos tambe m as perspectivas eurocentrada e decolonial sobre o conceito de religia o. 

Eliade (1992) concebe a religia o como o meio pelo qual os indiví duos buscam estabelecer 
contato com o sagrado e transcender o profano, realizando tal intento por meio de ritos e sí mbolos 
religiosos. Estes, por sua vez, assinalam a ruptura com a realidade, possibilitando a s pessoas 
comunicarem-se com o divino. 

A conexa o ao campo religioso constitui a marca decisiva de uma das autoras aqui abordadas. 
Assim, a partir da interpretaça o de uma poesia marcada por uma dualidade de sonhos e sofrimentos, 
esperanças e desiluso es, traremos a  luz Leodega ria de Jesus. 

Vejamos o que afirma Coelho (1993, p. 30): 

Dor, alegria fazem parte do misterioso processo da vida. Sua efemeridade e 
aparente absurdo (por estar condenada a  morte) ja  na o destro i a esperança: 
existe a poesia, espe cie de fiadora da permane ncia humana; e existe a certeza 
de Deus e da ressurreiça o da carne. 

Pode-se escutar longí nquo canto libertador de reconhecimento, ale m de outros tantos 
elementos e seres com os quais se identifica nossa poetisa negra com histo rico religioso. O u ltimo 
canto da avezinha emocionada com a natureza pode nos servir para pensar o que Coelho (1993) 
chama de “teia complexa de existe ncia”: 

 
Morre, na selva, 
o canto da avezinha. 
Suspira triste o sino: — Ave Maria, 
Ale m, na velha torre da igrejinha. 
(JESUS, 1906, p. 72). 
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Leodega ria de Jesus da  voz narrativa a  natureza — “Morre na selva / o canto da avezinha” — e 
utiliza sí mbolos que conectam o cosmo: a morte que encerra tudo, a dor final e a conversa com Deus. 
O poema esta  permeado por meta foras da tradiça o religiosa na qual a autora esta  inserida: “Suspira 
triste o sino: — Ave Maria / Ale m, na velha torre da igrejinha”. O sino, com ca ntico mariano, 
apresenta vetores da natureza, da histo ria da selva, da ave, da cultura, do sofrimento e da 
sensibilidade humana. Com isso, adquire o aspecto de personificaça o no momento em que o eu lí rico 
lhe transfere o sentimento de tristeza e dor durante a criaça o poe tica. 

As autoras do cerrado utilizam em suas obras diversos sí mbolos metafí sicos para transmitir 
mensagens profundas e poe ticas. Como lembra Eliade (1992, p. 101), “Os sí mbolos despertam a 
experie ncia individual e transmudam em ato espiritual, em compreensa o metafisica do mundo”. 

A poetisa Leodega ria nos oferece alguns versos que narram a localidade e o í cone simbo lico 
da fe  cato lica: “Essa cruz de madeira pequenina/ que tenho aqui/ em frente de meu leito/ perante a 
qual meu coraça o se inclina/ a que beijo/ com amor quando me deito” (JESUS, 1928, p. 81). Esse 
trecho retrata sentimentos de angu stia e solida o, mas eles logo se transformam em gozo quando a 
poeta volta o seu olhar para a torre da igrejinha. Detectamos, portanto, a influe ncia da religia o em 
consona ncia com a importa ncia da natureza, da conexa o humana e da espiritualidade em nossas 
concepço es de vida. 

Cada manifestaça o religiosa tem seus pro prios recintos consagrados e emblemas sacros. 
Dessa forma, Eliade (1992, p. 17) explica: 

Para o homem religioso, o espaço na o e  homoge neo: o espaço apresenta 
roturas, quebras; ha  porço es de espaço qualitativamente diferentes das outras 
[...] Ha , portanto, um espaço sagrado, e por conseque ncia “forte”, significativo, 
e ha  outros espaços na o sagrados, e por conseque ncia sem estrutura nem 
consiste ncia, em suma, amorfos. Mais ainda: para o homem religioso essa na o 
homogeneidade espacial traduz-se pela experie ncia de uma oposiça o entre o 
espaço sagrado — o u nico que e  real, que existe realmente — e todo o resto, a 
extensa o informe, que o cerca. 

