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Resumo 

Os estudos sobre letramento crítico, decolonialidade e imagem, dentre outras reflexões, 
direcionam para a possibilidade de estimular a criticidade dos estudantes. No presente 
estudo, as discussões foram realizadas em aulas de Língua Portuguesa. Temos como 
objetivo refletir e analisar acerca das imagens construídas pelas alunas/os do ensino médio 
de uma escola pública estadual, considerando um possível posicionamento crítico e 
decolonial. Trabalhamos com uma questão do Enem (2018) que aborda o poema “mulher de 
vermelho” de autoria de Angélica Freitas. A análise dos dados coletados aponta para a 
construção de imagens: a do eu lírico do poema, da sociedade, da professora e dos 
próprios estudantes. Os estudantes evidenciaram a imagem negativa do eu lírico e da 
sociedade, cobrando consciência para questões da pauta feminina. Percebemos a 
desconstrução de estereótipos da representação da mulher na sociedade, evidenciando o 
letramento crítico e decolonial das (os) estudantes. Nesse contexto, as discussões 
propostas (em aulas de Língua Portuguesa) corroboram para a transformação social, visto 
que consideramos a língua como atividade social e dialógica. 
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Introdução  10

Qual a culpa que você carrega por ser mulher? 
Culpa: [substantivo feminino] 

(Maria Karina, jornalista) 

 Esta pesquisa entende que a língua é interação, é atividade social, e o outro possui 

papel fundamental na construção do significado, sendo sua natureza dialógica. Essa 

concepção de língua parte da ideia de que precisamos do outro para a construção do 

sentido (Bakhtin, 2021). Partindo dessa perspectiva e dada à relevância das reflexões a 

respeito da imagem, do letramento crítico e da decolonialidade, discutimos esses 

aspectos a partir de posicionamentos de estudantes de uma turma do 3º ano do ensino 

médio. 

 Dessa forma, temos como objetivo refletir e analisar acerca das imagens 

construídas pelas alunas/os do ensino médio de uma escola pública estadual, 

considerando um possível posicionamento crítico e decolonial. Para isso, utilizamos uma 

questão do Enem (2018) que aborda o poema “mulher de vermelho” de autoria de 

 Poema de autoria de Angélica de Freitas. Apesar da nossa perspectiva não ser a de análise do título, a 10

autora nomeia o poema com a letra inicial em minúscula, o que podemos remeter para a diminuição, a 
inferiorização da mulher imposta pela sociedade. 
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Abstract 

Studies on critical literacy, decoloniality and image, among other reflections, point to the 
possibility of stimulating students’ criticality. In the present study, the discussions took place 
in Portuguese language classes. We aim to reflect and analyze the images constructed by 
high school students from a state public school, considering a possible critical and decolonial 
positioning. We work with a question from Enem (2018) that addresses the poem “mulher de 
vermelho” [woman in red] by Angélica Freitas. The analysis of the collected data points to 
the construction of images: that of the lyrical self of the poem, of society, of the teacher and 
of the students themselves. They highlighted the negative image of the lyrical self and 
society, raising awareness for issues of the feminine agenda. In this way, we perceived the 
deconstruction of stereotypes of the representation of women in today’s society, evidencing 
the critical and decolonial literacy of (he students. We noticed the deconstruction of 
stereotypes of woman representation in society. This way we enhanced the critical literacy 
and decoloniality perspectives in the students. The proposed discussion (in Portuguese 
language classes) corroborates with the social transformations, as language is taken as a 
social activity and dialogical activity. 

Keywords: critical literacy, decoloniality, image, woman, students 
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Angélica Freitas. A discussão da questão teve como foco o olhar da sociedade atual sobre 

as mulheres (quando ela escolhe uma roupa, por exemplo), e como os estudantes 

avaliam esse olhar. Feito isso, os/as alunos/as foram convidados/as a escreverem a 

opinião deles/as sobre o poema (algo que poderia ser feito em duplas).  

  Este estudo, além destas considerações iniciais e das finais, está dividido em três 

seções. A primeira é “Metodologia e recorte de dados” em que fizemos a contextualização 

da coleta de dados. Em seguida, temos a seção intitulada “Imagem, letramento crítico, 

decolonialidade e o ser mulher”. Nesse tópico, tecemos discussões sobre a representação 

da mulher na sociedade atual, além de considerações de vários autores das referidas 

áreas. Logo após, apresentamos as “Análises dos posicionamentos dos estudantes” , 11

nesse tópico, fizemos as análises dos posicionamentos dos estudantes. A partir dela, 

pudemos constatar a construção de imagens positivas e negativas, o letramento crítico e 

decolonial dos estudantes. E, por fim, trazemos as considerações finais com as reflexões 

que nortearam este estudo. 

Metodologia e Recorte dos Dados 

 Esta pesquisa é de base qualitativa e interpretativista (Minayo, 1994) (Chizzotti, 

2005). Na pesquisa qualitativa, segundo Chizzotti (2005, p. 83), o pesquisador é parte 

fundamental, por isso “ele deve, preliminarmente, despojar-se de preconceitos, 

predisposições para assumir uma atitude aberta a todas as manifestações que observa”.  

 Antes de descrevermos os aspectos da coleta de dados, queremos ressaltar que eles 

não são interpretados de uma forma única, com um sentido que seja intrínseco, mas 

estão continuamente em processo. Esse aspecto é relevante para que consigamos 

compreender e tratá-los como algo que não está completamente concluído, mas se 

encontra em formação. 

