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S I N O P S E 

Anlise do romance de Jlio Dinis a par・  

tir das categorias narrativas propostas 

por G6rard Genette - tempo, modo 

e voz. 



1. INTRODUCAO 

"Cada vez que o poeta cria urna borboleta, o leitor exclama: "Olha uma bor 
DoIeta ' O crtico ajusta os nas culos e, ante aquele peda9o esvoa9ante de vida, 

murmura:ー A r: sim, um lepid6ptero.,. " 

Mrio Quintana 



-2- 

1.1 - Explica必es preliminares 

Com tantos escritores portugueses mais importantes, por que escolher JOlio Dinis? 

Primeiramente, por um motivo pessoal - a simpatia que nos despertara anos atrs 
a visao de mund 1SQnha e suave do escritor; em segundo lugar, a esperana de poder dizer alau- 
ma coisa nova; 

Cada poca amplia os mtodos de abordagem das obras literrias e todos eles, se U-

sados com bom senso, podem contribuir para que novas facetas sejam trazidas a luz. As preocu- 

pa戸es diferentes de cada momento histrico orientam a anlise e felizes as obras que oferecem 

interesse permanente... 

Dispomos, atualmente, de vrios caminhos metodol6gicos - escolhemos o que su-

gere G'rard Genette, em seu "DiscurSb da Narrativa", apresentado em FiQures川. (1) Qual o mo- 

tivo? Claro, coerente, o autor no. s perde na anlise que empreende de A la Becherche du 

Temps Perdu. Ajuda-nos a visualiz4a bomo um todo e perceber o relacionamento de suas partes, 

ao mesmo tempo que - e isso nos parece fundamental - desperta・nos o desejo de ler aquela i-

mensa obra, ou rel-la , com maior compreens5o. Os dados que oferece para estudos de tcnica 

narrativa vem-se expostos com traos firmes, e so de f百cil manejo. 

Delimitado fica, assim, o objeto da nossa investiga95o e o instrumento de anlise 

utilizado: a tcnica narrativa com que J6lio Dinis estrutura seus romances, estudada 白  luz do "Dis-

curso da Narrativa", de G百rard Genette. Antes, porm, de explicar como se far tal trabalho, amn- 

da temos algo a dizer. 

Partindo do texto de M百rio Quintana que tomamos por epgrafe, queremos insistir 

em um problema que nos assaltou no incio da investiga5o e, sobretudo, na longa fase de levanta- 

mntos: o peri3o de transformar as esvoaantes borboletas em meros lepil6pteros. E maior el ・  se 

torna quando o autor visado6 um Jlio Dinis, cuja popularidade se ve irrevogavelmente atestada 

pelo n心mero de edi必es e tradu戸eS que suscitou. (2) 

O que o leitor capta de imediato, ctho. um  todo, corre o risco de se perder na a- 

nlise dos seus elementos oompoentei Uma imagem nos vem a cabe9a - o vestido de Cinderela, 

numa dna do tradicional conto de fadaS, na verSo cinematgrfica de Walt Disney: passarinhos e 

ratinh《》s, amigos da herona, renem aqui e ali peda戸s de fazenda, fitas e enfeites, atirados ao lo 
pdI famflia da moa, e criam Am lindo vestidO, com O qual ela poderia finalmente ir ao baile do 

prncipe. Que acontece ento? Chegam as irm含s e, ch3mando a moa de l台dra, retiram apressada- 

monte tudo o: que era propriedade sua. Resuttado: a roupa se raぬa e a pobre Cinderela v6-se 

tristonha diante dos jeda9os d6 ue fora eu lihdo vestido, POis bem, enquanto crticos, sentimo 

nos con as persondgens do con+ ●, ocupando suesShamehte duas posi96es. Separando, na anli- 

se, os vrios elementos que compem os romances de Dinis, destru'mos o todoー  somos as irms, 

embora sem a conota9§o malvola de sua a戸o, bem pelo contrrio. Feito isto, sentimo-nos como 

Cihderela. a olhar, com melancolia, os pedaos espalhados de algo que一  nos encantara enquanto 
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unidade. Precisamos junt百-los novamente e tentar reconstitUir o "vestido". 1 o momento da s(n- 
tese, tぎo necess白ria, e com ela muito nos preocup百vamos. Conseguiramos atingi-Ia, ap6s o amplo 
levantamento de dados que t'nhamos pela frente? 

Uma outra dificuldade tamb6m se apresentava, desta vez da parte do nosso escri- 

tor. Sabemos, pelos escritos de Dinis referentes a composi95o de romances, que ele se preocupava 

em realizar obras que o p6blico compreendesse com facilidade, tais como a de Rodrigo Paganino, 

a quem tanto elogiava. (3) Estabelecia uma distin9ぎo entre "obras monumento", cuja perfei95o 

artfstica as destinava ao futuro e "obras instrumento", escritas para o homem do seu tempo, ser- 

vindo para "educarem, civilizarem e doutrinarem as massas". (4) Percebe-se, pela leitura de seus 

romances, que so identificam ao segundo tipo. (5) Procurando conscienternente o nosso autor 

realizar uma obra simples "instrumento", dificilmente apresentaria caracter'sticas marcantes, mno- 

vadoras da arte narrativa, que dificultariam a consecu9§o de sua meta. Seria vlido, ent各o, todo 
um levantamento trabalhoso para se chegar 含  conclus5o de que ocorrera apenas o emprego de tc- 

nicas usuais? Serviria para alguma coisa uma investiga9含o desse tipo? N5o nos afastaramos cada 

vez mais do essencial na obra, encontrvel talvez em outros campos? Essas d6vidas e outras afins 

nos assaltavam de Continuo. 

Pusemo-nos a ler os romances dinisianos, dos quais conhecamos diretamente apenas As 

Pupilas e, para nossa surpresa, nos entusiasmamos. Uma vez iniciada a leitura de cada um deles, 

seria impossvel no ir at6 o fim: prendiam mesmo a nossa aten95o. Entre as crticas j' existentes, 

uma nos fez refletir muito - a do Jos6 Rgio, ao dizer que, apesar de seus defeitos e, mesmo atra- 

v6s deleS, Jlio Dinis sabia Contar. (6) 

Percebemos, relmente, que nosso escrttor apresentava alguma c oia que quase no se vira 

ainda enfatizada. Dispロnhamos de um m6todo claro para sua abordagem. Por que nさo tent-la? 

Quem sabe descobriramos um emprego inteligente e adequado de velhas tcnicas narrativas? 

O escritor valia a pena, o crtico tamb6m. Decidimo-nos, comeamos nossa anlise, se. 

guindo os passos de G6rard Genette: foi um trabalho longo, mas gratificante. Muito j百  se escreve-
ra sobre Jロlio Dinis, focalizando sobretudo a rela9谷o entre sua obra e o referente extraliterrio, 

quer individual - pessoas de carne e osso -, quer social ー  problemas da sociedade portuguesa 

que lhe era contempornea. Crticos dos mais abalizados haviam tecido conclus6es que, descon- 

tados alguns exageros, permanecero vlidas. A anlise que aqui realizamos n5o pretende ser 

"melhor" que a deles; apenas, na medida do possvel, um pouco diferente. 

Contemporneo do autor, e t苔o oposto a ele pela vis5o de mundo e tcnica narrativa, Ca- 

milo Castelo Branco reconhecia-lhe, humildemente, as qualidades. Em uma carta ao amigo Casti- 

tho, escrevia: 

"O autor das 、  Pupilas do Abade 6 cirurgi含o e lente na escola do Porto. Deve 

ter 37 anos.e um sujeito doente e triste. Parece-me que tem muitissima aptid5o para a  

novela. Li e disse c entre mim, Jam nova progenies, etc. Aquilo 白  rebate de en- 
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troiare, ,e, a minha papelada edesempear a estrada a nova gera 言b." (7) 

Atualmente, deparamo・nos com LibertO Cruz a clamar justi9a para com a obr de 
Dinis. Embora Se preocupe mais com o carter rnovdor e s6rio da mesma em reJa 含o ao sentIdo 
social que apreenta, no deixa tamb6m de apontar a inexistもncia de um estUdb semelhante ao 
nosso. isto ocorre quabdo critka o contato’・  gramatiquetro" qUe ele e sua g era虜o tiveram, na 
escOla, cbm o escritor: 

"E a leitura de J6lio Dinis ficava feita para smpre' Lo nbs era fornecida a 

mais leve indica9ao sobre o tempo e o espaco do romance, nem aβontada anovi. 
dade ou a tradi戸o da narrativa. Jamais se indicavam as estruturas dos textos, os 

problemas que focavam, as instituic6es visadas, as classes atingidas, as dificuldades 

ou facilidades das personagens, os her6is a salientar ou a esquecer. Jamais se esta- 

belecia um paralelo entre o tempo do texto e o tempo em que o lfamos, nem se 

procurava averiguar a verdade ou a inven95o do que era descrito. 

O pr6prio estilo, a beleza formal, a escolha dos verbos, a preferncia por de-

terminados adjetivos, a palavra certa que definia uma personagem, o per'odo cur-

to que podia conter todo um captulo, os termos cl百ssicos, os vocbulos menos 
conhecidos, o humor duma p百gina, a amargura duma outra, a lucidez na exposi9o 

dum acontecimento, a frouxidao e a inconsistncia dum outro, a eleva9§o e a ver- 

dade da hist6ria ou a fantasia da narrativa, eram simplesmente letra morta." (3) 

Focalizando caracterfsticas de tcnica narrativa, tentamos iluminar um pouco 

mais uma notvel faceta do Autor. Mais importante numa obra 6 o "como se narra" do que o 

"que", sobretudo em Dinis, cujos enredos - j百  se tornou um lugar comum falar nisso - se esu- 
mem a um n自mero pequeno de situa戸es; 

Se o conseguimos, n含o sabemos. Dessa nossa tentativa, aqui fica o resultado. To- 
da leitura 6 sempre uma interpreta9ぎo pessoal, sujeita a acertos e erros; a presentb n各o foge 自  re- 
gra. 

1.2 - Apresenta9ao sum百ria do mtodo escolhido 

Feitas as explica96es que nos pareceram necess百rias, mostremos resumidamente as 
id百ias b呑sicas do crtico de que nos servimos para esta abordagem. 

G6rard Genette inicia o seu ensaio esclarecendo a terminologia empregada. Seu 

objetivo 6 a narrativa entendida como texto literrio, discurso que relata um acontecimento ou 

vrios. A anlise da mesma implica no estudo das rela96es que mantm com o acontecimento que 

relata (hist女ria) e com o ato de narr 	ue lhe d巨  origem (narraao) 

Narrativa,pois・  ser"o significante, enunciado, discurso,ou o prprio texto narrati- 
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vo"; histria (9), "o significado ou conteロdo narrativo"; narra o, "o ato narrativo produtor e, 
por extens5o, o conjunto da situa9ぎo real ou fictcia em que ele ocorre." (10) 

Exemplificando com os cantos IX a XII da Odissia, narrativa seria "o discurso pronuncia 
do pelo heri perante os fe百cios", e, portanto, o segmento do texto hom6rico (quatro cantos), 

que "pretende ser a sua transcri9ao fiel" (11); por hist6ria, entenderamos os acontecimentos re-

latados nesta parte da obra, isto 6 , as aventuras de Ulisses desde a queda de Tr6ia at6 a chegada 白  
una ae じ  aIspso (fatos esses que poderiam ver-se retratados atravs de outros meios - cinema. nmnー  
tura, etc.); narra9o, finalmente, seria o pr6prio ato de narrar que aqui, ficticiamente, 6 atribudo 

a Ulisses, quando, na realidade, quem conta 6 o prprio Homero (em vez de falar em seu pr6prio 

nome, ele "dd a palavra" ao personagem). 

I 
Ap6s precisar suaterminologia b百sica, o crtico ainda adverte que empregar como sin6ni 

mo de histria a palavra diegese' que tire dos te6ricos da narrativa cinematogrfica. (12) 

Considerando que toda narrativa 6 uma produ9含o lingu(stica que relata um ou vrios a- 

contecimentos, parece-lhe vlido trat-1 como o desenvolvimento de uma forma verbal - a Odis- 
siae a Recherche seriam assim "amplifica96es" dos enunciados "Ulisses volta para casa" e "Mar 
cel se torna escritor". A partir da, formula os problemas de anlise do discurso narrativo con- 

torme categorias verbaisミtempo, modo e vozi 

O estudo do tempo diria respeito 白  s rela96es entre o tempo da narrativa (medido em ex 

tenso de texto) e o da histria ou diegese (correspondente a dias, meses, anos da vida dos nerso- 

nagens); no modo, seriam analisados os graus e formas com nuc se rntib A ihfnrm。ト穿,- ＝こ丁＝＝ー‘' 
{a distancia que estabelece o narrador entre ele e a hist6十ia,e a perspectha em que se situa para 
cont百 la); analisando a voz,p rocuar-se-ia descobrir os tra9os que a narra戸o (atrav6s de seus per 
sonagens - narrador e d議  inat百rio) deixou no texto narrativo. 

Fica aqui uma primeira visao, global, do m百todo proposto por Genette. Seguindo seus 
passos, procuraremos identificar, nos quatro romances de Jlio 一  Dinis, caracter'sticas da t白cnica 

narrativa por ele empregada, em reta95o a essas categorias: tempo, modo e voz. Justificamos a 

abordagem dos trs campos pelo fato de pretendermos realizar um estudo em extenso, panor 

mico, que possa servir de base a futuras invesiga96es mais aprofundadas. Se outra fosse a nossa 

inten95o, investigaramos apenas um ou dois dos mesmos. 

A medida que formos desenvolvendo o estudo, apontaremos com mais detalhes as id6ias 

de Genette relativas a cada campo e a terminologia referente. Cada captulo come9ar por um re-

sumo dos princpios que nortearo a anlise a' desenvolvida. 

De momento, frisamos apenas que, em cada captulo, sero abordados todos os 

romances, segundo o enfoque em questo. 

Primeiramente nos deteremos no estudo do tempo, subdividIdo em ordem, dura9さo e fre- 
q6ncia; a seguir, examinaremos,o modo e4 finalmente, a voz. Feito isso, e preparando a intecira- 

9ao iinai, analisaremos, sob os trs aspectos, um texto extenso e significativo, que nos levar言  s 
conclus6es. 
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Cabe ainda uma ltima advert6ncia. O fato de termos escolhido Genette n5o im-

plica numa exclusividade absoluta; valemo・nos tambm amplamente de conceitos apresentados 

por Tzvetan Todorov (13) em sua Potique (por sinal, o ponto de partida de Genette); ocasional- 

mente, servimo-nos de sugestes de outros autores, como Jean Ricardou! (14) De grande utilida-

de nos foi a aplica9苔o livre que' Carlos Reis! realizou do m'todo genettiano, em seu Estatuto e 

Perspectivas do Narrador na Fic o de E9a de Queirs. (15) 



2. 0 TEMPO 

"Jlio Dinis prefere os enredos simples longamente contados, para que o leitor 

"veja" personagens mdias integradas na atmosfera familiar e social, vivendo, pensando, 

sentindo no dia-a・dia problemas que nada oferecem de excepcional ou surpreendente." 

Jacinto do Prado Coelho 

"Quando (...) no car百ter, no cora9言o de uma personagem liter百ria h百  alguma 

coisa que 6 nossa, quando nos reconhecemos em parte personificados numa cria9言o, 

redobra o interesse com que o acompanhamos nas perip6cias do drama. 

E por isso que eu gosto dos romances lentos, em que o autor nos identifica 

bem com as personagens entre quem se passa a a戸o, antes de a travar." 

Jlio Dinis 
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2.1 0 tempo 

J' vimos muito rapidamente que Genette ci istingue tempo da hist6ria de tempo da 

narrativa. Chama ele a aten9o, porm, para o fato de que este 6 ltimo, na realidade,6 um falso 

tempo, visto que todo texto possui uma G nica temporalidade:,a da sua leitura 

Levando em conta esta ressalva do crtico, analisaremos as rela es entre o tempo 

da histria e o (pseudo) tempo da narrativa, segundo a diviso por ele proposta: "as rela6es entre 

a ordem temporal de sucesso dos acontecimentos fla diegese e a ordem pseudo-temporal da dis- 

posi噛o dos mesmos na narrativa"; as que ocorrem"entre a dura9o vari百vel destes acontecimen- 

tos, ou segmentos diegticos, e a pseudo・dura co (na reafidade, extenso de texto) de seu relato 

na narrativa (..j rela96es, pois, de velocidade"; finalmente, as de frequ6ncia, estabelecidas "entre 

as capacidades de repeti"o da hist6ria e as da narra,iva". (16) 

Passemos, pois,台  o e9tudd das primeiras. 

2.11 A6tdeni 

2.11 - A 6 rden, se§ufldb GOheite 

A narrativa de fatos em ordem diversa daquela em que ocorreram, presente j百  na 

ll(ada (17), chega at os nossos dias, sendo f百cil identific-la no relato tradicional, Visto que nele 

tal altera9言o sempre vem indicada pelo pr6prio discurso. Express6es como "trs anos antes" nos 

mostram que est百  sendo narrado "depois" algo que, na hist6ria, aconteceu "antes". Outras como 

"vrios meses depois X descobriria..." revelaro antecipadamente algo que s6 teria lugar mais tar- 

de. 

Genette chama de anacronias "as diferentes formas de discord合ncia entre a ordem 

da hist6ria e a da narrativa", reservando o nome de analepses para "toda manobra narrativa" que 

conta ou evoca depois "um acontecimento anterior ao momento da hist6ria em que nos encontra- 

mos"; prolepses seriam todas as antecipa96es de um acontecimento posterior. (18) 

A an百lise temporal de um texto pode ser feita detaihadamente, na sua micro-estru-

tura (um fragmento de romance, por exemplo), ou aplicar-se, de modo simplificado, き  s suas 

grandes articula必es - a macro・estrutura (constituda pela totalidade do romance). 

Independentemente do nvel em que ocorra (micro ou macro・narrativo), far-se-百  

em duas etapas: enumera95o dos segmentos narrativos, conforme as mudan9as de posi95o no 

tempo da hist6ria; defini9百o das rela96es que os unem, isto , determina9百o das anacronias. (19) 

Continuando na aproxima95o entre texto literrio e gram百tica (sintaxe), Genette 

considera que "toda anacronia constitui, em rela9o き  narrativa em que se insere, (...) uma narrati-

va temporalmente segunda, subordinada さ  primeira" e chama, ento, de "narrativa primeira" o 

"nvel temporal narrativo, em rela9甘o ao qual uma anacronia se define". (20) 

Podemos examinar as rela96es entre uma anacronia e a narrativa primeira, de dois 
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modos: conforme a distncia temporal ー  alcanceー  que se estabelece entre o fato, passado ou fu- 

turo, e o "presente" da narrativa, o momento da hist6ria, interrompido para dar lugar a algo que 

lhe sucedeu ou antecedeu; segundo a maior ou menor dura9ffo de hist6ria~ amplitudeー, abran- 

gida pela anacronia. (21) 

A partir destes dois novos conc&tos, estabelece Genette, dentro das anacronias, 

diferen9as com que poderamos constituir o seguinte quadro: 

Analepses 

1) conforme o alcance: 

a) externas 

b) mistas 

c) internas 1 heterodieq6ticas 

、  nomodlegeticas 	,1 completivas (renvois) 

、  repetitivas (rappels) 
2) conforme a amplitude: 

a) parciais 

b) completas 

Prolepses 

1) conforme o alcance: 

a) externas 

b) internas S heterodieg ticas 

、  homodiegticas completivas 

repetitivas (annonces) 
2) conforme a amplitude: 

a) parcials 

b) completas 

Expliquemos primeiramente as subdivises das analepses, em sua classificaco 
quanto ao alcance. 

Externas so aquelas que relatam acontecimentos anteriores ao in(cio da narrativa 

primeira; as mistas dizem respeito a fatos que come9aram antes do incio da narrativa orimeira. 
mas terminaram j百  dentro dela; as internas mostram acontecimentos posteriores ao ponto de oar- 
tida da narrativa primeira: (22) 

Entre as internas, as heterodi唄 tjcas referem・se a "um conte丘do diegtico dife-
rente daquele da narrativa primeira" e tm sido empregadas tradicionalmente para esclarecer os 

antecedentes de um novo personagem introduzido ou retomar o passado recente de um que per 
aemos ae vista n白  algum tempo. (23) As homodiegticas "ap6iam・se na mesma linha de a9さo da 
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narrativa primeira". Podem ser completivas, quando preenchem lacunas anteriores da narrativa: 

"elipses" ー  supresso de momentos da hist6ria em que ocorreu um fato 白  nico, ou repetiu-se v- 

rias vezes um mesmo fato - e "para lipses" ー  "omisso de um dos elementos constitutivos da si- 

tua9o". Outras vezes apresentam-se como repetitivas, retornando a narrativa sobre suas prprias 

pegadas; fazem parte, muitas vezes, do mecanismo do enigma (explica-se, por exemplo, quem era 

um determinado personagem que j百  aparecera em cena); podem tamb6m contribuir, como ocorre 

na flecherche, para modificar o sentido de epis6dios passados, trazer-lhes uma interpreta悼o dife- 

rente. (24) 

A amplitude, como se viu no quadro sin6tico, tamb6m divide as analepses. As 

parciais relatam urn fato que permanece distante, no passado, sem ligar-se ao presente da narrati- 

va, servindo muitas vezes para explicar (implicita oh explicitamente) algum elemento da hist6ria. 

Nas completas, o episdio relatado vem encontrar a narrtiva primeira, o que acarreta um proble-

ma de juntura, cuja solu9苔o vai depender da habilidade do narrador. (25) 

Bem menos freqoentes que as analepses, s§o as prolepses'na tradi9ぎo narrativa oci- 

dental, embora a luada, a Odiss白ia e a Eneida comecem por uma esp6cie de resumo antecipado. 

Elas nぎo se prestama "preocupa戸o de suspense narrativo" do romance "cl百ssico", nem さ  "fic戸o 

de um narrador que deve parecer estar descobrindo a hist6ria a medida que a relata". (2C) 

Quanto ao alcance, s言o externas as que se situam fora do campo temporal da nar-

rativa primeira, servindo geralmente de ep'logo; as internas s apresentam dificuldade para o nar-

rador quando homodieg百ticas, pelo perigo de redundncia: as completivas preenchem antecipada-

mente uma lacuna ulterior (elipse ou paralipse); as repetitivas duplicam, por antecipa9o, um sag- 

mento narrativo que vir貞  e, como as analepses do mesmo tipo, n5o passam de breves aluses, 

desempenhando um papel de "anロncio" (27), atrav6s de expresses como "veremos mais tarde". 

Criam uma espera no esprito do leitor, despertam-lhe a curiosidade, que pode se ver satisfeita de 

imediato (vejam-se as palavras de fim de captulo que indicam o assunto do captulo seguinte) ou 

somente bem mais tarde. Genette salienta a diferena existente entre tais "anoncios", explcitos, 

e as "iscas" (28) jogadas pelo narrador aqui e ali, germes quase imperceptveis que s ser5o re-

conhecidos como tais mais tarde, retrospoctivamente, e que "prov6m da arte clssica da "prepa-

ra 95o". (29) 

Conforme a amplitude, as prolopses seriam completas, prolongando-se no tempo 

da hist6ria at6 o desfecho ou at6 o pr6prio momento narrativo, ou parciais, interrompendo-se 

muitas vezes t含o abertamente como se iniciaram e sendo marcadas por expresses do tipo "An- 

tecipando..." ou"Voltando atrs...". Genette no encontrou nenhum exemplo das primeiras, 

parecendo-lhe, ento, que s existem pro lepses parciais. 
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2・1.2 - A ordem no tempo dinisiano 

Difcil se torna dividir os romances de J6lio Dinis em segments temporals; sehdo 

ele um escritor cuja grandeza decorre, mais do que nunca, do "corno s narra", resumi-lo em t6pi 
cos parece significar um e mpobredmento; a necessidade ca anlise, por6m, o exige. Vejamos, 

pois, a seqoencia dos fatos que constituem as vrias narrativas. (0) Aps a enumera9各o dos seg-
mentos de cada romance e indica9さo do captulo em que se situam, faremos sempre um pequeno 

grfico, inspirado em Ricardou, das mais significativas analepses existentes. (31) Os coment百rios 

crticos gerais sobre estas, bem como sobre as prolepses, virgo sdmente ap6sなnumeraao relativa 
s quatro obras. 

Uma Famlia Inglesa 

Segmentos temporaisー一  Fatos da hist6ria narrados 

1) No primeiro dia (presente) - Carlos, filho do prspero comerciante ingls Mr. Richard White- 

stone, vai a um jantar de rapazes e a um baile - 6 a 2a. feita de Carnaval, 19 de fevereiro de 

1855. (Ill) 

2) No Segundo dia: 

a) Presenteご  Em casa, Jef1ty, sua irm5, trata bondbsamente os criados, em especial Kate, 

velha ama de Mr. Richard (IV) e procura desfazer no 合  nimo do pai a m白  impresso nele deixa-

da pela ausencia do filho, na vspera (dia do aniversrio deste). IV) Quando Carlos acorda, 

ela lhe pede que, em aten戸o ao pai, ele seja um pouco mais caseiro. (VI) 

b) Passado pr6ximo - O rapaz conta 白  irm o agrad百vel encontro que tivera, no baile, com 
uma misteriosa moa mascarada. (VII) 

c) Presente - Instado por Jenny, Carlos vai き  Pra9a Comercial (Vt II) e ao escrit6rio do pai, 
causando-lhe alegria. (IX) 

d) Passado remoto - O narrador relata a morte da me dos dois jovens, muitos anos antes, e 

seus efeitos no carter da filha. (X) 

e)立  esente -．ー  Jenny recebe visita de Cecilia, filha do guarda-livros de Mr. Richard. (Xl) 

f) Passado pr6ximo - CecIlia lhe relata o encontro do baile - era ela a mascarada. (XII) 

g) Passado remoto - O narrador refere-se さ  morte da m苔e de Cecilia, muitos anos antes,e 

conta como se desenvolveu o amor do guarda-livros pela filha. (X川) 

h) Presente ー  Cecilia e o pai, Manuel Quintino, passam em casa seu agrad百vel e costumeiro 

sero. Jos6 Fortunato, visita de todas as noites, percebe mudanas na atitude da jovem. (XIII) 

3) No terceiro dia (presente) - Carlos, contrariamente aos seus h百bitos, passeia pelo campo, di- 

vagando sobre sua vida (XIV), e janta com a famlia, para espanto da irm. E quarta-feira de 

Cinzas. (XV) 



-12ー  

4) Alguns dias depois (presente) ー  No teatro, durante uma 6 pera, Carlos descobre, graas a um 
leno, a identidade da mascarada. Jenny coloca-se como fiadora do carter da amiga. (XV1) 

5) No dia imediato (presente) - O rapaz vai at百  a casa de Cecilia e pede-lhe perd5o por sua ati-
tude na noite do baile. (XVII) Jenny pede-lhe que n首o procure mais a mo9a, pois teme sofri-
mentos para a amiga, devido ao carter do irmぎo. (XV川) 

6) Nos dias sucessivos (presente) - Apesar de tudo, o rapaz continua a se interessar pela moa 

e tentar v-la. Torna-se t'mido e caseiro. (XIX) 

7) Dias depois, no primeiro domingo (presente) ー  Carlos vai procurar Cecilia na salda da missa 

e acompanha pai e filha ao cemit6rio - primeira "entrevista" dos jovens, mais de olhares e ges-

tos significativos, que de palavras. (XIX) 

8) Durante um m6s, aproximadamente (presente) - Mudanas na atitude dos dois jovens 
fazem-se percept iveis aos que com eles convivem. Carlos n5o frequenta mais cafs, teatro, a- 

migos; permanece muito em casa; quando sai, dirige-se para os arredores da casa de Cecilia. 

Quanto a esta, revela-se cada vez mais nervosa e inquieta. (XIX) 

9) No dia primeiro de abril, um domingo (presente) - Preocupado com a mudana da filha, 

que interpreta como doen9a, Manuel Quintino sai a passear e passa mal, desmaiando. (XX) A 

pedido de Cecilia, inquieta pela demora do pai, Carlos o procura e o salva. (XXI) 
10) No dia imediato (presente)ー  Carlos prop6e-se a substituir Manuel Quintino no escritrio, in- 

forma-se do servico e comea com ele sua "educa9谷o comercial". (XXII) 
11) Durante um m6s (presente) ー  Manuel Quintino convalesce; mesmo terminadas suas "aulas", 

Carlos continua as visitas di6rias, num doce convvio com CecIlia. (XX川) 
12) NoO ltimo dia de Manuel Quiritino em casa (presente) - Confuses e conflitos se armam. An- 

t6nia, empregada de Cecilia, procurando informa96es contra o rapaz, presencia uma cena 

que comprova suaS suspettas quanto ao "mau car百ter" do mesmo: uma misteriosa senhora visi-
ta-o em casa, na ausncia db p ai e irm5 e saem juntos.( XXIV) Mr. Richard desentende-se com 

o filho, apontando-lhe acusadoramente o rico relgio - presente de aniversrio seu~ que ele 

vendera ao sair com a dama. (XXV) Jenny tenta em vo aproxim-los. (XXV1) Acompa- 
nhando os ロ  ltimos momentos da velha Kate, Carlos falta さ  pequena festa de comemora9含o pa- 
lo restabelecimento de Manuel Quintino. (XXVII) Cecilia sofre com a informa95o de Ant- 
nia ea ausencia do rapaz. (XXVIU) 

13) No dia imediato (presente) - A mo9a n言o o recebe. Devido a uma carta an6nima, Carlos 
promete ao guarda-livros cessar as visitas 白  sua casa - esto prejudicando a reputa9言o da jo- 
vem. (XXV川) 

14) Dois dias depois (presente) ー  Carlos, que n含o aparecera mais, mas rondava a casa de Cecilia 
altas horas da noite, encontrando-a 合  janela, tenta declarar-se; ela o repete. J百  se est em maio. 
(XXV川）  

15) Alguns dias depois (presente) - Percebendo a tristeza do irm5o e acreditando agora na serie-

dade dos seus sentimentos, Jenny convida Cecilia para seu aniversrio - quer ver se tamb6m 
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eia ama Carlos. (XXb) 

16) No dia seguinte, aniversrio de Jenny: 

a) ManM em casa de Mr. Richardー  Carloescreve uma carta de amor a Cecilia. Chegam seus 

irrequietos amigos, que lhe t自m estranhado a ausncia, e vem o nome no sobrescrito. Carlos 

manda a carta por um criado. Os amigos saem. (XXIX) Cecilia chega. Os amigos voltam. 

Carlos tenta escond-la em seu quarto, piorando a situa戸o. Jenny salva a reputa95o da amiga, 

aparecendo a seu lado quando abrem a porta. (XXX) 

b) Manh5 em casa de Manuel Quintino - O guarda-livros vai 自  missa com a filha. Esta deixa-o 

para ir ao aniversrio de Jenny e ele volta a casa. (XXXI) 

c) Tarde em case de Manuel Quintino - "Envenenado" por Ant6nia, que acusa Carlos e mos-

tra a carta, que este mandara, como prova, Manuel Quintino sal de casa desesperado. (XXXI) 

d) Manh旨  em casa de Mr. Richard - Chegam os amigos de Mr. Richard e com ele conversam. 

(XXX1 I) 

e) Tarde em casa de Mr. Richard - Comea o jantar em honra de Jenny. (XXX川) Subita- 

mente, Manuel Quintino, alucinado, interrompe a festa e acusa Carlos de infame, mostrando- 

lhe a carta que mandara. Mr. Richard salva a reputa9ao de Cecilia, afirmando-se autor da car- 

te, por ele ditada ao filho a fim de convidar a moa para o aniversrio - o guarda-livros no a 

abrira. (XXXIV) Finda a festa, Mr. Richard censura asperamente o filho e decide que o mesmo 

parta para Londres. (XXXV) Jenny defende o irm含o; com muita habilidade, vence os precon-

ceitos do pai contra o casamento dos jovens e ambos planejam uma estratgia que prepare a o- 

piniさo poblica para aceitar o fato. (XXXV I) 

17) No dia seguinte (presente) ー  O plano comea a ser posto em prtica: Mr. Richard fala a v- 

rios comerciantes de uma importhnte ajuda a ele prestada pelo guarda-livros; Jenny passeia 

com Cecilia, visitando a Praa e o escrit6rio. (X,XXVII) 

18) Um dia depois: 

a) Presente - Jenny visita a misteriosa s'nhora que acarretara tantos problemas - soubera seu 

endere9o gra9as a uma converse imprudente de Ant6nia. Pede-lhe explica戸es. (XXXVIII) 
b) Passado - Tratava-se da m苔e de um funcionrio do escritrio, Paulo, que dera um desfal-

que durante a ausncia de Manuel Quintino e, desesperado, escrevera さ  mae, narrando o fato, 

e dizendo que iria partir; com a generosidade de Carlos - vendendo seu valioso presenteー, o 

filho pudera repor a quantia retirada e permanecer no cargo. (XXXV Ill) 

c) Presenteー  Jenny consegue, com habilidade, fazer com que o verdadeiro culpado confesse a 

verdade a Mr. Richard, que o perdoa e promove. Est provada a inocncia de Carlos. 

(XXXV川）  

19) No dia imediato (presente) ー  Mr. Richard promove Manuel Quintino a scio. Jenny conse-

gue desfazer as suspeitas do pai e da filha. (XXX IX) 

20) Algumas semanas se passam (presente) - Repetem-se as manifesta必es poblicas de intimida-

de entre as duas famflias. Correm boatos sobre um prximo casamento. (XXX IX) 
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21) Um dia (presente) ー  Carlos, acompanhado do pai e da irma, pede Cecilia em casamento 
(XXXIX) 

22) AIgum tempo depois (talvez um mes) - Fez・se o casamento. (Concluso) 
23) AJ)uns anos se passam (talvez uns tres) - !anueI Quintino soba na nnini胃r ni'ihHiつハー  tIr、りe 

do car
gos importantes. Todos estao felizes. (ConcIus言o) (\ hist6ria encontra-se com a nar 

一一一世一  、  

Fa9amos agora o grfico das analepses e a sua cIassificac5o. (32) ( 争  3) 
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Capitulo VII - Carlos conta 自  irma o encontro no baile. 

Capitulo X - O narrador relata a morte da m5e de Jenny e seus efeitos no temperamento da jo- 
vem. 

C自p(tuto Xli ー” Cecilia conta a Jenny o encontro no baile. 
Capitulo X川  - O narrador relata a morte da me de Cecilia e a origem da preocupa9ao deた  

nbel Quintino com a filha. 

23 ' 24 25 26 i 	29 	31 	32 	 3β 
I'' - 

do dia do anivers百rio 

C3p(tuio XXXI 一  o narrador volta ao inicio da manha do dia do anivers百rio de Jenny e conta o 
que se passara em casa de Manuel Quintino durante esse tempo. 

Capitulo XXXII 1 O narrador volta novamente ao inicio desta manh月  e conta o que se passara 
com flr. flichard nessas mesmas horas. 

Captulo XXXVIII ・ー  Jenny fica sabendo, pela m5e de Paulo, que este fizera um desfalque duran 

te a doena de Manuel Quintino e repusera a quantia com a ajuda de Carlos. 

Encontramos n'Uma Famulia Inglesa apenas sete analepses significativas. り．,し 七ず  
Duas delas, fundamentais, correspondam a relatos feitos por personagens, e exclusiva- 
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mente por eles: Carlos e Cecilia contam a Jnny, separadamente, o seu encontro n6 baile de 

Carnaval. Quantp ao alcance,., podemos classific-las como intarnR監  a hnmハHi。,'+;,。．』誠．一一一“一  
do-se por ser a primeira completiva e a segunda reDetitiva. Acham.s Pf含雪  dantrr e1。  rirr。+；ー～: 
meira e dizem respeito 白  sua linha, de ac言o. O relato da ('ュrlr、e nr 。ーkh"”．一 ,一一．．一一一一一一．一二
町pse referente ao‘加He;, o. narrador interromロera a narr thii nハ  ffr 、  ,1,.. ，、h i..i.. iii 一一一一ー．一一  

momento em que Carlos e. os amigos haviam entrado nsaJ百o de baile .e a retomara, no inicio do 
iv, em plena manM do dia seguinte. 

Uma diferen9a significativa se estabelece entre o tempo da hist6ria e o da narrati- 
v ・  Embora no.primejroa. distncia entre o acontecimento e o seu relato seja pequena~ da ma- 

arugacia deste dia at a conversa de Carlos com a irma e, umas duas horas depois, a "confisso" de 

L.ecs tia, passame urnas doze qu quatorze horas apenasー, no segundo ela se faz bem qrande, est- 
Desecendo-se um IntervaJo de trs cap(tulos em. rela9ao ao relato de Carlos (Saltam.se o IV, o t/ e 
O VI) e oito quanto ao de Cecilia (do IV ao Xli). 

O narrador revela habilidade durante a analepse repetitive, O relato de Cecilia mo- 
difica .a signific日9め  do. episdio ocorrido, trazendo novos dados, ao leitor 	e a uma oersona 
gem l Jenny;, que ficam sabendo a identidade da misteriosa mascarada; h mais comolementac5o 

ae cacos cio que, propriamente, repeti9o. (34) 

Cada perSonagem c9nta o fato a seu modo, enfatizando aspectos. diversos, Sendo o 

episoaso o mesmo, inevitveis se fazem as semelhan9as; a、diferena decorrer da maneira com cjue 
ese se ye analisado, 

、  Cecilia sabe quem 6 o rapaz, leva nisto uma vantagem;(Carlos ignora quem seja a 
mo9a que encontrou.l O julgamento do parceiro, em decorrncia, n5o poder ser o mesmo. Mais 
ainda, o irmgo de Jenny deseja esclarecer o mist百rio; a moa, pelo contrrio, procura ocult-lo 

Vejamos, pois, as semelhan9as, e diferen9as que estas duas perspectivas provocarao, 

Ambos os jovens revelam que nぎo se achavama vontade no local do baile: o calor 
e a confuso, j百  grandes, pareciam ainda maiores pelo remorso que lhes ia na alma: Carlos n谷o es- 
quedia a carta, da irm5, que lhe censurava com brandura a aus6ncia em casa, no dia do seu p rorio 

aniversrio; Cecilia. de certa form2 Pnnnnr,n y つi,，”。。；”、ー：ー”：一一ー一一  - a- - .-- - " . 	’に  

"- (.・.) Entrei no teatro, um pouco atordoado e um pouco pesaroso; ator 

aoaao pelos efeitos excitantes daquelas muitas 1iba96es e daquele ruido todo... 

ー  E pesaroso... 

ーCom rc relllor鼠）s 'II Ir +.a c月rt牙m口、mi - i -。hh“ー  ー“"v'''v''I%JI QWり  Uc' ua じq u Ld iiit veio aesoortar. 

ーーハri.”．パemorsos:、．.. 

-ー  Afiano-te que os tive. Nestas disposi96es de animo parecia-me um infer- 

no o teatro, verdadeiros dem6nios aquelas insulsas m百scaras, gritos de condenados 
as desafina96es da orquestra 



-17ー  

apreciava孟認ご器認然慧慧トme extenuado; nem queria ver, n帥  

('!fJ, pp.65-66, VI I) (35) 

一 

	"- Entramos na sala. Nunca foi a um baile desses? Pouco 
perdeu. Que ca- 

tar. uue confuso. Um quarto de hora depois de ali entrar, j百  suspirava 
por sair; mas 

eias nem 
pensavam nisso. Era meia-noite talvez, vim sentar-me, cansada, enfastiada de 

wuo aqueie tumulto." 

（近Lp.119, XII) 

A conversa amiga que tiveram foi muito agradvel aos dois. 

"- (・  . .) Como te disse, faleiき  minha simptica vizinha. Perguntei-lhe se 
estava muito fatigada. A' tens; a pergunta' mais do qUe ing nua

,' quase ridcula. Que 
lhe censuras tu ? 

ー  A essa decerto que nada. E depois? 

一  Ela res
pondeu・me: - "Bem mais fatigada disto tudo do que esperava, yin- 

do aqui, Sr. Carlos." 

ー  Como disseste?. . . Sr. arlos? 

ー  E verdade, "Sr. Carlos". Sabia o meu nome a misteriosa inc6gnita; sabia o 

meu nome. Est de ver 
que aumentou a minha curiosidade. Continuando a conversar 

vim a saber dela que tinha vindo ali acom
panhada de outros domin6s femininos. cuio 

numor mais galhofeiro contrastava com a
quela melanclica seriedade. Ficamos a con-

versar um com 
g outro, amigavelmente, inocentemerite, assim como eu converso agora 

思誉坐とに.. . queres que te diga ? Havia at6 alguma coiSa do teu falar, maneiras de di- 

zr tuas, na conversa daquela rapariga; e era isto talve o que me impunha certo acata-
men

to para com ela, de que nopodia livrar-me. Nぎo imaginas a 
gra9a, o bom senso, a 

viveza, que revelou em todo a nuela rHMtw. comio《工 M ,雪trm -. -- --“よ；一  - ー一  -一一二  ーーーー’ーー’ー～～りv しv""sそmU事‘「Uu'se muito Intormada a meu 
respeito e at a respeito da nossa famflia; houve um momento, em 

que deu mostras de 
querer tatar de ti; eu porm evitei a conversa.. ．" 

(UFi, p. 68, VIl) 
“ー（・・・） por muito tempo ficamos a conversar. 

ー  Emqu6?(.'..) 

ー  Eu sei? Em muitas coisas; e 6 certo que bem agravelmente (...) 

(f!, p.119, Xll) 

Passemosき  s diferenas. 

Carlos no demonstra dificuldade em relatar um epis6di
o que lhe deixou 

sooretuao impresses agrad百veis. Era homem, encontrava・se em local que lhe era costu- 
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melro e o caso lhe falara a imagina戸o: a jovem o impressionara favoravelmente pelo olhar, o fel- 

tio do rosto e a conversa amiga. O relato se faz longa e detaihadamente, para uma irmぎ  acostuma- 
da a ouvir. 

Com Cecilia, o mesmo no ocorre. E a muito custo que consegue falar: fica corada, de- 

mora e, sobretudo, faz um grande prembulo antes de contar o principal, de que se envergonha. 

Narra; com detalhes os antecedentes do fato, como se tentasse atenuar sua culpa e evitar ao m百xi- 
mo um relato penoso - vai deixando para -depois . . . Sua consci6ncia de moa ajuizada a acusa 

mais do que a amiga que a escuta. E o narrador 'pos sugere, com muito jeito, a sua confuso 

"ーSono! E levantou-se to tarde! Que quer dizer isso hoje, Cecilia? 

ー  E que me deitei ontem muito tarde tamb6m. 

ー  A trabalhar? 

Houve um intervalo de silencio, antes que Cecilia se resolvesse a responder. 

Jenny insistiu, elevando ao mesmo tempo os olhos para ela. Viu-a corando e como 

entretida a segurar um alfinete. 

Os alfinetes so os principais c白mplices de todos os disfarces femininos. 

Sempre que uma mulher precise de ocultar um sorriso, uma turba博o, um rubor, tem a 

certeza de encontrar estes amigos oficiosos a servirem-lhe de pretexto. H' sempre um 

alfinete a pregar, a despregar, e a repregar de novo. 

Afinal, porm, com visvel esforo sobre si mesma, Cecilia respondeu de uma 

maneira que em vo procurou tornar natural: 

ー  No, Jenny, nさo foi a trabalhar. 

Jenny pressentiu um segredo naquele enleio e hesita9o, mas no tentou das- 

cobri-lo; disfar9ando as suas suspeitas, disse-lhe: 

ー  Ps agora de lado um trabalho de crochet, que me pareceu bonito. 

Cecilia mostrou-lho, sem dizer nada. 

E o silencio manteve-se algum tempo entre as duas, sil6ncio de as c onstranger 

a ambas; at6 que enfim Cecilia, numa dessas sbitas resolu戸es to freqaentes nela, e 

pelas quais parecia querer apressar-se a realizar um bom pensamento, antes que ulterio-

res reflex6es viessem sufoc-lo, ps de lado, com certa impaci6ncia, toda a obra que 

tinha estendida no rega9o, e tomando as mos de Jenny, fitou os olhos, negros e cheios 

de vida nos olhos azuis e suavemente melanclicos, com que esta a seguia admirada. 

Cecilia conservou-se ainda alguns momentos silenciosa e indecisa; mas por 

fim, corando mais e possuida de sobressalto, que no conseguiu disfarar sob sorrisos: 

- Jenny - disso com a voz tr百mula de como9o - eu sei que a menina6 

minha amiga, e julgo que o melhor 6 contar-lhe tudo. . ." 
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- Pois bem - continuou a filha de Manuel Quintino - estou resolvida a con- 
tirIhci ftir4o. mas kh dRI,rnmptロr~n，ロ  i.，。r ．、一  -. 一  一一一一一一一r . ""'"v 、“uv' tiiUJ iia Ut LJf(JIJIEH4r-me一  ru7er rir% +irl.COrll R 『1lninr frつ，,nIm,,,j、一”一  ー ’ー’ー…ーー ’'～、一’'""''v'"'’・ しUI''d ruwior Tranqueza. o aue 
pensa cio riuc eu ihe contar, cim) (IIe nl」p fimr”ハeH。 ”、。 I 。一ー一一」ど一一」 ,一一一一一一  ーーつーーー ’…’ー’''"'’。“"'vI'Iじ  que uiじamos ae mat, Se me n百o disser a ver- 
dade, ainda que me seja desfavorvel. 

- Nぎo h-de ser. 

- Adivinho que ser. 

- Vamos - disse Jenny, sorrindo 白  sensibilidade da amiga. - E o resto da 
noite? 

ー Ai・ Jenny・  o resto da noite ・・ー respondeu Cecilia, suspirando, como se 
lhe fosse custosa a confissさo, e continuou: 	 ~ 

- Entramos na sala. Nunca foi a um baile desses? Pouco perdeuQue confusot Um quarto de hora depois de ali entrar, j suspirava pelas nem pensavam nisso. Era meia-noite talvez, vim sentar-me, cansac鰻  
da de todo aquele tumulto. 

Neste ponto Cecilia parou como se o que tinha para dizer lhe causasse maior 
pertuba戸o. 

Jenny nぎo p6de deixar de sorrir pela semelhan9a que esta parte da confid6n- 
cia tinha com a do irm言o. 

- Pouco tempo depois - prosseguiu Cecilia - veio sentar-se junto de mim.. 
uma pessoa... 

Um alfinete fez sentir,cassem todas para ele, e Ces dos seus alfinetes. 器篇mo, arecusa鴛idadnder鴛農 esseaplis reclama 

Ocupada portanto a preg-lo, ou n5o sei se a despreg-lo, continuou  

- Uma pessoa que eu conhecia; olhou para mim e... conquanto n百o supuses- 
se quem eu era, falou-me; respondi-lhe e por muito tempo ficamos a conversar. 

- Em qu6? perguntou Jenny, com modo natural. 

A esta pergunta, Cecilia hesitou. 

Passados por6m alguns instantes, respondeu: 
」 	ー  Eu sei? Em muitas coisas; e6 certo 

que bem agradavelmente; mas cedo 
aepois vieram outros menos delicados 

do que este- I 

- uo que este ?・  Ai, visto isso, era um homem? nぎo tinha entendido bem - 
notou Jenny, com ligeiro ar de malcia. 

ご Eque vi器器器 eu dito? Ahr mais claro 器器器sEra umsso que農器  

Jenny n言o perdia agora uma s6 palavra, uma s6 inflexao, uma s cambiante 
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de cor, que observava em Cecilia. Esta no o percebia, porque os alfinetes estavam de 
uma impertinencia, que nem lhe deixavam atender a ma is nada. 	ー  

No entretanto dizia: 

- O mesmo sucedeu 白  s minhas amigas; preparamo・nos logo para deixar o bal- 
le. Vendo por'm que nos seguiam, socorri-me ao cavalheirismo do que primeiro me fa. 
lou e isso nos valeu. 

ー  Ah! 

ー  Serviu-nos de guia e protetor atrav6s das ruas ainda cheias de mscaras; mas 

insistia depois em nos conduzir a casa. Tremi ainda mais com esta insistencia, do que 

com a dos outros. Este conhecia meu pai e se soubesse,..Oh meu Deus!... Por mais aue 
me rogassemos, n百b queria deixar-nos; eu, perdida de susto, pedi a Deus urna inspi- 
ra戸f〕・ A inspira$o veio e foi poderosa. Ele deixou-rios afinal, e n6s entramos em 
casa.・.mas eram qutro horas da mahhg. 

O qde fattara さ  corifid6ncia podia Jenny bem supri-lo de per si」  desviando no- 
rem os ouios disfaradamente, ponderou como se pretendesse desenganar-se: 

ー  Falta-lho agora dizer, Cecilia, para ser completa a confid6ncia, quem era 

esse homem e qual foi a inspiraco quo Doug mandou 白  menina. 

besta ve tamb6m as alfinetes de 」  Jenny pareia exigirem certos cuidados  
que mne conc&deu. 

Cecilia balbuciava com manifesto enleio: 

--Ah! quem era?... no sei; isto 6 ... quero dizer...ea'.." 

(UF1, pp.113-114,115,118.120,Xll) 

Cecflk・  pois, acaba falando・ mnta o que 」百 sabramos o 。 faz brevemente, 
cmo qしem se deseja livrar de Um peso, sem entrar em detalhes. Um certo pudor faz 

com que passe por alto a "agrad百vel conversa" o nada diga sobre os efeitos que possa 

ter produzido em seu cora&). Que diferenca da fala de Carlos... Dele sabemos todas as 
impress6es, uma a uma. 

Cecilia enfatiza a "persegui9ci" dos amigos de Carlos e dele mesmo, ao insis-

tir em querer deix-las em casa - momentos terrrveis para a moa: arriscava-se a ser re- 

conhecida, manchando sua reputa国o o causando sofrimento ao pai. Urn detalhe, 
porm, a jovem omite: o beijo: 

"ーJenny pegou-lhe na mo." 

- Seja franca at6 ao fim - disse-lhe em tom de insinuante amizade. - Esse 
homem era meu irm言o, 

Cecilia estremeceu e olhou espantada para Jenny. 

ー  Como sabe? 
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- Sei tudo - replicou Jenny, apertando-lhe a m5o com afeto. - E sei tam- 

bm a inspira9言o que teve, e agrade9o-lha. 

- Sabe? Masento... 

ー  Carlos tem o costume de me contar tudo e ainda esta manha.. . h百  pou- 
co. . . me tinha dito... 

- Tudo ?ー  perguntou Cecilia de uma maneira particular e corando. 

ー  Tudo - respondeu Jenny, dando a esta palavra uma inflexぎo e animando-a 
de um sorriso, que aumentaram a intensidade deste rubor. 

Como o leitor viu, tinha havido importante omisso na confid6ncia de Cec(- 

lia, omissao que aquele "tudo" de Jenny lhe mostrava agora ter sido in丘til." 

(V.EL p. 120, XII) 

Como todo relato humano, al6m das omisses, fazem-se presentes os acrsci- 
mos. Habituado a ver-se fora de casa,さ  noite, Carlos nぎo se preocupa muito com os dados crono- 
l6gicos do acontecimento, referindo-se apenas a alguns. J百  com Cecilia d-se o contrrio. Parece 

ter gravado todos os momentos, desde a hora da chegada ao baile at6 a do retorno a casa, o que se 

explica com facilidade: uma moca de famlia, acostumada a dormir cedo, estar a essas horas na 

rua, indefesa e perseguida por cavalheiros pouco cavalheiros. . . Por outro lado, as horas ao lado 

de Carlos foram to agradveis que ela n含o as sentiu passar. 

"（・・・） respondi4he e por muito tempo ficamos a conversar. 

- Em qu6? - perguntou Jenny, com modo natural. 

A esta pergunta, Cecilia hesitou. 

Passados porm alguns instantes, respondeu: 

- Eu sei? Em muitas coisas; e 6 certo que bem agradavelmente; mas cedo 
depois vieram outros (.. .)" 	 - 

(り j,p. 119, XII) 

Sabemos, pelo relato de Carlos, o que significava aquele "cedo": 

"Passadas duas horas talvez neste inofensivo conversar, chegaram, j百  fartos de 
alvorotar o salo, alguns dos rapazes, que me tinham acompanhado." 

(!Ei, p.68, VII) 

Um fato preocupa muito a jovem: o conceito que o rapaz fizera dela. As pa-
lavras de Jenny logo lhe mostram que seus temores n5o eram infundados. Apesar de toda、impatia 
que a desconhecida lhe despertara, Carlos no podia, pelas circunstncias do encontro, formular 
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um juzo muito favorvel, O modo como se ex
pressa bem o atesta: frases entremeadas de retic倉n 

cias e express6es dubitatjvas... 

"（・・・） eu porm evitei a Conversa... 

ー  Por qu ?!- perguntou Jenny, fingindo-se ofendida. 
ー  Porque. . . - balbuciou Carlos embara9ado e depois, com mais resoIuco 

flnr%fjn, us', ：ー一  Dion寸ロ n 、mrHっHo I一h．、ー．一ー一証一一  
ーー”“"～と“’ー L'IsV'Lti d veraaoe, Jenny; respeito-te muito; tenho pelo teu nome uma 
venera9百o muito grande para que me fosse agrad百vel ouvi-lo pronunciar naqueles lucia 
res, e pronunciado de mais a ma

is por - n含o obstante o favorvel conceito que conti- 
nua a fazer da desconhecida - mas

. . . por l百bios 
que. . . nぎo se

i ainda. . . que n5o 
tenho a certeza se ser5o dignos disso. 

ー  (. . .) Foi en
to (. . .) que se mostrou inquieta e er

gueu-se 
para retirar-se; 

se
gulmo-la

;一  porta do salso ela e as com
panheiras voltaram-se, viram-nos e 

pareceram
I_ 	 - 	 - 

竿望」」望 ILdud5. じ  ia entao・  a desconhecida, dirigiu-se a mim e pediu-me que lhes servisse 

ae protetor, apelou para a minha generosidade e eu,.. 

" - (. . .) quando nos livramos das ruas mais centrais e 
passou o 

perigo de per 
se

guiao 
que temiam, tudo mudou de figura e principiaram j言  a pedir-me 

para tamb6m 
me retirar. Esta ingratidぎo ofendeu-me e recusei... Ento? af ests s6ria outra vez 

一  

uuem sabe os motivos? 

- Perdoa-me, Jenny; tu 6 que n谷o sabes nada destas coisas. Pouco generosas 
eram elas. E demais, esses pedidos seriam sinceros、? A regra 6 recus-los sempre; e est 
certa de que qUase nunca a recusa ofende. 

一  I 	 一（ .一  I 	

一（ 	) Teimei, como disSe, em segui-1as
よ  para desistir, exigia conhec -las; elas 

porem recusaram tirar a m百scara e sobretudo a tal que eu mais desejava saber 
quem eraI t * 	 - 

. . .1 /s com
p
anheiras da minha inc6gnita Jev am j6 o caso a rir e acredi

to que nぎo p0- 

riam 
grande davida em darem-se a conhecer; ela por6m mostrava-se. . . ou fingia-se, de- 

veras au Ita; dirigiu-se a mim e de m谷os juntas, pediu-me que me retirasse 

- Mas se eu no acreditava na sinceridade daqueles medos e agora mesmo. . - 

Mas afinal, a rapariga disse-me com uma voz chorosa e na qual me pareceu descobrir 

tanta sinceridade: 

"ー  Pe9o-lhe este favor por... Adivinhas por quem ele. me foi pedir ?、亨  
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ー  (...) exIgi...usurpoi...白  maneira de compensaao... 

1 O qu? 

ー  Urn beijo, ao qual a pobre rapariga no retirou a tempo a face e que a Ian- 

9ou numa esp6cie de desespero, fヤ輿9 t ez月ecorto... mas bem fingido..." 

(ll三！,pp・ 68 ・ 71,VII) 

H百  momentos em que chega a ser quase categ6rico, como quando a irma ten-

ta defender a desconhecida: 

"Su戸es que todos esses domin6s eram... eu sei l... outras tantas princesas 

disfaradas ou outras Jennys como tu. 

ー  Pois bem, uma vez quo o disseste, vamos que era eu?... 

Carlos previu o mau terreno, em que se colocava, admitindo a hiptese e por 

ISSO interrompeu a irm5, dizendo: 

ー  Mas n5o suponho, nem posso supor porque...porque ainda ningu6m viu 

uma Jenny naqueles lugares; (...)' 

些！,p・ 70, VII) 

Cecilia sabe mais que Carlos, por isso, fala em tom mais afirmativo. Suas ro- 

ticencias devem-se aoerias喜  hesita9谷o em contar,合  vergonha... 

Carlos nada sabe, julga conforme os aparencias. O cora9きo 6 que lhe insinua 

algo... 

Como so v, as duas verses n5o se repetem: completam-se. O leitor fica sa-

bendo agora o que Ignorava. A narrativa de Cartcsー埴  mais detalhes sobre a conversa, a 

impress& que a jovem lhe causou, o conceito dabio, indeciso, que dela formou. A de 

Cecilia conta sinteticamonte o que j百  e sabia, salienta o susto que levou e omite 'Jeta- 

lhes que ferem o seu pudor. A forma diversa do relato se justifica no nivel c!iegtico, ao 

mesmo tempo que poupa ao leito,1 a repetic5o enfadonh&do que j百  se. 

E a juntura entre o duplo relato e a narrativa primeira em que se insero tam- 

b6m se faz com habilidade: as analepses completas (quanto さ  amplitude) se encaixam 

exatamente no tempo transcorrido entre a entrada de Carlos no salso de baile e a che-

gada a casa, percebida pot Jenny. As poucas frases em que se repete um dado~ a hora 

tardia da volto dos jovens ao lar -- n5o se tornam onfadonhag pelas circunstncias diver-

sas em que ocorrem. 

O narrador primeiramente nos mostra o fato a partir de Jenny: 

"Tendo por isso notado a hora avan9ada a que (...) Carlos voltara a casa, dei- 

xava・o dormir para que restaurasse as foras (...).Como uma jovem me (...):' 
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(UFI,p.43,IV) (35) 

O dado torna-se preciso no dilogo de M r. Richard com o criado, quando 
denny tenta ,em vo, esconder o fato: 

rigindo: 

"ーEnto veio muito tarde? 

ーJulgo que... 白  s duas horas...ーbalbuciou Jenny. 

O criado, que comeara a servir Mr. Richard pensou fazer um obsquio cor- 

-Perdぎo, miss Jenny, passava j百  das quatro. 
ー  Ho! repetiu Mr. Richard. 

Jenny olhou para o criado de maneira, que lhe deu a conhecer a inconvenin 
cia da corre95o." 

(Yfi, p. 54, V) (36) 

Mais adiante, teremos a viso de Cecilia; em vez da boa Jenny, que procura, 
maternalmente, prote or o irm5o quanto a sua saロde e aos atritos com o pai, apare- 
co-nos a filha de Manuel Quintino 

que n答o disfara a hora, mas chama a aten
9o para 

o Tato, que lhe parecia grave: como jさ  dissemos, uma moa honesta, na rua,さ  quelas ho- 
,,as... 

"Ele deixou-nos afinal, e n6s entramos em casa..,  mas eram quatro horas da 
manhぎ." 

(LJFI, p.120) 

Lima nova analepse tem lugar, com as mesmas caracterrsticas da primeira 

mencionada (interna, homodiegtica, completiva e completa): a carta do caixeiro Pau 

lo, bem como as palavras de sua me a Jenny, provam a inocncia de Carlos quanto aos 

"crimes" do que o pai o acusa - no nivel dos personagens - e, ao mesmo tempo, nos 

pem a par de fatos que ignorvamos: quem era a misteriosa dama que o visitara e o 

motivo por que vendera o relgio dado pelo pai. Encontra-se aqui o preenchimento de 
elipse ー- o tempo entre a saida de Carlos e o seu retorno - e tamb百m de narallnse. nois 
o narrador nos escondera dados da situa博o. Apenas duas frases repetem os aconteci-
mentos j百  conhecidocQ m r着rirL-% iir ろrレ、 r4 

"Depois contou toda a entrevista com Carlos a quem recorrera desesperada. 

j- pronta i,sposio deste para valer-lhe; como, obtida com a venda do rel6gio a soma 
cio aicance ce I2auIo, Carlos a acompanhara さ  Foz, at6 bordo do navio, e lhe restiturra o 
州ho, que ele j百  supunha perdido." 
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(UFI, p.351, XXXV川) 

Mais uma vez, a mudan9a do contexto d百  nova face ao acontecimento. Da 

vis谷o escandalizada e crtica de Antnia e de Mr. Richard passamos a visao da m de 

Paulo, que reala o amor entre m5e e filho, ao mesmo tempo em que inocenta nosso 

her6i. Al6m disso, grande distancia narrativa medela os fatos (Captulos XXIV e XXV) 

e a sua explica9甘o (Captulo XXXV川), embora seja pequeno o tempo transcorrido na 

histria一  apenas dois dias. 

Vejamos agora as ana回）ses mistas e completas. Ambas a cargo do narrador, 

explicam atitudes atuais de personagens: o senso de responsabilidade de Jenny em re- 

la9谷o 白  felicidade dos seus e a preocupa戸o excessiva de Manuel Quintino com a saade 

da filha. Situadas muitos anos antes do incio da narrativa primeira (quando as heror- 

nas ainda eram crianas), prolongam-se at6 o momento presente, no qual se encaixam 

sem dificuldade. Embora apresentando certa semelhana no tema - a mea morte 

transmite a outrem sua miss首o de velar pelos familiares -' desenvolve o Autoros epis ・  
dios de modo bem diverso. No caso de Jenny, ilumina-se mai3 esse aspecto m&iona- 

do, e a transforma9谷o ocorrida no temperamento da menina v6-se explicada por ref le- 

x6es gerais do narrador (sobre o infort6nio como mestre e os choques entre caracte- 

res); parte-se do presente para o passado e, aps um lento vaiv6m entre a narra9さo e a 

ref Iexo, torna-se sutilmente a primeira. A Juntura se faz atravs de um singelo elemen- 

to, o retrato da m苔e morta. Aps descrever o quarto da mo9a, o narrador penetra no 

seu segredo mais recndito: a esp6cie de crena de que a imagem lhe falava, atravs de 

uma mudana fisionmica. Procurando explicar esse fen6meno psicol6gico, o narrador 

vai ao momento long'nquo da transmiss5o de responsabilidades, e pouco a pouco volta 

ao retrato: 

"Era triste a imagem desta vez! 

Triste por qu6 ？カ  

(UFI, p. 104, X ) 

Com Manuel Quintino o processo se repete em parte, mas com mais rapiー  
dez - e esta nさo decorre de menor extenso de texto (a analepse propriamente dita o-

cupa em ambos os episdios um n丘mero semelhante de pginas(102 a 104, 123 a 125). 

mas da ausncia de ref lex6es atemporais do narrador. (37) Em vez da descric含o deta- 

Ihada do quarto de Jenny, sugere-se, apenas, o ambiente da casa do guarda-livros, pelo 

qual era responsvel Cecilia. (38) Retorna-se, ento, brevemente, ao passado mais 

long'nquo e logo se insiste nas caracterfsticas do amor paterno do bom homem, retrata- 

' das agora no pretrito imperfeito (com Jenny, se empregara mais o perfeito). Chega-se 

服朋1[Cfl SミI綴競  護 C懸澱  
g鯉級IS F 議議雄‘髄綾s 
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assim ao principal, tanto Mei, quanto agora: a sua id百ia f&a. Novamente; passado e presente 

fundem-se. A diferena, porm, j' est indicada, sem que o i1rrador precise explicitamerite cha 

mar a aten5o oara o fato. Partindo de um ponto comum,a morte da figura materna, tanto 
Jenny como Manuel Quintino exercem um papel protetor no seu lar. Na jovem, entretanto, 

um amor lロcido 可udaa a ver, melhor do aue ninou'm. a rpalirlRrI 	m ク rrr1 ム ii.‘一製h 一ー一．．一一一’ 
'- 	’ロ‘IUI.J LIiI (IdUd dtldPdiflW:Ia O ane o pxhp雪監  tuh th nt‘つrf 血  l;S,r . .t $:II 一‘ー一．よ一．一一一  一一  

um temor obsessivo de perd-la (como perdera a esposa) e, assim, impede-o de ver com clareza 

o que se passa~ tudo faz corn que pense em dOen9a. (39) A partir de fatos aparentemente 
iguais, o narrador ninta diversos finos d nRknlnni久  I 

As Pupilas do Senhor Reitor 

Segmentos temporais - Fatos da hist6ria narrados 

1) Certo dia ー  Jos das Domas, prspero proprietrio rural, preocupa-se corn a sa白de frnil do 
info uaniej e, aconselhado pelo reitor, destina-o ao sacerdcio. (1) 

J Ulto dias depois - O menino come9a seus estudos de latim, que se prolongarao por um ano. 
vuas comaores prevem seu carter namorador. (li) 

3) Um ano mais tardeー  Daniel, com quase treze anos de idade, come9a a se atrasar para as li 
96 es; o reitor reclama. (II) 

4) Duas semanas depois - Ap6s quinze dias de pontualidade a s aulas. o reitor fica sahenr1n nii 
os atrasos so agora na hora de chegar a casa. (II) 

5) No dia seguinte - O padre o segue e descobre seu namoro buc6lico com urna pastorinha: Mar- 
garida. (tile IV) 

6) Nodia imediato, um domingo了  O reitor fala a Jos das Domnas e decide-se a p artida de Dani 
ei a tim de estudar para mdico. CV) 

7) Menos de uma semana depois - Daniel parte tristonho para o Porto. Marnaridョ  SPntc! ス  mrnc 
saudades. (VI) 

8) Volta ao passado - O narrador conta a hist6ria da mehina. (VI)) 
9)Pouco temo" de""is~PQdrn irn、胃。 moIe vL,Ihハ Hど，，、ーム，ー．二一‘“一L一 ‘L 一  ー‘ 了ーvvw''’ド'Iyじ J'JI。ー「tu, u・ iunau rnrns veino tie uanies, que s trab自thava e brincava. en- 

cuaito este j白  namoriscava, pass自  a s intressar reIb seXO On6sto. 
lul2盟聾迦と翌讐ー Pedro c ahta e namora, com alegria e Sem cbnlDromjss. (VII】  
I リ！廻審auo e熊Oi:t り)LCOTtO伊a 一 Pedro, agora corr・ yin加 e sete anos, encont畑Clara C cひme- 

9 am a namorar. (VII) 

12) Volta ao passado - O narrador conta a hist6ria das duas irms, Clara e 1iargarida, come9ando 

nos dois casamentos do pai das jovens e desenvolvendo, sobretudo, a fase em que Daniel esteve 
ausente da aldeia. (V川e 以）  

13) Passados alguns dias: 

a) Presente - Fica acertado o casamento de Pedro e Clara para a volta prxima de Daniel, j百  
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拓trnado. (X) 

b :雄§§旦 P - O narrador revela que 残  argarida no esquecera o rapaz, embora, em todos esses 

anos, nu rica maiS tivesse falado com elo. A afolo crescera, f.ransformando・se em amor. (X) 
c) Prese盤e一  Mararida resolve, secrotamente, que hd de partir assim que dlara case. (X) 

14) Em um dia de m,uitQ calOr (iulhb?): 

a 'resente ー- Josd daS Domnas conversa com o tondeiro Jo8o de Esquina, enquanto espera ansi-

oso a volta do filho. (Xl) O reitor faz seu cridoso passeio dirio (XII) e visita com .largari 

da o velho Alvaro, emigo da mesria, que est言  muito enfermo. (X川) 'Chega Daniel,)recebe 
t'isitas e v自-自 se submetido a Um interrogat6rio m6dico dos mais ilgicos. (XIV) Pedro leva-o 

at6 a casa da noiVa para que a conhe9a. (XV) 

b) Passado 一  -- O narrador relata o tipo de vida que Daniel levara no Porto e explica que se es-
quecera da namoradinha de inf含ncia. 

c) Presente ー  Daniel, efetivamente, no recdnhece Margarida, que sdfre. (XV) Pedro apre- 

Senta Clara ao irrn&o; este dirige elogios 白  mo9a, que os recebe corn alegria. (XVI) 

15) No dia seu into, provavelmente: 

a) Presencト-・  O velho m6dico, Jogo Semana, faz suas visitas humani舶rias e volta a casa. (XV 1) 

joana, su1a vou -ia criada, serve-lhe uma refei◇5o tipicamente portugUesa. (XV川) Daniel vem 
visit巨-lo ' encontra-o dormindo. (XIX) 

b) Passado - Joana e o rapaz recordam as diabruras que este cometera na infncia 

c) Pcsento 一 Chega uma carta do Margarida, pedindo a Jogo Semana que v百  ver Alvaro. Dani 

ei s impressiona com a mesma. Joana encarrega-o desta e de outra visita m6dica. (XIX) Na 

primeira que faz, reencontra Clar, por quet-n come9a a sentir-se 白  trardo (XX); na segunda, 
cbnheco Francisca, filha do tendeiro.( XXl) 

16) No dia imediato: 

a) Presente 一 Daniel retOrna さ  casa de Francisca. (XXII) 

b ) Passado Pr6ximo~O narrador explica a acolhida cordial do pal da iovem, tさo oposta き  des- 
confian9a da vdspera. （××II) 

c) Presente 一～ Daniel escreve a um ex'coiea, afirmando que sua reputacさo do m6dico se encon-
tra em perigo. (XXm 

17) Durante vrios dias - Daniel repete suas visitas き  mo9a, despertando falat6rios. (XXI1) 

18) Ap6s esse tempo, um dia - Jogo da Esquina tenta, sem sucesso, o "golpe" de casar a filha 
com o rapaz. (XX川) Este vive-horas de t'dio na aldeia, sozinho (XXIV) ou na companhia 
do irmgo. (XXV) O reitor vem admoest貞-lo pelo episdio com Francisca: um m6dico pre- 
cisc ser s6rio. Daniel orornete a mndnr-p 1YYfl 
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19) AI9urn t ernpo depois ・  Jo加  S白rnana e Margarida ficam sabendo da ivjandade do jovem; 

(XXVI); moぐa sofre em segred6. (XXVII) 

20) Transc6rr,do一todQ o mjde agosto eparte de stambro: 

a) Presente ー  Pedro e Clara, por problemas de pap6is, ainda n苔o casatam; prepdra-se uma eso- 

Ihada na casa de Jos6 das Dotnas., (XXV川) 

b) Passado - Todos os anos o reitor censurava o amigo por obsdrvar り  ste velho costume. 
(XX Vi ) 

c)』！繊嘘一りS cdnvites so何tos. Margarida mostra・se aprりensiva. (XXV川）  

21) Pou9Q tmpp depois (uns dis? )ー  Tem lugar a esfolhada, em ndite de luar. Durante a mes- 

ma, Daniel dirige galanteios a thara, que se sente perturbada e triste. (XXIX) 

22) No ia imediato ー  Dissipam・s as apreens6es da jovem o s remorsos do rapaz.( (XX) 

23) Durante v自rios dias - Daniel, ao voltar da ca9a, passa pela casa das moas, conversando com 

Clara na janela e o fato desperta falat6rios e preocupa9言o no reitor e em ・ ’ argarIda. (XXX) 
24) Certa tade - Margarida aconselha a irm5, que pede a Daniel que ho apare9a mais. (XXX I) 
25)  No dia imediato: 

a) Presente - Ao cair a noite, o rapaz procura Clara na fonte, onde fora sozinha; 百  repetido 
com firmeza. (XXXII) Ambos, por6m, sさo vistos por Joo Semana. O reitor, presente sem 

que o percabessem, salva a reputa9ぎo da jovem. (XXX川) 

h) Passad - O narrador explica a presen9a do padre. (XXX川) 

c) Presente - Cheio de remorsos, Daniel decido pedir perd5o さ  future cunhada. (XXXIII) 

26) AIunsc1ias depois - A noite, Pedro, desesperado, surpreende o irm苔o saindo do p百tio das 
moas. Margarida salva a reputa9含o da irm谷, sacrificando a sua: afirma ser eIa quem estivera 
conversando com o rapaz. (XXXIV) 

27). Volta ao passado (pr6ximo) - O narrador explica como se preparara a bem intenciOnada mas 

imprudente entrevista final de Clara e Daniel. (XXXV) 

28) No dia seguinte - Margarida o o reitor insistem com Clara para que aceite a solu9o dada pe- 

Ia primeira.( (XXV) O padre conta a Daniel a atitude hobre da mo9a (XXXVI), Impresslo- 

nando'o a ponto de lev-lo a procur'Ia e, espontaneamente, pedi-la em casamento. Margarida 

recusa. (XXXVII) Seria sofrimento demais ver o homem que amava casar-se corn ela por 
obriga9きo. Gra9asa s lgrimas que n言o consegue ocultar do todos, Clara descobre sou sagre- 
do. (XXXV川) Falat6rios vo crescendo, partidos de pessoas que haviam presenciado as pa-

lavras desespcradas de Pedro ao irmo. (XXXIX) 

29) No dia imediato: 

a ) Presente - As mulheres da aldeia proibem as filhas de terem aula com Margarida; o reitor o 

descobre e d百  urn atestado pロblico da honestidade da moa: faz com que ela se ap6ie em seu 
braco, vo juntos at a pra9a, onde ele e Jos das Domas lhe beijam respeitosamente a mぎo, 
incitando as mes a fazerem o mesmo. (Xl) Margarida visita Alvaro, que est百  muito mel. Che- 



ga Daniel e ambos acompanham os ltimos momentos do velho. Observando a mo9a a rezar, 

renasce em Daniel o sentimento de sua inf合ncia, agora transformado em amor. Alvaro morre e 

ali, diante do mesmo, o rapaz se declara. Margarida o repete. (XLI) 

b) Passado remoto - Daniel lembra-lhe o passado. (XLI) 

c) Presente - O reitor chega, reza pelo morto e abenoa os jovens. (XLI) 
d) Passado pr6ximo - O narrador volte ao incio da manh5. Clara encontra Joana que a infor 

ma dos falat6rios contra Margarida. A moa se entristece e decide contar toda a verdade. 
(XLII) 

e) Presente ー  Na casa das jovens encontram-se reunidos o reitor, o pai de Daniel e Margarida 
Chega Clara com o noivo e o irm言o・  Pressionada por Jos das Domas, que pretende mandar 
o filho para o Brasil, por Clara, que amea9a contar tudo,e por seu pr6prio cora95o, Margari- 

da aceita o pedido de casamento do rapaz. Chega Jogo Semana, muito assustado. (XLll) 
f) Passado Prximo  - O narrador diz os motivos do seu susto. (XLII) 
g) Presenteー  Chega Joana. Todos brindam aos futuros casamentos. (XLII) 

Vejamos o grfico analptico correspondente. 
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Captulo VI - O narrador conta o passado longinquo de Margarida. 

Capitulo VIu ー  O narrador conta o passado longfnquo de Margarida e Clara e o tipo de vida das 
duas at a morte da madrasta da primeira. 
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Captulo IX ・- O narrador relata a vida de Margarida desde a morte da madrasta at6 a volta de Da- 
niel. 

Captulo X ・1 O narrador mostra Margarida recordando Daniel e explica como a afei頭o infantil se 
fora transformando em amor. 

Capftulo XV - O narrador relata a vida de Daniel na cidade. 

Captulo XIX - Daniel e Joana recordam as peraltices do primeiro, quando menino 
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Captulo XXII 1 O narrador conta o dilogo ocorrido na vspera entre Jo5o da Esquina e a 
mulher. 

Captulo XXX川  - O narrador explica a presen9a do reitor. 

Captulo XXXV - O narrador conta os antecedentes da cena noturna no quintal. 

Captulo XLII - Joana conta a Clara os falat6rios que ouviu. 

Captulo XLII --- O narrador explica o susto de Jogo Semana. 

N'AsPupi1as do Senhor Reitor, quase todas as analepses esto a cargo do narrador, que 
emprega normalmente o sum百riomas o.enriquece, muitas vezes, com cenas dialogadas. (40) No 

grfico realizado, colocamos apenas as que ocupavam pelo menos meia pgina, omitindo, assim, 

casos como o do passado de Pedro. ocupado todn nnr hrrc de frnbaIk0 e brinquedos de raoaz, 
一．.：一一一一一一一一 ”一  ‘ ．  ．とi.．  一ーーー’ーーーーーー『～''~’ー _4. ' ,._3JuuJI cuja enumera95o seria "fastk弘", segundo o narrador (APSR. a. 34. VIfl 

Entre as analepses mistas e, ao mesmo tempo, completas, encontram-se es que revelam 

o passado de Margarida. No captulo Vi, ap6s a partida de Daniel,6 -nos explicada a imensa tris- 



-31一  

tristeza da menina; sua "curta biografia", do nascimento at o presente, revela que o amiguinho 
era a 貢  nica alegria de uma infncia de trabalhos e maus tratos. Mais adiante, ap6s resumir dez 

anos da vida de Pedro em meio captulo, chegando-se, assim, j百 a6 poca do retorno de Daniel, a 

narrativa volta atrs, acrescenta mais alguns dados sobre os primeiros anos de vida da herona (41) 

e revela o que acontecera com ela e sua irma Clara, naqueles mesmos dez anos. O captulo V川  
consagrado 白  6 poca de maus tratos infligidos pela ifiadastra, e o ix a fase posterior き  morte desta, 

quando Margarida come9a seu trabalho de professora. Em ambos, cenaS dialogadas e ntremei白m 
os sum百rios. 

A um avano rapidlssimo no tempo da hhltria (dez anOs hb captlo VII), segde-se um 
recuo (captulo V川  e IX), em que a riesrha6 poとh se v apresentada sbb nOvo 自  ngulo, i da vida 
das duas mocinhas. E O quacfr 56 se CompIeta臣  ho cap(tub XV, quando fkaremos sabendo a- 

travS de Unia breve ahalepse 'Interila( kothodiegtiba e completiva), O tipo d0 existncia levada 

por Daniel naqueles anos. O narrador dIviie habIlmente os ratos de u m mesmo per(do de tem- 

P0 da hist6ria, apresentando.oslna narralva sob teinporalidade diversa e亡o m inteiIS de captu- 

los. Mostra-nos a vida de Pedro como uh presente, a de Clara, Maiarida e Dahiel como passado 

Disfara a simultaneidade dos fatos, apresentando como anterior o que ocotrera ao mesmo tem- 

po' Primeiro coloca Clara em cena, depois ecplic quem era e o que fizera naqueles dez anos. 