Eliade (1992) esclarece que, sob a o ptica religiosa, surge uma categoria espacial especí fica 
denominada “sagrado”, a qual se apresenta como genuí na e de grande releva ncia. Em contraponto, 
identificam-se outros domí nios que na o dete m a sacralidade, caracterizando-se pela ause ncia de 
estrutura, coesa o e contornos definidos. Segundo a autora, a disparidade espacial manifesta-se na 
experie ncia da escolha do espaço sagrado, considerado o u nico verdadeiramente real. 

Embora este na o seja o lugar para refletir sobre as contradiço es implicadas aí , gostarí amos de 
registrar alguns exemplos que poderiam intensificar a fala poe tica. No poema de Leodega ria, a igrejinha, 
para o eu lí rico, e  um lugar de encontro com o sagrado, lugar de aconchego; ficar na velha torre e  ficar 
distante dos lugarejos, em um lugar reservado. Possuí mos, portanto, o recinto sacralizado: a pequena 
igreja da antiga torre e o emblema venerado, a cruz. Ambas as realidades foram companheiras 
constantes ao longo da existe ncia da poetisa. Em Coelho (1993, p. 158), lemos: “O ju bilo da mulher ao se 
entregar a  vive ncia cotidiana”. O espí rito poe tico busca tambe m a concretude. 

No contexto em que Leodega ria e Cora produziam, as mulheres eram incumbidas do papel de 
zeladoras do lar, desempenhando a funça o de donas de casa. Sofriam pressa o social para manifestarem 
sensibilidade e delicadeza. Ja  os homens eram encarados como provedores do lar, lí deres e protetores 
(ECCO, 2008). Figuras emblema ticas como Leodega ria de Jesus e outras mulheres igualmente nota veis 
demonstraram coragem ao confrontar esses estereo tipos arraigados, decidindo ingressar no mercado 
de trabalho e atuar como redatoras e coordenadoras de reunio es litera rias. 

Esses sa o exemplares femininos que personificam a luta e a resiste ncia em uma sociedade que 
ainda carrega as marcas da herança do colonialismo, perpetuando lamentavelmente uma perspectiva 
subalterna da mulher. Nos termos de Britto (2011, p. 11): 

Curioso e  que ainda hoje as mulheres que escrevem enfrentam algumas das 
dificuldades encontradas por suas precursoras no se culo XIX. Se antes lhes 
eram vedado o acesso a  formaça o escolar e a divulgaça o de seus trabalhos, 
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atualmente continuam minoria nas historiografias litera rias, nas grandes 
editoras e ainda devem mobilizar pesados trunfos para obter autoridade ou 
respeitabilidade no campo litera rio. 

Por outro lado, e  incontesta vel que houve e xitos significativos. Um contingente ampliado de 
mulheres abriu caminho e contribuiu para a edificaça o de um domí nio que, embora limitado, revela 
inequivocamente que sua aptida o ja  na o suscita mais indagaço es, ao contra rio do que se verificava 
nos se culos precedentes. 

Entra em cena, na obra das poetas analisadas aqui, um eu feminino visceralmente entregue a  
fruiça o do cotidiano, deliciosamente integrado na rotina dia ria, ligada principalmente a  natureza. 
Trata-se de uma integraça o da feminilidade no espaço, na geografia. Nesse contexto, o lugar, a força 
da arte e o compartilhamento dos sí mbolos esta o conectados entre o ce u e a terra, entre o divino e o 
terreno, na plenitude de sua imortalidade: 

 
[...] Morta... serei a rvore 
serei tronco, serei fronde 
e minhas raí zes 
enlaçadas a s pedras do meu berço 
sa o as cordas que brotam de uma lira. 
(CORALINA, 1976, p. 19) 

 
E  possí vel dizer que, a partir dessa intuiça o, sa o estruturados os esquemas visuais nos versos 

de Coralina e Leodega ria. Da -se o cruzamento entre ambas nos seus poemas, cada qual com sua 
singularidade. Elas representam a força, a resiste ncia e a capacidade de adaptaça o, ale m de 
simbolizar a vida e a morte, acrescentando crescimento e frutos. Ambas as autoras atentam ao plano 
este tico advindo dos sí mbolos que pertencem ao seu tempo e ao seu espaço, mas sem deixar de lado 
as formas da natureza — troncos, bosques, raí zes, pedras, selva... 