 Tendo por base esses princípios, foram feitas discussões sobre o poema “mulher 

de vermelho”, de Angélica Freitas. Essas discussões deram-se em aulas de língua 

portuguesa, com turmas do 3º ano do ensino médio, da qual sou professora. Assim, como 

em turma dessa série é recorrente o trabalho a partir de questões do Exame Nacional do 

Ensino Médio, selecionei algumas, dentre elas, a questão com o referido poema. Esse 

 O uso das aspas marcam os títulos das seções deste estudo.11
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exercício foi feito com o objetivo de trazermos debates que envolvem a sociedade, 

sobretudo, contribuir para a formação crítica dos estudantes. 

 Dessa forma, fizemos a reflexão desse poema em sala de aula, instigando os 

alunos com perguntas sobre o posicionamento do eu lírico  diante da mulher de 12

vermelho. O debate oral, na maioria das turmas, ocorreu de forma muito participativa. 

Pudemos observar que os/as estudantes mostravam-se indignados com o eu lírico, 

afirmando que “ele estava se achando” e “que a mulher deve se vestir como quiser”. 

 Depois de feita a discussão, passamos às análises das questões (alternativas) 

trazidas pelo exame, posteriormente, solicitei que eles se juntassem em duplas (se 

quisessem), organizassem as ideias e escrevessem o posicionamento deles com relação 

ao poema. A maioria optou por uma escrita solo (dezesseis estudantes não quiseram 

escrever em duplas). Observemos, neste espaço, a tabela com os dezoito 

posicionamentos recebidos e a tematização deles. Os textos que estão em destaques 

referem-se aos escolhidos para analisarmos neste trabalho. 

Quadro 1 
Tematização dos textos recebidos 

Opiniões dos estudantes Tema da discussão proposta

Texto 1 (feito em dupla) Assédio e machismo (estereótipo de cor);

Texto 2 Sociedade machista;

Texto 3 A mulher deve se vestir como quiser;

Texto 4 Machismo (cor da roupa);

Texto 5 Assédio, abuso (cor vermelha);

Texto 6 Assédio (roupa);

Texto 7 Ego do homem;

Texto 8 Machismo (cor vermelha);

Texto 9 Machismo;

Texto 10 Sociedade machista;

Texto 11 Machismo (senso comum);

Texto 12 Machismo;

Texto 13 (feito em dupla) Mulher não se veste para homem;

Texto 14 Modo de vestir da mulher;

 O discurso machista do eu lírico é destacado no poema; a abordagem foi feita para que nós 12

repensemos os estereótipos atribuídos à escolha da roupa pela mulher na sociedade contemporânea.
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Fonte: Acervo da pesquisadora 

 A partir da tematização dos textos recebidos (quadro), podemos observar que os 

temas discutidos pelos/as estudantes possuem opiniões parecidas (isto é, afirmam que o 

eu lírico está equivocado em achar que a mulher o quer). Por isso, optamos por 

analisarmos os textos que tivessem a perspectiva de desconstrução dos estereótipos 

atribuídos à mulher. Dessa forma, escolhemos os que tematizavam o assédio e o 

machismo com relação à roupa e a cor vermelha (esse foi o critério de seleção para a 

escolha dos cinco textos analisados). Convém lembrar que todos os nomes utilizados nas 

produções são fictícios, mantendo o sigilo dos/as estudantes. Com esse entendimento, 

vale destacar as palavras de Minayo (1994, p. 62) no que concerne à interação entre 

pesquisador e atores sociais, “nesse processo, mesmo partindo de planos desiguais, 

ambas as partes buscam uma compreensão mútua”, observamos esse aspecto na 

discussão do poema com os discentes. O que pode ser evidenciado, por exemplo, na 

opinião da aluna Débora (tabela 4), em que a estudante busca essa compreensão mútua 

e reforça colocando a professora no posicionamento; esse aspecto reflete a imagem 

positiva da estudante. 

 Dessa maneira, destacamos que a nossa ideia inicial era fazermos um contraponto 

entre as opiniões dos estudantes do gênero masculino e feminino, coletando dados em 

todas as turmas em que dou aulas, porém, não conseguimos continuar o trabalho, pois a 

escola teve que parar as atividades presenciais para uma reforma urgente . Nesse 13

contexto, refletimos através dos posicionamentos escritos apenas por uma turma. 

Texto 15 Deve se sentir confortável (roupa);

Texto 16 Homem está se “achando”;

Texto 17 Hipocrisia;

Texto 18 Mulher deve se sentir bem.

 A escola precisou parar as atividades presenciais para uma reforma urgente (questões burocráticas de 13

prazos e verbas), passando para o ensino remoto (grupos de WhatsApp). Esse contexto inviabilizou a 
discussão e a coleta de dados em todas as turmas que dou aulas. Dessa forma, o estudo teve outro 
direcionamento, ou seja, refletimos com os posicionamentos de estudantes de apenas uma turma (com 
critério de seleção já mencionado).
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Imagem, Letramento Crítico, Decolonialidade e o Ser Mulher 

  P. Brown e S. Levinson (apud Maingueneau, 2005), motivados no modelo do 

sociólogo E. Goffman afirma que toda pessoa tem duas faces, uma face negativa e uma 

face positiva. A primeira representa o “território” de cada um e a segunda corresponde à 

“exterioridade” social, ou seja, à imagem enaltecida que exibimos aos outros. Na imagem 

positiva, “o indivíduo quer que sua imagem seja desejada e aprovada”; na imagem 

negativa, “ele apresenta vontade de ter liberdade de ação, de não ter imposições” 

(Tavares, 2007, p.33; Goffman, 2012). 