Quer-nos parecer que n5o h百  casualidade na maneira como o harrad6r cOhstr6t o roman- 

ce, iluminando primeiramente Daniel (captulos I e V)1 a seguir Pedro (captulo 'hi), em segui- 
aa as auas irmas (Clara, no VIII e Margarida no IX e X), para, finalm自hte, trazer de volta Daniel 
(captulo XIV) e, cdrn ele, os conflitOS entre todoS Cada carter v6-se destacado e Se revela em 
a椅o. Nfo se estranh, assim, que a rferncia 自  vida do rapaz no Porto surja apenas no preciso 

monieno em que se desencadeia o drma, explicando-o por antedpaao; embora analptica, pre- 
para d姉川tO do leitdr para o qub suceder. A latuna narrativa fa apenas provisria; o dado e-
lidido dem さ  tona na hora adequada, fazendo corri que o leitor descubra junto cOm a personagem 
a trahSforma弱o qIJa Qeifrar豆  o meniho slm『価t;n- -'八c -'---'--"-- ;""“．一」ー．‘一‘」一一一．二  ーーーー ’ーーー -r ーー  ”ーー  “v“一 .4 l II''fIJIIJ. JiJJJ‘いじvuいS VaPJW,QS )CHC1aI ．一 de雪ti m&fn h.,,iI、ihb 
com mags Intensidade da a白cep95o de Margarida: ap6s dez anos e oito captulos de espera, o 
jovem a Sque心era por completo' Viera um triste sim substituir o talvez que o narrador insinuara, 

atravS das apreenses da mo9a, ao saber do noivO escOihido pela irma (APSR, p. 57, ) 

Parecem-nos tamb6m hdbilidade, em urr narrador preo亡upado em pintar tIpoS de psico-
logia humana, as correspond6ncias prximas e distantes que eStaLeleceご  a personalidade diversa 
de Margarida e Clara emerge das a96es que vivem em conjunto (captulos V川  e IX), ehduanto o 
amor tranqGilo e alegre de Pedro (captulo Vii) s encontrar seu oposto - o sentimental e ima-

ginoso de Daniel ー, bem mais longe (captulo XV). 

Se nas analepses mistas e completas j百  mencionadas cabia ao narrador a rememoraco 

do passado (embora completando-a com cenas dialogadas exemplificativas), veremos agora uma 

em que os personagens se incumbem da tarefa: na prirneira visita de Daniel , j百  m6dico, ao velho 
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cirurgi言o Joさo Semana '(captulo XIX), o rapaz e a velha criada relembram as peraltices da infn- 
cia. Tratando de fatos anteriores 白  narrativa primeira, o prprio dilogo se encarrega de rtornar 

a ela: a linguagem denotativa passa a figurada e os bolos roubados na meninice lembram 白  velha 
suas apreenses atuais. Vejamos apenas os momentos essenciais do epis6dio' 

Inicia-se a cena no "presente" da narrativa: 

"Quando a sra. Joana chegou さ  sala imediata, achou-se na presenca de 

uma visita inesperada. Era Daniel que, de bra9os abertos, caminhcu para ela, cha- 

marido-lhe "a sua boa Joana". 

Comea ent言o a analeDse, explicando o narrador a afei9ぎo passada da velha pelo rapaz e 

o seu medo, nos ltimos tempos, de que ale pudesse vir a prejudicar-lhe o amo, roubando-lho seu 

salrio. Com  a impress谷o que lhe causa o tratamonto carinhoso de Daniel, voltamos ao presente 

"esqueceram-lhe todas as m吉s preven96es, que contra ele tinha, e reCebeu-o com ox- 
pans5o igual." 

Vem o dilogo e, com ele, a continua9含o da analepse: 

"- JesusL que moceto Ora quem hさ  de dizer que 6 este o menino, a que 
eu dava biscoitos e quo trepava, corno um gato, pela pereira do quintal acima?( C...) 

     

 

' 

 

' 

 

   

ー  H-do lembrar・me sempre com saudades, Joana, de quando se bozia o 
po c百  em casa o eu vinha ao sair da aula, buscar o bolo, que Voc6 me guardava no for- 
no. Lembra-se? 

 

'' 

   

  

' 

 

   

     

--Que bons tempos esses, Joana. 
ー  Se erarnt Agora j白  o menino n5o quer da nossa fruta, nem do nosso bolo. 

Uuem sabe se no-Jo comer por outra forma? 
ー  Como?. 

(!!!, pp. 110-111, Xix) 

Retorna-se さ  narrativa primeira, segu indo-se urna pitoresca conversa em que o heri, 

ouvinao a crtaaa raiar em casamento, indica-lhe o tipo de mulher que desejaria, rica e com h百bitos 
citadinos・  Para exemplicar o confronto entre o ideal sonhado e a realidade prosaica, citemos ape-
nas aigumas irases: 

"ー  Um p6 muito pequenino; eu gosto dos p6s muito pequeninos, Joana. (...) 

ーVoc6s c百  n5o tm nada disso. 
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- Isso nao. O p6 mais pequeno que eu conhe9o...6 o da filha do Mateus 

que teve, salvo seja, um raminho em criana e ficou aleijadinha..." 

(APSR,p. 113, XIX) 

Um caso de analepse interna que, por sua curta extens苔o, n言o figurou no grfico, 

merece alguma referncia. Trata-se de um pequenino dilogo onde o reitor tece suas reprimendas 

anuais a Jos das Domas, devido 白  prtica das esfolhadas (APSR, p. 169, XX'川). Exemplifica- 

se uma atitude que se repete todos os anos, englobando, assim, toda a fase anterior ao retorno 

de Daniel: a analepse interna e homodieg6tica completa aqui, n含o um fato 自  nico, localizado em 

um determinado ponto do passado, mas um fato repetitivo. (42) Mais uma vez, um fato visto 

como anterior prepara o a nimo do leitor para o que vir: as liberdades do velho costume contriー  
buiro para acentuar a atra9§o mGtua entre Daniel e a futura cunhada. 

As demais analepses internas exercem a tradicional fun9甘o explicativa e contri- 

buem, geralmente, para despertar um interesse maior no leitor, o que nさo se atingiria com tanta 

vivacidade se a ordem estritarnente cronol6gica fosse seguida. O narrador anuncia primeiro o re-

torno de Daniel 白  casa de Francisca, indicando, de passagem, a inesperada recep95o sorridente por 

parte do pai da moa. Coloca entao o estimulo, sob forma de pergunta: "O que fizera esquecer 

assim ao tendeiro as Suas negras apreenses e abrira em sorrisos aqueles sobrecenhos da v6spera?" 

(APSR, p. 127, XXII) A explica9o vem sob a forma de dilogos ocorridos ho dia anterior; a 

linguagem empregada sUgere o carter interesseiro dos c6njuges, de que o texto a seguir d百  uma a- 
mc*cra: 

"- Que idade tem o Daniel? 

ーEu sei I静  
ー  Vinte e tantos anos, v百. E que idade tem a Chica? 

- Ela nasceu logo depois do cerco... 

- Faz vinte e um anos para Setembro. 

一E daP 

ーE daO! E quanto vir a herdar o Daniel por morte do pai? 

- Olha l百  que n谷o era mau, se... 

- V6 entさo agora... 

- O pior6... 

- Pois sim, eu n含o digo que... 

ーMaS丑I旦S頭2」ー sirtL..? 

- No, porarri... 

ーEnt5o quem sabe se”二  
* Isto6 ... at6 certo ponto... 

- Agora o que 6 preciso,6... 

- Isto com o tempo ... bem ves que ..." 
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E o narrador dirige-se ent首o ao leitor, como para certificar-se de que compreendera 
oem a sltua9ao: 

"N言o sei se o leitor penetrou bem o sentido deste dilogo, cortado de expres 
sivas retic自ncias e ao nual fdtta n月r n i ntprru.gtつr 。。IハーnAh一：了」一一 ‘I-一ー一， 	‘ーーー  

qUe os dois cnjuges trocavam entre si. 巨  certo que eles se compreenderam aSsim, e lar 
gas horas ficaram discutindo os teres e haveres 'de Dankl, e as probabilidadds e venta 
gens de uma unio entre a casa dos Esquinas e a dos Domas, as quais,corn oS anos, po 

diam fornecer sofr(veis elementos para a confec95o de um braso herldico 

.A sra. Teresa foi encarregada pelo marido de excitar na menina o ardor pela 

conquista e industriada em dirigir o neg6cio de manelra a "prender o melro por a 

asa" - foi a frase imaginosa, da qual Jogo da Esquina se serviu." 

E o fim da analepse v己-se indicado corn clareza, respondendo, assim, さ  petguAta com 
que se Iniciara: 

"AI ficam expostas as raz6es dos sorrisos, com que o pr6prio Jogo da Esqui 

na recebeu Daniel, segunda Visita." 

鰹堅具 pp. 129 ・ 130, XX川  

Nas duas cenas capitais em que a reputa9ぎo de Clara e sua futura felicidade coniucal 
voem-se c1uramente amea胆das, a apari9含o do personagem saんador faz-se com impacto, surrweonー  
GenrJo o leitor. 

Jeo Semana interroga Daniel junto 自  fonte1 ironizando sua presoria cAi um local, de 

onde Clara sara correndo. Parece no haver solu95o para o problema criado. Daniel n5o conso 
guir呑  se explicar. Acompanhamos com interesse a cena, que atinge agora o sou climax. Dc reoan 
te, a situa9ぎo muda de figura, com a interrup9さo, um tanto cmica, do velho padre, que se faz ou 

vir "muito pachorrentamente estabelecido sobre o tronco de um pinheiro derrubado, no topo 
d as escadas ロue desciam do outeiro." (APSn一  nーフ(1つ  Yyy1iI1 に。～hI；一一一誉一』一一．一一ーー、一一一一一．  
nesperada s ter呑  lugar algumas pginas adiante, depois que o reitor acalma as suspeitas do cirur 
ei5o o vai a casa de Clara admoest'-'la por suas imprud6ncias. (AP級, p. 206, XXX川) 

Pouco tempo depois, Pedro surpreende o irm&, 白  noite, saindo do quintal da noiva; o 

ciume o desatina, entra violentamente porte a dentro e... em voz de encontrar Clara, quem vem 

atirar-se aos seus p6s 6 Margarida. (APSR. o. 208 - 214 'XXXlVl fl emkr”、。I,r、。。ー一  一ー一一  
rapaz・  Para o”珂o bom" apenas come卿va. A explica9§o sobre os antecedentes da crise ー  
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tenttivas fbistadas de Daniel para falak com Clara e a entrev汝a finalmente concedida, atb o mo- 
nehto da じ  hgada de Pedro 一‘ vir apenas 南  cap(tulo seguinte, corn intehien95o exp泌ita do 
narrador: 

".4 cena ・白 queぶrn tanto imprevitamehte, fizemos; no ltimo captulo, assis 

ttr o leitor, edge da h6s af9urnas palavrs de explia9b. Aelve-se-nos Dortanto a r言ni 

cia cH9reSso retrose(tiva, em que vamos entrar," 

(APSR,b . 215, XXXV) 

Censua-se em Jlio Dinis o emprego de recutSos banais, como 6 de "coihcidencias" 

que tr3zem solu9o para os problemas; entretanto, nos casos mencionados, essa apar6ncia de 

"deus ex machina" (vestgio, talvez, da preocupa戸o teatral do escritor) v-se muito atenua'ia por 
urna circun議含ncia: embora o leitor sofra o impacto das cenas, elas j百  estavam preparadas desde 

muito antes, com os cuidados do reit6r para com as pupilas e os pedidos por ele feitos a Margari 

da para que vigiasse Clara (APSR, p. 53, IX e p. 185, XXXI). 

No ltimo captulo do romariとe ocorrem ainda algumas analepses internas significati- 

vas. Inicia-se o mesmo com uma cena que, no nrvel da hist6ria, precedera duas j百  narradas (o pas-

seio publico do reitor com Margarida e o encontro desta com Daniel, junto do amigo moribundo, 

Pp. 257 ・  272, XL e XLI, respectivamente). Joana conta a Clara os faht6rios que ouvira, no ar- 

maz6m de Jo5o da Esquina, contra Margarida e do projeto feminino de impedir as filhas de terem 

auja com a jovem. Embora repetindo o que o leitor j百  sbia, os comentrios pessoais da boa 

mulher e a nova ihterlocutora fazem crn que a analepse (interna, homodiegtica, repetitiva e 

completa) no se torne enfadOnha e aceleram a evolu9ぎコ  dos fatos, pela participa戸o ativa de 
Clara, que sai decidida a conta十  a verdade, mas perde a corgem ao encontrar os dois irm含os jurl- 
tos. 

A narrativa, j百  de volta ao "presente", salta algumas horas da hist6ria e mostra a perso 

najem, chegando a casa, onde ameaa a irm5 de revelar tudo, se ela n5o casar com )anlel. O que 

ocorrera nas horas dIid idas v-se ento relatado: Olara revelara ao rapaz que a irmさ  o amava e o 
troUxera ali para renovar seu pedid。・ E o retorno ao nrcsente faz・se, mais urna voz, som dificuト  
dacks de juntura, atrav6s do di百logo. 

Guida a cBita Daniel, o s conflitos se solucionam, mas a hist6ria n§o acaba assim: uma 

pequena cena cmica vem contrabafanar a emo戸o reinahte. Joo Semana, que estivera viajando 

na v6soera, somerite agora fica a par do acontecido, atrav6s de um assustador boato, e chega, 

preo(upad sslmo, さ  casa das moas. O tom brincalhぎo com que o padre o recebe irrita-o. Ao ver 
a cena, tさo diversa da que temia, espanta-se rnuito(APSR」  pp. 283- 284, XLII). Atrav6s das suas 
rea うes sucessivas ao que ouve e v6 tlai・se ao passado e retorna-se ao presente; o romance se encer-
ra em meio き  alegria geral. 



-36-k 

A Mradinha dos Canaviais 

Segmentos, temporaisー  Fatos da histria narrados 

1) Primeiro dia (dezembro): 

a) Presente 一  Henrique de Souzelas, jovem elegnte de Lisboa, vive as ltimas etapas de uma 

fatigante viagem. (1) 

b) Passado - O narrador relata rapidamente O p3ssado do jovem. (I) 

c) Presenteー  Henrique chega 白  aldeia e hospeda-se na casa da tie, em Alvapenha. (li) 

2) No dia seuLnte: 

a) Presente - O rapaz sai a passear, conhece o chefe do Correio, Pc-rtunhasr e v自  urna bela 

mo9a lendo captas para os pobres. WI) Visita a casa do Mosteiro, l encontrando a mesma 

jovem. (IV) 

b) Passado. - Madalena, esse 6 seu nome, conta・lhe seu passado e explica seu ttulo de "mor- 

gadinha dosじ  ahaviais". (IV) 

c) Presenteー  Henrique conhece as outras figuras ferrilninas da famflia: !ona Vit6ria e Cristi 

na, respetivarnente, tia e prima da m6rgadinha. (V) O jovem se interesse por Madalena e 

pas言a a d1rigir-lhe glanteios. (V) 

d) どョ畿喪  --- O narrador cOnta o passadO de Augusto, jovem mestre das crian9as do Mosteiro, 

a quem Henrique fora apresentado por Madalena. (VI) 

e) ど塁豊n雄ー AUgusto vai さ casa de Ermellnda, leVar一lhe notrcias de Atigelo, irm加de 1adak・  

na. Ficamds conhecendo a menina, seu pai - o recoveiro Cancela - e seus padrinhos, a bee- 

ta Catarina e d marido, Z6 P'reira. (Vil) Augusto, de volta a casa, reebe visita do Per' 

tunhas; no Mosteiro, Madalena diz a CrLtina que percebeu a impre5sgo nela produzida por 

Henrique. (VIII) 

3) DoIs dias depdis: 

a) 上rEsente ー  鷲  adaIena, Cristina, Augusto e Henrique fzern um passeio at6 uma ermida no 

alto de um monte: encontram tio Vicente, um ervan言rio, velho amigo da famflia. (IX) 

b) Passado - O narrador relata a origem da fama de sbio do velho. (X) 

c) Presente - Henrique se desentende com o ervan百rio. Na volta do passeio, os jovens so 

surpreendidos por um forte temporal; Henrique arrisca a vida por uma futilidade, Augusto 

o faz para salvar o tio Vicente. (X) 

4) Dois dias depois: 

a) Presente.-- O narrador mostra a taberna do Canada, o "corac5o" da aldeia, e os vultos p0- 

llticos importantes a' reunidos: o morgado Jo含ozinho das Perdizes e o brasileiro Seabra, que 

deseja desbancar o conselheiro Manuel L3crnardo de Mesquita, pai de Madalena, de sua posi- 

吟  o de deputado do c'rculo. Fala-se nos assuntos do momento: QS enterros em cemit6rio e as 



elei96es pr6ximas. Chegam o conselheiro e o filho Angelo. (Xl) 

b) Passado -- O narrador conta o passado de poltico liberal idealista do conselheiro, tぎo o-

posto a um presente de concess6es. (XII) 

c) Presente ー  Pai e filho vivem as alegrias dom6sticas, Henrique lhes 6 apresentado; conver- 

sa-se sobre poltica. (XII) 

5) No dia seguinte, v6spera de Natal: 

a) Presente ー  Angelo visita Ermelinda e Augusto a quem pede para fazer versos bonitos para 

a menina recitar no pr6ximo "auto". (XIII) A noite, no 'losteiro, celebram-se as "consoa- 

das", tradicional ceia de vinte e quatro de dezembro; Henrique e a tia tomam parte. (XIV) 

O ervan白rio que, havia anos, se desentendera com o conselheiro, celebra o Natal em sua pr- 

pria casa, na companhia de Augusto. (XV) 

b) Passado - O rapaz lhe confessa como come9ou sou amor secreto por ! 7adalona. (XV) 

c) Presente. - Terminada a festa, tarde da noite, Henrique, j6 no quarto, sente-se inquieto. 

(XV) 

d) Passado (prximo) - O narrador explica o motivo: o rapaz recebera uma carta que lhe fi-

zera mal. Nela, um amigo colocava dGvidas sobre a sinceridade da morgadinha. (XV) 

e) 、  Presente - Henrique v6 Madalena saindo do jardim o fica esperando sua volta. (XV) A 

mo9a visita o ervan言rio e avise-o de que urn projeto de constru9§o de estrada amea9a de de- 

moli95o a casa do velho. Voltando oara casa 6 surpreendida por Henrique que, ciumento, 

pede-lhe explica9うes para sua sa ida, e discute acerbamente com Augusto que ali intervm de- 

sastradamente. (XVI) 

6) No dia imediato (Natal) 

a) Presente - O conselheiro visita o ervan百rio, que aceita corn tristeza a demoti9さo, exigindo 

em troca a promessa da nomeaり含o de Augusto, como professor. (XV II) 

b) passado - O velho Vicente lembra ao conselheiro um epi6dio da sua inf含ncia comum: o 

がantio de uma certa 言  rvore, que agora irる  abaixo. (XVII) 

c) Presente - Pressionado p or Joぎozinho das Perdizes, cujos votos lhe s5o fundamentais, o 

pai de Madalena falta き  promessa feita, prometendo o cargo a outra pessoa. (XVII) 

7) Durante onze dias ・ー  O conselheiro faz visitas eleitorais, acompanhado de Henrique, que con-

tinua sendo renolido por Madalena e ignorandoCristina. (XVlll) 

8) 0 dia oe 1et 鰹  eane4ro4..Ass,ste-se no bitio do届steiro き  representa きo de um tradtcio- 

nal auto popular・ Ermelinda enca 髄h 一todos pela sua participa9加  b川hante. As f6rias deAn" 

gelo estgo terminando, partir5 com o pai no dia seguinte; a madrinha beata surpreende um a- 

bra9o de despedida e aterroriza Ermelinda com as penas do inferno. O pai da garota parte em 

servi9o. (XV1II) 

9) Passados alguns dias - E domingo. !.adalena, Cristina e Henrique voa igreja ouvir um mis- 

sion百rio famoso. Diante do serm5o terror(fico, o lisboeta p6e-se a ironizar o nadro. Este o 
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percebe e incita a muItido contra o 
pequeno 

g
ru

po, que esca
pa a um linchamento

, graoas in
terven o de Z P'reira. (XIX) 

10蕪蒸驚contra a filha com aspecto doentio e triste, de-alhados pela casa, aterrorizando a menina que,avistando o missionrio, que fora a causa da 

11) Durante alguns flas - Cresce, incentivada pelo Seabra, a onda contra o conselheiro, aumen
tada pela portar

ia proibindo enterros em igrejas. (XXI) 
12) Um dia: 

麟鷺慧鱗熟鴛器；『  

13) Alguns dias deoois: 

a)燕喜熱chega cartara publicadludido e se鴛鷺欝uma traio pomrmd pmdearte

etia. Fladalena desco. b) Passado - O narrador explica a faIcatrua pol tica do conselheiro
, gra9as 自  qual conseguira

a estra
da para sua aldeia. (XX It) 

c) Presente - Henrique descobre
, por acaso, uma carta igual a pu!licada, na 

pasta de Auius 
tO. Dona Vitria acusa o mestre de trai9 o. Madalena lhe hipoteca confian

9a e suas lgrimas 
reveiam a c rtstjna seu amor secreto 

pelo jovem. (X XIJ) Augus
to procura Henrique 

que vol 
.A

、  tara 
para uva

penha. O lisboeta convence-se de sua inoc6ncia e tornam-se amigos. (XXI I I)4.1% I - 

i'+1 rassaao al
gum tempo - Morre Ermeli

nda, que se encontrava sob os cuidados de Madalena, 
apos a prIsao do pai. (XX IV) 

15) No dia imediato - Na taberna, o brasileiro e um padre incentivam a c6lera popular contra 

o sepultamento da menina, o primeiro que ir ocorrer em cemit6rio, conforme 台  lei, to con- 

trria ao costume. Conseguem a adeso do morgado, que capitaneia os amotinados rumo ao 

鱗難鷺鷺蕪鞭鷲薫 

器preparamse pareda ptfana5o. 1認ir o tdado農鰍ie deud o鴛隠qe aconte篇agarra paratos. A ime,畿  

que o atinge, ao perceber quem 6 a pessoa morta, comove e acaIma a mtiltid5o. (XXV) Vol- 

tando ao Mosteiro, Madalena v Cristina prestando todos os cuidados 自  Henrique, encontrado 
quase morto. (XXVI) 
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16) Durante algum tempo (umas tres semanas? ) - Henrique, aps uma semana de perigo, come- 

C a a convalescer e se apaixona por sua enfermeira: Cristina. (XXVI 1) 

17) Um dia: 

a) Presenteー  Curado, Henrique volta a Alvapenha, tristonho pela separacミo. (XXVII) 

b) Vis亘o1 d futuro - AU tem uma "viso", imagina o local repleto de lavouras modernizadas e 

ele a dirigir os melhoramentos. 

c) Presente - A chegada de um criado do Mosteiro f -lo voltar ao presente: fica a par de um 

projeto de Cristina. (XXVII) 

IS)旦9！碧無depois: 

a) Passado - O narrador conta a hist6ria da velha morgada, antiga dona da casa dos Canaviais. 

{XXV川）  

b)Presente ー A meia・noite, na capela do local, encontram-se Madalena, Henrique e Cristina. 

Esta viera pagar uma promessa feita para o restabelecimento do rapaz. Ele viera v6-la e a 

mQrgadinha precedera os dois para ajud-los. Henrique pede Cristina em casamento. 

(XXVIII) 

19)No dia seguinte ー  Retornam さ  aldeia Angelo e o conselheiro.. Este se preocupa com o resulta-

do das elei96es. Seu cabo eleitoral, o Tapadas, informa-o da ascenso poltica do brasileiro, co- 

mo perigoso concorrente. (XXIX) 

20) Dois dias depois (o die da elei95o): 

a) Presente - Chega a data temida. (XXX) 

b) Passado - O narrador volta atr白s e relata os dois dias que a antecederam. A campanha eleito- 

rat se acentuara nos momentos finais, empregando ambos os lados os mesmos meios, lcitos 

e II citos;"os ecos da batalha" chegavam aos jorna is, atrav's da intensa correspond6ncia 

publicada.( XXX) 

c) Presente-・  ー・  O brasileiro-continua sua propaganda nas horas finais. Inicia-se a elei95o e a 

derrota do conselheiro faz-se cada vez mais clara, O ervan百rio chega ao local, censura o mor-

gado pela trai9§o feita ao conselheiro, aperta a m5o deste, em sinal de amizade, e morre. O 

pai de Madalena volta para casa e espera apreensivo o esultado. Finalmente, chega a notcia: 

vencera; o morgado,i nfIuenciado pela atitude de Vicente, de quem gostava, desviara seus vo-

tos para o coiselheiro. (XXX) 

21) No dia seguinte: 
～ー~ 

a) Presente - Comentam-se na aldeia os tatos da vesoere. Auqusto. aoOs o enterro dO amicio. vi・  

site sua sepultura' (XXXI) 

b) Passado - O narrador explica o motivd prir*ipal dd seu desalento: a crena d e que era 

Madalena a noiva de Henrique. Al6m de correr este boato pela aldeia, o prprk Augusto 

havia visto a mo9a conversando corn o lisboeta na casa dos Canaviais. (XXXI) 

c) Presente ー  Cancela chega ao cemitrio, avisa o rapaz de que ir partir de madrugada. Au- 

gusto prop6e-se a ir com ele e escreve uma carta de despedida a Angelo. (XXXI) A noite, 
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em casa, de obre cartas de Madalena ao erva虎rjo. (XXX1I) 
d) Passadoー  As cartas mostram que a jovem o amava. (XXXII) 
e〉色esente ー  Augusto pensa, por6m, aue essea mnr iA or。 “”、 ‘。＋一』一一一」一 A 

esclarece a confuso, mostrando que Henrique noivara com Cristina. Diz-lhe queo ama e in-
centiva-o a enfrentar os problemas que virgo. (XXXII) 

22) No dia seguinte: 

a) Presente~ A famflia reunida no Mosteiro l6 nos jornais os comentrios sobre as eleiめes. 
(XXX川）  

b) Passado ー  Gracas a uma carta publicada pelo brasileiro, prova-se a inocncia de Augusto. O 
culpado fora o Pertunhas. (XXXIII) 

c) Presente - Henrique sugere uma recompensa: o casamento do jovem caluniado com Madale- 

na. O conselheiro se ope, julgando o mestre-escola interesseiro. Augusto chega e faz sua au- 

to-defesa. Chega um telegrama convidando o pai de Madalena para participar do novo gover-

no como ministro. A alegre noticia e as lgrimas da filha fazem com que ele concorde com o 

casamento. (XXXIII) 

23j Meses e anos se passam - Q conselheiro faz uma administra95o sem relevo e reconcilia-se 

com os inimigos polticos. Os quatro jovens se casam. Augusto dedica-se a melhoramentos do 

ensino e da agricultura; Henrique faz-se proprietrio rural. Angelo realiza seus estudos superb-. 

res; o conselheiro v-se reeleito sucessivamente. (Conctuso) 

~ 
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Captulo I - O narrador relata o passado de Henrique. 

Captulo IV - Madalena relata seu passado. 

Captulo VI - O narrador relata o passado de Augusto. 

Captulo IX - O narrador explica a origem do saber do ervan百rio. 

Cap'tulo XI - O narrador relata o passado poltico idealista do conselheiro. 

Captulo XV - Augusto relata o incio do seu amor por Madalena. 
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Captulo XVII - O ervan百rio lembra ao conselheiro um episdio da infncia comum. 
Captulo XXI - O ervan百rio recorda fatos da inf自ncia ligados s 貞  rvores postas abaixo. 

Captulo XXII - O narrador explica a manobra poltica realizada pelo conselheiro. 

Captulo XX VIII - O narrador relata a hist6ria da morgada dos Canaviais, madrinha de 'iadalena 

Captulo XXX - Depois de saltar para o dia da eIei9さo, o narrador relata o que se passara nos 
dois dias que a precederam. 

Captulo XXXI - O narrador explica o desalento de Augusto. Vira Madalena comHenrique na 

casa dos Canaviais. 

Captulo XXX II - As cartas de Madalena ao ervanrio revelam o amor da jovem por Augusto 

Capitulo XXX Ill - As palavras do Seabra, no jornal, esclarecem o mist6rio da carta roubada, 
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inoentando Augusto. 

Como se depreende dos gr白ficos, n' A.  Morgadinha .dos CanaviaisI a' analepses rela- 

tam, sobretudo, fatos anteriores ao infcio da narrativa prthieifa, situando-se, assim, fora do n自cleo 

da hist6ria. Sua ロo.sico omolem6ritar. Dor6m; n谷O Ihes retira a imDortncia. Comoletas. os fatos 

passados qud narram geralmente vo-se sucedendo ate encontrar o "presente' la narrativa, onde 

explicam, muitas vezs, atitudes atuais dos persdnagens. 

No. oaid de A uaust& relatado DO1'ー‘ ele mesmo e o自I narrador (sem reDtices) 

originou-se sua trit貢za (43); no de Madalena, como a prpria jovem deixa claro, nasceu O sensO 

de responsabilidaie maternal que a movimenta; as atittjdes defeituosas de Henrique se explicam 

por sua vida anterior (44), das "traic6es" do pai de Madalena ao ideal por qUe lutara com bravura, 

vem seu conflito com o ervandrio Vicente. Corn as百  rvores que agora tombam,. morre o 心  nko hem 

que resta 白  velhice: a ten brana. E o fim do bom velho, embora colocado proposftadatnente em 

momento-chave, surge comb uma decorr6ncia l6gka. (45) A vida da madHnha de Madalena no 

apenas justifica o ttulo da moca e traz de volta o tema da "casa mal-assombrada"; muito mais do 

que isso: interfere decididarnentO ha exist合npia de Augusto; as d6v ぐ5esda mogada aproxima-

ram-ho de Madalena. (46) As cartas deta6 ltima, descobertas depois da morte do ervanhio, em- 

bdra no interfiram ria a9o (Augusto pensa que 6 sentimentd da jOVem para com ele pertencia ao 

passado ), revelam um tra9o hov da personagem: sabendo let t& bem.Os,outros,. tardara urn 

pouco a ter em si mesma. 

Aldm de intim自friente relacionadas com a narrativa primeira, tais analepses ( mis- 

tas e externas) revelam tamb6rncuidado com que o escritor organizou seu romance. O passado 

de quase todos os personagens 6 introduzido com tranquilidade, 吉  medida que os mesmos vo 

aparecendo em cena, com o intervalo de um ou dois cap(tulos. Geralmente v6m ap6s a a9o: Hen. 

rique j百  estava viajando, Madalena j6 fora vista lendo cartas no campo, Augusto entrara na sala' o 

etvan言rio se aproximara dos excursionistas. A antecipa9§o relativa ao conselheiro parece preparar, 

pelO contraste, a cena de sua apari9o: todos falam mel do conselheiro antes que ele chegue (o 

harrador explica o fato ), mas sua presen9a af百vel dissipa quase toda a animosidade. 

As anatepses int'rnas e homodiejticas surgem, por duas vezes, em meiO 合  crtica 

do narrador 白  s atitudes dos polticos, apontando 白  primeira o desenvolvimento de uma das costu-

meiras manobras de que se servem, e a outra, as vltavdltas que oS envolvem: a "roupa suja" do 

"amigo" de ontem se V hoje lavada em p6blico.. . Sugere-se tamb6m que a vida dOs pobres die- 

bos (como Vtcente e o mestre-escola ) se torna joguete has suas n os inescrupu lesas. A que se re-

fere ao desalento de Augusto resume-nos as ltimas viv6ncias de m perSOnagen que a narrativa 

vinha deixando na sombra, ao mesmo tempo que esclarece um pequeno mist6rio do fim do capf- 

tubo XXVIII - o leve grito de Madalena ao olhar para fora da janela na casa dos Canaviais; 

completa-se o dedo que fora sugerido por antecipa戸o・  
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Ainda conv6m lembrar um caso em que o curt(ssimo alcance da analepse pareceria 
no justificar sua Dresenca no d rMkn. P pr rr 。m ,t一lrI、ーーム． .‘一、～ハI-- 
tes da elei戸o; o XXX, embora se inicie pelo anロncio de que "Chegara o prazo e dia assinalado" 
de se dar Perante a urna a hataIha p IcitnrつI",，考一 r#'一一I一‘一」一，一一” 一  

desperta o interesse do leitor retardinrIno nつrr。+t,. A..“ーー一一“ - -' 

dos・  que se faz acompanhar de uma,a crtica do narrador, que passa do dado friamente apontado 
(A),合 ironia (B).さ intervencn dig trp n 1(l o f;hoI”，ハー＋ハー二二二言ーーー ’り二了  

"A az白fama poltica ativara'se nestes ltimos dias (onsideravelmente. De 

parte a parte tinham-se posto em campo todos os influentes e em exerccio tod自s as 
armas. Promessas, alicia96es, pressぎo de autoridades, exigncias a dependentes, subor. 

nos, ameaas mais ou menos declaradas; de tudo se lanava mao. (...) 

O conselheiro e os seus parciais no desprezavam tamb6m nenhum destes mes-

mos meios, e grossas quantias circu lavam a combater 言  s do brasileiro Seabra.(A) 

Os peri6dicos do Porto e de Lisboa recebiam os ecos desta batalha. Havia muito 

que em longas e difusas correspond6ncias os gladiadores dos dois campos se mimosea 
yam com as mais descabeladas verrinas, assinando-se: O amigo da verdade; o Epaminon- 
aas; o vi

gilante; a Sentinela; o Alerta, etc., e:. pondo ao soalheiro as m百culas da vida 
privada uns dos outros e todas as bisbilhotices da terra (B); correspond自ncias que, feliz 
mente para crdito da. humanidade, por ningu6m mais al6m dos interessados e dos aue 

ja os conheciam, eram lidas. (C) 

O brasileiro era um dos mais ativos e fecundos colaboradores desta se 含o p erio- 
aistica. ( . . . ) imaginava que o pas inteiro aguardava com 合  nsia os seus escritos. Era 
frequente abrir uma resposta a alguma zargunchada de um seu adversrio por estas oala 
vras: ー  Os leitores ho-de ter notado o meu silencio, depois das caluniosas asser- 
戸es ・・・ ”・ Os leitores n言o tinham notado nada. (B) 

Finalmente a aldeia achava-se em plena fermenta95o poltica. 

Eu tenho a franqueza de a nぎo amar debaixo daquele aspecto." (D) 

(AMC,pp. 469 - 470. XXX) 

Tal analepse termina, ap6s mais de trs p'ginas (469 a 472), t5o discretamente 
,,.",h‘一  一一一ーーー一  一  “ A 一  ，  4、AUI ILJ '.A'UlW,3Id' 	Msslm. ff15一 tfl(1 	 一一一．一上一一一一一一，一  

homem desconhecido deste povo, o qual tamb6m era desconhecido para ele, um empreaado de se- 

cretaria, que nunca saIra de Lisboa R ntu 口  ri r. nrli-.c..rr .:” 一一」一ー一一一一,. 	． ’ ー  

propunha a 鉛r represen切nte: criatura dos mink十rrte ,i.,r 一 dhー“．一一一I -一一 A. 

terem nele um voto comDlacenta Q um nnrI2mor+。r ,ハ  k1...' :一α一 "へ一一一二  
.．、，、一  ～、  ‘Lーー一一』一I, 一  
''’、～ 'p., P‘じ．eULe lid narrativa!''1 Aflfl r口In mりrkg ,4,.. 司一ーLー一  一一ー一一一，一  

de civil, o adro da igreja paroquial apresentava uma anima95o fora do costume."(AMC,p.472 
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XXX ) O leitOr, porm, j貞  sabe agora, com detalhes, as quase nulas possibilidades de vit6ria do pai 

de Madalena e poder acompanhar, com interesse sempre crescente, a evolu9ao dos acontecimen- 

tosS O epis6dio todo cria um clima de grande expectativa, estruturando-se atravds de sucessivos 

avan9os e retardamentos ( esperas e chegadas ), que mant6m o ritmo inicial. Lembremos rapida-

mente a sequ6ncia: anuncia-se a chegada do dia, volta・se atr言s, relatando a campanha; com os fa-

tos nela apontados - a pouqu(ssima chance do conselheiroー  , retorna-se 白  posl9ぎo inicial e se es-

pera pelo incio da elei9ぎo ( emprega-se o pret'rit6 imperfeito: "Aproximava-se a hora", "pritiとi- 

piavam", etc. ); comea a vota9ぎo, espera-se a chegada da freguesia de Pinch6es (ansiada pelo bra- 

sileiro, temida pela conselheiro); chega Jo5ozinho das Perdizes com seu "rebanho" eleitoral, riem 

liga para o conselheiro, que faz uma ltima tentativa de aproxirna95o, "Era caso desesperado. "; 

interrup醗o c6mica, com o epis6diO de Zd P'reira; nova expectativa ("Estava a findar a primeira 

chamada. J6 se lIam os o ltimos nomes (.. .)"), a gente do morgado prepara-se para dar seus votos 

ao brasileiro, o conselheiro perde as esperanas; chega o ervan百rio, censura Joぎozinho, ap6ia o 

amigo de inf含ncia e morre; pequenina refer6ncia c6mica, diminuindo a tenso reinante; "corte" na 

narrativa, pela mudan9a de cendrio e passa-se a acompanhar a ansiosa expectativa do pai de Made- 

lana; ap6s esse 6 ltimo retardamento, finalmente saberemos o resultado, junto corn o conselieiro, 

que o recebe atrav6s de relato do seu cabo eleitoral, mais uma vez a analepse contribuiu pare o 

"suspense", contando depois o que acontecera antes; o epis6dio se encerra no "presente", em 

meio 白  alegria geral e o remorso do conselheiro. (AMC,pp. 469 - 493, XXX) 

Os Fidalgos da Case Mourisca 

Segmentos tomporais - Fetos da histria narrados 

1) lntrodu95o: 
~ 

a) Do passado ao presente ー．  justifica9o do ttulo do livro一 	- O narrador explica a dano- 
mina9谷o "Case Mourisca" dada ao solar dos senhores Negroes de Vilar-de-Corvos, descreve o 
mesmo e apresente em rapidssimos tra9os os tr6s fidalgos que o habitavam: D.Lu(s, o pai, Jor- 
ge e Maurcio, os filhos. ( I ) 

b) Volta ao passado - O narrador relata a hist6ria da famlia desde a mocidade dc D. Lus at6 o 
"presente" da narrativa. ( I ) 

c)erasante 一 O narrador rrogtra a diferenca de temperamento entre os dois filhos deD .D Lus e a 
preocupa9きo do mais velhb, Jorge, com a decad6ncia da Casa Mourisca, em franca contraste 

com o progresso da Herdade, casa de um vizinho, qua fora criado do seu oai. (I ) 

) certo dia (de setembro): 
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a) Presente - Jorge sai a passear pelo campo e fica a observar, de longe, o trabalho na Herdade. 

(II) Chega seu irmきo mais mo9o, Maurcio, e Jorge com ele conversa a respeito do problema 

que o preocupa. (川) Jorge vai at6 a Herdade e fala com seu dono, Tom6 da P6voa, que o in-

centiva a salvar sua casa da runa e lhe oferece ajuda, em forma de emprstimo monet'rio e 

conselhos. (Ill) 

b) Passado (remoto) - O fazendeiro, para convencer o fidalgo, narra sua pr6pria hist6ria, pro- 

vendo-lhe que vencera com seu trabalho e ajuda alheia. (Ill) 

c) Presente - Jorge se convence e aceita a proposta. O acordo, por6m, deve permanecer secreto, 

caso contrrio, o orgulho de D. Lus n5o o permitiria; as entrevistas de aconselhamento, pois, 

se fardo 白  noite. Faz-se necessrio, tamb6m, conseguir do velho fidalgo a autoriza9o para 

administrar a casa no lugar de Frei Janu百rio, seu procurador. (Ill) O rapaz volte ao solar, 

onde o padre incentiva, como sempre, o antiliberalismo do fidalgo (IV). J呑  em seu quarto, 

Jorge v6 Maurcio chegar muito agitado. (V) 

d) Passado (pr6ximo) ー  Maurcio conta que se desentendera seriamente com um lavrador. (V) 

e) Presente ー  Jorge lhe participa seu projeto, omitindo a ajuda de Tom6. (V) O irm5o se entusi-

asma e ambos v5o falar ao pai. Este se impressiona com a seriedade de Jorge e d-lhe a autori- 

za95o pedida (VI), informando, a seguir, sua decisao ao padre. (VII) 

3) No dia seguinte - Frei Janu百rio, surpreendido com as modifica戸es inesperadas, tenta atrapa・  
that Jorge, entregando-lhe a papelada da casa em grande desordem; o rapaz, por6m, sai-se bem 

da "prova". (Vil) 

4) buranto algum tempo (dois ou tr白s meses?) - Jorge e Tom6 p5ern em a95o seu piano: o rapaz 
~ 	 ~~．．~ー．  

aconselha-se com o amigo em entrevistas noturnas e come9a sua atividade de fazendeiro. (Vil) 

Vence uma nova e ltima dificuldade criada por Frei Janu百rio e prossegue sua administra9o, 

fazendo-se respeitado na aldeia. (Vii e Vil!) 

5) Passado este tempo, urn dia: 

a) Presente - Chega carta do Berta, filha de Tom6. (VII) 

b) Passado - O narrador conta a hist6ria da jovem e mostra como Jorge, ao ler as cartas que ele 

escrevia ao pai, comeara a am-la, sem ter plena consci6ncia do fato e lutando mesmo contra 

tal sentimento. (V川) 

c) Presenteー  Na carta, a moa solicita ao pai que v busc百-la em Lisboa, onde estudava. (VIII) 

6) Passados uns dez dias: 

a) Presente ー  A moa retorna さ  aldeia, na companhia do pai. Encontra Maurcio, que lhe dirige 

galanteios e, embelezado pelas lembranas da meninice comum, consegue impression-la. To- 

m6 adverte-a quanto ao rapaz, pessoa boa, mas sem juzo. (Viii) Berta vive as alegrias e decep- 

6es de toda chegada. (IX) 

b) Passado - A moa p5e-se a recordar a inf百ncia, onde avulta a imagem de Maurcio; recrimina- 

se por sua falta de juzo. (IX) 

c) Presente - Jorge, de noite, mostra-se agitado, surpreendendo o irm谷o. Tenta diminuir a ima- 
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gem da moa ante seus pr6prios olhos. (IX) 

7)N9 見」島議恕恕恕ー  Maurcio continua sua "corte" a Berta , que o repete, mas ainda no muito 

segura de si. Jorge encontra-se pela primeira vez com a moa e, contra a sua vontade, sente-se 

muito impressionado, e com ciomes do irm含o. (X) 

8) No dia imediato: 

a) Presente ー  Chega uma carta da baronesa Gabriela, sobrinha de D. Lus, anunciando sua che 

gada. Jorge a incumbira de descobrir uma carreira para o irm谷o, na cidade. Maurcio visita 
Ana do Vedor, sua ama-de-leite, e o filho, Clemente. (XI) 

b) Passado - O narrador conta a vida do rapaz, no cargo de regedor, e suas decepc6es profissio 
nais. (XII) 

c) Presente ー  Acompanhado dos primos do Cruzeiro, fidalgos preguicosos e mal-educados, 

Maurcio faz uma visita a Berta, que com ele se decepciona. (X川  ) Tom6 pede a Jorge para 
obrigar o irm5o a deixar Berta em paz; o jovem concorda e trata a mo9a com rispidez tama- 
nha, que a deixa perplexa. (XIV) 

d)fsso - De volta a casa, Jorge p6e-se a recordar a infncia e, aos poucos, seu pensamento 

passa da irma morta para Berta. (XIV) 

e) Presente - Jorge, exaltado, exp6e sua concep戸o de amor ao irm5o e consegue dele a pro 
messa desejada. (XIV) 

9) Ajuns dias depois  

a) Eg§enteー  Chega Gabriela, cujas id6ias liberais espantam o velho tio absolutista. (XV) 

b)取§線旦9 - O narrador conta o passado da mo9a. Uma carta que a mesma escreve a uma ami-

ga nos informa sobre os generosos projetos que haviam motivado sua vinda e a altera9谷o que 
os mesmos haviam sofrido durante o dia. (XV) 

10)  p dia sequinte: 

a) Presenteー  Maurcio vai 白  casa dos primos convid言-los para um jantar em honra de Gabrie- 
la. (XVI) 

b)敗§塁  o_ Os endiabrados rapazes contam-lhe que viram um homem saindo da casa de Ber- 
ta,白  noite. (XVI) 

c) !j旦§en墾  - Os trs planejam surpreender o misterioso visitante. Fag-se a "tocaia", b homem 

apanhado 6 Jorg白, que reage com seriedade aos insultos do irmo enciumado. (XVI) 
11）卿 dia加尋lato: 

a)g怨  sente - Re白nem・se as familias fidalgas para o jantar no solar de D. Lu(s. (XVII ) 

b)i§saqp - Jorge escandaliza a todos confessando publicamente a ajuda que recebもra de To- 

m' o as entrevistas noturnas que mantinham, limpando, assim, a honra de Berta. (XVII) 

c) Presente - Ofendido em seu orgulho, D. Lus abandona a Casa Mourisca, entrega as chaves 

da mesma 白  filha de Tom6, pois este estava ausente, e "exiJa-se" com os seus na Casa dos 

Bacelos, pertencente a Gabriela. No momento do encontro com Bet-ta, sua afilhada, que 
nさo via h白  anos, D. Lus quase esquecera o motivo da ida a Herdade: a jovem assemelha- 
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va-se muito a Beatriz, a filha sempre lembrada. (XVIII) 

12) jo, dia sequinte - Sem que D. Lus saiba, Frei Janu百rio pede a Jorge que continue como 

administrador. ( XIX ) Ofendido pela atitude do velho fidalgo, Tom6 vem at6 ele e promete- 

lhe, como "vinganca", fazer-lhe "todo bem que puder": ajudar白  a reerguer a Casa Mourisca, 
independentemente da sua oposi9言o. (XX) 

13) Um dia depois,%,. 

a) Presente - Tom6 vai at6 o solar. (XXI ) 

b) Passado - O narrador conta o que acontecera com Berta: pouco a pouco se apaixonara por 
Jorge, cujo carter ajuizado e altrusta era semelhante ao seu. (XXI) 

c) Presente - Berta pede a Jorge que um outro dia lhe conte o porqu6 da sua inimizade para 

com ela, O rapaz reflete sobre estas palavras, se auto-recrimina, come9a a ler em si mesmo, 

mas prop6e-se mais uma vez a lutar contra a "loucura" que o domina em segredo. Conven- 

ce Tom6 do que a melhor forma de se "vingar" 6 acompanh百-lo a cidade, apresentando-o a 

advegedos e instituic5os de cr'dito. Combinam partir no dia imediato. (XXI) 

14)9更  ante trs dias - Na aus6ncia do pai e de Jorge, Berta tenta por tr6s vezes visitar a Casa 

Mourisca, que lhe despertava muitas recorda9うes da infncia. Na primeira tentativa, encontra 
Maurcio e repelo sua declara9谷o de amor. Na ltima,6 avistada pelos primos do Cruzeiro. 
(XXII) 

15)No quarto d具ー  saudoso de seu lar, D. Luis o visita em segredo e sofre uma violenta emo嫡o 
ao encontrar Berte. Quando est谷o a recordar a imagem querida de Beatriz, irrompem Maur(- 

cio e os primos. Pensando l encontrar Jorge, o rapaz insuIta a mo9a, D. Lus aparece e re-

preende o filho. (XX川  

16) ！とn dia depois: 

a) Presente ー  D. Lus diz a Gabriela que Maur'cio deve partir. Impressionado com as palavras 

que a prima lhe dirige, o rapaz come9a a cortej-la; a mo9a, com habilidade, incentiva-o. 

(XXIV) 

b) Passado - O narrador explica a atitude da mo9a, expondo os pensamentos sucessivos que 

ela tivera. (XXIV) 

c) Presente - Percebendo o respeito e a ternura que D. Lus manifesta por Berta, e a impor- 

tncia da jovem em todos os acontecimentos, Gabriela vai conhec6-la. Observando as ati- 

tudes da mesma, bem como as de Jorge, que volta da viagem com Tom6, a baronesa desco-

bre que eles se gostam (XXV) 

17) Ap6s algum tempo (um ms?, certo dia: 

a) Presente - Clemente, que se estava decepcionando cada vez mais com sua vida profissio- 

ndI, acaba por pedir derniss苔o. (XXVI) 

b) Passado1 O narrador conta o epis6dio que acabou por decidi-lo a dar aquele passo.(XXVI) 

c) Presente - Aconselhado pela mae, Clemente resolve casar com Berta e procura Jorge, pe- 

dindo-Ihe que falo a Tom6 em seu nome. O rapaz reage tempestuosamente, espantando o ir- 
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m6 -de-leite, por6m consegue dominar-se e aceita a incumbncia. Ficando s 之ihho, Jorge 

interroga-se e lceita finatmente a realidade de ciue a 自  rna, mas decide vercet'se e procura 

Tome. (XXVI ). SabEndo que fbi Jorge o porta-voz do pedid6,e buvihdo mais uma vez pa- 

lavras 白  speras do rapaz, a jovem aceita a proposta. Fkardo a s ち  po十6m, n5Ocorisegue re 
prim ir o pranto e pergunta a Jorge o motivo de sua avers言o. ComOvido, ele lhe confessa seu 
amok.t XXVII) 

d) Pass4db 一  O filho mais velho de D. Lus conta como nascera aquele amor e quanto e como 

lutara contra ele. (XXVII) 

e) Presenteー  Berta tamb6m confessa seu amor e ambos decidem sacrlfi瞬-lo pela felicidade de 
D. Luis, a quem causariam um golpe fatal. (XXVII) 

18) Aps alqum tempg certoノ  dia~ Gabriela decide partir para Lisboa, o 白  nico meio de tirar Mau- 

rcio da aldeia. Participa a Jorge sua deciso爵  d6ia de deixar Berta em seu lugar, como enfer 

meira de O. Lufs, que enfraquecera muito ap6s o "exlio". (XXV川 ) 

19) No. dia seguinte 一  Apesar da oposi95o do primo, a baronesa faz o que decidira. Berta vem 

ocupar seu posto, trazida pelo pr6prio Tom6, a ciuefr Gabriela escrevera. Mauricio e Jorge 

partem, urn pera LiSboa, o outro para e Casa Mourisca. (XXIX) 

20) Durante muitos dias (um ms? ) ー  D1 Lus convalesbe sob os cuidadds da afilhada. meiho- 

rancio a ponto de passear pelo jardim; O fidalgo v6 ria no9a a filha perdida. (XXX) 

21) Certo dia: 

a) Preseflte 一  Clemente procura Bもrta, a quem no via desde o ajuSte d6 casamentO e eta lhe 

confessa que ama outro, mas que ambos decidiram, por raz6es imperiosas, lutar contra esse 

amor. Ele pode, assim, esperar dela apenas afei9言o e respeito. O rapaz vai at6 Jorge, em bus-

ca de conselho, pois n5o deseja ser empecilho さ  felicidade alheia. (XXX) 

b) Passado1 O narrador cont como Jorge, para tentar esquecer sua dor, se dedicara demasia-
do ao trabalho, prejudicando a sa丘de. (XXX) 

e) Presenteー  Pela segunda vez, Clemente se espanta e entristece com a rea9言o tempestuosa do 
fidalgo. (XXX) 

22) 	.. seguinte~ Ap6s v'rias cartas de Gabriela, anunciando o sucesso da entrada de Maurf- 

cio ia sociedade, chega uma solicitando a aprovacぎo de O. Lus para o seu casamento com o 

primo. O fidalgo participa, feliz, a notcia a Berta, que aproveita o momento para pedir-Ihe 

autoriza9言o para o seu casamento com Clemente. O, Lus rege violentameritea essa id6ia, 

que lhe parece um disparate, considerando a fina educa博o de Berta, mas acaba tendo de con- 

cordar; pede-lhe apenas que permane9a mais um tempo em sua companhia. (XXXI) 

23) Poucos dias depois: 

a) Presente ー  Clemente, que se preocupara com o que ouvira de Berta e Jorge, reflete muito e 
chega 白  concluso de que eles se gostam e julgam seu amor impossvel devido a D. Lus. 

Participa 色  mさe sua descoberta e Ana decide・se a agir. (XXXII) A boa mulher conta a To- 
m6 (XXX川) e a D1 Lus (XXXIV) o caso de amor seqr?to e 弓  mbos reagem tempestuosa- 



-49ー  

mente, prevendo o primeiro a destonf lan9a que o fato desp白rtaria nd segundo. 

b)取§§g - Interro§ada por D. LUs, Berta conta coino tudo se passara: o incio de seu amor 

por Jorge, as tenttivas paa abaf-lo, a dor por se ter ele encarregado da proposta, a dupla 

confisso, a decis苔o. (XXXIV) 

c) Prese e - Tom6 procura D. Lu(s acaba por convenc-lo de que n言o houvera clculo da 

sua parte. Chega a colocar mais um etnpecilho entre os jovens: afirma que s deixaria a fi- 

Iha casar-se com Jbrge se D. Lus lhe pedisse por favor, fato que lhe parece absolutamente 

impossvel. Berta retira-se de Bacelos e D. Lus piora. (XXXV) 

24) Dois dias depois (j百 6 primavera ) - o estado de D. Lu Is agravara-se muito, provocando a vol-

ta de Jorge. Chegam Gabriela e Maurcio, j百  casados. (XXXVI ) A baronesa faz com que To- 

m6 traga Berta de volta para junto do padrinho. (XXXVII) 

25) Ay6s tr6s dias de crise  - Depois de longa medita95o, diante da jovem enfermeira adormecida 

a cuid言-lo, D. Lus chama o filho e autoriza seu casamento, confessando qie ele tambm pre-

cisa da mo9a para viver. Tom6 lembra, tristonho, o juramento que fizera e o fidalgo, vencen- 

do seu orgulho, pede ao ex-empregado que deixe sua filha casar com Jorge. Este afirma que o 

enlace ocorrer白  ap6s a restaura9o da Casa Mdurisca, fato que j百  se v6 bem prximo. 
(XXXVII) 

26)巳熊§菖里；輪」り旦§販具目嬰訟一  Ap6s algum tempo (meses ), pル9r甘dindd cada vez mais sua admi- 
nistra9含o, Jorge salda sua dvida para corn Tomd e restaura o solar. O. Lusa ele retorna e dias 

depois faz-se o casamento. (Concluso) Passam-se anoS, Mourdo erh sua vida de diplomata, 

na agita9谷o das grandes capitais; Jorge, no prspero e exemplar trabalho de proβriet百tio ru- 
rat. (Concluso) 

In- Manha Tarde Dia Dia Dois 	Dois Alguns 
tro- 、 	一一一 	, da da che・  dias 	dias dias de- 
du・  curio 	aia car gaaa ae depois de- pois 
Cao ta de 

Bar- 

ta 

Berta da che- pois 

gada 
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Cap itulo I - O narrador conta a hist6ria dos tr6s fidalgos. 

川  - Tom6 narra sua pr6pria hist6ria. 

V - Maurcio conta o que lhe aconteceu de manha. 

VIII - O narrador conta a hist6ria de Berta e o inicio do amor de Jorge por ela. 

IX - O narrador nos transmite os fatos da infncia recordados por Berta. 

XII - O narrador conta as decep96es de Clemente como regedor. 

XIV - O narrador nos transmite.os fatos da inf合ncia recordados por Jorge. 

XV - O narrador conta o passado de Gabriela. 
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Captulo XVI - Os primos contam a Mauricio o que viram. 

XVII - Jorge confessa a ajuda que recebera de Tom6. 

XXI - O narrador conta o que se passara com Berta, passando da atra9ぎo por Maurcio 

para o amor por Jorge. 

XXIV - O narrador exp6e os pensamentos passados de Gabriela. 
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Dia Dois Dois Dia 	da Dia 	Dia Dia 

da dias dias demissao da 	da da 
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CapftuIoXXVI - O narrador conta fatos que levaram Clemente ao pedido de demissao. 

XXVII一  Jcirgd conta 3 Befta a hist6ria do seu athor por ela' 

XXX - O narrador conta o que acontecera a Jorge desde a volta 自  Casa Mourisca. 

XXXIV - Berta conta a D. Lus a hist6ria do seu amor. 

N' Qs Fidalgos da Casa MOurisca avulta o n白mero de analepses, fato que tentare-

mos explicar posteriormente. Mais uma vez, analisaremos em especial as de maior extens5o, pre- 

sentes no gr百fico. 

O narrador nos p6e a par do passado dos personagens 白  medida que os mesmos 

vo entrando em a戸o. Em rpidas pinceladas ficamos sabOndo o que ocorreu em anos de vida 

dos mesmos e estamos aptos a compreender suas atitudes na hist6ria. As analepses n言o permane-

cem distantes, mas correm at6 atingir a narrativa primeira - por isso nos parecem, em sua maio- 

fD 
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・  
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ria, completas. Seus incios e fins veem-se indicados, como conviria aos fins da narrativa dinisiana 

O passado da famlia fidalga abrira-se com as palavras: 

"A hist6ria daquela casa era a hist6ria sabida dos ricos fidalgos da provfn- 

cia, que, orguihosos e imprevidentes, deixaram, a pouco e pouco, embara9ar as 

propriedades com hipotecas e contratos ruinosos, desfalecer a cultura nos campos, 

empobrecer os celeiros, despovoar os currais, exaurir a seiva da terra, transformar 

longas vrzeas em charnecas, e desmoronarem-se as paredes das residencias e das 

granjas e os muros de circunscri9言o das quintas. 

Filho segundo de uma das mais nobres famflias da provincia, D. Lu's fora 

pelos pais destinado para a carreira diplomdtica, na qual entrou apadrinhado e fa-

vorecido por os mais altos personagens da corte." 

但四抵p.7, I) 

Fechara-se ainda mais explicitamente: 

"Tal era a situa戸o da familia da Casa Mourisca na 6 poca em que vai pro- 

cur言-la a nossa narra9さo." 

( OFCM,p.14, I ) 

A narrativa feita por Tom6 n含o esconde a fun貞o de estfmulo que exerce na hist6- 

ria~ maneira simples de indicar os limites da analepse: 

ー  N5o h百  garantias? Quem foi que lhe disse isso? E a sua probidade ?... 

Sabe que mais ? Eu sempre lhe vou contar a minha hist6ria, e ver, depois se 

tnりoraz言o n que蘭o・” 
E Tom6 da P6voa (...) principiou: 

一  Quando sa' da casa de seu pal (...) 

 

' 

 

' 

   

     

   

' 

 

      

ー  ( . . . ) Acui tem a minha vkia. Deus ajuddu-me, e da' por diante tudo 

me tem corrido bem. J白  v6, sr. Jorje, que quem deve o que 6 a ter sido honesto, 

n5o pode recusar o seu pouco auxlio a um rapaz de brios e de probidade corno6 

o menino." 

（旦E旦M/pp. 31 ・ 36,川）  

Com Clemente, o passado 6 sutilmente introduzido atrav6s da descri9o do perso-

nagem que o leitor ve pela primeira vez, e retorna-se 合  narrativa primeira com simplicidade: 

"Clemente, o filho 6 nico da vigorosa matrona ( .. 1 era um sincero rapaz 

alde谷o, de espirito pouco desenvolvido, mas de excelente i ndole. (...) 

Clemente aceitara com certo desvanecimento o cargo de re9eJor e exercia 
o com a imparcial inteireza que deve ter o magistrado. (Inicio da analepse) 

( . . . ) vinha agitado quando entrou em casa aquela manh5. Era evidente 
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que o regedor se tinha encontrado em uma das colises, a que a vida poblica o su- 

jeitava." ( Fim da analepse) 

(OFCM,pp. 116-119,XII 

Com Gabriela repete-se o processo, mas o final da analepse vem mais explcito: 

"Tal era a baronesinha de Souto-Real, que acabara de apear-se no p百tio lajeado da Casa Mouris- 

ca・”(Q撃脇p.145, XV) 

Por vezes o narrador faz com que o retorno ao passado parta do pr6prio persona- 

gem, embora n含o transmitido diretamente pelo mesmo. Bet-ta o Jorge recordam sua meninice e, 

pouco a pouco, imagens do presente v甘o substituindo as antigas: do Maurcio criana se chega ao 

Maurcio adulto; da irmぎ  nunca esquecida se passa 白  filha de Tom6. . . A analbpse se encerra com 

suavidade (OFCM,p・137, XIV), podendo haver refer6ncia, como acontece com a jovem, ao tempo 

transcorrido na diegeso: 

"Prolongou-se esta contempla9さo em Bet-ta, e sucederam-se-lhe no esprito 

os mais diversos pensamentos, enquanto os olhos se fixaram na luz da Casa Mou- 

risca. S6 muito tarde desapareceu sub itamente essa luz. Bet-ta, como acordando de 

um sonho, voltou-se ent苔o para o interior do quarto, do qual lhe parecia haver an-

dado longe em todo aquele tempo. 

A vela quase gasta, quo tinha ao lado do leito, mostrava-lhe o muito que, 

竺巴psenLse prolongou aquela sua abstra so." 

(Qf9M, p.91, IX) 

Nem sempre a analepse mista decorre de uma "recorda崎odieg6tica. 

O narrador anuncia a entrada de novo personagem: Bet-ta. Ap6s dizer que chegara 

carta da jovem, conta sua hist6ria, desde o nascimento at6 o "presente" da narrativa. Descreve a 

seguir, seus tracos morais e, atrav6s de uma manifestac5o concreta dos mesmos (as cartas que es-

crevia aos pais ), o fato que relata j白  est言  includo no espa9o temporal da narrativa primeira - o 

nascimento do amor de Jorge por eta: 

"A educa9言o de coIio no produzira nela a adocicada pedantaria de algu-

mas meninas da moda. Nas cartas, que escrevia aos pais, nunca se lia uma frase quo 

eles n5o entendessem, urna palavra que os embara9asse e lhes fizesse sentir a infe- 
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rioridade da sua educa9さo. Revelava-se nisto um natural instinto de delicadeza, 

que Tom6, por um instinto anlogo, sabia apreciar. 

Sentia que Berta nunca se envergonharia de chamar a ele pai e mぎe 合  boa 

Luisa, e esta convic95o n甘o o deixava arrepender de a haver educado com esmero. 

Pobre do homem se esses cuidadOs lhe tivessem alienado os afetos da rapariga. 

As cartas de Berta eram escrftas de forma, que ngo somente aos pais agra- 

davam, mas a quantos asJj . 

Tom6 mostrara-as a Jorge, e este n§o p6de deixar de apreciar a reda95o 

singela e despretensiosa em que parecia refletir-se a candura e pureza daquele ca. 

rter de mulher. Havia nelas urna maneira de pensar t5o acertada, vistas t§o despi-

das de preconceitos, tanto sentimento revelado corn tanta sobriedade de frases 

sentimentais, que so o maior achaque nas cartas de mulher; transpareciam to 

distintamente os suaves e generosos instintos da sua alma feminina, que o esp'rito 

de Jorge simpatizou naturalmente com aquele outro espfrito que, nessas ligeiras 

manifestaC6es, se revelava t含o irm5o seu. 

A pouco e pouco uma destas simpatias, que a s vezes se originam no cora- 

戸o, lentas, brandas, ignoradas, som a agudeza das paix5cs, despertadas por um en- 

te, de quem apenas se conhece o nome, ou quando muito uma fei9o, um ato da 

vida, um pensamento, insinuou-se no ccra9§o de Jorge. Era um sentimento, que 

no o inquietava ao princfpio, nem lhe perturbava o esprito, por isso n5o se aceu- 

telou dele; deixou-se repassar daquele grato inf luxo, sem se lembrar sequer de lhe 

estudar a natureza, e muito menos de suspeitar-lhe os perigos. 

Um dia mostrou-lhe Tom' o retrato da filha. Jorge encontrou nele as fel- 

96es que conhecera infantis, animadas agora pela vida da adolesc6ncia. Pareceu-lhe 

n5o haver contradl戸o entre aquela fisionomia e o car百ter que supusera a Berta; e 

a imagem da rapariga come9ou a aparecer-lhe com insist6ncia nos seus devancios 
~ 

de rapaz. 

Jorge ent谷o assustou-se. Sentia pela primeira vez alguma coisa em si, de 

que a razo lhe nぎo dava boas contas. Pareceu-lhe ser aquilo uma fraqueza, indigna 

do seu car百ter s6rio, e resolveu pois venc6-la. 

Desde eSse momento principiou umコ  estranha luta naquela alma, sem que 

aparecessem fora vestgios que a denunciassem. Sentia um inexpremvel prazer ao 

ouvir falar de 自  erta; e por isso mesmo fugia aos ensejos de experiment6-lo. Esta 

conten9さb for9ada acabou por produzi no espfrito de Jorge um efeIto singular; 

foi um grau de irrita戸o, revelado em urna esp6die de hostilidade para e. 多 I a, 

cuja ima寸ern viera perturbar-lhe a limpidez de cora9言o, que tivera at6 ali, fazer 

lhe pela primeira vez vacilar a razo, que todos nele admiravam. Era o caso de p0- 

der dizer-se, em estilo de conceitos: "Queria-lhe mal por lhe querer bem". Recea- 
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va-se dela, e fazia o possvel para desvanecer a impressao por que se sentia domi- 

nado." 

曳磐鯵p・ 79, V川）  

E a analepse se encerra da mesma forma explcita com que come9ara: 

"Tais s含o as indica戸es que julgamos dever dar a respeito de Berta, antes 

de narrarmos o efeito da carta, que dela se recebeu na Herdade." 

(OFCM,p. 79, VIII) 

Muitos captulos depois encontraremos uma narrativa anloga: da mesma forma 

insinuante e branda com que o amor se infiltrara no cora95o de Jorge ( no nvel da hist6ria ), ex-

pressa atrav6s do mesmo recurso narrativo ( uma analepse mista ), o narrador revelar貞  o que se 

passara com a jovem. Seu ideal masculino se formara na escola (fato anterior さ  narrativa primei-

ra ), a ele associara a figura do seu preferido de infancia, Maurcio. De volta a aldeia (j百  na narra-

tiva primeira ) as lembranas da meninice ainda mant6m o encanto (47 ) por6m, bem cedo, as 

a戸es do rapaz fazem com que a imagem se desmorone: 

"Nem leviano, nem inconstante era o Maurcio que sonhara. Pelo contr- 

rio, de dia para dia lhe aparecia mais na sua verdadeira luz o carter deJorge 壁  

se rapaz honesto, 9eneroso, grave, respeitado por todos. As suas qualidades morais 

atra'ram enfim a aten博o de Berta, e muita vez, enquanto conversava com Tom, 

absorvido em uns vastos e generosos projetos, ou quando seguia pensativo pelos 

irregulares caminhos dos campos, era ele, sem o suspeitar, o objeto da contempla- 

更o de Berta, em quem s6 ent百o parecia terem feito impresso 台  nobreza e inteli- 

gncia, que nosgestos, na fisionomia e nas palavras daquele adoleseente se revela- 

yam. 

A cena do jantar na casa Mourisca aumentou a intensidade destas nascen-

tes impress6es. Nem podia deixar de ser assim. 

E natural supor que a Imagem de Jorge, desse rapaz corajoso e leal, que pa- 

rante uma desdenhosa cdmpanhia do fidaldo, se erguera 台  reivindicar a bod fama 

da famlia pleb'ia, perfidamente caluniada por um deles, ocupasse o pensamento 

da que mais sofrera da cal6nia, e ofuscasse a do outro, leviano e estouvado, que 

concorrera para levantar o aleive. 

Poderia deixar de insinuar-se em um cora95o aberto a sentimentos genero- 
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sos, como era o de Berta, esse rapaz de vinte anos, diante de quem os velhos se 

descobriam, cheios de respeito pelas suas nobres qualidades de alma e pela supe-

rioridade da sua intelig6ncia? 

Urna outra causa influira por6m, alm destas, no espirito de Berta e no 

mesmo sentido que elas; ainda que 白  primeira vista se pudesse julgar que diversa 

deveria ter tido a sua a9言o. 

Esta causa fora a frieza, a quase hostilidade delicada com que Jorge a tra- 

tava. Berta n谷o se iludia. Via bem claro que Jorge lhe falava sempre constrangido, 

e como se tivesse pressa de interromper um di百logo, que o impacientava. As vezes 

havia nas palavras que dele obtinha, um leve tom de ironia, que ela n言o sabia a que 

atribuisse. Este proceder de Jorge deu que pensar a Berta. Formando um conceito 

elevado do sさo juzo e da seriedade do jovem amigo de seu pai,. convencia-se de 

que aquelas maneiras frias com que era tratada por ele, n谷o podiam deixar de ter 

um fundamento. E este fundamento oculto procurava-o Berta com 白  nsia em si 

mesma, estudava profundamente o seu prprio car6ter, na esperanca de descobrir 

a solu9o deste enigma que a afligia; e ao mesmo tempo estudava em Jorge o efei-

to dos esforos com que fazia por vencer aquela preven9百o, qualquer que fosse. 

Sucedeu o que era hatural que sucedesse. No6 sem perigo que a imagina- 

c5o de uma rapariga como Berta se entrega ao estudo de um car百ter de rapaz, co- 

mo o de Jorge, que lucra sempre em ser estudado e conhecido. A medida que ca-

racteres como este melhor se observam, mais virtudes se lhes descobrem, ao in-

verso de outros, cujos vcios latentes vo a pouco e pouco transparecendo no de-

curso de uma atenta observa95o, e destruindo a impressぎo favorvel que ao 

princpio produziriam. 

Bet-ta reconheceu um dia que n5o obrigara impunemente o espirito a pen-

sar a todo o lhstante em JOrge. 

AsSuStou-a a descoberta, mas o efeito j百  n言o podia evit-Jb. Inquieta com 

os nOvos sntimentos que lhe invadiam o cora,5o e a levavam a estaS vagas apreen- 

ses,a quelas tristezas que tぎo freqoentes lhe estavam sendo, ro era o Outro o 

motivo da distra9さo com que escutara a m甘e e da melancolia em que se deixou fi- 

car 白  janela depois que ela saiu. 

(OFCM, pp. 214-215, XXI) 

A volta 白  narrativa primeira se faz pela resposta, explcita,a pergunta que a inter- 

rompera: 
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"Em que pensaria Berta? 

Que nuvem cruzaria o seu firmamento, para assim lhe projetar sobre a fronte 

quelas sombras de tristeza?" 

(OFCM, p.213, XXI) 

Nas duas narrativas a volta ao passado focaliza uma transforma o que ocorre no 

mundo interior dos personagens, mas deixa vestgios perceptveis pelos sentidos: a melanc6lica 

distra戸o de Berta, a de Jorge, que tanto espanta o irm5o... 

Em ambas aparece o mesmo tipo de amor, que nasce da contempla9o demorada 

de um car白ter que se admira e em que se encontra uma alma irm5; a mesma luta contra o amor; a 

mesma observa戸o "disfarada" do outro, que s6 urna intui戸o de me ou um olhar penetrante de 

uma Gabriela podero perceber. Correspond白ncia ou mera repeti9ぎo? Os textos parecem provar 

a primeira hip6tese. Na segunda analepse, a visualiza95o dos fatos pelo 合  ngulo de Berta chama a 

aten9谷o para um importante elemento da psicologia amorosa ainda n含o mencionado: o mistrio. 

Assim como a mscara que escondia a identidade de Cecilia contribuiu para despertar o interesse 

de Carlos, a hostilidade manifesta de Jorge atraiu Berta. 

E outros aspectos ainda se revelaro nas "confiss6es" dos dois personagens, j ago- 

ra analepses internas, homodieg6ticas e repetitivas. No momento culminante da intriga, Jorge pe-

de a m5o da mulher amada para outro homem; diante das l百grimas de Berta, declara-lhe seu amor: 

o leitor sente-se aliviado ouvindo o que j百  sabia mas h白  tempos desejava ver manifesto entre os 

personagens - as circunst含ncias em que se v6 inserida a analepse, ponto culminante de uma preci- 

pita95o dos acontecmentoS desencadeada a partir do aptulo XXVI, anula qualquer efeito de re- 

petio. O mesmo se pode dizer quanto a fala de Berta. Pressionada por D. Lus, a jovem lhe con- 

ta, brevemente, a verdade, a partir do seu 合  ngulo de observa95o: as atitudes de Jorge para com ela, 

desde a sua hostilidade habitual at6 a declara9言o e 白  decis5o conjunta. As perguntas do velho f I・  

dalgo, que em tudo o que ouve procura "provas" das inten96es interesseiras de Tom6, tornam o 

di6logo novo e interessante. 

Em ' Uma Famlia Inglesa o momento inicial do caso amoroso 6 relatado exclusiva-

mente pelos personagens, completando a segunda vers含o os dados da primeira. N' Os Fidalgos da 

Casa Mourisca os personagens repetem o que o narrador j百  dissera em parte, mas os novos dados 

ou as novas circunstancias em que os relatos se d5o modificam-lhes a face e os tornam agrad百veis 

e necessrios ao leitor e さ  intriga. 

Na confisso de Jorge durante o jantar, o leitor tamb6m j呑  conhece os fatos ai re- 

latados, o que nぎo os impede de serem fundamentais, provocando uma caminhada na hist6ria 

(D. Lus abandona o lar), ao mesmo tempo que decorrem de outra analepse interna e homo- 

diegtica ( o relato mal6volo dos primos ): tudo se engrena e acelera. Se n'  A Morgadinha as 
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analepses internas serviam para manter o interesse ou explicar atitudes de personagens, aqui 

elas por vezes se tornam motor da a9o. 

A analepse interna relativa ao pensamento de Gabriela no incio da narrativa pri-
meira retoma a que j百  se sabia a fim de mostrar a mudan9a de id6ias agora operada e com possi- 

veis conseqoencias para o futuro; a volta ao passado termina em prolepse..,. 

Quando nos relata a vida de Jorge desde a volta 白  Casa Mourisca, at a visita de 

Clemente, o narrador preenche uma lacuna temporal (acompanhando a vida de Berta, elidira a 

do rapaz ), ao mesmo tempo que estabelece um contraste:白  medida que o pai, perto da afilhada, 
melhora, a saode do filho, longe dela, declina. 

A segunda analepse que se refere a Clemente, desta vez interna, n5o apenas exerce 

a fun9§o tradicional de relatar o passado recente de um personagem que havia tempos se perdera 

de vista, como serve de estopim para o drama central que vinha ocorrendo apenas no mundo (nti- 

mo dos personagens. 

Observando a ordem em que s5o narrados os fatos, percebem-se semelhan9as e di- 

feren9as entre os romances de J白lio Dinis. As primeiras parece que se explicam pela preo9upa9o 

do escritor com a elabora95o de "livros instrumento"; as ltimas, pelas necessidades inerentes a 

cada obra. Salta a vista de qualquer leitor que J6lio Dinis ri5o realiza Inverses marcantes na or-

dem da sua narrativa. As vOltas ao passado, posto qbe bastante freqGentes, ocupam sempre um 

espa9o menor que o da harrativa primeira; so pequenas interrup es em uma ordem fundamen-

talmente cron6l69Iba; I6m disso, de utn modb ou dd outro, infoh-Aa-se o Ieitor de que o fato nar- 

ado aconteceu "ante?'. DificiImehte se encontrar um momento que deixe dovida sobre a sua 

tocalIa◇ b no tempo da hIt6rIa; Isto dificultaria o entendimento da obra, impedindo-a de atmn- 

gir seu fim: educar, civilizar e doutrinar as massas. 

H百  que convir, por6m, que o narrador revela corre9o e relativa riqueza no empre-

go de uma ordem bem tradicional. Valendo-se, na maior parte das vezes, de analepses completas, 

n5o demonstra problemas de juntura; explcita ou implicitamente, atravs de fatos da prpria 

narrativa ou coment6rios do narrador, brotando de descri96es, ・  pensamento ou fala de persona- 

gens,6 sempre com suavidade que se entra na narrativa primeira ou dela se sai. Suavidade e firme- 

za, pois o narrador sabe perfeitamente aonde quer chegar - como afirma Adonias Filho: "Nさo 

h como fugir ao que conta em movimento certo." (48) 

Apresenta os personagens no momento oportuno, traz de volta滴  a95o principal 

um que deixara propositadamente na sombra, resume aqui, repete ali, faz falar o personagem ou 

se manifesta por si mesmo. Tem o dom de apresentar um mesmo fato em forma e circunstncias 



-59機I 

to diversas, que parece sempre novo. Em qualquer situa9o, sem alarde nem repeti96es.enfado- 

nhas, vai pintando seus quadros, destacando o principal pelo esmaecido do acessrio. Podemos 

aplicar-lhe o que ele pr6prio dizia sobre uma personagem: 

"Muito de propsito, a morgadinha afastava-se o mais possrvel da cabecei-

ra do enfermo, por uma razo anloga a que obriga os pintores a deixar em meias 

tintas os acessrios de um quadro, para que a aten9o se fixe no objeto principaL" 

(AMC, p. 431, XXVII) 

E o principal, no Autor,6 a narrativa primeira, para cujo efeito concorrem as ana- 

lepses. 

Aceitaramos como fato natural o amor entre parsonagens de ambientes culturais 

bastante diversos se n5o houvesse um mesmo Lastro cultural a uni-los? Todos os seus heris e he- 

rolnas, muitas vezes por esforo pr6prio, conseguiram uma "educa9o esmerada". Este 6 o termo 

com que o narrador se refere a Cecilia, a filha 白  nica, do guarda-livros. O lavrador prspero, Tom6, 

manda sua Berta estudar na cidade, despertando coment百rios maldosos de que "se afidalgava". 

Margarida amava os livros, meditava-os e procurava ensinar o que sabia; "ningum adivinharia" 

em Augusto "um mestre-escola de aldeia"; por sua fisionomia e cultura, destacava-se no seu am- 

biente. Se assim n谷o fosse, que afinidades poderiam existir entre um jovem m百dico, conhecedor 

dos clssicos, e uma inculta mo9a do campo? Ou entre a filha de um futuro ministro, com v'w6n- 

cia de senhora de sociedade, e um professor prim百rio que mal soubesse ensinar a ler? Ingenuidade 

de J6lio Dinis, ao ver na educa o um poder acima de suas foras, pensa Ant6nio Alvaro D6ria. 

(49) N谷o concordamos com este autor, pois que julgamos ser o grau de educa戸o e cultura o ele-

mento mais vlido para o nivelamento de classes. 

Tal constante nos romances dinisiano vem quase sempre sob forma de retorno ao 

passado: algumas p百ginas de importante interrup椅o d台  ordem cronolgica, a deixar claro,, muitas 

vezes, o elo entre os personagens: 

"Al6m do interesse crescente que Ia encontrando na leitura, um motivo 

mais oculto lhe alimentava esse aftidr -- motIvo que ela prpria quase ignorava, ou 

pelo menos n5o dizia a si.ー  Como que desta forma se aproximava de Daniel." 

(APSR, p. 49, IX) 

"Madalena foi sempre para mim afvel; inclinava-se sobre o livro em que 

me via estudar, corrigia sorrindo, os defeitos da minha educa9o aldee, se reco-

nhecia progressos no discpulo, manifestava uma alegria que era para mim o maior 

incentivo e o maior pr6mio." 