 
História e vida que se cruzam entre as poéticas 

Ora, a experie ncia da arte e  uma experie ncia privilegiada: por meio dela, ocorre uma projeça o 
de possí veis. Esta  em questa o mais do que o documento de uma tradiça o e da organizaça o de 
determinada sociedade mediante alguns pressupostos. Uma leitura da literatura de escritoras que 
contribuí ram para a poesia goiana evidencia na o somente o tempo de vida na experie ncia social, mas 
todo um contexto sociocultural. 

As histo rias lidas nas entrelinhas das escritas e “escrevive ncias”5 goianas das autoras aqui 
abordadas aparecem em diversos poemas, incluindo alguns presentes nos livros Coroa de lírios e 
Orquídeas, de Leodega ria. Tambe m se destaca aqui o poema “Todas as vidas”, de Coralina. A voz 
serena nos poemas reverbera e se alterna com as vozes de momentos sombrios — “vozes dolorosas, 
embora sempre resignadas diante da conscie ncia do tempo como inexora vel destruiça o dos seres e 
coisas” (COELHO, 1993, p. 39). 

Percebe-se, nos poemas de Coroa de lírios, histo rias, sile ncios, graça, divindade. Aí  esta  patente 
o espí rito crista o que alimenta a poesia leodegariana. E tambe m e  possí vel obter insights valiosos 
sobre a vida e a cultura goianas. 

No clima dessas questo es, o poema “Todas as vidas”, do livro Poemas dos becos de Goiás e 
estórias mais, de Cora Coralina, e  uma obra que encapsula a esse ncia da experie ncia feminina atrave s 
de uma multiplicidade de perspectivas. Coralina, ao longo de sua vida e obra, posicionou-se contra 
preconceitos relacionados a  idade e ao ge nero, utilizando a poesia como um meio de expressar e 
criticar a realidade social de seu tempo sem preconceitos, a ponto de declarar: 

 

5 Criado por Conceição Evaristo, o termo “escrevivência” associa as palavras “escrever” e “vivência”, mas sua força não está somente nessa 
aglutinação; ela está na genealogia da ideia: em como e onde ela nasce e a que experiências étnicas e de gênero está associada. Maria da 
Conceição Evaristo de Brito (Conceição Evaristo) é uma escritora mineira, nascida em Belo Horizonte (MG), em 1946. Romancista, contista e 
poeta, é também pesquisadora na área de literatura comparada e foi professora na rede pública fluminense. Sua matéria-prima literária é a 
vivência das mulheres negras, e seu trabalho tem por base reflexões sobre as profundas desigualdades raciais brasileiras 
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Vive dentro de mim uma cabocla velha 
de mau-olhado, 
acocorada ao pe  do borralho, 
olhando para o fogo. 
[...] 
Vive dentro de mim 
a lavadeira do Rio Vermelho. 
[...] 
Vive dentro de mim 
a mulher cozinheira. 
[...] 
Vive dentro de mim 
a mulher do povo. 
[...] 
Vive dentro de mim 
a mulher da vida. 
[...] 
Vive dentro de mim: 
Na minha vida — 
a vida mera das obscuras. 
(CORALINA, 2014, p.31) 

 
As autoras goianas falam de um lugar posto num determinado tempo, que se pressupo e como 

ponto de partida para a visualizaça o de algumas feiço es contempora neas do encontro entre a 
memo ria e a cultura, entre o santo e o profano. A ideia e  que, numa tal claridade, elas possam ver de 
modo mais puro e ouvir mais claramente o que fala a  sua esse ncia. Nesse horizonte hermene utico, 
quando transmitem suas emoço es e sentimentos por meio da linguagem poe tica, as poetisas te m 
configurada sua capacidade de criaça o. 

E  importante registrar que, atrave s de suas crenças, cada uma das autoras exerceu sua 
singularidade e deu destaque a  sua memo ria e a s suas relaço es com o sagrado, mas ambas 
caminharam para um lugar comum: a produça o de literatura num contexto ermo e numa e poca 
marcada pelo coronelismo. Nesse sentido, como afirma Lemos (2013, p. 206), “Vale destacar que, 
desde seus iní cios, o movimento feminista vai construindo uma espe cie de mí stica secular que vai 
alimentar suas concepço es e pra ticas sociais de resiste ncia ao patriarcado”. Certamente foi por meio 
dessa vive ncia que ambas apresentaram um traço em comum que as aproxima e identifica como 
participantes de uma mesma força. 