 Refletindo a partir da abordagem da preservação das faces, Goffman (apud Silva, 

1998, p. 111) declara que, quando se entra em contato com o outro, tem-se a 

preocupação em preservar a imagem que os outros veem, portanto, a imagem pública.  

Com esse entendimento, os/as estudantes trazem essa preocupação nos textos, já que 

eles escrevem pensando também em quem irá ler, no caso, a professora da turma. Em 

relação a este estudo, estamos nos referindo ao texto escrito, porém isso acontece nos 

diálogos entre “eu e o outro” (interações). Por exemplo, quando escrevemos, o fazemos 

pensando no “outro” que irá ler, assim, desejamos que esse “outro” aprove a imagem 

mostrada, a que socialmente é aprovada. 

 Vale destacar que já verificamos através de outros estudos que estamos 

frequentemente negociando a preservação das nossas imagens, procuramos mostrar a 

nossa face/imagem positiva. No entanto, a negociação com o nosso interlocutor pode não 

ser bem sucedida (Tavares, 2007, p. 47). Vale destacar que a negociação das imagens 

dos estudantes foi bem sucedida, o que não aconteceu com a imagem da sociedade, por 

exemplo. 

 No que tange à teoria do letramento crítico, observamos que o interesse dos 

autores e que deve ser o da/o professora/o é estimular/conscientizar a criticidade dos/as 

estudantes perante a aprendizagem, possibilitando “o questionamento e a ressignificação 

de relações ideológicas e de poder naturalizadas” (Tilio, 2021, p. 40). Nesse sentido, 

devemos assumir esta postura crítica na construção do ensino/aprendizagem, pois como 

declara Rojo (2009, p.114), “duas armas a favor da construção da coligação contra 

hegemônica seriam justamente a escola e as tecnologias digitais”, enfatizando as 

questões de letramento crítico no espaço escolar. 
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     Assim, levamos em consideração que a construção da criticidade deve partir da 

escola, estendendo-se para além dela. O que, novamente, reforça o papel social dos 

professores na construção da criticidade dos/as estudantes, instigando-os a observar que 

tanto no processo de ensino/aprendizagem e no meio social, não existe neutralidade e 

sim um aparato pensado/arquitetado por uma estrutura de poder. Nesse entendimento, as 

propostas devem fazer “sentido” para os estudantes, é justamente esse sentido 

encontrado nas práticas sociais e “discursivas das quais os alunos participam” (Tilio, 

2021, p. 41). 

 Ao trabalharmos esses elementos embasados na pluralidade linguística, 

enfatizados no diálogo, na interação, na ação, provocaremos um ensino de língua como 

contexto social. Destacamos essas discussões para evidenciarmos o quanto o ensino 

crítico de língua deve considerar/trazer as práticas sociais dos/as estudantes para que 

eles compreendam a pluralidade da língua e cultura, bem como sua concepção 

heterogênea. Essa compreensão partirá do uso real da língua, com falantes reais e não 

uma “língua de laboratório” (Mor, 2009, p.1083). 

 Compartilhamos dessa compreensão, sobretudo, a da não exclusão dos 

conhecimentos de “fora dos muros da escola”, mas que possamos trazê-lo, fazendo com 

que os/as estudantes percebem os sentidos pretendidos, desenvolvendo o senso crítico e 

relacionando-as às práticas sociais vivenciadas por eles. Assim, provavelmente, o 

distanciamento da língua trabalhada diminuirá, fazendo com que o/a aluno/a sinta-se 

participante ativo da construção, “caracterizando uma postura que o aluno precisa adotar 

ao longo de todo o processo pedagógico, e não apenas quando for requisitado” (Tilio, 

2021, p. 38). 
 O letramento crítico pode contribuir para que os/as estudantes pensem em 

questões que foram construídas ideologicamente e colocadas socialmente sem que, 

muitas vezes, eles (as) questionem sobre esses padrões. Assim sendo, o letramento 

crítico é uma alternativa de “trabalho que faz com que alunos/as saiam do lugar comum e 

possam refletir, problematizar e questionar os mais diversos assuntos da vida” (Bezerra, 

2019, p. 909). 

 Sabemos que existem discussões que são silenciadas no contexto educacional 

brasileiro, sobretudo, discussões referentes aos sujeitos representantes de grupos sociais 

marginalizados. A esse respeito, Quijano (1998, p. 229) declara que a destruição da 

sociedade e da cultura indígena implicou a condenação da população seguir um padrão 
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de poder estabelecido. Podemos estender essa reflexão para outros grupos sociais, por 

exemplo, a percepção do senso comum a respeito da mulher, do controle sobre os 

gostos, as roupas e o comportamento feminino, o qual vem sofrendo discriminação ao 

longo da história. Sobre esse aspecto, destacamos as palavras de Quijano (2009, p.76): 

Tal como o conhecemos historicamente, à escala societal o poder é o espaço e uma 
malha de relações sociais de exploração/dominação/conflito articuladas, basicamente, 
em função e em torno da disputa pelo controle dos seguintes meios da existência 
social: 1) o trabalho e os seus produtos; 2) dependente do anterior, a natureza e os 
seus recursos de produção; 3) o sexo, os seus produtos e a reprodução da espécie; 4) 
a subjetividade e os seus produtos materiais e intersubjectivos, incluindo o 
conhecimento; 5) a autoridade e os seus instrumentos, de coerção em particular, para 
assegurar a reprodução desse padrão de relações sociais e regular as suas 
mudanças. 