(AMC, p. 252, XV) 



Nestes dois romances, o episdio da inf言ncia que deu origem ao amor secreto de 

personagens introspectivos e tristonhos, associa-se a cenas de "instru恒o"; no segundo, o pr6prio 
Augusto o revela, em sua ロ  nica manifesta9百o de destaque (50); no primeiro, deparamo-nos com 

a idflica cena em que o menino professor ensina sua pastorinha a lerー  e aqui justificamos o "qua-

se "de uma frase anterior e passamos juntamente a um "tempo" importante em pelo menos tr6s 

dos romances de Dinis: a infncia. A ela se liga o amor de Margarida e o de Augusto, dela vem a 

atra9ミo inicial de Berta por Maurcio; mas que diferen9a entre as suas manifesta96es... N'Os Fl 
dalgos da Casa Mourisca, o narrador a revela em sumrios, falando em seu prprio nome ou pene-

trando nas recorda96es do pernagem (51); a afei95o af nascida, por6m, assume um car百ter de i- 
ius含o que logo se desvanece, sendo substitu(da por um amor adulto; da( talvez a forma de sum - 
rio com que aparece. N'A Morgadinha dos Canaviais, trata-se do fato mais importante da vida 

vida de Augusto, a explica9含o da sua tristeza, o seu tesouro amoroso que guarda com recato - 
o narrador d6 a palavra ao personagem, que faz um longo relato ao amigo ervan百rio, na solene 
noite de Natal. 

N'As Pplas do Senhor Reitor, pela 丘  nica vez, a infncia nos aparece como cena, 

"presente" da narrativa; porque esta ordem cronolgica, quando nos demais romances a forma a- 

nal6ptica domina? Methito n#Uma Famflia lnIesa, 百  assim que aparecem as raras referncias ao 

pessdo1 O cas de amor adultd, que estrutura a narrativa, constitui normalmente o "presente" 

da histria; dele se rerha ao "passado", longfrquO (infncia de Madalena, por exemplo) ou cr6- 

ximo Itipo oe vida citadina levada por Henrique); finda a a戸o principal, solucionados os cOnflitos 

amorosos, salta-se para o futuro, resuuindo d narrador, em algumas p百ginas de conclus含o, anos e 
anos da vida posterior dos personagens. 

As Pupilas do Senhor Reitor fogem さ  regra: n5o apresentam concluso, (omeam 

diretamente na infncia, a ela dedicando seis captulos, nomero razovel. Nぎo nos parece casual 
o escritor abandonar aqui as "meias tintas "... O modo de apresenta9谷o do fato talvez se ligue白  
importncia maior deste momento na hist6ria dos personagens - 6 nele que se inicia o amor de 

Margarida, que estrutura o romance e que acompanharemos em seus enganos e desenganos, des- 

de os seus primeiros momentos. Mais do que a representa95o da vida na aldeia, o romance parece 

ser sobretudo a hist6ria do amor de Margarida, amor triste e quieto, que se esconde para chorar. 
O carter concentrado e melanc6lico da herona - o mais desenvolvido, propositadamente (pare- 

ce-nos), no romance - desperta as simpatias do narrador, que faz dele a base desta obra; da' tal- 

vez a importncia da cena inicial, com toda aquela magia mtica das "origens", que se tenta, em 
vo, perpetuar. Cecilia Meireles parece ver nele tamb6m o centro da obra: 

"De um lado, dois irm言os: Pedro, o grave, e Daniel, o estouvado. Margari- 

da e Clara, do outro lado. E de permeio o problema do casamento. Jos das Dor- 

nas, Jo谷o Semana, o reitor? - elementos da paisagem: no96es do trabalho, da ca- 
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ridade, da vigilncia espiritual. A famlia de J050 da Esquina, as beatas, as mu lhe- 

res, as crianas, as criadas? figuras de movimento, enchendo os entreatos. E o pu-

ro e silencioso amor de Margarida, florindo na  sombra central, im6vel, sozinha. E 

as imprud6ncias de Clara, em redor. E as leviandades de Daniel, e toda a confuso 

de sentimentos em choque, de equvocos, de luta das personagens consigo mesmo 

e com os outros. (52) 

Dissemos, h呑  pouco, serem raras as referencias a infncia n'Uma Fam'lia Inglesa, 

precisamos, agora, acrescentar que o adjetivo se extende a todas as analepses mistas, que se resu-

mem 白  s duas j百  mencionadas. A narrativa, neste romance, parece centralizada no "presente", 

constituindo-se em uma "fotografia" da psicologia amorosa no Porto contemporneo de Dinis - 

esta a sua preocupa9谷o principal, importando o passado apenas para Jenny e Manuel Quintino, 
cujas atitudes atuais l百  se originam. Carlos e Cecilia so seres do presente, nele vivem e se movi- 

mentam, come9am a existir a partir de seu encontro - esse 6 o seu 6 nico "passado", muito pr- 

ximo (dentro da narrativa primeira), incio do seu amor - e, por isso, eles mesmos o relatam a 

Jenny. Seu futuro, tamb6m, mera decorr6ncia do "presente", merece apenas algumas linhas de 

concluso. interessante, por6m, revela-se um fato: se, tanto no nvel da narrativa, quanto no da 

hist6daI o tempo preenchido pelo passado n5o 6 grande, o mesmo no se pode dizer da sua im- 

portancia: sem a doena de Manuel Quintino, o amor dos dois jovens nきo encontraria uma ocasi5o 

to propcia para frutificar; sem a maternal interven9きo de Jenny, n谷o se chegaria, provavelmente, 
ao "happy end", e, como j百  vimos, as atitudes de ambos se originavam em longfnquos dias do pas- 

sado... 

Presena bastante discreta n'Uma Fam'lia Inglesa, assume o oassado uma imnor- 

tflEla bem m8ir n'AS Pupilas do Senhor Reitor, tanto no nvel d白  histeria, quanto no da narrati- 

va. Cresce a quantidade de analepses de grande alcance e estas - mIstas ou internas, com o harra- 

dor falando em seu prprio nome ou no da personagem - referem-se quase exciusivamente a Mar- 

garida. Mesmo quando se focaliza Clara ou Daniel, 6 ela quem se quer alcan9ar: o carter bondo-

so da noiva de Pedro emerge do seu relacionamento com a irm; o relato da vida de Daniel no 

Porto explica previamente que o rapaz a esquecera. 

Tal fato nさo nos parece casual. De todos os personagens deste romance, Margari- 

da revela-se a a nica marcada pelo passado: dele e para ele vive. Como afirma Clara, ao descobrir- 

lhe o segredo: 

"Eu podia esquecer-me da minha afei9o de crian9a. Tu nきo, que tudo to-

mas a srio.E teu costume. Eu sei." 

(APSR, p. 240, XXXVIII) 
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E o narrador desde o incio da obra explica essa atitude da jovem; seu tempera-

mento ser ao mesmo tempo conseqoencia e causa da importancia que o passado para ela assume: 

"Arredada de propsito de casa, e passando dias inteiros nos montes, a acorn- 

panhar o gado, habituou-se de pequena a vida'da solid首o - e 6 sabido que h呑bitos 

de melancolia se adquirem nesta escola.ー  Foi, pouco a pouco, contraindo cardter 

triste e sombrio, que 6 tra9o indel6vel que fica de uma infncia,さ  qual se sufoca-

ram as naturais expanses e folguedos, em que precisa de trasbordar a vida exube-

rante dela. Por isso se afeicoara a Daniel, o a nico que a viera procurar さ  sua sou- 

dao, e oferecer-se como o suspirado companheiro das suas horas infantis. V-lo 

desaparecer agora, era assistir ao desvanecimento da mais grata das suas iluses, da 

mais intensa das suas alegrias; e a sensibilidade nascente da pobre crian9a recebia 

uma nova t倉mpera nesta separa9含o dolorosa." 

(APSR, p. 33, VI) 

Para a menina, n5o fora simplesmente um namorico de crianca que terminara, fora 

a sua 白  nica alegria. N谷o se podia, pois, estranhar que conservasse aquele bem perdido da o nica 

forma que lhe era permitida: a lembrana. 

Nela encontrava foras para suportar as horas difceis, como aquela em que a ma-

drasta lhe imp6s uma terrvel tarefa: 

"Era, como disse, no inverno; fazia um frio excessivo. A lareira estava apa-

gada j白; da parede defumada pendia uma candeia, cuja luz bruxuleante era a o nica 

a iluminar o recinto. O vento assobiava nas in凸meras fendas da porta da cozinha 

e entrava em correraes impetuosas pelo tubo da chamin6 (...) 

Margarida, naquele momento, sentiu mais amarga, que nunca, a sua orfan-

dade e o seu desmparo. Chorou, chorou a ponto de Se sufcar, e pediu さ  Vir- 

gem que se compadecesse dela. 

Lembrou-se ento de quando a mandavam sozinha para o monte, e daquelas 

raras entreabertas de felicidade que lhe fizera sentir a companhia do pequeno Da・  

niel. 

As saudades desses dias nunca mais a deixaram. Com  elas vivia sempre, com 

elas se achava s, quando, olhando para o passado, lhe pedia uma recorda博o de 

prazer, em paga de tanta tristeza que, no presente, lhe oferecia a vida, de tantas 

sombras, com que lhe vinha o futuro. 

Nesta noite pensou tamb6m em Daniel; pensando nele, e naqueles breves mo-

mentos que vivera, esquecida do infortonio, na solido dos montes, chegou a ilu- 
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dir-se, a imaginar-se transportada l; e esqueceu o frio e o medonho da noite, - 

que um e outro Ihos fizera desvanecer a vara mdgica da fantasia;ーe sensivelmente 

parou-lhe a m谷o que fiava, desca (ram-the os bra9os, vergou.a cabea melanclica, e 

o pensamento perdeu-se em longa e abstrata contempta5o, que, sem transi9o 

aprecivel, terminou num sono profundo. Encontraram-se e confundiram-se os 

ltimos devaneios da viglia, com os primeiros sonhos em que flutuavam ridentes 

as mesmas imagens, fantasiadas ou recordadas naquela." 

（賀§氏p.42 ・ 43, V川）  

Dela se originou um amor adulto, secreto, mas que, embora o fosse, no se con-

tentava em existir. Anseios de concretiza9ぎo existiam e qu§o duro lhe foi o perceber que o obje-

to amado a esquecera e dava provas continuas de sua leviandade, nぎo poupando nem a futura cu- 
nhada... 

"Diga-se a verdade. At6 quele momento, Margarida conservara uma iluso; 

muito escondida dos outros e de si, mas nunca de todo extinta. 

Avaliando, por os seus, os sentimento dos mais, n5o podia convencer-se de 

que, em Daniel, estivessem inteiramente apagados os vestgios daquela inf合ncia, 

gozada em comum por ambos. Pensava que ele a reconhecesse logo, ao v6-la, que 

lhe n谷o ouviria pronunciar o nome, sem que a mem6ria o repercutisse; que o pri-

meiro olhar seria f6rtil em recordac6es, que bastaria s para ressuscitar o passado 

inteiro. 

E ngahara-se: conheceu que se enganara a9th-a, que o vira passar assim; e, ape- 

sar de toda a fora da sua raz谷o, Margarida sentiu enevoarem-se-lhe os alhos de l- 

grimas, e a alma de melancolias." 

(APSR, p. 88, XV) 

E mesmo quando a realidade parecia lutar para destruir seu amor, bastava uma 

m6sica para que voltasse mais forte do que nunca. Margarida soubera dos versos que Daniel havia 

dedicado a Francisca e doa-lhe ver seu (dolo agindo levianamente. De repente, Clara come9ou a 

cantar a cantiga da "morena": 

"Margarida ficou s na sala. 

Viera aumentar-lhe a turba9o, em que estava j百, esta cantiga de Clara. 

Andava-lhe muito ligada a id6ias do passado, para a poder escutar com ind i- 

ferena. 

Aquela toada era para Margarida como as palavras misteriosas que, em certos 
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contos de fadas, se diz terem o cond5o de evocar dos pramos mais agrestes, jar- 

dins, florestaS e palcios encantdos; povoara-se-lhe a imaginaり o, ao ouvi-Ia, um 

pouco de recorda戸es ao princpio, e depois, muito de fantasias. 

Encostada. ao  peitoril da j台nela, e apoiado o rosto nas mos, assim ficou por 

muito tempo tom o olhar vago o o pensamento mais vago do que o olhar ainda." 

(APSR, p. 162 - 163, XXVII) 

Como bem percebeu Maria Aparecida Santilli, a cntiga funciona aqui como um 

recurso narrativo, ligando-se intimamente aos sentimentos dos persbnagens e "se converte em foco 

evocativo, ensejando, pelo processo dos reflexos condicionados, a tportunidade de se relaciona-

rem com cenas ocorridas no passado, ao simples repetir-se dos versos e da toada." (53) 

As msicas do passado marcam a hist6ria amorosa de Guida: a alegria do incio, a 

tristeza do meio, a feliddade do fim... E esta chega quando cessa o hiato entre as duas 6 pocas e 

presente e passado tornahi-e uma coisa s. Dankl o expressa: 

"- (.) Alguma cdisa se passou no meu cora戸o, que me fez outro homem. 

Acabou O lou亡o sonho de dez anos, que andei sonhando. Despertei ontem. Ago- 

ra sou o mesmo Daniel, que daqui partiu, deixando na aldeia algu6m, que do at- 

to dos mbntes olhava com tristeza para a estrada, que o constrangeram a seguit, 

estrada que, el tamb6m, regou corn l百grimas de saudades. Guida, n言o me per- 

doar百  as toucuねs deste Sonho nau? Nぎo mas perdoar6 em nome do passado? 

Fale. 

Margarida no respondia." 

(APSR, p. 270, XLI) 

A resposta vir no olhar, no sorriso, que brota de uma cantiga da inf含ncia: a Ca- 

breira. 

"Neste momento passou na rua uma rapariga, cantando: 

De pequenina nos montes 

Nunca tive outro brincar, 

Nas canseiras do trabalho 

Meus dias via passar. 

Daniel olhou para Margarida, que desta vez n5o desviou tamb6m o olhar. 

E agora como que o passado inteiro, aquele passado de ambos, lhe apareceu 

com o prestgio da saudade e dourou-se-lhe o futuro com o fulgor das esperan9as. 
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Estes pensamentos trouxeram-lhe o sorriso aos l百bios, e a confiana ao cora- 
戸o." 

(APSR, p. 282, XLII) 

Aquele pequeno conto de fadas musicado se transforma em realidade. 

O "antes" continua-se no "agora", o romance termina com a vit6ria de um passa-

do que lutara para se tornar presente - luta interior, no pensamento de Margarida, e que precisou 

de foras exteriores para chegar a bom termo. Sem "os outros", a mocinha no seria feliz. Os 

temperamentos introvertidos necessitam de um "empurro".., 

O Augusto, d'AMoradinhadosC,,a is, continua, de uma certa maneira, a oro- 
Dlem自tica da doce Guide. Tamb6m ele se esconde, mesmo dos que lhe querem bem, for9ando-os 

a adivinhar o que lhe vai na alma: se o ervanrio n谷o falasse, dificilmente o mestre-escola revelaria 
aquele amor que viera da infncia t言o distante. Tamb百m ele ilude-se pensando que se contentaria 

em sonhar: o desnimo o domina por completo quando julga que Madalena vai casar com Henri- 

que, assim como Margarida sofrera ao perceber que Daniel nem a havia reconhecido. Muitas das 

analepses, pois, mistas ou internas, direta ou indiretamente, a ele se referem: a tristeza, o amor, o 

desnimo, a cal心nia... 

N'A Morgadinha dos Canaviais, por6m, mais importante que a problem百tica amo-
rosa parece ser a soCial e a ela dizem respeito as demais analepses, centralizadas no ervan百rio e 
conselheiro, O passado surge aqui como uma fora acusadora, uma Consci6ncia a qual 6 imposs(- 

vel fugir - o fantasma do velho Vicente nergRnt,irA o nni Ho MoHoIark, ーーk”一一」ー一一，一ー．一」一  
ーーーーー ’ー’’ーー  ー  ー’ーJ' '“ ~v 

''''"''v 、“"’、v'UICvqし .Pf tiリdtu'dm Uma VIaR a Tfl ri 【 ’PriAnirin I凸mkr，り，、一一I'"AA ～ー一．．一‘一  一 , 

deal que atraicoou.E t5o fcil ao presente tornar-se passado... Jlio Dinls via cdm tristeza aue 
a pot inlca liberal em seu pas, Cmbora t5o recente, j百  estava decr6pita, crcomida pelas foras do 

passado que se faziam sentir: o sistema eleitoral, t谷o jovem e meritrio, via-se fraudado - o velho 
senhor feudal, Jo5ozinho .das Perdizes, mandava e desmandava em seu "rebanho" de eleitores; o 
povo cntinuava passivo e sem Ontender nada do que se passava 白  sua volta. N含b ta para isso que 
tinham morrido tantos liberais. As' rvores do velho Vicente, derrubadas sem piedade, tornam-se 

srmbolo dos ideais polticos esmagados. Como mostra Ant6nio Jos Saraiva, na 6 poca em que 

Jlio Dinis escreve liberais e conservadores entravam em acordo, preiudicando o povo: a estrada 

que se vai construir, obtida atrav百s de manobras escandalosas, n含o passa pelas terras do conse- 
Iheiro nem do seu opositor, Seabra, os "dois grandes propriet百rios da aldeia", mas pelas de 

Vicente, "um pobre homem sem riqueza nem influencia." (54) 0 passado, n'AMojgadinha, 
atrav百s das suas analepses mistas, externas e internas, referentes ao erva nrio e ao conselheiro, 

identificando-os muitas vezes, como dois lados que so de um mesmo ser (o passado de um vem 
referido pelo outro nas p百ginas 235 e 277 ・  278 dos captulos XIV e XVll) serve a Jlio Dinis 
para chamar a aten 含o, criticamente, para a problem言tica atual do seu pa's. 
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Provavelmente, o leitor n谷o seria t谷o atingido pela cena da elei盛o se n言o tivesse 

ouvido as crticas do narrador e do ervan言rio 云  atua9谷o poltica do conselheiro, que em nada se 

diferenciava da dos oponentes, como bem acentua o relato anal6ptico sobre a campanha eleitoral. 

Mais uma vez, como nas refer倉ncias a educa9含o dos personagens, as "meias tintas" do acessrio 

(o "passado") contribuem para destacar o principal, o "presente", no qual desponta tamb百m o fa-

natismo religioso, que abordaremos mais tarde. 

N'Os Fidaljos da Casa Mourisca, a narrativa anal6ptica parece desempenhar um 

papel ainda mais importante. Se, n'As Pupilas do Senhor Reito1, se destacava a personagem cen-

trai pelo apego ao passado, aqui 白  toda a obra que se estrutura em torno dele. Situando-se no ex-

tremo oposto a Urna Famlia Inglesa, avulta, aqui, o nomero de analepses externas e mistas. An- 

teriormente, referimo-nos apenas 白  s mais longas, mas toda a obra v-se marcada por esse passado 

anterior a a9含o. E ele a sua mola mestra. Determina as atitudes de D. Lufs, de Jorge (mais at6 do 

que este pensa), de Berta e at6 de personagens secund白rios como Ana do Vedor. E ele que separa 

e une os personagens. 

O maior empecilho 合  felicidade dos dois jovens reside no orgulho fidalgo de 

D. Lus, que vive para a recorda95o de urn passado de fausto absolutista e s pode olhar corn inve-

ja inconsciente o progresso do ex-criado. 

O prpriO Jorge, embora "moderno" e "liberal" em sua viso de problernお  econ6- 

micos, revela-se, no campo amoroso, um segundo D. Lufs - tamb6m lhe agradam os gesos gran- 

diosos, os sacrifcios her6icos que, no fundo, escondem b velho orgulho (semi-consciente), que 

apenas um olhar perscrutador, como o de G abriela, consegue perceber. Lembremos a cena em 

que Jorge conta a prima sua deciso: 

"- (...) E verdade que a amo. 

- Nesse caso que quer dizer toda esta com6dia? 

- Quer dizer que eu e Berta estamos decididos a cumprir corajosamente o 

nosso dever. Ela fazendo a felicidade de um homem honrado que a estima, e reali-

zando o papel de provid6ncia de uma fam'lia, que 6 a mais gloriosa misso da mu- 

Iher; eu votando-me todo さ  obra que empreendi, e procurando tornar tranqilos 

os ltimos dias de meu pai neste mundo, sem lhe ir exacerbar as paix6es do seu 

cora盛o irritado, para satisfazer as minhas. 

- A poesia dos meus sentimentos estd muito atrasada, ao que vejo. Dantes 

os amantes sinceros e generosos punham acima de tudo os direitos dos seus puros 

afetos. Eu sou dos que lem por a cartilha desses tempos. 

- Os afetos generosos estendem a sua generosidade aos sentimentos dos ou-

tros cora96es, ainda quando lhes s5o opostos. Respeitam-nos. 

ー  E muito sublime; no entendo bem. vamos a saber, primo Jorge, dar-se- 
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qu9 ainda haja por a' uns fumozinhos de vaidade aristocrtica? 

ー  Em mim nきo a conhe9o; mas respeito-a naquele velho, em quem descarre- 

gania o ltimo golpe se a nぎo respeitasse. 

-E esse o obst百culo? N首o vejo a' sen§o a necessidade de uma contempori 
za輔o. 

ー  Ngo digo isso, prima. As contempla96es que tenho com meu pai, t6-las-ei 

corn a sua mem6ria. 

- Mas n含o 6 muito de cristさo supor que o sacrifcio feito さ  vaidade do vivo 

flode ser agradvel 白  alma, que deixou no sepulcro todos os prejuzos do barro em 

que se envolvia. Os preconceitos aristocr白ticos n§o sobem ao c6u; quero cr自-lo; 

ficam nos sarc6fagos da fam flia, de mistura com as cinzas mortu百rias. 

- Embora; mas seriam criminosos todos os projetos de felicidade, que se ba-

seassem em um fato tぎo funesto como esse aciuc alude. Em tais fundamentos ngo 

serei eu quem d s edifique." 

(OFCM, p. 303, XXVIII) 

Berta se sente feliz em substituir, no cora戸o do velho fidalgo, a imagem da queri-

da amiga que perdera. Nela atu白  com deciso a magia de um passado em que, sendo filha de um 

humilde lavrador, era a colhida cOrno igual na casa dos fidalguinhos. Quando Jorge se sente tonta 

do a enfrentar o pai, em bu5ca da felkidade, 6 ela quem consolida a deciso her6ica: 

“ー  Que diz, Jorge? NUnca me poder百  vir a. felicidade da disc6rdia da sua fa- 

milia, e bem ve que era inevitvel. Eu su a filha de Tom6 da P6voa, lembro-me 

disso, Jorge; de Tom da P6voa, o antigO criado da Casa Mourisca; o homem de 

quem o Sr. D. Lus recebe os servi9os cornd humilha96es e insultos. Seu pai es- 

tima-me; ainda h百  bem pouco me aben9oou, como se eu fosse sua filha. Nさo 

queira obrigar-me a perder essa estima, que tanto prezo. N5o seria feliz depois; 

n5o podia s6-lo. Assim conservarei a amizade de todos.., porque o Sr. Jorge 

h-de estimar-me sempre, n§o 白  verdade? 

- Hei-de ador-la, Benta - murmurou Jorge, submetido. 

- Vamos; procedamos agora como se nada se passasse entre n6s. Ganhemos 

coragem para cada um cumprir o seu dever e separemo-nos como bons amigos." 

(OFCM, p. 295, XXVII) 

Ana do Vedor, a velha ama・deleite de Jorge e Maurfcio, escore-se no passado para 

justificar suas a96es; assim como aconselhara o filho a casar, lembrando-lhe seu pr6prio pai, no 
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teme D. Lus, nem as conseqo自ncias do que lhe ir言  contar, porque, muitos anos antes, j言  lhe disse-
ra verdades e, sobretudo, porque recebera da m谷e dos rapazes, em seu leito de morte, a response- 

bilidade de velr por eles. (55) Esta me substituta ngo se resigna a ver o filho caminhando para 

a morte, sem tentar impedi-lo. 

No pr6prio Clemente,6 o amor ao ideal profissional que sonhara no passado, e 

com o qual a realidade cotidiana entrava em choque, que o faz demitir-se, dedicando-se apenasa 

tradicional vida de agricultor e precipitando, com seu podido de casamento, a rovola貞o m白tua dc 
um amor secreto e todas as conseqo白ncias da' advindas. 

O passado de Tom6 impulsiona Jorge a agir; lutando para salvar sua casa da rufna, 
o rapaz apaixona-se por Berta, mas os orguihos aristocrticos os separam. A for9a do passado pa- 

rece opor obst百culo intransponvel 白  felicidade do par, entretanto, dela mesma vir百  e solu95o: 
percebendo a identifica貞o Borta-Beatriz, que ocorre no 谷  nimo do velho fidalgo, Gabriela saberd 

conduzir com habilidade esse apego ao passado, obtendo, atravs dele, a felicidade de todos. 

Mas falemos de Beatriz, esse ente suave que, embora falecido, continua a fazer 

o bem aos que ama, como o narrador adverte nas primeiras p百ginas da obra: 

"(...) para todos o nome de Beatriz, a rccorda9ぎo' dos seus gostos, das suas 

palavras, era um talism谷, cuja eficcia nunca se desmentia. A alma daquele anjo 

assistia ainda 白  famlia, que chorava, e 白  sua misteriosa dire9ぎo obedeciam todos, 
sem o perceberem. 

Morta aos dezasseis anos, Beatriz vivia ainda nos lugares quo habitava. 
H白  entes assim, cuja influ6ncia p6stuma. lhes d言  uma quase imortalidade, 

maneira da luz sideral, que continua a cintilar para n6s, depois de aniquilado o fo-

co que a emitia." 

(OFCM, p. 13, I) 

Com a jovem filha de D. Lus o passado atua mais do que em todos os demais ro- 

mances: faz-se presente. Para a decisJo de D. Lufs, autorizando o filho a administrar-lhe a casa, 

pesa muito o argumento de Mauricio: continuando a Casa Mourisca naquela rufna crescente, dia 

viria que o quarto onde vivera aquele "anjo" seria profanado por estranhos (captulo VI). Es- 

crevo a Gabriela, sobrinha de id6ias t含o opostas 合  s suas, porque Jorge lhe lembra a dedica戸o da 
mesma na 6 poca da morte da mocinha (captulo VI). 

flerta recorda com carinho a amiga, cuja imagem embeleza a de Maurcio, nos pri-

meiros tempos da chegada a aldeia, por andar-lhe associada (captulo IX); apela para o seu nome 

diante dos mal-educados fidalgos do Cruzeiro, que a molestavam na companhia de Mauricio (cc- 

ptulo X川), assim como Jorge o far pera obter do irmo a promessa de n苔o importunar mais a 
jovem (captulo XIV). 
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Finalmente, o mais importante: Berta transforma-se em Beatriz. Vejamos como 

isso ocorre. 

No incio do romance, divagando Jorge por seu passado infantil: "Pouco e pouco, 

por uma insensvel transi9谷o・  a imagem de Berta substituiu a de Beatriz." (OFCM, p. 137, XIV) 

O fato como que prefigura o que ocorrer com D. Lus - lembrando-lhe fsica e espiritualmente a 

filha querida, cantando-lhe as mesmas mosicas, compartilhando a mesma saudade, lentamente as 

figuras v5o se confundindo: 

"As horas, que to longas e fastidiosas se sucedem na vida do doente, passa- 

yam para ele rpidas e despercebidas, preenchidas pela companhia de Berta. 

A v -la trabalhar a seu lado, a ouvi-la falar de Beatriz ou a conversar no mais 

trivial assunto, a seguir-lhe com a vista os movimentos fceis que lhe recordavam a 

filha, e escutar pela voz dela a leitura dos livros de imagina 百o a que a baronesa o 

habituara, D. Lus esquecia o tempo e os ponderosos motivos da sua usual metan- 

colia. Um dia manifestou desejos de ouvir Berta tocar. (...) 

Berta fez-lhe ouvir, uma por uma, todas as msicas que Beatriz tocava. Res- 

suscitou-lhe o passado. Sob to profundas impress6es quase se confundiam no es- 

pinito do anci苔o a imagem da filha que perdera com a da afetuosa rapariga, que 

tanto lhe amenizava a existncia." 

(OFCM, p. 317, XXX) 

A identifica5o final, tamb6m relacionada com um sonho, precipitar o desenlace: 

" Uma noite, D. Lu(s, depois daqueles trs dias de febre e quase de del'rio, 

conseguira adormecer de um sono mais tranquilo e reparador. N5o foram os so-

nhos incoerentes, absurdos e fatigadores que o atormentaram desta vez; mas um 

sonhar grato, sem vises febris, e durante o qual a imagem da filha por vezes lhe 

apareceu sorrindo-lhe com o carinho de que ele ainda se recordava com a mais 

pungente saudade do seu cora戸o. Esta imagem transformava-se-lhe a s vezes por 

sens fvel transiao na imagem de Benta, e t5o semelhantes, t首o confundidas lhe apa- 

reciam, que ele nem sabia ao acordar com qual das duas sonhara. Umas vezes era 

a filha que lhe falava com a voz e sob a figura de Benta; outras Benta revestindo a 

imagem de Beatriz. 

Despertou deste sono por alta e calada noite." 

(OFCM, p.391, XXXVII) 
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Ap6s uma longa medita9o silenciosa, diante da moca que adormecera a cuid-lo, 

monologa o fidalgo: 

"ー  Por que 6 s tu que velas a meu lado? Que laos te prendem a mim? Por 

que dedicas a este velho a tua juventude? ... E n言o se recompena esta abnega9ぎo? 
Pagam-te, sacrificando-te aos seus ... preconceitos. 

E continuava a contempl6-la em sil6ncio; depois voltava a murmurar: 

ー  Beatriz, se fosse viva, chamar-te-ia irm含; havia de querer-te junto de si, no 
seu quarto. E eu... por que no hei-de chamar-te filha?" 

(QFCM, pp. 392 -393, XXXV川) 

Com estas palavras, o feitor j百  prev o que suceder. 
Para que as coisas continuem, 白  preciso que se transformem. No passado existe 

uma fora que 6 preciso saber aproveitar. Jorge descobre, no plano social, que um descendente 

digno de seus antepassados deve lutar contra os problemas do seu tempo e com as armas do mes- 

mo. Impelido, sem que o saiba, por Gabriela, o pr6prio D. Lus acaba por aceitar esta verdade - 

o lado afetivo transforma o social: para que Beatriz continue,' preciso que ele aceite Berta; acei- 

tando esta, o fidalgo Jorge pode tornar-se lavrador, desenterrando, assim, o tesouro escondido 

que a imagina95o popu'ar dizia existir ria Casa Mourisca... 

Detivemo-nos mais nas analepses mistas e externas, proとurando mostrar a fun麿o 

que exercem no quadro principal os fatos anteriores ao inrcio da narrativa primeira. Resta sal ien 
tar um aspecto daqueles que j白  ocorrem dentro da mesfna, referidos em analepses internas  ( e mis- 

tas, na Sua parte interna): grande parte deles diz respeito 自  problem百tica amorosa.E atravs de fa-

tos ocorridos no "presente" da narrativa, mas trazidos como "passado", pelo narrador ou pelo 

personagem, que ficamos sabendo como come9ou o artsor no cora さo dos jovens protagonistas: 

Jorge, Berta, Margarida, Madalena (nas cartas mais recentes), Carlos e Cecilia. A evolu9さo deste 

amor, porm, se liga, em geral, a mon6logos interiores, que abordaemo no capitulo referente ao 
"modo". 

Passemos, agora, a uma rpida viso do papel das prolepses nos romances de Dinis. 

As antecipac6es, em J6lio Dinis, so geralmente curtas; constituem pequenos avi- 

sos, por6m, como os da vida real, servem exatamente para despertar a aten9o. Em meio de cap(- 

tu lo, ou no fim dele, fazendo-se men9oa narrativa ou n5o, despertam o interesse do leitor por 

personagens que s6 mais tarde entraro em cena, ou por fatos que iro ocorrer. 

"Um homem, que havia na aldeia e com quem cedo teremos de travar conhe- 

cimento, um velho ervan百rio (.・.) concorreu tambm (...) para a educa5o de Au- 

gusto." 

(AMC, p. 101, VI) 
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Este conhecimento ocorrer百  poucos dias depois, no tempo da histria, e quatro 
captulos mais adiante, no da narrativa. 

Em tom de conversa' ntima, vemos n'As Pupilas uma prolapse de curto alcance, 
pois, logo aps o seu t6rmino, come9a a narra戸o dos fatos que culminaro por confirm-la: 

" - Faremos dele um padre, Sr. reitor? 

ー  Que d丘vida! E um padre a s direitas. 

Ora aqui 6 que o bom do padre se enganava, como, pouco tempo depois, 

ele prprio reconheceu." 

（聖§氏p.11,Iリ  

Ao contrrio, por6m, do exemplo anterior, a distncia (aqui nula) entre a anteci- 
pa輔o e o fato, no tempo da narrativa, corresponder a um perodo bastante grande no da hist6- 

ria. Embora o narrador fale em "pouco tempo": "Foi o caso que, a' por volta de um ano depois 

que o Daniel principiara os estudos (...) comeou o reitor a observar que o rapaz lhe vinha um 

pouco mais tarde para a li9ぎo." 

O narrador emprega,白  s vezes, uma linguagem um pouco menos explcita, mas car-

regada de interesse amigo por seus personagens; falando da alegria de Cecilia, ao prebarar a festi-

nha para o pai, diz ele algo que se ver' confirmado poucas pginas e minutos depois, igualando-se 

aqui as duas temporalidades: 

"Pobre rapariga1 Mal sabia ela, que bem de perto a seguia a nuvem, que havia 
de assombrar-lhe o fulgor daquele contentamento." 

(UFI, p. 269, XXV川) 

Muitas vezes sさo os personagens que fazem men9苔o a fatos vindouros. Observan- 
do os cuidados da prima para com Henrique, encontrado quase 自  morte, Madalena mOnologa: 

"Sim; aquela cabea estoUvada p6de at6 hoje passar por este anjo sem o co- 

nhecer; mas era predso h§o ter cora9さo para que, ao erguer-se daquele leito, no 

seja o seu primeiro movimento o de ajoelhar diante dela para a adorar. E Henri-

que no 白  falto de cora戸o. Lida, lida, minha boa Cristina, que para a tua felicida-

de lidas. Foi a Provid6ncia que quis que tu vencesses com as mais aben9oadas ar 

mas que concedeu さ  mulher. Confio em Deus que vencers. Deixar-te-ei todas as 

fadigas, para te pertencer todo o prazer." 

(AMC, p. 430, XXVI) 



-72ー  

O captulo imediato confirmar o progn6stico: ap6s uma semana de perigo de vi- 

da, os "sintomas" de amor comearo a aparecer. 

Gabriela tamb6m medita sobre o futuro: 

"-(.・.) Ao p' de um velho quer-se sempre uma rapariga para n含o os deixar a-

zedar e tomar estes ares selvagens e opini6es avinagradas, que o tio Lus j百  ia ad- 
quirindo・  Nada; o padre procurador o mais distante dele possvel, que pregue a 

outros os seus soporferos serm6es sobre o direito divino e sobre a corrup9谷o da 

poca; no lugar dele coIoquemos Berta, e quero saber se o Ie5o n6o t-de amen- 

sar." 

(OFCM. p. 253, XX IV) 

Berta anuncia explicitamente que dir ao noivo que s lhe pode oferecer afei9o e 

respeito (OFCM, p. 295, XXVII), fato que ocorrer mais de um m6s depois, na hist6ria, e apenas 

no cap'tulo XXX. 

Observando o primeiro exemplo citado, percebe-se que a prolepse pode servir para 

marcar a presena do narrador na narrativa que cria (atrav6s cio emprego de verbo na primeira pes- 

soa, como "teremos"); tal presen9a, por'm, n5o se faz sempre da mesma maneira. 

Muitas vezes refere-se a fatos da hist6ria, como no exemplo a seguir, onde a pro-

lepse abre uma analepse, em que se relata a vida recente de um personagem: 

"Clemente, o filho de Ana do Vedor, que nos tem andado longe da vista des. 

de a primeira vez que o encontramos, estava destinado a influir na sorte dos prin-

cipais personagens desta hist6ria; conv6m portanto que outra vez o chamemos 

mais para a luz." 

(OFCM, p. 270, XXVI) 

H百  casos, igualmente, em cue n5o se mehtiona apenas a hist6ria, mas tamb6m as 

partes da narrativa: 

"Que c ircuflstncia tinha convocado o cohcill百bulo conjugal, e o que foi fa-

zer O sr. Joぎo da Esquina, assim ataviado? 

V-lo-emos no captulo seguinte." 

(APSR,p. 133, fim do captulo XXII) 

Todas、  as antecipa96es que temos apresentado referem-se a fatos que aparocero 

dentro da narrativa primeira, sendo, portanto, internas, homodieg6ticas e repetitivas. 
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Existem, pordm, outras ~ externas que retratam acontecimentos posteriOres 白  
narrativa primeira, conduzindo "ao seu desfecho l6gico tal ou tal lihha de a椅o", ao mesmo tem- 
p0 que contribuem para, "de certo modo, autentificar o relato do passado". (55) Com exce悼o 
d'As Pupilas do Senhor Reitor, todOs dら  romances de J凸lio Dinis apresentam uma concius5o; atra- 
v6s de rpido sum百rio, conta'se o que ocorreu aps a solu9含o dos conflitos que constitu(am a 

narrativa primeira; al6m disso, o emprego de verbo no presente do Indicativo ajuda a criar a ilus&o 

de que os fatos contados acorteceram mesmo. 

Merece ainda men9含o uma prolepse referente a fatos exteriores, n5o さ  narrativa 
primeira, mas 白  prpria hist6ria narrada: ela constitui uma ref lex5o do narrador a partir de um 

acontecimento da hist6ria. Amando os velhos costumes portugueses, o narrador incentiva quem 

o l a conhec-los, advertindo que brevemente acabaro: 

"Quando um dia a m貞quina agrfcola fizer ouvir nas aldeias portuguesas o sil-

vo estridente do vapor; quando a fora prodigiosa de suas alavancas, o movimento 

de suas rodas gigantes e complicadas articuIa戸es dispensar o concurso de tantos 

bra9os, nestes trabalhos rurais; quando a musa pastoril, resignada, trocar as vestes 

primitivas, por a blouse, do artista e esquecer as antigas cantitenas para aprender a 
can5o das fdbricas; lembrar・se-ao com saudade das esfolhadas os felizes que as pu-
deram ainda gozar. 

A onda econ6mica adianta-se rpida; dentro em pOUco inundar os campos. 

Dem-se pressa os que ainda quiserem conhecer as velhas usan9as, para as quais es- 
tal j百  a soar a deliadeira hora." 

(APSR, p. 168, XXV川) 

Deixamos para o fim, propositadamente, um importante caso de prolepse (inter- 

na): aquela, onde o narrador se refere ao que vai escrever adiante - no mesmo ou nos prximos 
captulosー  alertando os leitores para os preceitos estticos que o orientam, e que no 5g0 habi-

tuais na'6 poca. 

N'Uma Famflia Inglesa, mas n5o somente nela, encontraremos exemplos. 

Antes de relatar as transformaoes por que passou Carlos quando come9ou a 
amar, comenta o narrador: 

"Desde esse dia, a vida de Carlos ia entrar em uma daquelas fases, que ao ro- 

mancista, no resolvido a iluminar os seus quadros de outra luz, que n5o seja a da 

realidade, levantam s6rios embara9os. 

Quando uma paix言o sincera domina o coraco do homem, exalta-se, sublima- 

se nele o que 6 a vida subjetiva; mas a vida exterior, a aparente, a que s avulta pa- 
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ra quem n言o possui olhos que vejam, e cora貞o que entenda o cora戸o deste ho- 
mem, essa, baixa ao nivel das puerilidades, 

Por isso temo fazer crnica do que se. passou em Carlos, nos dias sucessivosa 

confer6ncia que teve com a irma; porque, em tudo, pouco se nos deparar言  digno 

(UFI,p. 191 ・ 192,XlX) 

N'As Pupilas do Senhor Reitor, tamb6m ocorrem antecipa戸es que se justificam 
por um preceito esttico (amor さ  verdade), ao mesmo tempo que previnem o leitor para o que ir 
ver, atenuando, assim, a m言  impressao que o personagem poder vir a causar. Jlio Dinis amava 

suas criaturas, "filhas" diletas que lanava no mundo, procurando aplainar-lhes o caminho. (54 

"Mas, ainda que sob o risco de indispor o 白  nimo das leitoras contra um dos 

principais personagens desta singelssima hist6ria, farei aqui a desag十adveI, mas 
conscienciosa decIaraco, de que a imagem de Margarida andava, por aquele tem- 
p0, t谷o desvanecida j6 na mem6ria de Daniel, que nem o nome, pelo qual fora 

sempre designada na terra a famlia da rapariga, lhe p6de avivar os tra9os 

Havia muitos anos que Daniel observava um sistema de vida, que de todo o 

trazia desafeito dos h'bitos・  campestres e indiferente 含  s coisas e pessoas da locali-
dade que o vira nascer." 

(APSR, p. 83, XV) 

Nio amava o escritor apenas os seus personagens, mas a forma de romance que 

praticava; as conhecidas palavras com cue encerra o pr6logo d'Uma. Fam(lia 、  inglesa bem o ates- 

tam, servindo para preparar o 合  nimo do leitor par3 um tipo de obra literria a que no estava a- 

costumado. O que se lia em Portugal, na' poca do autor, eram romances de aventuras (de origem 

francesa), em que mirabolantes perip6cias se sucediam com incrvel rapidez e a anlise psicol6gica 

ficava por fazer. Jlio Dinis ia narrar de modo bem diferente (seguindo a Ii95o dos ingleses); no- 

cessria, pois, se fazia a advert6ncia: 

"Tais eram os principais membros da famlia Whitestone, com quem travare-

mos mais f ntimo conhecimento nos vrios captulos desta singetissima hist6ria, 

em cujo decurso, desde j貞  o declaramos para hoaJirnentar ilusrias esperanas, a 
a戸o prossegue desimpedida de complicadas perip6cias." 

(UFI, p.20, II) 
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E impossvel afirmar qual o motivo que leva um escritor a alterar a ordem de ou 

oucaao ae suas obras; pode-se apenas aventar hip6teses. Segundo Liberto Cruz, Jlio Dinis teria 
adiado a pubIica9言o d'Urna. Famlia Inglesaq antecipando-lhe As Pupilas, por temer que o poblico 
acnancto-a dit [cii, no aderisse自  obra. (58) 

Dc qualquer maneira, fica claro que, em seu primeiro romance, o Autor anuncia a 

concep5o esttica que, de forma ostensiva ou discreta, empregaria em todos os demais: conhecer 

intimamente personagens que vivem hist6rias singelas. 

Nos romances de Jりlio Dinis, al6m das prolepses, por natureza explcitas, encon 
tram-se muitas das "iscas", que Genette aponta como caractersticas da tradicional arte de "ore- 
para9ao -. 

E na apresenta9さo dos personagens que ela por primeiro se revela: bem antes de 
entrarem em cena, muitas figuras, principais ou secund百rias, j tiveram seu nome mencionado em 
algum dilogo da hist6ria. 

Ouvimos falar em Ana do Vedor e seu filho Clemente no momento em aue Bet-ta 
volta 白  aldeia (OFCM, p. 83, V川) e eles s ser5o vistos em ac5o alguns dias deoois (OFCM n 
II''At e p. 1 1t ・  XII). Carlos refere-se aos enfadonhos amigos ingleses de seu pai em fevereiro, 

mas os conheceremos apenas no dia do aniversrio de Jenny, em maio (UFI, p. 63. VI e o. 308 
入入入i;j. u conseineiro, corno j自  vimos anteriormente, est百  na boca dos outros, muitas vezes cri-
tica e mal6vola, antes de fazer-se presente na a9さo (AMC, captulo Xリ  

Os personagens principais masculinos s5o apresentados de imediato, quer suriamー  
como e mais freqente - atrav6s de coment百rio prvio do narrador e em grupo, acompanhados de 
pai e irmさo (ou irma, no caso de Jenny); quer entrem diretamente em a5o, como ocorre com 

Henrique e Augusto, n'AMorgadinha dos Canaviais. 

Com as personagens femininas, as coisas costumam passar.se diferentemente: h百  
toda uma prepara博o, que desperta o Interesse do leitor por elas: Cecilia aparece primeiramente 

incgnita, atrav6s do relato de Carlos (captulo VII), depois vagamente, no mon6logo do加  i (n& 

se sebe o que ela 6 dele, se eSposa ou filha...) (captulo IX, p' 98) e surgep essoaImente bem de-

pois (captulo Xli). 

Fala-se tanto ao pobre Henrique, em sua de匁astante viagem, na morgadinha dos 

Canaviais, que o infeliz chega a irritar-se. (59)E o primeiro dia da hist6ria, capitulo I. No dia i- 

mediato, o rapaz sai a passear e v uma bela moa protagonizando uma singela cena campestre; 

sente-se agradavelmente impressionado (capitulo 川). Vai visitar a famlia amiga da sua e l言  en- 
contra a mesma personagem que vem a ser, para sua surpresa, a t5o falada morgadinha; passou-se 

apenas um dia, mas j百  estamos no capitulo IV. 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, Berta e Gabriela aparecem pela primeira vez atra- 
vs do comentrio carinhoso de quem as aprecia, ou mordaz dos queお  criticam. Tom百  se refere 
com carinho さ  filha "crescidita" que estuda na cidade e esse mesmo fato desperta o coment百rio 

離朋批，露綴難  髄  盛;fl 
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maldoso de Frei Janurio: para que dar educa9ao de grande dama a quem ir casar com um lavra- 

dor? Ambicionar o pai um genro fidalgo? A hist6ria est comeando,6 o seu primeiro dia e j百  
se percebe a diferen9a de ponto de vista entre a Herdade e o solar (captulos Ill, p. 26 e IV, 

p. 40). 0 mesmo padre absolutista se escandaliza com Gabriela (captulo IV, p. 40):6 vergonho-

so a sobrinha do nobre D. Lus transigir com a nova ordem liberal! Para o fidalgo, a moa6 "uma 

doida", embora de' "bom corac5o", mas Jorge a defende, mostrando seu "fundo de bom senso" 

(captulo IV, pp 81 - 62). Depois disto, n5o entram ainda em cena: chegam cartas de ambas, 

precedidas ou seguidas de explica9苔o do narrador sobre o passado das mesmas; o tempo j呑  passou, 
meses~ na hist6riaー, captulos - na narrativa (cinco para ambas, do Ill ao V川  - para l3erta; do 

VI ao IX - para Gabriela). E o narrador at6 se desculpa diante da leitora: 

"Preciso 6 por6m dizermos algumas palavras a respeito de Berta, antes de a 

introduzirmos em cena; porque a leitora suspeita j百  que vai chegar afinal a hero 1- 
na; e a ausncia dela em sete captulos inteiros talvez n首o tenha j百  sido pouco es- 
trarihada." 

(OFC1'4, p.76, V川) 

S6 entoo dar-se- a entrada em cena, discreta na filha de Tom6, triunfal e blicosa em Gabriela, 

como pede o temperamento da baronesinha; mais alguns dias se passaram, e mais alguns captulos 

(para a sobrinha de O. Lus, que aparece apenas no capftulo)V). 

Apenas uma vez Jロlio Dinis no emprega "iscas" para as suas hero(nas: n'As Pupi- 

Ias do Senhor Reitor. Margarida e Clara surgem diretamente ao leitor; s depois 6 que se fica se- 

bendo quem suo. Em vez de refer倉ncias ao nome das persnagens e seu carter, cria'Se toda um 

ambiente: o reitor investiga o mist6rio dos atrasos de baniel e aconselha Pedro a abandon3r a vida 

airada... E o leitor espera anos (da hist6ria) e captulos tca narrativa) at6 ver aparecerem as hero 1- 
nas: Margarida srge aps um ano de estudo de Daniel, ho captulo 1V e Clara somente no dci- 

mo primeiro and da hist6ria, no cap(tulo Vil... MaiS uma vez, foz-se espa9o na narrativa e tempo 

na hist6ria antes que a "mulher" entre em a9o. Como diz Cec'lia Meireles: 

"(...) a apresenta戸o das herofnas sempre se reveste para ele de uma imr 
槍ncia imensa. Faz-se u m espa9o, no captulo, para chegar, sob uma luz de riqu(s- 

ma sutiieza, aquela que o autor descreve com luxo e amor de pormenores, da orla 

do vestido a cintiia95o das pupilas - da cintila賛o das pupilas ao estremecimento 

de cada segredo do seu cora95o." (60) 

Nem sempre as "iscas" preparam a entrada de personagens, muitas vezes elas di-

zem respeito aos pr6prios fatos da histria. 

As vezes uma frase do narrador sugere algo que j百  aconteceu na hist6ria, ma,ain- 
da no foi narrado: 
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"Vai adiantada a manhぎ  do dia seguinte a quele, em que se passaram as cenas 
descritas j百. S5o mais de ohze horas. Carlos dorme ainda. 

Recolhera-se き  hora cr(tica, em que principim a desmaiar as estrelas no f ir- 

mamento, a agitarem-se nos ninhos as aves e a soarem na rua os socos de alguns o- 

perrios mais matutinos. Que admira pois que durma, a sonhar talvez a continua- 
9きo, favorvel a seus desejos, de qualquer aventura incompleta do baile da vspe- 
ra?" 

(UFI, p. 41, IV) 

Outras, conta-se um fato de modo tきo discreto e com uma distnda to grande 
das suas consequ6ncias, que s percebemos sua existencia em uma releitura. Descobre-se na pas-
ta de Augusto uma carta que o incrimina, a narrativa j百  atingiu o cap(tulo XXII; no cabitulo final, 
o verdadeiro culpado aparece - Pertunhas; entretanto, no segundo dia da histria, no captulo 

VIII, o narrador mostrara o mesmo Pertunhas roubando sorrateiramente uma carta de Augusto... 
(AMC, p. 127, V川; p. 379, XXII; p. 525, XXX川) 

Palavras dos personagens tamb6m podem preparar o leitor para o que suceder. 
Logo aps a 、  egunda visita さ  filha do tendeiro, Daniel escreve a um amigo: 

"Participo-te que se est desenvolvendo em mim o gosto pelo g6nero campes- 
tre. Principio a achar mais dignas do pincel do artista estas formosuras expressivas 

e, quase direi, en6rgicas da aldeia, do que as sempre monotonamente l含nguidas 
maravilhas da cidade. Pena 6 que o reconhecesse um tanto tarde. Resta-me j呑  
pouco alento para empresas de rapaz e, demais, a minha nove posi95o social obri-
ga-me a uma seriedade que me tolhe a a貞o. Agora s devo aspirarき  s do9uras e-
molientes da vida conjugal. Nさo obstante, andam-me a tentar uns olhos pretos, e 
eu n含o sei se sustentarei o equilbrio por muito tempo. Encomenda a todos os 
santos a manuten戸o da minha sisudez, se n5o queres ver perdida a fama do teu a- 
migo, no ninho seu paterno." 

(AF§F, p. 131, XXII) 

Quando D. Lus, ap6s trs dias de febre, chama o filho at6 o seu leito, todos pen-
sam que vai morrer - todos os personagens ー, mas o leitor j百  sabe que a realidade 6 outra: de ma- 
drugada, aps uma longa medita95o diante de Berta adormecida, o velho fidalgo, como j百  sabe- 
mos, monologara: 

"- Beatriz, se fosse viva, chamar-te-ia irm§; havia de querer-te junto de si, no 
seu quarto. E eu ... por que n含o hei-de chamar-te filha?" 

(OFCM, p. 393, XXXVII) 

O simples pensamento de um personagem pode tornar-se mais tarde realidade; a 
"viso" de Henrique1 no captulo XXVII, v-se comprovada pelo relato rpido da "concluso" 
(AMC, pp. 440- 441, XXVII e p. 541, Concluso). 
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2.21 A dura9o 

2・2・1一 A dura9散）,segundo Genette 

Mais difcil se faz o estudo da dura9ざo da narrativa do que o relativo さ  ordem. 

Neste, pode-se comparar efetivamente os dois planos temporais e verificar se a narrativa acompa-

nhou a cronologia da hist6ria ou relatou os fatos anacronicarnente. Existe uma narrativa em or-

dem estritamente cronolgica, que funciona como ponto de refer6ncia; o mesmo no ocorre, po- 

rm, com respeito a dura戸o: nunca existe uma isocronia rigorosa entre a narrativa e a hist6ria; 

mesmo na cena dialogada, a igualdade entre o segmento narrativo e o diegtico n谷o6 absoluta, 

pois se conta tudo o que foi dito, mas "nきo se restitui a velocidade com que essas palavras foram 

pronunciadas, nem os eventuais tempos mortos da conversa." (61) 

Assim sendo, pensa Genette que s6 possfvel definir o isocronismo de uma narra-

tiva como "const合ncia de velocidade". Significando esta "a relaC各o entre uma medida temporal e 

uma espacial", "a velocidade da narrativa se definir pela rela9各o entre uma dura9o, a da.hist- 

ria, medida em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, e uma extenso: a do texto, medida 

em linhas e em pginas." (62) 0 crtico salienta tamb6m o fato de que nさo existe uma narrativa 

completamente isocrnica, sem nenhuma acelera崎o ou retardamento: "uma narrativa pode dis-

pensar anacronias, mas n貸o caminha sem anisocronias, ou (...) efeitos de ritmo." (63) 

Segundo Genette, o estudo da dura悼o, assim entendida, s encontra alguma perti- 

nncia no nvel das grandes unidades narrativas, que se medem de modo apenas aproximativo, vis- 

to que o tempo diegtico quase nunca se v自  indicado com a preciso que nos seria necess巨ria. 

Para realiz-lo, precisamos, primeiramente, determinar "o que entenderemos por 

grandes articula戸es narrativas" e "dispor, para medir seu tempo de hist6ria, de uma cronologia 

aproximativamente clara e coerente." Como as primeiras n言o coincidem obrigatoriamente com as 

divises aparentes de uma obra em partes e cap(tu!os, pode-se adotar "como crit6rio demarcat.- 

rio a presenca de uma ruptura temporal e/ou espacial importante". (64) 

Observando uma obra literria, v-se que a velocidade narrativa varia muito, po- 

dendo algumas horas da hist6ria, ocupar duzentas p百ginas e muitos anos serem referidos em ape-

nas algumas linhas. Pareceria, entb, que a sua grada戸o atingiria um nGmero infinito; entretanto, 

"a tradi96o narrativa, e, em especial, a tradi95o romanesca, reduziu esta liberdade, ou, pelo 

menos, a ordenou, escolhendo, entre todas as possibilidades, quatro rela戸es fundamentais que se 

tornaram (...) as formas can6nicas do tempo romanesco: mais ou menos como a tradi9各o musical 

cl貞ssica distinguiu, na infinidade das velocidades de execu戸o possveis, alguns movimentos 

cannicos, andante, allegro, presto, etc. (...)." (65) Tais movimentos narrativos seriam o sum百rio, 

a pausa descritiva, a elipse e a cena. 

O sumrio constitui "a narra戸o, em alguns pargrafos ou pginas, de vrios dias, 
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meses ou anos de exist巨ncia, sem detalhes de a9各o ou de palavras" e "ermaneceu, at6 o fim do 

sculo XIX, a transi悼o mais comum entre duas cenas", "o tecido conjuntivo por excel白ncia da 

narrativa romanesca, cujo ritmo fundamental se definiria pela alternncia entre sum百rio e cena". 

(66) A maioria dos segmentos retrospecthios, sobretudo as analepses completas, fazem-se atra- 

vs deste tipo de narra9o, entre cujas principais e mais freqoentes fun6es figura exatamente a de 

"relatar rapidamente um periodo do passado". (67) Um exemplo de incio do sumrio seriam as 

palavras de Fielding: "N谷o cansaremos o leitor com todos os detalhes desta estratgia amorosa." 

(68) 

Na pausa descritiva, "um segmento qualquer do discurso narrativo corresponde a 

uma dura9谷o diegtica nula". (69) N谷o se confunde ela com toda pausa, nem com toda descri悼o: 

tamb百m s含o pauses os excursos comentativos com verbo no presente, mais conhecidos como "in- 

terven戸es do autor"; por outro lado, nem toda descri9含o acarreta uma pausa. As de tipo iterati- 

vo, que n含o se referem a um determinado momento da hist6ria, mas a uma srie de momentos a- 

nlogos, no diminuem a velocidade da narrativa; pelo contrrio, j百  que contam uma s vez o que 

aconteceu vrias vezes. As que correspondem a "uma parada contemplativa do pr6prio heri", 

que se det6m a observar um objeto ou espetculo, n言o determinam uma pausa na narrativa, "u- 

ma suspenso da hist6ria ou, conforme o termo traditidnal, da "a9o" "; nきo fogem da temporali-

dade da hist6ria. (70) 

Proust utiliza apenas este 白  ltimo tipo de destil9o, que acompanha a caminhada 

ou o olhar de um ou mais personagens e faz coincidir o movimento do texto com a dura9首o des・  

te percurso; tem-se menos "uma deescri9o do objeto contemptado que uma narrativa e uma anli- 

se da 航  ividade p erceptiva do personagem que contempla, daS suas impresses, descobertas pro- 

gressivas, mudan9as de dist含ncia e de perspectiva (...)". (71) Trata-se de um recurso antigo para 

transformar descri9o em narra戸o (j' aparecendo na Astre), mas, segundo Genette, chega ao ro-

mance moderno via Flaubert, j百  que "o romance de Baizac, ao contrrio, fixou um cnone descri-

tivo (...) tipicamente extra-temporal, onde o narrador, abandonando o curso da hist6ria (ou (...) 

antes de abord-la), se encarrega de, em seu prprio nome e t苔o s para a informa9o do leitor, 

descrever um espet百culo que, para falar a verdade, nesse momento da 'hist6ria, ningu6m olha." 

(72) Vemo-nos diante de frases como "Agora 6 preciso entrar na casa de ...", em que quem entra 

6apenas o narrador e o leitor, "figura" que ser estudada no cap(tulo referente さ  "voz". 

Na elipse, "um segmento nulo de narrativa corresponde a uma dura9ぎo qualquer 

de hist6ria". (73) Do ponto de vista temporal, ela pode ser determinada ou indeterminada, con- 

forme a dura95o seja indicada ou no, atravs de expresses como "dois anos mais tarde" ou 

"muitos anos". Do ponto de vista formal, dividem-se em explcitas e implcitas. As primeiras in-

dicam (de modo determinado ou no) o espa9o de tempo que suprimem, equivalendo a resumos 

muito rpidos, como "alguns anos se passaram", ou simplesmente referindo-se ao tempo trans- 

corrido, ao retomar a narrativa, atravs de expresses como"dois anos mais tarde". Impl'citas so 
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"aquelas cuja prpria presena no declarada no texto, e que o leitor somente Pode inferir de at- 
guma lacuna cronol6gica ou de solu戸es de c ontinuidade narrativa"; quando se torna impossvel 
focaliz百-las, coloc-las em algum lugar, tornam-se hipotticas. (74) 

A cena, geralmente dalogada, "reafiza convencionalmehte a igualdade dd tempo 
entre narrativa e hist6ria"; na sua alternncia com o sum百rio, se estrutura, como j百  foi dito, a ncr- 
rativa romanesca tradicional e mesmo a de Flaubert, onde os dois movimentos continuam a opor 
um conteロdo dramtico a um n5o dram百tico, exercendo a prihieka o papel dcisivo da a9o, e o 
segundo, a "funao de espera e ligaao". (75) Empregando pratkamente s cenas, e de modo 

absolutamente novo, Proust6 quem altera o sistema rtmico da nafrativa romanesca. 

2.2.2 - A dura9ぎo no tempo dinisiano 

Retomando os segmentos temporais que constituem os romances de Jlio Dinis e 
que j百  foram enumerados no estudo da ordem, procuraremos identificar as anisocronias ali exis- 
tentes, isto 白  , verificar a rela戸o estabelecida entre a dura9首o dos momentos da histria (medida 
em dias, meses e anos) e o espa9o que os mesmos ocupam na narrativa (captulos, pginas ou ii- 
nhas). Como a a戸o desenvolvida nos romances dinisianos n&, ultrapassa, geralmente, uns seis 

meses, nossas "grandes unidades narrativas" serao constitudas, muitas vezes, por um ou mais dias 

de hist6ria narrada;al6m disso, como a divis5o em captulos ali funciona, vrias vezes, como linha 
demarcat6ria de unidades ou sub-unidades temporais (manha, tarde, de um mesmo dia), os levare-
mos tamb百m em considera9さo, ao lado da ind ica o do n6mero de pginas. 

Parecendo-nos que o Autor age sempre de modo semelhante flo que diz respeito 合  
dura9苔o - procuraremos mostrar que as dtferenas se estabelecem apen自s na dosagem de um mes-
mo processo~ ,abordaremos conjuntamente os vrios romances: somente aps os quatro quadros 

comparativos (entre tempo da hist6ria e partes da narrativa)6 que comentaremos as anisocronias 

e procuraremos identificar o ritmo da narrativa dinisiana, examinando o modo como o Autor em-

prega os quatro movimentos narrativos cannicos. (76) 

Passemos agora, pois, aos quadros das grandes unidades narrativas. 

HISTORIA 	(dias) 

Uma Fam'lia Inglesa 

1. 0 encontro e as las. consequ 6ncias: 
a) lo, dia 

b)2o.dja 

c)3o.dia 

NARRATIVA (captulos e pginas) 

lii 
	

20 ・ 40 	(77) 
IVa XIII 
	

41 一 138 

XIVaXV 
	

138 ・ 157 



XVI 

XVII OXV川  

XIX 

XIX 

XIX 

XX e XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV a XXVIII 

XXVIII 

XXVIII 

XXIX 

XXIX a XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XXXIX 

XXXIX 

Conclusao 

ConcIuso 

7 157 ・ l73 
I 

I 192-195 

I 195-199 

, 200 ・ 202 

' 
	 202 - 224 

I 
	 224 ・ 237 

' 237 -242 

242 - 273 

I 242 - 277 

, 277 -279 

, 280 

281 -343 

, 
	 343 ・ 347 

348 - 356 

I 
	 357 - 360 

I 
	 鉛1 

I 
	 361 -366 
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2. A descoberta da identidade: 

a) alguns dias depois, 10. dia 

b)2o.dia 

3. As mudanas: 

a) o dia seguinte 

b) o lo. domingo 

c) todo um ms 

4. Aaproxima9o: 

a) o dia lo. de abril 

b) o dia imediato 

5. A convivncia: 

todo um m6s 

6. 0 desentendimento: 

a) o O ltimo dia deste ms 

b)odia imediato 

c) dois dias depois (maio) 

7. A crise e as solu戸es: 

a) alguns dias depois: vspera 

do aniversrio de Jenny 
b) o dia seguinte, aniversrio 

de Jenny 
c) o dia subsequente 

d) um dia depois 

e) o dia imediato 

f) algumas semanas depois 

g) um dia 

8. 0 casamento e a prosperidade: 

a) algum tempo depois 

b) anos depois 

As Pupilas do Senhor Reitor 

  

1. Estudos para padre: 

a) certo dia 

b) oito dias depois 

c) todo um ano 

2. 0 idlio infantil e a alteraao nos planos: 

a) um dia 

b) duas semanas depois 

c) o dia seguinte 

d) o dia imediato 

, 

, 

1 

, 

, 

, 

7 一  9 

9 一 10 

10 - 11 

11 - 12 

12 - 13 

14 ・ 27 

27 - 31 
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e) menos de uma semana depois 

3. Anosde espera: 
a) um dia 

b) dez anos (seguintes) 
c) um dia (ap6s os dez anos) 

d) os mesmos dez anos 

e) alguns dias depois do diac 
4. Avolta: 

a) o dia da chegada 

b)odiaseguinte(?) 

5. A primeira leviandade: 

a)odia imediato 

b) vrios dias 

c) um dia 

d) algum tempo depois 

6. A segunda leviandade: 

a) preparativos' para a esfolhada 
b) a noite da esfolhada 

c) o dia imediato 

d)durantevrjosdias 

e)certatarde 

f) o dia imediato 

7. A crise e as soiu戸es: 
a) dias depois, uma noite 

b) antecedentes 

c) o dia seguinte 

d) o dia imediato 

VII 	 , 37 - 	40 

X 	 , 

xi a XVI 	, 

54 - 	59 

59 - 	94 
XVIIa XXII 	, 94 - 130 

XXII a XXV 	, 

xxvi e XXVII 	, 

xxix e XXX 	, 
xxx 	 , 

132 - 156 

156- 166 

172 - 185 

185 - 186 
XXX 	 , 186- 189 
XXXI 	, 190- 195 
XXXII e XXXII1 , 195- 208 

xxxiv 	208 ・ 214 
xxxv 	215 ・ 218 
XXXVaXL 
	

219 一 257 
XLa XL11 
	

257 ・ 287 

A Morgadinha dos Canaviais 

1. Achegada: 

a) o primeiro dia 
b) o dia seguinte 
c) dois dias depois 

2. 0 Natal: 

a) dois dias depois 

b) o dia seguinte (24/12) 

c) o dia subsequente (Natal) 

3. 0 Dia de Reis: 

a) durante onze dias 

b) dia da Reis (6/1) 

I eli 
	

5 	・ 37 
Ill a VIII 
	

37 ・ 136 
1XeX 
	

136 ・ 172 

Xl eXIt 
	

172- 204 
Xilla XVI 
	

204 ・ 267 
XVII 
	

267 ・ 287 

xviii 	 287 - 289 
XVII1 
	

289 ・ 310 



XIX 	 ' 
	 311 -328 

XX 	 I 
	 328 一 344 

XXIIeXXIIZ 

XXIV 

XX1VaXXVI 

XXVII 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

344 - 346 

346 - 360 

1 360 ・ 394 

, 394 -396 

, 397 -430 

' 430 -438 

『  438 -443 

I 443 - 459 

I 459 -469 

, 
	 469 ・ 493 

XXI 

XXI 
I 

I 

XXXI e XXXII , 	493 -520 

XXXIII 	, 	520 -539 

Concluso 

Concluso 
I 

I 

540 

541 ・ 543 

, 5 - 	17 

' 17 ・ 68 

, 68 ・ 70 

I 70 - 75 

I 75 一 81 

, 81 - 96 

, 97 ・107 

I 107 -142 

VII eVIII 

VIII 

VIIIeIX 

X 

XIa XIV 
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4. 	Perigo na igreja: 

domingo, alguns dias depois 
5. A volta do Cancela: 

alguns dias mais tarde 

6. Preparativos para a estrada: 

a) alguns dias depois 

b) um dia 

7. Aacusa戸o: 

alguns dias depois 

8. Conflito no cemit6rio: 

a) o dia da morte de Ermelinda 

b) o dia seguinte, do enterro 

9. A descoberta do amor: 

a) trs semanas (?) 

b) um dia 

c) dois dias depois 

10. AeIei9谷o: 

a) o dia seguinte 

b) dois dias depois (elei戸o) 

11. A reabiIita9o e o amor: 

a) o dia seguinte 

b) o dia imediato 

12. Felicidade, progresso e poltica: 

a) pouco tempo depois 

b) anos depois 

Os Fidalgos da Casa Mourisca 

1. 0 despertar de Jorge: 

a) anos anteriores ao presente da 

narrativa 

b) um dia de setembro (outono) 

c) o dia seguinte 

2. Atividade agr'cola: 

alguns meses 

3. 0 retorno de Berta: 

a) um dia 

b) dez dias depois 

c) o dia seguinte 

d) o dia imediato 

4. A chegada de Gabriela e o "exlio" 

de D. Lus: 
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a) alguns dias depois 
b) o dia seguinte 

c) o dia subseqente 

d) o dia imediato 

e) um dia depois 

5. A saudade da Casa Mourisca: 
a) tres dias 

b) o quarto dia 

c) um dia depois 

6. 0 pedido de Clemente: 

ap6s algum tempo (um m6s?), 

certo dia 

7. A convalescena de D. Lus: 

a) ap6s algum tempo, certo dia 
b) o dia seguinte 

c) durante muitos dias (um m6s?) 

8. Descoberta e revela9さo: 
a) certo dia 

b) o dia seguinte 

c) poucos dias depois 

9. A resolu9きo de D. Lus: 

a)odia imediato 

b) o dia subseqoente (primavera) 
c) durante tr自s dias 

d)o4o.dia 

10. Felicidade e prosperidade exemplar: 
a) meses (?) depois 
b) anos (?) depois 

XV ' 

XVI , 

XVII eXVIII 	I 
XIX e XX 	I 

XXI I 

XXII , 

142 ・ 153 

153 一 168 

168 -195 

195 一 210 

210 -227 

228 -236 
XXIII ' 236 ・ 248 
XXIV e XXV 	I 248 ・ 270 

XXVIeXXVII 	, 270 -296 

XXVIII 	I 297 -305 
Xxix ' 305 -316 
XXX , 316 ・ 318 

XXX I 318 -326 
XXXI 326 ・ 338 
XXXII a XXXV 338 ・ 375 

XXX VI 375 - 377 
XXXVI e XXXVII, 377 ・ 390 
XXXVII 390 -393 
XXXVII 393 ・ 402 

ConcIuso 	, 402 -404 
ConcIuso 	I 404 ・ 405 

Observando os quadros comparativos apresentados e excluindo os fatos que nos 
chegam atravs das concluses (mera decorr自ncia l6gica dos problemas j百  solucionados), pode -se 
perceber que as a9うes desenvolvidas duram geralmente poucos meses, relatados em aproximada-

mente quarenta captulos. Empregamos o advrbio "geralmente" porque n'As Pupilas do Senhor 
Reitor a a9!o comea ainda na adolesc自ncia dos personagens, onze anos antes do conflito adulto. 
Se atentarmos, porm, apenas para este, a dura9ぎo diegtica nさo fugir tamb6mさ  regra geral vis-
to que Daniel retorna a aldeia no auge do verso (julho, provavelmente) e a hist6ria termina pouco 

tempo depois da esfolhada, que ocorre ainda em setembro. 

N'Uma Famlia Inglesa, Carlos encontra-se com Cecilia no Carnaval, em 19 de fe-

vereiro e o pedido de casamento ocorre algum tempo depois do aniversrio de Jenny, em maio 

N'A Morgadinha dos Canaviais, a narrativa primeira comea em dezembro, um pouco antes do 
Natal; quando o conselheiro parte, no dia 7 dc janeiro, nos 6 dito que voltaria para as eleiめes, 
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que estavam pr6ximas; atentando para este fato e para os sum百rios e elipses, que se referem nor-
malmente a "alguns dias", deduz-se, ent含o, que a hist6ria dure at6 maro. Jorge, n'Os Fidalgos 

da Casa Mourisca, desperta para a sua responsabilidade de salvar a casa paterna em "uma manha 
de Setembro, l'mpida e serena, como 自  s vezes 誠o na nossa terra as manhas de outono (...)" 
(OFCM, p. 17, lI) e a volta de Berta ao solar, poucos dias antes da soIu9さo do problema amoroso, 
d-se na primavera, como se depreende do seu dilogo com D. Lus: 

"- Fizeste bem. Havia de custar-me a morrer sem me despedir de ti. 
ー  Quem fala aqui em morrer? Agora que o inverno passou e que este tempo 

est百  a dar vida a tudo 6 que o padrinho se lembra disto? Pois veremos. Dentro de 

poucos dias 6 preciso continuarmos aqueles nossos passeios na quinta." 

(OFCM, p. 390, XXXVII) 

Atentando para os momentos limtrofes da duraao diegtica, somos levados a te-
cer algumas consideraゆes sobre um possvel valor simb6lico dos mesmos. Em todos os romances 
passa-se de uma' poca mais百  rdua, para uma mais amena: Carlos deixa o inverno de uma vida sc-rn 
objetivos (quer de trabalho, quer amorosos), para realizar-se em uma primavera de amor e respon-
sabilidade profissional. O imaturo e leviano Daniel amadurecer como as百  rvores, ao passar do en- 
languescedor vero ao ameno outono, quando a generosidade e o ju'zo de Margarida frutificarao 
na sua alma desajuizada, mas fundamentalmente boa. O inverno em que vinha caindo a vida de 

Henrique, esmagado por preocupa96es egofstas e hipocondracas, transforma-se numa primavera 

de amor e entusiasmo pela agricultura. E sobretudo n'Os Fidalgos da Casa Mourisca a simboliza- 
声o parece evidente: Jorge se assume como adulto responsvel em uma manha do outono, clara 
como seu racioc'nio; a 豆  poca mais difcil para ele e seu pai - um sofrendo de amor e outro de 
saudade do ler - coincide com o duro inverno; finalmente, quando o "tempo est百  a der vida a tu- 
do" 百  que os problemas so solucionam e pai e filho reflorescem no amor de Berta. S'mbolos co- 
muns, "naturais" at6, por seu uso universal, fceis de entender, como interessava a Jlio Dinis, 
mas to singelos... 

Como procedo o narrador ao relatar os fatos ocorridos em uma fra9o de tempo 

to pequena? Privilegia sempre alguns dias das hist6rias, desenvolvendo-os com vagar, em cenas 

que ocupam um, dois ou vrios captulos, ao passo que o resto do tempo diegtico 6 apresentado 
resumidamente em pginas e at6 mesmo em tinhas. 

N'Uma Fam'lia Inglesa, o seguhdo dia da hist6ria ocupa dez ciaDtulos (97 oai- 
naS); o cia festa Manuel Quintino, cinco (31 pgines) e o dO aniversrio de Jenny, oito (62舶ai- 
nas;; vinte e trs, dos trinta e nove captulos, correspondem, pois, a apenas frs dias de diegese; 
treze captulos sero ocupados por outros treze dias; dezesseis dias de hist6ri自  ocupero trinta e  
Seis captulos, restando apenas tres destes para o reiat -, de pelo menos dois meses e meio, j百  quo 
a narrativa primeira se inicia em 19 de fevereiro e o aniversrio de Jenny ocorre em maio. U'As 
Pupilas d白  Senhor Reitor, o dia da volta de Daniel aldeie e o que se lhe segue prolongam-se por 
seis captulos cada um (35 e 36 pginas, respetivarnente), o dia posterior 自  cena do quintal cor-
responde a uns cinco (38 pginas), portanto, trさs dias ocupam dezessete captulos; uns dezessete 
dias so distribudos, com espa9o maior ou menor, por mais vinte captulos, aproximadamente; 
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vinte dias  correspondero, portanto, a trinta e sete captulos, e onze flflos e dois metes, mais ou 

menos, a apenas cinco. N'A Morgadinha dos Canaviais, o segundo dia da hist6ria e primeiro da vi・  
da de Henrique na aldeia ocupa seis captulos (99 pginas), a vspera de Natal prolonga-se por 

quatro (63 pginas) e os conflitos gerados pelo enterro duram trs(33 pginas); cinco outros dias 

correspondem cada um a dois captulos (totalizando 151 p'giiias) e nove mais, a um n6mero igual 
na narrativa (nove captulos ou 167 p百ginas); dezessete dias ocuparam aproximadamente trinta e 

dois captulos, sobrando o espa9o equivalente a um captulo para os dois meses restantes. N'Os 

Fidalgos da Casa Mourisca, o dia em que Jorge se decide a salvar sua casa da rufna prolonga-se 
por seis captulos (51 pginas); aquele em que Maurcio aborrece Berta com os primos e Jorge se 
sente enciumado ocupa quatro captulos (35 pdginas), aquele em que Ana revela o segredo a 
Tom豆  e a D. Lus leva quatro igualmente (37 pginas); o do jantar e o do pedido de casamento 

ocupam cada um dois captulos (27 e 26 pginas, respectivamente)ー  esses cinco dias da hist6ria 
correspondem, na narrativa, a dezoito captulos (176 pginas ); dezoito dias ocuparo dezoito ca- 

pitulos; vinte e trs dias de diegese preenchem, pois, trinta e seis captulos, equivalendo mais de 
cinco meses de diegese 白  extenso de apenas um captulo. 

Comparando os dados que acima apontamos, parece evidente que o narrador cons- 

tr6i os romances na base de um ou dois captulos pbr dia significativo, ampliando este nロmero em 
algumas ocasi5es de maior destaque. Al6m disso, costuma agrupar tais dias em uma s6rie sucessi- 

va, formando os mesmos como que um todo, com e nfase no incio, meio ou fim: s vezes acorn- 

panhamos um dia completo, do princpio da manh5 at6o fim da noite, funcionando o、dia seguin-
te como uma continua戸o, uma decorr6ncia l6gica (tal acontece com o dia da deciso inicial de 

Jorge - captulos II a VII - e o seguinte, que ocupa apenas duas pginas do VII); outras vezes,6 

o primeiro dia que ocupa um pequenino espa9o na narrativa, preparando o segundo - o mais irn- 

portante -, que se v seguido por um ou dois em que a intensidade dos acontecimentc6vai dec11- 
nando pouco a pouco (a v6spera do aniversrio de Jenny ocupa apenas uma pgina, o prprio dia 
se prolonga por oito captulos - cinqGenta e duas pginas ー, e os tr6s que se lhe seguem atingem, 
juntos, apenas dezessete pginas, ou dois captulos e meio); a unidade tamb6m pode ser constitu- 

da por dois ou trs dias, desenvolvidos todos eles em grande n6mero de pgIras, onde pequenas 

voltas ao passado contribuem para a caracteriza95o de personagens ou para urn "relax" do leitor 
dentro de uma seq溌ncia de fatos emocionantes (no incio d'A Morgad inha, o fim da tarde e a 
noite da chegada de Henrique 合  aldeia oCupam trinta e duas plginas - dois ap(tulos-ー, e o dia 
imediato se prolonga por noventa e nove p百ginas - seis captulos; n'As Pupilas do Senhor Reitor. 
r、‘'.A．  一I弘一 ““一：h ー一一ー一  ー一  ”一一一一一一一 」一  ” 」一  ，, os tres cilas fiflaiS mostram um "crescendo "da a9谷o com pauas ahal6pticas - a cena no quintal 
ocupa apenas seis pginas (um captulo), segUe-se Urna analepse explicativa e vm os dias seguin- 

tes, cOrri trinta e cinco e tFihta pginas, respectivamente, entremeadas as a ltimas delas com peque-
nas an&epses). 