As vozes femininas no a mbito da poesia se posicionaram no modelo da sociedade tradicional, 
mas avançaram. Elas exploram essas questo es de maneiras diferentes, mas suas histo rias se 
complementam para fornecer um retrato abrangente da vida e cultura goianas. Com Coelho (1993, p. 
16), entre “os fatores mais importantes que atuam na ‘gestaça o’ dessa nova mulher (cuja presença na 
sociedade se faz a cada dia mais forte), destacaremos o amadurecimento crescente de sua 
conscie ncia crí tica”. 

A literatura lí rica-sentimental das autoras tem como referenciais de valores o desafio e a 
subversa o de narrativas como forma de resiste ncia, no intuito de possibilitar que as mulheres 
reivindiquem suas pro prias histo rias e identidades. Ale m disso, esta  em questa o uma forma de 
superar as condiço es de opressa o e desigualdade que frequentemente as limitam. 

Assim, e  preciso flexibilizar a categoria “mulher”, passando do sujeito abstrato 
ao sujeito concreto, reconhecendo assim que, se a mulher na o existe como uma 
universal, isto e , como sujeito uno, ha , no entanto, mulheres concretas, 
heteroge neas, mu ltiplas, que compartilham, cada uma ao seu modo, uma se rie 
de opresso es, e que podem, enta o, no mí nimo como estrate gia de aça o polí tica, 
compartilhar tambe m de um objeto comum (MARINHO; ECCO, 2020, p. 78). 
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Ao despontar no horizonte do Centro-Oeste, a literatura de mulheres goianas diz que o serta o 
esta  vivo. “Desse amadurecimento crí tico resulta, na literatura, a presença cada vez mais ní tida de 
uma nova conscie ncia feminina, que tende, cada vez com mais força e lucidez, a romper os limites do 
seu pro prio Eu” (COELHO, 1993, p. 16). 

Na o por acaso, a poesia das autoras goianas se revela uma fonte valiosa para a compreensa o 
da experie ncia feminina em uma e poca difí cil em Goia s, que estava sob o comando de corone is. 
Afinal, as autoras viveram em um tempo e um espaço em que as mulheres eram marginalizadas, 
submissas e ligadas a tradiço es religiosas. Como formula Paz (1992, p. 198), “[...] quem, o que e como 
somos? [...] somos nada, exceto uma relaça o [...] como parte de uma histo ria”. O fio da construça o da 
identidade e  traçado enquanto constante possibilidade de entender o eu-poeta, o ser e a existe ncia 
que universaliza suas emoço es individuais. 

Apesar de Leodega ria e Cora terem essa relaça o í ntima com Goia s, suas trajeto rias tambe m sa o 
marcadas por diferenças, na medida em que elas pertencem a espaços geogra ficos de produça o e 
feno menos artí sticos distintos. Cora, ainda jovem, mudou-se para Sa o Paulo, retornando somente 
depois de 45 anos a  sua terra natal, onde produziu sua literatura. Leodega ria tambe m foi viver em 
terras distantes de sua infa ncia e, ao mediar uma relaça o com o mundo que deu sentido a  sua condiça o 
de sujeito, quebrou paradigmas: sendo mulher e negra, tornou-se professora e chefe de famí lia. Vemos 
aí  a interseça o de raça, ge nero e classe, na o marcada nas entrelinhas, mas na nova mulher que se 
assume na escrita, em sua poesia, criando uma voz que e  simultaneamente pessoal e polí tica. 

Cora Coralina enfoca a experie ncia humana tambe m em virtude de sua possí vel 
transcende ncia atrave s da arte, do espí rito e das emoço es profundas que moldam a existe ncia. Ela 
ainda faz refere ncia a s crenças em seus poemas, mas de maneira mais sutil. Trata-se de um sile ncio 
que fala, numa comunicaça o que se da  em um ní vel de transcende ncia, para ale m da histo ria. “E  com 
estas que se identifica a fala-de-mulher que aqui se faz ouvir” (COELHO, 1993, p. 159). 

Como toda poesia que se faz de uma voz interior atenta ao exterior, a poesia de Cora e a de 
Leodega ria expressam em transformaço es de seu tempo/memo ria uma luz sobre a palavra/poesia. E  
de um lugar comum que alçam as suas falas, e  do lugar da alma que se relacionam com o mundo. 
Ambas exploram na poesia seu sentido enquanto sujeitos no mundo, ainda que se trate de sujeitos 
tutelados pelo poder do mando num territo rio empobrecido. 