 A partir da reflexão de Quijano (2009) é relevante destacar que a estrutura de 

poder foi pensada para dominar e assegurar padrões nas relações sociais existentes. 

Nesse sentido e pensando na relação do controle do ser mulher, sobre escolhas e 

comportamento feminino, sentimos o quanto ainda temos que romper com essa estrutura, 

pois ela impõe padrões e busca formas de mantê-los. Assim, cabem a nós, professoras e 

professores, refletirmos e debatermos essa construção em nossas aulas, com 

pensamento dialógico e resistindo às relações de poder hierarquizante (que oprime e 

silencia o ser mulher na sociedade). 

 A partir desse entendimento, Souza (2021) ressalta o aspecto decolonial no 

desenvolvimento de ensino de língua espanhola, ampliamos a discussão para o ensino de 

língua, no nosso caso, o de Língua Portuguesa. Por isso, propor o ensino de língua sob a 

compreensão da perspectiva da decolonialidade, “requer, em primeiro lugar, que o 

professor reflita sobre sua prática a fim de observar se aquilo que ele propõe em sala de 

aula não reproduz uma visão hegemônica” para que não contribua fortalecendo 

estereótipos e estigmas atribuídos a grupos sociais (Souza, 2021, p. 649). 

 Nesse contexto, enfatizamos que o espaço educacional pode contribuir para a 

desconstrução desses estereótipos e estigmas que são associados a determinados 

grupos sociais. Essa contribuição pode e deve proceder de temáticas que coloquem 

esses grupos como protagonistas, “a escola não pode mais ser um lugar-como tantos 

outros - de reprodução das desigualdades sociais e das relações de poder” (Souza, 2021, 

p. 655). 
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 Pensando na desconstrução de padrões sociais impostos, nas relações e 

estruturas de poder, reafirmamos o nosso papel social para esta finalidade, visto que a 

escola contribui significativamente para a formação dos sujeitos. Nesse viés, Moreira 

Junior (2021, p.67) afirma que “é preciso desconstruir as estruturas e as relações de 

poder em todos os âmbitos da existência social. A educação é apenas um deles, porém 

potencialmente transformadora”. 

 Dessa maneira, buscamos promover através da discussão do poema “mulher de 

vermelho” a quebra de paradigmas atribuídos à mulher, incitando a reflexão para a 

compreensão das relações de poderes que são construídas ideologicamente; e que 

impõe que a mulher que se veste com determinada roupa deve ser observada é 

condenada por olhares e até violências. Dessa forma, reiteramos o espaço escolar como 

forma de discussão e desconstrução desses padrões cristalizados que visam naturalizar e 

homogeneizar a pluralidade humana (Queiroz et al., 2019, p.129). 

 Como marcamos, a pluralidade deve ser pautada nas aulas de línguas, com fito de 

evidenciar as diferentes vozes existentes, não contribuindo com o silenciamento dos 

grupos sociais, dos quais também pertencemos. Além disso, considerar o debate 

decolonial nas aulas de Língua Portuguesa, partindo das malhas de poder estruturadas 

em torno do controle (Quijano, 2009), “é uma forma de considerar que o espaço-tempo de 

aprendizagens e de construção identitária passa pela compreensão dos fundamentos 

epistemológicos da sociedade moderna” (Queiroz et al., 2019, p.130). 

 Ressaltamos que o poema “mulher de vermelho” não menciona questões em ser 

mulher negra, mulher transgênero, por isso, não refletiremos a respeito dessas 

discussões neste estudo. Assim, trataremos do ser mulher de forma geral, considerando a 

pluralidade de identidades existentes do que é ser mulher. Concordamos que não temos 

uma definição do que é ser mulher, visto que essa noção não deve ser pautada na 

distinção biológica, mas na pluralidade das identidades existentes (Silva & Haetinger, 

2019). 

 Dessa forma, consideramos que ser mulher é também ser censurada (Silva & 

Haetinger, 2019) é ter receio de se vestir e ter que escolher cor, ser mulher vai muito além 

de ter um útero, ser mulher envolve questões construídas em uma sociedade machista, 

ou seja, consideramos a diversidade que envolve esse ser mulher.  Essa liberdade de ser 

trazida pelas autoras Silva e Haetinger (2019) nos faz pensar sobre a liberdade de 

escolher, a mulher deve escolher o que ela quer vestir e com a cor que desejar, sem que 

·   rlm ®   ·   v.19 n.33   ·



35

isso possibilite construções que a leve a ser questionada, o que, infelizmente, ainda é 

visto na sociedade contemporânea. 

 As referidas autoras (Silva & Haetinger, 2019) trazem Beauvoir (2015) discutindo a 

interessante questão das escolhas femininas em relação às escolhas dos homens, ou 

seja, o comportamento social imposto para a mulher é construído para que ela não o 

determine. Nesse viés, entendemos a colonialidade do poder presente na relação de 

dominação e comportamento social (por exemplo, no comportamento hierarquizante na 

escala do gênero e o racismo), apresentando um diálogo de dependência histórico-

estrutural (Quijano, 1998). Dessa maneira, contribuindo para uma visão de mundo 

patriarcal que, infelizmente, ainda é atual. Podemos confirmar essa concepção com a 

escolha de um simples vestido vermelho (observa-se que Angélica de Freitas não atribuiu 

tamanho a esse vestido), o que socialmente acarreta outras discussões que, novamente, 

determinam “os olhares negativos” para as mulheres. 