Tais unIdades correspondem aos momentos em que Um carter surge em a9言o den-
tro de um determinado ambiente, podendo ou no ao mesmo tempo precipitar os acontecimen- 
tos. V百rios captulos nos apresentam o estouvado e bondoso Carlos, quase sem que o problema 

amoroso caminhe; Jorge, por6m, demonstra seu modo de ser ao mesmo tempo em que vai modifi-
cando a situa戸o em que vive: no captulo II vemos apenas um rapaz preocupado com a rufna de 
sua casa; no stimo, ele j百  iniciou sua atividade de administrador da Casa Mourisca. No dia imedia- 
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to ao retorno de Daniel, dclineia・se apenas a volubilidade do mesmo em' ela9含o ao sexo oposto: 
em poucas horas, vemo-lo interessar-se sucessivamente por trs mulhereS: Margarida, Clara e Fran- 

cisca... Nos dias que se seguem, sua leviandade fez com que ponha em srio risco seu futuro pro- 

fissional; nos trs dias finais, sentiro os personagens as conseq泥ncias mais graves do seu tempe-
ramento estouvado, precipitando-se os acontecimentos, tal como acontecera no dia do aniversrio 

de Jenny, devido 合  s atitudes impensadas de Carlos. 

C) interesse do narrador det6m-se na pintut:a de uin tipo humano em a9さo e a nar- 
retive se alonga em cenas, geralmente dialogadas, que nos mostram fatos (da vida di百ria), que po- 
deriarn, na maioria das vezes, acontecer com qualquer um de n6s. Deparamo-nos sempre com pes-

soas comuns que n5o vivem estranhas perip6cias, mas pensam e agem de acordo com seu tempera-

mento e acabam descobrindo o amor, dentro de uma sociedade real, que apresenta aspectos a elo-

giar e a criticar. 

Sente-se uma preocupa戸o do narrador em nos aproximar daqueles seres que nos 
pe さ  frente, em nos identificar com eles... Dar as constantes ref lexes que acentuam o carter iiー  
niversal dos seus pensamentos e atitudes e contribuem para alongar as cenas... 

Os prprios romances revelam os preceitos estticos que seu criador afirmaria ex-

plicitamente no conhecido artigo intitulado "Id6ias que me ocorrem": 

"Tenho ouvido dizer que a indole do romance repugna a (entid各o no suceder 

das cenas e episdios; que num g自nero de literatura, como' aquele, o leitor quer 

depressa chegar ao desenlace e impacienta-se quando o autor entra em profusas 
descri必es, em anlises de caracteres, ou em divaga96es metaf(sicas. 

J百  me apontaram isto em processo de crftica feita a um dos meus livros. 

Examinei com cuidado os argumentos que se apresentaram e, na melhor boa 

f6, pensei nisto alguns dias. Acabei por convencer-me de que n含o tinham razao os 
censores. 

H' uma lei do gosto liter百rio em que eu acredito firmemente. O excepcional, 
o extravagante, o desregrado no 6 o que desperta nos leitores ou nos espectadores 

o mais verdadeiro, o mais duradouro interesse; pelo contrrio,' o comum, o 

vulgar na justa acep9言o do termo. 

Quando encontramos em um livro pensamentos que j言  tivemos um dia, senti- 

mos agradvel surpresa, corno ao darmos em um lugar, inesperadamente, com uma 

pessoa conhecida; quando no carter, no cora95o de uma personagem literria h百  
alguma coisa que 百  nossa, quando nos reconhecemos em parte personificados nu-

ma cria9さo, redobra o interesse com que o acompanhamos nas perip6cias do dra- 
ma. 

' por isso que eu gosto dos romances lentos, em quo o autor nos identifica 

bem com as personagens entre quem se passa a a95o, antes de a travar. 

Depois desta iniciac5o, creiam-no ou experimentem-no, excita-nos mais in-

teresse um simplt'ssimo drama que se passa entre esses indivduos, do que urna 
violenta e ultra-dram百tica trag6dia em que tomam parte personagens que o autor 
apenas nos faz conhecer pelos nomes." (78) 



-88ー  

Quando pouco ou nada ocorre ria hist6ria que poSsa trazer algo de novo sobre os 

seres humanos que o narradOr quer fa zer c onhecer bem e sbre os problemas que vivem, a narra-
tiva s acekra e,s"h*ios a elipses vlriefltrerflear aquelas cenas amplamente desenvoMdas1 apre- 
Sentando・se. em・ ‘C叶tb espa9O natrativo fr めes do tOtntci di叩 tko ciue.vaH台m de dias a anos e 
chstitueni, enquanto tOdo, 8 maior'parte do md言  rno. 

Observando a quantidad自  de sumtios e elipses prdsontes nas Obras, ,erifica.se que 
os primeiros Sぎo mais freqi.entes que as segunds, ocorrendo o maior hometo destas n'As Pupilas 
e n'A Morgadlnha, podendo-se constituir o seguthte c1uado: 

Suth百rios: 朗pses 
UFI 7 1 
APS R B 7 
AMC 15 4 
OFCM 14 2 

Embora referindo-se muitas vezes a uma dura戸o diegtica grande (vrios dias, se- 

manas, m6s ou meses e at6 anos), apresentam os sumrios sempre uma curta extensgo, no ultra-

passando algumas p百ginas os maiores e limitando-se a poucos pargrafos os menores (79). Mesmo 

quando parecem prolongar-se mais, ocupando at6 o espa9o de um capitulo, o olhar atento desco-
bre-lhes a brevidade; o m自s dos "sintomas" amorosos de Carlos e Cecilia, bem como o da doena 

de Manuel Quintino, e as semanas de convalescen9a de Henrique, vem-se preenchidos, sobretudo, 

por cenas exemplificativas: a da primeira tentativa para rever Cecilia, a do encontro no domingo, 

e a da conversa com Jenny (UFI, 192-194; 195-199; 200-201, XIX),o dilogo sobre um trabalho 

de agulha (UFI, pp. 238-240, XX川), a cena da ora戸o, a do beijo na mぎo e a do passeio pela 
quinta (AMC, pp. 433.434;435;436-438, XXVII)・  Retirado esse espa9o narrativo, poucas pginas 
restam ao sum百rio propriamente dito. 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca o maior tempo de histria resumido em curto es- 
pao da narrativa ocorre nos captulos VII-V川  e XXX. A atividade administrativa de Jorge, ante- 
nior 白  chegada de Berta, v-se relatada em apenas cinco pginas (trs no capitulo VII, duas no 
V川), duas e meia das quais correspondem a uma cena (OFCM, pp. 72-74,Vfl). Ora, tal fase deve 

equivaler a uns dois meses e meio, visto que o rapaz se decidiu em uma manh言  de setembro, no 
outono (OFCM, p. 17, II) e o incio do "exlio" de D. Lus j百  acontece no inverno, em um dia 
to desesperante e triste quanto o estado de合  nimo do pobre velho, no ambientado em sua nova 
resid6ncia: 

"A manhぎ  estava sombria, o cu carregado, e a chuva mi6da, cont fnua, per- 

sistente, sem vento que a agitasse, e ainda mais desesperadora por isso; porque um 
dia de inverno sem vento 白  como a tristeza sem a explosきo das paix5es, perde-se a 
esperana de o ver terminar." 

(OFCM, p. 202, XX) 

Quando se l6 pela primeira vez esta obra, nきo se sente que o tempo transcorrido 

durante os sumrios que fazem parte do "presente" da narrativa seja to grande; atentando-se pa-

ra refer6ncias indiretas presentes na prpria hist6ria (como a relativa ao inverno)6 que se tem 
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no9谷o do mesmo, atribuindo-se, ento, hipoteticamente, uma durac5o bastante longa a esses pe- 
nodos diegticos. Tal acontece tamb6m corn a fase de convalescena de O. Lus (pp.317-318, 
XXX), que deve corresponder a um m6s, pelo fato de coincidir com a vida de Maurcio em Lis- 
boa, da qual temos notcias atravs das cartas de Gabriela (pp. 326-330, XXXI). O rapaz parte no 
dia em que Berta vem para a companhia do velho fidalgo e as cartas vo chegando (o correio na 

6 poca deveria demorar bastante) at6 aquela, "semanas depois", em que a baronesa pede autoriza- 
悼  o para seu casamento com o primo (OFCM, p. 330, XXXI). Ora, tal carta vem quando D. Lus 
j est to melhor que realiza passeios pela quinta e 6 ela, justamente, que fornece a Benta a opor-

tunidade de preparar o fidalgo para ficar sozinho, pedindo-lhe autoriza9含o para casar-se com Cle- 
mente. Ficamos, pois, a par de urna dura9谷o diegtica indiretamente: o mesmo espao de tempo 
v-se retratado sob mais de um 言  ngulo1 o do velho fidalgo em Bacelos, o de Maurcio, em Lisboa 
e, n含o esque9amos, o de Jorge, na Casa Mourisca (pp.322-323, XXX). Todos os tres juntos, po- 

r6m, perfazem apenas nove pginas, duas das quais ocupadas pelas explica6es da baronesa sobre 
seus projetos matrimoniais. 

Al6m dos sum百rios que se referem a fatos ocorridos no "presente" da hist6ria, h百  
aqueles que correspondem ao passado dos personagens, situando-se total ou parcialmente fora cia 

"narrativa primeira". Em poucas pginas o narrador (ou um personagem, como no caso de Mada- 

lena, no capftulo IV) relata resumidamente o que aconteceu em muitos anos. Deste modo, o lei-
tor fica a par de muitos fatos: a vicia de Jenny e Manuel Quintino desde a morte cia m言e daquela e 
da mulher deste, o passado de Margarida anterior さ  partida de Daniel, a hist6ria dos fidalgos da 
Case Mourisca at6 a 6 poca do "despertar" de Jorge, o passado de estudos de Bet-ta, a vida profis- 
siona! de Clemente, antes da vinda da jovem para a aldeia, o passado deHenrique, do conselheiro 
e de Augusto. Todos estes sum言rios, como os j百  tnencionados, nunca ultrapassam alqumas p百qi- 
nas (os maiores deles referem-se白  hist6ria da fam'lia fidalga, ocUpando sete pginas do captulo 1, 
e ao passado de Augusto, em doze pginas do VI). Neles no nos deteremos, por6m, pois j百  foram 
estudados amplamente enquanto analepses. 

Exercem QS sumrios, em Dinis, a sua tradicional fun9ぎo de espera ou liga9甘o en-
tre os fatos significativos. V-se bem isso na hist6ria de Daniel e Guida, onde se espera dez anos 

para tornar a ver em cena o heri, tempo esse que ocupa apenas uns trs captulos (parte do VII, 

o VIII, o IX e duas pginas do XV), a maior parte dos quais diz respeito, mais uma vez, a cenas 

exemplificativas. Nos anos anteriores a morte da madrasta, as-provas vivas da generosidade de CIa- 

na e Margarida preenchem seis das oito pginas do captulo correspondente (APSR. nn. 424S.45- 
47; 47-48, V川). Dilogos entre as irm5s ocupam quatro das seis pginas que retratam a fase pos- 
tenior (APSR, pp. 50-53, IX). 

N'A Morgadinha dos Canaviais, os onze dias entre Natal e Rei6 ocupam aoenas 
civas paginas iniciais do captulo XV川, detendo-se o narrador no que h百  de novoー  as visitas elei- 
toraisー, e apenas mencionando aquilo que permanece inalterado: 

"Com estas visitas polticas passou, corno dissemos, todo o perodo das frias 

de Natal, sem que entre os personagems da nossa histria ocorresse coisa que me- 
re卿 nota. 

Entre Madalena e Henrique mantinha-se a mesma luta moral; nem um nem 
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outro recordavam declaradamente a cena noturna, em que t谷o acerbas palavras se 
haviam trocado. Augusto no voltara ao Mosteiro desde entgo. Era tempo de f6- 

rias para as crianas, o que fazia natural esta ausncia, contra a qual Angelo em 

v5o protestava. Madalena nunca por6m aludia a ela. Cristina passava o tempo, 
querendo・se mal por a sua timidez e de quando em quando amuando de ciomes 

com Madalena, que ria deles, e os dissipava com uma palavra. 

Chegou enfim o dia de Reis (...)' 

(AMC, pp. 288-289, XV川) 

O mesmo se ve nos sumrios deste romance que se referem a uma durac5o dieati- 
ca pequena, dois dos quais dizem respeito 白  quele tipo de di台  que antecede ou segue um muito im-
portante (o segundo da vida de Henrique na aldeia, meia pgina do captulo V川; o dia imediato 
ao de Reis, cinco linhas do XIX) e os demais correspondem explicitamente a "alguns dias" (entre 
a volta do Cancela e a demoli9ぎo da casa do ervan百rio, trs pginas do XXI; entre a carta acusa-
dora e a morte da menina, uma pgina do XX IV). Em todos esscasos, o pequeno espa9o narra-

tivo corresponde a um intervalo entre acontecimentos marcantes, tais como: a chegada de Hen- 
rique白  aldeia e o passeio さ  ermida; o auto de Reis e o incidente na igreja. 

Deixamos para o fim, propositadamente, um tipo especial de sum百rio, presente 
em tres dos romances dinisianos: a concluso. 

Se observarmos as vrias obras (excetuando As Pupilas), veremos que, ap6s a reso- 
Iu戸o dos conflitos amorosos apresentados lentamente atravs de dias significativos, entremeados 

de intervalos de semanas ou meses, a narrativa se acelera e resume em uma ou poucas pginas v- 

rios anos de vida dos personagens, fato a que j6 nos referimos ao estudarmos as prolepses. 
Tal acelera博o se faz em ritmo progressivo, de meses para anos. 

N'Uma Famlia InIesa, poucos meses (referidos em quatro linhas) devem ter 
transcorrido at6 o casamento dos her6is, mas pelo menos alguns anos (sete linhas) precisam haver 
passado para que Manuel Quintino j百  tenha ocupado tr色s importantes cargos: "diretor de um ban- 
co, mordomo da Santa Casa e camarista". 

Bem mais extensas ー  na narrativa e na hist6riaー  parecem ser as outras duas con- 
clus!5es, que ocupam mais de tr6s pginas cada uma e se referem primeiramente a um espao de 
tempo curto - meses (?) at6 o casamento dos vrios pares: 

"O conselheiro, j言  ministro, voltou tempos depoisさ  aldeia, para assistir ao ca- 
sarnento da Madalena e de Cristina, que se verificaram no mesmo dia. 

(AMC, p.540, Conclusao) 

"N5o se fez esperar muito o casamento ajustado 白  cabeceira do leito do fidal-
go da Casa Mourisca." 

(OFCM, p. 402, (ConcIusぎo) 

Em seguida, porm, o tempo corre, pois, ao encerrar-se a concluso, o menino An- 

gelo, que na 6 poca dos acontecimentos narrados estava com "treze para catorze anos" (AMC, p. 
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191, XXII)) passa sempre na aldeia "as frias dos seus estudos superiores" (AMC, p. 543, Conclu- 

so) ー  uns cinco anos provavelmente se passaram. Pelas referncias き  vida diplom'tica e nupcial 

de Maurcio e a s inova96es agrfcolas realizadas por Jorge, v6-se tamb6m que o mesmo deve ter 

ocorrido nesta narrativa(OFCM, p. 404, Concluso). 

Passemos agora a uma rpida viso das elipses que ocorrem nos romances de Jlio 

Dinis. Referem-se normalmente a uma curta duraao diegtica: alguns dias ou uma semana, ao 

contrrio dos sum百rios que podem equivaler tamb'm a meses e anos. Determinadas ou indetermi- 

nadas, do ponto de vista temporal, mostram-se geralmente explcitas, quanto ao aspecto formal. 

O 白  nico exemplo por n6s encontrado n'Uma Fam(lia Inglesa (e do tipo indeterrni- 

nado) situa-se entre o encontro no baile e a descoberta da identidade da mascarada: 

"Dias depois, afixavam-se cartazes nas esquinas, anunciando a Lucia de 

Lammermoor." 
(UH, p. 157, XVI) 

No incio d'As Pupilas do Senhor Reitor1 na fase referente a infncia, encontra- 

mos elipses determinadas, que dizem respeito a uma semana, aproximadamente, entre a conversa 

de Jos' das Domnas com o reitor e o incio dos estudos de Daniel, e entre a descoberta do "namo- 

ro" e a partida para o Porto (p.31, VI): 

"(...) decorridos oito dias via・se j百  Daniel passar, com os livros debaixo do 

braCo, a caminho da casa do reitor." 

(APSR, p.9, I) 

A partir da fase adulta, por白m, elas se fazem indeterminadas, atrav6s de express6es 

como "dias depois" ou "passados dias", localizando-se entre o incio do namoro de Pedro e Clara 

e o conselho do reitor ao rapaz (APSR, p. 40, VII), e entre a deciso de casar e o pedido deauto- 

riza9ぎo feito a Jos das Domas (APSR, p. 54, X)・  
N'A Moradinha dos Canaviais, mostram-se geralmente explcitas e indetermina- 

das, ocorrendo entre o dia sete de janeiro e o primeiro domingo que se seguiu, entre este e o dia 

da surra dada pelo Cancela no missionrio1 e entre a demoIi9含o da casa do ervan百rio e a acusa95o 

feita a Augusto (AMC, p. 311, Xix; p. 328, XX; p. 360, XXII)・  Novamente se vem expresses 

como "alguns dias depois", "passados dias", podendo tambm se fazer men賛o a partes da narra- 

tive: 

"Dias depois das cenas descritas no anterior captulo, estava a morgadinha o-

cupada a escrever numa das salas do Mosteiro (...)' 
(AMC, p.360, XXII) 

Na hist6ria de Jorge e Berta encontramos apenas duas elipses, uma explcita e in- 

determinada, referente 白  chegada de Gabriela "em uma das seguintes madrugadas", ap6s o pedido 
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de Tom6 a Jorge (OFCM, p. 142, XV) e uma implcita: entre o dia em que estes voltam do Porto 

e aquele do pedido de casamento (OFCM, p. 267, XXV; p. 283, XXVII) um bom tempo deve ha-
ver transcorrido, visto que Tom6 j' recebeu carta dos procuradores com os quais falara no Porto a 

respeito dos assuntos econ6micos da Casa Mourisca (p. 283, XXVII). 

Outras elipses implcitas ocorrem em mais dois romances, tr6s n'As Pupilas e uma 

n'A Morgadinha. O narrador n3o se refere ao tempo transcorrido, mas os fatos da hist6ria nos a-

testam sua exist6ncia. Jos das Domas concordara com o casamento de Pedro e Clara mas pedira 

o adiamento do mesmo "para quando chegasse do Porto Daniel, que devia, naquele ano, terminar 

a sua formatura na escola de medicina da cidade invicta" (APSR, p. 54, X). V-se assim que at6 a 

volta do rapaz se passou um certo tempo, o mesmo ocorrendo entre o cons&ho do reitor a Clara e 

Margarida e o desta さ  irmL "uma tarde", bem como entre a cena da fonte e a do quintal. Diante 

dos conselhos da irma, Clara diz: "O sr. reitor j百  no outro dia me deu a entender o mesmo." 

(APSR, p. 192, XXXI) e o pr6prio narrador refere-se, no captulo imediato ao conflito noturno, 

自s vrias tentativas de Daniel para rever a futura cunhada, tentativas essas que continuaram "por 

algum tempo mais, at6 que um dia Clara (...)" concordou com a imprudente entrevista (APSR, p. 

216, XXXV). 

A ロ  nica elipse implcita presente n'A Morgadinha dos Canaviais, tal como a lti- 

ma mencionada, v-se preenchida quase de imediato por um sum'rio anal'ptico. Salta-se do dia 

do segundo retorno do conselheiro a aldeia (fim do captulo XXIX) para o da eIei博o atravs de 

uma simples frase: "Chegara o prazo e o dia assinalado de se dar perante a urna a batalha eleito- 

mal" (AMC, p. 469, XXX). Em seguida, por6m, quatro pginas nos relatam as ltimas atividades 

polticas do dia etidido (AMC, pp. 469-472, XXX). 

Conias elipses n5o ocupam espa9o algum no texto e os sum'rios dinisianos (em-

bora correspondendo a semanas, meses ou anos) nぎo ultrapassam nunca algumas pginas, equiva- 

lendo, assim, a uma extenso m'nima da narrativa, percebe-se realmente que, nos romances de 

Dinis, um tempo pequeno da hist6ria (dias), apresentado atravs de cenas, ocupa a maior parte do 

espa9o narrativo, e comprova-se, deste modo, a afirmaao de Irwin Stern de que JOlio Dinis 

seguiu na esteira dos escritores romanticos que o precederam, dando prefer百ncia 自  s cenas e no 

aos sum百rios (80). 

Dos quatro movimentos narrativos, falta-nos examinar a pausa descritiva. Veja- 

mos, pois, como procede o narrador ao descrever personagens, exteriores e interiores de casas, 

paisagens e cenas em movimento. 

J百  afirmamos anteriormente que os principais personagens masculinos so geral-

mente apresentados de imediato pelo narrador, antes mesmo que a narrativa primeira se inicie. Vi・  
mos tamb6m que, em UFI, APSR e OFCM, surgem como grupo familiar: pai e dois filhos, sendo 
que n'Uma Famflia, em vez de dois irm5os homens, temos irm言o e irma. O narrador delineia pre-

viamente seus traos fsicos e/ou psicol6gicos, podendo a narrativa demorar-se pouco ou muito 

nesta caracteriza96o, fato que estudaremos mais adiante. N'A Morgadinha dos Canaviais, ao con- 

trrio dos demaIs romances, os personagens masculinos surgem diretamente na ac5o e como seres 

solitrios, sem famflia. De Mr. Richard e Jenny temos um viso completa, espiritual e fsica; no 

seu relacionamento com subordinados e familiares; Carlos, porm,6 apresentado apenas quanto 

ao seu carter e relacionamento com a famlia. De Jos das Domas e Pedro o narrador nos 
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d百  uma viso geral dos tra9os morais e fsicos; quanto a Daniel, apenas seu fsico delicado e sua 
sa6de frgil so apontados. O temperamento de D. Lus e os filhos logo nos 6 dado a conhecer; 
seu fsico, por豆m, permanece na sombra; sabemos apenas que "a figura esbelta de Jorge, a varonil 

e inteligente expresso daquele rosto bem desenhado e um certo fulgor no olhar, que denunciava 

energia de carter, obrigavam a desviar-se para o ver mais de um olhar feminino, quando ele pas-

sava com um livro debaixo do bra9o ou a cavalo pelos caminhos do campo" (OFCM, p. 15, 1). 

Dentro da narrativa primeira, vemos refer6ncia ao f'sico de Augusto e de Daniel 
(muito breve no primeiroー  "rosto plido e fisionomia inteligente", "ar de distin9言o"ー, um pou-
co maior no segundo, confirmando-se os tra9os j百  apresentados/AMC, o. 72. 川  e APSR. o.78.. 
入IV). U unico personagem amplamente descrito e Carlos, que merece tanto destaque quanto as 
hero fnas: Cecilia, Clara, Margarida, Madalena, Cristina, Berta, Gabriela. 

Se observarmos a entrada em cena destes 6 ltimos personagens, verificaremos que, 
embora toda descri9含o acarrete um retardamento da narrativa, este no constitui obrigatoriamen-

te uma pausa, onde~ como diz Genette - "um segmento qualquer do discurso narrativo corres-
ponde a uma dura9さo diegtica nula". O narrador emprega dois processos. 

Quando surgem Cecilia, Cristina, Margarida (j百  adulta) e Gabriela, d-se realmente 
urna interrup9o na seq泥ncia narrativa, pequenina nos o ltimos casos - um pargrafo (APSR, p. 
55, X) ou uma p百gina, em que a descri9甘o logo se converte em breve relato do passado (OFCM, 
pp. 143-144, XV) -, bastante ampla no segundo (AMC, pp. 77-78, V) e muito grande no primei- 

ro, onde se sente efetivamente urna "parada". No inicio do capitulo XI (pgina 106), CecIlia en-
tra no quarto de Jenny e ambas se apertam a mo; por todo um capitulo o narrador fica a ref te- 
tir sobre a beleza da jovem, tipicamente portuguesa, e a a貞o s se reinicia no incio do captulo 
seguinte, seis p'ginas adiante, diretamente no dilogo que se seguiu ao aperto de m言o: "- Este- 
ye doente, Cecilia? - perguntou Jenny, acomodando o chapu da amiga" (UFI, p. 112, XII). 

Com Clara, Madalena e Berta, bem como com Daniel e Carlos, a descri9各o j言  ocor- 
re dentro do tempo da hist6ria, pois acompanha o olhar e (muitas vezes) a reflexo de um perso- 

nagem, processo, segundo Genette, contrrio ao cnone de Baizac e muito empregado por 
Flaubert e Proust. 

" Pedro, do campo onde trabalhava, via estas raparigas, conhecidas suas quase 
todas, mas sem que o v-las o distra'sse da tarefa em que andava empenhado. 

A medida, por6m, que, prosseguindo na ceifa, se aproximava mais da beira 

do campo imediato ao rio, como o adiantado do trabalho lhe concedia mais vaga- 
res, p6s-se a reparar com aten9ぎo para uma das lavadeiras e a achar certo prazer 
na contempla戸o. 

Era uma rapariga de cintura estreita, mos pequenas, formas arredondadas, 

vivacidade de levandisca, digna efetivamente das aten96es de Pedro e at6 de ou-

tro qualquer, mais exigente do que ele. 

As mangas da camisa alvissima, arregaadas, deixavam ver uns bra9os bem 

modelados, nos quais se fixavam os olhos com insistencia significativa. Um Largo 

chap6u de pano abrigava-a do ardor do sol e fazia-lhe realar o rosto oval e regu-
lar de maneira muito vantajosa. 
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De quando em quando, levantava ela a cabea e sacudia, com um movimento 

cheio de graa, a tran9a mais indomvel, que, desprendendo-se-lhe do len9o escar-

late que a retinha, parecia vir afagar-lhe as faces animadas, beijar-lhe o canto dos 

lbios, efetivamente de tentar." 	(APSR, pp. 37-38, VII) 

Em vez de dois pequenos par百grafos que se intercalam na narra戸o, a descri9o f 1- 

sica da morgadinha se faz com bem mais detalhes e em duas cenas - primeiro Henrique a ve no 

campo lendo cartas para os pobres, depois em casa, cuidando de crianas. O narrador preocupa-se 

com os pormenores (81), no embeleza a realidade (substituindo o animal em que a moa estava 

montada por um mais "nobre"), e evita, assim, o procedimento do pintor idealista a que se refere 

Ea de Queirs em seu famoso artigo. (82) 

"Espreitou por entre as folhas do silvado que o encobria, e viu uma cena, 

que lhe moveu a curiosidade. 

Um grupo de crian9as e mulheres do povo escutavam, em pleno ar e com reli-

giosa aten戸o, a leitura que uma senhora jovem e elegante lhes fazia das cartas, 

que elas para esse fim lhe davam. A senhora estava montada, n苔o como rom合ntica 

amazona, em hacan百ia fogosa, mas modesta e simplesmente num digno exemplar 

daqueles pacificos animais, a que Sterne n谷o duvidou dedicar algumas palavras 

de simpatia nas suas p百ginas mais humoristicas, e que Pelletan incluiu entre os co-

laboradores da humanidade na grande obra do progresso, ou, deixando a perfra- 

se, em uma possante e bem aparelhada jumenta. 

Era uma mulher muito nova ainda. Uma graciosa figura de mulher, suave, e- 

legante, distinta; um desses tipos que insensivelmente desenha uma mぎo de artista, 

quando movida ao grado da livre fantasia; a cor, essa cor inimit百vel, onde nunca 

dominam as roses, mas que n言o 6 bem o desmaiado das plidas, encarna戸o sur- 

preendente, a que ainda n言o ouvi dar nome apropriado. 

Os cabelos em fartas tranas, em ondas naturais, no de todo pretos, por百m 

mais distintos ainda dos louros; a estatura esbelta, sem ser alta; o corpo flexvel, 

sem ser l合nguido; um vulto de fada, enfim, com a majestade, com a graa que de-

viam ter estas cria96es da poesia popular, se fosse certo tomarem a forma de vir- 

gens, para matar de amores. 

N含o se concebe aten9言o t5o distrada, que esta mulher n甘o fixasse; olhos, 

que se n谷o voltassem para segui-Ia, depois de a ver passar; cora 95o, que no se per- 

turbasse, na sua presenCa. 

Trajava um singelo vestido de xadrez branco e preto, adornado no colo e pu-

nhos apenas por colarinhos lisos. Descaa-lhe natural e elegantemente dos ombros 

um xaile de casimira escura, sem lhe ocultar as belezas da airosa conforma9ぎo; o 

chap豆u de palha de largas abas, cobrindo-lhe a cabea, espalhava pelo rosto as 

meias tintas, t甘o favor百veis さ  s belezas delicadas." 

(AMC, pp. 52・53，川）  
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Quando a cena termina v6-se a rea9ao do personagem que observa: 

"Aquele tipo delicado de mulher, aquela singeleza do apurado gosto, em que 
no podiam' enganar-se olhos conhecedores, como os dele, aquela preciosa o6rola 
au na aiaeia: em uma terra para chegar a qual era necessrio fazer uma comprida 

e laboriosa jornada. De onde viera ela e como? que nuvem a trouxera? que vira- 
戸o a transportara? 

Em tudo isto ficou a pensar Henrique, e quando se lembrou de que podia, 
para esclarecer-se, interrogar algu6m do grupo, j百  no la a tempo; tinham dispersa- 
do." 

（壁些， pp. 54-55， 川）  

Mais adiante, os detalhes da vestimenta tornam a aparecer, agora um tanto modifi- 
cados, 白  medida que Henrique, surpreso, vai reconhecendo na jovem que tem 自  frente a leitora de 
algumas horas antes (AMC, pp. 60-61, lv). 

Com Berta, mais uma vez, embora de modo bem mais sucinto, concentrando-se 

apenas em alguns detalhes fsicos reveladores do temperamento, a descri9さo brota (em um peque-
no pargrafo) do olhar e pensamento do irm5o de Jorge. O narrador age com muita propriedade 

revelando o fsico da moa justamente quando ela 6 avistada por Maurcio, a quem atraem todas 

as mo9as bonitas. A descri95o psicolgica, emergindo da breve narrativa do seu passado, j貞  acon- 
tecera antes, relacionada com Jorge. O carter ajuizado e a delicadeza de sentimento que a jovem 
demonstrava em suas cartas j百  haviam atrado aquela alma irma (OFCM, pp. 77-78, V川) 

"Uma tarde vinha Maurcio a cavalo de uma excurs谷o pelos campos, quando, 
ao descer por entre os pinheiros de uma boua cerrada, viu passar, em um curto 

lan9o de estrada, que as entreabertas do arvoredo deixavam patentes, o vulto de 
dois cavaleiros. 

No homem reconheceu Tom6; a senhora pareceu-lhe nova e elegante. 

Em resultado desta dupla descoberta dirigiu o cavalo imediatamente para 
eles. 

Perto principiou a divisar na dama, que Tom6 acompanhava, fei必es conheci- 
das. 

Antes por6m que esclarecesse a vaga id6ia que aquelas fei96es lhe iam susci- 
tando, o fazendeiro exclamou, saudando-o com a mao: 

ー  Venha dar-me aqui os parab6ns, sr. Maurcio; venha c, que me volta ao 

pombal uma pomba que deixei sair dele h百  muito tempo. 

Maurcio acabou por corroborar a suspeita que j百  tivera. 
Era Berta a amazona. 

Berta, a pequena alde com quem brincara em criana no ptio e na quinta 

da Casa Mourisca, a companheira de sua irma Beatriz, a afilhada de seu pai e a pe-
quenina dama, a quem dedicava j百  entさo os seus galanteios infantis; era ela, mas 
com todas as surpreendentes e rpidas transforma戸es que opera o sangue da ju- 
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ventude na formosura de criana, com todo o realce e prestgio que d百白  beleza 

a educa戸o. 

Berta era uma rapariga de olhos negros e de boca graciosa, onde flutuava um 

sorriso expressivo ao mesmo tempo de alegria e de bondade. Havia nos movimen- 

tos, nos olhares e nos modos dela um misto da candura de uma criana e dos deli-

cados instintos da mulher; reconhecia-se a falta de dissimuta9ぎo, que 6 pr6pria dos 

caracteres generosos, e ao mesmo tempo uma natural dignidade, que impe respel- 

to aos menos reverentes. 

Maurcio sentia-se maravilhado diante da filha de Tom6." 

(9E鰹， pp・ 81 -82, V川）  

O narrador coloca dentro do tempo diegtico justamente a descri9ao das hero (nas 

cuja beleza fsica 6 mais perceptvel 合  primeira vista. As outras trs mo9as n言o se destacam pelos 

tra9os fsicos, que s passam a ser valorizados depois que se lhes apreciam os dotes morais. 

Ao saber que a misteriosa mascarada 6 Cecflia, Carlos tenta em vo recordar-se da 

fisionomia da amiga da irma a quem vira muitas vezes; o que no se apagara, por6m, em sua me- 

m6ria fora o "metal de voz sonoro", a "graciosa maneira de rir", "tudo quanto lhe dissera" na 

noite de Carnaval (UFI, p. 170, XVII) ー  ora, era a voz um dos tra9os mais marcantes da moa, 

revelando todo o sentimento que lhe ia na alma (UFI, p. 110-111, XI)・  
Daniel, ao retornar さ  aldeia, cumprimenta distraidamente Margarida, no lhe dis-

tinguindo as fei戸es "pela pouca luz que as iluminava" (era j百  noite), mas tamb6m por serem as 

mesmas "daquelas que exigem um exame demorado para se lhes sentir toda a suave beleza" 

(APSR, p. 87, XV). 

Henrique s se apaixona por Cristina quando ela se revela em toda a sua feminili-

dade de enfermeira carinhosa e enrgica. "N含o havia naquele rosto uma s feiao, que n§o fosse 

correta e delicada. Tez alva e fin'ssima; olhos meigos e quebrando-se com suavidade infantil (....) 

Mas no procurassem nela alguns daqueles atrativos, que fixam de repente e como por magnti- 

αHnf luxo, a aten9谷o dos olhos （・・・）"（合M9!pp・ 77・78,V）・  
Daniel e Carlos, como j百  dissemos, vem-se tamb6m descritos enquanto so olha- 

dos, o primeiro, pelas moas da aldeia (APSR, p. 78, XIV), e o segundo, pelo criado que vai acor- 

d-lo; entretanto, no se pode dizer que tais descri必es pertenam inteiramente ao tempo diegti- 

co, sobretudo a de Carlos, onde alguns dos traos salientados no personagem - compara貞o eru-

dita com Byron - jamais poderiam brotar do pensamento do velho criado que o observava; o nar-

rador apenas "disfara" a parada sofrida pela narrativa: 

"Andr6, o met6dico Andr6, sorria e abanava a cabeCa no meio de tanta de- 

sordem. (...) depois caminhou para o leito, afastou vagarosamente, de m vontade 

ainda, as cortinas brancas, que o resguardavam, e curvando a cabea, fitou os o- 

Ihos na fronte espa9osa e lisa de Carlos, sem que se resolvesse a acord-lo de dor-

mir tぎo tranquilo. 

Carlos tinha a fisionomia simptica e expressiva. O melhor do tipo sax6nico 

encontrava-se ali. Os cabelos louros, curtos e naturalmente anelados, deixavam-lhe 

livre a fronte ampla, de bossas proeminentes, e cujos含  nguIos se prolongavam por 
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sobre as t6mporas; as cares eram do alvo delicado, pr6prio dos tipos setentrioneis; 

o nariz de perfil, em que no entrava o elemento da mais desvanecida curva; os l- 

bios, algum tanto grossos e levemente encrespados num sorriso, entre irnico e a- 

fetuoso, pronto a caracterizar・se com facilidade igual num e noutro destes senti-

dos (...)tais eram os tra9os principais daquela fisionomia aberta e atraente, que, 

em alguns deles, oferecia o que quer que era de Byron.(...) 

Andr6 acabou enfim por o chamar, mas com voz, que parecia de quem dese- 

Java no ser escutado." 

(UFI, p. 60, VI) 

O carter de todos os her6is e heroinas, embora geralmente apresentado previa-

mente pelo narrador, desponta, sobretudo, da sua a貞o. 

Nas descri戸es de casas (interiores e exteriores), bem como de paisagens tamb'm 

ocorrem os dois processos. 

Dinis p'ra a a9o enquanto descreve os diversos bairros em que se divide "natural- 

mente" a cidade do Porto - note-se a leve zombaria da frase, que faz lembrar o in'cio do De 

Bello Gallico... Apontando suas "fisionomias particulares", revela o narrador, segundo Stern, um 

"tratamento cientfico ou psicolgico" (83), ao mesmo tempo que indica sua maneira de pensar: 

crtica ao bairro "brasileiro", com suas "enormes moles granticas, a que chamam palacetes" 

(U Fl, p. 42, IV), e elogio ao ingl6s, de vida mais simples e discreta: "Persianas e transparentes de 

fazerem desesperar curiosidades. Ningu6m pelas janelas" (UFI, p. 43, lv). Frases curtas, coorde- 

nadas, muitos substantivos, poucos verbos, e no presente do Indicativo (como que chamando a 

aten9甘o para a veracidade do que mostram), e sempre o detalhe preciso, caracter 'stico, como o 

acima apontado, t谷o de acordo corn um narrador que coloca exatamente as faladeiras entre as 

poucas figuras femininas que n5o trata com carinho. 

As casas indicam o modo de ser dos seus habitantes, enquanto grupos sociais, 

e o mesmo acontece com os seus cmodos - quartos e escrit6rios - que contribuem para delinear 

com firmeza o temperamento dos indivduos. 

O quarto de Carlos mostra bem a desordem de rapaz solteiro, rico e culto. Roupas 

espalhadas por todos os lados, "arm貞rios abertos de par em par", com "o interior desordenado e 

quase vazio, como ap6s um saque de cidade conquistada" patenteiam sua preocupa9o em vestir- 

se bem. Bustos de Shakespeare, Byron, Walter Scott, Milton indicam seu interesse pela literatura 

inglesa. E por toda a parte se percebe o alto nvel de posses da famlia e, ao mesmo tempo, o de-

sapego do rapaz aos bens materiais: restam apenas "os fragmentos de uma preciosa jarra de porce-

lana da I ndia" e "um enorme terra-nova, de ventas leoninas e corpul6ncia de touro, languidamen- 

te recostado nas moles almofadas de um sof luxuoso, pousava as pates musculosas e peludas so-

bre um magnfico lbum de gravuras, com a mais absoluta irreverancia pela preciosidade, que as-

sim lhe servia de cabeceira e de estrado" (UFI, pp. 58-60,VU. A descri95o se estende por quase 

duas pginas, retardando a a9o, mas no a detendo por completo, visto que s aparece depois 

que o criado entreabre uma janela e, com a claridade que se faz, pode ent5o "observar a comple-

ta desordem que ia naquela sala" (UFI, p. 58, VI). N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, descreve-se o 
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quarto dos primos do Cruzeiro antes que Maurcio abra a janela; al6m disso, no se v mais o sor-

riso compreensivo com que o velho criado olha o quarto de Carlos, mas o prprio narrador chama 

a aten3o para a sujeira que a' impera - dos vrios adjetivos caracterizadores ("gordurentas", "su- 
ja", "enodoado") passa ele 合  crtica aberta de um ambiente to sujo e asselvajado quanto os seus 
habitantes: 

"A sala era ampla, mas de um desarranjo e desconforto indcrit(vel. 

Dois catres de ferro ao lado um do outro, uma cadeira sem fundo, sustentan- 

do a bacia e jarro mutilados, servia de lavat6rio, a roupa pendurada em cabides f i- 

xos na parede mal caiada e salitrosa, ou cafda pelo cMo, o espelho pendente dos 

caixilhos da janela, velas de sebo meio gastas metidas em garrafas, cuja superf'cie 

era adornada de gordurentas estalactites, e em palmat6rias de metal pintado de l- 

grimas verdes pela oxida95o; a um canto o depsito da roupa suja, em outro o ar- 

serial, composto de espingardas, revlveres, paus ferrados, chicotes e cassetetes; a- 

l6m, os arreios de cavalgadura; na mesa, ao p da cama, os restos das grosseiras i-

guarias da ceia da v6spera, alguns usados barathos de cartas, de mistura com umas 

insgnias pobres e desprezadas da vestimenta do padre, tudo enodoado de azeite e 

de vinho, e pontas de cigarro por toda a parte. 

Os dois achavam delcias neste viver, que chamavam escolstico, e que diziam 
avivar-lhes recorda戸es dos seus tempos de estudante. 

Bem poderia contudo o aposento ter mais um grau de limpeza, sem que nisso 

tivesse de despir a fei9o de desordem, caracter'stica a um quarto de rapaz soltei- 
m. 

(OFCM, pp. 155-156, XVI) 

Tamb6m h言  pausa descritiva, e bem longa (quase duas pginas), na descriao do quarto de Jenny, 

que revela seu temperamento s6rio, reflexivo e verdadeiro (UFI, pp.99-I OO,X). 

J o escrit6rio de Mr. Richard inclui-se no tempo da hist6ria, visto que 6 apresen-

tado a partir dos sentimentos do guarda-livros para com ele. O ambiente de trabalho forma com 

o personagem um todo harm6nico e, at6, potico: um bom velho entre coisas velhas, que ele ama. 

"Queria Manuel Quintino imensamente aquele escrit6rio, tal qual se achava, 

assim mesmo deaviado e nu. Por vezes, Mr. Richard, e principalmente Carlos, ha- 

viam procurado realizar nele certos melhoramentos, que o fizessem mais cmodo; 

tiveram por6m de recuar diante das repugnancias do velho guarda-livros, que dc- 

clarou afligir-se deveras com isso; e, como era ele a parte mais interessada no caso, 

visto que ali passava grande parte da vida, foi-lhe fcil vencer. 

Em resultado disto, continuava a deliciar-se com aquelas quatro paredes escu- 

ras, com o teto de castanho apainelado, que o tempo enegrecera, com o ch5o 百  spe. 
ro  e picado pelos insetos, com as janelas de constru9ao antiga, de pequenos caixi- 

Ihos, e abundantes em fechos, aldrabas e postigos, com a porta de fortaleza, cujos 

gonzos perros tinham um chiar, que era para Manuel Quintino como o timbre de 

uma voz de amigo, agradvel ainda quando pouco harmoniosa, com as escrivani- 
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nhas, os mochos, os cabides, o lavat6rio e toda a mob'lia enfim, feita segundo os 
velhos modelos dos escrit6rios antigos. 

Eram aquelas as testemunhas do encanecimento dos seus cabelos; como tais 
as amava." 

(UFI, pp. 85-86, IX) 

Tamb6m o interior da casa de Alvapenha v-se apresentado a partir dos sentimen-

tos que lhe tem um personagem, al6m de refletir claramente quem o habita. Ao entrar na sala, 

Henrique percebe que em vinte anos nada mudou, tal como os costumes das velhas senhoras que 

ali vivem, e a sua mem6ria, "aquela inconstante e leviana mem6ria de rapaz estouvado", sente-se 
"acordar 白  vista daquilo tudo". A saudade, por6m, que primeiro o domina logo passa, pois, "adi- 

vinhando, por todo aquele cheiro de beatitude e de antigu idade que ali se respirava, os hbitos da 
casa", sente j "certo desconforto" (AMC, pp. 27-29, Il). 

Gra9as さ  s a96es e rea96es do mesmo Henrique, fica-se conhecendo a casa do mor-
gado das Perdizes, t含o desorganizada e descuidada quanto o dono: 

"（…）  nos so lares do morgado tudo era desordem e desmazelo, a cada passo se 

tropeava num podengo ou se trilhava a cauda a um perdiguciro. Henrique susten" 
tou uma verdadeira luta com o propriet百rio para esquivar-se a engolir todas as e-
normes doses de carne de porco e de vinho, com que ele,a viva fora, o queria 
regalar. 

No quarto em que os h6spedes pernoitaram estavam amontoados no meio do 

chao uns poucos de alqueires de milho e de castanhas, e aos p6s dos leitos dor-
miam enroscados dois galgos, que eles n苔o conseguiram desalojar, e que toda a 

noite os incomodaram com latidos ao menor rumor que escutavam 

for ；、‘ 
Henrique lamentou a influさncia eleitoral do morgado das Perdizes, que o 

obrigava a esta noitada." 

(AMC, pp. 287・288, XVIII) 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, como mostra Stern, os personagens principais so 
apresentados, "primeiro, por intermdio das suas casas, e depois pela hist6ria das suas vidas, antes 

de aparecerem propriamente na obra." (84) Mal esta se inicia, vem a expIica盛o do nome Casa 
Mourisca, a qual se segue a sua descri声o, onde se destaca sobretudo o estado de decadencia que 
apresentava, facilmente percept'vel por quem quer que a contemplasse, decadさncia, por6m, que 
mantinha sua dignidade: 

(...) quem, ao dobrar a ltima curva da estrada irregular por onde se vinha さ  
aldeia, via surgir de repente do seio de um arvoredo secular aquele vulto escuro e 

sombrio, contrastando com os brancos e risonhos casais disseminados por entre a 

verdura das colinas pr6ximas, mal podia reter uma exc1ama戸o de surpresa, e invo-
luntariamente parava a contempl言-lo. 

Ou o sol no poente lhe dourasse a fachada de granito, ou as ameias, que o co- 
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roavam, se desenhassem como negra dentadura no cu azul, alumiado pela clarida-
de matinal, era sempre melanclico e triste o aspecto daquela resid6ncia, sempre 
majestoso e severo. 

Reparando mais atentamente, outros motivos concorriam ainda para fortale-
cer esta primeira impresso. O tempo nぎo se limitara a colorir o velho solar com as 
tintas negras da sua palheta; derrocara-lhe aqui e al6m uma ameia ou um bala6stre 

do eirado, mutilara-lhe a cruz da capela, desconjuntara-lhe a cantaria em extensos 

lan9os de muro, abrindo-lhe interst(cios, donde irrompia uma in6til vegeta嚇o pa- 
rasita; e esta perman6ncia de estragos, traindo a incria ou a insufici自ncia de meios 
do proprietrio atual, iniciava no esprito do observador uma srie de melanclicas 
reflex6es." 

(OFCM, pp. 6-7, I) 

O solar de D. Lus6 "majestoso e severo" como seu dono e o narrador o descreve 
com sobriedade; tal n言o acontece com o dos primos do Cruzeiro, to sujo quanto eles, e visto de- 

taihadamente em seus pormenores de incria e desmazelo, que o fazem semelhante a um "vasto 

corpo, que se decompunha" e onde "tamb6m se agitavam seres que viviam dos seus detritos": 
I 

"Era meio-dia, quando Maurcio se apeou no espa9oso ptio d' casa, onde 
reinava o silencio das rufnas. Apenas se ouvia o latir de uma matilha encerrada 

nas lojas e impaciente por ir bater as matas e bou9as. O aspecto que feria a vista de 

quem entrava era de uma propriedade inteiramente abandonada; ali apodrecia um 
arado in白til; al6m oxidavam-se os metais de inativos instrumentos dc lavoura; a 百  - 
gua empoada das 6 ltimas chuvas estancava, cobrindo-se de uma crusta esverdea- 
da; as urtigas e pariet百rias vegetavam em plena liberdade nas junturas das l百jeas e 
nos buracos das paredes. Nos telhados cresciam em verdadeiras florestas as ervas 

parasitas; fragmentos de lou9a, de garrafas, velhos arcos de pipa, farrapos, mon- 

tes de cali9a pejavam, desde tempos imemoriais, a superfcie do ptio. Manchas 

verdes de musgos e de lquenes, que a umidade desenvolvera, cobriam a fachada 
do edifcio, por onde havia muitos anos nぎo passara a brocha do caiador. 
Maurcio subiu as escadas desta casa 貢  mida e entrou nos corredores que estavam 
tさo desertos como o ptio. Passeavam por eles imperturbadas as galinhas e as porn- 
bas como em terreno familiar, e ocasi6es havia em que pela porta meia aberta dos 

aposentos se insinuava curiosa um cabe9a sumna. S6 os criados no apareciam; a o-

ciosidade dos amos era contagiosa. Conhecedor da topografia da casa, Maurcio 

foi ter direito ao quarto dos primos que procurava." 

(OFCM, pp. 154-155, XVI) 

A descri9ぎo das casas faz-se em fun95o dos que nelas habitam e que despertam ju(- 
zos diferentes por parte do narrador. Observa Stern que este n百o tece coment言rios sobro o as- 
pacto do solar de Bacelos, embora desabitado h百  muitos anos (85), fato que, em nossa opini5o, 
n5o 百  casual: nぎo combinaria com o temperamento moderno e dinさmico da baronesinha uma 
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mans谷o em runas. Em conseqa6ncia, o quadro com que nos deparamos nada apresenta que 
sugira decrepitude ou sujeira; pelo contrrio,' a inf含ncia de Gabriela que revive atravs das 
imagens delicadas que a evocam: 

"O antigo solar da fam'lia da baronesa, chamado a Casa dos Bacelos, como 

que ao despertar de um sono de muitos anos, abrira さ  luz do dia as suas amplas ja- 
nelas, reacendera o fogo nos (ares apagados, e restaurara o movimento e a vida nos 
aposentos vazios. 

Era a primeira vez, depois do seu casamento, que a baronesa voltava aos s(- 

tios onde lhe correra a infncia, cujas suaves mem6rias ainda os povoavam. Ao 

ver de novo aquelas velhas paredes e aquelas rvores frondosas, ao seguir pelos ex-

tensos corredores, ao penetrar nas espa9osas salas e nos mais retirados gabinetes da 

casa, Gabriela, ainda que pouco propensa a melancolias, n言o pde subtrair o esp- 
to a uma impress甘o de saudade. 

Vestgios mal apagados daquele tempo long'nquo a cada passo (ho relembra- 
vem; ali fora o teatro dos seus brinquedos e jogos, al6m estava um objeto ao qual 
se prendia a reminiscncia de uma prova9言o infantil, aquele era o lugar favorito de 
seu pai, acol desenhava-lhe vagarnente a sua recorda o a imagem da m含e, que 
perdera em criana, e dominada por esta influencia, Gabriela suspirava e conhecia 

que ainda no morrera de todo em si o corac5o provinciano." 

(OFCM, pp. 195-1 96, XIX) 

Tal como o solar de D. Lus, a Herdade reflete o temperamento e o modo de vida 

do seu dono, por6m ela n5o 6 propriamente descrita; salienta-se apenas a vida e o trabalho que a 

caracterizam e tanto contrastam com o aspecto decadente da Casa Mourisca. Surge-nos ela justa-

mente atravs da compara95o mental que Jorge estabelece entre ambas e faz com que se preocupe 
com seu futuro: 

"Na raiz da colina fronteira さ  quela, onde o solar dos fidalgos erguia as suas 
torres ameadas, assentava o mais risonho e prspero casal dos arredores. Era uma 

completa casa rGstica, conhecida por aqueles stios pelo nome, que por excelencia 
se lhe dera, de Herdade. 

O contraste entre a Herdade e o velho solar era perfeito. 

Ela graciosa e alvejante, ele severo e sombrio; de um lado todos os sinais de 

atualidade, de vida, de trabalho, da indGstria que tudo aproveita, que no dorme, 
que n甘o descansa; a economia, a previdencia, o futuro; do outro, o passado, a tra- 
di95o est6ril, o sil白ncio, a incGria, o desperdcio, a rufna; a cada pedra que o tem-
po derrubava do pal百cio, correspondia uma que se assentava na Herdade para ali- 
cercas de novas constru戸es; aqui desmoronava-se um pavilh苔o, ali levantava-se um 
celeiro, uma azenha, um lagar; aos velhos carvalhos, a s heras vigorosas, aos avelu-
dados mu匁os, aos lquenes multicores, severas galas, com que se adornava a casa 

nobre, opunha a Herdade os pomares produtivos, as ondulantes searas, os prados 
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verdes, as vinhas f'rteis, e, prximo de casa, os canteiros de rosas e batsaminas, on- 

de volteavam incessantes as abelhas das colm6ias vizinhas." 

(OFCM, pp. 16-17, I) 

Como se v,6 frequente em Dinis a apresenta9苔o das casas a partir do 合  ngulo de 
um personagem, no acarretando, assim, uma pausa na a9さo. E o mesmo,' se pode dizer da maio-
ria das paisagens que aparecem nas obras, quer se localizem na cidade, quer no campo. 

O passeio de Manuel Quintino pelo Porto vai nos revelando os "seus pontos prin- 

cipais" e "marcos hist6ricos, datando das guerras civis" (86); permanecem os mesmos dentro do 

tempo diegtico porque apresentados geralmente atrav's do olhar e da reflexo do guarda-livros. 
Tudo o que 白  descrito passa logo dos olhos ao crebro do pobre homem; as cenas mais variadas da 

paisagem natural e humana s fazem com que torne sempre a sua id6ia fixa - a doenca da filha 
(UFI, pp. 205-208, XX). 

Na viso do campo tamb6m se faz bem ntima a liga戸o entre o ambiente e o ho- 
mcm, parecendo o Autor destacar n含o tanto os aspectos propriamente paisagisticos, mas, sobretu- 
do, as condi必es atmosf'ricas da natureza e sua influ6ncia no a nimo dos personagens, vendo Stern 
nisso "uma atitude romntica ou at白  ultra-rom合ntica" (87). Um tempo chuvoso e frio, uma ma- 
nh言  ensolarada, um entardecer, uma noite de luar, a ameaa ou ecloso de uma tempestade a-
tuam sobre homens e mulheres, velhos e mo9os, em fun9谷o dos quais aparecem. 

Carlos descobre a parte campestre da sua cidade quando a atra戸o que lhe desper-
tou Cecilia faz 'com que abandone seus hbitos de vida noturna e procure o isolamento na m含e- 
natureza: 

"Saiu enfim, sem saber para qu6, nem para onde; em vez de procurar os cen-

tros de reunio mais concorrridos, e onde, de ordinrio, se fazia ver e ouvir, mu- 

dou de rumo, deixou-se ir ao acaso e, passado tempo, caminhava por entre os pi- 

nhais, que orlam a parte ainda no edificada da rua da Boavista. 

Nos seus h'bitos de vida, essencialmente urbana, eram tぎo raras as ocasi6es 
de se ver assim entre 百  rvores e fora do povoado, principalmente 白  quelas horas do 
dia, que o fato estava-lhe causando uma impresso sinaular. 

rarecta-ine um mundo novo; e ali, a dois passos de casat 

Internou-se por pinhais e campos, at豆  perder de vista a estrada. Parou enfim. 
Num estado moral, como o de Carlos naquela manh言, no so necess百rios os 
grandes espetculos da natureza para incitarem o pensamento a umas dessas diva- 
ga戸es, a que anda t谷o sujeito o dos poetas. 

Era pelas trs horas da tarde de um dos mais formosos dias, que nos pode 

conceder Fevereiro. Havia no campo aquela frescura, aquele renascer de vida que, 
ap6s longos dias de chuva, traz um dia de sol claro. O cu n5o tinha uma nuvem, 
nem lhe empenava o azul o v6u transparente das nebrinas. Os pinhais estavam si- 
Jenciosos, como se, julgando-se j百  na Primavera, se tivessem calado para escutar as 

folhas movedias das rvores que o Inverno respeita. Era tal a serenidade da tarde, 
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que o fumo das casas rusticas subia ao ar lentamente, em colunas direitas, sem que 
uma vira9言o as quebrasse, e s muito alto se dissipava na atmosfera. 

Do lugar onde parara, Carlos ouvia distintamente a voz das raparigas do cam 
po, chamando o gado, rindo ou cantando. 

Era de longe que partiam aquelas vozes, mas a amenidade da hora e o silencio 
deixavam-nas chegar at6 ali sonoras e perceptveis. 

Carlos sentiu-se enlevado por tudo aquilo." 

(UFI, pp. 139-140, XIV) 

As estradas tortuosas e il6gicas do interior portugu6s exasperam o pobre Henri- 

que, que, molhado atd os ossos e desesperando da chegada a meta, s pode v6-las "dantescamen- 
te": 

"Havia mais de uma hora que estava lutando com as dificuldades da ascenso 

do f ngreme e escabroso caminho, que torneava o monte, como as voltas de uma 
h白lice. 

Era este monte uma como irregular pirmide, levantada no meio da ampl(ssi- 

ma bacia onde tinha assento a aldeia que Henrique demandava; por isso o estafado 
rapaz n百o podia atinar a razo de conveniencia pela qual, tendo de procurar o va- 

te, assim porfiavam em descrever as fastidiosas curvas da quase interminvel espi 
ral, que os aproximava do v豆rtice. 

Os olhos procuravam, em ansiosa interroga9ぎo, o mais alto da flexuosa ladei- 
ra que subia, no stio em que ela, formando um cotovelo, furtava a vista o segui-
mento ulterior. 

（・・） ao chegar a almejada inflexぎo e quando esperava principiar enfim a descer pa 
ra o vale e a aproximar-se da aldeia, viu que o macho, pr百tico no caminho, o 自  dis- 
posi9言o de cujo instinto ele colocara a raz谷o, dobrava ainda para a direita e conti-
nuava a contornear e a subir o monte, A espiral no terminara ainda. Henriaue 

ornou em torno de si, profundou a vista nas sombras do vale, nada p6de desco- 

brir que lhe prometesse a aldeia procurada. Muita 百  rvore, povoa9含o nenhumaI 
Teve um paroxismo de impaci倉ncia! 
ー  Isto no 白  estradat - exclamou ele exasperado. - S5o os nove c'rculos do 

inferno de Dante virados para fora. 

(AMC, pp. 11-13, 1) 

A paisagem matinal ensolarada, ap6s a tenebrosa chuva da v6spera, convida o lisboeta a comear, 
com alegria, a sua vida alde (AMC, oo. 39-41. Ill ). 

O entardecer no campo lembra a D. Lus o fim da sua vida e dos poucos bens que 

me restam: a velha Casa Mourisca, alimento de suas recorda96es. Por d,uas vezes o narrador se de- 
t6m a contempl百-百 lo: quando o velho fidalgo se aproxima da Herdade para entregar as chaves de 
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sua casa a Tom6 e quando retorna さ  s ocultas ao velho e querido solar. No primeiro caso, atravs 
de movirnerrtos e sons suaves, a paisagem surge da narra戸o; no segundo, j百 6 a descri戸o que se 
irnpe: 

"Tinham descido a encosta, a meio da qual se erguia a Casa Mourisca. Apro- 

ximavam-se da ponte que atravessava o vale. A tarde ia no fim. Era j百  a claridade 

do crepロsculo que iluminava a paisagem. A azfama do trabalho acalmara. Nos 

marcos dos campos,a soleira das portas e nos parapeitos das pontes repousavam 

finalmente os lavradores das fadigas do dia. O gado caminhava pare as presas, con- 

duzido por crianas de seis e sete anos. Nos arvoredos ouvia・se um cantar de aves, 

tmido como ele 6 , ao aproximar do outono e ao aproximar da noite. Era tal a se-

renidade da tarde, que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a 

finados. 

A suave melancolia daquela hora influiu no 谷  nimo de ID. Lus... Que densida-

de de tristeza a que pousou naquele cora o! Saudades, mas saudades escuras de 

velhice, saudades de quem n苔o tem futuro, era o que havia naquela alma." 

(OFCM, pp. 189-190, XV川) 

"Dali avistavam-se as rvores, os telhados, as torres, e as mais elevadas janelas 
da Casa Mourisca. 

D. Lus fez parar o cavalo e fixou melancolicamente os olhos no velho solar 

onde nascera e onde apreendia no poder morrer, como haviam morrido os seus 
avs. 

Ia adiantada a tarde, e 合  luz desmaiada do sol, que declinava, crescia a tris-
teza do velho. Os olhos tinham um fulgor que denunciava lgrimas. 

Era solenemente triste aquele quadro. A nobre figura do ancio, assim irn6- 
vel, exttico, no ermo alpestre de urn pinhal, a que os ventos da tarde arrancavam 

um gemer montono e triste, com os olhos fitos nas ameias do seu palcio acaste- 

lado, donde as paix6es o expulsaram, com o rosto iluminado pelos tr6mulos raios 

do sol, que desenhava distintarnente o rendilhado da rama dos carvalhos longfn- 

quos, atrs dos quais se escondia, era uma personifica9o vigorosa do desalento e 

da saudade sob o colorido de desespera na que a velhice lhe dava." 

(OFCM, p. 238, XXIII) 

Um cu de fim de tarde que anuncia tempestade prxima 6 descrito corn preciso, 
a partir do olhar de Berta,e faz com que adie a visita almejada: 

"Em pouco tempo chegou さ  ponte que reunia as duas margens do ribeiro do 
vate. Ao transp-la, por白m, reteve-a um vago rumor que soava nos ares. Eram as 
surdas detona戸es de uma trovoada longinqua. 

Berta olhou em roda um tanto inquieta. 

O colorido do c6u e o dos campos era belo, mas pouco tranqiiilizador. 
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O firmamento estava esplendidamente pintado, n言o com o azul uniforme dos 
dias serenos, mas com as variadas tintas que recebia da influ6ncia eltrica de uma 

tempestade iminente. Grandes nuvens isoladas iluminavam-se, ao sol poente, de 

reflexos doirados. O campo, em que elas se desenhavam, ostentava todas as grada 

96es do azul, desde o anil carregado at6 um quase verde esvaecido que interrom-

piam leves e longos estratos tingidos de roxo e violeta. Ao nascente, no seio de um 

denso cGmulo de vapores amarelados, desenhava-se vagamente o majestoso iris. O 
verde das 百  rvores e dos prados recebia desta luz uma cambiante mais viva. Princi- 

piava a soprar a virac5o quente e rasteira, que levantava em redemoinhos as folhas 
cadas no cho. 

Tudo anunciava iima tempestade pr6xima. 

Berta no ousou ir mais adiante. 

A vizinhana da noite e da tempestade obrigou-a a retroceder." 

(9ど9竺pp・ 229・230, XX川  

E o luar? Graas a ele Cecilia fica a divagar, altas horas da noite, junto a janela, 

Jorge surpreende o irm含o sonhando acordado no bosque de sua propriedade, Clara sente-se muito 

atraida por Daniel durante a esfolhada(UFI, p. 277, XXVIII; OFCM, pp. 136-137, XIV; APSR,. 

pp.172-173, XXIX). 

Nem sempre a paisagem influencia os personagens; さ  s vezes dellcia apenas o seu o- 

Ihar que, acostumado 自  vida agitada da alta sociedade citadina, det白m-se a contemplar um quadro 

singelo, como o de uma igrejinha de aldeia;6 o que acontece com Gabriela(OFCM, p. 262, XXV). 

N'As Pupilas do Senhor Reitor 5g0 poucas as descri戸es propriamente ditas, como 

aquele pequenino quadro introduzido na narrativa, no momento em que Daniel e Pedro se din-一  
qern き  casa de Clara: 

"Subiam eles a encosta de uma pequena colina, no alto de qual, sobre o 
runco magnrlsco de cu ainda iluminado pelos ltimos rubores do crep貢sculo, se 
aetineava o vulto negro de uma cruz de granito, quando lhes chegou aos ouvidos 

som de vozes longnquas, cantando concertadas; simultaneamente pararam a 
escut-las." 

(APSR, p. 85, XV) 

Daniel mostra-se sensIvel a belezas das quais a vida da cidade o desacostumara e o 
surpreendemos "saboreando o prazer" de observar uma habita戸o singela: 

"Chegaram enfimさ  casa das duas irms. 

Era uma pequena, modesta, mas graciosa habita9ao, um pouco fora j百  do 
centro principal do povoado. 

A soIidぎo em que ela ficava, prpria a fomentar saudades, sem quebrantar os 

desalentos, agradaria aos menos poetas. Havia tanto sussurrar de folhagem, tanta 

pureza de ares, tanto desafogo de horizontes em volta dela, que urna' ntima sere- 
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nidade se insinuava na alma do que parava ali. A t6nue claridade daquela amen (ssi- 
ma noite de estio mais real9ava ainda a poesia do lugar. 

A casa era toda caiada de branco; abria para a rua duas largas janelas envidra- 

cadas, que alguns pequenos vasos de flores adornavam. De um e de outro lado, 

prolongava-se um lano de muro de slida alvenaria, igualmente caiado, e que a fo- 

Ihagem do pomar interior sobrepujava, caindo para o caminho as balsaminas em 
fest6es verdes e floridos. 

Foi a porta deste muro que Pedro bateu familiarmente, dizendo para Daniel, 

que estava saboreando o prazer daquela perspectiva: 

ーEaquI. 

(APSR, pp. 86-87,XV) 

Provocando uma pausa na narrativa surge a descri95o do local da fonte, simples 
e rGstica, onde Clara vai buscar 百  gua; pormenores apresentados, tais como a posi9百o da escada e o 
tipo de vegeta戸o existente, explicam a cena que ali ir ocorrer. Sem eles, no seria possvel 

Daniel chegar at6a jovem sem ser percebido nem o reitor surpreender a todos por sua presena I-
nesperada CAPS A, pp. 195-196, XXXII). 

Segundo Egas Moniz, uma cena em movimento tamb6m pode ser considerada pai-

sagem (88). Neste sentido, a hist6ria das pupilas apresenta singelas descri必es de paisagens cam- 
pestres, avistadas por algum personagem: moas a lavar roupas no rio com alegria, enquanto rapa-' 

zes colhem milho (APSR, p. 37, VII), aldes que voltam a casa cantando hinos a Nossa Senhora 

(pp. 85-86, XV) e, sobretudo, o delicioso quadro dos amores infantis de Daniel e Guida, que tan・  
to escandaliza o bom padre: 

"Defronte do campo, donde, com as melhores inten戸es deste mundo, o rei-
tor estava espionando, e separado apenas dele pela estreita e 白  mida rua, de que j百  
falamos, estendia-se um trato de terreno inculto, muito coberto de tojo e de gtes- 
tas e dessa espontnea vegeta9苔o alpestre, que, no nosso clima, inf lora ainda os 
montes mais 百  ridos e bravios. 

Dispersas por toda a extensきo deste pasto, erravam as ovelhas e cabras de um 
numeroso rebanho, de que eram 心  nicos guardadores um enorme e respeit百vel co 
de pastor e uma rapariguita de, quando muito, doze anos de idade. 

At6 aqui nada de notvel para o reverendo proco. 

Mas o que o maravilhou foi o grupo que formavam, naquele momento, a pe-
quena zagala, o c含o e o nosso conhecido Daniel, por via de quem o bom do padre 
empreendera to trabalhosa excursao. 

A pequena, sentada junto de uma pedra informe e musgosa foiheava com a- 

ten95o um livro, dirigindo, de tempos a tempos, meios sorrisos para Daniel, que, 

deitado aos ps dela, de bru9os, com os cotovelos fincados no cho, o queixo pou-

sado nas m5os, parecia, ao contemplar embevecido os olhos de engraada criana, 

estar divisando neles todos os dotes mencionados na can戸o da morena, que lhe 
ouvimos cantar. 
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Jaziam ao lado dos dois uma roca e os livros de Daniel. 

Completava o grupo o c谷o, enroscado junto do pequeno estudante corn de-

sassombrada familiaridade e denunciando assim que o conhecimento entre eles, e 

por conseguinte de Daniel corn a pastora, n谷o era j百  de muito recente data. 

Este grupo,apesar de toda a sua beleza artstica, realada pelas meias tintas 

do crep白sculo e por o fundo alaranjado do c6u, sobre que se desenhavam os renda-

dos das 百  rvores ao longe, n百o agradou de maneira alguma ao reitor, que, corn urn 

franzir de sobrolho, mostrou claramente a contrariedade que ele lhe fazia experi- 

mentar. 

Esteve para surgir de entre o centeio e mostrar-se, aos enlevados personagens 

deste idlio infantil, severo e terrvel, corno o vulto gigante de Adamastor, nas es- 

tncias do grande 6 pico." 

(APSR, pp. 17-18, IV) 

Tais cenas em movimento podem ser importantes para a evolu95o dos aconteci-

mentos da diegese: a descoberta do reitor faz com que mudem por completo os planos relativos 

ao futuro do menino e o afastem de Guida; o encontro de Pedro e Clara far, indiretamente, corn 

que volte a encontr百-la. 

Na hist6ria dos fidalgos, o ru'do e o movimento da Herdade, em t含o grande con-
traste com o silncio e a estagna9ぎo do solar, atraem a Jorge, que, antes de decidir-se a falar corn 
Tom6, observa, de longe, esta pequena cena: 

"Era a 6 poca de mais intensa vida nas granjas. Os cereais, cobrindo as eiras, 

lourejavam aos raios desanuviados do sol; carros, a vergarem sob o fardo das co- 

Iheitas, transpunharn lentos as portas patentes do quinteiro, chiando estridorosa- 

mente; apinhavam-se al6m em montes as canas e o folhelho de milho, restos de re-

centes descamisadas; longas sries de medas elevavam-se mais longe, 白  maneira de 
tendas em um arraial de campanha; juntas de bois, j百  livres do jugo, repousavam 

das fadigas daqueles dias de az百fama, ruminando em sossego; os mo9os da lavoura 

iam e vinham atarefados em diversos misteres; e de tudo isto erguia-se um clamor 

de trabalho, que o sossego dos campos e a serenidade do dia deixavam chegar dis-

tinto at白  o alto da colina. 

O dono da Herdade, o antigo criado da Casa Mourisca, presidia a quelas tare- 

fas, e em volta dele moviam-se, saltavam e riam duas ou tr6s robustas crian9as, 

com quem brincava um formid百vel rafeiro. 

E era esta a cena que Jorge contemplava, e que em to profundas medita96es 

parecia absorv6-lo." 

(OFCM, p. 18, Il) 

Aproximando-se do local, o rapaz escuta o "fogo cerrado de ordens, do conselhos 

e de observa96es"que o fazendeiro dirige aos querodeiam, expressando-se ai: com muita vivacida 
de, - atrav6s de verbos de movimento, gerロndios e ora96es curtas que se sucedem rapidamen- 
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teー, aquela mesma sensa9§o de vida j百  transmitida pela cena anterior (OFCM, pp. 24-25,川). 
A descri戸o transforma-se em narra9o, encaixa-se no tempo diegtico e acarre-

ta congequ6ncias decisivas. O que entra em Jorge pelos olhos e ouvidos incentiva-o a agir, modifi- 

cando sua vida e a dos que o cercam: deixar de ser um fidalguinho ocioso para assumir a respon-

sabilidade de salvar sua casa pelo trabalho honesto, e nessa luta encontrar o amor. 

Algo semelhante ocorre na "descri戸o" da esfolhada, n'As Pupilas do Senhor Rei- 

tor, onde um costume rural nos' apresentado atravs da a貞o dos personagens e, em vez de det- 
Ia, f-Ia caminhar: as liberdades ali permitidas1 aumentam, como j百  dissemos, a atra9§o entre Da-
niel e a futura cunhada (APSR, pp. 172-183, XXIX). Um pouco como na cena da corrida (em 
Ana Karenina) comentada por Luk百cs, a descri9o n5o constitui um quadro acess6rio, mas v-se 

vivida como um drama psicol6gico (89). Daniel, completamente desabituado dos hbitos campes-
tres e dotado de muita imagina9o, n5o d言  abra9os com "a tranqGilidade de esprito e a frieza de 
言nimo com que os outros contavam, ao sair dali, dormir um sono sossegado e livre de pesadelos" 

(APS9, p. 179, XXIX). O constrangimento que sente em Clara, normalmente t言o pouco t'mida, 
faz com que aumente a sua emo9さo e aud言cia. A jovem n言o consegue repelir seus galanteios e a-
pertos de mo e vai ficando triste. Finalmente reage, mas sua agita戸o 6 tamanha que o noivo 3 jut- 
ga doente. 

Afirma Ant6nio Alvaro D6ria que Jロlio Dinis "foi quem introduziu no romance 
rom合ntico de costumes alguns aspectos das atividade rurais e agrfcolas" (90). Pois bem, os dois e-

xemplos acima (trabalho e diverso) mostram como a pintura campestre em nosso autor pode 

fundir-se com a a95o, surgindo quando esta a justifica. Os trabalhos rurais de Pedro nぎo apresen-
tam importncia para o desenvolvimento dos acontecimentos, da' no serem narrados. 

Algumas vezes costumes da aldeia sぎo mostrados sem que interfiram diretamente 
na sorte dos personagens; tal acontece na refei盛o de Joo Semana, n'As Pupilas, na celebrac5o 
das consoadas, n'A Morgadinha dos Canaviais, ou na atividade de Ana do Vedor e suas auxiliares 
a fazerem pぎo, n'Os Fidalgos da Casa Mourisca (APSR, pp. 106-109, XV川; AMC, pp. 222-223, 
226-232, XIV; OFCM, pp. 112-113, Xl); o muito amor do narrador ao que 6 tipicamente nadio- 

nal o justifica e o fato de aparecerem sob forma narrativa faz com que no provoquem pausa na 
hist6ria. 

Nem tudo no campo sぎo paisagens singelas, trabalhos entusiasmados e festividades 
em famlia ou ao ar livre. H言  tamb'm o lado sinistro e, n'A Morgadinha dos Canaviais, o narrador 

mostra com detalhes o ambiente de religiosidade doentia e terror(fica que impregna a igreja do 
missionrio. Mal os personagens conseguem entrar, vem a seguinte "descri9言o": 

"Tinha um aspecto melanclico o interior da igreja naquela ocasio. Pobre de 

si e pouco alumiada, mais escura e lgubre parecia com a extraordinria quantida-

de de gente que a enchia, na maior parte mulheres de roupas escuras e em que s 
alvejava o leno branco que usavam 合  cabe9a. 

Apesar da quadra ir fria, como de Janeiro que era, respirava-se ali dentro uma 

atmosfera quente, abafadia e pouco salutar. 

Um surdo murm丘rio formado por centenares de vozes rezando, a meio tom, 

ora96es e ladainhas, contrastava com as altas vozes de festa, que se escutavam l百  
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fora e requintava a triste impresso que se recebia ao entrar. Ali um grupo de 

mulheres, de joelhos, escutavam a leitura de pias ora5es, que uma fazia em torn 
lutuoso, e respondiam em coro com Padre-Nossos e Ave-Marias; al'm viam-se ou-

tras com as faces rojadas no cho, batendo no peito e desentranhando exclama- 
戸es, para comoverem a divindade; outras em 自  xtase, corno Santas Teresas, de bra. 

os abertos diante da imagem da Virgem; outras amortalhadas, em cumprimento 

de promessa feita a algum santo. Cavados na espessura das paredes havia uns pe-

quenos cub(culos, que serviam de confessionrios." 

As vezes despregava daquele crivo de pecados uma das confessadas; e exausta 
de for9as, abatida de 白  nimo, descrendo da misericrdia divina, ia cair com desalen-

to nos degraus do altar de Deus, que o fanatismo cego, seno hip6crita, lhe pintara 
inexorvel verdugo. 

De tudo isto vinha o aspecto sombrio e lロgubre さ  igreja, que nem as luzes dos 
altares, nem as sanefas e cortinas de damasco, que corn tanta arte dispusera mestre 
Pertunhas, conseguiam dissipar." 

(AMC, pp. 31 5-31 6, XIX) 

H百  um retardamento da a戸o, mas n5o propriamente uma pausa descritiva, visto 

que o narrador em seguida indica que o fato acompanhava, mais uma vez, os olhos e o pensamen-
to do lisboeta: 

"Henrique estava sendo desagradavelmente impressionado por o que via 

Olhava com desgosto para aqueles sinais de urn terror surpersticioso, e sentia 
exacerbarem-se-lhe as preven戸es que nutria contra o clero (...)' 

(AMC, pp. 31 6-31 7, XIX) 

E a cena descrita ter conseq o自ncias imediatas para a evolu戸o dos acontecirnen- 
tos, funcionando como prepara95o dos mesmos: o desagrado que o rapaz sente causar sua atitu-

de cr(tica e desafiadora, acarretando perigo de linchamento para si e suas acompanhantes (AMC, 
pp. 323-325,, XIX). 	 ー  

Se na "cena" acima descrita, no ocorre, efetivamente, uma pausa na hist6ria, o 
mesmo nぎo se pode dizer da conhecida descri9さo dos vrios grupos humanos na Praa comercial 
do Porto. A hist6ria se interrompe no momento em que Carlos chega ao local e a mudana do 

tempo verbal empregado bem o atesta, vindo o presente do Indicativo substituir-se ao pret百rito e 
fugir, com isso,合  dura o diegtica: 

"Havia grande atividade na larga rua, chamada dos Ingleses, さ  hora a que o f i- 
Iho de Mr. Richard Whitestone ali chegou. 

A vida comercial e stava entぎo no seu auge; numerosos grupos ocupavam os 

passeios, o centro da rua e os portais das velhas casas, que de um e de outro lado 
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a limitam. Presta-se a curioso estudo o aspecto da Pra9a em ocasi6es assim. 
Nas posturas, no ademぎ  e em vrias outras exterioridades dos diferentes mndi- 

v(duos, que compem estes grupos, pode-se encontrar indcios da posi9§o corner- 
diaI, que eles ocupam." 

但具， p.74, V川) 

Lentamente, vrias cenas pequeninas vo tra9ando a "fisiologia da Praa" (UFI, p. 
75, VIII). Quem as observa 6 o pr6prio narrador e nぎo um personagem. Sente-se uma "parada" e 
bem longa - mais de tres pginas correspondem a um segmento praticamente nulo da hist6ria. 

Embora, tal cena seja, realmente, como pensa Stern, um exemplo da tcnica descritiva de Jlio 

Dinis, caracterizada por um "interesse impressionista no movimento" (91) e traduzida numa se- 

quencia de cenas muito breves, pensamos tamb6m que ela transmita um conte6do diegtico est- 

tico. H6 uma hierarquiza9'o rgida das vrias classes comerciais que se agrupam na Praca, o que 

contrastar muito com o genio de Carlos que "n5o lhe consentia etiquetas" (!fj p. 77, VIII) e 
que tornaremos a ver em a戸o somente ap6s a detalhada descri9さo empreendida pelo narrador e 
concluda com as seguintes palavras: 

"Acrescente-se agora (...) e ter-se- imaginado o aspecto da Praa comercial 

do Porto,a hora, em que Carlos Whitestone a atravessou." 

(UFI, p.77, V川) 

Ap6s tal fecho, os verbos voltam ao pret6rito. Ao est百tico segue-se o din合mico, em 
contraste marcante, e toda aquela hierarquizacさo apresentada cai por terra. Carlos n言o escuta res-
peitosamente os mais altos nem mant6m um distanciamento dos humildes: "Enfiava o bra9o no 

dos mais sisudos comerciantes, a quem tratava pelo nome de batismo; de repente, deixava-o, para 

acender o charuto no cigarro de um segundo caixeiro de escrit6rio (U Fl, p. 77, V川). Pelos gestos 
e atitudes dos outros se estabeleciam os limites entre as vrias classes; atravs dos de Carlos, tais li-
mites s首o rompidos. H百  uma grande pausa descritiva, mas como ela se faz importante no contexto 

geral do romance... Desrespeitando tais limites, Carlos prepara-nos, de longe, para o seu casamen- 
to com Cecilia... 