 
Caminhos poéticos 

O caminho de Cora Coralina e Leodega ria de Jesus tem iní cio nos anos 1900, “quando a poesia 
ainda se defrontava, perplexa, com conflitos entre os valores espiritualistas da tradiça o crista  e as 
conquistas materialistas da cie ncia, e a fermentaça o modernista” (COELHO, 1993, p. 37). Ale m da 
paixa o pela poesia, Leodega ria de Jesus e Cora Coralina tambe m compartilhavam outras 
caracterí sticas em sua produça o poe tica. 

Como vimos, uma delas era a valorizaça o das raí zes regionais e culturais de Goia s. Ambas 
incorporavam em seus versos elementos da natureza, costumes, crenças e tradiço es populares da 
regia o. Outro ponto em comum era o uso de uma linguagem simples e acessí vel, que se aproximava 
da oralidade e facilitava a compreensa o de seus poemas pelos leitores. Isso na o significa, no entanto, 
que suas poesias fossem superficiais ou desprovidas de complexidade. 

Leodega ria de Jesus e Cora Coralina tambe m abordavam em suas obras temas como a 
condiça o da mulher na sociedade, a desigualdade social, a vida cotidiana e a passagem do tempo. 
Coelho (1993, p. 16-17) abre mais um cí rculo em sua busca incansa vel: 

No a mbito da poesia, as vozes femininas [...] (tal como a dos homens) se fazem 
ouvir a partir do anos 60, embora apresentando as mais variadas tende ncias 
de estilo, [...] cujo referencial de valores se pautava pelos padro es que a 
sociedade crista /patriarcal defendia como u nicos e absolutos (castidade, 
submissa o a  autoridade do homem; discriça o, ingenuidade, pacie ncia, 
resignaça o, etc.) [Assim,] a mulher chegou a uma literatura e tico-existencial 
que expressa claramente o rompimento da polaridade maniqueí sta inerente a  
imagem padra o da mulher. 
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Nesse sentido, suas poesias, por vezes, carregavam um tom de nostalgia e melancolia, mas 
tambe m uma força e uma resiste ncia diante das adversidades da vida. “A força aní mica do espí rito 
que alimenta artistas, escritores e pensadores na Modernidade manifesta-se na convicça o da 
necessidade e preme ncia de se criarem, enta o, novos modelos alternativos em todos os campos do 
saber e do agir humano” (RAMO N, 2003, p. 106). Por fim, ambas as poetisas deixaram um legado 
importante para a literatura goiana e brasileira, contribuindo para a valorizaça o da cultura popular e 
da poesia como forma de expressa o artí stica e resiste ncia. 

Essa identificaça o entre Cora e Leodega ria possui raí zes, pois as escritoras goianas ja  
produziam (escreviam) desde mocinhas. Ambas atuaram como colaboradoras do jornal regional A 
Rosa, como mencionamos anteriormente. Como ressalta Teles (1982, p. 44): 

No ano de 1907, foi lançado o semana rio A Rosa, impresso em papel cor-de-
rosa e que era dirigido por mulheres como Cora Coralina, Leodega ria de Jesus, 
Rosa Godinho e Alice Sant’Anna. Era por meio deste jornal que as ideias do 
movimento litera rio em Goia s tomavam impulso e tambe m que suas dirigentes 
ofereciam bailes em um ambiente refinado, com literatura refinada e com 
todas as suas participantes vestidas de cor-de-rosa. 

Apesar das dificuldades impostas no campo litera rio, Leodega ria foi a primeira mulher e a 
primeira negra a publicar um livro nas letras goianas, fato louva vel, pois naquele perí odo ate  mesmo 
os homens enfrentavam dificuldades para publicar suas obras. Coralina tambe m enfrentou 
dificuldades, preconceito de ge nero e ate  falta de recursos financeiros, mas sua carreira litera ria 
(marcada por escritas em prosa, poesia e contos) foi conquistando leitores. Ela retratava a vida 
simples e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas comuns do interior do Brasil Central. 