 Análises dos posicionamentos dos estudantes 

 Como dito anteriormente, o texto proposto para a discussão na aula de Língua 

Portuguesa foi o poema "Mulher de vermelho" de Angélica Freitas (2012). Observemos: 

mulher de vermelho 

O que será que ela quer 
essa mulher de vermelho 
alguma coisa ela quer 
pra ter posto esse vestido 
não pode ser apenas 
uma escolha casual 
podia ser um amarelo 
verde ou talvez azul 
mas ela escolheu vermelho 
ela sabe o que ela quer 
e ela escolheu vestido 
e ela é uma mulher 
então com base nesses fatos 
eu já posso afirmar 
que conheço o seu desejo 
caro Watson, elementar: 
o que ela quer sou euzinho 
sou euzinho o que ela quer 
só pode ser euzinho 
o que mais podia ser 
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 Vimos ao longo da discussão, a relevância dos estudos da construção da imagem, 

da decolonialidade e do letramento crítico. Para refletir e analisar sobre essas 

perspectivas, selecionamos cinco textos com temas em comum. Vale destacar que os 

posicionamentos referem-se à imagem que os/as alunos/as possuem do eu lírico do 

poema, da sociedade, da mulher, bem como da construção das imagens dos próprios 

estudantes. Iniciamos com a discussão dos pontos de vistas dos/as alunos/as nos textos, 

passamos à discussão das questões em comum e terminamos com reflexões acerca da 

construção da imagem das/os estudantes, lembrando que os textos foram entregues e 

lidos pela professora. Seguem os posicionamentos dos/as estudantes, os registros foram 

digitados conforme os textos originais deles (com destaques nossos). Vejamos 

Tabela 1 
Relato escrito de Maria e Cecília 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 Neste texto, observamos duas construções de imagens distintas. A primeira relaciona-

se à construção da imagem do eu lírico em relação ao leitor (alunas); e a segunda, a 

construção da imagem das alunas enquanto sujeitos críticos, decoloniais. Na questão da 

construção da imagem do eu lírico no texto das alunas, observamos com o relato das 

estudantes Maria e Cecília a afirmação de que o eu lírico está com “maus olhos” para a 

personagem feminina. As alunas constroem uma imagem acerca do eu lírico em que 

entendem que ele está errado ao enxergar a mulher com olhar “assediador e machista”. 

Nesse sentido, as alunas expõem a imagem socialmente aprovada delas e desaprovada 

do eu lírico, ou seja, na imagem positiva “o indivíduo quer que sua imagem seja desejada 

e aprovada”; na imagem negativa, “ele apresenta vontade de ter liberdade de ação, de 

não ter imposições” (Tavares, 2007, p.33; Goffman, 2012). 

 Corroborando com esse posicionamento das estudantes, Ribeiro a partir de Beauvoir 

tece as seguintes considerações: 

Segundo o diagnóstico de Beauvoir, a relação que os homens mantêm com as 
mulheres seria esta: da submissão e dominação, pois estariam enredadas na má fé 

Eu a Cecília achamos que, na nossa opinião, o eu lírico do poema está com maus 
olhos para a personagem feminina, de modo assediador e machista, porque não é 
porque ela botou um vestido vermelho que ela quer algo com ele. Esse estereótipo de 
que a cor vermelha está interligada com a sensualidade é muito ultrapassado. E 
mesmos se não fosse, ele não tem direito nenhum de insinuar nada. (Maria e Cecília)
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dos homens que as veem e as querem como um objeto. A intelectual francesa mostra, 
em seu percurso filosófico sobre a categoria de gênero, que a mulher não é definida 
em si mesma, mas em relação ao homem e através do olhar do homem.  Olhar este 
que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas 
(Ribeiro, 2017, p. 22). 

 As considerações apresentadas por Beauvoir através de Ribeiro (2017) convergem 

com os “maus olhos” apresentados pelas estudantes, isto é, a relação que homens 

condicionam estariam atreladas à “má fé” deles, colocando a mulher no lugar de 

submissão e de dominação. Essa visão de lugar imposto pelo homem se contrapõe ao 

posicionamento decolonial e crítico que almejamos e observamos no relato escrito das 

alunas Maria e Cecília (conforme a tabela 1). 

 Outro ponto importante e que merece destaque é a frase “esse estereótipo de que 

a cor vermelha está interligada com a sensualidade é muito ultrapassado”, com isso, 

observamos a criticidade das estudantes ao relatarem que essa associação do vermelho 

a algo sensual é ultrapassado. E mesmo que o vermelho fosse usado com essa 

concepção, o eu lírico “não tem direito nenhum de insinuar nada”. Nesse sentido, 

observamos questionamentos e “ressignificação de relações ideológicas e de poder 

naturalizadas” (Tilio, 2021, p. 40), o que direciona para uma perspectiva de imagem crítica 

e decolonial das alunas Maria e Cecília. Os posicionamentos das/os estudantes, reforça o 

nosso objetivo pretendido, que é formar cidadãos mais conscientes e críticos. 

Acreditamos que assim, conseguiremos fazer com que os estudantes questionem as 

estruturas de poder e repensem as relações sociais existentes. 

 Observamos também essa dupla construção de imagem no texto de Davi: 

Tabela 2  
Relato escrito por Davi 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 O posicionamento do aluno Davi traz uma afirmação interessante, ele declara o 

caráter machista do eu lírico ao afirmar que a mulher o quer: “o que ela quer sou euzinho”, 

essa mulher não foi ouvida, mas o eu lírico declara que ela o quer. 