Observando os vrios exemplos apresentados, parece-nos licito concluir que as 

descri96es, nos. romances de Dinis, muitas vezes n5o acarretam pausa na hist6ria, visto que acorn- 
panham o olhar e a reflex含o de personagens, permanecendo, assim, dentro do tempo diegtico 
(at6 a primeira descri9言o da Casa Mourisca, anterior 白  apresenta 貧o dos personagens,6 feita a 
partir de um hipot6tico viajante que a observasse). H百  ocasi 6es, porm, em que ocorre, efetiva- 
mente, uma pausa; esta, entretanto, al白m de no ser normalmente long (atinge umas duas 
pdginas, no m百ximo), liga-s indissoluvelmente 自  hist6ria, ajudando a compreender atitudes e 
fatos que nela se fargo presentes; basta lembrar o quarto de Jenny ou o dos primos do Cruzeiro, 
to indicativo de seu comportamento , a descri悼o da Praa comercial, em contraste com o 
temperamento de Carlos, ou o ambiente ttrico da igreja, causador dos acontecimentos sucessi- 
vos. 

Independentemente da pausa que acarretam ou no, as descri96es dos ambientes 
se fazem presentes geralmente em fun9さo dos conflitos humanos que o narrador procura desen- 
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ver. O velho solar v-se apresentado primeiramente a partir da preocupa9ぎo de Jorge com a deca- 

d6ncia familiar e, consequentemente, corn o seu futuro; surge depois, mais detathadamente, atra- 

v6s da saudade do passado que desperta em Berta e F). Lus. 

O exterior reflete ou influencia o psicolgico: a "paisagem" existe na medida em 

que o personagem a percebe e/ou nela vive seu drama,e as casas "vestem" o homem e o revelam. 
Da' n5o concordarmos com a afirma9ぎo de E9a de Queir6s sobre Jロlio Dinis: 

"Era sobretudo um paisagista. As suas figuras s servem para dar expressぎo e 
vida 白  paisagem. Os campos, as searas, os montes, as claras' guas, os c6us profun- 
dos, nぎo so nos seus livros a decora戸o que cerca uma humanidade fortemente 

sentida: as suas camponesas romanescas, os seus gals violentos e ternos, as meigas 

figuras de velhos, at6 as suas caricaturas - 6 que foram por ele colocadas assim 

para poder, em torno delas, erguer com cuidado 百  rvore por 百  rvore e casal por 
casal, as aldeias que tanto amava. H百  nos seus romances tat descampado, tal eira 

branca batida do sol, tal parreira onde os gatos se espreguiam, que t6m mais 

id6ia, mais a戸o, mais vida, que as figuras vivas quo em torno se movem." (92) 

O fundamental no Autor 6 o drama humano e, quer ele transcorra na cidade do 

Porto ou numa aldeia, interessa sobretudo a caminhada rumo ao amor, que encontra em todo 

lugar os mesmos perigos: a leviandade de alguns e a bisbilhotice de outros. 

Como Genette bem o mostra, no apenas algumas descri96es, mas tamb6m refle- 

x6es ou digress6es do narrador podem provocar uma pausa na hist6ria narrada. Ora, nos roman-
ces de Jロlio Dinis, s5o estas ltimas bastante frequentes. Por vezes o narrador, expressando-se im-

pessoalmente ou na primeira pessoa, generaliza os fatos que est apresentando, para mostrar co-
mo a atitude de um determinado personagem, por exemplo, seria a de qualquer um de n6s, em 
circunst合ncias semelhantes. Outras vezes, emite um elogio ou crtica a determinada atitude indivi-
dual ou geral. 

Desenvolveremos este assunto, porm, quando estudarmos a !2 por ora, nos li-
mitaremos apenas a afirmar que nos romances dinisianos h百  muitas pauses produzidas por refle- 

x6es do narrador; entretanto, relativamente poucas entre elas correspondem a uma "parada" Ion- 

ga dentro da hist6ria narrada. Se assim considerarmos aquelas que ocupam pelo menos meia p百gi- 
na, poderemos talvez afirmar, ap6s um levantamento aproximativo, que elas aparecem mais n'U- 

ma Famlia Inglesa e n'A Morgadinha dos Canaviais, revelam uma presen9a bastante acentuada 

n'As Pupilas do Senhor Reitor (sobretudo levando em conta a pequena extenso deste romance) e 

fazem-se muito discretas n'Os Fidalgos da Casa Mourisca. (93) 

Al6m disso, tal como ocorre corn algumas descri96es de Dinis (como aquela do 

ambiente na igreja), a "parada" pode aparecer "disfarada", como se a reflex谷o feita pelo narraー  
dor tamb6m estivesse na cabe9a do personagem. N'AMorgadinhe dos Canaviais, ap6s comentar o 
destaque com que s言o vividos na aldeia os dias santos; assim conclui o narrador: 

"Este particular aspecto do domingo estava-o logo pela manhぎ  sentindo Hen-
rique de Souzelas, encostado 白  varanda do quarto em que pernoitara; e enquanto 
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esperava que o chamassem para o almo9o." 

(AMC p. 268, XVII) 

Por tudo o que foi apontado, parece-nos vlido poder chegar a algumas conclus6es. 

De um modo geral, os quatro romances de Jlio. Dinis desenvolvem longamente 

dramas humanos que ocorrem em um tempo cronolgico bastante curto. Narram-se em aproxima-

damente quarenta captulos acontecimentos transcorridos em alguns meses, dentro dos quais me-

recem um grande espa9o narrativo (de um a vrios captulos) aqueles poucos dias em que, normal- 

mente, fatos significativos provocam uma mudan9a na situa5o (geralmente psicol6gica) vigente, 

coincidindo os mesmos, v百rias vezes, com a chegada de algum personagem. 

J百  Ant6nio Jos Saraiva se referia 合  presen9a, no Autor, de um "tempo-atmosfera, 

ao longo do qual amadurecem os acontecimentos e os sentimentos (sentido que falta em todos os 

romancistas portugueses anteriores, incluindo Camilo}"(94). Embora, como o percebe o ilustre 

crtico, tal caracteristica marque em especial Uma Fam'lia Inglesa, pensamos estar ela bem pre-

sente nas demais obras. O amor de Guida por Daniel veio-se formando, em segredo, ao longo dos 

anos e das recorda96es, e a atra9含o leviana entre Clara e o futuro cunhado prepara-se pouco a 

pouco, atrav6s de pequenos encontros e conversas. Os conflitos pessoais e sociais em que se envol-

vem Henrique e a morgadinha crescem surdamente desde os primeiros captulos do romance, bem 

como o drama amoroso de Jorge e Berta, tanto mais intenso quanto mais oculto no cora9ぎo dos 
seus protagonistas. 

Na conviv6ncia di呑ria e livre de peripcias, o amor vai pouco a pouco se infiltran- 
do, sem que se fa9am necess百rias palavras pomposas como as dos her6is e herofnas dos romances 
ultra-romanticos・  Conversas banais sobre um tipo de bordado valem muito para Cecilia e Carlos; 

Jorge no sabe que Berta o observa amorosamente enquanto ele trata de assuntos agrcolas com 

Tom6. O sofrimento penetra de mansinho e sem alarde: Margarida rem6i em segredo a dor pelas 

leviandades de Daniel, Cristina padece pela timidez que a afasta de Henrique, o filho mais velho 

de D. Lus sente um ciGme que o consome. A inveja e o 6 dio tamb'm trabalham sutilmente: co- 

mo quem n3o quer nada, o brasileiro Seabra vai pouco a pouco insuflando os 合  nimos contra o 
conselheiro e chega a fazer irromper uma espさcie dc levante popular; as faladeiras podem destruir 

por completo a honra e a felicidade dos seres humanos que caem sob suas garras, tanto em uma 

cidade grande, como o Porto, quanto em uma pequena aldeia. Sem rudo, como uma masica toca-

da em surdina, os problemas vぎo acontecendo. Adonias Filho bem o percebeu ao afirmar que J- 

hio Dinis, nos trs romances rurais, retrata "o pequeno burgo, as horas lentas da aparente paz" (o 

grifo 6 nosso) (95). 

E o drama interno, comum e geralmente amoroso, que interessa ao narrador e, pa- 

ra desenvolv-lo, dispensa a pressa. Det6m-se longamente nos dilogos e reflex6es dos persona- 

gens, que correspondem a uma pequena fra9o de tempo cronol6gico e passa rapidamente por se-

manas e meses de atividade externa: a apreenso de Jorge quanto ao futuro, sua decis言o de agir, 
seu receio de enfrentar o pai e as palavras que lhe dirige, sua transforma9ao de crian9a em homem 

responsさvel, em suma, ocupa vrios captulos, enquanto as atividades agrcolas concretas preen-

chem apenas par-grafos. 

"Submergindo" no' ntimo dos personagens, t言o semelhante ao nosso - como as 
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reflex6es atemporais procuram demonstrar --, o narrador faz com que nos interessemos efetiva・  
mente pelos acontecimentos que os mesmos vivem e, com isso, embora a narrativa dinisiana seja 

lenta, n苔o transmite, geralmente, uma sensa9言o de demora. -Esta, seria uma caracterfstica geral dos 

quatro romances; vejamos agora, porm, as diferen9as de ritmo, aparentes ou reais, existentes en-

tre os mesmos. 

Em primeiro lugar, retomemos um fato que parece distinguir As Pupilas do Seー  
nhor Reitor dos demais romances. Todos esses apresentam um incio do "presente" da hist6ria 

bastante lento, poucos dias ocupam muitos captulos e o tempo da narrativa (extenso) faz-se 

bem maior que o transcorrido na hist6ria. Segue-se um movimento bem constante, em que se ai- 
temam a lentid谷o das cenas (dialogadas) e a rapidez dos sum百rios e elipses, distinguindo-se os v- 
rios romances pelo tempo dieg6tico transcorrido nesses intervalos das cenas: poucos dias, n'A 

Morgadinha dos Canaviais, dias e tamb6m, aproximadamente, um m6s, n'Uma Famlia Inglesa - 

fra6es de tempo bastante f百ceis de identificar, em ambos os casos; semanas e meses, dif(ceis de 

precisar, n'Os Fidalgos - a indetermina戸o neste ltimo romance 6 tぎo grande que s percebemos 
o longo tempo a que equivatem os sumrios e as elipses quando atentamos para a referncia de 
Berta a primavera. Ap6s esse movimento constante, como j言  vimos, h言  uma acelera9o e, atravs 
de uma concluso em forma de sum百rio, o narrador nos informa sobre os fatos posteriores ao de-

senlace da intriga (o "futuro" da hist6ria). O mais importante - a solu9o do conflito amoroso 
e a apresenta戸o simultanea de problemas sociais - j貞  aconteceu; o que se segue, decorrncia l6gi- 

ca dos fatos anteriores, permite ao leitor permanecer ainda algum tempo na companhia dos seus 

personagens o ao narrador a exposi9o do seu pr6prio pensamento,atravs do comentrio sobre o 

que foi narrado (revelando o seu interesse pelas hist6rias que terminam bem, criticando os pal (ti- 
cos, apontando um caminho para o desenvolvimento econ6mico de Portugal). Abstraindo o "pas- 

sado" dos personagens, que pode ser introduzido antes do incio da narrativa primeira (OFCM) 
ou j言  dentro dela (UFI eAMC), poder-se-ia talvez dizer que, nos trs romances em questo, have- 
ria o seguinte tempo: 

lento 	 lento e rpido alternadamente 

(incio) 	 (desenvolvimento) 

cenas 	 cenas, sumdrios, elipses 

、ー・一ーーーーーーーー・vーーーーーーーーーーーーノ  
"presente" 

dos 

personagens 

rapid(ssimo 

(concluso) 

sum'rios 
、ーーー、f・ーーーノ  

"futuro" 

dos 

personagens 

Jd n'As Pupilas do Senhor Reitor, o movimento parece inverso. H百  um incio bas-
tante r百pido, atravs de cenas e sum百rios, e nenhuma concluso. Em vez do narrador apresentar 

rapidamente os fatos que se seguem aos acontecimentos fundamentais, ele acelera naqueles que 

os antecedem, e que constituem uma esp'cie de "introdu9o"viva, expressa sobretudo por cenas 
significativas. Irwin Stern sentiu os captulos iniciais da obra como uma "retrospectiva" da vida 
dos personagens e Jo言o Gaspar Sim6es chega a consider -los uma esp6cie de "pr6logo" (96). 



ーーう・  rpido 
(conclu頭o) 

→ 	1 roido ノ  
i 、  conctusao1 
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Se observarmos mais detidamente a obra, perceberemos, porm, que n谷o h百  uma 

diferen9a t5o gritante, visto que a rapidez inicial 6 devida sobretudo a quantidade de tempo dieg'- 

tico elidido (anos) e n5o tanto 白  narrativa, que se faz mais atrav6s de cenas do que de sum言rios. A- 

l6m disso, ap6s esse "prlogo", segue-se um novo incio (o do conflito b百sico da hist6ria), desta 

vez bem lento: o dia da chegada de Daniel adulto, al百m de j百  preparado pela rea9ao de Margarida 

anoticia do noivado da irma (capitulo X), ocupar白  os seis captulos seguintes (sendo que o perso-

nagem s6 aparecer言  no XIV) e o dia imediato se estender por mais cinco... E nさo apenas aqui, co- 

mo no movimento que se segue, As Pupilas se assemelharo aos demais romances: veremos a mes- 

ma . sequ6ncia constante de cenas importantes, ocorridas em um ou dois dias (geralmente consecu- 

tivos), e sum言rios rpidos, ou elipses, equivalendo a dias, semanas ou meses. A diferen9a real con・  
sistir百  no fato de a hist6ria acabar no momento culminante, nos dois dias finais, de acontecimen-

tos importantssimos e sucessivos, que a narrativa desenvolve com vagar, eliminando-se a rapidez 

temporal da concluso. 

Esquematizando o tempo diegtico das obras, e levando agora em considera戸o o 

"passado" a que j百  nos referimos, poderamos formar o seguinte quadro: 

APSR 

lento ーう lento-rpido 
rpido-lento 

r百pido 
(introdu9さo 

告  lento -__ lento-r6pido 
rpido-lento 

蔀ido一ーI引lento 
(introduc谷o)L 	I 

 

_9 lento-rpido 
rpido-lento 

 

蕊＞  

OFCM 

Em trs romances, o tempo diegdtico transcorrido nos primeiros capftulos 6 pe- 

queno: n'Uma Famflia Inglesa, o segundo dia da hist6ria termina no captulo X川; n'A Morgadi- 

nha dos Canaviais, o mesmo dia chega at6 o VIII; n'Os Fidalgos da Casa Mourisca (excluindo o 

"pr6logo"), o primeiro dia se prolonga do It ao Vil. N'As Pupilas do Senhor Reitor, por6m, v-se 

o captulo VII atingir o d6cimo primeiro ano da hist6ria... Tal diferenCa, porm, j百  nぎo ser6 to 

sensvel no tempo da narrativa, visto que, embora o espa9o ocupado seja pequeno em rela95o 白  
histria (poucos captulos para onze anos), uma certa lentid含o adv6m do predomfnio nぎo dos su- 

m百rios, mas das cenas (em 36 p百ginas, a apresenta9ぎo dos personagens masculinos ocupa 2, as re- 

flex6es do narrador, 3, os sum百rios, apenas 2, e as cenas, 29). 0 que variou efetivamente foi o 

tempo dieg6tico transcorrido entre as mesmas: se, entre o encontro no baile e o relato do mesmo 

por Carlos, bem como entre a conversa de Jorge com Tom6 e a que sustenta com D. Lus, decor- 

rem horas, entre a cena do "namoro" de Daniel e Guida e aquela que protagonizam Pedro e Clara 

muitos anos se passaram... Conclui-se, assim, que a rapidez ocorre mais no tempo da hist6ria do 

que no da narrativa, mantendo-se o ritmo desta geralmente lento. 

A n含o distin9ぎo entre os dois tempos parece-nos um dos motivos que levaram 

Joo Gaspar Sim6es a s afirma96es que se seguem: 
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"Mais singular ainda 6 a circunstancia de Jlio Dinis, ao pegar na hist6ria das 

duas pupilas do reitor, ter enveredado por um gnero de tcnica em perfeita 

contradi9甘o com a desenvolvida na sua Fam'lia de Ingleses. Enquanto aqui a des- 

cri95o dos caracteres & minuciosa, premeditada, antecipada e extraordinariamente 

morosa, ali, nas Pupilas, tudo se passava rapidamente e em fun o de intriga. Pode 

dizer-se que este romance tem mais de esquema teatral do que de esquema de 
fic戸o." 

E o crtico desenvolve seu pensamento, afirmando que, ap6s o pr6logo relativo 

vida do her6i antes da partida para o Porto, "o resto cifra-se, pode dizer-se, em dois, trs ou qua・  
tro atos cuja a9o mantm a unidade de espa9o e de tempo" pois se v6 "concentrada no regresso 
de Daniel 色  aldeia (...) e nas malaventuras do seu gnio dom-juanesco (...) com o consequente des-

fecho nos bra9os de Guida(...)". Explicar-se-ia, assim, o 6 xito da adapta9o teatral realizada por 

Ernesto Biester que - conclui o crtico ー  "pouco trabalho teve para conseguir o que por nature-
za j百  era teatro". (97) 

Antes de explicar nossa discordancia do eminente crtico, queremos aqui citar a 

opinio bastante diferente que o nosso Machado de Assis apresentou por ocasi5o da encena9言o da 
referida pe9a no Rio de Janeiro. Ap6s elogiar o "magnfico livro" em que "o autor soube interca-
lar com arte tantos quadros de costumes, tantos e tさo acabados desenhos de caracteres, p百ginas de 
sentimento e de descri95o", continua ele: 

"Ao dramaturgo cabia a tarefa de lhe dar condi9うes vi百veis na cena, e se, em 
regra, transportar um romance para o teatro 百  obra difcil e ingrata, desta vez 

quase se nos afigurava impossvel, porque as qualidades do romance de J6lio Dinis 

eram justamente as que menos podiam afrontar a luz do tablado." 

Elogia ento o adaptador, por haver conseguido sair-se muito bem da empresa, 

condensando "habilmente" a a9o "em sete quadros, sem excluso das cenas de costumes, nem 

de um s dos caracteres (...)", e realizando uma transplanta戸o que"6 completa, mas n5o servil, 
porque, onde o romance se opunha ao efeito dram百tico, supriu o Sr. Biester com a sua reconheci-

da competencia." Salientando o talento da atriz principal, diz ainda que, "para apreci-la bem, 
mister acompanh百-la em todo o desenho do papel, ver-lhe as min白cias art'sticas, ouvir-lhe as pala-
vras suspiradas e at6 os sil6ncios." (98) 

Concordando com Machado e no com Sim6es, pensamos que As Pupilas no so 
teatro, ou melhor, possuem as qualidades teatrais presentes tamb6m nas demais obras do Autor, 
tais como os di百logos vivos e emocionantes e os mon6logos interiores facilmente pronuhci百veis, 
por seu rigoroso encadeamento l6gico. No mais, constituem, segundo pensamos, um autntico ro- 

mance, onde a tcnica empregada, apesar das aparncias - e guardadas as devidas propor6es, 

pois se trata de obra bem menos extensa - n5o contradiz a d'Urna Famlia Inglesa, さ  qual parece 
assemelhar-se mais, em certos aspectos, do que き  d'Os Fidalgos da Casa Mourisca. Expliquemo- 
nos. 

As Pupilas do Senhor Reitor parecem apresentar, a rigor, dois incios, sendo o pri- 
melro um prenロncio infantil do segundo, mais importante. Pois bem, esse novo incio mostra-se 

muito marcado pela preocupa貞o em caracterizar personagens e ambientes. Se o narrador desen- 
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volve detidamente cenas que servem apenas para revelar o carter dos vrios membros da famflia 

Whitestone e o meio comercial portuense, tr6s captulos antecedem a entrada em cena de Daniel 

adulto, no dia do seu retorno a aldeia, servindo apenas para caracterizar personagens secund貞rios 
como Jo谷o da Esquina, Jos das Domas e o reitor (Xl, Xli, X川) e, aps um pequeno avan9o da 
histria nos captulos XV e XVI, deparamo・noscom dois que mostram tぎo somente Joo Semana 
em a戸o(que j百  fora anunciada no XIV) e a comida tipicamente portuguesa que ele aprecia e me-

rece o aplauso do narrador... Alm disso, ref lex6es bastante longas provocam pausas na obra (ao 

contrrio do que ocorre n'Os Fidalgos), tais como aquela sobre a saudade dos que ficam e o sofri-

mento verdadeiro que n言o se auto-analisa, ocupando quase todo o captulo VI.. 

A atividade do velho cirurgi含o Jo含o Semana junto aos seus doentes funciona em 

rela9言o さ  intriga tanto quanto a de Jenny junto aos seus criados (UFI, 1V) e a do reitor, ajudando 

seus paroquianos, prepara sua interven9苔o atenta para a felicidade geral, tal como a da irmざ  de 

Carlos nos conflitos dom6sticos antecipa seu papel de anjo tutelar no caso amoroso - rela戸o su- 
til, n谷o imediata como aquela existente entre os dilogos de Jorge com Tom6 e D. Lus (OFCM, 

Ill e VI) e a conseqGente evolu9谷o dos acontecimentos. E que import言ncia apresenta para a intri-

ga o t6dio, t5o longamente pintado, do jovem mdico na aldeia? Preenche o mesmo o tempo que 

o reitor leva para chegar at6 o quarto do her6i, a fim de admoest-lo - poder-se- replicar. Mas 

que caminhada longa... Estende-se por mais de um captulo, dez pginas (deliciosas, por sinal), 

que interrompem por completo a evolu95o dos acontecimentos. Ora, nada h百  de semelhante 

n'Os Fidalgos, enquanto que n'Uma Famlia Inglesa vemos Carlos entediar-se por onze pginas 

(pp. 30・40, III) no jantar de Carnaval. 

Tamb'm existem, pois, no romance das pupilas, cenas que contribuem mais para 

a caracteriza悼o de personagens e ambientes do que para o avanco da hist6ria propriamente dita. 

Assim como n谷o manifesta pressa para contar como se iniciam as transforma戸es em Carlos e Ce- 

clia ap6s o seu encontro, o narrador tarda a colocar Daniel em a9ぎo em um ambiente com o qual 
entrar百  em choque, funcionando corno elemento perturbador. Acontece, por百m, que tal demora 

ocorre depois que algo j百  sucedeu e interessou ao leitor - o id'lio infantil interrompido, o amor 

secreto da hero'na e o id'liO adulto come9ado ー, enquanto que, na hist6ria da famflia inglesa, a 

maioria das cenas apenas caYacterizadoras ocorre. antEs que o problema amoroso comece a interes- 

ser deveras o leitor. Houve, p ois, de um romance para o outro, n5o tanto uma mudan9a dos recur-

sos tcnicos utilizados, mas sim um deslocamento, uma altera戸o na ordem em que aparecem no 
texto; n'A, Mo十gadinha e n'Qs Fidalgos veremos algo semelhante: a cena das "consoadas" e a do 

teatro de aldeia, que se fazem acompanhar por descri96es, como a do prespio e a da "filarm6ni- 

ca da terra", e tamb6m por longas reflex6es do narrador, situam-se em plena evolu戸o da conflito 

amors e poltico (AMC, cap(tuls XIV e XVlI); a pbrmenorizada "descri9ぎo impressionisa" 

de uma "padaria" tipicamente nacional e alde ocorre quando a atividade administrativa de Jorge 

e o seu amor secreto desde muito come9aram (OFCM, pp. 112-113, Xl). A quantidade de tal tipo 

de cenas, por6m, varia, mostrando-se bem maior nos tr6s primeiros romances do que no ltimo. 

Jo谷o Gaspar Sim6es ope As Pupilas a Uma Famflia Inglesa, entre outras coisas, 

pelo fato de nelas n5o haver uma apresenta9さo detalhada e prvia dos caracteres, entretanto, ele 

mesmo nos fornece um argumento em contr言rio. Considerando ~ como faz~ toda a parte inicial 

da hist6ria como "uma esp6cie de pr6logo" da a戸o principal, torna-se difcil afirmar que n5o co- 
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nheamos suficientemente os personagens antes que se inicie o mais importante: o conflito amo-

roso triangular. O idlio infantil e os anos que precedem o retorno do her6i 白  aldeia pem-nos em 

contacto f ntimo com os personagens, atrav6s de suas a戸es, e nos preparam para o que ir言  ocor- 

rer, sua consequ6ncia lgica: bondosa, mas cabeCa oca, Clara tende a meter-se em complica96es; 

acostumada desde menina a sofrer em sil6ncio, Margarida s pode continuar a agir assim; interes- 

sado desde a inf合ncia pelo sexo oposto e "contaminado pelo espirito citadino", Daniel custa a as-

sentar a cabea... 

Pode-se afirmar que o narrado, neste romance, coloca os personagens femininos 

diante do leitor diretamente (APSR, p. 18, IV e p. 37, VII), sem mencionar seus nomes em 

nenhuma ocasi谷o anterior, ao contr百rio do que ocorre nas demais obras; n谷o nos parece correto, 

por6m, pelo motivo j百  indicado, dizer que os protagonistas chegam 貞  a戸o principal sem que o 

leitor j百  os conhea muito bem e seja capaz de perceber a evolu9ぎo l6gica dos acontecimentos. 

Nさo nos parece lcito, igualmente, exigir de uma obra fatos que com ela nぎo se 

coadunem. N'Urna Famflia Inglesa a a9ぎo ocorre quase toda dentro de quatro paredes; torna-se 

bastante natural, ento, o narrador salientar a liga崎o f ntima que existe entre o. ambiente f'sico e 

o temperamento humano daquele que o escolheu: o quarto de Jenhy e de Carlos so como que 

um "cart含o de visitas"tts meshos. N'A Moradinha repetir-se- o protesso na caracteriza貞o de 

persona9ens secund貞rios, corno as mordoras de Alvapenha, o brasileko Seabra e o morgado das 

Perd1乞es. N'Os Fidalgos, corno j' vimos, os pdmos do CruzeirO se revelarさo, entre outros fatosk 

por seu quarto e D. Lus mostra-se to apegado ao seu velho solar que lhe 6 quase impossfvel 

viver longe dele. Homem e casa (ou quarto) formam aqui uma unidade. Ora, o mesmo n5o ocorre 

n'As Pupilas do Senhor Reitor. Corno poderia o quarto de Margarida espelh百-la, se a jovem se 

considerava uma intrusa em sua pr6pria casa (a madrasta lhe incutira tal id6ia desde a meninice) e 

se caracterizava sobretudo pelo grau de instru戸o e cultura que a diferenciava das demais moas 

da aldeia (o como e o quando conseguira isso merecem duas p言ginas de narrativa, no captulo IX 

- o mesmo espaco que ocupam as descri96es do quarto dos dois filhos de Mr. Richard). O mesmo 

vale para Daniel, completamente desambientado na aldeia, da qual vivera afastado por dez longos 

anos... Clara, ent5o,6 toda voltada para fora, ser que se revela pelo canto alegre sob o sol da 

manhさ  oua luz do luar - este 6 o seu habitat. 

E se os personagens principais nos parecem suficientemente delineados, o mesmo 

pensamos das figuras laterais: nada faltou na pintura do interesseiro casal Esquina, na viv6ncia e- 

vang6lica do padre e do m6dico anti-clerical, no esp'rito falso e maledicente da beata e no a nimo 

bonacheir苔o e alegre do irm§o e do pai do her6i, merecendo at6 esse o ltimo um pitoresco mon6- 

logo interior (APSR, fim do captulo V). A atmosfera de aldeia, com seus costumes singelos,. mas 

tamb'm seus mexericos maldosos nas "horas lentas de aparente paz", passa a viver ante os nossos 

olhos. 

Dissemos anteriormente que a narrativa dinisiana, embora geralmente lenta, nem 

sempre transmitia uma sensa9o de demora; vejamos agora o porqu6, salientando a diferena exis-

tente entre Uma Famlia Inglesa e os demais romances, atrav's da anlise dos captulos iniciais de 

cada um. 

Examinemos primeiramente o "prlogo", que s6 n谷o aparece n'A Morgadinha dos 
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Canaviais  e serve, nas outras trs obr ち, para apresentar urn pai e seus dois filhos. J百  aqui, apesar 
das senielh自nas, Se farc, sentir diret9as na "dura貞o" (extenso de texto), moth,adas por en-
foques diversos. N'Uhia Famflia II nglesa e n'As」  PJpilas do Senhor Reitor, o narrador descreve as 

caracter(sticaS fsicas e morais do genitor e de um dos filhos, apontando somente uma destas no 

outro (de Carlos ficamos sabendo 台  pbrias o temperamentb; de Daniel, apenas o f(sico)「  em ambos 
os casos sentese realmente uma apresenta9谷o, expトessa atrav's de verbos no pret6rito Imperfeito 

do Indicativo; no primeiro, por6m, o texto se prolonga por dois captulos (dezeSseis pginas), que 

nos revelam at6 a vestimenta e o modo de falar do dhefe cia fam(lia e cont6m amplas reflex6es so-

bre o modo de ser dos ingleses e a beleza angelical das inglesinhas; j百  no segundo, brev'ssimos tra- 
cos so apontados, atrav6s de apenas duas pginas, introduzindo-nos o narrador, toio a seguir, na 
hist6ria, atravs da preocupa9o de Jos das Domnas com o futuro do filho mais mo9o, de sa自de 
frdgil - o pret'rito Perfeito logo se faz presente, preparando-se assim as vrias cenas de adolesc白n- 
cia que constituir含o o "grande prlogo", j pura a戸o. N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, apresenta- 
se primeiro o velho solar; a seguir, dos personagens ficamos conhecendo quase que s as idades: 

"Os chamados Fidalgos da Casa Mourisca eram atualmente tres. D. Lufs, o pai, velho sexagen言rio, 
grave, severo e taciturno; Jorge e Maurcio, os seus dois filhos, robustos e esbeltos rapazes: o mais 

velho dos quais, Jorge, ainda nぎo completara vinte e trs anos" (OFCM, p. 7, I). E logo o pret6ri- 
to Mais-que-Perfeito e o Perfeito fazem com que o relato se substitua a apresenta戸o (99); em sete 
pginas toda a hist6ria de uma famflia nos 6 contada; em vez da descri9ぎo de caracter'sticas mar- 
cantes, vemos a戸es, acontecimentos vividos pelos personagens e muitos anos voam atrav6s de u-

ma narrativa que logo atinge o momento presente - atrav6s dos diferentes modos de agir e ser dos 
dois irm言os, chega-se a preocupa戸o do mais velho com a ru'na de sua casa e o seu futuro, intro- 
duzindo-nos o narrador, assim, na a戸o que, logo de imediato, come9a a movimentar-se. Em virtu-
de da import言ncia cada vez maior assumida pelo relato e da extens5o cada vez menor de interven- 

96es diretas do narrador, explica-se a sensa95o de rapidez que as duas ロ  ltimas obras j百  de inicio 
transmitem, ao contr百rio do que ocorre com a primeira. 

Vejamos agora a compara博o entre a narrativa - aparentemente muito semelhante 
- dos dois primeiros dias de tr6s das hist6rias. 

N'Uma Iamlia Inglesa, a a9ぎo comea apenas no captulo Ill, quando vemos Car-
los em um jantar de Carnaval que revela o tipo de cdmpanhia que freclaenta; as poucas horas de 
dura戸o do mesmo na hist6ria nos s含o narradas to demoradamente que parecem arrastar-se: 

vinte e uma pginas nos trahsmitem um longo dilogo (melhor diria, mon6logo) to dispersivo e 

enfadonho que o narrador, no final do captulo, sente-se obrigado a desculpar-se: 

"Pedindo v6nia por tanto tempo o haver demorado, em diversぎo fora dos 

seus hdbitos, provavelmente mais pacficos, - o que fiz s6 por a necessidade que 
tinha de mostrar em a戸o o carter do nosso her6i e exemplificar o seu sistema de 
vida e sua companhia habitual - concordo que nos retiremos e vamos a cenas me-
nos agitadas do que estas, que nem consolam, nem divertem." 

(UFI, p.40,川) 

Como se v倉  por tais palavras, a demora narrativa 6 proposital, conseguindo tamb6m o narrador fa- 
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zer com que o t6dio que o personagem sente na ocasiぎo passe para o leitor que, em uma primeira 
leitura, v自-se em dificuldades para chegar at6 o fim do capitulo, tal o peso do mesmo. 

Os captulos subseqGentes, embora mais leves, tamb6m se desenvolvem lentamen- 
te, atrav6s de dilogos que n5o fazem a a賛o caminhar urn centfmetro. Como uma cmera cinema- 
togr百fica que pouco a pouco se aproximasse do seu objetivo, passamos da viso dos vrios bairros 

da cidade ao espedficamente ingls e, neste, da fachada da casa dos Whitestone at6 o tino de vida 
que ali dentro ocorre: os h百bitos de Mr Richard f'nmn tArr1nロirn ho i 。 ”一。h＋一r', rこ二二烹ご  
quecida uma longa explica9さo (de duas pginas) sobre a m白sica que costuma cantar e tぎo bem ca. 
racteriza o g白nio ingles; a atua9谷o de Jenny como dona de casa e "me substitutd", que procura a-
menizar os atritos entre o pai e o irmさo. Somente aps uma pormen6rizada descd9ぎo do quarto e 
do frsico de Carlos, comea, no captulo Vil, a a戸o propriamente dita, com o relato do encontro 
no baile de Carnaval. Nos captulos que se seguem, por6m, novamente se impe a caracteriza9含o 
de personagem e "descreve-se" o ambiente comercial portuense em fun9o do temperamento de 

Carlos, que dele destoa por completo. Retorna-se, ent谷o, ao lar ingl6s, penetrando-se no quarto de 
Jenny, e nos mais rec6nditos segredos de sua alma. Interrompe-se mais uma vez a hist6ria, ref le- 

tindo o narrador longamente sobre os mistrios da psicologia humana e o papei do infort白nio no 
amadurecimento das pessoas. Retomam-se os acontecimentos presentes, chega Cecilia, mas a sua 
descri95o provoca nova interrup9ぎo, divagando-se por todo um captulo sobre o tipo de beleza ca 
racteristicarnente portugues, que o narrador tanto aprecia. S6 ent含o, no capitulo XII, a a9谷o roal- 
mente continua, com a segunda verso do encontro no baile. No captulo imediato, embora se to-

me contato com o ambiente familiar portugues, as modifica戸es perceptveis em Cecilia fazem 
prosseguir a a9苔o que, daqui em diante, ir normalmente para a frente (embora sofrendo, de 

quando em quando, alguma "parada"). At6 aqui, por6m, dos treze captulos (cento e trinta e 

quatro pginas, incluindo as dezesseis do pr6logo), apenas o VII, o Xli e o fim do X川  (aproxi- 
madamerite vinte e quatro p'ginas) movimentaram a a戸o, que caminhou, assim, muito lentamen- 
te, pouco interessando a quem faz urna primeira leitura o modo como Jenny age com os criados e 
o tipo de conversa que Carlos mant6m na Praa comercial. 

Cabe aqui citar as esclarecidas palavras de Maria Aparecida Santilli a respeito da 
amplia9ぎo do espa9o esttico tentada pelo Autor: 

、  
"No intuito de alterar o ritmo narrativo, pela distenso dos poucos episdios 

utilizados, o Romancista de Urna Famlia Inglesa extrapola o tenue fio da a9百o 
central para a viso do quotidiano, do costumeiro que caracteriza a vida do Porto, 

nos meados do s6culo passado. Num romance de trinta e nove captulos, o narra-

dor atinge ao vig'simo, com a a9含o central apenas incipiente. Por outro lado, en- 

tremeiam-se vrios captulos, verdadeiros cart6es postais, com a objetiva que os 
capta deslocando-se para c e para l言, num trabalho de amplia9o do espa9o 

esttico, onde os protagonistas se espalham, sem mergulhar propriamente no 

tempo. Esta dilata9o espacial, em detrimento da temporal, revela uma abertura 

para o pict6rico, o descritivo, numa visぎo que resulta em amplitude inaprveitada 
para os acontecimentos da a崎o central". (100) 
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No concordamos apenas com as palavras finais, demasiado categ6ricas, talvez, 

pois no nos parece que a amplitude resulte inaproveitada, mas sim que o seu elo com a aao cen-

trai se revela apenas bem mais sutil que o presente nos demais romances. Como j百  foi dito, ao co-
mentarmos a "descri戸o" da Praa Comercial, a mesma se destacava pela separaao r(gida entre as 

classes sociais: no espa9o fsico ocupado, nos gestos, em toda a atitude externa, os personagens j百  
se assumiam como "superiores" ou "inferiores". Ora, quando chega Carlos, tal equilbrio v-se ai- 

tamente perturbado, rompendo o rapaz aqueles rgidos limites pela sua atitude sincera e pouco a-

miga de etiquetas, pelo seu respeito ao ser humano independentemente da classe social a que per- 

tencesse. O contraste estabelecido salienta estes tra9os do carter do heri, preparando o leitor 

para aceitar, como decorrncia lgica, o seu interesse sincero por Cecilia. Um rapaz rico que tives- 

3e um temperamento diverso dificilmente manifestaria inten戸es casadouras para com a filha de 

um funcionrio do pai, fiel e eficiente, mas, como bem acentua Jenny, "subalterno" (UFI, p. 

339, XXXVI) ー  da' o desagrado inicial de Mr. Richard ante a id'ia do casamento que a filha ad- 

voga, e tamb6m a desconfian9a de Manuel Quintino, que persiste por muito tempo e s a palavra 

da inglesinha consegue remover. J' em Carlos, que trata um simples caixeiro com a mesma (senso 

maior) aten9o com que trata um alto comerciante, nada mais natural que v -lo casar-se com a 
meiga filha de Manuel Quintino. 

Do mesmo modo, a atuaao de Jenny em casa prepara, como j百  afirmamos, oieu 

papel de anjo tutelar junto aos enamorados, atenuando, assim, o efeito de "deus ex-machina" de 

suas interven96es e fazendQ com que ela prpria exclame, brincaihonamente, no momento em 

que se prepara para advogar a causa do irmo junto ao pai: 

"ーQue difcil papel me fazem representar em toda esta histriat." 

( Yf! P・  335, XXXV) 

No esqueamos, tamb6m, o destaque nada casual merecido, no captulo IV, pela velha Kate, po- 

bre demente; sua morte, posteriormente, proporcionar uma bela demonstraao do bom carter 

de Carlos, ao mesmo tempo que contribuir, decisivamente, para o desentendimento entre o ra-

paz e Cecilia, j desgostosa pelo falat6rio que ouvira da sua criada. 

Em Dinis tem-se dificuldade de encontrar algo realmente excrescente e a mesma 

Maria Aparecida acaba reconhecendo que o escritor, atravs dos prprios recuos, consegue manter 

o interesse do leitor: 

"Com efeito, o Escritor revela uma qualidade essencial de romancista: a de 

bom contador de histrias. Consegue alimentar a curiosidade de seu leitor, n含o 
obstante o faa esperar, e at6 demasiado, pelo desenvolvimento da a戸o. Mostra-se 

capaz de fazer seus protagonistas sugerirem, insinuarem futuras realiza戸es. (...) 
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fazendo da suspenso da sequ6ncia de tempo, um incitamento a surpresa." (101) 

De qualquer maneira, por6m, temos que convir que alguns dos primeiros captulos 

d'Uma Fam'lia Inglesa no conseguem~ em uma primeira leitura - interessar muito ao leitor, 

criando um desenrolar demasiado lento dos acontecimentos que no sentiremos nos demais ro- 

mancas. N'A Morgadinha, somos introduzidos de imediato na a95o (j百  na primeira linha do cap(・  
tubO fle somente aps tomar contato com Henrique em viagem 6 que ficamos sabendo seu passa-

do e modo de ser e a intriga togo prossegue; acompanhando o lisboeta e, depois, Augusto, conhe- 

cemos pouco a pouco os principais personagens da histria, e j百  no captulo Ill se insinua a pro- 
biem -tica amorosa - o recm-chegado se impressiona com a jovem leitora de cartas. Fatos singe- 

los, da vida diria, vo se sucedendo e acompanhamos sem t6dio o personagem em seus inicios de 

vida alde: passelos e 'visitinhas familiares. H百  vrias reflex6es do narrador, mas apenas tres longas 

ー  sobre a sensa9谷o do viajante em sua primeira viagem, o alvoro9o que provoca na aldeia a chega-

da do correio e as agruras do professor prim言rio LAM9, p. 7,1 ; p. 48, IIl;pp. 122-124, VIII). 
Outras interrup戸es tamb6m se fazem para introduzir o passado dos personagens; como no s5o 

normalmente longas (apenas a que se refere a Augusto ocupa doze das catorze pginas que 

constituem o captulo VI), e, al6m disso, surgem sempre no meio da a戸o e com eia se ligam 
intimamente, nぎo cansam o leitor. O mesmo ocorre com as descri戸es de modo que, ao cabo de 

oito captulos (cento e trinta e duas pginas) o conflito amoroso j百  estd delineado por tr6s ngu- 

(os: Cristina interessa-se por Henrique que s tem olhos para Madalena, que percebe claramente a 

situa9ぎo. Mais alguns captulos e o "caso" prossegue, apresentando-se agora o quarto elemento - 

chave, Augusto, que desperta o ciロme instintivo de Henrique. Finalmente, no captulo XII 

(decorridas cento e oitenta e quatro pginas do livro), completa-se o quadro, corn a viso dos 

problemas politicos e sociais que agitam a aldeia. Houve muitos dilogos mas, desta vez, a maioria 

deles, ao mesmo tempo que serviu para caraterizar os personagens, movimentou a a戸o: interese 

amoroso desencontrado, perigos da beatice para a infncia, elei8es e enterros em cemitdos, 

tudo j百  est百  em andamento. Um n白mero bem maior de conflitds, todbs entremeados em uma 

6nica trama, foi apresentado num espa9o narrativo semelhante自  quele em que apenas se esbo9ara 
o interesse matuo de Carlos por Cecilia. 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca) a sensa9ぎo de rapidez 6 maior ainda. A partir de 

um pequeno prlogo, de treze pginas, em que se resume o passado da Casa Mourisca b seus habi- 

tantes, o narrador nos conduz de imediato さ  problem百tica presente, gra9as a um mergulho no 
pensamento de Jorge, cuja a o j百  acompanharemos, com interesse,h partir do captulo Il, p百gi- 
na dezessete. De dilogo para dilogo a situa博o vai se alterando, de modo que, no fim do primei-
ro dia, Jorge j百  assumiu a responsabilidade de salvar sua casa da ru'na, contando com o apoio do 

irmo e a aprova戸o do pai. Apenas os dilogos de Frei Janu百rio contribuem mais para caracteri- 
z-bo do que para mover a a9含o, ao mesmo tempo que constituem um "relax" cmico no meio de 

、  

ノ  
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uma situa9含o que j百  se inicia altamente tensionada. As poucas descri96es (da Casa Mourisca e da 

Herdade) funcionaram exatamente para desencadear os acontecimentos, que nさo foram interrom-
pidos por ref lex6es prolongadas do narrador. 

Ao estudarmos as ana lapses, na parte relativa さ  ordem temporal, observamos como 
as mesmas podiam contribuir para um aumento do "impacto"/ tal acontecia quando elas preen 

chiam uma elipse bem prxima, surgindo, ento, como consequ自ncia de uma acelera戸o. da 
narrativa. N'As Pupilas, o narrador elidira os dias transcorridos entre a cena da fonte e a do 

quintal, mostrando-nos de imediato Pedro ao surpreender o irm富o saindo do port含o da noiva; 

somente depois 6 que nos contara como se havia preparado a entrevista entre o rapaz e a future 

cunhada. N'Os Fidalgos, no se vira a filha de Tom白  entrando na C?sa Mourisca, mas sim D. Lus, 
que a encontrara l百; ap6s o climax da cena, a pr6pria herofna explicara sua presena no local. 

Cabe agora atentar para um outro emprego da anatepse, que n言o surgir mais co-
mo uma conseq館ncia da acelera9§o da narrativa, mas, pelo contrrio, contribuir para uma lenti- 
fica戸o, um retardamento da mesma. isto acontece quando o narrador relata sucessivamente fatos 

simultneos da hist6ria, aos quais atribui import合ncia igual. 

Exemplifiquemos com Uma Famlia inglesa. No segundo dia da hist6ria vemos 

Carlos saindo de casa, ap6s uma conversa com a irm首, e chegando a praa comercial "pelas duas 

da tarde" (UFI, fim do captulo Vil, p. 74). Durante dois captulos e vinte e quatro p百ginas a-
companhamos sua a戸o na Rua dos Ingleses e no escrit6rio, do qual se retira logo depois que se 

ouviram "trs horas na torre de S. Francisco" (UFI, p. 97, IX). As "tres e meia" Manuel Quinti-

no se retira, acabando-se a( seu trabalho do dia e o captulo (UFI, p. 98, IX). Em vez da a9含o a- 
vancar ento no tempo, o captulo X se abre com u m retorno : "Jenny entrou no seu quarto, logo 

depois da partida de Carlos para o escrit6rio" (UFI, p. 99, X). E, s depois de mais de tr自s cap (tu- 
los (vinte e cinco pginas), haver百  avan9o no tempo,' eferindo-se a narrativa ao "fim da tarde" ea 

"noite daquele dia" (UFI, p. 125, X川). 

Um outro exemplo ocorre no dia do aniver妬rio de Jenny. Os cap(tlos XXIX e 

'cXX mostram, em dezessete pginas, o que se passa na casa de Mr. Richard, de manh, com Car- 

Ids' Nb captulo imediato, a narrativa retorna ao incio da manh e acompanha Manuel Quintino 

em su casa, no passeio e na volte さ  mesma, at6 as primeiras hoas da tarde. Hbu%/e um recuo, mas 
tamb百m um peiueno avan9o no tempo da hist6ria, e o cap (tubo se ehcerra, aps nove p百ginas, no 
momento em que o personagem sai de casa desesperado (UFI, p. 305, XXXI). Pr6ximo captulo, 

novo "corte": volta・se mais uma vez ao incio da manhぎ  eacompanha-se, na casa de Carlos, a ati-

vidade do seu pai e dos amigos ingleses que o visitam. A a戸o ento avana um pouco mais no 
tempo, chega-se さ  s "tres horas da tarde" (UFI., p. 312, XXXII) e tem lugar o jantar de aniversrio 

de Jenny. Quando esse j百  est百  bem adiantado, entra Manuel Quintino (UFI, p. 321, XXXIV). O 

"tempo" da narrativa foi bem maior que o da diegese, visto que, durante a caminhada do guarda 
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livros da sua casa 自  do patro, passaram-se "apenas" dois captulos e quinze pginas. De qualquer 

maneira, por6m, a hist6ria caminhou um pouco mais, voltando bem atrs, mas se prolongando at6 

o momento em que o pai de Cecilia se aproximava. O ritmo da narrativa mostrouse acentuada-

mente lento, procedendo por longos recuos e pequeninos avan9os: umas dezesseis, das vinte e 

quatro pginas entre a interven9ぎo de Jenny e a chegada de Manuel Quintino (pp. 291321), foram 

preenchidos por urn tempo diegtico j' apresentado - a manh. 

O narrador relatou fatos simuitneos de igual import含ncia para a intriga - a a95o 

de Carlos e a de Manuel Quintino complementam-se, ao encontrar-se - mas tamb6m desenvolveu 

dernoradamente uma parte que serve menosa a戸o do queき  caracteriza戸o de personagens secun- 

drios, os amigos ingleses (captulos XXXII e XXXIII). Por que se coloca tal fato logo aqui, no 

climax da intriga amorosa, entre a saida de Manuel Quintino alucinado e a sua chegada a casa de 

Mr. Richard? Por que o narrador nぎo os "descreveu" logo no incio? Tal "parada" no desenvolvi-

mento da hist6ria seria provocada para criar"suspense"? N言o nos parece, pois, se tal efeito axis- 

te, ele v-se muito atenuado pela ampla extens谷o que o "intervalo" apresenta - quinze pginas, 

das quais sete (todo o cap(tulo XXXII) nada tm a ver com a a9言o principal. Ora, como mostra 

Auerbach, para que um retardamento provoque suspense 6 necess百rio que, durante ele, o leitor 

mantenha sempre em mente o que est百  para acontecer: 

"De uma interpola盛o que aumenta a tenso mediante o retardamento, faz 
parte o n谷o preenchimento total do presente; 6 necessrio que ela n含o aliene da 
consci6ncia a crise por cuja solu9ぎo se deve esperar com tenso, para n含o destruir 
a suspenso do estado de esprito; a crise e a tens含o devem ser mantictas, devem 
permanecer conscientes, num segundo plano." (102) 

E isto no acontece no texto referido, onde a pintura viva dos dois interessantes (e opostos) ti 
Pos numanos taz com 

que esqueamos a "crise", tal corno ocorre com o famoso epis dio da ci-

catriz de Ulisses: 

"A est6ria cinegtica, narrada め  m amplidぎo, amorosa e sutilmente confor 
mada (・..) tende a g]nhar o leitOr totalmente para si, enquanto a Ouve - a faz -lo 
esquecer o que acontecera recentemente - o la/a'p6s." (103) 

Preocupado - como afirmava Maria Aparecida Santhil ー  com a "dilata9含o espa 

ciar , em detrimento da temporal, a caracteriza戸o dos personagens se faz to importante para 
o narraaor 

que ele n百o hesita em interromper a a9言o no momento culminante, mostrando, assim, 

que realmente n百o tem pressa para chegar ao fIm da hist6ria e que o mais importante, em um ro- 
manca, n含o 6 o enredo. Refletindo sobre as criticas que um dos seus livros havia recebido pela 
lentid§o trazida Dor anlises de c2r,,tPrPc ロ  divonoN号  
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、  

"Ainda que suspeito, devo, primeiro que tudo, declarar que nどo sei bem por 
que se h百-de julgar o tomarce uma forma literria menos grave e perfeita que as 

outras, quando eia pode- conter em si, em boa e fecunda harmonia, as qualidades 

de todas. 

Este descrdito do romance, que seguindo, com mais ou menos fidelidade 

os modelos de Walter Scott,' a forma literria verdadeiramente caracter'stica 

dos nossos tempos, provm dos abusos dos romancistas que, possuidos por uma 

falsa id6ia, julgaram ser a imagina9o a 心  nica base do romance. 

Pensarat e pensam estes que o romance 6 o enredo e esta id6ia generalizou- 

se e radicou-se a tal ponto que muitos crticos, ali百s ilustrados, fizeram e fazem, 

talvez irrefletidamente, artigos de legisla戸o literria inspirados por ela." (104) 

No romance portuense, pois, o narrador relata amplamente fatos que ocorreram 

ao mesmo tempo na hist6ria (a varia戸o crono l6gica 6 minima, correspondendo aos -pequenos 

avan9os) e que podem servir apenas para a caracteriza 95o de personagens (os convivas ingleses) 

ou, ento, contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento do enredo: 

"Voltando ao princpio da manha deste dia, vejamos o que se passara em ca-

sa de Manuel Quintino, que assim 6 indispen話vel 合  intelig6ncia dos ulteriores su-
cessos que temos de narrar." 

(UF1, p. 297, XXXI) 

Aqui nos parece residir urn aspecto significativo para a velocidade narrativa visto 

que, quando se modifica o processo, desenvolvendo-se amplamente fatos sucessivos e importantes 

para a intriga, obt6m-se a, n含o urn efeito de tentid5o, mas sim um de rapidez. 

N'Os Fidalgos da Cas Mourisca encontraremos os exemplos mais marcantes. O 

que acontece ao mesmo tempo em q ue uma cena fundamental se est百  desenvolvendo, contribui 
para a intriga justamente por sua import含ncia menor, que torna possvel uma simples referencia e 

no um longo relato - interessaa hist6ria que este fato simult言neo ocorra, mas nぎo que seja nar 

rado, ficando a narrativa constituda, em decorr6ncia, apenas por fatos sucessivos. Expliquemo- 

nos. No dia da deciso de Jorge, enquanto Frei Janu百rio dorme, os filhos de D. Lus vo falar ao 
pai. O que o padre est百  sonhando importa apenas para insistir na sua caracteriza戸o (j豆  bastante 

acentuada em cenas anteriores), da' as poucas linhas que merece (OFCM, p. 47, IV); entretanto, 

o fato dele dormir neste momento 百  fundamental para o prosseguimento da hist6ria: se o padre 

absolutista estivesse presente durante a conversa, dificilmente Jorge e Maurcio obteriam o con-

sentimento do pai para os seus projetos; as palavras assustadas do procurador a O. Luis chegam 

tarde, perdendo seu efeito(OF(M, pp. 62-54, VIl). 
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Processo narrativo semelhante se verifica em cena posterior: o padre, n百o conf ian- 
do ainda no talento de Jorge para administrador, provoca urna pequena "rebelio" entre os em-

pregados da casa; o rapaz, que estivera estudando todo esse tempo em uma sala distante, surge no 

momento exato para resolver a situa9ぎo; o narrador no precisava ocupar um captulo com os es-
tudos de Jorge, pois j言  sabemos a que diziam respeito e estamos diante de um romance, n5o de 
um tratado de economia rural -- j百  anteriormente, quando o filho mais velho de D. Lus expuse-

ra seus projetos ao pai, o narrador se limitara a explicar como Jorge conseguira em t§o pouco 

tempo um saber respeitvel sobre o assunto, novo para ele; n苔o transcrevera as palavras do rapaz 
"Nさo o seguiremos no longo relat6rio, que pai e irmo escutaram admirados de tさo inesperada 
ci6ncia." (OFCM, p. 60, VI) O assunto do sonho de Frei Janu言rio, ou dos estudos de Jorge, nさo 
necessita ser narrado; basta mencionado. Os fatos que lentamente conduzem Manuel Quintino さ  
sua deciso explicam antecipadamente sua atitude, que far a a戸o avan9ar de modo decisivo ru-
mo ao seu desfecho; precisam, pois, ser narrados. 

No primeiro dia da hist6ria dos fidalgos, cada captulo traz o prosseguimento da 
mesma a9言o: Jorge observa a Herdade de longe (captulo II), fala a Tom6 (captulo III), espanta 
Frei Janu百rio com suas perguntas sobre a administra賛o da casa (captulo IV), estuda e fala ao ir- 

m5o, convencendo-o (captulo V), falam ambos ao pai, enquanto o padre dorme (captulo VI); 

este o ltimo, ao acordar, j言  encontra O. Lus de acordo com as id6ias de Jorge (captulo Vil). O 

narrador acompanha o mesmo personagem durante cinco captulos, sem voltar atrs; ao focali-
zar um outro, a a9含o continua sempre em frente. (105) N'Uma Famlia Inglesa, quando do aniver- 

srio de Jenny, com a mudana do personagem em foco se retornava sempre a uma posi9百o mni 

cial - o incio da manh. 

O relato sucessivo de fatos simultneos na hist6ria (e vistos como igualmente irn 

portantes), torna a narrativa anat6ptica e cria um tempo lento; j百  o relato contfnuo de fatos su-
cessivos na hist6ria, deixando na sombra, atravs de rpida men9谷o (anterior ou posterior), o que 
ocorria simuttaneamente, gera uma narrativa cronotgica e um tempo rpido. Com  isso, duas nar- 
rativs lentas - dedicando vrios captulos a apenas um dia da hist6ria~ so sentidas diferente-

mente pelo leitor: o dia do aniversrio de Jenny e o da dedso de Jorge ocupam um tempo dieg6- 

tico igual (manh, tarde e noite de um s dia) e um espai, narrativo no muito diferente一  UFI 

62 pginas (da 281 a 342) ou oito captulos (do XXIX a o XXXVI); OFCM, 52 pginas (da 17、  
68) ou cinco captulos (db Ii ao Vii) 一  ;a narrativa do primeiro, porm, traflsmite uma sensa醗o 
de lentido e a do segundo, de raoklez. O rel+c 月m I'n4l1r r1ふせ話誌こごに二に二ご  

b6m, n'As Pupilas, para atenuar a rapidez narrativa ocorrida no captulo VII. Se aqui a hist6ria 

avana dez anos em duas pginas, nos dois captulos seguintes ela retorna a este mesmo tempo, 

explicando-se o motivo da alegria do padre: os mesmos dez anos so vistos em rela戸o a Pedro e s 
duas irms. 

Transformando em grficos o que foi dito, talvez consigamos tornar mais evidente 
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o papel retardador da analepse. (106) 

O dia do aniversrio de Jenny (U Fl) 

1 	- ln(cio da manh言  
2 - Fim da manh言  
3 	・ー Incio daねrde 

4 - Meio da tarde 

5 - Fimdatarde 

6 	- Incio da noite 

7 - Meio da noite 

A - A ぎo centralizada em Carlos 

B -- A貞o centralizada em Manuel Quintino 

C - A9さo centralizada em Mr. Richard (e os amigos) 

D - A崎o centralizada em Jenny 
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XXIX XXX 	 XXXI 	 XXXII 	 XXXIII 	XXXIV XXXV XXXVI 

O dia da deciso de Jorge (OFCM) 

1 	- lncioda manh谷  
2 - Fim da manh谷  
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OFCM 

Antes de concluirmos o estudo da  dura9谷o, gostaramos ainda de salientar um fa- 

to: o modo como o narrador indica o tempo transcorrido em um per'odo diegtico, quando no 

o faz diretamente atravs de express6es precisas, como "dia de Reis", ou imprecisas, como "ai- 

guns dias". 

Vejamos um primeiro caso, onde o narrador deixa indeterminada a informa9o 

diegtica e as palavras de um personagem contribuem para precis-la. Ap6s o abandono da Casa 

Mourisca por O. Lufs, presenciamos, por tr6s dias, as tentativas de Berta para visitar o velho solar, 

que lhe despertava muita saudade da inf合ncia, e a a95o se interrompera no momento em que, j 

tendo penetrado no jardim, Berta adiara, mais uma vez, a visita ao interior da casa (OFCM, p. 

236, fim do XXII). Logo no inicio do captulo imediato, vemos D. Lus que, movido tambm pe-

ia saudade, vem, "uma manha" e a s ocultas, at6 a Casa Mourisca e a, ap6s uma grande emo9o - 

pensa que a filha morta est白  presente - encontra a filha de Tom6. O narrador nぎo nos diz que se 

trata do dia seguinte ao da terceira tentativa da jovem; pelo contr'rio, com a expresso "urna ma- 

nh" transmite a sensa9o de que bastante tempo se passou na hist6ria. As palavras da mocinha6 

que nos fargo perceber o fato: 

"-Se eu imaginasse que podia causar-lhe esta pena, n5o teria vindo. Foi uma 

loucura minha; agora 豆  que vejo; mas trazia isto na id6ia havia tantos diasi ... S6 

hoje me atrevi a subir aqui... 

-Meu pai nぎo est言  na terra. H貞  tr6s dias que partiu (...)" 

(OFCM, pp. 243 e 245, XXIII) 

Tal modo de indicar indiretamente o tempo dieg6tico transcorrido aparece ainda 



-128ー  

uma vez neste romance; talvez esteja presente tamb6m n'As Pupilas e j呑  ocorrera efetivamente 

n'Uma Famlia Inglesa. Ap6s a reveIa9o de Ana do Vedor, D. Lus pensa, indignado, que Tom6 

o atrai9oou, chegando quase a atribuir interesses suspeitos 白  afilhada;6 eia quem lhe lembra, en- 

tao, o pedido que lhe fizera, por sugest3o do pai, "poucos dias" antes, para que a autorizasse a se 

casar com Clemente (OFCM, p. 365, XXX川). Pensamos que o dia em que Daniel comea suas vi-

sitas a Francisca seja o imediato ao de sua chegada, porque o rapaz diz 自  velha criada de Jogo Se-

mana que viera agradecer a visita que o amo lhe fizera (APSR, p. 112, XIX). Ora, o bom cirurgi5o 

visitara Daniel quando de sua chegada 白  aldeia e nesta seria provavelmente costume retribuir visi-

tas logo. O narrador, entretanto, deixa o tempo indeterminado, atrav's da frase: "Era meio-dia, 

um meio-dia de ver5o(...)" (APSR, p. 94, XVII). Cecilia repele a decIara9ぎo de Carlos em uma 

noite de maio (UFI, p. 277, XXV川) e sabemos que o aniversrio de Jenny ocorre apenas alguns 

dies depois devido 白  s palavras iniciais da carta de amor que o rapaz ent谷o envia, causando todas as 

complica96es j6 conhecidas (UFI, p. 281, XXIX). Tambm6 uma carta, mas desta vez referida 

pelo narrador em discurso indireto, que faz com que saibamos quanto tempo durou a doen9a de 

Manuel Quintino. No captulo XXIII fora dito apenas que os agrad言veis ser6es de Carlos na casa 

do guarda-livros haviam continuado, mesmo ap6s o t6rmino das "li96es comerciais". Bem mais 

adiante, uns doze dias e quinze captulos depois, a carta do caixeiro Paulo, lida por Jenny, 

referir-se-' ao desfalque por ele efetuado "durante o m6s da doen9a de Manuel Quintino" (UFI, 

p. 351, XXXVIII). 

Mas hう  outras maneiras de indicar, indiretamente, o tempo transcorrido entre 

dois fatos importantes. O tempermento de um personagem pode nos fornecer uma pista, tal co-

mo ocorre entre o pedido de Berta, que t谷o tempestuosa rea95o provoca em D. Lus (pp. 332- 

338, XXXI), e a segunda cOnversa de Clemente com Jorge (pp. 323,326, XXX). Vendo o filho 

chegar a caga, neste dia, muito preobupado, Ana pense que o motivo 6 a demora na reatiza9言o do 

casamento e decide-se a falar a Tom6 para apress百-lo (OFCM, p. 328, XXX). Berta faz o pedido a 
ノ 	 “一ーー一  

D. Lus no dia imediato 白  conversa com o pai, que lhe referira a Visita da futura sogra (p. 332, 

XXXI). Sendo Ana uma mulher que n苔o tardava a p6r em prtica uma id白ia (como se percebe em 

Sua atue戸o posterior, pp. 350-351, XXXI U, conclui-se que apenas uns dois dias se haviam passa- 

do. 

Outras vezes, um fato simples, como a partida de um navio, pode Sugerir um pe- 

nodo de tempo bastante longo, como aquele que rnedoia a promoao de IVianueI Quintino e o pe-

dido de casamento e Ocupa apenas meia p百gina do caituIo XXXIX: "Partira por6m u m vapor pa-

ra Londres e, ap6s o primeiro, outro e outro, sem que o velho comerciante ingl6s fizesse lembrar 

ao filho o cumprimento da SU白  serttenca" (p. 361k XXXIX). No dia do anivers吉rib de Jenny, 

antes que a irmぎ  advogasse a causa de Carlos, o pai havia dito: "ーDenfro em oito dlas sai um 

vapor para Londres... (...) H百  muito que se faz necess6ria urna entrevista pessoal corn Mr. 

Woodfall Hope, porque ..." (p. 334, XXXV). Provavelmente haveria navio cada oito dias, portan- 

to, umas trs semanas deveriam haver transcorrido. 
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Outras, ainda,6 a referencia 白  s idades dos personagens oua s esta96es do ano que 

permite sentir o passar do tempo. N'As Pupilas do Senhor Reitor, sabemos que transcorreram dez 

anos gra9as a Pedro, que aparece primeiramente com dezessete anos e mais adiante com vinte e se-

te (賀SR, p. 34 e 37, VII). A hist6ria de Berta e Jorge come9a, como j百  sabemos, no Outono, e 
termina na primavera... 

V6-se, Pois, que o narrador varia bastante o modo de indicar a dura9ぎo diegtica; 

as vezes o faz ele mesmo, diretamente, como quando menciona o dia 19 de fevereiro e o lo. de 

abril (UFI, p. 29, Ill; p. 202, XX) ou o de Natal co de Reis (AMC, p. 267, XVII; p. 289, XV川); 

outras vezes se serve de personagens ou fatos da hist6ria. E o que acontece no nvel das grandes 

unidades narrativas (dentro delas ou entre as mesmas), repete-se no micro-narrativo. Como atrav6s 

dos vapores que partiam para Londres dizia-se, de forma indireta, que haviam passado algumas 

semanas, uma vela gasta mostra 白  filha de Tom6 o longo tempo que levou sua divaga9'o (OFCM, 

P. 91, IX) e faz Maurcio espantar-se diante da inusitada distra95o do irm含o, que quase nem o vira 
aproximar-se: 

"Maurcio parou diante dele admirado, e interpelou-o: 

ーQue fazes ai? 

Jorge sobressaltou-se e respondeu sorrindo: 

一Julgo que dormia. 

-Nesse caso farei outra pergunta: que vieste para af fazer? 

ーTinha calor.., cansei-me de ler... vim tomar ar. H百  urn instante. 

-H百  um instante? N5o diz isso aquela luz, que parece de casa mortu言ria." 

(OFCM, p.106, X) 

N'Os FidaIgos da Casa Mourisca, podem-se at localizar algumas breves referncias 

a um "tempo psicol6gico", motivado pela ansiedade do personaqem. 

Frei Janu百rio preocupa-se tarto com a comida, que chega a antecipar as horas do 

rel6gio: 

"ーQuerem ver que o Bernardino se esqueceu hoje do jantar? Isto so quase 
duas horas, e eu nぎo ou9o tugir nem mugir na cozinha! Nada, aqui anda coisa. 

Com licen9a, eu vou ver e volto j. 

E Frei Janu豆rio saiu da sala para ir pela vigsima vez 白  cozinha, que ele sus-

peitava abandonada pela inc心ria do cozinheiro, estando pois a famflia toda emea- 

9ada com a tremenda cat百strofe de uma retarda9百o do jantar." 

(9些野 p・ 38, IV) 

Algumas p百ginas mais adiante vir百  a indica9ざo precisa do tempo cronolgico: 
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"O pade Janu白rio por6m n5o perdia corn isto a id6ia do jantar, e de qUando 

em quando voltava os olhos para o rel6gio, cujos lentosponteiros n谷o correspon-
diam nunca き  impaci6ncia dos seus desejos. Enfim deu uma hora e frei Janu百rio 
ergueu-se instintivamente para ir ver se o jantar estava servido." 

(OFCM, p. 41, 1V) 

Urn fato semelhante, embora nada c6mico desta vez, ocorre com o filho mais mo. 

co de D. Luis, no dia em que, enciumado, se prepara para descobrir o misterioso homem que visi. 
ta a casa de Berta: 

"A noite chegou e bem vagarosa para a impaci6ncia de Maurcio. 

Pouco mais seria de Ave-Marias, j貞  ele instava com os primos do Cruzeiro 
para que fossem pr-se de vigia. 

ー  Isso no vai assim!ー  diziam eles. ー  Pois que cuidas tu? N5o sabes que o 

pssaro 6 dos que s voam de noite? Fala-nos J百  para as onze horas. 

Mas a noite chegara enfim e cerraram-se cada vez mais as sombras sobre os 

caminhos do campo. Maurcio p6de finalmente acompanhar os primos ao lugar da 

espia." 

(OFCM, pp. 162-163, XVI) 

N'A Morgadinha presenciamos a agita戸o de Cristina que madruga no dia do pas-

seio com Henrique a ermida e tratra de tirar a prima da cama a qualquer custo (AMC, pp. 136- 
,')O tF% ．‘一一一，一I一一  一” ，一 	~ 
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XXVIII), mas neste romance, embora muito de passagem, mostra tamb6m o rtarrador como as ho-

ras voam cleres na felicidade - j呑  vimos como, para Cecilia, "cedo" vieram os amigos deCarlos 

atrapalhar a agradvel conversa no baile, um "cedo" que correspondia a umas "duas horas tal. 

vez", conforme a fala de Carlos (ftp. 119, XII e p. 68, VII). O mesmo ocorre na alegria do 

reencontro com a famlia, ap6s uma longa aus6ncia: 

"Prolongou-se por muito tempo aquele grato alvoro9o, que produz a chegada 

de uma pessoa querida. A ordem, a etiqueta, os costumes, tudo esquece; a mani- 
festa9言o 6 ruidosa, irresistvel, desordenada, anrquica. Somente quando principia 

a acalmar-se este agrad百vel delfrio de alma,6 que se repara nas irregularidades da 
cena, e que se remedeiam. 

Sucedeu desta vez que s6 passada meia hora Luisa notou que tinham estado 
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tempo no quinteiro, quando os esperava a sala que ea de prop6sito e to antecipa-

damente preparara para a recep9ao." 

(9匹I4!p.86・87, V川）  

Sendo mais comum um narrador n5o se preocupar com a indica9o clara do tem- 

P0 diegtico, v-se que Jlio Dinis s vezes fornece indica96es muito precisas (horas at6) por ne-

cessidades da pr6pria diegese - quer para mostrar o estado psquico de um personagem e/ou 

caracteriz-lo, como ocorre nos exemplos acima, quer pela importncia que o dado cronolgico 

assume para a evolu95o dos acontecimentos - se o dia lo. de abril (UFI, p. 202, XX) n苔o fosse 

domingo, Manuel Quintino n5o estaria a passear, consequentemente, n言o lhe fariam a brincadeira 

de mau gosto que acarretou sua doenCa; sem esta, Carlos e Cecilia n5o teriam a oportunidade de 

conviver to intimamente e desenvolver assim o seu amor. 

A s vezes, at6, junto com os efeitos de caracteriza9§o psicolgica, percebe-se tam- 

b6rn, atravs do mesmo recurso, a opini貸o do narrador em rela9百o aos personagens. Maurcio vai 

acasa dos primos convid-los para o jantar em homenagem de Gabriela. Cheg ao meio・dia e um 

dos "asselvajados" e orecuicosos fidalcios do CruzeirO resmunia, ao ser acordado: 

"ーMas como diabo te deu para vires or aqui t5o cedo?" 

(OFCM, p. 156, XVI) 

A referncia cronol6gica contribui para fixar a crtica de quem narra, bem di 
Terente cia atitude compreensiva 

que apresenta 
para com Cartos

, que 白  s onze horas da manha amn- 

aa esta aorm,nclo. Ele chegou de madrugada do baile e
, portanto: "Que admira pois que dur 

mal .l.l.)s'' ( UFI
, p. 41, IV) Afinal de contas, o filho do comerciante ingl s6 uma boa pessoa, o 

que nao acontece com os fidalgos do Cruzeiro... 

2.3 - A freq泥ncla 

Desenvolvendo Genette, em especial, nesta parte do seu estudo, caractersticas es- 
peclrlcamente 

proustianas e, como seria natural, ausentes, em sua maioria, da narrativa de Dinis, 

timitar-nos-emos a expor, sumariamente, aquilo que 6 geral neste te6rico e apresente, assim, inte- 
resse para a nossa anlise. 

2・3・1一 A freq泥ncia, segundo Genette 

Segundo nosso autor, crticos e te6ricos do romance t自m at hoje estudado muito 
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pouco "as rela6es de freq己6ncia (ou, mais simplesmente, de repeti9ぎo) entre a narrativa e a die- 
gese". (107) 

Um acontecimento, al6m de se produzir, pode tamb6m se repetir, no implican- 

do, naturalmente, o fato numa identidade absoluta, j百  que a repeti9ぎo "6, com efeito, uma cons- 

tru9o da intelig谷ncia, que elimina de cada ocorrencia tudo que lhe 6 especrfico, para conservar a-

penas o que ela compartilha com todas as outras da mesma classe, e que 6 uma abstra5o". Enten- 

de-se, assim, por "acontecimentos identicos" uma "s6rie de vrios acontecimentos semelhantes e 

considerados apenas em sua semelhan9a". (108) 

Do mesmo modo, um enunciado narrativo tamb6m pode ser reproduzido, repeti- 

tido uma ou v白rias vezes em um mesmo texto. 

Entre essas "capacidades de "repeti95o" dos acontecimentos narrados (da hist6- 

ria) e dos enunciados narrativos (da narrativa)" se estabelece um "sistema de rela96es" que 

podemos reduzir a "quatro tipos virtuais": "contar uma vez o que aconteceu uma vez, n vezes o 

que aconteceu nvezes, n vezes o que aconteceu uma vez, uma vez o que aconteceu n vezes." 

(109) 

O mais comum 6 uma narrativa "contar uma vez o que ocorreu uma vez", desig- 

nando・a Genette pelo nome de  singulativa. 

Tamb6m pertence a esse tipo aquela que conta "n vezes o que ocorreu n vezes", 

definindo-se, pois, o singulativo "n5o pelo n白mero de ocorr6ncias de urna parte e de outra, mas 

pela igualdade deste nロmero." (110) 

Repetitive' aquela que conta "n vezes o que ocorreu uma vez". "O mesmo 

acontecimento pode ser contado v言rias vezes, n甘o apenas com variantes estilsticas, como acon-

tece geralmente em Robbe-Grillet, mas tamb6m com varia96es de "ponto de vista", como no 

Rashomon (..J". (111) Tal tipo de confronta96es j百  existia no romance epistolar do s白culo 
XVIII. 

Finalmente, chama Genette de  iterativa a narrativa que conta "uma s6 vez  (ou me- 

lhor: de uma s6 vez) o que aconteceu n vezes", empregando-se, geralmente, express6es como "to-

dos os dias". "Uma ロ  nica emissぎo narrativa assume em conjunto vrias ocorrncias do mesmo a- 

contecirnento", e isto, segundo o crtico, constitui um procedimento ling Istico comum, prova- 

velmente universal, ou quase, e encontrvel tanto na epop6ia hom6rica quanto em toda a hist6ria 

do romance cl百ssico e moderno.(1 12) 

Difere a narrativa iterative clssica da moderna. Na primeira, e mesmo em 3alzac, 

"os segmentos iterativos est含o quase sempre em estado de subordina95o funcional em rela9ぎo s 
cenas singulativas・" Exercem uma fun95o semelhante さ  da descri戸o, com a qual mantm estrei-

tas liga96es, estabelecendo-se o "retrato moral", muitas vezes, pela "acumuIa9含o de tra9os iterati- 

vos". No romance tradicional, portanto, o iterativo est6 a servi9o  da narrativa "propriamente di- 

ta", que6考  ingulativa. J百  o romance moderno procura libert百-lo desta depend6ncia funcional 

Balzac inicia tal processo, dando uma amplitude e autonomia inusitadas a relatos desse tipo em 
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Madame Bovary; mas "nenhuma obra romanesca, aparentemente, fez do iterativo um uso compa- 

rvel - pela extenso de texto, import合ncia tem巨tica, grau de elabora9ぎo t白cnica - ao de Proust 
na Recherche du temps perdu." 

As tres primeiras grandes divis6es desta obra podem ser consideradas essencial-

mente iterativas, contando o texto de Combray, por exemplo, "no imperfeito de repeti9ぎo, no 

o que aconteceu, mas o que acontecia em Combray, regularmente, ritualmente, todos os dias ou 

todos os domingos, ou todos os s百bados, etc."(l 13) Substituindo o sum百rio pelo iterativo, a nar- 

rativa. proustiana, segundo Genette, baseia・se n5o na altern合ncia tradicional entre sum'rio e cena, 

mas na alternancia entre iterativo e singulativo, podendo, assim, apresentar diversos tipos de "su 

bordinac6es funcionais", tais corno: "segmento iterativo, com fun95o descritiva ou explicativa, 

subordinado a (e geralmente inserido em) uma cena sirigulativa"; "cena singulativa, com fun9o I- 

lustrativa, subordinada a um desenvolvimento iterativo"; anedota singular subordinada a um de-

senvolvimento iterativo subordinado a uma cena singu letiva. (114) 

2.3.2 - A freqoencia no tempo dinisiano 

Observando os quatro romances de Jlio Dinis, constata-se, como seria de esperar, 

um emprego tradicional do iterativo, que 6 posto a servi9o do singulativo, coincide com sum百rios, 

ocupa um espa9o mrnimo na narrativa, e corresponde a momentos de acelera博o da mesma pelo 

relato o nico de a96es que se repetiram muitas vezes na hist6ria. 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca encontram-se alguns pequenos trechos iterativos, 

como aquele que retrata o inicio das entrevistas e atividades administrativas de Jorge, 'u aquele 

que mostra a alegria e o cuidado de Berta para com D. Lus em sua convalescena: 

"As entrevistas de Jorge e do fazendeiro tinham sempre lugar de noite (...). 

Jorge saa do casa quando todos j百  dormiam C...). 

Tom6 da P6voa esperava na Herdade, onde o rapaz entrava com o mesmo 

mist6rio, e 白  s vezes prolongavam-se at6 altas horas estes concili百bulos econ6mi- 
cos.,, 

(OFCM, p. 71, 'Ill) 

"Era a' que tinham lugar as leituras quotidianas, que j' t§o necessrias lhe e- 

ram. Berta interrompia-as apenas pars lhe fazer escutar o cntico dos p百ssaros na 

espessura das rvores ou para lhe ir colher uma ou outra flor, com que bizar- 

ramente enfeitava a lapela do casaco do fidalgo.(...) 

Berta era feliz naqueles dias." (...) 
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Todos os dias se renovava este ramo e todos os dias. o fidalgo consagrava 

alguns momentos ao exame e a an百lise das diversas flores que o compunham." 

(9ど9竺pp・ 317・318, XXX) 

Preocupando-se muito o narrador, n'Uma Famflia Inglesa, com a pintura do modo 

de vida das duas famlias em foco, n言o se estranha que o iterativo encontre aqui o seu mais impor-

tante emprego, servindo para caracterizar os dois personagens met6dicos por excelncia: 

Mr. Richard e Manuel Quintino. 

Nos jantares em casa, to enfadonhos para Carlos, cada prato que surge6 pretexto 

para os mesmos e eternos relatos, aos quais se seguem os comentdrios sobre literatura ou poltica: 

"Sempre que, em tais alturas do jantar, Carlos via servir um peru recheado, 

esperava j百  a narra9含o de como, na sua inf合ncia, Mr. Richard, ento chamado amn- 

da o pequeno Dick, com mais outros companheiros do col6gio, tinham conseguido 

roubar uma destas aves do p百tio do reverendo Jackson, seu mestre, e do detest- 

vel assado que depois 白  s ocultas, fizeram com ela. 

O lombo de vaca inevitavelmente lembrava a anedota ap6crifa daquele rei 

de Inglaterra que em um acesso de bom humor, armou cavaleiro esta saboroso 

artigo comestfvel, ao qual, desde entぎo, se concederam as honras de baronet, 

como parece indicar o nome de Sirloin ou Sir loin, com que os ingleses o desig- 

nam. 

Um prato. de avels trazia quase sempre consigo a hisf6ria de urna c6lebre a- 

veleira, que havia em certo parque das proximidades de Londres, pelo tronco da 

qual tantas vezes Mr. Richard, ainda crian9a, trepara com feliz 6 xito, at6 um dia 

em que, escorregando, ficou suspenso de um galho por espa9o de alguns minutos. 