Como ressaltou Regina Dalcastagne  (2010), a presença de autoras no a mbito litera rio 
continua a gerar tenso es e estigmas. A produça o litera ria das mulheres ainda e  frequentemente 
categorizada como “literatura feminina”, um ro tulo que tende a desconsiderar suas singularidades ao 
associa -las a uma “dicça o feminina”. Tal conceito ignora as particularidades de cada escritora. Ale m 
disso, persiste a percepça o de que certos estilos e tema ticas sa o mais apropriados para mulheres, 
enquanto outros permanecem como territo rios interditos. 

O desenvolvimento intelectual das poetisas do Centro-Oeste e  percebido de imediato ate  por 
crí ticos que, mesmo com poucos conhecimentos teo ricos das poesias, versificam o conteu do 
sociocultural em que ocorrem as narrativas. Ao captar essa releva ncia, os crí ticos litera rios se veem 
como agentes das boas-novas ao abordar nossas poetisas goianas: da o condiço es do relevo e 
apontam para aspectos polí ticos, que sofrem mutaça o especialmente no se culo XX. 

Como ja  pontuamos, as obras de Leodega ria e Cora sa o elaboradas com linguagem simples e 
se enraí zam na cultura popular e nas tradiço es religiosas do interior goiano. E  pela simplicidade e 
pela beleza das palavras que ambas as escritoras conquistam o leitor: com a memo ria, instigam-nos a 
pensar o presente, a encontrar os fios que tecem as transformaço es socioculturais. 

E  nessa Goia s historicamente constituí da que Leodega ria e Cora se formam enquanto pessoas 
e se relacionam com a cultura, que lhes apresenta os ritos, signos e sí mbolos posteriormente 
transformados em agentes metafo ricos, alçando a fala de cada uma delas. 

Esse lugar esta  localizado na alma das poetisas goianas e medeia suas relaço es com o 
mundo, ale m de dar voz a  sua condiça o de sujeito. Descortina-se esse horizonte sobretudo na 
entrega para ale m da poe tica: ele esta  presente na visceral experie ncia de vida que seus versos 
expressam, aprofundando-se na experie ncia do destino da mulher e poeta que adentra a poesia 
goiana de forma desafiante. 

 
O poema “Supremo anhelo”, de Leodegária de Jesus 

“Supremo anhelo”, um poema de Leodega ria de Jesus publicado em 1928, e  uma expressa o 
lí rica profundamente imbuí da de saudosismo, natureza e anseio de retorno a s raí zes. Nesse soneto, a 
autora evoca a beleza e a serenidade de sua terra natal atrave s de imagens ví vidas da paisagem 
natural que marcou sua juventude. Eis o poema: 
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Supremo anhelo 
 
Voltar a ti, o  terra estremecida, 
E ver de novo, a  doce luz da aurora, 
O vale, a selva, a praia inesquecida, 
Onde brincava pequenina outrora; 
 
Ver uma vez ainda essa querida 
Serra Dourada que minh'alma adora; 
E o velho rio, o Cantagalo, a ermida, 
Eis o que sonho unicamente agora. 
 
Depois… morrer fitando o sol no poente, 
Morrer ouvindo ao desmaiar fagueiro 
Da tarde estiva o sabia  dolente. 
 
Um leito, enfim, bordado de boninas, 
Onde dormisse o sono derradeiro, 
Sob essas verdes, pla cidas colinas. 
(JESUS, 1928, p. 23) 

 
O uso da palavra “terra” na o apenas localiza geograficamente seu desejo, mas tambe m carrega 

uma carga emocional intensa, aludindo a  cultura e aos ha bitos que definem essa identidade 
especí fica. A obra se destaca na o so  pela sua riqueza image tica e emotiva, mas tambe m por sua 
estrutura formal que abraça a tradiça o roma ntica, mesmo que, a  e poca, a poetisa enfrentasse crí ticas 
por adotar um estilo litera rio dominado por escritores homens e marcado pelo romantismo. 

Esse poema transita entre o pessoal e o universal, articulando um desejo í ntimo de reconexa o 
com o passado e a natureza ao mesmo tempo que reflete sobre a mortalidade e a busca por paz final 
no seio da terra amada. “Supremo anhelo” na o apenas revela as emoço es da subjetividade lí rica de 
Leodega ria, mas tambe m conduz a  discussa o sobre seu lugar social como mulher negra em um 
perí odo de dominaça o machista e coronelismo no Brasil. Seu trabalho, portanto, emerge na o so  como 
uma expressa o artí stica individual, mas tambe m como um documento cultural significativo, 
oferecendo uma importante perspectiva sobre as dina micas de ge nero, raça e classe em sua e poca. 