Considerando-se que na minha opinião, esse cara estar sendo machista, porque 
ele fala já posso afirmar que sei seu desejos ... O que ela quer sou euzinho. Não e só 
por conta de uma cor de roupa que a mulher quer algo com alguém ou precisar de 
motivos pra poder usar. (Davi)
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 Além disso, o aluno complementa dizendo que não é a cor da roupa que indica que 

a mulher “quer algo com alguém”, questionando, a nosso ver, o eu lírico sobre a 

afirmação: “mas ela escolheu vermelho”. Dessa forma, o estudante colabora para a 

desconstrução desse estereótipo atribuído à cor vermelha como algo sensual e enfatiza a 

imagem negativa do eu lírico, isto é, aquilo que o eu lírico deseja esconder, o "território" 

dele, como discutido através de P. Brown e S. Levinson (apud Maingueneau, 2005). 

 Acerca da opinião do estudante Davi (tabela 2), entendemos que ele compreendeu 

a forma machista apresentada pelo eu lírico, assim, o estudante está tendo uma postura 

decolonial, rompendo com “paradigmas cristalizados nas relações socioculturais, político-

econômicas, étnico-raciais e de gênero/sexualidade” (Pardo, 2019, p. 210). Nesse 

sentido, Davi, estudante do sexo masculino, desconstrói essa visão estereotipada sobre 

as escolhas femininas, pois sabemos que a postura do eu lírico é colonizadora. Ao tecer 

esse comentário, o estudante rompe com o paradigma de dominação do homem sobre a 

mulher. Quanto à imagem do aluno para a professora, observamos que Davi constrói sua 

imagem positiva, o que pode evidenciar o enaltecimento de sua posição. 

 No texto da aluna Cris, temos a construção de uma tripla imagem, a do eu lírico, da 

sociedade e da estudante:      

Tabela 3  
Relato escrito pela Cris   

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 Apesar de curto, o posicionamento da estudante Cris segue a direção crítica como 

a dos colegas. Nesse trecho, a palavra machista caracteriza o eu lírico, por meio do que a 

aluna diz ser “extremamente errado”, além de "machista". A discussão é voltada 

novamente pelo julgamento feito a partir da roupa da mulher, isto é, ela é julgada “apenas 

por usar um vestido vermelho”. 

 Além disso, a aluna Cris ratifica que a mulher pode se vestir como quiser e que 

“cabe a sociedade ter consciência”, o que nos faz refletir acerca desse aspecto, pois ela 

orienta o encaminhamento do social, não deixando essa responsabilidade para a mulher 

(esta deve ser vestir como quiser, a responsabilidade está na sociedade). Dessa maneira, 

Eu acho que o eu lírico está se referindo a mulher de uma forma errada e machista, 
jugando a mulher apenas por usar um vestido vermelho, é uma atitude extremamente 
errado, a mulher pode se vestir como ela quiser, cabe a sociedade ter consciência. 
(Cris)
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a estudante demonstra a imagem negativa do eu lírico que possui um comportamento 

inadequado, assim como a imagem negativa da sociedade que não tem consciência e 

que precisa ter. Quanto à imagem da própria aluna (tabela 3), temos a evidência do 

desejo da aprovação social (Tavares, 2007) que ela expõe, isto é, a imagem positiva de 

alguém que reflete e defende que a mulher pode se vestir como quiser, assim como faz 

apontamentos que direcionam a responsabilidade da situação. Dessa maneira, a aluna 

questiona o patriarcado e tenta livrar-se da matriz colonial do poder (MIGNOLO, 2021), 

colocando fortemente o seu posicionamento crítico com relação às escolhas da mulher. 

 No texto da aluna Débora, temos três imagens sendo evidenciadas: a da 

sociedade, da aluna e a da professora: 

Tabela 4  
Relato escrito pela Débora 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 Vemos na opinião da Débora um posicionamento em tom de desabafo sobre o que 

as mulheres vivenciam no atual momento. O ser mulher apresentado por ela condiz com 

aquela que não pode se vestir da maneira que gostaria, pois isso acarretará até em 

abusos. E o pior “sempre colocam a culpa na mulher”.  A estudante (tabela 4) afirma que 

as mulheres são “muito julgadas por tudo”, enfatizando assim que basta ser mulher para o 

comportamento ser avaliado, já que “tudo” vindo de mulher é motivo para julgamento. 

 No registro, percebemos novamente, a menção à cor vermelha, dessa vez, com 

relação ao batom. Isso reforça o estereótipo criado pela sociedade com relação à mulher 

e à escolha de uma cor, seja para roupa ou para um batom. Assim, na visão do outro 

(entendido aqui como homem), se usam batom vermelho “é porque são ousadas” no 

Na minha opinião, a sociedade ainda é muito machista em tudo, principalmente 
com as mulheres, as mulheres são muitos julgadas por tudo, pelo o que vestem, se 
botam um batom “vermelho” é porque são ousadas, são desrespeitadas sem pedir, 
apenas por fazer e vestir aquilo que elas querem e desejam, hoje em dia quando uma 
mulher é assediada ou abusada sexualmente, sempre colocam a culpa na mulher, e 
sempre dão a mesma desculpa “foi a roupa que ela estava se vestindo, o batom 
vermelho chamando a minha atenção “ nada justifica um assédio ou um abuso sexual, 
merecemos respeito, nós mulheres podemos usar o que for, nunca será convite para 
um homem nos assediar ou se aproveitar de nós, é revoltante às leis de hoje em dia, 
ainda mais quando se trata de nós mulheres, nós sempre somos culpadas, e os 
homens nunca pagam por esses erros, como assédio ou o abuso sexual, roupa não é 
convite e nunca será, todas nós merecemos respeito, e lutamos todos os dias por 
isso. (Débora)

·   rlm ®   ·   v.19 n.33   ·



40

sentido depreciativo. As teorias decolonias contribuem para a desconstrução/repensar 

dessas relações, podemos mencionar a relação hierarquizante  do homem, isto é, a 

estrutura de poder historicamente construída para que as mulheres fossem submissas 

aos homens, traçando um percurso de opressão sobre as escolhas femininas. 