O pudding era pretexto para falar no monstruoso pudding que se cozinhava 

na Inglaterra, em no sei que solenidade popular, e daf a enumera9ぎo de muitos 

outros usos,' e costumes nacionais e de vrias festas notveis. 

Neste dilogo inter pocula eram infalveis as referncias do negociante ao seu 

livro favorito - O Tristram Shandy de Sterne. 

Mr. Richard apreciava tudo naquele livro extravagante. Sabia-o quase de cor 

e, apesar disso, lia-o ainda e de todas as vezes ria com a mesma vontade, nぎo 

obstante nさo encontrar no decurso da leitura j百  coisa alguma imprevista. 

Carlos, ainda quando nざo tivesse lido a obra, tinha j百  raz5o para a conhecer a 

fundo, graas s quotidianas cita96es do pai; era porm obrigado a escut-lo, como 

se tudo fosse novo para ele." 

(U Fl, p. 147-148, XV) 
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Este texto iterativo, talvez o mais longo e pormenorizado de todos quantos apare-

cem em Dinis, ainda se estende por quase uma pgina, servindo para uma crtica leve e bem hu-

morada do narrador que prolonga propositadamente, talvez, a narrativa, a fim de justificar o t6dio 

que tais situa96es repetidas provocavam no simptico Carlos, que tudo ouvia 'calado, com ar de 

resigna9o e deferencia filial." 

Tamb6m se percebe o mesmo tipo de crtica jocosa na descri5o dos h呑bitos de 

jardinagem do bom ingles: 

"Mr. Richard era de uma rigorosa pontualidade nos seus atos de vida dom6s- 

tica. Logo pela manha (...) passava a gozar no jardim das belezas matutinas e a e-

xercer a sua paix言o florista, cavando, mondando, semeando os seus bem guarneci-

dos canceiros. Esta ocupa9ざo matinal de Mr. Richard, foroso6 confess-lo, n5o 

era demasiadamente favorvel ao horto, para com o qual ele tinha ali呑s as melho-

res intenC6es deste mundo. 

A natureza tinha sempre muito que fazer ao remediar os resultados da ar-

te do velho comerciante. 

Felizmente para o aspecto geral do jardim, Mr. Richard Whitestone era ex-

clusivo nas afei96es floristas. A uma 心  nica planta dedicava, em cada 6 poca do ano, 

os seus cuidados horticultores. Por aquele tempo, eram as beg6nias as suas predile- 

tas. la um destro9o nelas, ocasionado por tanto amor e cuidados, que consternava 

o velho Manuel, deveras afei9oado さ  s plantas." 

(UFI, p. 50-51, V) 

Met6dico por excel6ncia na vida familiar, tamb6m o 6 em suas distra96es fora do 

lar, como se pode ver na preferncia pelas 6 peras inglesas, para as quais convida sempre Manuel 

Quintino que, embora mortificado, sempre o acompanha (UFI, pp. 157-158, XVI). Este, por 

sinal, apresenta igualmente h百bitos t5o marcantes que at seus passeios (UFI, p. 204, XX) e 

sentimentos seguem sempre um mesmo trajeto: 

"Os gostos de Manuel Quintino tinham de fato varia96es diurnas t5o regula- 

res, como as de um instrumento meteorol 6gico. 

Nas horas de vida comercial impacientava-o o sossego do bairro em que vi・  

via; ao romper do sol por detrs dos outeiros, que ele avistava ao longe das janelas 

do seu quarto, tomava-o a febre do trabalho; o cantar matutino das aves por entre 

os arbustos do quintal, a n5o ser aos domingos e dias santos, nぎo o tentava a ficar 

a ouvi-Ias; parecia que mais belezas de harmonia achava nos gritos dos vendilh6es, 

que enchem as ruas da cidade baixa. Pelo contrrio, ao declinar da tarde, entrava- 

lhe no cora博o a nostalgia domstica; come9ava a odiar o escrit6rio, a rua dos 
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Ingleses, o burburinho das pra9as, e a suspirar, como o expatriado, pela alegria do 

regresso; extasiava-se em ver de casa descer o astro do dia, e sumir-se no oceano; 
espet百culo magnfico, ao qual da varanda da sala de jantar assistia com o prazer do 

espectador que de um camarote de frente presencia fascinado a vista final de gl6- 

ria de um drama sacro." 

(UFI, p. 122, Xiii) 

O iterativo em Jlio Dinis p6e-se a servi9o, como se pode perceber, da caracteriza 
9さo de personagens e ambientes, que merecem do narrador uma leve crtica, mas tambm entu 

siasmados elogios, como aquele que dirige ao bom gosto de Joo Semana que sabe valorizar a co 
mida autenticamente portuguesa - comida essa que se v apresentada atrav6s de pequena descri 
崎o iterativa e de cena singulativa (APSR, pp. 106-1 08, XVIII). O elogio aos valores nacionais em 
perigo de extin9さo, porm, possibilita tamb6m a censura aos novos h百bitos alimentares estranaci 
raaos. 

Embora pelo pequeno espa9o que ocupa na narrativa, bem como pelas situa96es af 

apresentadas (mais importantes para a caracteriza9さo do que para a ac5o), o iterativo aoareca - 
em n'vei macro-narrativo ・ー  a servi9o do singulativo, na micro-estrutura pode vrias vezes aconte- 

cer o contrrio. Em todos os romances de Dinis encontramos cenas singulativas a exemplificar u 
ma situa9ミo vista como iterative. 

Os serうes to portugueses, em casa de Manuel Quintino, "passavam-se todos corn 
uniformidade tal, que, por um, se ficava com raras exce9うes, a conhec6-los todos" (UFI. n. I 2Fi 
All!). A tal afirma9言o segue-se uma longa cena singuletiva em que intervem seus CoStumeiros per 

sonagens: o pai, a filha, a criada e o visitante de todas as noites. Embora o narrador aqui saliente 
tamb6m o carter enfadonho dos di白logos entre os dois velhos sente-se, diferentemente do aue o-

corria no lar ingls, um maior entrosamento entre os familiares - n5o h百  sinal daquele desagrado 

que vamos em Carlos. O carinho do guarda-livros pela filha v6-se retribudo pela mocinha e am-

bos sentem prazer naquele viver tranqGilo. O car百ter pouco expansivo de Mr. Richard contribui 
para um ambiente de mais atritos e desprazeres. 

Ainda n'Uma Famflia Inglesa deparamo-nos com mais um exemplo: um diloao 
Inocente e banal serve, corno tantos do mesmo tipo, para alimentar a imagina9ぎo dos dois enarno 
rados, durante a convalescen9a de Manuel Quintino. O texto comeca iterativamente: 

"Carlos era agora o que se encarregava da leitura das folhas, com grande mさ  
goa de Jos Fortunato, que n5o podia encontrar na diversぎo metade do prazer que 
dela recebia, quando a leitura era feita por Ccc (I ia. 

De mais a mais, Carlos divertia-se muitas vezes a custa cio velho. Sabendo de 

Manuel O.uintino que ele era possuidor de vrios pap6is de crdito, raro era o dia 
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em que, no decurso da leitura, n5o improvisava notcias e insinua96es, que faziam 

entrever uma iminente baixa de fthdos e porventura uma bancarrota. 

Jos Fortuneto declamava ent含o contra os governos presentes, passados e fu一  
turos, com toda a acrim6nia que lhe era possfvel. 

Quando os dois velhos travavam 言  s vezes alguma discusso acalorada, Carlos 

aproveitava a ocasiさo de entrar com Cecilia em um dilogo, cuja' ndole era cada 

vez mais perigosa para o cora9ぎo de ambos. E sen苔o, ouamos." 

(UFI, p. 237-238, XXIII) 

Seguem-se mais de duas p'ginas de di百logo, ao fim das quais retorna-se ao iterativo: 

"Em quase todos os serうes, passados em casa de Manuel Quintino, os col6- 

quios entre Carlos e Cecilia versaram sobre objetos de igual transcend6ncia e sus.. 

tentaram-se em um tom da mesma gravidade que este, que registamos." 

(UFI, p. 240, XX川) 

No demais romances tornaremos a encontrar o singulativo subordinado ao iterati- 

vo. Dois epis6dios demonstram a bondade de Clara para com Margarida durante os penosos anos 

de maltratos da madrasta, quando a pobre menina "olhava para o futuro e via-o cerrado, sem um 

白nico raio de luz em que fitasse os olhos, para atravessar com mais a nimo as trevas completas do 

presente (APSR, p. 41, VIII). Pequeninas cenas exemplificam o ano de estudos de latim de Daniel 

(APSR, pp. 10-11, II); um trabalhador insinua, atravs de uma cantiga, o comentrio que anda- 
yam despertando na aldeia as conversas de Daniel com Clara (APSR, pp. 187-188, XXX) 

O surgimento do amor de Henrique por Cristina, cujos sintomas v6em-se observa-

dos por Madalena, nos 6 transmitido por um relato iterativo no qual se encaixam cenas exemplifi- 

cativas singulativas, como a da ora95o, a do beijo na mo e a da conversa no jardim, ap6s a qual, 

completa o narrador, iterativamente: 

"Cenas mais ou menos anlogas a estas reproduziam-se todos os dias durante 

a convalescenca de Henrique. Reinava o idlio e uma como perfumada atmosfera 

que exercia profundas revolu95es no carter de Henrique e de Cristina(...)." 

(AMC, p. 438, XXVII) 

O prestigio crescente de Jorge como administrador consolida-se mais ainda grc9as 

さ sua pronta atitude quando da pequena rebeIio de trabalhadores fomentada por Frei Janu白rio 

(OFCM, pp. 72-74, VIl). 
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Cabe ainda referir o inteligente uso que o narrador faz da narrativa repetitiva, de 

variados enfoques, atrav6s do duplo relato sobre o baile de Carnaval, j百  amplamente comentado 

ao estudarmos as analepses. N'Uma Famlia Inglesa aparece tamb6m um outro exemplo, que per- 

sistird em mais dois romances: as narrativas das "fofoqueiras" na base do "quem conta um conto 

aumenta um ponto". O mecanismo do diz・que-diz-que aparece claramente no modo como Ant6- 

nia transmite a Cecilia a cena que vira, fornecendo de antemao uma interpreta95o pr6pria: a de 

que a senhora nova com quem Carlos saIra era urna "das tais comediantes do teatro". A dedu9o 

partira do fato contado por uma amiga faladeira sobre urna comediante que teria feito o rapaz 

gastar muito dinheiro (U Fl, p. 246, XX IV; p. 270, XXVIII). E conclui o narrador, evitando uma 

repeti95o enfadonha do qua j百  se sabe: 

"Ap6s este preldio, a sra. Ant6nia entrou de alma e cora9ぎo na mat6ria, que 

esgotou completamente. Disse quanto ouviu, quanto viu e, mais ainda, quanto 

pensou e concluiu de tudo o que ouvira e vira, gra9as 合  quele vigor de dedu9o l6- 

gica, que era dos mais caracterfsticos dotes desta senhora." 

(fJ, p. 270, XXVIII) 

N'A Morgadinha dos Canaviais v谷-se a agress含o do Cancela ao mission百rio, motiva- 

da pelo seu amor de pai, transformar-se em execu戸o de ordens da "ma96nica" famlia do Mostel- 

ro: 

"- E se n5o 6 ver no outro dia o que o Herodes fez ao mission百rio1 Ento Jul 

gam que aquilo n§o foi combina95o? - disse o padre. 

ー  Dizem que o Herodes ganhou vinte soberanos para lhe bater - acrescen- 

tou urn lavrador. 

ー  A mim me disseram que trinta. 

ー  Sempre uma pouca vergonha como aqueIa." 

(AMC, p. 400, XXIV) 

Onde o quadro, por6m, se ve desenvolvido amplamente 6 n'As Pupilas, onde todo 

um captulo (treze p百ginas) 6 consagrado aos falat6rios decorrentes da cena do quintal, presencia- 

da por alguns passantes na v6spera. O texto assim se inicia: 

"Ao abrir as janelas do seu quarto de dormir e ao franquear os pulm6es ao ar 

fresco da madrugada, a sra. Teresa, a fieI esposa do nosso conhecido J0ぎ0 da Es- 

quina, recebera, de mistura com o perfume das flores que andava nos ares, n5o sei 

que cheiro de &c esc含ndalo, de lhe desafiar a curiosidade." 

(APSA, p. 241, XXXIX) 
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E seguem-se os mais variados falat6rios, havendo quem afirme que Daniel foi feri- 

do 白  baia, espetado com navalha e at' que gritos de "Aqui dei-rei" tenham sido escutados. Uma 

pessoa chegou a ouvir o tiro, outra a ver o sangue no ch5o... 

Na vers含o do sacristぎo vemos este primor: 

"A mim, contou-me esta manh5 a tia Brsia 白  missa primeira, que o Pedro 

pilhou o irm谷o a sair da casa das do Meadas, e disparou contra ele a espingarda. A 

tia Brsia afirmou-me que tinha ouvido o tiro." 

(APSR, p. 243, XXXIX) 

Na fala de um jornaleiro: 

"ーVi que era o Daniel ou o diabo por ele, mas pareceu-me que o homem ia- 

vava alguma coisa quebrada. Ia assim com a mancar." 

(APSR, p. 246, XXXIX) 

Finalmente, na fala da temvel beata: 

"1O que me disseram foi que a Margarida quis lancar as culpas 合  Clara, e que 

foi entぎo que Pedro espetou a navalha no irmぎo. (..) 

- Vi esta manha o sangue,6 o que eu queria dizer. E por sinal n言o era t8o 

pouco.', 

（竺嬰， p・ 251・252, XXXIX) 

Tem-se, assim, atravs de uma narrativa repetitive, apreci百vel amostra de uma rae- 

lidade bastante desagrad百vel da vida humana e isso em um escritor to acusado de "idealista"... 



3. OMODO 

"Que en cambio, nuestros movimientos corporales tienen una conexi6n con eI 

alma, su disposici6n, sus fines voluntarios, o su esencia, es para nosotros una experiencia 

constante." 

Karl Jaspers 

"Para que o romance ou o drama produzam profundo e duradouro interesse, 

6indispensvel desenhar bem as fei96es caractersticas das personagens e dar-lhes um co-

lorido de carna9ぎo que simule a vida. A n3o ser assim, a alma assiste indiferente a leitura 

ou a representa9o." 

Jlio Dinis 



-141--- 

3. 0 modo 

3.1 0 modo, segundo Genette 

Sendo a fun戸o da narrativa n谷o a de dar uma ordem ou formular um desejo, mas 

apenas a de contar urna hist6ria, seu modo s6 pode ser o Indicativo; entretanto, existem diferen- 

9as de grau na afirma9o, podendo-se "contar mais ou menos o que se conta, e cont-lo de acordo 

com tal ou tal ponto de vista" (115) -' a isso que diz respeito o modo narrativo. 

"A narrativa pode fornecer ao leitor mais ou menos detalhes, e de modo mais ou 

menos direto, e parecer assim (...) manter-se a uma dist白ncia maior ou menor daquilo que conta; 

pode tamb6m preferir pautar a informa9含o que d百, n含o mais por essa esp6cie de filtragem unifor- 

me, mas pelas capacidades de conhecimento" de urn personagem ou grupo de personagens, de 

quem finge adotar o "ponto de vista", "parecendo assim situar-se, em rela95o a hist6ria C...) em 

tal ou tal perspectiva". (1 16) Dist合ncia e perspectiva seriam, assim, as duas formas "dessa regula- 

co da informa9o narrativa que 6 o modo". (117) 

Para Genette, falar em dist白ncia, assim entendida, implica em distinguir dois tipos 

de narrativa: a de acontecimentos e a de palavras. 

Observarjdo a narrativa de acontecimentos, mostra o crtico que 6 ut6pica a tradi- 

cional oposi9ぎo entre mimese e diegese. Frimeiramente, lembra que neste tipo de narrativa (trans- 

cri戸o do n5o-verbal em verbal) a Fnirnese ser sempre uma ilus含o, dependendo de uma rela9§o va- 

ri言vel entre o emissor e o receptor. (118) Em segundo lugar, e partindo cia anlise do texto de 

Proust, prova que existe urna terceira possibilidade narrativa que anula a distin9o existente. A 

mimese corresponde aos momentos em que o autor procura dar a ilus苔o de que n谷o 6 ele quem fa- 

Ia; a diegese, 合  queles em q ue ele fala em seu pr6prio nome; deste modo, a primeira se definiria por 

um "m百ximo de informa95o e um minimo de informador", e a segunda, pela rela博o inversa. 

(119) No autor da Recherche, por6m, isto se desmente, visto que h百  um m言ximo de informa9ぎo 

ーatrav6s do predom'nio da "cena", a narrativa mais detalhada e mim6tica~ e tamb6m um m百xi- 

mo de informactor, com a presen9a constante e intensssima do narrador. Genette chama essa ter-

ceira hip6tese de "intensidade mediatizada". (120) 

Se no relato de acQntecirnentos a mimese 6 apenas ilus谷o, j百  a narrativa de palavras 

parece at6 destinada a uma imita95o absoluta. Quando se reproduz textualmente a fala de um 

personagem, mais do que imita9o, h百  at白  uma c6pia da mesma; nem sempre, por6m, isto aconte-

ce e Genette distingue, ento, tr6s tipos de discurso (pronunciado ou "interior") de personagem, 

atravs dos quais se verifica uma redu95o progressiva da dist白ncia do narrador: o narrativizado, o 

transposto e o referido. Discurso narrativizado' o mais distante e sint6tico, "tratado como um 

aontecimento entre outros e assumido como tal pelo pr6prio narrador". Um exemplo seria: "In- 

formei minha me sobre a minha decisぎo de casar com Albertine" ou "Decidi casar com Alberti- 

ne". Discurso transposto, no estilo indireto,6 aquele em que "o narrador no se contenta em 

transpor as palavras em ora96es subordinadas, mas C...) as condensa, as integra no seu pr6prio dis- 

curso, e, portanto, as interpreta em seu pr6prio estilo": "Disse a minha me que eu precisava mes-

mo casar com Albertine" (discurso pronunciado); "Pensei que eu precisava mesmo casar corn Al- 

bertine" (discurso interior)." Difere da variante conhecida como "estilo indireto livre" pela ausn- 
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cia, nesta ltima, de verbo declarativo, fato que pode acarretar confus言o entre discurso pronun 

ciado e interior, discurso do personagem e do narrador: "Fui encontrar minha mie: precisava 

mesmo casar com Albertine". Discurso referido 6 o mais mimtico ー  "o narrador finge ceder 

literalmente a palavra ao personagem": "Disse a minha me (ou: pensei): preciso mesmo casar 

com Albertine". No romance moderno emprega-se muito o "mon6logo interior" ou~ como 

prefere Genette ー  "discurso imediato", que se distingue do "referido" apenas pela aus倉ncia de 
uma introdu9ぎo declarativa; o leitor se v倉  instalado de imediato no pensamento do personagem e 
百  o fluir deste pensamento que lhe mostra o que o personagem faz ou o que lhe acontece. Difere 

o "discurso imediato" do "estilo indireto livre": no segundo, "o personagem fala pela voz do 

narrador, e as duas inst合ncias ento se confundem"; no primeiro, "o narrador se apaga e o per- 
sonagem se substitui a ele". (121) 

Em Proust, o discurso referido interior 6 ''um verdadeiro mon6logo, animado por 
uma ret6rica toda teatral"e usado at6 com fins de demonstraao - emprego muito cl自ssico e dis-
tante do "fluxo de consci6ncia" de James Joyce. (122) Quanto ao discurso exterior, predomina 

no autor da Recherche, tal como em Balzac, o referido e a "linguagem objetivada, isto6 , a 

autonomia dc- linguagem atribuida aos personagens, ou, pelo menos, a alguns deles", atrav6s de 

algum tra9o tfpico~ formas erradas ou dialetais, anglicismos, defeitos de prononcia, ou at' estilo 

pessoal. (123) 

Desenvolvendo seu pensamento sobre a perspectiva, isto6 , o "segundo modo de 
regula悼o da informa95o, que procede da escolha (ou no) de um "ponto de vista" restritivo", 

mostra Genette que embora muito estudado desde os fins do s6culo XIX, tal assunto tem sido 

confundido corn a "voz". Insiste, ento, na diferen9a: o modo diz respeito さ  s perguntas "qual o 

personagem cujo ponto de vista orienta a perspectiva narrativa?" ou "quem v?"; voz interessa 

"quem 6 o narrador?" ou "quem fala?".(124) 

Procurando estabelecer uma tipologia dos modos de tratamento da perspectiva 

narrativa, adota o crtico o termo focaliza9ぎo, e n言o os de "viso", "campo" ou "ponto de vista", 
que lhe parecem evocar uma excessiva no9ぎo de visualidade. Prop6e, a seguir, a seguinte classifi- 
ca9ぎo: narrativa n言o-focalizada ou de focaliza9b zero, correspondendo a conhecida onisci6ncia 

do narrador; focaliza9百o interna, que pode ser fixa, vari百vel ou mltipla 一  na primeira, todos os 
fatos so narrados a partir do ponto de vista de um s6 personagem; na segunda, uma parte da 

hist6ria 6 vista segundo um personagem, outras, segundo outros; na terceira, como ocorre no 

filme  Rashomon, um mesmo fato 6 visto conforme o ponto de vista de v'rios personagensー  ; fo- 
caliza9ぎo externa, quando o her6i simplesmente age diante de n6s e n谷o ficamos conhecendo seus 

pensamentos ou sentimentos, ou ento 1 como 6 comum no romance de intriga ou de aventura 

quando o narrador cria um mist6rio e nさo nos diz logo tudo o que sabe. 

Faz o crtico algumas advert倉ncias: os modos de focaliza9b nem sempre dizem 

respeito a uma obra inteira, mas sim a determinados segmentos narrativos; a distin95o entre os di-

ferentes pontos de vista muitas vezes n甘o6 ntida; a focaliza9言o interna s6 ocorre de modo rigoro 
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so no mon6logo interior. Al6m disso, excetuando a narrativa no presente, em mon6logo interior, 

focaliza9ぎo e narra95o n谷o se confundem, mesmo que a narrativa seja em primeira pessoa. Em 

Proust, apesar de ser este o tipo de narrativa, v-se o emprego das tr6s modalidades de focaliza9含o; 

incide a mesma sobre o her6i, por exemplo, em rela9含o ao amor一  nunca sabemos quais os verde- 

deiros sentimentos das suas amadas一  ; os an丘ncios (rolepses) mostram o narrador que sabe mais 

que o personagem naquele momento da hist6ria; ocorre a onisci6ncia em momentos como aquele 

em que a narrativa nos transmite pensamentos de urn personagem que n含o os revelou a ningu6m. 

Segundo Genette, as varia96es de focaliza9言o podem, 白  s vezes, constituir apenas 

infra96es isoladas, insuficientes para quebrarem a coerncia do conjunto, resultante do emprego 

de uma das modalidades. Tais "altera96es" so denominadas  paralipse e paralepse, consistindo em 

dar, respectivamente, "menos informa9ぎo do que em principio 6 necess白rio", ou "mais do que6 

em princpio autorizado pelo c6digo de focaliza9谷o que dirige o conjunto". (125) Ocorre para- 

lipse quando, por exemplo, "no c6digo de focaliza9ぎo interna", d-se a "omisso de tal a9言o ou 

pensamento importante do her6i focal, que nem o her6i nem o narrador podem ignorar, mas que 

o narrador prefere esconder do leitor". Exemplo de paralepse 6 colocar, de repente, em urna nar-

rativa de focaliza9ぎo externa, o pensamento do personagem. (126) 

Lembra o te6rico, tamb6m, que nぎo se deve confundir a informa9百o fornecida por 
uma narrativa e a interpreta9ぎo que o leitor lhe d百. Existe, por vezes, um excesso de informa95o 

implcita que constitui aquilo que Barthes chama de i ndices. "A narrativa sempre diz menos do 

que sabe, mas, muitas vezes, faz saber mais do que diz." (127) 

3.21 O modo em Jlio Dinis 

3.2.1 一  A dist合ncia 

Observando os romances de Jlio Dinis, um fato que salta 白  vista (sobretudo nos 
trs primeiros) 百  a presen9a marcante do narrador, qua n百o se mant6m distante dos fatos narra- 
dos・  mas os acompanha afetivamente, elogiando ou censurando atitudes e situa96es, apiedando-se 

de personagens, compreendendo-os, participando, em suma, de seus problemas. Tal fato, por6m, 

n含o impede, de maneira nenhuma, que os seres humanos que pinta adquiram autonomia ante os 

nossos olhos, atrav's das inロmeras cenas em que os vemos atuar e que constituem ~ como j百  sabe- 

mos~ a maior parte da narrativa dinisiana. Em decorrncia, parece-nos lcito afirmar a exist6ncia, 

na mesma, daquela "intensidade mediatizada", que Genette aponta em Baizac, Dickens e, sobre- 

tudo, Proust. Em Dinis, como nestes, gra9as ao predom'nio da cena("a forma mais rica em infor- 

ma9苔o") e 白  interferencia constante do narrador, "como fonte, suporte e organizador da narrati- 

ye, como analista e comentador (...)", o m百ximo de informa9ぎo alia-se ao mximo de informa- 
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dor (128). Diferen9as hd, logicamente, e entre elas o fato de o narrador, em Dinis, estar fora da 

hist6ria, n含o ser um personagem, enquanto Marcel, na Recherche,6 narrador-personagem que re-

lata sua prpria hist6ria e observa com os olhos e a experi6ncia do hoje os acontecimentos do on-

tem (estabelecendo-se uma diferen9a entre o Marcel narrador e o Marcel personagem). 

Ainda com rela9oa distancia, observemos agora o uso que o Autor faz das trs 

modalidades de narrativa de palavras, ou seja, aquelas atravs das quais se vai reduzindo progressi-

vamente a distncia entre o narrador e a fala do personagem em a9o. 

Predomtnando no romance de J6lio Dinis, nぎo o sum百rio, mas a cena (que geral-

mente se mostra dialogada), n5o se estranha que a 自  nfase ento recaia sobre o discurso referido, 

aquele em que "o narrador finge ceder literalmente a palavra ao personagem". (129) 

Atrav6s desta modalidade de discurso a a9百o se movimenta e avan9a rumo ao seu 

final. Deparamo-nos, assim, com di百logos cujo assunto se revela fundamental para a evolu95o dos 

acontecimentos. Da conversa entre Tom6 e o filho mais velho de D. Lus decorre a a9ぎo financei-

ra do rapaz, que, por sua vez, trar consigo a problem百tica amorosa. O primeiro dilogo de Cle-

mente com Jorge faz com que este fale ao pai de Berta, provocando, com isso, a rea戸o da mo9a, 

em novo dilogo, que culmina com a mロtua confisso amorosa. Embora do ponto de vista dos ou-

tros nada haja mudado, para eles tudo mudou: sabem agora que seu amor 6 correspondido; n5o h百  
mais motivos para ci白mes, raivas e d白vidas; o empecilho permanece (pela pr6pria decisぎo de am-

bos de sacrificar-se pelo velho fidalgo), mas cairam as barreiras entre seus cora96es (motivo maior 

de suas perplexidades), no sendo, ento, de estranhar que cessem, a partir daqui, os mon6logos 

interiores destes dois personagens. O dilogo entre D. Lus e a afilhada, transmitido a Gabriela 

por Frei Janu百rio, desencadela a a9ぎo desta ltima, que acabar por solucionar os problemas. An- 

tes, por6m, que tal acontea, a segunda conversa entre Clemente e Jorge 6 que provoca a caminha-

da final da intriga, atravs da a戸o de Ana do Vedor que revela aos velhos o que se passava no co- 

ra戸o dos jovens. 

No apenas n'Os Fidalgos da Casa Mourisca a sorte dos personagens se decide por 

intermdio de palavras. N'Uma Famflia Inglesa o amor nasce a partir de uma conversa. A voz de 

Cecilia, mais reveladora de sua alma que o seu rosto, o tipo de dilogo que mant6m com Carlos 

provocam um isolamento quase m百gico no meio da agita9o daquele baile de Carnaval e desper-

tam o interesse do rapaz. Mais adiante, so as palavras inadvertidas de Jenny ao irm5o que fazem 

tal interesse crescer mais ainda, acelerando um processo apenas incipiente. Fundamental igual-

mente mostra-se a pitoresca conversa entre Ant6nia e Dona Josefinha da A gua-benta, um modelo 

perfeito da arte de falar da vida alheia e da busca disfarada de informa96es. O "pecロlio de desco- 

bertas" (U Fl, p. 268, XXV川) a' adquirido altera por completo a harmonia amorosa existente en-

tre Carlos e Cecilia; transmitido, com seus acrscimos,a pobre mo9a, provoca seu desengano em 

rela9ぎo 白  s inten96es do rapaz; participado a Jos Fortunato, motiva a carta an6nima que impedir 
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as visitas de Carlos - os dois jovens vem・se, assim, afastados fsica e moralmente. Para o aumen-

to dos problemas, bem corno para a solu95o dos mesmos, concorrero mais uma vez palavras, n言o 

apenas ora is, como tamb6m escritas, mas a estas voltaremos mais adiante. 

N'As Pupilas do Senhor Reitor, conversas entre personagens decidem por tr6s ye- 

zes o futuro de Daniel; quando crian9a, o pai e o reitor resolvem primeiramente que ser padre e, 

depois, que estudar para m6dico; j百  adulto, so as palavras de Jos das Domas, pensando em ba- 
fir o rapaz para o Brasil e as de Clara, amea9ando contar tudo, que foram Margarida a aceitar o 

pedido de casamento do jovem, possibilitando-lhe, assim, a perman6ncia na aldeia e a felicidade. 

Conversas podem destruir, por completo, a honra de uma pessoa; da' o terror de Clara ao perce-

ber que o velho m6dico a avistara na fonte junto com Daniel. E um dilogo importante n5o preci-

sa ser sempre falado; pode vir sob a forma de canto, como aquele t3o popular e portugus que mni- 

cia o namoro de Pedro e Clara... Enquanto lava roupa no riacho, a mo9a percebe que est百  sendo 
observada e canta: 

"O' rio das百  guas claras, 

Que vais correndo p'ro mar. 

Na pausa que, segundo as exig6ncias da m白sica, se faz ao fim dos dois ver- 

sos, Clara torceu a roupa que estava lavando, e lan9ou, com disfarce, os olhos pa- 

ra o lugar, onde Pedro a escutava; depois concluiu: 

Os tormentos que eu pade9o, 

Ai, n甘o os vs declarar. 

Pedro efetivamente estava recebendo com prazer o timbre agradvel daque- 

Ia voz feminina: sentiu em si uma como93o estranha, visitou-o a musa rstica, e 

atirando-se com vontade ao trabalho, elevou tamb6m a voz, j百  to conhecida por 

todos os frequentadores de arraiais e esfolhadas, e respondeu: 

Nざo declara que n5o pode, 

E n含o tem que declarar. 

Na pausa olhou tamb6m para o lado onde estava Clara, a qual ria oculta-

mente com as companheiras, que eram todas ouvidos. A luva fora levantada e 

principiava o certame. O momento era solene. Pedro terminou: 

Pois quem, como tu,6 bela, 

N甘o pode ter que penar." 

(APSR, pp. 38-39, VIl) 

E a pequena cena continua, revelando, atrav6s de um costume popular, o incio de um idflio e, 

tamb6m, caractersticas da psicologia humana em ocasi6es desse tipo. 

N'A Morgadinha dos Canaviais, Madalena desperta o interesse de Henrique ao ler 
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as cartas para os pobres e ao demonstrar s ua intelig6ncia e espontaneidade no dilogo que com efe 

mant6m. Avisando o ervanrio, Madalena prepara sua rea戸o ao projeto de estrada do conselheiro. 

interpelando violentamente a filha, o Cancela acelera sua morte; no cemit6rio, a sua fala comovi-

da diante da menina morta acalma a multido, encerrando a revolta contra os sepultamentos fo-

ra das igrejas. Censurando asperamente o morgado, consegue o tio Vicente modificar o resultado 

da elei戸o. 

Uma outra fun9谷o do discurso referido, em Jlio Dinis,6 a de exemplificar uma si- 

tua戸o psicolgica, um ambiente e/ou um carter em a戸o. Muitos dilogos, assim, n甘o contribu-

em para acelerar a a戸o, mas para caracterizar personagens e situa戸es. N'Os Fidalgos da Casa 

Mourisca a a9さo se concentra em torno do problema psicol6gico duplo(Jorge-Berta, D. Lu(s-Ber- 

ta) de modo que tal tipo de di百logo, puramente caracterizador, est百  quase ausente, aparecendo so-

mente em rela戸o ao frei Janudrio, a o nica figura cmica da hist6ria. N'A Morgadinha tamb6m 

no aparecem muito, pois a', mesmo que predomine a caracteriza95o de tipos e ambientes huma- 

nos, a ela normalmente se associa algum elemento preparador ou modificador da a9o: ap6s a des-

coberta da carta acusadora, Augusto procura Henrique para pedir-lhe satisfa戸es; impressionado 

pelas palavras do mestre-escola, o lisboeta passa a acreditar nele e oferece-lhe sua amizade; de- 

monstra, assim, um fundo bom do seu carter mas, ao mesmo tempo, prepara acontecimentos f U- 

turos - em busca de informa戸es que possam ajudar seu novo amigo, penetra na taberna em ho-

ra imprpria; ferido gravemente, levam-no para o Mosteiro onde encontrard a saode e o amor. O 

dilogo na casa da beata delinela seu tipo e, tamb6m, nos prepara para sua atua戸o nefasta, assim 

como a primeira conversa na taberna do Canafa, al6m de apresentar os vultos polticos da re- 

gi谷o, inicia a problem貞tica social amplamente desenvolvida na obra. 

Os romances onde se nota uma presenca acentuada de dilogos caracterizadores 

s§o Uma Fam'lia I nglesa e As Pupilas do Senhor Reitor. A conversa banal entre Carlos e CecIlia 

sobre um bordado mostra o amor crescendo, alimentando-se de pequenos "nadas"; o enfadonho e 

dispersivo monologar dos amigos no jantar de Carnaval, bem como as palavras de Jenny para com 

os criados, servem apenas - como j' vimos - para indicar o temperamento dos personagens prin-

cipais e sua rela95o com a intriga 6 muito t6nue. Os dilogos de Jos das Domas e Jo言o da Esqui-

na mostram sobretudo o amor paterno, ansioso pela chegada do filho, orgulhoso do seu saber e 

cnscio da maior ou menor gravidade dos seus atos; por outro lado, revelam tamb6m a mentalida-

de popular, assustada diante de inova戸es cientficas, e a ambi戸o, o interesse de um outro pai, 

pouco escrupuloso. Procurando fugir ao t6dio que o esmaga, Daniel conversa com um empregado 

e a filha deste; embora pitorescos como os demais dilogos da obra, estes - e tamb6m aqueles que 

mostram a a9o do reitor e a do velho mdico - desenvolvem assuntos que n谷o se revelam funda-

mentais para a intriga que pouco ou nada fazem caminhar. 

Poderamos talvez sintetizar, afirmando que os discursos referidos que mais ser-

vem para caracterizar personagens e ambientes aparecem sobretudo na primeira parte da hist6ria 
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dos ingleses, na 6 poca do retorno de Daniel, (captulos Xl, XII, XIII, XIV, XVII, XV川, XXI V), 

nos cap(tuls iniciais d'A Morgadinha (mas ai contribuem juntamente para a a9言o) e na figura de 

Frei JanuArio. Jd os que alteram e aceleram a a9ぎo localizam-se na segunda parte d'Uma Famlia 

Inglesa (captulo XX em diante) e nos demais captulos d'As Pupilas, referindo-se, em ambos, ao 

problema amoroso; n'A Morqadinha, surgem a partir do captulo XII e giram em torno de proble-

mas sociais e amorosos; fazem-se ainda presentes em toda a a9言o d'Os Fidalgos, tanto na proble- 

mdtica social (captulos I e VII), como na amorosa (V川  a XXXVII). 

Antes de passar aos demais tipos de discurso, conv6m lembrar que Jロlio Dinis ten-

tou fazer falar os personagens de acordo com seu intelecto e sua condi9o social. Se n言o o conse- 

quiu sempre - as falas de Marqarida e Madalena, Dor exemDlo, n言o se revelam as mais adequadas a 

tais= nao se pode negar a existencia dessa "linguagem objetivada" em figuras secund自rias, sobre- 

tudo as rurais, O reitor repete muito seus verbos, ao responder a perguntas, e costuma empregar 

prov6rbios, tal como Jos6 das Domas (APSR, p. 151, XXV; p. 280, XLI1), Jo谷o Semana se carac-

teriza pelas anedotas (APSR, p. 108, XV川), Dor)a Vit6ria, como mostra Stern (130), usa frases 

curtas, desconexas, adequadas a uma mulher nervosa como ela (AMC, pp. 76 e 84, V)1 o padre Ja- 

nu百rio s se preocupa com seu anti-liberalismo e a comida (OFCM, p. 40, IV), Ana do Vedor 

mostra-se bem uma mulher simples e decidida, r6pida nos julgamentos e nas decis6es, motivadas 

por seu bom cora9ぎo e amparadas pelos exemplos do passado (OFCM, p. 350, XXX川). Embora 

apontando os defeitos que aqui se fazem presentes, como a insist6ncia com que alguns persona-

gens "recaem nos seus tiques de linguagem", 百  s vezes "excessiva a ponto de quase anular todo0 

efeito que pretendera o autor conseguir ... que estivera a ponto de conseguir", reconhece Jos6 

Rgio que se trata de uma "tentativa merit6ria - um passo em frente". (131) Dela queremos 

deixar ao menos tres exemplos. Comentando com D. Lus a poltica da 6 poca, o padre absolutis-

ta e comilo expressa bem suas preocupa96es b百sicas: 

"ーAi pobre Portugal! - exclamou melancolicamente D. Lus 

- Que vais a vela - concluiu o padre. - Desde que puseram a cabea き  roda 

a esta gente com liberalismos ... ficou tuc!o transtornado. Agora todos mandam, 

todos falam, e n苔o h百  quem governe. Isto de n5o haver um que governe... Estes pa-

tetas n5o se desenganam de que um pals 6 como uma casa. Ora deixam き  vontade 

os criados em uma cozinha, sem ningu6m que os vigie, e ver含p o que vai! esperetn 

por o jantar, que hao-de achar-se servidost" 

(OFCM, i. 40, IV) 

O mesmo acontece em outra cena. Preocupado com o atraso do jantar, Frei Janu百rio vai "p6 ante 

p6" さ  cozinha e ali surpreende o cozinheiro e os demais criados a escutarem boquiaber- 
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tos o hortel甘o, ex-soldado de D. Pedro, que narra as proezas 6 picas do heri dos liberais. O padre 

fica indignado e trava, entさo, com seu inimigo figadal um pitoresco e vibrante dilogo (OFCM, 

pp. 65-66, VII). 

Muito expressiva 白  a linguagem com que Tom6 exerce sua atividade de fazendeiro; 
como j百  dissemos anteriormente, ora戸es curtas, em sucesso rpida, to bem caracterizam o en- 

tusiasmo, o movimento, o ruido, a vida em suma, de Tom6 e da sua Herdade, em vivo contraste 

com o solar: 

"1Olha l百  esse carro que no est百  bem seguro, 6 Manuel. V6 l百  so me arran- 

ias ainda hoje por aqui alguma desgraa...o meu maluco, n含o reparas que me vais 
semeando as espigas pelo chぎo? Salta, apanha-me tudo isso, que eu no quero na-

da desperdi9ado... Est6 quieto, Joo, vai para casa, agora n言o se brinca no quintei- 

ro. Sai-me de ao p6 dos bois, menino! Ai que tu... O Luisa, olha se mandas dar 

uma pinga a queles homens... Que quer voc, tio? Cubra-se, ponha o seu chap白u. 

Ai, vem por causa do muro que caiu? Olhe, tenha paci6ncia, volte c amanh含. Ho- 

je no posso olhar por isso... O Chico Enjeitado, que diabo estds tu fazendo, pate. 

ta? Deixa-me estar essas pipas. Vai-me recolher aquele milho que eu te disse; cor- 

re... O moleiro j百  veio? (・・.) O mulher, chama para l百  esses pequenos, que podem 

aleijar-se por aqui. Vai, Jo谷ozinho, vai para casa e leva o mano. Olha, queres uma 

espiga assada? O Chico, escolhe ai duas espigas para os pequenos. Que demn6nio 

anda a fazer aquele co atr百s das galinhas? Aqui j, atrevido v, v, rapazes! Vo- 

ces nesse andar nぎo acabam hoje. Dd c um ancinho, que eu vou arredando este 

folhelho. 

No meio desse fogo cerrado de ordens, de conselhos e de observa9うes foi To- 

m6 da P6voa interrompido pela voz da mulher (...)." 

(0ECM, pp. 24-25,川) 

N5o estudaremos aqui os mon6logos, tanto exteriores, quanto interiores, pois a 

eles nos referimos na parte relativa a focaliza9含o interna. 

Passemos agora ao discurso transposto e ao narretivizadol modalidades essas que, 
embora menos utilizadas por Jロlio Dinis, conseguem, algumas vezes, atingir urn agrad百vel grau de 
comicidade. 

O carter enfadonho das conversas, sempre iguais, de Manuel Quintino e Jos6 For- 

tunato (pesadas at6 para os pr6prios personagens)6 apontado brincalhonamente pelo narrador, 

que o apresenta sob forma de "programa". Aquilo que, pelo seu pouco interesse para a evoluc5o 

dos acontecimentos, poderia tornar-se um texto cansativo para o leitor, pelo modo como 6 apre 

sentado consegue faz -lo Sorrir. Frases pequeninas vo-se arrastando, agrupando-se em "partes", 
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separadas por refer白ncias a atitudes decorrentes do assunto (bocejos); o narrador prima pela obje-

tividade com que reproduz a conversa, manifestando apenas no infcio uma opini谷o crtica; passa 

sucessivamente pelos tr白s tipos de discurso (sobretudo referido, na primeira parte; narrativizado e 

transposto, nas demais), recaindo a e nfase no transposto; com esses simples recursos, se obtm 

um efeito levemente c6mico, bem brit自nico: 

"Depois travava-se entre os dois um dilogo, todo cortado de bocejos conta-

giosos; - os assuntos eram para estes efeitos. Eis o programa desta noite: 

Primeira parte:ー  Fortunato principia por dizer - "Pois verdade" - flepli- 

ca-Ihe Manuel Quintino - que a vida estava para ele. - "Queixe-se, que tem de 

qu"一  diz o outro - "E no tenho pouco" - respondeu Manuel Quintino. Dois 

bocejos de ambos os lados, e pausa. 

Segunda parte: - Manuel Quintino queixa-se de umas dores de cabea. For- 

tunato atribui-as ao tempo e esfrega os olhos. Manuel Quintino inclina-6 a que se-

ja antes do est6mago. O outro aconselha-lhe que n言o use de caf6 ao almoco. Boce- 

ias rec'procos. 

Terceira parte: - O sr. Fortunato, olhando para o teto, nota que a sala tem 

diminuto p6 direito. Manuel Quintino responde que, para a largura,6 o bastante. 

O outro diz algumas palavras sobre as vantagens dos estuques. Manuel Quintino 

concorda e procura uma transi9ぎo para falar contra os senhoriOs; Fortunato res-

ponde-lhe com uma diatribe contra os caseiros. Reproduz-se um bocejo em Ma-

nuel Quintino, que se transmite ao outro. 

Quarta parte: - Fortunato diz que est百  a expirar o Carnaval - Manuel 

Quintino replica que lhe no deixa saudades - Fortunato faz igual declara9o ・ー  
Manuel Quintino ve com maus olhos a chegada da quaresma, por causa das conf is- 

s6es. Discute-se quais os confessores mais passa-culpas. Manuel Quintino lembra- 

se de perguntar quem inventaria isto de confisses. Fortunato f-Ias remontar ao 

tempo dos romanos, supremo grau de vetustez, dele conhecido. 

Desta vez os bocejos ficaram em meio, graas a entrada de Cecilia e de An- 

t6nia com o tabuleiro do ch'." 

(UFI, pp. 133-1 34, XIII) 

Como o assunto, al白m de nさo movimentar a a9ぎo, tamb6m nさo contribui acentuadamente para a 

caracteriza9さo dos personagens, o narrador o sintetiza, diferentemente do que ocorre quando 

contribui para a demonstra嫡o de uma situac5o psicol6gica, como o dilogo sobre assuntos de 

costura. Ali, ap6s empregar o discurso referido, o narrador sugere e depois afirma a sua importn- 

cia: 
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"E Cecflia, acompanhando a palavra com a a95o, principiou a trabalhar com 

tbdo o vagar, ao passd ciue CarlOs assistia 自  der1onstra& com a atenta seriedade 

de utn disc'pulo. Ainda tiue me patece q ue meris vezes lhe seguiam os olhos os 

movtmentos da agulha, do que g e fixavam a admirar a perfeita modela5o e deli-

cado coldrido da m& que a rnovta. 

Af est谷o uns col6quios inofensivos e inconseqじontes, pensar talvez o leitor. 

Pois engana-se, se pensa assim." 

(UFI, 239-240, XXIII) 

N'As Pupilas do Senhor Reitor, deparamos com o jovem m6dico a sofrer, logo da 

sua chegada a aldeia, um interrogat6rio dos mais estranhos e, segundo o narrador, "prova mil ye- 

zes mais decisiva para o seu futuro, do que quantos diplomas lhe possa dispensar a douta corpora- 

95o, da qual recebe os ttulos profissionais". Vejamos o ass6dio de perguntas, em sua maioria em 

discurso transposto (anaf6rico e pormenorizado), onde a objetividade com que' apresentado o 

tema contribui, mais uma vez, para um tom c6mico: 

"Um perguntava a Daniel se a grama era mais fresca do que a cevada; outro 

qual a raz含o porque os pimentos de conserva nunca lhe faziam mal, enquanto a sa-

lada de alface lhe causava uma irrita9ぎo de est6mago infalvel; vinha outro que de-

sejava saber se seria melhor purgar-se no quarto crescente, se no minguante da lua; 

queixava-se-lhe urn de uns arrepios, que sentia ao deitar-se na cama, e principal-

mente no inverno; outro do muito que suava no verso; um velho criado da casa, 

vivo inconsolvel, fez-lhe a hist6ria circunstanciada da doena, de que morrera a 

mulher, havia dez anos, pedindo a Daniel que a diagnosticasse, e lhe expusesse o 

tratamento que a devia ter salvo; em contraste com esta medicina retrospectiva, 

vinha uma rapariga perguntar, muito ingenuamente, se lhe poderia fazer mal o ir a 

uma romaria da' a oito dias; Jos6 das Domnas tamb6m quis saber se o caldo de ab6- 

born era melhor para a sa心de, do que o de nabos. Umavelha interrogou Daniel so-

bra a doena das galinhas, e o pr6prio Pedro, tentado por este exemplo, fez algu-

mas perguntas sobre a dos perdigueiros." 

(APSR,p. 82, XIV) 

No s a simplicidade do homem do campo se v levemente criticada pelo narra- 

dor, como tamb豆m o esprito de superioridade dos ingleses, tさo caracter'stico dos mesmos. Em 

vez de se desenvolver.mais esta caracterstica dos personagens, atravs de um extenso dilogo, que 

se tornaria enfadonho, resumem-se os t6picos tratados na "importante" discuss含o poltica de 
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Mr. Richard e seus amigos brit言nicos. Atrav6s de uma enumera戸o expressiva e em grada9含o as- 

cendente, vo os vrios assuntos sendo apresentados e a presena marcante de substantivos (que e-

quivaleriam cada um a toda uma oraao) configura - em nosso entender - o texto corno discurso 

narrativizado: 

"N百o acompanharemos, atrav6s das diversas transcri戸es, o longo e substan-

cioso dilogo mantido entre os tres ingleses. 

As quest6es mais graves, que agitavam ento as inteligencias e pejavam de 

pap6is os gabinetes diplom百ticos da Europa, o destino das na96es, a futura sorte 

dos povos, tudo naquela manhぎ, foi tratado por eles e decidido em termos categ6・  
ricos e corn tanta consci6ncia de infalibilidade, corno s a d百  e permite o foro de 

sdito ingls, cujos privilgios, debaixo deste ponto de vista, parece n5o terem li- 

mites. Monarcas, generais, ministros, diplomatas, publicistas, todos passaram em 

comprida procisso aos olhos deste triunvirato, que os julgou e sentenciou corn a 

impavidez e preciso pr6prias do esprito brit含nico." 

(UFI, p. 309, XXXI1) 

Ap6s to sublimes problemas, porm, a realidade mais prosaica os chama pois, como acentua 

brincaihonamente o narrador: 

"A medida que se adiantava a manh含  e que os odorferos vapores da cozinha, 

atravessando as salas, chegavam さ  s pituit百rias, britanicamente apuradas, dos convi- 

vas, a conversa principiou a baixar das alturas, por onde pairara, para assuntos 

mais terrenos e comezinhos." 

(UFI, p. 312, XXXII) 

3.2.2 - A perspectiva 

Antes de analisar a perspectiva narrativa, faz-se necessrio advertir que, em vez das 

denomina戸es genettianas "focaliza戸o zero" ou narrativa no focalizada", empregaremos "onis- 

ci6ncia do narrador", preferindo esta expressぎo por concordarmos com a crtica de Carlos Reis: 

"qualquer daquelas op戸es terminol6gicas desde logo evoca, n5o um narrador investido de pode-

res ilimitados, mas sim uma modalidade de discurso de fic戸o destituda do dornrnio de qualquer 

perspectiva - o que vem afinal a ser t言o inconcebvel como uma narrativa sem narrador." (132) 

Utilizaremos tamb6m a denomina95o "mon6logo interior"e no "discurso imediato", por ser ela 

bem mais conhecida. 

Feita esta ressalva, vejamos, entぎo, como procede Jlio Dinis em rela95o aos tr6s 
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tipos de foca liza 谷0. 

Conhecendじ・絶 binteresse cio Autr em realizar '‘伽ros・ihstrumenが’e,ao mesrnb 
tempo, tornar conhecidos' ntimos do leitor os personagens que apresenta, n苔o nos parece de eS- 
tranhar o fato de encontrarmos em posi9さo dominante o narrador onisciente, que conduz a narra-
tiva com um fio lgico e nぎo pouca explica戸es sobre o que se passa no fundo da alma humana 

Por outro lado, o mesmo motivo justifica a importante. presena da focaliza3o interna que, encai- 

xada com nitidez nos momentos que o narrador julga oportunos, contribui, justamente, como 

uma luz suave, para um conhecimento e uma identifica9含o maiores entre o leitor e os persona- 
gens. 

Referindo-se ao primeiro romance de Dinis, Maria Aparecida Santilli salienta urn 
importante fato que, em nosso entender, poder-se-ia aplicar 自  s demais obras tamb6m 

"O foco narrativo, colocado fora dos protagonistas, revela a posi9ぎo teorica-
mente objetiva do narrador que vai colocando as personagens sob os olhos dos lei- 

tores, desde os primeiros captulos. (・..) dissociando-se o narrador do criador, para 
transferir-se 自  posi9ao objetiva de anlise de suas pr6prias cria戸es, invadindo, por- 
tanto, o terreno da contempla9言o, reduto do leitor." (133) 

Efetivamente, o narrador, em JOlio Dinis, "contempla" as criaturas que criou e, 
dessa observa9谷o atenta resulta uma onisci6ncia "moderada", visto que realizada normalmente a 

a partir do exterior, do visfvel. A anlise psicol6gica parte do "fora" (gesto, expresso corporal e 

fision6mica) para o "dentro" e quase coincide com a viso de alguns personagens mais observado- 

res: Jenny, o reitor, Madalena, Gabriela. 

Sabemos que Mr. Richard estさ  preocupado ou alegre por tracos do seu rosto ou 
por gestos que faz: 

"(...) a ausncia de Carlos nesta manh5 cavou-lhe uma ruga de descontenta- 

monto na fronte, que os ares do jardim haviam expandido e suspendeu-lhe a 百  ria 
festiva, mas por ele um tanto estragada, que entre dentes vinha trauteando ao en-

trar na sala." 

(U Fl, p. 52, V) 

Satisfeito com a inesperada presena do filho no local do trabalho e, ainda por 

cima, com o conhecimento que o mesmo mostra dos assuntos comerciais, o bom ingl6s deixa o es- 
crit6rio,a s tres horas: 

"fazendo a Carlos um sinal de despedida, menos seco que de ordinrio e, o 
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que mais era, afagando na passagem o terra-nova, coisa que no praticava, sen§o 

em ocasi6es de grande harmonia com o filho." 

(U Fl, p. 97, IX) 

Ao recomprar o valioso presente que dera ao filho e de que esse se desfizera, 

acompanhado de uma bela senhora, a agita9ぎo interna do pai apenas transparece nas "ligeiras e 

convulsivas contra戸es de l百bios, que eram nele indcio de clera reprimida" (U Fl, p. 250, XXV) 

Influenciado talvez pela carreira m6dica que abraara, J6lio Dinis insiste sempre 

na linguagem do corpo, muda apenas para os que n言o sabem observar ou tirar concluses do que 

observam. Como afirma o narrador, diante da rea o de Jorge ao saber quem era a moca com 

quem Clemente desejava casar: 

"Estas palavras dissiparam instantaneamente toda a meia indiferenca com 

que Jorge escutara at6 ali as comunica戸es de Clemente. O estremecimento que 

no pde reprimir ao ouvi-las, a sロbita transforma9言o que se lhe operou na fisio- 

nomia, bastariam para revelar a verdade a Clemente, se este bom rapaz n甘o tivesse 
uma daquelas almas, onde nunca entram de sロbito as suspeitas, mas somente de-

pois de muitos e porfiados embates." 

(OFCM, p. 276, XXVI) 

O tom de voz, as palavras que pronuncia, mas tamb'm os gestos que denunciam a agita9ぎo do ra- 
paz, vem-se apontados com precisぎo: 

"E erguendo-se da banca com certa agita95o, que estava espantando Clemen- 

te, ps-se a passear no quarto, e to convulso que n言o conseguia preparar um ci- 
garro, que mal sustinha nas mきos." 

但段磐p・ 277, XXVI) 

H toda uma srie de sinais que, repetidos na segunda entrevista, acabaro por fazer ver a verdade 

at白  a uma pessoa simples como o filho de Ana do Vedor (OFCM, p. 338-340, XXXII) 

E preciso, pois, saber ler nas pessoas j百  que mesmo as muito introvertidas, como 

Jorge ou Mr. Richard, no conseguem esconder o que lhes vai por dentro. E alguns personagens 

de Dinis, tal como ele, mostram-se especialistas nesta arte, que nぎo se adquire por meios mgicos, 
mas apenas pela observa9谷o atenta, fruto de muito amor. Embora Carlos chame a irm, brincaiho- 

namente, de "feiticeira" (UFI, p. 186, XV川), ao v -la adivinhar-lhe o porqu谷  das a96es, o conhe-
cimento da jovem 6 apenas humano, limitado a quilo que v, baseado justamente num olhar cons- 
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tantemente preocupado com a felicidade dos seus, pala qual se sente responsvel. Convivendo 

com o irm含o e com um pai como Mr. Richard, que costuma guardar to britanicamente seus sen- 

timentos, Jenny teve uma boa escola. Com  isso, est pronta a perceber de imediato os atritos fa- 

miliares, mesmo que o ロ  nico sinal que possa denunci-los seja uma ruga, uma altera9言o de h百bitos 

ou um gesto um pouco mais forte do que o costumeiro: 

"Ao sair da loja, Mr. Richard ia com a fisionomia outra vez serena, mas l言  
por dentro, quem o pudesse perscrutar, encontraria um grau de irrita戸o, a que ra-

ras vezes lhe subia o g6nio fleum百tico." 

(UFI, pp.250-251, XXV) 

Chegando a casa, o personagem no consegue ocultar da filha aquele estado de 言  nimo que o narra-

dor onisciente apontara: 

"H百bil na leitura daquela fisionomia, nem uma s ruga, que acidentalmente a 

carregasse, podia passar-lhe desapercebida e sem lhe excitar desejos de decifr-la." 

(UFI, p.251, XXV) 

O modo conciso com que responde a filha, a resolu9o, to extraordinria nele, de ir ao quarto de 

Carlos, a "doce violncia" com que afasta Jenny que desejava acompanh-lo, tudo revela 合  jovem 

que algo de erradq. est自  ocorrendo. Al6m disso, ap6s a conversa que mant6m com o filho, diz-nos 

ainda o narrador: 

"Mr. Richard viu-o sair e de novo se lhe carregaram as fei6es, que haviam j百  
desanuviado de todo; ao mesmo tempo estalava-lhe entre os dedos uma avel, com 

que estivera brincando, tal foi a forca, de que a contrariedade lhe animou naquele 

momento os m自sculos. 

Jenny vira tudo isto, aflita e irresoluta. Para sanar o mal, era necessrio co-

nhecer-lhe a causa, e ela ainda a no sabia." 

(U Fl, p. 255, XXV) 

Felizmente, para a jovem inglesa, no so s as preocupa6es que transparecem no 

semblante quase impenetrvel (para os outros) do pai: 

"Momentos depois saiu Mr. Richard. Atravs da impassibilidade e frieza ape- 

rente da fisionomia do velho, o olhar de Jenny percebeu que lhe ia muita alegria 

no cora戸o. 

Mr. Richard deu algumas ordens, fez algumas recomenda戸es e depois, vol- 
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tando-se para a filha, disse-lhe que estava a disposi戸o dela. Retirava-se do escrit6- 
rio a uma hora excepcional. 

ー  (...) Diga, nぎo estar Carlos ainda justificado? 

Um sorriso foi a resposta que obteve esta pergunta; sorriso de orgulho, de a- 

feto, de como9谷o, que tudo estava entぎo experimentando aquele cora戸o de paL" 

MEI, p. 356, XXXV川) 

O conhecimento que tem de Cristina, com a qual convive h百  anos, faz com que 
Madalena "leia" no cora9さo da prima antes mesmo que a pr6pria interessada o faa; acompanha 

lhe todo o drama interno, percebe claramente quando falha a primeira tentativa do lisboeta para 

aproximar-se da mocinha: "(...) havia quase adivinhado tudo; estudando as fisionomias de Cristina 

e de Henrique, conheceu que se no haviam entendido os anjos." (AMC, p. 274, XVII); e6 com a 

legria que, antes de qualquer outra pessoa, verifica que o rapaz finalmente est百  se interessando pe-
la prima: "a cada momento, se estava ausente, dirigia as vistas para a porta さ  espera de a ver apare- 
car" (AMC, p. 431, XXVII). 

O bom reitor, n'As Pupilas, sabe muito bem os perigos a que se expe Clara por 

seu temperamento, tanto que pede a irmぎ  que a vigie e esta, como ele, acaba fazendo dolorosas 
descobertas; 

"Ao aparecer Daniel, ou quando ao longe lhe soavam os passos, j百  os olhos 

de Margarida viam espalhar-se, pelas faces da irm', uma turba9百o pouco discreta; 
era com nぎo disfarada vivacidade, que se curvava para o ver passar, e com voz aI- 

tarada de sobressalto que lhe respondia e conversava com ele." 

(APSR, p. 189, XXXI) 

Nem sempre, por6m, o rosto e o gesto falam a verdade;白  s vezes conduzem ao er- 
ro, 自  s concluses falsas, originando-se dai desentendjmentos e confus5es. Observemos o caso de 

Carlos. Por duas vezes, apanhado de surpresa pela acusa戸o de dois pais - o seu e o de Cecilia ー, 
fica confuso, sem saber o que fazer e toda a sua atitude leva-o a parecer culpado, a confirmar as 

suspeitas que sobre ele pairam. A primeira cena ocorre quando Mr. Richard lhe aponta o presente 
que vendera: 

"A vista do rel6gio foi tal a como戸o que se apoderou de Carlos, que nada 

pde responder; baixou os olhos, confusos, corou intensamente, como se a cons- 

ci倉ncia lhe estivesse dizendo que a severidade das argui戸es do pai era merecida. 

Estes sinais foram por Mr. Richard interpretados, como tcita confirma9o 
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das suas suspeitas." 

(U Fl, p. 252, XXV) 

D-se a segunda quando Manuel Quintino, desesperado, interrompe o jantar na ca-

se do patr谷o, pede contas de sua filha ao rapaz e o acusa de infame: 

"Carlos, a quem a surpresa parecia haver paralisado - a surpresa e porventura 

ligeiros remorsos de consci6ncia tamb6m - olhava para Manuel Quintino e, 

corando e empalidecendo, permanecia como subjugado pelo olhar de irrita9ぎo da-

quele velho, que o interrogava assim. (...) 

Quem visse a postura e o rosto de Carlos julgaria verdadeira a acusa9o. Sur- 

preendido inesperadamente por ela, faltou-lhe a rea戸o para repeli-la." 

(UFI, p. 322, XXXIV) 

Diante da primeira acusa崎o (o pai o chama de vil), Carlos se recomp5e mais rapidamente e d百  sua 

palavra de que agiu por bons motivos; Mr. Richard no a leva em conta, o rapaz se ofende e opta 

pelo sil6ncio. J白  na segunda ocorr6ncia fica totalmente sem a戸o e 6 a irm§, que o sabe inocente, 

que se irrita pela sua passividade e repele a acusa9ぎo (U Fl, p. 323, XXXIV). E Carlos realmente 百  

inocente. Como se explica, ento, sua atitude? Observador perspicaz da alma humana, o narrador 

aponta uma explica9o: "a surpresa e porventura ligeiros remorsos de consci6ncia tamb百m". mno- 

cente em rela戸o 白  s graves faltas de que o acusam, intui, porm, que alguma culpa lhe cabe - es- 

craver uma carta de amor a Cecilia, sem ser oficialmente seu namorado, podia compromet-la e 

ele mesmo se arrependera disso, ap6s t -lo feito. Talvez seja esta a causa da sua passividade: h百  

um juiz dentro dele mesmo e bem mais severo do que os de fora, como o narrador j百  nos informa-

ra antes (UFI, p. 17, lI). 

Por vezes o narrador apenas sugere que exista uma diferena entre a realidade e a 

aparencia. Voltando do teatro, Manuel Quintino conta 色  filha o que l' acontecera com o filho do 

patro: 

, 

"Cecilia escutou-o calada. Dir・se-ia que j百  a impacientava ouvir tantas vezes 

falar de Carlos; porque, de fato, parecia propsito formado em Manuel Quintino o 

ter sempre que contar do rapaz, desse estouvado, a quem apesar de todos os estou- 

vamentos, o bom homem queria deveras. 

A julgar pela aparさncia de ligeira mortifica9言o, que tomava nesses instantes 

o rosto de Cecilia, devia supor-se que existia nela uma forte antipatia para com o 

predileto do pai. - Mas ser prudente no confiar demasiado no rigor lgico des-

tas dedu戸es fision6micas, e muito mais em mulheres." 

(UFI, p. 174, XVII) 
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N谷o somente nelas o amor pode-se esconder atrs de uma aparente antipatia; o 

narrador explica taxath,amen'te o que se passa em Jorge e induz Berta, pela intensidade das suas 

manifesta戸es, a pensar que o rapaz lhe tem "avers6o" (OFcM, 291, XXVII). Sentihdo-se atrado 

pela jovem e lutando contra o que lhe parecia uma doidice em um rapaz de julzo como ele, 

conseguiu apenas que se deseflvolvesse nele um alto "grau de irrita9o, revelado em uma esp6cie 

de hostilidade para cOm Berta, cuja itnagem viera perturbar-lhe a limpidez de cora9言o que tivera 
at6 ali (..・)" Queriaihe hial pot lhe querer bem". Receava-se dela, e fazia o possvel para desvane- 

car a imresso por que se sentia dominado" (OFCM, p. 79, V川) 

Tal hostilidade e frieza, por6m, n訳）  conseguem desviar Gabriela da Verdade. Assim 

como percetera, no jantar, o desentendimento entre os dois irm&s - pelas frontes contra (das, os 

sorrisos gelados e o laconismo (OFCM,  p. 174, XVII) ー  a baronesa'observa a filha de Tom6 e o 

pritho, desobrindo-lheS o segredo. Rubores, trenior na vozI um pouco de confusao levam-na de 
imedtato ao coab言b dO 自  erta:Jorna IhO exine tim ,1nEin m月ic dp R ton南n. 

"Berta,, que correra a esperar os cavaleiros, estava nos bra9os do pai, que a 

beijava com efuso. A baronesa, meio oculta por um tronco de sovereiro, notou 

um rpido olhar de Jorge para Berta, quando a rapariga ainda o no podia ver, 

porque Tom6 lho encobria; notou mais que assim que Berta o procurou, estenden- 

do-lhe a mao, Jorge correspondeu com cerimoniosa deferncia, e nurnca mais 

dirigiu para ela a vista. 

A baronesa foi enfim ao encontro dos viajantes. 

Recebeu de Jorge um acolhimento sem compara貞o muito mais expansivo, 
do que o que Berta lhe merecera. O penetrante esprito de Gabriela interpretou es-

ta diferenCa ao seu modo. (...) 

A despedida de Jorge e Berta teve a mesma aparncia de reserva e de cons- 

trangimento, que caracterizara o primeiro encontro. 

Observou por6m Gabriela que, prximo a dobrar uma curva do caminho, a- 

l6m da qual se perdia de vista Tom6 da P6voa e a filha, que seguiam em dire戸o o- 

posta, Jorge se voltou para trs com aparente naturalidade." 

(OFCM, p. 267, XXV) 

Nem sempre a onisci6ncia do narrador se v atenuada por uma aten9o ao gesto e 

自 expresso fision6mica; さ  s vezes faz-se sentir de modo absoluto, penetrando at6 na vida on(rica 

dos personagens. Egas Moniz apontou, com propriedade, um certo interesse de Jlio Dinis pelo 

inconsciente・(1 34) Anterior a Freud, nosso Autor soube j百  valorizar fatos que a psicanlise utili-

zaria mais tarde para chegar at6 さ  quela parte mais obscura da vida psquica: o mecanismo das 

associa戸es de id百ias, interpretado ou apenas indicado (UF1, pp. 171.172, XVII e APSR, p. 144, 

、  
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XXIV) e os sonhos. Quanto a estes, o mesmo Egas Moniz chama a aten さo para o de Cecilia (UFI, 

p. 138, XIII), que o escritor constr6i to corretamente, a partir das realidades que cercavam a he- 

romna, que se tem a impresso de um sonho real. (135) N'A Morgadinha dos Canaviais tamb6m ye- 

mos um personagem sonhando e aqui enfatiza o narrador a rela5o entre as experi6ncias passadas 

e as presentes de Henrique - o som real dos carros na quinta de Alvapenha aparece, no mundo o- 

nirico, como uma nota 自  nica produzida peta orquestra que o lisboeta estava acostumado a ouvir 

(AMC, pp. 37-38,川). N'Os Fidalgos, encontramos o sonho a revelar o que se passa na mente de 

D. Lus (OFCM, p. 391, XXXVII) ou na de Frei Janudrio, completando - no caso deste 白  ltimo - 

a caracteriza戸o do personagem: 

"(...) acabou por adormecer a mesa, sonhando-se em uma esp6cie de para'so, 

como o tal lugar de delcias de Adgo, cuja ociosidade sempre fora objeto muito 

dos seus enlevos." 

(OFCM, p. 47, IV) 

Passemos agora 白  anlise da focaliza95o interna em nosso romancista. Se nぎo ocu-

pa a mesma uma posi95o to importante como a da onisci白ncia narrativa, nぎo deixa, por6m, de a-

presentar um certo destaque, manifestando-se, em maior ou menor grau, nos quatro romances e 

sob a forma de cartas, relatos ora is e mon6logos. 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, vemos a baronesinha Gabriela apresentar-se qua-

se que por conta prpria ao leitor, atrav6s da primeira carta que escreve ao tio. Tra9os do seu tem- 

paramento af se manifestam claramente e, ao contr百rio do que ocorrera com E3erta, a expIica95o 

do narrador vem somente ap6s a missiva: 

"Esta carta, escrita a vontade e no tom familiar de uma mulher caprichosa, 

costumada a n5o se constranger com pessoa alguma, e a ver admitirem-lhe, como 

naturais, todos os seus caprichos, no podia ser menos acomodada ao g6nio sisudo 

e respeitador de etiquetas, que era uma das pronunciadas fei戸es do velho fidal- 

go.,, 

(OFCM, p. 109, Xl) 

Duas outras cartas de Gabriela constituem a 丘  nica fonte pela qual o leitor 6 infor- 

macio de certos fatos: a do dia de sua chegada, que nos indica os generosos motivos ocultos de sua 

vinda, e aquela em que anuncia o futuro ingresso de Maurcio na carreira diplomtica (OFCM, pp. 

152-1 53, XV e pp. 327-328, XXXI). Se atentarmos para as palavras de Genette de que o modo 

diz respeito a quem v e no a quem narra, talvez se possa afirmar que todas as cartas de Gabriela 

posteriores 白  sua volta a capital constituem focaIiza戸o interna, visto que tudo o que acontece 

com Maurcio fora da aldeia nos vem relatado por intermdio dela, embora no em discurso refe- 
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do: 

"Chegaram cartas da baronesa e de Maurcio, datadas de Lisboa. As not'cias 

que davam eram satisfat6rias・  Maurcio fora hospedado em casa de um primo re-

moto de D. Lus e por ele introduzido nos primeiros crculos da cidade. 

(...) achava-se naquele mundo, novo para si, como se nele tivesse sido educa- 

do. 

(...) Era para aquele viver que os seus instintos o inclinavam. (...) 

Escusado ' dizer que Maurcio no foi muito escrupuloso na observncia 

dos artigos da f6 polticos com que D. Lus doutrinara osfilhos.(...) 

A baronesa, que revelava tudo isto muito extensamente a Jorge, colorira e 

ocultara parte da verdade a D. Lu(s, para no o assustar." 

(OFCMI pp. 326-327, XXXI) 

N'A Morgadinha dos Canaviais, fatos importantes da vida passada dos personagens 

vm 白  tona atravs destes e no do narrador. E a pr6pria Madalena quem conta sua hist6ria "curta 

e sem perip'cias", como conviria a um romance de Dinis (AMC, pp. 68-70, IV); o senso maternal, 

que lhe veio de um episdio da infncia e explica sua atitude protetora em relaao a Cristina, v- 

se justificado por ela mesma, enquanto que, em romance anterior, cabia ao narrador explicar a o-

rigem de tal atitude em Jenny. Do mesmo modo, o pr6prio Augusto explica o mist百rio da sua 

tristeza, o seu amor secreto (AMC, pp. 249-252, XV), assim como o ervan呑rio recorda fatos da 

meninice ligados合  s suas queridas rvores (AMC, pp. 277-278, XVII e pp. 348-349, XXI). 

N'Uma Famlia Inglesa o encontro no baile de Carnaval nos 6 dado a conhecer so- 

mente por personagens ~ Carlos e Cecflia ー  , ocorrendo aqui focaliza戸o interna e mbltipla, visto 

que as duas verses - como pensamos haver demonstrado no estudo das mesmas enquanto ana- 

tepses ~ apresentam maneira diferente de encarar o acontecimento e, no caso da segunda, at6 ti- 

ma omiss者o de dados penosos a narradora (UFI, Vil e XII). 

Antes de comentarmos os mon6logos presentes em razo百vel quantidade nas obras 

estudadas, gostaramos de advertir que abordaremos nぎo apenas os "interiores", mas tamb'm os 

pronunciados (solil6quios). Alm disso, convm salientar, como fez Prado Coelho, que os interio- 

res, em Dinis, no reproduzem "de modo fiel a corrente interior na sucess含o mais ou menos ca6ti- 

ca, na incoerencia vital", como se procurou fazer a partir de James Joyce, mas do "o pensamen-

to elaborado, organizado, reduzido a moldes l6gico-sintticos", tal como acontecia nos autores 

cl百ssicos e nos demais oitocentistas. (136) Assemelham-se aos do teatro, onde talvez o Autor te-

nha encontrado o ponto de partida para a t6cnica empregada; basta lembrar as pe9as que escre- 

veu, para se ser tentado, como faz o prprio Prado Coelho, a formular tal hip6tese. 

Observemos como o Autor se det6m, quando as id6ias que passam pela cabea dos 

personagens nぎo se estruturam logicamente. D. Lus, movido pelas saudades, vem secretamente白  
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Casa Mourisca; nela penetrando, ouve som de harpa e chega a imaginar que a filha morta est百  pre- 
sente; 6 impossvel a J6lio Dinis deixar o fidalgo expressar-se diretamente: 

"Quem pode analisar o confuso turbilMo de id6ias que atravessou naquele 

momento o espfrito do fidalgo? 

Piedosas crenas cia infncia, supersti戸es que a razo subjugara, quimricos 

produtos de um crebro febril, tudo se levantou em enxame alvoro9ado e revolto 

a obscurecer a intelig6ncia do ancio, que tremia sob um inexplicvel terror." 

(OFCM, p.241, XX川) 

Somente quando a raz苔o reage 6 que se torna possvel um breve mon6logo: 

"- E uma aIucina9百o - pensava ele, esforando-se por dominar aquela fra- 
queza - 白  uma quase loucura produzida por esta id6ia fixa, que nunca me abando- 
na.,, 

(OFCM, p.241, XX川) 

Um outro exemplo nos vem citado pelo mesmo Prado Coelho; a perturba9ao de 
Augusto' tanta, pelomodo 呑  spero com que Madalena, na noite de Natal, recusou sua ajuda, que, 
embora sendo ele de carter reflexivo, as "opera戸es mentais, que o preocuparam toda a noite 

eram daquelas a que repugna chamar pensar. E mais uma febre intelectual, um suceder de imagens 
sem ordem nem filia博o, que no conduz a nenhum resultado, que no aconselha nenhum parti 

do, que no esclarece, ofusca". Assim sendo, n5o se estranha que o narrador afirme que as mes 
mas "n含o se podem analisar" (AMC, p. 266, XVI). E acrescenta o cr(tico:"(...) Jロlio Dinis, ante- 
nor 自  psicanlise e a todo o moderno esforo para arrancar 台  s trevas o inconsciente, compreensi- 

velmente se det6m perante um estado psquico to ca6tico, um "suceder de imagens" to desor- 

denado". Entretanto, como o crtico reconhece, o Autor nさo hesita em mostrar a "desconex& da 

fala duma velha criada enlouquecida, Kate, durante a agonia". (137) Vale a pena citar este 

monlogo, desta vez exterior, mas onde lembranas do passado, talvez, de permeio com alucina- 
戸es, vo formando as imagens variadas e estranhas, prprias a uma pessoa demente: 

"- Puseram-me estes ferros...ー  murmurava ela, interrompendo-lhe a 言  nsia, a 
cada instante, as palavras sem nexo que dizia - pensam que eu nぎo sou ... Kate?... 

sou Kate, sou! ... Foi a viova do fogueiro... que eu dei... o vestido verde ... O fo-

gueiro morreu... morreu no mar... E porque no s5o bons cristaos... N5o foi o gaIo 

que cantou, foi a coruja... Dizia que eram esmeraldas e... assim 6 que a irma se 

perdeu... O cedro chorava.., era o pai dela..." 

(UFI, p. 266, XXVII) 
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Analisemos agora, por6m, o que Dinis mais desenvolve: o monologar l6gico, seme- 

Ihante ao do teatro. Se observarmos quais personagens assim se manifestam, veremos que so 
muitos, embora, logicamente, haja varia戸es na quantidade e na extens5o que esse tipo de discurso 

referido neles possa atingir. Atentando para os assuntos retratados atravs desse meio, veremos 

que h' personagens que monologam mais sobre os problemas alheios e outros que refletem mais 

sobre os seus prprios. Entre os primeiros, que podemos chamar de "tutelares" (138), figuram 

Jenny, o reitor, Madalena e Gabriela, seres humanos que vivem em fun9ao da felicidade alheia, 

procurando sempre impedir ou solucionar problemas. Em rela9各o a tais personagens parece ter ha-
vido uma humaniza9含o progressiva, visto que a irmぎ  de Carlos, verdadeiro "anjo" (U Fl, p. 111, 

Xl) no apresenta defeitos e vive apenas para a felicidade dos seus (' a a nica hero(na sem par a 

moroso); a figura do padre mostra-se sempre simp百tica, mas capaz tamb6m de zangas de Adamas- 
tar (APftp. 18, IV); Madalena embora n甘o seja vista pensando em Augusto, chora por ele em 

uma cena e a ele se refere em cartas; al6m disso, tem seus defeitinhos - sabendo que o mestre-es-

cola a amava, trat-lo como o fez na cena noturna, n首o foi muito caridoso; Gabriela, ent言o,6 de 
carne e osso, caprichosa, irreverente, preferindo a agita悼o da cidade さ  tranqGilidade da aldeia. 

Acompanhando tal humaniza9言o parece ter ocorrido juntamente um pequeno 

aumento quantitativo na presen9a de mon6logos. Jenny merece apenas um grande, de quase uma 

pgina, (UFI, pp. 104-105, X), quando se dirige mentalmente さ  me morta, em cujo retrato 
imagina ver sinais de preocupa声o com Carlos; suas outras manifesta戸es resumem-se a pequenls- 
simas frases (p. 145, XIV; p. 167, XVJ; p. 297, XXX; p. 349, XXXV川). J百  o reitor aparece a 

monologar em vrias ocasi6es: ao conseguir dinheiro para os pobres, tirando-o dos que o desbara-

tavam em jogo e bebida na taberna, ao empreender penosa caminhada para seus ossos fatigados, 

em busca do menino gazeteiro ou a repetir, ansioso, tal trajeto, temeroso de que Daniel, ap6s a 

cena noturna, cometa alguma loucura, ao preocupar-se com a sorte de Margarida, para quem 
almeja um cunhado さ  altura ou um futuro ao lado do namoradinho da infncia (APSR, p. 71, XII; 

pp. 14-17, 川; p. 223, XXXVI; p. 54, IX e pp. 236-237, XXXV川). A figura do bom padre v -se, 
assim, destacada enquanto ser humano, em franco contraste com a caricatura eclesi百stica personi-
ficada no mission百rio, que s6 apontado em sua atitude exterior. Madalena monologa trs vezes 

quando se preocupa em como afastar Henrique (ap6s a cena de ci6me do mesmo na noite de 

Natal), quando percebe que ele ainda nぎo se entendeu com Cristina e quando descobre, para sua 

alegria, que ele se est百  apaixonando pela mesma (AMC, pp. 266-267, XVI; p. 274, XVI1; p. 430, 
XXVZ); apenas o ロ  ltimo exemplo no se mostra pequeno, atingindo onze linhas. Gabriela parece 
assumir uma import合ncia maior, manifestando-se atrav6s de dois mon6logos grandes e algumas 

frases: reflete sobre D. Lus e Berta, "investiga" o cora9谷o desta e o de Jorge, pensa nas conse- 

qo6ncias da vinda da moa para junto do velho fidalgo (OFCM, pp. 252-253, XXIV; p. 267. 
XXV; p. 305, XXV川). No segundo exemplo apontado nota-se bem o 'arter "teatral" do 

mon6logo, que lembra aquelas falas do ator para a plat6ia: 
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" - O mist'rio desta j言  eu descobri! Pobre criana, tem muito pouca ast貢cia 

para ocult-lo. H百  nela uma transpar6ncia que deixa ver at' ao cora95o. E aquele? 