Na ana lise teo rica do poema, consideramos as contribuiço es de Pierre Bourdieu e Nelly Novaes 
Coelho, explorando como “Supremo anhelo” se posiciona nas estruturas de poder e como reflete as lutas 
e resiste ncias de Leodega ria de Jesus, tanto na forma quanto no conteu do. Bourdieu (2007) nos ajuda a 
entender as relaço es de poder no campo litera rio e o capital cultural que Leodega ria de Jesus mobiliza. 
Ja  Coelho (1993) nos oferece uma lente para apreciar a inventividade litera ria da autora e o significado 
de sua obra no contexto das produço es litera rias femininas de sua e poca. 

O poema reflete o habitus de Leodega ria de Jesus, incorporando suas experie ncias de vida 
como mulher negra em um contexto de dominaça o patriarcal e coronelismo. O saudosismo 
roma ntico expresso no desejo de retorno a  terra natal transcende a memo ria pessoal, funcionando 
tambe m como um comenta rio sobre o pertencimento e a alienaça o em seu campo social. Essa 
expressa o de saudosismo, enquanto caracterí stica roma ntica, destaca como a poetisa negociou sua 
posiça o no campo litera rio da e poca, dominado por homens e pelas convenço es do romantismo. 

Ao adotar e adaptar a me trica camoniana e o estilo roma ntico, Leodega ria na o so  demonstra 
seu capital cultural, mas tambe m subverte a expectativa de sua exclusa o como mulher negra do 
campo litera rio. A descriça o ví vida da terra e da natureza em “Supremo anhelo” e  um ato de 
resiste ncia contra a viole ncia simbo lica que tentava silenciar vozes como a dela, reafirmando sua 
identidade e seu direito de expressa o poe tica. 

 
Considerações finais 

Cora Coralina e Leodega ria de Jesus, com suas obras e trajeto rias de vida, ilustram a 
capacidade da literatura de desafiar estruturas de poder, oferecer resiste ncia cultural e promover 
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mudanças sociais. Elas destacam a importa ncia de reconhecer e valorizar as vozes marginalizadas, 
especialmente em contextos marcados pela opressa o e pelo silenciamento. Sua literatura na o e  
apenas um testemunho de sua e poca; e  tambe m uma inspiraça o para a busca contí nua por igualdade, 
representatividade e justiça social. 

A presença da autoria feminina no cena rio litera rio, particularmente nas obras de Cora Coralina 
e Leodega ria de Jesus, representa um ato de reivindicaça o e resiste ncia em um domí nio 
tradicionalmente comandado por vozes masculinas. No contexto especí fico do Brasil do se culo XX, 
marcado por estruturas de poder profundamente arraigadas na colonialidade e no patriarcado, a 
emerge ncia de escritoras como Coralina e Jesus na o e  apenas significativa, mas revoluciona ria. Elas 
quebraram restriço es impostas a s mulheres na criaça o de arte litera ria e fomentaram espaços para a 
expressa o de identidades femininas aute nticas, desafiando as normas sociais e litera rias de sua e poca. 

Cora Coralina e Leodega ria de Jesus ultrapassaram barreiras significativas, demonstrando 
extraordina ria perseverança e paixa o pela literatura, apesar dos preconceitos relacionados a  idade, 
ao ge nero e a  raça. A decisa o de Coralina de iniciar sua carreira litera ria formalmente aos 76 anos e o 
fato de Jesus ter sido a primeira mulher negra goiana a publicar poesia refletem uma quebra das 
restriço es impostas a s mulheres no campo litera rio. 

Ao focar temas como a vida cotidiana, a natureza, a cultura afro-brasileira e a condiça o social 
das mulheres e outros grupos marginalizados, Coralina e Jesus criaram um universo litera rio que 
valoriza e legitima as experie ncias femininas. Suas obras agem como espelhos da realidade vivida por 
muitas mulheres, oferecendo perspectivas raramente vistas na literatura da e poca. Isso estabeleceu 
um precedente importante para futuras geraço es de escritoras, provando que as vozes femininas 
tanto te m valor quanto sa o essenciais para a compreensa o completa da experie ncia humana. 
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