 Nesse sentido, a aluna Débora (tabela 4) constrói a imagem negativa da 

sociedade, que nos responsabiliza por situações em que o culpado é o machismo 

historicamente construído. Corroborando com a imagem negativa da sociedade, a 

estudante continua e enfatiza que as mulheres “são desrespeitadas sem pedir, apenas 

por fazer e vestir aquilo que elas querem e desejam”, ou seja, a mulher mais uma vez é 

silenciada, ela não pede, assim o seu lugar de fala é cerceado. Sobre esse aspecto, 

evidenciamos as reflexões de Ribeiro (2017) no que concerne ao lugar de fala, este lugar 

relacionado à fala da mulher com a pluralidade de identidade que nos constituem. Ribeiro 

(2017) centraliza a discussão para o feminismo negro, porém as reflexões apontadas por 

ela permite-nos falar sobre o silenciamento da voz da mulher. Assim, podemos discutir 

esse lugar de fala a partir de alguns questionamentos trazidos pela autora: “Quem pode 

falar?” “ O que acontece quando nós falamos?” e “Sobre  o que é nos permitido falar?”. A 

referida autora complementa: “Esses questionamentos são fundamentais para que 

possamos entender lugares de fala” (RIBEIRO, 2017, p.43). Pensando nesses 

questionamentos, acreditamos que, muitas vezes, a mulher não pode falar, assim como 

escolher um vestido vermelho (discutido no poema). Por isso, devemos criar aberturas 

para que as (os) estudantes reflitam criticamente sobre os estereótipos sociais impostos 

pela estrutura de poder em que vivem, assim, contribuindo para que mudanças 

aconteçam. 

 Observamos que a estudante Débora traz a professora também para a construção 

da imagem no texto. Posteriormente, “nós mulheres podemos usar o que for, nunca será 

convite para um homem nos assediar ou se aproveitar de nós”, ou seja, a aluna nos inclui 

na declaração para ratificar que as mulheres devem ter liberdade de usarem o que 

quiserem e enfatiza que esse fato “nunca” será um “convite” para que sejam assediadas. 

Dessa forma, a aluna Débora se percebe enquanto mulher na sociedade, colocando a 

professora na mesma posição. Nesse sentido, ampliar a “visão de si no mundo social 

pode ser vista também como uma forma de me ver nos outros, ou seja, uma relação de 

alteridade” (Bezerra, 2019, p. 909). 
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 A estudante Débora (tabela 4) é enfática em sua opinião, criticando os estereótipos 

lançados sobre a mulher, mostrando-se indignada com a situação social vivenciada pelas 

mulheres. Ela declara: “é revoltante as leis de hoje em dia, ainda mais quando se trata de 

nós mulheres”, inserindo-nos novamente na discussão. A estudante acrescenta: "todos 

nós merecemos respeito, e lutamos todos os dias por isso”, o que demonstra que a luta 

dela, da professora e das mulheres por respeito é diária e conjunta. 

 A partir da opinião da estudante, observamos também firmeza e criticidade, dessa 

forma, a contribuição dela corrobora com a perspectiva do letramento crítico e decolonial. 

Além de ratificar a imagem de quem se indigna com posturas machistas, o que coloca a 

imagem positiva da aluna Débora (Tavares, 2007, p.33; Goffman, 2012) a que é 

socialmente aprovada em destaque. 

 Reiteramos que este debate decorrente do exercício de letramento contribui para 

que os estudantes pensem em questões que foram construídas ideologicamente e 

naturalizadas, fazendo-os questionar sobre esses padrões estabelecidos. Assim sendo, o 

letramento crítico é uma alternativa de “trabalho que faz com que alunos/as saiam do 

lugar comum e possam refletir, problematizar e questionar os mais diversos assuntos da 

vida” (Bezerra, 2019, p. 909). 

 No texto da aluna Laís, temos três imagens em debate: a da sociedade, a da 

mulher e a da estudante: 

Tabela 5  
Relato escrito pela Laís 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 A opinião da estudante Laís é marcada também por indignação ao julgamento feito 

pela sociedade com relação às roupas que as mulheres vestem, ressaltando o que já 

observamos em outros posicionamentos. A sociedade avalia e julga, principalmente, as 

 Eu acho o seguinte, a gente vive em uma sociedade onde as pessoas são muito 
julgadas, seja pelo que veste, come, gostos pessoais, enfim. E são as mulheres que 
mais sofrem esses julgamentos, principalmente pelo que ela veste, porque na 
sociedade em que vivemos, quando uma mulher é assediada ou abusada 
sexualmente, muita das vezes colocam a culpa na mulher por conta da roupa que ela 
estava usando. Então quer dizer que só porque ela estava usando uma roupa 
digamos que curta ou com decote, ela estava querendo ser assediada ou abusada? 
Sinceramente isso é muito revoltante, a mulher poderia está nua e ainda sim, isso não 
daria o direito de assediarem ou abusarem dela, roupa não é convite!! Mas é claro, é 
muito mais fácil ensinar uma mulher a se vestir do que ensinar um homem a se 
controlar. (Laís)
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mulheres, pois “são as mulheres que mais sofrem esses julgamentos, principalmente pelo 

que ela veste”. A aluna faz ainda o seguinte questionamento que marca a imagem 

negativa da sociedade: “Então quer dizer que só porque ela estava usando uma roupa 

digamos que curta ou com decote, ela estava querendo ser assediada ou abusada?”, o 

que também relacionamos com a desconstrução de pensamentos que colocam tamanhos 

e cores de roupas (usados por mulheres) como pretexto de abusos e assédios. 