ー  prosseguiu dirigindo os olhares para Jorge, que ainda vinha longe. - Enganar- 

me・ia eu? Wぎo ser aquilo somente frieza, ser reserva? Pode ser, pode. Estes ho-

mens assim morrem さ  s vezes corn uma paixo no peito, morrem por esforos que 

fazem para ocult-la. Se o fato se der com Jorge, uma coisa gravissima; quem po-

de calcular o que se seguiria? (...) Mas observemos." 

(OFCM, p. 267, XXV) 

Embora de racioc'nio muito lento e fraca percep9苔o da realidade (ao contr百rio da 

baronesa), Clemente tamb6m se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo; o proble-

ma de Berta e Jorge que o impede de dormir sossegado levando-o a reflex6es que culminaro com 

sua descOberta (OFCM, p. 338-340, XXXII). 

Monologando sobre seus pr6prios problemas encontramos personagens principais 

e secund百rios; entre os primeiros - que refletem sempre sobre seu caso de amor - apresentam 

manifesta戸es de destaque apenas Carlos, Daniel e, sobretudo, Margarida, Berta o Jorge. 

O irmo de Jenny, mais sensitivo que reflexivo, tem seu momento de tomada de 

consciencia, que se prolonga por mais de duas pginas (UFI, pp. 140-142, XIV) e ocorre quando, 

impressionado com o episdio da moca mascarada que ainda n5o sabe quem seja, sai de casa "sem 

saber para qu6, nem para onde" (U Fl, p. 139, XIV) e dirige-se inconscientemente ao campo. P6e- 

se ent5o a meditar sobre o tipo de vida que tem levado, os amigos com quem convive e, assim, vai 

chegando, imperceptivelmente,, necessidade de uma mulher que o compreenda; como acentua 

Prado Coelho, "o mon6logo chega a concluso desejada, premeditada, por Jlio Dinis - a conclu-

so que prepara os futuros eventos do romance. Sem evocar diretamente Cecilia, 6 sob o influxo 

da sua imagem que Carlos acaba por aspirar a s alegrias puras dum amor honesto, realizado no ca- 

sarnento." (139) Seu outro mon6logo, embora pequenino (quatro linhas), j百  se refere abertamen-

te a moa, interpretando uma atitude da mesma (U Fl, p. 274, XXV川). 

Daniel age impulsivamente, nぎo mede as conseq泥ncias de seus atos levianos, en- 

tretanto, isso no implica em ausncia total de auto-critica; por duas vezes o vemos recriminan-

do-se por suas ac6es para com a futura cunhada (APSR, p. 120, X, cinco linhas apenas; pp. 207- 

208, XXXIII, mais de urna pgina). 

Henrique n5o pode ser considerado um personagem muito simptico; f6til, vi ida- 

so,6 capaz de arriscar a vida por uma a9'o de efeito (como aquela de enfrentar um precipfcio por 

um lenco de Madalena que o vento arrebatara), n含o volta atrs em um situa95o difcil, mesmo que 

esta represente perigo para os outros ou para si pr6prio ("desafia" o missiondrio na igreja, provo- 

cando quase um linchamento, assim como enfrenta o rncrgado b6bado, na taberna, mesmo saben-

do do perigo que corre). Apesar de todos os seus defeitos, por6m, ngo6 m pessoa, tern "a raz5o 
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clara bastante e a consci6ncia justa" para reconhecer que a atitude do "rival", arriscando-se para 

salvar uma vida humana, foi superior a sua e aperta-lhe a mぎo; sabe ser generoso para com Madale- 
na, apesar da oposi9ぎo constante desta aos seus galanteios (AMC, p. 368, XXII e p. 537, XXX川); 
volta atrs no conceito err6neo que formara de Augusto e torna-se seu amigo. Pois bem, Henrique 

6justamente quem o narrador mais privilegia, n'A Morgadinha, com mon6logos interiores; peque- 

ninos, muitas vezes (AMC, p. 12, I, 41, III, 243, XV, 274, XVII, 446, XXV川) bastante grandes 
em outras (p. 244, XV, p. 265, XVI, 307, XVIII, 394, XX川), aparecem em v貞rios captulos, pro 
duzindo at6 uma certa identifica戸o entre o personagem e o leitor. Devido, em parte, 合  cont fnua 
introspec9含o, este ltimo sente-se como que viajando junto de Henrique, penetrando com ele na 

aldeia, na casa, na vida do local e acompanhando seu interesse por Madalena. No maior de seus 

mon6logos, ocorrido logo aps a discusso no jardim, na noite de Natal, percebe-se a luta entre a 

cren9a e a desconfian9a, ao mesmo tempo que se denota a sua auto-crtica: 

"- Se n言o me engano - dizia consigo Henrique em caminho do quarto -6 

um verdadeiro desafio o que eu acabo de dirigir a este rapaz. Quer-me parecer que 

estou sendo bem ridculo, desafiando um mestre-escola. Se lhe deixo a escolha das 

armas decide-se por a f白rula. Tem gra9at Veremos o que amanh,a luz do dia, eu 

penso disto tudo. Eu j百  n谷o fico por mim esta noite. Estou a querer convencer-me 

de que tenho andado estouvadamente e com n5o demasiado cavalheirismo. Que 

diabot6 que esta mulher e este、  crianceiho s5o irritantes. Ela com a sua altivez, ele 

com os seus brios. Mas, na verdade, ser百  este o Endimi谷o desta esquiva Diana? Ca- 

prichos feminis...E o tat primo ing6nuo e t'mido... A ociosidade dc aldeia para aI- 

guma coisa h-de dar. Mas da maneira por que ela lhe falou... Havia certo tom de 

sinceridade ... Astocias... O que 6 certo 6 que estou em luta com uma mulher supe- 

nior ... Pois lutemos, priminha, mas com as armas leais. N言o me prevalecerei do 

segredo que o acaso me revelou, se segredo existe. Veremos como ela amanhぎ  me 

(AMC, p. 265, XVリ  

De todos os personagens de Dinis, quem mais se manifesta atravs de mon6logos6 

Jorge, her6i "corneliano" por excel6ncia, tal como Senta. Ap6s uma introdu95o em que nos 

anuncta que o amor Ientamente se infiltrara no rapaz (ao ler as cartas da filha de Tom), o narra 

dor deixa, muitas vezes, que o personagem expresse por si o que lhe vai na alma: a tentativa que 

faz para diminuir a imagem da jovem ante os seus prprios olhos (a), a semi-consci6ncia do que 
nele se passa (b), o ciロme (c), e, finalmente, a aceita9さo da verdade (d). 

Na primeira noite em que a ve, Jorge procura de todos os modos, diminuir a im- 

press5o que a jovem lhe causa; um livro, uma can戸o de ninar, tudo 6 visto como prop6sito mani 
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festo da jovem para chamar a aten9ぎo sobre si mesma: 

"ー  L6 romances - murmurou ele. - A estas horas fantasia-se a hero'na de ai- 

gum. Est自  apaixonada por o tipo que mais lhe agradou, e busca pelo mundo a 

reali- 

za戸o desse ideal. Afinal 6 o que eu digo. ミ  como as outras.E uma rapariga da mo- 

da, pretensiosa, rom言ntica e um pouco pedante... l o resultado do sistema de To- 

m6... Fazer viver estas mulheres em um mundo de fantasia, e traz6-las depois para ー  ー  ‘ ー  ー  ’ ー  ’ ーーーー’ ー  ー  ーーv ”ー’ 、‘v
'
'v"I ’ハ・‘' " 

a に  aiivauじ， quじ IIIピbnii-uj pwecer insuooriaveu,...i riste merorin de tnrmRr esnn- 

sas e m甘es! 

E ao pensar isto, sentia uma amargura, uma irrita3o, que ele pr6prio n含o p0- 
dia justificar. 

Depois prosseguiu, com crescente malignidade: 

ー  E quem sabe? .・. Este livro deixado aqui? Seria esquecimento ou prop6si- 

to? 亡  natural o desejo de ostentar a ci6ncia e cultura de espfrito adquiridas no co- 

l6gia, e h百  to pouca gente no caso de as apreciar nesta aldeia, que n5o admiro que 

seja eu um dos eleitos. Enfim7 so vaidades de rapariga; e pecado venial para que 

se deve ser indulgente. E demais que tenho eu com isso? ... Maurcio que averigoe, 

se quiser. Est百  no gosto dele... 

- Eu estou doidot - murmurou ele - que tenho eu com esta rapariqa? Era o 

que me taltava: que me entrasse na cabe9a uma doidice destas」  Estou vendo que 

n5o 6 tさo f百cil ter juzo, como supunha. Se isto fosse com Maurcio n言o admirava. 

E ento uma crianca de col6gio... provavelmente estouvada... Ora adeus! Veremos 

se isto me passa dormindo." 

(OFCM, p. 103 e p. 105, X) (a) 

Quando F3erta silencia, magoada, depois de uma resposta agressiva do rapaz, o ci- 

me que este tem do irmぎo aflora em recrimina9うes (OFCM, p. 135, XIV) (a). 

Certo dia a moca faz com que Jorge lhe prometa que haver百  de lhe dizer o motivo 
por que n言o 6 seu amigo. O rapaz vG-se for9ado a tomar consci6ncia de sua atitude agressiva e a a-

proximar-se da sua significa盛o; nぎo tem, por6m, coragem. de penetrar at6 o fi.ndo da sua alma; 

"-- E se voltar a interrogar-me - pensava Jorge - que posso eu dizer-lhe? que 

devo confessar-lhe? Nada. Pois que tenho ou contra ela? Pobre rapariga. Mas 6 car- 

to que me parece que tenho sido um tanto rude, um tanto desabrido... E por qu? 

Jorge parecia neste momento estar sondando o fundo do seu pr6prio cora- 

戸o, para investigar a verdade. De repente fez um movimento com a cabea, como 

tentando rejeitar uma id豆ia pertinaz. 
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ー  Mas isto nぎo pode ser, Senhor. Isto 6 uma loucura que n含o tem razo de e- 
xistir. Pois n谷o hei-de ter fora de a abafar 白  nascen9a? Acaso o sangue da minha i-

dade tamb6m me h-do fazer doidejar como aos outros? Eu felizmente n言o possuo 

o temperamento de Mau rcio e hei-de vencer na luta, hei-de. Mas em todo o caso6 

uma puerilidade a maneira por que estou procedendo com Berta. Porque 6 certo 

que o modo por que a trato n5o 6 natural.E medo de me trair? Mais me traio amn- 

da por esta forma. (...) 

E hei-de Iutar!E foroso que nぎo deixe sair c百  do dentro os meus desvarios 

de rapaz. Doideje o cora95o sua vontade, contanto que s6 eu o saiba... Mas a luta 

6comigo e n5o com eia ... Berta tem raz5o em perguntar-me o motivo da minha 

hostilidade. A minha hostilidade! Ah, que se ela tivesse um olhar mais penetran 
te... Disso 豆  que me receio ... Nぎo h百  que ver, hei-de preocupar tanto, tanto, tanto 
a minha cabe9a corn algarismos e neg6cios, que hei-de por for9a perder a conscin- 

cia dos afetos, e 6 assim que hei-de mat-los." 

(OFCM, p. 219-220, XXI) (b) 

Como bem acentua Prado Coelho, aqui "o mon6logo se desdobra em dilogo into- 

nor, numa sucess5o de perguntas e respostas, de juzos e contraju izos"; "impelem o curso mental 

for9as contradit6rias a cujo duelo o romancista nos faz assistir" (140). 

Apesar do prop6sito manifesto, n含o consegue Jorge vencer o ciロme, ao avistar 
Maurcio que se aproxima (OFCM, p. 221, XXI) (c). 

Chega o momento, por6m, de enfrentar a verdade nua e crua de que est自  amando. 

A cena, de grande verdade psicol6gica, ocorre logo ap6s o dilogo com Clemente, que viera at6 

ele, a fim de faz -lo porta-voz de seu pedido de casamento a Berta: 

"- Est百  pois decidido quo eu v6 pedir a Tom百  da P6voa, e para Clemente, a 

mao ao sua tuna: i em gra9a」  Sempre se me preparam casos nesta vida! 

Principiou a passear na sala, com os bra9os cruzados, a cabe9a pendida e o 

pensamento disputado por as mais contr百rias naix6es. 

- AI est白  uma solu95o que eu nぎo previa - continuou ele. - Sim, senhor;6 

a maneira mais simples e mais natural de cortar as dificuldades de que tanto me ro- 

coava. Assim tudo se resolve. Fixa-se o meu futuro, cessam as minhas hesita9うos, 

acalma-se a minha febre; aplicarei o pensamento exciusivamente aos meus nog6- 

dios ・.. E ela ... Ser百  feliz. Sero felizes ... O casamento 6 natural ... O Clemente6 

bom rapaz e Benta... 

Esta id6ia provocou um movimento de rea9ぎo. 

【 	- Berta e Clemente1 Clemente marido de l3enta. Bet-ta casada com Clemen 

te; Nio me posso conformar com esta id6ia. No posso costumar-mo a reunir e3tes 
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dois nomes. E monstruoso, impossvel! 

ー  Mas a' estou eu com a minha loucura, acusando aquela pobre rapariga de 

defeitos, que nunca lhe pude descobrir. Mas se esta id6ia faz-me perder o 」uたoI 

Pelo contrrio, a Berta tern muito bom senso, h-de compreender o carater de CIa- 

mente, apreciar as qualidades daquela excelente alma e aceitar a proposta... C...) E 

o casamento faz-se, e tudo entra no caminho ordin百rio, e eu mesmo me hei-de 

habituar... 

A exploso foi maior desta vez, que mais prolongado havia sido o perodo de 

repressぎo. 

ー  N谷o, no me hei-de habituar - exclamou ele aqitadssimo -p oraue ... 

porque eu amo-a! Escuso de mentir a mim mesmo. Amo-a!E uma fatalidade, mas 

amo-a. Foi o meu primeiro amor e h百-de ser o ltimo. Amo-a e hei-de padecer hor- 

rivelmente, vendo-a casada corn outro. Mas, n5o importa, vencerei as minhas pai- 

x6es. Se continuar a am白-la, niu6m o saber; se odiar Clemente, sufocarei esse 6 - 

dio no cora9o; e se ele se despeda9ar nesse esforo, morrerei sem deixar no mun-

do o segredo de minha morte. O meu destino est百  definido; 6 este, o de vencer-me. 

Principia hoje a luta, vou procurar Tom6 da P6voa." 

(OFCM, pp. 281-282, XXV1) (d) 

Merecem aqui men9o palavras de Stern, que nos parecem bem apropriadas: "Os coment白rios fei-
tos por Dinis 白  maneira como a conversa9ぎo afeta as personagens, aparecem geralmente no pr6- 

prio dilogo ou a seguir a ele. Nos Fidalgos, por6m, a prtica mais comum 6 deixar a pr6pria per-

sonagem dizer as suas rea95es atrav6s de mon6logo interior" (141). Realmente, para senti-lo, bas- 

ta. c crnparar a reacぎo de Jorge, ap6s a conversa com Clemente, com o comentrio que o pr6prio 

narrador faz sobre a influ6ncia das palavras de Jenny em Carlos, contribuindo para estimular o in-

teresse do mesmo por Cecflia (UFI, pp. 190-191, XIX) ou com aquela sua viso, totalmente onis- 

ciente, dos pensamentos de Pedro, Daniel e Clara,i ap6s a esfolhada (APSR, p. 184, XXX) 

Entre as hero'nas, justamente Berta e Margarida, aquelas em que parece haver urn 

equil (brio entre raz5o e sentimento, se manifestam mais atrav6s de mon6logos. Ambas se auto- 

recriminam por sua falta de juzo em sonhar de olhos abertos com situa96es impossveis.A luta 

de Jorge contra sua inclina95o por Berta, corresponde a da mo9a em rela9さo a Maurcio, clara- 

mente perceptivel em seus vaiv6ns logo de sua chegada さ  aldeia: pensa no rapaz, aparece a janela 

quando ele passa e recrimina-se por isso (OFCM, pp. 89-91, IX e 112, Xl), decide tornar-se bern 

desagradvel a ele: 	 、  

"ー  Parece-me que alguma coisa conseguiria.E preciso desvi-lo deste prop6- 

to;6 preciso que ele se enfastie deste galanteio; que me aborre9a. Hei-de fazer-me 
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bem vulgar, bem ignorante, incapaz de sentir e de entend6-lo. Que eu n言o posso f I- 
car pelo meu cora9さo, que ainda n百o experimentei. Antes quero evitar o ensejo, 
antes quero n谷o lutar.Chamam-nie uma rapariga de juzo. N5o sei, n含o sei se o 
sou, n言o o posso saber, nem quero. As vezes ... desconfio de mim ... receio ... 

assusto-me. Sentia-me mais animosa dantes. Parecia・rne tさo f百cil dominar-me!... 
Hoje ... Nぎo quero, n言o quero tentar; nさo quero expor a tranqiilidade do meu co- 
ra9o. Eu nぎo me sinto senhora de mim mesma, quando ele me fala.E oreciso aca-

bar com isto, antes que aumente." 

(Qf 4, p. 100, X) 

Ap6s a desagradvel visita que o seu predileto de inffincia lhe faz, acompanhado 

dos primos devassos, Berta se decepciona com ele: "- Agora ... agora ... j百  nぎo sinto medo dele.. 

nem de mim." (OFCM,p. 130, Xlll) Uma luta acabou, mas outra agora come9a e, antes que o 

narrador nos afirme claramente que a jovem come9ou a se interessar por Jorge, 6 a pr6pria hero( 

na que o demonstra, atrav6s de mon6logo. Diante da rudeza com que Jorge a trata, vemo-la ncr 

がexa: 

"ー  Por que 6 esta severidade de Jorge para comigo? ー  pensava ela. - No 
posso j言  duvidar. Hd nele n含o sei que preven9ぎo contra mim. Ou n5o me fala, ou 
fala-me deste modo. Um motivo leve n言o pode ser, porque Jorge 6 , ao que dizem, 
um rapaz de t含o bom senso, que decerto por uma insignificancia no me trataria 

assim. Mas que faria eu? Nada; se em mim h百  loucuras, ficam-me no pensamento e 
a( quem as vai devassar? .・. E que fossem? ... E que as achassem? ... Eu podia di- 

zer-Ihes: Sim, esto af, mas eu bem sei que estぎo, e a' mesmo as sufoco e ven9o. 

No sou responsvel perante ningu6m do que se passa em mim s6. Entre mim e 

Deus 6 que essas coisas se julgam. Quando me revelar, quando me trair, que me PC. 

9am contas entぎo. A que vさm estas severidades? Que fiz eu a este generoso rapaz? 

Imaginar百  ele que o galanteio de Maurcio me ter fascinado? um car'ter tぎo s6- 

rio, qua talvez por isso me condene. Fascinar-me! MaurcioU ... Ao princ'pio tal- 

vez; agora por6m vejo que se v含o desvanecendo essas fantasias de crian9a, nascidas 

e robustecidas nas minhas horas de solidぎo no colgio, e que senti alvoro9arem-se 

ao chegar aqui e ao v6-lo. Maurcio no 6 o carter de que eu me posso recear. E 

ainda bem. Mas Jorge porque me querer mal? Lembra-me que meu pai me disse 

que, se ele n含o fosse meu amigo, n5o me dizia que o era... E ele ainda mo no disー  
se." 

(OFCM, pp. 135-136, XIV) 



-168ー  

Mais tarde, atrav6s de um pequenino mon6logo, percebe-se que tem sido vさ  a tentativa para es 
quecer o rapaz (p. 232, XX1I). 

Margarida 6 urna pessoa quieta e triste. Treinada desde menina na escola do sofri- 

manto, acostumou-se a suport-lo em silncio, a guardar para si seus sentimentos. Deste modo, 

nada mais natural que estes nos sejam revelados, muitas vezes, atrav6s de mon6logos. Depois da 

morte da madrasta, sua vida melhorou muito, mas a tristeza n5o a abandonou e a mocinha se re-

crimina por isto (APSR, p. 52, IX). Ao saber que a irm5 vai casar, teme o tratamento que possa 

vir a receber do cunhado, lembra-se do tempo feliz que passara ao lado do menino Daniel e sonha 

com ele adulto, recriminando-se, depois, por isso (APSR, pp. 58-59, X). Mas n言o d t5o fcil dizer 
adeus a um sonho, como ela bem o percebe no momento em que o rapaz regressa, nざo a reconhe-
ce e se entusiasma com Clara (APSR, pp. 87,88,93, XVり: 

"Dolorosa descoberta para aquela alma, tanto mais amorvel, quanto mais se 

encobria de manifestar os seus tesouros de afetosJ 

Foi com certa revolta de delicadeza feminina, com uma quase m百  vontado 
contra si pr6pria que ela, sondando o f ntimo do cora9言o, reconheceu o sentimen-
to que o inquietava assim. 

Como que se interrogava com a severidade do mentor para com o discpulo 

mal encaminhado. 

ー  Que loucura 6 esta, mulher? Pois ainda tens dessas criancices, doida? Que 

pensavas tu? que esperavas? Era acaso possvel que ele se lembrasse de ti? ... E pa-

ra qu6?... No foi melhor que se esquecesse? Dize. 

Em situa96es, como esta, opera-se em n6s uma espcie de separa9言o em duas 
entidades de sentir contrrio. 

Arvora-se uma em juiz, interroga da maneira que vimos, fala em nome da ra- 

z'o, julga, repreende, condena; a outra, quando, sob o severo exame da primeira, 

mais subjugada parece, conserva, na sua humilha9ぎo, intacto o esp'rito de inda- 

pendencia; assim corno, curvada a cabea a s admoesta96es da preceptora, a pe-

quena disc〔pula sente em si o instinto de rebelio, que mal pode reprimir. 

Em Margarida tamb白m se dava este antagonismo. Falava-lhe a razぎo, como 

dissemos; mas baixo, como a medo, murmurava-lhe outra coisa n5o sei que voz, 

mais atendida por ela. 

- Podias - segredava-lho essa voz - podias e devias esperar que ele se Iam- 

brasse, sim. Acaso o esqueceste tu?" 

(APSR, p. 88, XV) 

A prop6sito desta cena, Prado Coelho lembra o conceito de E douard Dujardin de 
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, 

que "o mon6logo interior tamb6m pode utilizar a segunda pessoa, dirigindo-se a personagem a si 

pr6pria, num desdobramento psicol6gico" (142). Realmente, h百  uma parte, em sua alma, que se 

revolta contra o esquecimento de que foi vtima, assim como, por momentos, reage contra a tris-

teza que sempre a invade - mas s6 o narrador e o leitor ficam sabendo. )uando lhe v6m contar 

sobre Daniel e Chica, Margarida fica por muito tempo a divagar pelo passado; depois, volta a reali-

dade e passa a refletir: 

"- E por que nぎo hei-de eu tambm distrair-me, como se distrai a Clara? - 

pensava ela - Viro j百  de nascimento estes g6nios assim? Mas como se hd-de acre-

ditar que o Senhor queira fazer cair sobre a criatura, que ainda o n言o ofendeu, es- 

te grande castigo de uma tristeza tamanha? N5o, nぎo pode ser. Antes creio ..., isso 

sim, que o g6nio de cada um toma a fei9さo da vida, que em crian9a se teve ... Uma 

pessoa, afinal,6 como uma 百  rvore; enquanto nova 6 que se pode dobrar, que de-

pois ... Ali esto aqueles cedros que, de pequenos, Clara vergou em arco; ganharam 

essa forma e hoje j呑  n5o se erguem direitos como os outros.E assim. Quem abriu 

os olhos e come9ou a pensar, sem ver grandes alegrias em volta de si, pode l a-

prender a sorrir? As crian9as ento que tudo aprendem dos outros, a falar, a an- 

dar, a brincar ... como n5o aprenderiam tambm a alegria ou a tristeza?" 

(APSR, p. 163, XXVII) 

Observando crian9as muito pobres que brincam contentes, atribui ento sua tristeza さ  falta de 

me; entra na sala, por6m, uma empregadinha sem pai nem m5e, que canta alegremente, e Marga-

rida volta ao velho motivo - a sina. Pouco a pouco, atravs desse longo mon6logo que se proton- 

ga por tr6s p百ginas, a hero'na acaba por chegar, em atitude de sinceridade consigo mesma, ver- 

dadeira causa - o fato de Daniel have-la esquecido: 

"- Quem sabe se aquela rapariga? ... Mas n5o, n5o pode ser ... E ela? Que 

mudan9a traz o tempoJ Eu nぎo sei como so certas mem6rias tamb豆m. P.las que 

admira? A vida de cidade ... Quem havia de pensar? ... Parece-me que ainda o es-

tou a ver, quando ele era crian9a, e vinha ... Dez anos!" 

(APS, p. 165, XX川) 

Margarida luta at6 o fim para esconder, pelo menos dos outros, o que lhe vai na aI- 

ma (APSR, p. 239, XXXV川), mas o sofrimento vence suas foras e as l百grimas a traem, permitin- 
do a irm含  descobrir-lhe o segredo. (143) 

Como seria de esperar, o narrador atribui monlogos mais desenvolvidos aos per-

sonagens dados a reflexぎo ou ento aos impulsivos nos seus raros momentos de auto-crtica e to- 
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mada de consci白ncia. Cecilia, Clara e Cristina agem em fun戸o dos seus sentimentos, e, apesar das 

diferen9as temperamentais (uma 6 nervosa, a outra extrovertida e a terceira, t imida), nenhuma 

delas tem o h言bito do raciocfnio constante; vivem primeiro, pensam depois. Pequenssima, assim, 

6a sua manifesta95o atrav6s de mon6logos, uma pequena frase para Cecilia e outra para Clara, ne- 

nhuma para Cristina (UFI, p. 273, XXV川;  APSR, p. 216, XXXV). Entre os homens, o extrover-

tido Pedro manifesta-se apenas pelo canto, Maurcio pouco pensa (OFCM, pp. 99-100, X, p. 232, 

XXII); Augusto, embora reflexivo, quase n谷o aparece monologando; quando o faz,apenas espelha 

sua amargura em rela9ぎo ao amor (AMC, p. 103, VI e p. 513, XXXII, cinco e sete linhas, re3pecti- 

vamente). 

L interessante notar como a quase ausencia de mon6logos interiores, contribui, no 

caso da filha de Manuel Quintino, para acentuar um certo mist'rio que parece envolver a perso- 

nagem. Nぎo apenas seu rosto nos aparece primeiramente incgnito, atrs da m百scara que o oculta, 

como sua pr6pria alma; por suas a96es, sabemo-la sensvel, impulsiva e nervosa - n言o consegue 

esconder sua piedade ou sua raiva, como se depreende do modo como l6 as notcias de jornais ou 

trata Jos6 Fortunato, mas, assim mesmo, permanece como que na sombra, dizendo at白, em certo 

momento, o narrador "que os sentimentos de Cecilia nぎo so para se devassarem assim de passa- 

gem" (UFI, p. 194, XIX). Quem bem a definiu parece-nos ter sido nossa grande poetisa e sua ho- 

momma: 

"Cecilia 6 a menina t'mida, enamorada, mas esquiva, que parece mover-se 

com vestidos de penumbra." (144) 

Entre os personagens secund百rios, vrios expressam, atrav6s de mon6logo, o seu a-

mor para'ctm os:filhos; sendo a maioria dcs heris e heroinas de Dinis 6 rfos de m5e (145) ー  
Berta 6 a o nica exce9ぎo -, destaca-se assim a figura do pai. Luisa adivinha o que se passa no cora- 

9ぎo da filha e de Jorge, murmurando-o em breves palavras (OFCM, p. 218, XXI, p. 296, XXVII). 

A preocupa95o constante de Manuel Quintino com a filha transparece amplamente em urn longo 

mon6logo que se espalha iterativamente por quatro p百ginas (UFI, pp. 204・208, XX) e a sua bon-

dade se evidencia na reflexさo que faz ap6s a saida de Carlos do escrit6rio - em vez de se irritar 

com o rapaz que criara confus6es e, corn isso, atrasara seu trabalho e sua volta para casa, lan9a so-

bra si as culpas e at6 se diverte com a situa9o: 

"- Ora eu devia ter mais juzo. Aindo me deixo distrair como as crian9as; 

merecia palmatoadas. (...) 

ー  Agora juzo -. continuou Manuel Quintino, ficando s6 - Juzo, seno s6 

chego a casa 合  noite, e a Cecilia h-de estar com canseira j言. Como se trartornou 

hoje tudo! Eu que contava acabar com isto mais cedo, pois levava o servi9o adian- 
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tado e vai ... Como diabo lhe deu o rapaz para vir hoje ao escrit6rio? .... Born 

mo9o, isso l6 , um cora9さo de pomba ... A cabe9a' que... E nisto de neg6cio, en- 

to L. Eh! ehl eh! ... E o pai a imaginar h白  pouco ... A gente sempre tem cegueiras 

pelos filhos! Cala-te boca, que tamb6m nさo podes falar! Coitados dos paist E o ye 

lho quer-lhe deveras... Toda a sua pena 6 o rapaz n5o tomar gosto para o com6r- 

cio. Aquilo tamb'm muda... Verduras! Bom rapaz! bom rapaz. Tem a quem sair. o 

pai, um homem de bem a s direitas... a mae era uma santa senhora... Pois a Irma? 

isso entao nem falemos ... Um anjo! E pensar que nao s谷o catlicos! A falar a ver- 

dade! Ora adeus
! protestantes destes 

que rem6dio tem S. Pedro senao ir recoben 

do-os no c6u." 

(UFI, 98, IX) 

Jos6 das Domas revela seu prprio temperamento no carinho pelo filho, que transparece em pito-

resco solilquio de dezenove linhas: a repreens含o transforma-se em elogio e o pai at6 se orgulha da 

escolha feita pelo menino (o casamento), tal como se orgulhava dos seus progressos nos estudos: 

"- O rapaz sai-me da pele do diabo! Com que, j百  tinha tamb6m a sua conver 

seda! Havia mister! Ah. ah! ah! E o reitor atrapalhado! Ah! aht aht Agora 豆  que eu 

lhe acho gra9a! E como ele soube dizer que n5o havia de ser padre, porque queria 

casar! Ora o rapazinhc). Esperto 6 ele! ol言! (..j" 

(APSR, p. 31, V) 
~一  

Nada c6mico, por6m, mostra-se o pensamento do pobre Cancela que vai passando, tragicamente, 

e pouco a pouco,do pressentimento 白  triste descoberta de que a filha n5o est百  nada bem: magra, 

abatida, triste, gra9as a s beatices da madrinha (AMC, pp. 330-333, XX). S6rios, tamb6m, s5o os 

pequenos mon6logos de O. Lu is; mostram o personagem a enfrentar a voz da consci6ncia - meco- 

nhecendo que 白  inveja o que se esconde atr百s do seu orgulhoー, e a deixar-se vencer pelo grande a- 

mor 白  filha morta, aceitando o casamento de Jorge com Berta (OFCM, p. 210, XX; p. 374, 

XXXV; p. 393, XXXVII). Um fato interessante ocorre com D. Lus; seu maior mon6logo 1 ex- 

press5o perfeita dos preconceitos e desconfian9as que o dominam - nos vem transmitido por To- 

m6, que lhe adivinha o pensamento e o reproduz (OFCM, p. 372, XXXV). 

Destacam-se ainda algumas figuras por mon6logos que servem sobretudo para ca- 

racteriz'-las: Ant6nia revela-se a empregada mexeriqueira que vota 6 dio mortal a Carlos por nao 

t6-la deixado escutar sua conversa com Cecilia (UFI, p. 178, XVII, onze linhas); a falta de escr- 

pulos da maioria dos polticos v6-se bem apresentada na facilidade com que o conselheiro desco-

bre mentalmente uma desculpa para a sua trai9ao 白  promessa que fez (AMC, p. 286, XVII, oito 

linhas); parte da crtica a s beatas, que deixam os lares em abandono para dedicar-se a urna falsa 
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religiosidade, vem nos mon6logos bbados do pobre Z6 P'reira (AMC, pp. 107-108, VII, uma p- 
gina); Frei Janu百rio demonstra em vrios mon6logos as suas preocupa96es vitais: anti-liberalismo, 

vida tranquila e comida (OFCM,p. 47, IV, vinte e uma linhas; p. 65, VII, urna linha; p. 68, VII, 
treze linhas; pp. 189 e 195, XVIII, cinco e quatro linhas). 

Ainda se expressam atrav6s de mon6logos, mas pequenos e geralmente 自  nicos, Mr. 
Richard (fJJ pp. 306-307, XXXII, seis linhas), Jogo Semana (APSR, p. 99, XVII, duas linhas), 

Pertunhas (AMC, p. 287, XVII, duas linhas) e Ana do Vedor(OFCM, p. 350, XXXIII, nove 
linhas). 

N6o se pode deixar de mencionar uma caracterstica marcante de grande parte dos 

mon6logos em nosso escritor: o virem eles acompanhados de reflex6es do narrador que acentu3m 
seu carter universal. Isto se evidencia de tal maneira que Prado Coelho chega a dizer que o mon6- 

logo interior em J6lio Dinis surge - no caso do de Manuel Quintino - para "exemplificar uma lei 

psicol6gica antecipadamente formulada pelo romancista", que age, assim, como "um professor de 

f fsico-qu imicas a falar num laborat6rio", fato que se explicaria por vir 白  tona a sua "forma9ぎo ci- 
entifica, experimentalista" (146). Ter-se-ia ent含o, no exemplo citado, a seguinte "lei geral": 

"C...) o pensamento humano, quando deveras tomado por uma id6ia fixa, em 

vo se esfora por arranc百-la de si; em vo se desvia em dire6es diversas; um como 

pendor natural o faz voltar de novo a ela. (...) A estabilidade do pensamento est百  
intimamente dependente da proporcional intensidade das id'ias que sobre ele 

atuam. Agitem um pensamento e dxem-no depois entregue a si, sem novas causas 

a solicit-lo; a id6ia mais grave lhe determinar a posi9谷o de equilbrio; para que 

esta se possa indiferentemente verificar em qualquer sentido, 6 necessrio que 

todas as idias o solicitem com fora igual - fen6meno s6 pr6prio dos espfritos 

ftuos." 

(UFI, p. 204, XX) 

E este mecanismo viria ilustrado com os cinco fatos que o guarda-livros observa em seu passeio 

dominical e que, embora bem diferentes uns dos outros, levam-no sempre de volta 自  sua id6ia 

fixa, a tristeza da filha, que ele sup6e "prelodio de doen9a" (UFI, pp. 204-208, XX). 

Um outro, dos muitos exemplos, pode ser encontrado na "descoberta" de Cle- 

mente, que ocorre depois de ele muito haver pensado sobre os problemas do irrnぎo・de-Ieite e da 

filha de Tom6. Como diz o narrador: 

"Jogava-lhe alternadamente o pensamento com estes dois assuntos, como se 

joga com duas esferas em uma s6 mao; enquanto se arroja uma ao espaco, cai a ou-

tra a ocupar o lugar que fica vazio. Ora sucede que muitas vezes as esferas encon-

tram-se e batem uma na outra; e que muito ser百  para admirar se deste choque re-

sultar uma fafsca? Pois com o jogo do pensamento pode suceder o mesmo. De du-

as id6ias que se encontram,a fora de se cruzarem muitas vezes no c'rebro, pode 
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sair um claro. Este fen6meno sucedeu com Clemente." 

(OFCM, pp. 338-339, XXXII) 

No momento em que o rapaz descobre a verdade, fica to emocionado que se le- 

vanta, toma banho, veste-se e s6 a' percebe que eram apenas duas horas da manh谷  (OFCM, p. 
340, XXXII)・  Aqui, como em outras cenas, o narrador salienta a rela戸o que existe muitas vezes 

entre o pensamento e o corpo; a agita戸o interior e o gesto. Custa muito a Clemente ficar na 

cama e esperar que suna o dia para poder contar 含  sua me a assombrosa descoberta, assim corno 

Carlos precisa caminhar pelo quarto quando pensa e repensa na leviandade que fez mandando a 

carta a Cecilia (UFI, p. 20, XXX); cfristina n言o consegue parar enquanto espera a hora do passeio 

com Henrique (AMC, p. 136, IX) e Jorge, logo ap6s o primeiro encontro com Berta, se levanta, 

sai e aspira o ar fresco da noite com violncia, "como para libertar-se de uma opress含o que o 
angustiava" (OFCM, p. 105, X). 

Antes de concluirmos esta parte do estudo, gostaramos ainda de lembrar que o-

correm em Dinis, por vezes, dilogos que se transformam em mon6Jogos pela impossibilidade de 

responder em que se encontram os destinatrios da mensagem: uma pessoa morta, presente - o 

Cancela fala diante do cad言ver de Ermelinda (AMC, p. 420, XXV) ー, uma pessoa morta, ausen- 
te - Jenny dirige-se さ  m5e (UFI, pp. 104-105, X)ー, um objeto - o guarda-livros fala com a cane-

ta de modo muito pitoresco: 

"Dava-se efetivamente em Manuel Quintino uma iluso singular. 

'A fora de lidar com a pena,白  for9a de t苔o indissoluvelmente a ver associa-

da ao seu destino, o velho guarda-livros acabara por julg-la quase dotada de certa 

intelig6ncia e falava-lhe, animando-a, repreendendo-a, sopeando-Ihe os' mpetos, 

como a caprichoso corcel que se pretende guiar. 

--Anda, anda - dizia ele; - que ronceira que est白s hoje! Olha que n含o te-

mos esse tempo, que julgas ・.. Ento? ... Que 6 isso agora? ... Pois j百  queres mais 

tinta? Depressa gastaste a que bebeste! V, avia-te ... Bonito R! Isto n言o esperava 

eu de ti! ... Adeus! Agora mais este cabelo L. E sujas-me todo L. Tranalhonai 

Ai, que impertinente que estsL.. Adiante! adiante! adiante!... Espera, espera... L百  
te esqueceu um Dl.... E agora? ... Agora v6 se te mexes entre essas duas letras ... As-

sim ... AhL.. n谷o toques nos SS.. assim... Bem... Continua, mas com tento ... En 
to Nぎo querem ver que paras outra vez? Ora isto6 de mais!... Deixa estar nue 
nhI 

Era um borro, que lhe caa no meio da p百gina e lhe inutilizava a correspon- 

d6ncia quase no seu termo. (...) 

- Descansa. Hoje nぎo ests nos teus dias. Vem c tu - dizia para outra. - 
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V f como te portas!" 

(UFI, pp. 80-87, IX) 

Podemos, talvez, dizer que os mon6logos mais significativos, de um modo gera1 

surgem nos romances de J6lio Dinis nos momentos de incerteza fruanto aos sentimentos alhcio3 

ou aos pr6prios), debate interior, tentativa. de fugir き  pr6pria consci6ncia ou de enfrent百-la. Por 

aprc-sentarem pensamentos que o narrador procura mostrar serem comuns 白  maioria das Dessoas, 

e, al6m disso, por seu tom bastante coloquial (147), contribuem, provavelmente, para aproximar 

o personagem do leitor, ao mesmo tempo que chamam a aten戸o deste para o mundo interior do 

ser humano real e n谷o para peripcias externas fantasiosas. 

As vezes antecipam os acontecimentos que virgo (Madalena prev6 o amor de Hen-

rique por Cristina; Daniel, em sua segunda auto-crtica, pensa que uma grande como95o poderia 

vir a cur-lo, o que realmente acontecer); outras, servem de complementa9含o a intriga, mostran- 

do as rea96es dos personagens ap6s os dilogos (nos dois ltimos romances, sobretudo). Relacio- 

riando-se, assim, intimamente com a a9ぎo desenvolvida, preparando-a ou dela decorrendo, no a 

det倉m nem dela afastam o leitor, contribuindo at' para manter vivo o seu interesse. 

Parece ter havido uma amplia9さo progressiva do emprego desta t6cnica, atingindo 

a mesma o seu 言  pice n'Os Fidalgos, onde n含o apenas os coment6rios さ  a95o passam a ser feitos pe-

lo pensamento dos personagens, e n者o pelo narrador, como tamb6m ocorre um maior n白mero de 

personagens raciocinantes - trata-se do ロ  nico caso em que as duas hero'nas so pessoas amigas 

de refletir, embora uma seja ajuizada e tmida e a outra um pouco leviana e audaciosa. H百  uma 

concentra戸o na interioridade, menos personagens, mas vistos mais intimamente; s6 Tom6 n5o a・・  

parece monologando, mas 6 ele quem adivinha o pensamento do fidalgo... 

Talvez se evidencio mais o que afirmamos, com o quadro comparativo abaixo, on- 

de procuramos situar os v百rios mon6logos (interiores e pronunciados) em rela戸o aos personagens 

e captulos em que aparecem: 

UFI 

Ix 	X 

Manuel Jenny 

Quintino 

XIV 	XVII 	XX 	XXVI, 

Carlos 	Ant6nia 	Manuel 	Kate 

Quintirio 

XXVIII 	XXXII 

Cec(Iia 	Mr. Richard 

APSR 

Ill 	V 	IX 	X 	XII 	XV 

Reitor 	J. das 	Reitor 	Daniel 	Reitor 	MaI 

Domnas 	Margarida Margarida 

XVI 	XXVII 	XXXIII 

Margarida 	Margarida Margarida Daniel 
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XXXVI 	XXXVIII 

Reitor 	Reitor 

Margarida 

AMC 

VI 	VII 	XV 	XVI 

Augusto Z6 P'reira 	Henrique Madalena 

Henrique 

XVII 	XVIII 	XXIII 	XXVI 	XXXII 

Madalena Henrique 	Henrique Madalena Augusto 

Conselheiro 

OFCM 

Iv 	VII 

Frei 
	

Frei 

Janu百rio Janurio 

XXV 	XXVI 

Gabriela Jorge  

IX 	X 

Berta 	Jorge 

Berta 

Maurcio 

XXVIII XXXII 

Gabriela Clemente 

XIV. 

Jorge 

Berta 

XXXIII 

Ana do 

Vedor 

XVIII 

Frei 

Janu'rio 

XXXV 

D. Lus 

D. LuIs 

XX 	XXI 	XXIV 

D. Lus 	Jorge 	Gabriela 

XXXVII 

D.Lus 

Deixando de lado, como fizemos acima, as ocorr倉ncias que ocupavam menos de 

quatro tinhas (como as pequeninas frases de Jenny, Jogo Semana, Clara, Pertunhas, Henrique, 

Berta, Maurcio e D. Lus) e considerando apenas os mon6logos evidentes (interiores e pronuncia- 

dos). cheaamoseauinte resultado: 

Romance 

UFI 

APSA 

AMC 

OFCM 

N6mero de mon6logos 

09 

14 

11 

20 

Observando os diversos mon6logos presentes nos romances de Jlio Dinis, consta- 

ta-se, com facilidade, o que Prado Coelho afirmara. N5o se encontram, realmente, exemplos do 

que Genette chama de "discurso imediato" e que corresponde, em nosso entender, ao "mon6logo 

interior direto" de R obert Humphrey. (148). 0 mais pr6ximo deste conceito seria, talvez, a parte 

final daquele pensamento de Margarida no dia em que lhe contam do "caso" de Daniel com Fran- 

cisca (/\PSI, p. 165, XXVII)・  De modo geral, por6m, nぎo se percebe diferen9a entre os mon6lo- 
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gos interiores e os pronunciados; em ambos o pensamento se articula logicamente. Como acentua 

Prado Coelho, em rela9o ao irm言o de Jenny, "Carlos pensa como se dissesse" (149), e o texto de 

Dinjs bem o mostra: "Isso dizia, ou antes, pensava Carlos, ao entranhar-se cada vez mais no pi-

nheiral (・..)" (UFI, p. 141, XIV). Embora o personagem n5o esteja falando para ningu6m dentro 

da hist6ria, ele se expressa de modo claro e coerente, comunicando ao leitor emo96es e id6ias 

que se relacionam com a intriga (150). 

Aproximam-se um pouco os mon6logos dinisianos do que Humphrey chama de 

"mon6logo interior indireto", aquele em que "um autor onisciente apresenta material no falado, 

como se este viesse diretamente da consci6ncia de um personagem, e guia o leitor atravs do mes-

mo com comentrio e descri9含o." (151) Segundo o mesmo te6rico, esse tipo de mon6logo inte- 

nor admite at6 o uso da terceka pessoa em vez da primeira. Atentando para este fato e seguindo 

o exemplo de Carlos Reis, que considerou como "mon6logos interiores em estado embrion言rio" 

(152) textos de E9a semelhantes aos que agora apresentaremos, parece-nos haver encontrado no 

romance de JOlio Dinis, nぎo apenas os mon6logos em primeira pessoa, que j百  comentamos, mas 

tamb6m alguns casos em que se utiliza a terceira pessoa. Pensamos, tamb6m, que os mesmos cor-

respondem ao "estilo indireto livre", comentado por Genette (153), visto que, tal como neste, 

n5o se pode afirmar com certeza se estamos diante de discurso pronunciado ou interior; do 

personagem ou do narrador. Vejamos, pois, os exemplos encontrados. 

Ap6s o jantar do aniversrio de Jenny, Carlos reflete sobre a atitude que deveria 

assumir: 

"(...) de volta ao quarto, engolfava-se em pensamentos profundos. Tudo 

quanto lhe sucedera lhe estava reproduzindo a mem6ria, e c6pia de afetos e de 

paix6es agitavam-lhe o coraco em palpitar desordenado. 

Que lhe competia fazer? Como devia sair da posi9o em que se achava? Da 

que maneira compensar corn uma resolu9さo nobre, digna dos sentimentos que 

percebia no cora9ぎo, a insupervel timidez, que durante o jantar se apoderara de- 

le? 

Nisto pensava Carlos, quando o criado lhe entrou no quarto anunciando 

que Mr. Richard Whitestone o mandara chamar ao gabinete." 

(UFI, p. 330, XXXV) 

Interrompendo a narrativa da viagem de Henrique, com a qual se inicia a hist6ria 

da morgadinha, o narrador explica quem era o personagem, conta o seu passado e o motivo da 

sua presen9a ali na estrada - o conselho dado pelos mdicos para curar-se da sua hipocondria, via- 

jando . Referindo-se 白  primeira rea9ぎo do rapaz ante tal conselho, vem-se frases que, descontadas 

a introdut6ria e a conclusiva, parecem representar apenas o pensamento do lisboeta: 
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"Henrique de Souzelas julgou ouvir uma heresia nesta palavra: viajar. 

Viajar? E os seus aneurismas? E as suas imin6ncias apoplticas? E as suas 

disposi96es para tantas outras enfermidades? Pois um homem pode l百  viajar corn 
esta bagagem patol6gica? 

E se lhe desse alguma coisa pelo caminho? Recusou com mau humor a re-

ceita e ficou na capital." 

(AMC, p. 10, I) 

O mesmo acontece com as palavras que mostram o espanto e a curiosidade do rapaz, ao ver a 

morgadinha lendo cartas para os pobres; como j百  as citamos, ao estudarmos as descric6es qua no 

acarretavam pausa na hist6ria, lembraremos apenas algumas frases: "Aquele tipo delicado de mu- 
Iher (.・・ ) De onde viera ela e como? que nuvem a trouxera? que vira9o a transportara?" (AMC, p 
55, 川). Nas p百ginas finais deste romance, o narrador emprega ainda o mesmo processo para ax 
pressar a hesita9ぎo de Augusto em ler ou n含o as cartas que Madalena escrevera ao tio Vicente 
(AMC, pp. 509-510, XXXII). 

No incio da hist6ria dos fidalgos, antes que os personagens sejam vistos em a戸o, 
mostra o narrador a perplexidade de Jorge ante a ascenso da casa do ex-criado e o declnio da 
sua: 

"Por que prosperava a Herdade, e por que declinava o pal百cio? Se de t5o 
pouco se chegara a tanto, como se podia cair de tanto em t各o pouco?" 

(OFCM, p. 17, 1) 

Bem mais adiante, quando Maurcio fica sabendo do noivado de Berta, renasce um pouco sua in 
cIina戸o pela mo9a; o orgulho ofendido lhe dita, ento, certos pensamentos: 

"Seria poss'vel que Berta n含o sentisse por ele afeto algum? Ter-se-ia ele iludi- 

do, imaginando hav6-la impressionado?" 

(OFCM, p.313, XXIX) 

Depois da sua segunda conversa com Jorge, Clemente sai muito desconcertado e o narrador passa 

ento da onisciencia narrativa (a) ao mon6logo interior indireto (b): 

"O desconsolado noivo estranhara Jorge. A maneira por que ele lhe falou fo-

ra t ◇  fria e desabrida e de to difcil explica9ぎo, que n5o podia Clemente atinar 

com o motivo daquilo. A ltima ref Iex5o sobretudo, deixou-o muito sentido. (a) 

Jorge pusera em dovida o direito que ele tinha de consultar sua mさe neste neg6cio! 
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Pois n5o era ela a mais natural conselheira que ele tinha no mundo? E no pedia 
o caso o conselho de pessoa experiente?. -I Poderia Berta levar-lhe a mal a precau一 
崎o que tomava principalmente em vista da felicidade dela?" (b) 

(OFCM, pp. 325-326, XXX) 

lndependentemente de como se classifiquem os mon6logos dos romances de Di- 

nis, estamos sempre diante da focaliza9苔o interna, visto que nos 6 apresentado o modo com que o 

personagem v6 a hist6ria que vive. Ao lado da mesma, por6m, h百  sempre o narrador onisciente 

que orienta o leitor nessa caminhada pela vida psquica do personagem. Os dois tipos de focaliza 
戸o se complementam e contribuem ambos para aproximar o leitor daqueles seres que v6 em 
a9言o. Um exemplo muito correto do seu emprego pode ser encontrado, al6m dos vrios casos jd 

citados, no extenso texto que apresenta as visitas secretas de Berta e D. Lus ao velho solar. Pri- 

metramente, o narrador onisciente nos mostra, atravs das a96es e sentimentos da mo9a, a sua a 

proxima95o gradativa da Casa Mourisca. Movida pela saudade, vemo-la chegar at6 a ponte e, de 
pois, at白  a porta da quinta; o respeito e o pavor que lhe desperta o bosque secular fazem com que 

recue; em nova tentativa, penetra no bosque, que se v6 descrito a partir das suas sensa96es t百cteis, 
visuais e auditivas 一  a saudade, por6m, da infncia passada e da amiga morta, det6m-na a chorar 

no jardim e a visita ao interior do solar fica adiada mais uma vez (OFCM, pp. 229-230; 232-234, 

XX II). A a9ぎo ent含o se interrompe e n言o vemos a jovem penetrando na casa, mas passamos a a 

companhar os sentimentos do velho fidalgo. A saudade o conduz ao local de onde vokintariamen- 

te se afastara; a vergonha que o domina, ante a possibilidade de vir a ser encontrado por Tom6, 

quase o faz recuar; a saudade da filha morta, porm, ajuda-o a penetrar na casa; os sentimentos 

mais confusos dele se apoderam ao escutar sons de harpa e voz feminina cantandoー  chega a ima 
guiar que vai encontrar a filha ali. O narrador, mais uma vez, coloca perguntas que parecem ex-

pressar as dロvidas do Personagem (OFCM, pp. 240-241, XX川). O leitor logo percebe quem deve 

ser a pessoa misteriosa~ as visitas de Berta, aproximando-se pouco a pouco da Casa Mourisca, 

deixaram bem clara a ・  sugesto de que ali voltaria ー  ; apesar disso, o modo com que a narrativa 

conduzida, a partir da interioridade do personagem~ revelada em uma onisci6ncia que passa 

gradualmente き  focaliza9谷o interna ー  , faz com que participemos afetivamente da hist6ria (OFCM, 
pp. 236-242, XXII). 

Resta-nos dizer algumas palavras sobre a focaIiza95o externa. N5o 6 ela quase em-

pregada no romance dinisiano, constituindo os poucos exemplos encontrados, em nosso entender, 

casos de paralipse. Em um relato onde predomina a onisci6ncia narrativa, o narrador oculta ら  s ye- 

zes algum fato a fim de criar um certo "suspense". Tal acontece quando vemos Carlos saindo da 

carruagem com a senhora "ainda nova e bonita" (UFI, p.248, XXIV). Logo sabemos que em sua 

companhia vendeu o rel6gio que o pai lhe dera, mas a identidade da dama s ser revelada catorze 

captuIos (ou cento e duas p白ginas) depois (UFI, p. 350, XXV川). Tamb6m com Manuel Quinti 
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no emprega-se este processo. No fim de um captulo, vemo-lo sofrer uma vertigem e cair - n&o 

sabemos se desmaiado, ou morto (UFI, p. 211, XX). No capitulo imediato, acompanhamos a 

preocupa 9谷o crescente de Cecflia com a inusitada demora do pai e s saberemos o que aconteceu 

mesmo com o bom velho dez pdginas depois, no momento em que, a pedido da mo9a, Carlos sai 

a procur-lo e o encontra (U Fl, pp. 221-222, XXI). 

Na hist6ria da morgadinha, o narrador mostra Pertunhas roubando um documento 

da pasta de Augusto (AMC, p. 127, VIII); somente no ロ  ltimo captulo do romance, quase quatro-
centas p百ginas depois, saberemos que se trata da carta que fez com que o mestre-escola fosse 

acusado de traidor (AMC, p. 525, XXX川). Henrique fica "como morto" ao ser arrojado a terra 
pelo cavalo ー豆  o fim do captulo XXIV; somente ap6s um captulo (dezesseis p百ginas) o leitor 
saber se est百  vivo ou nぎo (AMC, p. 407, XXIV e p. 423, XXVり. No romance dos fidalgos, o 

narrador n5o diz antecipadamente quem era o homem que visitava a casa de Tom豆き  noite, nem 

quem estava cantando ao som de harpa na Casa Mourisca ' (OFCM, p. 158, XVI; pp. 240-242, 

XX川); deixa que o leitor descubra com os personagens. Desta vez, por6m, ngo chega a criar-se 

um mist6rio, pois as entrevistas de Jorge com Tom6 e as tentativas de Berta para visitar o sOlar 

sugerem ao leitor quem sejam os inc6gnitos personagens e a prpria narrativa logo o afirma 

tacitamente (OFCM, p. 165, XVI; p. 242, XX川). 



4. A VOZ 

"O romance 6 um g6nero de literatura essencialmente popular.E necessrio 

que na leitura dele as intelig6ncias menos cultas encontrem atrativos, instru崎o e conselho 

e que, ao mesmo tempo, os espfritos cultivados lhe descubram alguns dotes literrios para 

que se possa dizer que ele satisfez 白  sua miss谷o. 

Romances exclusivamente apreciados por eruditos n含o realizam o seu fim, ro- 

mance que pela contextura liter'ria revolta a crtica ilustrada, embora fascine o povo por 

certas qualidades prestigiosas, 6 um instrumento perigoso que deprava o gosto e a s vezes a 

moral." 

J6lio Dinis 

"O que j百  foi, isso ser. O que j' se fez, isso se far; nada de novo debaixo do 

sol. Uma coisa da qual se diz: "Eis, aqui est百  uma coisa nova", justamente esta existiu 
nos s6culos que nos precederam." 

Eclesiastes 
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4．ー Avoz 

4・1 - A voz, segundo Genette 

Analisar a voz, para Genette, significa ocupar-se da narra戸o ou instncia narrati 
va, procurando revelar as marcas que ela deixou no discurso narrativo que produziu. (154) 

Nao se deve confundir o narrador com o autor, nem o destinatrio da narrativa 
om o leitor da obra de fic きo. Nesta, "o prprio narrador6 um nanel fkt(nin"- "(.)asrde 

r6ncIas de Tri駄ram令加ndy a s比ua9谷b da esc -r6ncIas de Tri駄ram令加ndy a s比ua9谷b da escr比um Visam o at。（  i-I-,--.0『d詳
「I銃r ''.'

rncias de Tristram'Shandy situa o da escritura visam o ato (fictcio) de Tristram e ngo 
(real) de Sterno; (...) o narrador do Pre Goriot no "6" Balzac, mesmo que exprima aqui e ali 
as sties opini6es, pois este narrador-autor 6 algu6m que "conhece" a hospedaria Vauquer, sua ge.. 

rente e seus h6spedes, enquanto que Balzac apenas os imagina (...)." (155) 

A instncia narrativa "no permanece necessariamente identica e invari百vel no de- 
rso de uma obra narrativa: o essencial da Odissia6 contado por "Homero", mas os cantos IX a 
I cabem a Ulisses (...)". (156) 

Desenvolvendo, ent苔o, seu pensamento sobre a presena da narra戸o na narrativa 
Uenette det6m-se em trs fatos: tempo da narra9ぎo, nvel narrativo e "pessoa". 

Focalizando o tempo da narrac甘o, o te6rico considera que, pelo fato de o narra- 

aor contar a hist6ria em um tempo do presente, do passado ou do futuro, ele se v forado sem-

pre a situa-la temporalmente em rela戸o ao seu ato narrativo. Observando, ent o, a posi9さo tem 
porai aa narra9ao em rela9言o白  hist6ria, distingue Genette quatro tipos de narrac5o: ulterior, ante- 

nor, simurtanea e interca lada. Anterior 6 aquela que antecede os fatos que narra; pr pria das ncr- 
rativas predictivas, alm de ser a menos usada, aparece apenas em nvel segundo. A simult合nea, 
em que Coincidem os tempos da hist6ria e da narra戸o, ocorre na reportagem radiof6nica ou tele- 

vis,onaaa e, por exemplo, no "cap tulo XXIX de竺nho,, onde Rebeca conta a Ivanho6 ferido a 

batalha que tem lugar ao p do castelo, e que ela acompanha da janela." (157) Nela, o acento tan- 
to pode cair na hist6ria, o que se ve no "Nouveau Roman", como no discurso narrativo, tal como 

acontece nas narrativas em mon6logo interior. A intercalada, a mais complexa, se realiza nos mo 
mentos de pausa da a9言o. Ocorre no romance epistolar de vrios correspondentes e no di百rio f nti- 
mo. A ulterior, o tipo mais empregado at6 hoje,6 aquela cujo tempo 6 posterior ao da hist6ria: a 

aistancia que existe entre estes dois tempos pode s vezes ser indicada, revelando o emprego do 

presente, no I nicio ou no fim do romance, uma certa contemporane idade da a9さo. Sendo a narra 
卿o as vezes datada, nunca, porm,6 medida; excetuando o caso de Tristram Shandy, n甘o se fala 
na sua cJura9百o, no tempo gasto para contar. Proust levou mais de dez anos para escrever seu ro 
manco; o ato de narra戸o de Marcel, porm,6 visto como instantneo, sem marcas de duraco 
nem ae dlviso. 
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Passando ao segundo fato, G6rard Genette tenta determinar os diversos nveis da  

narrativa, mostrando como a narra9o estabelece diferen9as entre as situa必es apresentadas. Den- 

tro de uma narrativa feita pelo narrador X pode aparecer outra, feita pelo narrador Y. Assim, em 

Manon Lescot, encontramos a narrativa feita pelo Marqu6s - em primeiro nivel -, e, dentro dela, 

a de des Grieuxー  em segundo nvel; "(...) o narrador da segunda j百 6 um personagem da primeira, 

e o ato de narra9倉o que produz a segunda 6 um acontecimento contado na primeira." Considera 

Genette, ent含o, que o ato de narrar realizado pelo Marqu6s, em primeiro nivel,6 extradieg6tico; 

os acontecimentos que o mesmo Marqu6s narra (entre eles, o pr6prio ato narrativo de des Grieux) 

so intradieg6ticos ou dieg6ticos; os acontecimentos contados na narrativa de des Grioux, narratiー  

va em segundo grau, so metadieg6ticos. Os nveis que uma narrativa pode apresentar, portanto, 

seriam basicamente estes: extradieg豆tico, intradieg'tico ou dieg6tico, e metadiegtico, termos 

que no designam seres,Umas situa9うes relativas e fun96es." (158) 

A inst合ncia narrativa de uma narrativa primeira 6 , por defini9含o, extradieg6tica, 

enquanto a de uma narrativa segunda 6 , por defini95o, diegtica. A narra9谷o extradieg6tica nぎo6 

necessariamente assumida como obra liter百ria, nem mesmo como narra95o escrita; um di百rio (nti- 

mo e um romance de cartas n§o se dirigem, em princpio, a nenhum poblico; uma obra em mon6- 

logo interior nぎo 6 vista como escrita nem como falada. Por seu lado, a narra9さo intradieg6tica 

nさo produz necessariamente uma narrativa oral; pode consistir em um texto escrito (um texto li- 

terrio fictcio, por exemplo), uma narrativa interior (sonho ou lembran9a rememorada por um 

personagem) ou at百  uma representa9言o n含o-verbal e geralmente visual (uma tape9aria descrita 

pelo narrador ou por um personagem). 

A  narrativa em segundo grau, metadieg6tica, j言  aparecia na  Odissia - Ulisses con-

ta suas aventuras aos fecios nos cantos IX a Xli ー, e sobrevive at6 os nossos dias. Pode eia apre-

sentar tipos diversos de rela戸o com a narrativa primeira em que se insere. H, muitas vezes, uma 

rela95o de causalidade, assumindo a narrativa segunda uma fun9谷o explicativa -- v6em-se expres- 

s6es como o "6 por isso que", de Baizac, mas assumidas por um personagem. A rela9ぎo pode ser 

apenas tem言tica, de contraste ou analogia; sendo percebida pelo ouvinte, 百  capaz de exercer inf tu- 

自ncia sobre a situa9ぎo diegtica - aparecendo a narrativa segunda como um "exemplum" de fun- 

c5o persuasiva". Por vezes, tambdm, o prprio ato de narra9百o, independentemente do conte白do 

metadieg6tico, preenche uma fun戸o dentro da diegese, "fun戸o de distra9含o, por exemplo, ou de 

impedimento" - nas Mil e Uma Noites, Scheherazade repete a morte atrav6s de narrativas. (159) 

Aborda ainda Genette o problema da "passagem de urn nvel narrativo a outro", 

que, "em princpio, s6 pode ser assegurada pela narra盛o, ato que consiste precisamente em intro-

duzir em uma situa9言o, atrav6s do discurso, o conhecimento de uma outra situa戸o." Qualquer 

outra forma de transi9o ser sempre transgressiva; "(...) toda intruso do narrador ou do narrat- 
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rio extradiegtico no universo diegtico (ou de. personagens dieg'ticos em um universo metadie- 

g6tico, etc.) ou o inverso (...}, produz um efeito de estranheza c6mica (...) oii fant百stica". Os dIds- 

sicos utilizavam a "metalepse do autor", fingindo o pr6prio poeta produzir os efeitos que canta- 

va: Verglio "fazia Dido morrer"; Diderot deixava que urn personagem "fosse embora". Sterne 

chegava a pedir ao leitor que fechasse a porta e ajudasse Mr. Shandy a voltar ao leito. D百-se, as- 

sim, uma transgresso da "fronteira m6vel, mas sagrada, entre dois mundos: aquele em que se nar- 

ra, aquele que se narra." (160) Genette chama todas estas transgress3es de metalepses narrativas, 

empregando o termo com o sentido de "tomar (contar) mudando de nvel". Relaciona-se com a 

metalepse a figura que consiste em contar como dieg6tico algo que, em sua origem, era metadieg'- 

tico; processo esse que o te6rico batiza de "pseudo-diegtico" e que, segundo ele, 6 muito empre-

gado na Recherche, onde se apresentam em primeiro nivel narrativas segundas (analepses do 

personagem, por exemplo). (161) 

Chegando ao fim de seu estudo, G6rard Genette det6m-se nas pessoas da inst合ncia 

narrativa: o narrador e o narratrio (o destinatrio da narrativa). 

Rejeita as denomina96es "narrativa em primeira ou em terceira pessoa", por julg ・  
Ias impr6prias - a presen9a de verbo na primeira pessoa pode remeter a duas situa9es diferentes: 

"a designa9ぎo do narrador como tal por si mesmo, corrquando Vergflio escreve "Arma virumque 

cano.・.", e a identidade de pessoa entre olarrador e um dos personagens da hist6ria, como quan-

do Crusoe escreve: "Em 1632, eu nasci em York..." O importante 6 saber se quem conta a hist6ria 

百 um dos seus personagens ou um narrador estranho a ela. (162) 

Distingue, entぎo, dois tipos de narrativa: a heterodieq豆tica, cujo narrador "est白  CUr 

sente da tist6ria que conta" (exemplo: Homero, na  luada), e a homodieg6tica, com rarrador 

"presente, corno personagem, na hist6ria que conta" (exemplo: Gil BIas)l (163) A aus巨ncia' 

absoluta, mas a presena tem seus graus, havendo, assim, duas modalidades dentro da homodieg- 

tica: aquela cujo narrador desempenha um papel secund言rio, de observador ou testemunha 

(Cart-away, em Great Gatsby) (164) e aquela em que ele 6 o her6i do seu relato (Gil Bias), rece- 

bando esta 貢  ltima o nome de autodiegtica. A esse o ltimo tipo pertence a Recherche. 

Levando em conta o nfvel narrativo (extra- ou intradiegtico) em que se situa o 

narrador e a rela9さo que este ltimo mantm com a hist6ria (hetero・  ou homodieg'tica), pode-se 

chegar, segundo Genette, aos seguintes tipos de estatuto do narrador:" 1) extradieg6tico-hetero- 

diegtico, paradigma: Homero, narrador em primeiro grau que conta uma hist6ria da qual est百  au- 

sente; 2) extradieg6tico-homodieg6tico, paradigma: Gil Bias, narrador ei primeiro grau qua 

coata sua pr6pria hist6ria; 3) intradiegtico-heterodiegtico, paradigma: Scheherazade, narrado- 

ra em segundo grau que conta hist6rias das quais geralmente est百  ausente; 4) intradieg6tico-ho・  

modiegtico, paradigma: Ulisses nos cantos IX a XII, narrador em segundo grau que conta sua 

pr6pria hist6ria." (165) Marcel, na Recherche, narrador extradiegtico-homodiegtico. 
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Inspirando-se nas fun96es da linguagem de Jakobson, Genettc estabelece cinco 

fun9うes do narrador, conforme os aspectos da narrativa (hist6ria, texto, situa9言o narrativa) com 
os quais se relacionam. Em rela95o 白  hist6ria surge a fun9ぎo mais importante - a narrativa; com 

respeito ao texto, o narrador pode a ele se referir para marcar-lhe "as articula96es, as conexbes, as 

inter-rela戸es, em suma, a organiza9谷o interna"ー  sua fun95o 6 ent5o organizadora (166). A situa 

5o narrativa origina trs fun96es, conforme a orienta95o para um ou outro dos seus protagonistas 

(narrador e narratrio): quando o narrador se preocupa em estabelecer ou manter o contato com 

o narratrio, atrav6s de dilogo, exerce a fun博o comunicativa, que se liga a duas de Jakobson, a 

"ftica" (verificar o contato) e a "conativa" (agir sobre o destinatrio); quando a orienta9o6 

para o pr6prio narrador, surgem a testemunhadora e a ideol6gica - a primeira correspondea 

"emotiva" de Jakobson e revela a rela9言o que o narrador mant6m com a hist6ria que conta; a 

segunda aparece nos comentrios que o narrador faz sobre a a9ぎo. "Nenhuma dessas categorias6 

completamente pura e sem conivncia com outras,'nenhuma, com exce95o da primeira,6 absolu-

tamente indispensvel, e, ao mesmo tempo, por mais que se queira, nenhuma ' completamente 

evit貞vel. mais uma questo de acento e peso relativo (...)!' (167) Proust nぎo transfere para seus 

personagens o comentrio didtico; o narrador (Marcel) 6 o6 nico a exercer a fun9言o ideol6gica. 

Ao concluir sua anlise, Genette focaliza o destinatrio da narrativa, o narratrio. 

Situa-se este no mesmo nvel diegtico do narrador que a ele se dirige, e ngo se confunde a priori 

com o leitor, tal como o narrador nぎo se confunde necessariamente com o autor. Para narrador 

intradieg6tico, narratrio intradieg6tico - a narrativa de des Grieux n苔o se dirige ao leitor de 
!anon Lescot, mas ao personagem que o escuta; o narrador extradiegtico visa a um narratrio 

extradiegtico (168) e pode "fingir" n'o se dirigir a ningu6m, embora, na realidader uma narrati- 

va, como todo discurso, se dirija necessariamente a algu'm. O narratric extradieg6tico, em prin- 

clpio, 6 indefinido・  mas o narrador pode a ele se dirigir como "leitor da provncia", "leitor 

parisiense", "leitora" ・.. O papel do destinatrio, em Proust, n5o 6 passivo; ele 6 chamado a 
adivinhar e a interpretar. 

Referindo-se き  s fun9うes do narrador, afirmava Genette, como vimos, que nenhu-

ma delas era "completamente evitvel". Efetivamente, mesmo que um narrador o deseje, ele no 

consegue impedir que apare9am marcas da sua presen9a no discurso que produz. 

Procurando sistematizar as principais modalidades de discurso que a fala p6e 
adisposi9さc da literatura, refere-se Tzvetan Tコdorov, entre outros, 白  queles em que se percebe 

mais claramente a presena do narrador. Vale a pena mencion-los, j百  que o estudo da voz procu 

ra, justamente, detectar tais marcas. (169) Sgo eles, portanto: o discurso abstrato, constitufdo por 

"reflex6es "gerais", que enunciam uma "verdade", fora de qualquer refer倉ncia espacial ou tempo- 

rei"; o figurado, determinado "pela presen9a de figuras de ret6rica", considerando-se figura "a-

quilo que se deixa descrever como tal", ou "uma disposi9ぎo especial de palavras, que podemos 

nomear e descrever"; o conotativo, que se refere a um discurso anterior (texto, estilo, determina- 
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da tradi9ぎo, determinado tipo de uso de palavras ou de processos poticos); o pessoal, caracteriza- 

do por "morfemas especializados", tais como pronomes pessoais e possessivos de primeira e se-

gunda pessoa, termina96es dos verbos, certos demonstrativos e adv6rbios (este, esta, etc., aqui, a- 

gora, hoje, etc.), o vocativo, o imperativo, etc.; o valorativo, implicando numa avalia9ぎo explcita, 

num j u(zo de valor do narrador, atravs, sobretudo, do emprego do adjetivo qualificativo; e o 

modalizante, caracterizado pelo uso de verbos e adv6rbios modais (poder, dever, talvez, certamen- 

te. (170) Em rela博o ao "figurado", Todorov apresenta tr6s tipos b言sicos de figuras - se as reta- 

96es entre as duas palavras so de identidade, a  repeti95o; se de oposi9o, a anttese; "se uma de-

nota uma quantidade maior ou menor que a outra", a  grada博o. Carlos Reis, baseando-se em J. 

Dubois, especifica mais as figuras, agrupando-as em dois tipos: as que substituem o conteGdo de 

uma palavra por um outro - a compara戸o, a met言fora e a sin6doque particularizanteー  ; as que 

podem modificar nosso olhar sobre as coisas, mas no alteram o l6xico~ a ironia, a hip6rbole e o 

animismo ou personifica9含o. (171) 

4.2 - A voz em Jlio Dinis 

4.2.1 - Tempo da narra9さo 

Atentando para o tempo da narra9さo em J白lio Dinis, verificamos que em todos os 

romances ele aparece como ulterior ao da hist6ria. O narrador relata num "hoje" fatos que j百  tive- 

rem seu incio, meio a fim, e e leitor percebe tal diferen9a no apenas pelo emprego predominan-

te do pret6rito, mas tamb6m por pequeninas frases que contrap6em, por vezes criticamente, os 

dois momentos. 

Ap6s a descri9谷o dos bairros que constituem a cidade do Porto, o emissor da nar-

rativa assim se manifesta: 

"Tais so nos seus principais caracteres as trs regi6es do Porto, sendo desne- 

cessrio acrescentar que nesta, como em qualquer outra classifica9ぎo, nada h6 de 

absoluto. Desenhando o tipo especfico, nem estabelecemos demarca96es bem 

definidas, nem recusamos admitir algumas, e at numerosas exce96es, hoje mais 

numerosas ainda do que ento, em 1855." 

(UFI, p.42, IV) (172) 

Elogiando a discreta arruma9ぎo do quarto da jovem inglesa, vem a refer6ncia crti- 

ca ao presente: 
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"A elegancia, ali, n谷o abdicava certa dignidade, き  qual hoje 豆  raro combinar- 

(!:fi' P. 99, X) 

Quando Berta vem chegando 白  aldeia na companhia do pai, Maurcio os encontra 

e com eles conversa; no momento de despedir・se: 

"Este, com uma galantaria, que o sculo atual traz quase esquecida, levou-a 

cavaiheirosamente aos l百bios, movimento que aumentou as cores nas faces de Ber- 

te; depois, cortejando-a com perfeita elegさncia, partiu a galope." 

(OFCM, p.85, V川) 

Embora ulterior a hist6ria, a narra9o dinisiana costuma apresentar uma contem- 

poraneidade final que contribui para autentificar o relato. Atrav6s da conclusぎo, que s6 nさo apa-

rece n'As Pupilas, o tempo dieg6tico se acelera e vem alcan9ar o da inst含ncia narrativa. No "hoje" 

do narrador, os personagens ainda vivem e agem, tal como faziam no momento em que se solucio-

naram os conflitos que deram origem a hist6ria; emprega-se o verbo no presente: 

"Mr. Richard continua corn os seus h百bitos de vida inglesa e com as leituras 

de Sternc-. 

Os seus compatriotas Brains e Morlays so ainda o que sempre foram: um, 

o ingls que chora; outro, o ingl6s que ri. 

Preciso de acrescentar que Ccc(lia e Carlos vivem felizes? (...) 

E Jenny? 

Jenny 6 sempre o anjo bom da fam'lia. (...)" 

(U Fl, p. 367, Concluso) 

Pelos dados que o narrador nos apresenta, verificamos que nぎo 6 muito grande a 
dist合ncia entre o tempo em que ocorreram os conflitos e aquele em que esto sendo narrados. Na 

hist6ria de Carlos alguns anos podem ter-se escoado - os sucessivos cargos de Manuel Quintino 

parecem indic-lo, como j百  vimos, ao estudarmos a dura9言o. O mesmo nos parece ocorrer nos dois 

outros romances, visto que Angelo - que tinha "treze para catorze anos" na ocasiぎo dos confli-

tos narrados - faz agora "seus estudos superiores" (AMC, p. 191, XII; p. 543, Concluso), "a e-

nergia de Ana do Vedor ainda no vergou ao peso dos anos" e Clemente "casou com uma vlida e 

laboriosa rapariga do campo, que promete continuar o exemplo da sogra" (OFCM, p. 405, Con- 

cluso). 

se．" se." 

Se o narrador nos d言  alguma indica9o sobre a distncia existente entre os dois 
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tempos, datando, num certo sentido, a narra9o, atravs daquele "hoje" (com o qual se confunde 

o "futuro" da hist6ria), tal nぎo ocorre corn a sua dura9o. Esta, como costuma acontecer (exce- 

9o feita de Tristram Shandy), n5o 6 indicada. O tempo que Dinis levou para narrar suas quatro 

histrias no se ve mencionado nas obras. 

O fato da narra9さo n含o ser "medida" no impede, porm, que ocasionalmente, 

em n'vel micro-narrativo, haja refer6ncias 合  sua dura95o. Nos trechos que a seguir citaremos pare-

ce perceptfvel a diferen9a entre o tempo da hist6ria e o da narra9ぎo, simulando-se uma simulta-

neidade entre ambos ou uma parada do primeiro, enquanto o segundo continua seu rumo. A si- 

tua95o ocorre quando o narrador emprega a "metalepse", figura de ret6rica que implica - como 

acentua Genette - em um rompimento das barreiras entre quem narra e o que 6 narrado: o 

emissor da narrativa finge penetrar, acompanhado ou nさo do leitor, no espa9o fsico da hist6ria. 

Passemos aos exemplos. 

Quando Margarida aceita o pedido de casamento de Daniel, todos ficam felizes; 

neste momento ouve-se a voz de J00 Semana, chamando o reitor. Este chega a janela, percebe 

a agita9言o do m6dico e, com muita calma, convida-o a subir, O narrador, ent5o, finge um parale-

lismo entre o tempo da hist6ria e o da narra9さo: 

"Enquanto ele sobe as escadas, direi eu ao leitor o motivo do desassossego 

em que nos aparece o velho cl fnico." 

(APSR, p. 283, XLII) 

A prop6sito de um exemplo muito semelhante ocorrido em Balzac, assim diz Ge- 

nette: 

"Algumas (metalepses) utilizam a dupla temporalidade da hist6ria e da nar- 

ra95o; como Balzac, em uma passagem j百  citada das Illusions perdues: "Enquanto 

o vener百vel ecIesi百stco sobe as ladeiras de Angoul6me, n言o 6 inotil explicar...", 

como se a narra95o fosse contempornea da hist6ria e devesse preencher seus tern- 

Pos mortos." (173) 

N'A Morgadinha, sobretudo, vemos o emissor da narrativa referir-se ao tempo que 

est百  despendendo para narrar. 

Quando Henrique, depois de chegar a Alvapenha, vai entrar na sala da tia, h白  uma 

interrup95o na hist6ria; o personagem fica como que imobilizado, como se v6 no cinema, quando 

o diretor p白ra de repente a cena; enquanto isto, a narra戸o prossegue: 
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"Demoremo-nos no Umiar para informar o leitor sobre as pessoas, em cuja 

casa se vai alojar Henrique de Souzelas." 

(AMC, p. 24, II) 

Ap6s a descri9言o fsica e moral das duas simp言ticas velhotas, que se prolonga por tr6s p言ginas, o 

narrador disfar9a a pausa sob o pensamento do rapaz e s6 ent5o a hist6ria realmente continua: 

"Tudo isto percebeu logo Henrique de Souzelas ao primeiro exame que fez 

das duas santas mulheres. 

Entremos agora com ele para dentro da sala." 

(AMC, p. 27, II) 

No captulo XII, antes de conhecermos a taberna do Canada e seus vultos ilustres, 

o narrador notifica, em rpidas linhas, o que fazia Henrique, afirma que no Mosteiro "nada tarn- 

b6m ocorreu" que merecesse "narrar-se ao leitor", e conclui: 

"Deixemos, pois, por momentos, os nossos conhecidos, e vejamos o que di-

zem os frequentadores do estabelecimento de Dami言o Canada." 