 Nesse viés, a estudante está contribuindo para o questionamento dessas 

estruturas que estão atreladas às questões e também à organização de poder. Moreira 

Junior (2021, p. 67) afirma que “é preciso desconstruir as estruturas e as relações de 

poder em todos os âmbitos da existência social”, o que podemos evidenciar a partir da 

opinião da aluna Laís (tabela 5). Essa construção marca a imagem positiva da aluna e 

das mulheres que sofrem pelos julgamentos impostos socialmente. Na opinião de Laís, na 

tabela 5, e, da mesma forma de Débora, na tabela 4, constatamos essa relação de roupa 

entendida pelo homem como chamamento para assédios. As alunas demostraram que 

roupa não deve ser analisada dessa forma, então colocam: “roupa não é convite”, “nunca 

será convite”, o que remete a questionamentos sobre o estereótipo criado sobre as 

escolhas de roupas feitas por nós, mulheres. 

 A partir disso, a aluna Laís (tabela 5) enfatiza com aparente ironia: “mas é claro, é 

muito mais fácil ensinar uma mulher a se vestir do que ensinar um homem a se controlar”, 

ou seja, o homem está numa posição social em que ele pode julgar, tomar 

posicionamento a partir da roupa de uma mulher, e, ainda assim, a sociedade cobra 

dessa mulher uma postura diferente, por isso “a ensina se vestir”. Observamos as 

relações patriarcais existentes, o que é argumentado pela aluna Laís (tabela 5), 

corroborando com o rompimento dessas estruturas, desse pensamento colonizador do 

homem sobre a mulher. Com isso, enfatizamos a construção da imagem, do pensamento 

crítico e decolonial descrito pela posição da estudante Laís. 

Considerações Finais 

 Como mencionamos, este estudo teve como objetivo refletir e analisar acerca das 

imagens construídas por discentes do ensino médio de uma escola pública estadual, 

considerando o posicionamento crítico e decolonial. Destacamos que as construções 

estabelecidas perpassam pela língua que, para nós, é compreendida como interação e 
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dialogismo (Volóchinov, 2021). Para a reflexão, tecemos considerações sobre as 

perceptivas (perspectivas? percepções?) da imagem positiva e negativa, do letramento 

crítico e da decolonialidade. Assumimos o entendimento de que devemos utilizar o espaço 

escolar para debates nessas perspectivas, contribuindo para o repensar das estruturas 

sociais, com isso, estimulando e incentivando os estudantes a questionarem e 

ressignificarem as relações de poder naturalizadas (Tilio, 2021). Trouxemos o debate 

sobre a representação da mulher a partir do poema “mulher de vermelho”, colaborando 

para a desconstrução de estereótipos e estigmas que são associados à mulher, bem 

como da imagem que é socialmente imposta para ela. 

 Além disso, considerar a discussão pelo viés decolonial nas aulas de Língua 

Portuguesa “é uma forma de considerar que o espaço-tempo de aprendizagens e de 

construção identitária passa pela compreensão dos fundamentos epistemológicos da 

sociedade moderna” (Queiroz et al., p.130, 2019). Evidenciamos através dos 

posicionamentos dos/as estudantes que essa mulher da obra “mulher de vermelho” não 

teve lugar de fala, assim como as mulheres da realidade em que vivenciamos também 

sofrem com o julgamento pelo que vestem e com o silenciamento que lhes é imposto. 

 Ainda que com corpus pequeno, podemos afirmar que, a partir desses dados,  

percebemos um percurso de desenvolvimento crítico e decolonial dos/as estudantes. Os/

as estudantes se colocam de forma questionadora a respeito do julgamento social sofrido 

pelas mulheres, sobretudo, pelo posicionamento machista e patriarcal que envolvem 

discursos como o do eu lírico do poema. Dessa maneira, observamos a seguinte 

construção de imagens: a do eu lírico do poema, da sociedade, da professora e dos 

próprios estudantes. Eles evidenciaram a imagem negativa do eu lírico e da sociedade, 

cobrando consciência para questões da pauta feminina. 

 Verificamos a construção de uma imagem positiva não somente no que tange à 

imagem da professora (colocada pela aluna Débora, tabela 4), assim como a de todos/as 

os/as estudantes que se posicionaram contra o eu lírico. Os/as alunos tinham o desejo 

que suas imagens fossem apreciadas e aprovadas, com o intuito de afastamento do 

posicionamento do eu lírico e da sociedade repressora e discriminadora, encaminhando 

para uma aproximação de postura e de um pensamento decolonial. Os apontamentos 

discutidos corroboram que devemos trabalhar com essas perspectivas nas aulas de 

Língua Portuguesa, nesse sentido, daremos vozes aos grupos que foram e são 

historicamente marginalizados. 
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