(AMC, p. 173, Xl) 

Mais adiante, na noite de Natal, enquanto Henrique, no jardim, fica aguardando 

a volta de Madalena, o narrador comenta: 

"Para nぎo perdermos muito tempo,a espera tamb6m, aproveit-lo-emos a 

inquirir de coisas e de pessoas cujo conhecimento 6 白  til き  continua9ぎo da nossa 
hist6ria." 

(AMC, p. 245, XV) 

E nos mostra ent含o o que acontecia naquele momento na casa do tio Vicente, para onde Madale-

na se estava dirigindo. 

Parece-nos tamb6m haver refer6ncia ao tempo em que se est6 narrando, nas pala-

vras com que se anuncia um dos momentos culminantes da elei95o: 

"Passara j百  a votar a ltima freguesia, que era justamente aquela onde estava 

constituda a 自  nica assembl6ia de que se compunha o cIrculo eleitoral, e onde c 

leitor tem passado comigo todo o tempo que dura a nossa narraco." 

( AMC, p. 481, XXX) 
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Finalmente, tal como marcara claramente o seu incio ("No momento em que nos 

associamos ao cavalheiro, cara ele num desalento profundo", p. '11, U, a narra崎o insiste em seu 

trmino, quando a sorte dos quatro her6is j百  est decidida: 

"Paremos aqui para que nos fique nos ouvidos este jovial rumor de beijos, de 

risos e de vozes de alegria, porque a prolongarmos mais a narra o, v6-lo-Ia・mos 

abafado pelos sons revolucionados e an百rquicos da filarm6nica da terra, que no 

tardar a festejar a nomea戸o do conselheiro e sobretudo pelo estridor da tuba do 

mestre Pertunhas, tuba verdadeiramente 6 pica, e capaz de mudar a cor ao gesto, 

como a de que fala o poeta・  

Fechemos pois aqui a hist6ria, dando apenas sucinta conta dos aconteci-

mentos ulterlores." 

(AMC, p. 539, XXX川) 

N'As PdpuIas e'ii'Os Fida句OS切mbn・ 6cr他郎ta ref err・cia expi化比a ad fim由narra o. 

4.2.2 - Nveis narrativos 

Verificado, pois, que a narra9言o dinisiana se mostra ulterior 自  hist6ria, nぎo muito 

distante da mesma e insistindo em sua prpria presen9a, passemos 白  anlise dos n'veis narrativos. 

Predomina, em Jロlio Dinis, a narra9ぎo extradiegtica, que 6 assumida - nos qua-

tro romances - como obra literria escrita. Um narrador que n含o atua na hist6ria como persona-

gem dirige・se, frequentemente, a um "leitor", a quem procura explicar e fazer valorizar pensa-

mentos e atitudes que a a9ぎo lhe p6e diante dos olhos. Toda uma terminologia referente a roman・  

ces e suas partes se v6 empregada. "Romancista, n言o resolvido a iluminar os seus quadros de outra 

luz, que n谷o seja a da realidade", teme o narrador relatar as transforma96es psicol6gicas que o 

amor produziu em Carlos e que n言o so muito dignas de um "heri de romance" (UFI, pp. 11.12, 

XIX). Na concluso que fecha este livro, aps afirmar-se que os dois jovens so felizes, vem a fra- 

se: "Nem eu sei se teria coragem de lhes escrever a hist6ria dos amores se esse no fora o resulta- 

do" (!fj p. 367, Concluso). 

N'As Pupilas, a infncia de Pedro n言o 6 relatada, por "bem menos digra de men- 

戸o em romance"; a cena a que o leitor assistiu, "um tanto imprevistamente", "no ltiro captu 

蟻merece palavras de explica9きo竺竺巳 p・ 34・ V叱215・ V川）・ N'A Morgadinha・  pedPm・se des・  

culpas aos leitores por se ter chegado ao "und6cimo captulo" sem conduzi-los 白  impbrtante ta-

berna do Canada (AMC, p. 173, Xリ; apesar da metalepse, o narrador continua extradiegtico, 

I 
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n5o-personagem. A entrada em cena de Berta, n'Os Fidalgos, vem precedida da seguinte introdu- 
頭o: "Preciso 6 por6m dizermos algumas palavras a respeito de Berta (...) porque a leitora suspel- 
ta j百  que vai chegar afinal a  herofna da hist6ria; e a ausncia dela em sete captulos inteiros tal-
vez n§o tenha j百  sido pouco estranhada" (OFCM, p. 76, VIII). 

Observemos agora a narra9o intradieg6tica, que, embora presente em menor grau, 

tamb6m apresenta importncia nos romances, onde ocorre sob forma de mon6logos, relato oral 

de fatos passados, cartas e bilhetes, e at mosicas. 

Estando o modo e a voz intimamente ligados, nぎo se estranha tornarem a aparecer 
aqui fatos que j百  estudamos e nos quais, por esse motivo, pouco nos deteremos.Os mon6logos ex 
tenores e interiores, decorrentes da preocupa9ぎo de Jlio Dinis com a anlise da alma hLimana, os 

vrios relatos feitos por personagens como Carlos, Cecilia e Augusto, as piadas de Jo言o Semana 
constituem narra9うes intradiegticas, visto que personagens一  seres que est5o dentro da hist6ria ー  
transmitem ao leitor fatos que ignorava. Sendo seu ato de narrar um fato diegtico, os fatos ai 

transmitidos so metadieg6ticos, n言o havendo, assim, diferen9a de nvel entre os acontecimentos 
que Ulisses conta aos fe白cios e os epis6dios do passado infantil que o ervan百rio conta a Augusto 

Dos tr6s tipos de rela9ぎo que Genette aponta entre essa narrativa metadieg'tica e 

a narrativa primeira em que se insere, encontramos apenas os dois primeiros: a rela95o explicativa 
e a tem百tica. Se, na hist6ria das pupilas, 6 o narrador extradieg'tico quem explica (em dois 

captulos - V川  e IX) o motivo da alegria do reitor diante do interesse m丘tuo de Pedro e Clara, 
bem corno o da sua presen9a providencial na cena da fonte (p. 206, XXX川), no romance da mor- 

gadinha veremos a prpria personagem - Madalena ~ explicar a Henrique, atravs de sua singela 

hist6ria, um fato que o deixa perplexo: a presen9a de uma mo9a to fina e educada ali na aldeia 

(pp. 68-69, IV). Como Tom6 o deixa bem explcito, a rela戸o entre o relato que faz e a situa95o 
de Jorge d tem百tica; a analogia que ele procura evidenciar tem por fim animar o rapaz a lutar pela 
recupera9さo econ6mica da sua famlia (OFCM, p. 31,川); sendo um "exemplum de fun9ぎo per 
suasiva" (174), exerce realmente uma influ6ncia na situa戸o dieg百tica, visto que 6 a partir dai que 
o filho de D. Lus se convence e come9a a agir. O mesmo ocorre corn o relato dos primos do Cru 
zeiro a Maurcio e com a "confiss谷o" de Jorge no jantar; ao mesmo tempo que t6m por finalida 

de, respectivamente, persuadir ouvintes (Maurcio ou todos os parentes), do carter baixo de Bar- 
ta ou da sua inoc6ncia, movimentam a a戸o: o primeiro acarreta a tocaia feita a Jorge e a calnia 

que recai sobre a mo9a; o segundo limpa o nome desta e causa o abandono da Casa Mourisca Dor 
D, Lufs. 

Constituem narrativas metadiegticas, igualmente, as cartas e bilhetes dos persona- 

gens, variando de romance par&romance a-impertきncia das mesmas em rela9言o ao desenvolvimenー  
to da intriga. N'Uma Famflia In9Iesa encontram-se, todos em discurso referido, trs bilhetes e trs 

cartas. Dois dos primeiros ocorrem durante o jantar de Carnavalー  Jenny lembra ao irm5o que ele 
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estava fazendo anos e a famflia havia contado com sua presena em casa; Carlos se desculpa, com 

tristeza, pelo seu esquecimento (UFI, p. 29, I U). Al6m de revelarem tracos de temperamento dos 

- personagens, preparam o esp'rito do rapaz para o encontro com Cecilia - o remorso que o domi-

na faz com que se sinta alheio ao baile e busque a solid含o e o descanso, tal como a moCa o fizera. 

A carta an6nima de Jos Fortunato impede Carlos de continuar suas visitas み  casa da amada (pp. 

275-276, XXVIII). O convite de Jenny a Cecilia para seu aniversrio causa a vinda da mocinha e, 

consequentemente, a cena com os amigos de Carlos (p. 280, XX IX). A carta em que Carlos decla-

ra seu amor a filha de Manuel Quintino provoca a chegada deste, desesperado e pondo em perigo 

a reputa戸o da filha (p. 324, XXX IV). Finalmente, 百  um bilhete do caixeiro Paulo que confirma 

a generosidade e a inocencia de Carlos. 

Em seu segundo romance, o Autor emprega pouco este recurso, que serve aqui 

mais para a caracteriza戸o dos personagens do que para a a9言o, contribuindo apenas, proleptica- 

mente, para sugerir futuros eventos. Escrevendo a um amigo, Daniel revela que se sente atra (do 

por Francisca, encontrando-se o seu bom nome de m6dico em s6rio perigo (APSRp. 131, XXII). 

Embora o leviano rapaz logo se interesse por duas outras mocas, a rea9§o dele diante da carta de 

Margarida, t甘o demonstrativa de sua generosidade e cultura, revela a existencia, entre ele e a mo- 

9a, de uma afinidade espiritual que possibilitar, no futuro, o seu relacionamento s6rio e definiti-

vo (p. 114, XIX). 

N'A Morgadinha dos Canaviais, as cartas tornam a adquirir grande import合ncia, 

havendo at6 um personagem cuja vida toda se ve determinada por elas: Augusto. Quando peque- 

no, 6 o testamento da velha morgada que decide seu futuro (AMC, p. 91, VI), empurrando-o para 

o sacerd6cio e, indiretamente, para Madalena. J百  adulto, a carta do conselheiro aniquila sua mo-

desta pretens5o profissional (p. 353, XXI) e a que 6 encontrada em sua pasta joga sobre ele uma 

calonia (pp. 369-371, XXII). Prejudicado por elas,6 atrav6s das mesmas tamb白m que encontra a 

felicidade, primeiramente passageira, mas depois definitiva: as cartas de Madalena ao velho Vicen-

te mostram-lhe que a jovem o amava (mas ele pensa que o sentimento j百  passara); a que ele mes-

mo escreve a Angelo, em despedida, faz com que a morgadinha venha at6 ele e lhe diga que o 

ama; a do brasileiro Seabra, publicada em jornal, ap6s as eleic6es, prova sua inocencia; o telegra-

ma que anuncia a promo9ao do conselheiro a ministro, graas合  interven戸o de Henrique, lhe con-

segue a autoriza95o daquele para o seu casamento com a filha (AMC, pp. 510-511, XXXII; 505- 

506, XXXI; 524-525, XXX川; 537, XXXIII). Atenuando o aspecto de "deus ex-machina" que os 

ロltimos exemplos poderiam trazer, aparece, atrav白s de Augusto, uma crtica do narrador: a vida 

dos pobres diabos depende das decises dos poderosos e caminha ao sabor dos seus interesses. 

Desde menino, o mestre-escola v-se esmagado pelo poder dos mais fortes: uma senhora muito ri-

ca procura, talvez, saldar seus pecados, "fabricando" um padre; interesses eleitorais fazem-no di・  

zer adeus ao modesto cargo que ambicionava e perder a confiana da fam'lia do Mosteiro; da ale-

gria do poltico vitorioso e promovido decorre a soluao positiva para o seu caso de amor. Atrav6s 
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de cartas, tamb6m, o narrador revela, de passagem, a exist自ncia do analfabetismo no pa's: a 

morgadinha l6 a correspond6ncia dos pobres em voz afta, porque eles n谷o o podem fazer 

Nem sempre elas constituem narrativa metadiegtica, empregando-se, por vezes, 

apenas o discurso transposto (como no caso das cartas relacionadas com o pai de Madalena). Vale 

a pena citar a quo diz respeito ao brasileiro Seabra, e permite ao narrador no apenas criticar a os- 
tenta崎o do saber que t言o bem caracteriza o personagem, como tamb'm provocar uma caminhada 
na a戸o. Primeiramente, vem a descrio do estilo pedante e confuso por ele empregado; depois 

h uma exemplifica95o concreta e ir6nica, atrav6s de uma correspondencia eleitoral j' publicada, 

empregando aqui o narrador (como fizera em rela9さo ao post-scriptum de Angelo, p. 103, VI), os 

dois processos: discurso transposto e discurso referido, narra9谷o extradiegtica e intradiegtica 
Veja mo-b0: 

"Os seus comunicados eram estirados, compactos, obscuros, e enrevesados 

tanto ou mais do que os seus discursos. Perdia-se em minuciosos incidentes, em Ia- 

birintos de orac6es secundきrias, de onde a gram百tica da principal sala freq uente- 
mente maltratada, deixando ficar por l百  o sujeito, o verbo ou qualquer comple-
mento necessrio." 

喚墜ら  p. 470, XXX) 

"A pe9a literria, de precioso favor, em que o sr. Seabra contava ao mundo 

os fatos eleitorais da sua terra, muito desejaria eu transcrev-la aqui, se, pela sua 

extenso, no tomasse demasiado espaco, e se, pela sua unidade e estreita liga95o 

l6gica, se nぎo subtra(sse白  menor tentativa de fragmenta9含o. 

Aquele comunicado era indivisvel. 

Apesar desta for9ada omisso, espero que os leitores faro a justia de supor 

o escrito digno do distinto economista, que ouvimos discursar com tanta prof I- 
ci倉ncia na taberna do Canada. (...) 

Em linguagem chぎ  e rude ia tornar patente, acrescentava, aos olhos de todos 
uma pest (fera chaga do organismo social. Sofismara-se a urna e calcara-se aos p6s 

a Carta. As frases em itlico so debe. Depois de um ox6rdio por esta afina戸o, em 

que fazia a conveniente razo de ordem, entrava o homem na mat6ria. Era um 

modelo de impertinente bisbilhotice o escrito; desfiava-se ali a vida de todos os 

eleitores com uma minuciosidade esmagadora. 

Contava.se  corno o compadre de Fulano dissera isto e aquilo ao sobrinho do 

Sicrano; e como tal indivduo fizera e acontecera; e como tal disse quo havia de fa 
zer, e n含o fez; e como aquele nem disse nem fez; e corno aquele outro dissera e f I- 

zera, e assim por diante. (...) 

(..・) O comunicado passava depois a ocupar-se com o mestre Pertunhas. (...) 
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"Para levar a evid6ncia o carter infame e intriguista deste sevandija, basta 

que diga que foi ele quem, poucos dias antes, subtraiu de uma pasta aquela c'lebre 

carta poltica, que tanto deu que falar no pas. E este homem exerce o cargo de 

administrador do correio.  Proh pudor" 

(AMC, pp. 524-525, XXX川) 

Ao estudarmos o modo em Dinis, observamos que um dos casos de focaliza9含o in-

terna dizia respeito a Gabriela, n'Os Fidalgos da Casa Mourisca. Enquanto na hist6ria das pupilas 

era o narrador extradieg6tico quem nos informava sobre a vida de Pedro e Daniel nos dez anos de 

ausncia deste, na dos fidalgos cabia a baronesinha a apresenta95o de fatos ocorridos fora da vista 

do leitor e relacionados com a vida de Maurcio na capital. Das vrias cartas que escrevia, todas as 

que aparecem sob forma de discurso referido n5o apenas exemplificam a focaliza戸o interna, co- 

mo tamb6m constituem narrativas metadieg6ticas e, no caso de se referirem a acontecimentos fu- 

turos, narra96es "anteriores" (OFCM, pp. 329-330, XXXI). Algumas vezes contribuem para mo-

ver a aげo, como aquelas que provocam a vinda de Berta para junto de D. Lus e a ida de Maur(- 

cio para Lisboa (pp. 304, XXVIII, 306, XXIX); em outras, ajudam o leitor a visualizar um deter-

minado temperamento humano, contribuindo, pois, para a caracteriza 言o depersonagens;6 o que 

ocorre com a missiva em que anuncia sua chegada, tal como se d白  com a de Berta, de igual teor 

(pp. 108-109, Xl, 79-80, V川). Vale a pena transcrever o que nos parece um dos melhores exem- 

pbos de narrativa metadieg6tica em nosso autor; boa parte do temperamento da moa aqui se reve- 

Ia diretamente ao leitor: o seu esprito brincalh谷o e desrespeitador de etiquetas, as suas id6ias libe-

rais em mat6ria de poltica, o seu carinho para com os familiares, mesmo aqueles que, como 

D. Lus, a criticam: 

"Tive, ao voltar a Lisboa de uma visita 白  Espanha, a mais agrad百vel surpresa. 

Recebi, enfim, uma carta sua. A singularidade do fato n言o me inabilitou para 

sentir no maior grau uma salutar alegria. Cuidava que me tinham esquecido. 

Convenci-me agora de que felizmente me enganara. Lisonjeou-me ainda o ver que 

o meu bom tio se dirigia a mim, para me pedir conselho. Claro estava que j百  no 

era no seu conceito aquela doidivanas de outros tempos. Ainda bem que me faz 

um poucochinho de justi9a. Nぎo se arrependa; efetivamente hoje estou mais 

ajuizada. O meu car百ter de viva d-me um ar de respeitabilidade, que vai muito 

bem com os meus vestidos escuros, nos quais a garridice nぎo ultrapassa ainda os 

limites do roxo. Mas devo confessar-lhe que me incumbe de uma espinhosa tarefa. 

Descobrir a carreira mais adequada ao nosso caro Maurcio, que deve ser a estas 

horas um bonito e elegante rapaz, mas contanto que, acrescenta o meu querido 

tio, "ele nぎo seja obrigado a transigir com as id6ias do s6culo", 6 deveras uma mis- 
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so difcil e para melhor engenho do que o meu. Principio por nさo saber bem 

quais so as tais id6ias do s6culo, com que o priminho Maurcio nさo deve tran- 

sigir. 

"Ai est貞  que me lembrava a mim arranjarmos, com tempo, para Maurcio um 

destes c6modos c'rculos eleitorais, por onde uma pessoa sai deputado sem o sen- 

tir. A carreira 6 das melhores para rapazes de intelig6ncia e de aspirac6es; mas a ur-

na popular, provavelmente, figura no rol das coisas, com que Maurcio n5o deve 

transigir. Enfim, meu intransigente tio, apesar de todos os meus bons desejos, sin- 

to-me deveras com os bra9os atados, e trope9o a cada momento em uma incompa一  
tibilidade. Julgo prefervel conferenciarmos de viva voz. Tenciono visit-lo breve- 

mentei Preciso de revistar a minha quinta dos Bacelos, da qual j百  tenho saudade 

A' irei pois, e de sua boca ouvirei aquilo com que podemos, e aquilo com que no 

devemos transigir. At6 ento creia-me sempre sua muito transigente, mas afetuosa 

sobrinha. 

Gabriela". 

"P. S. Se um abra9o cordial e bem intencionado de uma prima viva 6 coisa 

com que Maurcio possa transigir, pe9o o favor de lho dar em meu nome e outro a 

Jorge, que, pelo que vejo, tem juzo aos vinte anos, fato que, seja dito entre n6s, 

n5o tem sido freq6ente em nossa fam'lia". 

(9E9鯵pp・ 108-109, Xり  

No se estranha a importncia que as cartas atingem nos romances de Dinis, se 

lembrarmos a vasta correspond6ncia do Autor, em que ele tanto se revela, e tamb白m a queixa que 

fazia quanto ao descuido dos portugueses em rela9谷o a s cartas de escritores famosos: 

"Lendo um rpido estudo biogrfico de Thackeray sobre os escritores humo-

ristas ingleses do sculo XVIII e as notas que o acompanham, algumas das quais 

constam de cartas dos pr6prios escritores, lembrei-me da mis6ria da vida literria 

do nosso pas, onde a preciosa correspond6ncia dos nossos homens de letras raras 

vezes se salva para a posteridade. 

Quem h白, por exemplo, que se tenha lembrado de coligir as cartas particula-

res de Garrett, que por tantos motivos deviam ser um elemento poderoso para a 

aprecia9言o daquele vulto literrio e para a da hist6ria da literatura moderna em 

Portugal, de que ele foi o principal instituidor? 

Devamos aprender com os estrangeiros a dar o devido valor a estas origens 

preciosas de informa95o para 白  crtica e para a hist6ria." (175) 
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Vimos, h自  pouco, que no romance das pupilas quase nぎo apareciam cartas; um dos 

motivos talvez seja o fato de o Autor ali ter utilizado vrias vezes um outro recurso que contri- 

busse para a caracteriza9甘o e a evolu9含o da intriga: o canto. 

J言  em seu primeiro romance o mesmo fora empregado com vistas ao primeiro 

objetivo: Mr. Richard tinha seu "tema musical", expressぎo viva do seu temperamento de ingls 

empreendedor e saudoso da p百tria; a can9ぎo entoada por Jenny mostrava a falta que sentia da 
m谷e morta; o hino da Carta, trauteado por 1ianuel Quintino, caracterizava bem o bom homem, 

sempre disposto a lutar, a recome9ar pacientemente seu trabalho; o hipocondraco Mr. Morlays s6 

poderia entoar uma can9o intitulada "O velho coveiro" (UFI, pp. 52-53, V; 150-151, XV; 87, 

IX; 327-328, XXXIV). Tamb6m a finalidade aleg6rica j白  aparecera em uma poesia, lendo Jenny 
para o irmさo uma lenda que mostrava a necessidade de os membros de uma famlia estarem uni-

dos para que pudessem enfrentar as tempestades que subitamente se formam (UFI, p. 155, XV). 

No havia, assim, novidade no fato de Jos6 das Domas, Pedro e Clara manifestarem seu tempera- 

rnento alegre sobretudo pelo canto, nem tampouco no emprego de uma can9ぎo, "A Cabreira", co- 

mo uma esp'cie de prolepse da pr6pria hist6ria de Margarida, que, ap6s os sofrimentos, encontra- 

ria a felicidade (APSR, pp. 59, XI; 209, XXXIV; 89, XVI; 20-23, IV). 

A diferen9a, por6m, existe. O canto nぎo serve aqui apenas para caracteriza9言o ou 

alegoria, mas tamb6m para movimentar a a頭o: o namoro de Pedro e Clara, que aproximar nova-

mente Daniel de Margarida, come9a a partir de um dilogo cantado - j百  o vimos; e amea9a que o 

jovem m6dico faz a um trabalhador por suas alus6es crticas, em forma de can9o, aumenta muito 

o clima de falat6rios sobre sua vida; mGsicas ligadas 白  infncia fazem Margarida recordar o Passa-

do (APSR, pp. 38-39, VIl; 187-1 88, XXX; 162, XXVII). Al6m disso, e o mais importante do pon-

to de vista da t6cnica narrativa, o que antes era apresentado pelo narrador surge agora cantado pe-

lo personagem. Em vez de uma extensa tradu95o de cantos estrangeiros, vemos simples e pequeni-

nos versos populares portugueses, e a narrativa passa de intradieg'tica a metadieg6tica. A can9o 

deixa de ser algo paralelo 白  a9谷o para transformar-se no meio pelo qual esta se desenvolve. Na de-

licada cena buc6lica a que o reitor assiste, a m白sica que a menina entoa funciona como um 

espelho do idflio singelo que se desenvolve. A ternura m白tua das duas crian9as se expressa indire- 
tarnente atrav巨s das palavras cantadas e dos gestos e express6es fision6micas que suscitam. Ocorre 

uma identifica9ぎo entre a hero'na da hist6ria (dieg6tica) e a da cantiga (metadiegtica), que se 

torna uma declara9谷o indireta e ingenua de amor. 

"E Margarida p6s-se entさo a cantar (...): 

Andava a pobre cabreira 

O seu rebanho a guardar, 

Desde que rompia o dia 

At' a noite fechar. (...) 
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ー  Assim como tu - disse DanieL 

Margarida sorriu, fazendo com a cabe9a um movimento afirmativo, e conti- 

nuou: 

Sentada no alto da serra, 
P6s-se a cabreira a chorar. 
Porque chorava a cabreira, 
Ides agora escutar: 

"Ai! que triste a sina minha, 
Ai! que triste o meu penar, 
Que nぎo sei de pai nem mae, 
Nem de irmさos a quem amar. 

De pequenina nos montes 
Nunca tive outro brincar. 
Nas canseiras do trabalho 
Meus dias vejo passar." 

Mas ao desviar os olhos, 
Viu coisa que a fez pasmar. 
Urna cabra toda branca 
Se lhe fora aos p6s deitar. 

ーA ssim, pouco mais ou menos - disse Daniel, pousando a cabe9a nos bra9os 

encruzados sobre as urzes do chさo. 
I 

Margarida prosseguiu: 

Branca toda, como a neve, 
Que nem se deixa fitar, 
Coberta de finas sedas, 
Que era coisa sinoulad 

t, maliclosamente, com um sorriso de travessura infantil, passou os dedos 

por entre os cabelos de Daniel. 

Nunca a tinha visto antes 
No seu rebanho a pastar, 
E foi a fazer-lhe festa... 
E foi para a afagar... 

E continuava a correr as mぎos pela cabe9a do seu jovem companheiro, que 
sorna. 

Eis vai a cabra fugindo 
Pelos vales sem parar; 
la a cabreira atrs dela, 
Mas n含o a p6de alcanar. 

E andaram assim tres dias 
ヒ tres noites, sempre a andart 
At6 que 白  s portas de uns pacos 
Afinal foram parar. 



"Ai que bonita cabreira ‘, 
E Margarida, ao cantar este verso, n奇o p6de conservar-se s&ia, vendo Daniel 

Ievan1ar isnIhris rar c36. 一  ー～  ー  ドー  v … 

	 "Que l百  em baixo 4iejo estar! 
E uma cabra toda branca, 
Que nem se deixa fitar. (...) 

Milaare! cuem tal diria! 
Quem tal pudera cofltar! 
A cabrinha toda bthca' 
Ali se p6s a falar. 

A seguinte quadra foi cantada tamb6m por Daniel, e sem ofensa da harmo- 
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Chorava o reica rainha 
H百  dez anos, sem cessar, 
Que lhe roubaram a filha 
Numa noite de luar. (...) 

n ia: 
"Esta 6 a filha roubada 

Numa noite de luar, 
Andou sete anos no mente 

Quem nasceu para reinar! ・  (.,.) 

Que ai幽Has v3o nos pa9os, 
E que f'estas sem cessar! 
A filha h百  tanto perdida, 
No trono os pais v5o sentar,." 

(APSR, pp.20-23, IV) 

Em todos os exemplos at6 agora apresentados, as situa96es metadieg6ticas perma-
neceram separadas das dieg6ticas, dando-Se a passagem de um nvel narrativo a outro atrav6s da 
narra椅o: em vz de o narrador extradieg6tico se manifestar, um personagem contou fatos do pas- 
sado, expressou seu pensamento em mon6logo, escreveu uma carta ou entoou uma can9o. Nem 
sempre, por6m, assim acontece. Por vezes, d6-se um rompimento da fronteira que separa quem 
narra daquilo que 6 narrado, fingindo o narrador extradieg6tico, atrav6s de metalepse, penetrar no 
espa9o fsico da hist6ria. 

Nos romances de Dinis esse tipo de figura ocorre um n白mero razo百vel de vezes, 
aparecendo sobretudo n'A Morgadinha e-desaparecendo praticamente n'Os Fidalgos; em todos qs 
casos, mencionando-se indireta ou diretamente o leitor (176), este se faz presente, junto com o 
narrador, no universo diegtico, como se ambos fossem personagens. Fa9amos um rpido qua-
dro (177): 

M ETALEPSES 
Com refer6ncia indireta ao leitcir: Com referncia direta ao leitor: Total: 

UFI 2 3 5 
APS1 1 2 3 
AMC 5 5 10 
OFCM 1 I 

, 
、 	 I 

I 

A presen9a de um nGm9ro maior de metalepses- no romance da morgadinha talvez 

se explique pela funao que o narrador.aI,assume, apresentando-se como um "cicerone" que pro-

cura introduzir paulatinamente um certo leitor na vida da aldeia. Gra9as 3Q emprego das meta- 

lepses, sente-se uma presen9a material 一  de ambos dentro do espa9o e do tempo da narrativa, da' 
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no resultando um efeito c6mico, mas sim uma participa9言o afetiva maior por parte de quem l, 

para a qual tamb豆m contribui a introspec95o cont'nua do narrador onisciente.E como se, atravs 

daquele leitor imagin言rio a quem se dirige o narrador, n6s, leitores reais, estiv'ssemos dentro do 

universo diegtico tamb6m. Acompanhando Henrique de Souzelas, chegamos ao local, conhece- 

mos seus personagens pitorescos, seguimos um ou outro de cada vez. 

Abre-se o livro e o narrador nos coloca, de imediato, frente a frente cOm o perso- 

nagem. Justificando o desanimo do mesmo, como natural naquelas circunst含ncias, contando-nos 

seu passado, torna-o nosso velho conhecido e eis-nos viajando com ele, chegando enfim 自  aldeia 

desejada, batendo さ  porta, parando em sua soleira e entrando: 

"Demorerno-nos no limiar para informar o leitor sobre as pessoas, em cuja 

casa se vai alojar Henrique de Souzelas. (...) Entremos agora com ele para dentro 

da sala." 	 (AMC, pp. 24 e 27, II) 

Acompanhamos, ent谷o, suas primeiras impress6es e a transforma9ぎo do seu estado 

de 白  nimo ao contato com as pessoas e coisas da aldeia. Passados cinco captulos, e estando nosso 

amigo j百白  vontade em seu novo ambiente - e n6s tamb'm ー, podemos perd-lo de vista por uns 

tempos e acompanhar outro personagem: 

"O leitor, se alguma vez realizou uma viagem na companhia de qualquer ami- 

go, h百-de ter observado que, durante os primeiros tempos que passam juntos numa 

terra para ambos desconhecida, tぎo alheios 白  s coisas como a s pessoas, no meio ds 

que se veem, nem por momentos se sofrem separados; (...)d medida por6m que, 

pouco a pouco, se v含o familiarizando mais com os lugares e com as personagens 

daquele mundo novo, afroixa a constri9含o desses la9os e cada um principia a 

readquirir a independ自ncia individual, que de moto-pr6prio havia abdicado. 

Um fato semelhante nos sucede com Henrique de Souzelas. Encontramo-lo 

na estrada; na companhia dele entramos em uma terra, onde tudo nos era astro- 

nho; nada mais natural do que dar o bra9o um ao outro, passar juntos a manh5, e 

fazer, em comum, as nossas visitas. Agora, por6m, que temos j言  algum conheci- 

monto da terra e da gente,6 tempo de nos declararmos independentes, e sacudir-

mos o jugo de urna companhia for9ada, a qual, embora seja de um amigo estim- 

vel, se 6 forada, 白  sempre jugo, em certas ocasi6es. (...) 

"Deixemos, pois, Henrique de Souzelas (...) no tranquilo recinto de Alv甲pe 

nha e vamos associar-nos a urn dos nossos recentes conhecimentos, que 6 Augusto, 

o mestre de Mariana e de Eduardo, aquele plido rapaz que entrevimos na sala da 

casa do Mosteiro." 

(AMC, pp. 89-90, VI) 
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Chamando a aten戸o para um fato que ocorre na vida de qualquer ser humano, o 

discurso abstrato do narrador aproxima mais ainda quem l6 do universo diegtico. Eis-nos, agora, 

na companhia do mestre-escola, gra9as ao qual conheceremos novos personagens da aldeia. Se, 

com Henrique, f6ramos apresentados ao pitoresco funcion百rio do Correio, Bento Pertunhas, e 

aos mui dignos membros das famlias de Alvapenha e do Mosteiro, Augusto nos introduzir言  no 
seio das famlias pobres - a do Z白  P'reira e a do Cancela. Naquelas, o aconchego, a compreenso; 

nestas, os problemas sociais. E o jovem mestre que - por sua educa95o e cultura - se liga mais ao 

Mosteiro, pelos recursos financeiros exguos, aproxima-se das outras duas famlias. Homem-pon- 

te, o narrador mostra-nos bem seu passado e o modo como adquiriu cultura; referindo-se a um 

dos "professores" do rapaz, insiste na id6ia de presen9a material da instncia narrativa dentro da 

diegese: "Entre os muitos estudos de estradas (...) um houve que levou 白  aldeia, em que eu e o 

leitor nos achamos, um engenheiro (...)" (AMC, p. 99, VI). Ap6s comentar as agruras do seu mis-

ter de professor prim百rio, nos faz retornar ao Mosteiro (AMC, p. 128, V川). 

Sentimo-nos, realmente, de volta 白  casa da morgadinha, onde acompanhamos o 

nascer desencontrado dos interesses amorosos. Como na "Quadrilha", de Carlos Drummond de 

Andrade, Cristina amava Henrique, que (pensava que) amava Madalena, que amava... Por enquan-

to no sabemos se ama algu6m... Durante o passeio 白  ermida ficamos conhecendo um outro 

membro da famlia, o velho Vicente. Chegamos ent5o ao captulo Xl e o narrador se desculpa por 

uma grande falha em sua tarefa: 

"Censurvel descuido tem sido o nosso em nぎo conduzir o leitor a um dos tu- 

gares mais importantes da aldeia onde se passam os singelos epis6dios desta narra- 

9ao. 

Que se diria de um cicerone que, por esquecimento ou prop6sito, deixasse 

de apresentar um viajante, rec6m-chegado a uma cidade, na assembl6ia, clube, gre- 

mio ou o que quer que seja, onde se ret'inem as principais personagens dela, onde 

se compendiam as grandes quest6es e interesses locais, as pequenas vaidades e 

intrigas, as modas ef6meras, os volaveis caprichos que agitam os esp'ritos, onde se 

comenta o boato de ontem, se d含o ao de hoje mil vers6es diversas e se adivinha j言  
o de amanh含? 

Pois no mesmo delito incorremos n6s, chegando a este undcimo captulo, 

sem ter guiado os leitores a venda de Damiぎo Canada, a qual podia dizer-se o ver- 

deiro cora戸o daquele organismo social. 

Aproveitemos um resto de tarde (...) para entrarmos na taberna." 

(AMC, pp. 172-1 73, Xl) 
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As figuras polticas da aldeia aparecem em plena atividade: o brasileiro Seabra, o morgado e o 

conselheiro, que agora chega, e diz o narrador: "Deixemo-lo n6s na laboriosa e pouco invejada ta-

refa de manter a popularidade, e vamos seguir Angelo, que se separou do pai a porta da venda, pa- 

ra chegar mais depressa ao Mosteiro." (AMC, p. 190, XII) Acompanhando o irm苔o de Madalena, 

voltamos ao aconchego familiar e somos poupados de "escutar" um dilogo que nos seria cansati-

vo (AMC, p. 195, XII). 

Conhecemos agora todos os personagens, sabemos os problemas que os preocu-

pam e que estao em andamento; como Henrique, j estamos em casa, podemos caminhar $ozi- 

nhos, no necessitamos mais de cicerone. As metalepses diminuem sensivelmente, mas, mesmo 

assim, o, narrador ainda insiste, ocasionalmente, na sua presena material dentro da hist6ria: em 

vez de "esperar" com Henrique, no jardim, vai procurar saber o que acontece com outros perso- 

gens; "aproxima-se" de Henrique e Cristina, durante o passeio dominical; pede desculpas ao leitor 

por faz -lo "assistir" 白  deprimente cena eleitoral que se passa na aldeia onde ambos "tem passa- 

do" todo o tempo que dura a narra9ぎo; lembra a fala do brasileiro que j百  fora "ouvida" na taber-

na e fecha a narra戸o antes que "se escutem" os sons da filarm6nica da terra (AMC, p. 245, XV; 

272, XVII; 478 e 481, XXX; 524 e 539, XXX Ill). Demorar, entrar, dar o bra9o, fazer visitas, se- 

guir, escutar, esperar, aproximar-se, assistir - todas essas a戸es que, em princpio s caberiam aos 

personagens, so "praticadas" pelo narrador e pelo narratrio, conseguindo-se, deste modo - em 

nossa opiniぎo -, estimular o leitor real a sair de sua posi9ぎo passiva e a participar da hist6ria co-

mo personagem. 

Em nenhum dos outros romances, Jlio Dinis rompe de modo to marcante os li-

mites entre os nfveis narrativos. Nos dois primeiros, registram-se poucas ocorrencias (n言o ultra-

passando o nmero de cinco); no ltimo, apenas uma. Na hist6ria de Carlos, o narrador concentra 

suas intrusるes no espa9o diegtico, no captulo 川; vemo-lo entrar na casa de pasto A guia de 

Ouro, encontrar Carlose retirnr-e (so muitas as metalepses, mas, como se agrupam nestes trs 

momentos t言o prCxirnos, co面deramo-las todas cmo apenas trs ocorr6ncias): 

"N谷o 6 pois neste lugar, agora melanc6lico e quase lgubre, que eu pretendo 

demorar o leitor. 

Subamos e, por entre os criados que encontrarmos nas escadas e corredores, 

penetremos na sala de onde prov百m o rudo de festa que j百  noticiamos. (...) 

E um jantar de rapazes a festa, a que viemos assistir. 

Chegamos, porm, tarde. 

Na companhia encontraremos algu6m j百  conhecido nosso. (...) 

Sinto que nぎo cheg百ssemos a tempo de ouvir o princpio da narra9ぎo, que 
ele levava em meio. 

朋鵬I駕轟譲畿織  既  露絵Is 
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Pedindo vnia por tanto tempo o haver demorado (...) concordo em quo 

nos retiremos e vamos a cenas menos agitadas do que estas (...)." 

(UFI, p. 22, 24-25, 40,川) 

Depois disso, aparece (de tal modo) poucas vezes - quando deixa de focalizar a a9o de Carlos e 

narra o que se passa na casa do guarda-livros e ao referir-se, muito discretamente, ao quarto da ye- 

iha Kate (UFI, p. 173, XVII e p. 264, XXVII). 

Corno se v', n言o age o narrador como far6 n'A Morgadinha, onde as meta lepses se 

espalham por vrios captulos (II, Vi, V川, Xl, Xli, XV, XVII e XXX). O leitor 6 convidado mais 

a "ver", simplesmente, do que "entrar" nos ambientes; a preocupa9言o gira, sobretudo, em torno 

da problem6tica psicolgica, tal como ocorrer n'Os Fidalgos, onde praticamente n含o se faz men- 

戸o ao espa9o material da aldeia, quase s6 se focalizando a moradia dos fidalgos e apenas em fun- 

95o dos sentimentos dos personagens para com a mesma. A o nica metalepse que a' encontramos 

est ligada ao personagem c6mico da hist6ria, Frei Janu百rio: "Deixemo-lo adormecido, e vamos 

ter corn Jorge a um dos menos arruinados さ  ngulos da Casa Mourisca" (OFCM, p. 47, IV). Tam- 

b6m aparecem em situa96es um tanto c6micas os exemplos desta figura por n6s encontrados n'As 

Pupilas, excetuando o "Concorramos n6s tamb6m a este ser5o campestre (...)" (APSR,p. 167, 

XXV川)・  O narrador deixa que o personagem viva sozinho as alegrias da chegada e os "sofrimen- 

tos" dos apertos de m谷o (APSR, p. 78, XIV). Antes que o reitor chegue ao quarto do rapaz, para 

admoest百-lo por suas leviandades, o emissor da narrativa convida o leitor a "tomar a dianteira" ao 

padre e "entrar no quarto de Daniel", onde poder surpreend-lo em atitudes infantis, pouco pr6- 

prias a urn her6i (APSR, p. 141, XXIV). 

4.2.3 - Pessoas da inst合ncia narrativa 

Observando os n'veis narrativos, cujas fronteiras rgidas a metalepse vem, por ye- 

zes, romper e atentando tambdm para o tipo de rela9ぎo existente entre a hist6ria e o narrador, 

chega-se さ  concluso de que este, nos quatro romances de Jロlio Dinis,6 fundamentalmente extra- 

diegtico e heterodieg6tico, pois conta, em primeiro grau, como Homero, uma hist6ria da qual es-
t ausente. Quem nos transmite os conflitos vividos pelos heris e heroinas 6 normalmente aI- 

gu'm que n5o 6 personagem da hist6ria. Em algumas ocasi6es, por6m, cede ele a palavra a algu6m 

dentro da diegese, aparecendo assim, tamb6m, um narrador intradieg6tico, que relata geralmente 

fatos de que foi o pr6prio her6i (autodieg6tico). Tal acontece com Carlos e Ceclia, que, corno 

Ulisses, s含o narradores em segundo grau, pois estio dentro da hist6ria, contando fatos de que fo-

ram os her6is. Ter-se-ia, portanto, predominantemente o narrador em primeiro grau, sempre extra 

e heterodieg6tico, e, algumas vezes, narradores em segundo grau, intra e autodieg6ticos. (178) 

Casos que j百  estudamos de relatos orais de personagens, de cartas, mon6logos e at6 

can9 6es, exemplificariam o narrador em segundo grau, podendo-se constituir o seguinte quadro 
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corn as principais ocorr6ncias e os captulos onde se localizam: 

Narrador intradiegtico e autodiegtico: 

UFI: 	Carlos e Cec(iia relatandooencontro no baile (VII e XII) 

Jenny, Carlos, Manuel Quintino monologando (X, XIV, XX) 

Jenny, Carlos, Jos6 Fortunato, Paulo escrevendo cartas ou bilhetes (ill, Xxix, XXV川, XXXV川) 

APSR: O reitor, Jos das Domas, Margarida e Daniel monologando (川, IX; V; XV, XXVII; XXXIV) 

Margarida e Daniel escrevendo cartas (XIX, XXII) 

Margarida cantando a "Cabreira" (IV) 

AMC: Madalena, Augusto, o ervanrio relatando o seu passado (IV, XV, XVII) 

Henrique, o conselheiro, Madalena monologando (XVI , XVII, XXVリ  

Augusto, Madalena, o brasileiro escrevendo cartas (XXXI, XXXI1, XXX1II) 

OFCM: Tom6, Jorge, os primos do Cruzeiro e Ana do Vedor relatando o passado prximo ou distante (ill; XVII, 

XXVII; XVI; XXXII) 

Berta e Gabriela escrevendo cartas (VIII, XI, XXXI) 

Jorge, Berta. Frei Janu百rio monologando (XXI, XXVI; XXIV; IV) 

O fato de predominar, nos romances de Jロlio Dinis, o narrador extra- e heterodie- 

gtico, nぎo implica, de modo nenhum, em uma preocupaao do mesmo em eliminar, tanto 

quanto possvel, as marcas da sua presena na obra que cria. Muito pelo contrrio, e este tem sido 

o motivo de crticas ao escritor, por "interromper" continuamente a hist6ria narrada com seus 

coment百rios e digresses. Surgem assim os que consideram Os Fidalgos da Casa Mourisca a sua 

obra m言xima, justamente por n谷o conter aquelas "excresc6ncias". Mas o contrrio tamb6m se 

verifica, havendo os que sentem saudade das mesmas: nelas v白em a maior grandeza do escritor e 

preferem, ento, os demais romances. 

Partindo do principio, apontado por Genette e retomado por Carlos Reis (179), 

de que, independentemente da inten9含o do narrador, a sua presen9a na narrativa que cria 6 um fa-

to incontestvel, e tomando por base os tipos de discurso em que Todorov mais encontra as mar-

cas desta presena, procuraremos evidenciar as que o narrador extradiegtico deixou em todos os 

romances de Dinis, observando-as em rela9谷o 自  s fun戸es que o mesmo Genette atribuiu ao 

emissor da narrativa. 

Quanto 合  mais importante destas, a narrativa, desejamos apenas insistir no fato de 

que, apesar das interven戸es extradiegticas, sente-se que J心lio Dinis conta realmente uma hist6- 

ria, seus personagens adquirem autonomia existencial e constituem a sua preocupa9谷o marcante - 
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nぎo' a viso de mundo do narrador, nem tampouco a linguagem empregada, o significante, o 

"estilo" que avultam em suas obras, mas sobretudo aqueles seres humanos que, atrav白s destes 

recursos, adquiriram "vida" ante os nossos olhos. 

Muitas e evidentes so as formas com que o narrador dinisiano deixa perceber a 

sua fun戸o de organizador de um texto, chamando a aten戸o do leitor para as liga96es, as inter- 

rela96es existentes entre tudo o que 6 narrado: antecipa図es, retornos, refer自ncias a elementos de 

uma obra liter百rh escrita (tais como captulos), apresenta 9ぎo ou reapresenta戸o explcita de per- 

sonagens, abertura ou fechamento de narra吟o. Como se trata de fatos que j百  estudamos, basta 

lembrarmos frases do narrador, como aquela em que retorna ao in'cio da manha do dia do aniver- 

srio de Jenny, pois o que af aconteceu importa para a compreenso do que acontecer (UFI, p. 

297, XXXI), ou uma com que anuncia, prolepticamente, o conhecimento que se ir ter do tio Vi-

cente (AMC, p. 101, \'l), ou tamb6m a que explica quem era Clara, que ele havia colocado diante 

do leitor, sem apresentaao prvia (APSR, p. 40, VII), ou ainda aquelas com que abre e fecha a 

hist6ria dos fidalgos (OFCM, p. 14, I; p. 405, ConcIuso). interessante notar que, mesmo no ロ  l- 
timo romance, onde normalmente se diz que o narrador est ausente, continua, e em grande esca- 

la, o emprego destes elementos organizadores da narrativa, em expresses do tipo "aguardemos", 

"como dissemos", "j言  sabemos" e outras. (180) 

Devido a preocupa9ao constante do narrador em manter contato com o narrat- 

rio, v-se muito enfatizada, em J白lio Dinis, a fun悼o comunicativa, que aparece claramente nos 

tres primeiros romances e se faz mais discreta no ltimo. Atentando para as referencias diretas ao 

"leitor", ou indiretas, atrav豆s do emprego da primeira pessoa do plural ("entremos") e, mais niti- 

damente, da segunda e terceira ("Se vos demorais...", "expliquem como puderem"), ou entao, 

atrav6s de expresses mais indefinidas ("quem nao ter..."), poder(amos constituir um quadro 

aproximativo, que ajude a visualizar o que afirmamos: 

REFERENCIAS AO LEITOR 

INDIRETAS DIRETAS TOTAL 
UFI 34 46 80 
APSR 19 25 44 
AMC 28 42 70 
OFCM 19 06 25 

Observando as vrias ocorr6ncias corn que constitumos o quadro acima (181), 

percebemos que o narrador se dirige ao narrat白rio, geralmente, com uma ou mais das seguintes 

finalidades: explicar fatos que ocorrem na hist6ria, advertir, desculpar-se por algo que disse ou ir 

dizer, solicitar que o leitor interprete ou imagine algo, expressar desejo, declarar que nao ir trans- 
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crever um relato enfadonho (AMC, pp. 6-8, I; UFI, p. 20, II; UFI, p. 191, XIX e AMC, p. 122, 

V川; UFI, p. 193, XIX, AMC, p. 26, II; OFCM, p. 405, Concluso; APSR, p. 122, Xl). Vejamos 

apenas alguns exemplos: 

"A ociosidade absoluta imprime de ordin6rio aos atos do homem certa fei9谷o 

pueril, que ele procura sempre ocultar aos olhos estranhos. (...) 

E possvel, pois1 irmos encontrar Daniel em um dos tais momentos; e talvez 

que o possamos, por essa forma, prejudicar no conceito dos leitores. Mas, por 

quem so, lembrem-se que, em horas de 6 cio e enfado, ouso eu afirm-lo, nぎo t6m 

sido tamb6m demasiado escrupulosos na escolha de passatempos; e essa considera- 

戸  o decerto os far百  indulgentes." 

(APSR, p. 141, XXIV) 

"Aps isto (Carlos). escreveu uma palavra absurda (...) Ailicec; mas inverta-a 

o leitor e cessar a estranheza (...): Cec(lia. (...) Veja o leitor se poder interpretar 

estes sinais. (...)" 

(UFI, p. 172, XVII) 

"O feiticeiras fadas, que nos acompanha is quando por longe andamos, devo- 

rados de saudades, a lembrar-nos da terra em que nascemos, por que tぎo depressa 

nos abandonaisさ  chegada? (...) 

N5o acusem Berta por essa inexplicvel tristeza, que lhe invadiu o cora嫡o 

na pr6pria noite, em que voltara 白  casa paterna." 

(OFCM, p. 88, IX) 

Atravs dessas manifesta96es variadas, sente-se, porm, uma preocupa戸o constan- 

te, a de fazer com que o narrat百rio compreenda as atitudes dos personagens e, para isso, o narra-

dor aproxima um do outro pelas semelhan9as que procura evidenciar. Empregando vocativos, fra- 

ses interrogativas e imperativas, procura fazer com que o leitor reflita, antes do julgar, como se 

dissesse: "N6s tamb6m agimos como ele.". N谷o assume, por6m, uma postura superior em reIa戸o 

a ambos, o "n6s" que emprega o inclui, engloba as grandezas e fraquezas humanas de todos os 

tr6s: narrador, personagem e narrat言rio. 

J豆  dissemos, ao estudar um dos tipos de prolepses, que J6lio Dinis amava corno f i- 

Ihos os seres criados por sua imagina9含o (ao contato com o que%servava na vida) e essa atitude d6 

escritor, manifesta em vrias cartas, transparece claramente nas interven96es corn que o narrador 

procura despertar a simpatia pelo personagem, seja ele principal ou secund百rio, n5o permitindo 

que pairem dovidas sobre sua bondade, no dando margem a interpretaC6es err6neas de suas 

atitudes, em momentos onde as aparencias poderiam conden百-los. Aps as exclama96es de Dona 

Vit6ria, de que se deveriam trucidar os maus criados, frisa o emissor da narrativa que a dita 

senhora "n含o era capaz de bater num gato" (AMC, p. 427, XXV I); diante da crtica de 
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Ana do Vedor ao egosmo do velho fidalgo e m manter Berta ao seu lado, vm as palavras: "Cum- 

pre por6m notar que a boa Ana seria a primeira a aconselhar a Berta que ficasse, porque sentia 

verdadeira pena do estado a que chegara D. Lus." (OFCM, p. 338, XXXI); Jo谷o Semana, murmu- 

rando contra a sua clfnica pouco lucrativa, estava "a fingir de interesseiro consigo mesmo" 

(APSR, p. 99, XVII); Mr. Richard n甘o demonstrava abertamente, mas gostava muito do filho, 

como se v6 no episdio do relgio (UFI, pp. 56-57, V). 

No se pode enquadrar o emissor da narrativa cilnisiana - apesar de sua insistente 

conversa com o "leitor" ー  entre aqueles "narradores do tipo shandiano, sempre voltados para o 

seu pロblico e seguidamente mais interessados na rela戸o que com ele mantem do que com a pr6- 

pria narrativa", aqueles que Genette chama de "conversadores" (182). Em JOlio Dinis, o estilo 

dialogado nぎo se revela um fim, mas um meio que o Autor utiliza para aproximar o leitor dos per-

sonagens que nos apresenta dentro de uma determinada a戸o. E, segundo nos parece, tal estilo va 

ria em fun9首o dos mesmos, podendo mostrar-se mais f ntimo ou mais distante, mais srio ou mais 

jocoso. 

N'Uma Fam'lia Inglesa, o narrador emprega um tom levemente cmico, sobretudo 

quando se refere a Mr. Richard e seus amigos, realizando uma crtica bem humorada e indireta, 

como aquela sobre o "talento" do bom ingl6s para a jardinagem (que vimos ao estudarmos o ite- 

rativo) ou o modo como falava o portugus, trecho que merece ser citado. Morando havia mais de 

vinte anos em Portugal, como bom Ingl's que era, Mr. Richard no adotara os hbitos da terra 

nem respeitava a gramtica portuguesa, pelo contrrios 

"(...) (a) maltratava com uma irreverencia, com um desplante de brathr aos 

cus e de desafiar os rigores da f6rula mais indulgente. 

Nぎo desmentia Mr. Richard a asser9ぎo do autor das Lendas e Narrativas, 

quando afirma que sempre que um ingls, em casos desesperados, recorre a algum 

idioma estranho, nunca o faz sem o torcer, estafar, e mutilar com toda a barbari-

dade de um verdadeiro Kimbri. 

De fato, as cinzas de Lobato e de Madureira deviam agitar-se na sepultura 

sempre que Mr. Whitestone falava, porque as regras trivials de reg6ncia e de con- 

cord言ncia eram por ele atropeladas com uma frieza de 合  nimo, com uma fleuma, 

com uma impassibilidade, somente comparveis 白  s de um membro do Jockey- 

Club, ao passar com o cavalo por cima do corpo de algum transeunte inofensivo 

ou competidor derrubado na arena. 

No era mais feliz a prosdia, a alatinada prosdia deste recanto peninsular. 

As combina96es gramaticais de Mr. Richard, ao falar a nossa lfngua, saiam 

marcadas com um verdadeiro cunho brit含nico. V6nus, a prpria Venus, perderia 

aquelas iluses, que nqt refere o cantor dos Lusadas, se porventura ouvisse o por- 

tugus que ele pronunciaw. 
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Transparecia de alguma sorte nas ora戸es do seu discurso o crdito liberal 

de um verdadeiro cidadさo de Londres. O esprito conciliador e ordeiro, o consti-

tucionalismo arraigado naquele a nimo ingl6s, e adeso aos princ'pios intervento-

res adotados no seu pas, parecia haverem-se estendido, extravagantemente, ao 

campo da sintaxe portuguesa, levando Mr. Richard, num excesso de tend6ncia har- 

monizadora, a tentar nela concord言ncias de substantivos e adjetivos contra a abso-

luta e insupervel repugnさncia de g6neros e de nomeros; e a modificar a constitui- 

5o gramatical de um pas aliado, como a Inglaterra gosta de modificar a sua cons- 

titui戸o poltica." 

(UFlIpp. 11-12,1) 

A crtica se faz de modo inteligente e brincalh含o, utilizando os recursos mais simples. O discurso 

figurado transparece nas met貞foras e compara戸es - "maltrata-se" a gram百tica, "torce-se" e "mu- 

tua-se" o idioma como um "b百rbaro" Kimbri, "atropelam-se" as regras conlo um j6quei o faz 

com um transeunte, modifica-se a constitui戸o da lingua como se faz com as polticas. O conota- 

tivo se faz presente em expresses corno "desplante" e "desesperados", que acentuam a crtica, 

refor9ada com a refer6ncia erudita aos versos de Camうes. E, insistindo na metオfora com que os ci-

vilizados ingleses se transformam em povos b百rbaros ("atrocidades"), conclui-se a crtica em dis-

curso modalizante ("no sei se"). salientando ainda um tra9o tipicarnente brit言nico, o orgulho 
por n含o saber falar outras linguas (U Fl, p. 12, I). 

Em seu primeiro romance, caracteriza-se tamb6m o narrador por um tom sobretu-

do sugestivo, empregando muito o discurso modalizante ("n5o sei", "julgo", "parece") e as reti- 

c6ncias; sem afirmar, fora o leitor a pensar um pouco, mas a sugest5o6 t含o forte, que facilmente 

este chega aonde o narrador deseja. A cena da despedida de Carlos e Cecilia, ap6s a sua primeira 

entrevista, bem como as ocorr6ncias dos dias consecutivos, fornecem uma boa amostra deste es- 

tilo: 

"Despediu-se afetuosamente de Manuel Quintino e Ceclia (..J. Ao dobrar a 

esquina, que lhe devia roubar 言  vista o pai e a filha, ousou voltar-se, para olhar 

ainda. 

Manuel Quintino desaparecia j百  no portal; Cecilia, que ficara urn pouco 
atr白s, voltara-se.., ocasionalmente - julgo eu que ocasionalmente - de maneira 

que os seus olhares trocaram-se corn os de Carlos. 

Este fato, bem simples, foi durante todo o dia alimento para a irnagina9'o 

do rapaz. 

(・..) Da' em diante, o acaso... - n谷o sei que fosse outra coisa - fazia com 

que, todas as tardes, Cecilia estivesse 白  janela, quando Carlos passava a cavalo, em 
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dire95o dos arrabaldes; e de noite, quando o senhor Fortunato principiava a notar 

que ia j百  tardando o ch百, havia sempre um momento, em que Cecilia resolvia ir ver 

como estava o tempo, ficando alguns minutos por dentro dos vidros a contemplar 

o虎U. 

Ora queria ainda o acaso... - continuando a supor que era ele o motor de 

tudo isto - que fosse exatamente nessa ocasi5o, que voltasse Carlos dos arrabal- 

des, para onde de tarde passara." 

Saia, ora a p百, ora a cavalo, mas quase sempre os passeios, eram para fora da 

cidade. Afei9oara-se subitamente a companhia de um velho ingl6s, o tipo mais ma- 

9ador desta col6nia portuense, a ponto de ir 白  s vezes esper-lo ao escrit6rio e 

acompanh-lo com paciencia admirvel at6 casa - a qual ficava na dire9含o da de 
Manuel Quintino." 

(UFI. pp. 199-200, XIX) 

N'As Pupilas do Senhor Reitor, lidando com personagens simples, da aldeia, e se-

guindo a li95o de Rodrigo Pagan mno, parece o narrador deixar-se influenciar pelos mesmos e o ye- 
mos empregar, tal como Jos das Domnas e o reitor, os prov6rbios, as frases-feitas e as expresses 

religiosas, to ao gosto do povo, O narrador parece completamente 自  vontade, com seus "no sei 

que mais", "era um tal", "louvado Deus"... Seu tom 6 o de uma conversa amiga. Vale a pena 

comparar sua fala com a dos personagens j百  referidos, para entrever as semelhanas (183): 

"Diz-se que - quem mais faz menos merece, e que mais vale quem Deus aju-

da do que quem muito madruga, e no s& que maisー; ser assim; mas desta vez 

parecia que se desmentira o ditado ou pelo menos que o fato das madrugadas n5o 

excluira o auxlio providencial, porque Jos das Domas prosperava a olhos vistos. 

Ali por fins de Agosto era um tal entrar de carros de milho pelas portas do quin-

teiro dentro. S. Miguel mais farto poucos se gabavam de ter. Que abundancia por 

aquela casa! Ningu6m era pobre com ele; louvado Deus!" 

(APSR, p. 5, I) (narrador) 

"- E foi para isso que teve o trabalho de vir aqui? Ora, olhe, sr二Joo: n6s so-

mos conhecidos antigos e eu macaco velho, como deve saber, que j百  me nぎo deixo 

levar por essas. Aqui para n6s, por que nぎo tapou o vizinho da mesma forma as 

bocas ao mundo, que tanto falou do derri9o da sua filha com o filho do sineiro?" 

(APSR, p. 139, XXIII) (Jos das Domas) 

"Foi nesse momento que entrou o reitor no quarto. 

ー  No tempo das perdizes, no tempo das perdizes, tanto mentes, quanto diー  
zes. E manha velha de ca9ador." 

(APSR, p. 151, XXV) (o reitor) 
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N'A Morgadinha dos Canaviais, como j' comentamos anteriormente, o narrador 

assume uma postura de cicerone, procurando, atravs de um continuado emprego de metalepses, 

acentuar a iIuso de que ele e o narrat百rio est谷o presentes fisicamente no espaco e no tempo da 

hist6ria narrada. Tal fato, por6m, nぎo acarreta aquele tom falso de coisa aprendida de mem6ria, 

que caracteriza muitos "guias tursticos". Embora j言  no se vejam prov'rbios, o emissor da 

narrativa continua a manifestar-se atrav6s de uma linguagem coloquial, como se depreende dos 

exemplos abaixo: 

"Sobre a cmoda de pau preto era devotamente venerado o mais rubicundo, 

menineiro e bem disposto Santo Ant6nio, que ainda modelaram as mos de santei-

ro afamado. 

E seja dito de passagem que n5o sei por que a tradi頭o popular d百  a este 

austero franciscano o aspecto chorudo de um moderno reitor de farta abadia dc 
川deia・” 

"(”・）  urna criana, que prometia vir a ser ...Deus sabe o qu6." 

(AMC, p.91, VI) 

"Era o dito sr. Jo言ozinho, morgado e propriet百rio em uma das freguesias 
pr6ximas, chamada de Pinchうes; mas propriedades e morgadio andavam-lhe to 

embaraados em redes de demandas e hipotecas, que Deus nos acuda." 

(AMC, p. 174, Xl) (184) 

N'Os Fidalgos, a concentra戸o do interesse nos conflitos psicol6gicos vividos in 

tensamente pelos personagens, que lembram os her6is de Corneille, por sua luta entre o dever e o 

amor, e o s6rio problema social af retratado - a ru'na ou a sobrevivncia de uma classe social de 

pendendo da sua capacidade de transformar-se, e o prprio futuro de Portugal a f simbolizado (o 

tesouro escondido est百  no solo) ー  tudo isso leva o narrador ao emprego de um tom mais srio 
So pouqu(ssirnas as cenas c6micas que propiciem ao narrador alguma interven戸o brincalhona e 
se ligam a Frei Janudrio e Ana do Vedor, as白  nicas figuras que contribuem - sobretudo a primei 

ra, talvez a melhor caricatura feita por Dinis - para um "relax" do leitor no meio de uma a輔o de 
grande intensidade dram貞tica. A preocupa9谷o do frade corn a comida e a vida tranquila 豆  destaca- 

da em dois momentos importantes, entre a conversa de Jorge com Tom6 e a que ter com o pai 

(captulo lv) e exatamente no momento em que D. Lus abandona a Casa Mourisca e entrega as 

chaves da mesma 白  filha de Tom6 (capitulo XVIII). Em ambos os casos, a situa9言o apresenta um 

qu6 de D. Quixote e Sancho Pana, sofrendo o fidalgo com seus graves problemas de valores e o 

frade unicamente por seu prprio est6mago e comodidade, O narrador sabe introduzir o c6mico 

na hora adequada, utilizando sobretudo o discurso figurado (a ironia (a) e a hip6rbole (b)) e o 

modalizante (c): 
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"Em uma das espa9osas salas da Casa Mourisca (...) esperavam a hora de Ian- 

tar o velho fidalgo e o seu capelo-procurador frei Janu百rio dos Anjos. 

N5o foi rigoroso o emprego no plural do verbo da ltima ora戸o. 

Frei Janu百rio era quem esperava, porque essa era tamb6m a principal ocu- 

戸o dos seus dias. Os gozos do paladar mal lhe compensavam as amarguras destas 

longas expecta戸es. (a) Eram elas talvez que no o deixavam medrar na propor9さo 

dos alimentos consumidos, porque frei Janu百rio era magro. O mist6rio fisiol6gico 

desta magreza ainda no era para se devassar de pronto. (...) (c) 

l ー  (.) O dinheiro do clero sabem eles roubar! E que pena no ter谷o por nぎo 

deitarem a baixo os templos que por a' ainda h? Mas atrs do tempo tempo vem. 

Vontade no lhes falta. 

No sei se foi esta ltima frase que recordou ao padre que tamb6m a ele n誉o 

faltava vontade.., de comer. (c) O certo 6 que, mudando de tom, acrescentou: 

ー  Querem ver o Bernardino se esqueceu hoje do jantar? Isto so quase duas 

horas, e eu no ou9o tugir nem mugir na cozinhai Nada, aqui anda coisa. Corn li- 

cen9a, eu vou ver e volto j. 

E frei Janu言rio saiu da sala para ir pela vig6sirna vez 自  cozinha, que ele sus-

peitava abandonada pela incoria do cozinheiro, estando pois a fam'lia toda amea- 

cada com a tremenda cat'strofe de uma retardaco do jantar". (b) 

(OFCM, pp. 37-38, IV) 

Ap6s um rpido dilogo com o filho mais velho de D. Lus, que espanta o frade glut谷o, a ele se re-

fere o narrador com um termo muito coloquial: "E Jorge saiu da sala, deixando o egresso apateta-

do com o que ouvira"(QE旦銭  p. 47, IV). 

Chega Maur'cio 白  casa da ama-de-leite quando esta se encontra em pleno fabrico 

de p5o, acompanhada por v百rias auxiliares que cantam e riem, e a cena se torna cmica pela corn- 

para9さo erudita, e t谷o contrastante, que o narrador estabelece: 

"No meio desta legi含o feminina assim atarefada, a patroa da casa, que, como 

Glipso sobre as ninfas que serviam, ou, segundo a compara戸o cl百ssica, como o 

elegante cipreste sobre as vinhas rasteiras, olhava sobranceira para todas, superin- 

tendia no trabalho de cada uma e distribua as tarefas com mtodo e inteligencia. 

Era esta a tia Ana do Vedor, em quem j百  ouvimos falar, a que havia criadc. 

aos seus vlidos e sadios peitos os dois meninos da Casa Mourisca. Era ala enfari- 

nhada, arrega9ada, afogueada, com os cabelos escondidos debaixo do len9o ver-

melho que atava sobre o ocipital, com a voz potente, o olhar fino e os movimen-

tos fceis, apesar dos cinquenta anos j百  contados." 

(OFCM,p. 113, XI) 
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As interven戸es da boa mulher ocorrem exatamente no incio da problemdtica amorosa de 
Jorge e Berta (a cena j百  vista ) e no climax da mesma, quando nos aparece como a mぎe tipica, 
para quem o fato de uma moa nさo desejar casar com o seu filho querido e "perfeito" provoca 

uma enxurrada de palavras (OFCM, pp. 342-343, XXXII). 

Salvo essas excec6es intervalares, por'm, mant6m o narrador urn tom mais srio, 
que o assunto requer, mas que nきo impede a simplicidade no falar, predominando as express6es 
coloquiais atrav白s das quais mant'm o contato com o leitor, mas de forma discreta, no interrom-

pendo quase nunca a a戸o (atrav's de reflex6es) e procurando sobretudo acentuar as rela96es en-

tre os fatos narrados. Analepses e prolepses, emprego de pronomes pessoais e possessivos de pri-

meira pessoa, referncias a personagens, mostram um narrador presente sobretudo como organi 

zador de um discurso, que procura tornar claro para um determinado narratrio, funcionando 

suas frases do tipo "como j百  dissemos" tal como o "Ests me ouvindo?" da conversa telef6nica, 

faticamente, em suma, para usar a terminologia de Jakobson. Vejamos alguns exemplos 

"As entrevistas de Jorge e do fazendeiro tinham sempre lugar de noite, como 

j dissemos." 

"E de fato Jorge deitou-se (..J.Se dormiu 6 que n5o sabemos. 

Maur'cio dormiu com certeza melhor do que ele." 

(cF9M, p. 107, X) 

"Clemente (...) que nos tem andado longe da vista desde a primeira vez quc o 

encontramos (..j. 

Vimos em um dos captulos precedentes (...)' 

(OFCM, pp. 270-271, XXVI) 

Um fato que chama a aten9含o 百  o narrador, n'Os Fidalgos, quase n5o empregar a 

primeira pessoa do singular em suas interven96es; encontramos apenas um exemplo (OFCM, p 

38, IV) do que acontece tantas vezes nos demais romances (185), e talvez isso contribua, junto 

com a pequena presena de reflex6es que det6m mesmo a hist6ria, para que se note menos a sua 

presena e se diga, em consequ6ncia, que ele est百  ausente da obra e distante dos fatos narrados. O 

eminente Egaz Moniz, que tanto soube compreender o nosso Autor, embora reconhea os mri 

tos d'Os Fidalgos, chega a dizer que "so muito raciocinados: nasceram mais do c6rebro dc que 
do cora9言o. (・・.) Jlio Dinis no ousa representar-se." (186) Ousamos discordar do ilustre mdico 

e, para isso, chamamos a aten戸o para a fun戸o testemunhadora do narrador dinisiano, a qual se 

faz presente em todos os romances. Relembrando que a mesma, como o prprio Genette afirma, 

corresponde a "emotiva" de Jakobson, e diz respeito ao relacionamento (afetivo, moral ou 

intelectual) que o narrador mant'm com a hist6ria, pensamos que o emissor da narrativa, em 

Jlio Dinis, coloca-se sempre prximo dos personagens que pe em cena. N5o apenas pro- 
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cura explicar suas atitudes - como j foi dito - atravs de reflex6es genera lizantes, feitas muitas 

vezes na primeira pessoa do singular (discurso abstrato e pessoal), como tamb6m se trai continua-

mente pelas perguntas que dirige ao narrat百rio e, sobretudo, pela pontuac&o exclamativa (a) e pe-

los discursos valorativo (b), figurado (c) e conotativo Cd). Nunca o vemos impassvel diante dos 

seres humanos que apresenta; h sempre um adjetivo e/ou uma exclama95o a atestar que ele 

acompanha as alegrias e os sofrimentos que os mesmos vivem ou entao a indicar o seu repodio a 

determinadas atitudes. Apontemos apenas alguns dos muitos exemplos que se podem colher nas 

quatro obras: 

"Pobre rapariga! Mal sabia ela, que bem de perto a seguia a nuvem, que havia 

de assombrar-lhe o fulgor daquele contentamento! (a) (b) 

Ant6nia maquinava em sil自ncio contra ela.A semelhana de aranha, em 

trai9oeira emboscada, aguardava paciente que aquela buli9osa borboleta, que voa-

va em volta de si, viesse prender as asas na sua enredada teia." Cc) 

II f1, p. 269, XXV川) 

Horas depois de ele sair, passava Carlos, segundo o costume, por baixo das ja- 

nelas, donde ordinariamente Cec(lia o esperava. 

Desta vez, achou-as fechadas, e corridas as cortinas. 

Carlos estranhou aquilo, e por muito tempo n5o desviou os olhos delas. 

Atravs dessas desapiedadas cortinas algu6m o observava por6m. Era Cec(- 

lia・” (c) 

"O barbeiro entrou risonho, cerimonltico, afvel, modesto, penteado, feli- 

no - perfeita personifica9ぎo do ideal do barbeiro - todo mesuras, todo senhorias, 

todo humildades, todo delicadezas velhacas." 

(APSR, p. 80, XIV) (b) e Cc) 

"O missionrio C...) vinha seguido por uma coorte de mulheres de roupas es-

curas e cabelos cortados, que cantavam em chorada cantilena、  estas e anlogas qua- 
dras, que os mission百rios, ou os agentes seus, t自m quase sempre o cuidado de vul- 

garizar, como preparat6rias dos言  nimos inpressionveis das mulheres e crianas." 

(AMC, p. 341, XX) Cd) 

"Em noites assim conservava-se D. Lus longo tempo a janela do quarto. A 

fronte encostada na mao, os olhos fitos nos pontos iluminados da perspectiva e 

o pensamento ... ai, quem sabe por que melanclicas paragens andava o pensamen-

to do pobre velho?1" 

"Nesses corredores e escadas vazias e obscuras, ele, o senhor e propriet百rio 

do solar, movendo-se, com receio de ser descobertol Que situa戸o a sua! Que hu- 

mithadora situaao para o seu orgulho!" 

(OFCM,p.239,XXIII) (a) (187) 
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Diante dos ltimos exemplos apontados, ambos d'Os Fidalgos, bem como do des-

taque bem maior que o narrador, neste romance, dd ao problema amoroso e nぎo ao monet百rio, 

parece-nos dif'cil concordar com a afirma9ぎo de que tal obra nasceu "mais do crebro do que do 

cora戸o"; como em todas as outras, sentimos um narrador nada impass'vel, muito participante. 

E nさo 6 apenas atravs dos discursos valorativo e figurado, ou mesmo do modalizante (188), que 

ele se faz presente. Grande parte das "digresses" dinisianas, sob forma de discurso abstrato e/ou 

pessoa l, mostram-no interessado efetivamente 
p
or seus 

p
ersona

g
ens. Como sabe defend -los Des. 

de a 6 poca do Autor at6 os dias de hoje, h quem o censure por suas anlises psicolgicas ou so- 

ciais, considerando-as mat6ria sup6rf lua, que no contribui para "a grandeza ou amplitude dos 

episdios" e provoca at6 "desinteresse no leitor". (189) Pensamos, ao contrrio, que elas, alm 

de evidenciarem a fun戸o testemunhadora do narrador, contribuem, e muito, para aproximar o 

leitor dos personagens. Sem aquela insist6ncia sobre o que h百  de universal nas atitudes dos prota・  
gonistas das hist6rias, parece-nos que a identifica9甘o n5o seria t谷o grande. Como acentua Jos 

Rgio: 

"(...) se o Camilo cria personagens psicologicamente ricos e vivos, se o E9a 

demonstra a imagina95o psicolgica necessria き  cria戸o de tipos e 自  verdade do 

dilogo, ー  quem, no romance portugues do sculo passado, verdadeiramente faz 

anlise psicol6gica,6 Jlio Dinis.E ele quem pretende explicar os sentimentos e 

desmontar as consci6ncias." (190) 

Ed essa anlise psicol6gica, segundo pensamos, uma das grandes responsveis pela solidariedade 

que sentimos em rela戸o aos personagens. Al6m disso, poucas vezes (umas seis) ela ultrapassa 

meia pgina (191); entre as maiores, encontramos a que se refere aos movimentos autom百ticos da 

m言o, ao escrever, revelando preocupa戸es quase inconscientes, e aquela que revela as decep戸es 

do viajante em uma primeira viagem (UFI, p. 171, XIX e AMC, pp. 6-7, I), que dificilmente 

poder含o ser tidas como sup6rf luas. 

Nぎo so muitos os fatos da psicologia humana que o narrador evidencia, mas co-

mo sa
be perceber nuances diversas de um mesmo sentimento ou 百  ngulos diversos de abordagem1 

Na saudade, por exemplo, focaliza a dos que partem, tさo mais fcil e substituvel que a dos que 

ficam, a dos velhos, tぎo sem esperan9a, e a dos que chegam, aps longa ausencia, logo dissolvida 

no meio das decep6es (APSRJ p. 32, VI; OFCM, p. 190, XXV川; AMC, p. 29, II eAMC, p. 258, 

XVI; QfM, p. 88, IX). Uma menina que v谷  partir seu 自  nico amigo, um homem de idade, aferra- 

do a s suas id6ias e 白  sua casa, um jovem elegante e ctico ou uma moa educada na cidade que 

voltam a aldeia de onde sa斤am crianas... Tudo so perspectivas diversas pelas quais se aborda um 

mesmo problema, to igual e, ao mesmo tempo, tぎo diferente como 6 uma vida humana da outra. 

E isso o narrador dinisiano soube captar e demonstrar com clareza, atrav's dos pensamentos e 

a96es dos seus personagens e da anlise dos mesmos: 
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"Em todas as separa戸es tem mais amargo quinhぎo de dores, o que fica, do 

que o que vai partir. A este esperam-no novos lugares, novas cenas, novas oessoas; 

sobretudo espera-o o atrativo do desconhecido (...). Mas ao que fica ... l est§o 

todos os objetos que ve a recordarem-lhe as venturas que perdeu (...)." 

(APSR, p. 32. VI) 

"Saudades, mas saudades escuras de velhice, saudades de quem n言o tem futu- 

ro, era o que havia naquela alma." 

(OFCM, p. 190, XVIII) 

"O perfume da saudade 6 como o de certas flores, que s se percebe quando 

de longe o recebemos. Se, iludidos, as tentamos aspirar de perto, dissipa-se." 

(AMC, p. 29, II) 

Na alegria, to caracter'stica dos ingleses, distingue o narrador a dos s'rios, conta- 

giosa como a da vit6ria, a das crianas, instintiva (e tぎo livre nas inglesas), a do regresso de uma 

pessoa querida, an百rquica e intensa, mas curta, a da noite de Natal em famflia, candida, indo dire-

ta ao cora戸o; mostra tamb6m como ela se pode misturar 合  tristeza e o poder quo tern para abran-

dar os corac5es e faz白-los recept(veis aos desejos alheios (UFI, pp. 8-10, I, 347, XXXVI; AMC, p. 

490, XXX, 539, XXXIII; UFI, p.103, X; OFCM,pp.86・87,V川  elX;AMC,pp.220221,XlV; 

UFI, p. 263, XXVII e AMC, p. 538, XXXIII). 

Retratando o amor com realismo, det6m-se o narrador em algumas das suas carac- 

ter(sticas: as formas variadas que apresenta - conforme o temperamento dos enamorados ー' as 

atitudes infantis que neles provoca - tais como a timidez que se apossa dos mais arrojados -, a 

import合ncia que assume para OS mesmos a opini5o alheia, o tipo de leitura que preferem, o car-

ter il6gico dos seus desejos (temer ser visto, por exemplo, ao mesmo tempo que se deseja ser dos- 

coberto), o assunto dos dilogos que alimentam sua imagina95o - tさo diverso daquele dos roman- 

cesー, o ciロme (APSR, pp. 35-36, VII; UFI, pp. 191 -1 96, XIX, pp. 240-241, XXIII; AMC, p. 498, 

XXXI e OFCM, p.94, IX, p.221, XX!). Como afirma Adonias Filho: 
~，  

"(Jロlio Dinis) submerge para mover (...) a experi倉ncia do cora9含o nos limites 

da paix5o efetiva precisamente porque quotidiana e comum.E o tempo do amor 

em uma coloca95o normal, sem exageros e sem viol6ncias, o estado passional se 

fazendo to espontaneamente que for9a nossa participa戸o e nossa solidarie・  
dade." (192) 

Por vezes, o emissor da narrativa observa a parte obscura, irracional, da mente hu- 

mana: uma moa de razo l自cida como Jenny chega a imaginar quo o retrato da m5e muda do ex- 
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presso, denotando tristeza ou alegria (UFI, p. 103-104, X); Cancela sente o mesmo em rela戸o 合  
sua casa, que lhe aparece triste justamente no dia em que ir encontrar a filha j百  enfraquecida 
(AMC, p. 331, XX); ao penetrar, 言  s escondidas, em sua velha casa, D. Lus chega a acreditar em 

apari戸es (OFCM, p. 241, XX川). 

Analisando apenas alguns tipos humanos, sabe J自lio Dinis apresent-los de forma 

bem diversa, destacando de cada vez alguns tra9os especficos. Carlos, Daniel, Henrique - como o 

pr6prio Autor o declara (193) -, e Maur'cio constituem realiza96es de um mesmo tipo, mas co-

mo diferem uns dos outros No irm5o de Jenny o narmdnr dRgt月m n hnm rorつh登。。。 e；ーハr'H一  
ー  vendo que um alto comerciante est言  prometendo a um amigo um cargo que j百  foi ocupado, o 
rapaz n谷o se cont6m e fala a verdade (UFI, p. 81, V川); trata-se do mais simptico dos persona- 

gens "levianos" de Dinis. Daniel comete faltas bem mais graves, quase se apaixonando pela futura 

cunhada; Henrique, apesar de seus tra9os positivos,6 vaidoso, temerrio e, bem diferente de Car- 

los, n5o se espanta diante das costumeiras "manobras" polticas; Maurcio mostra-se demasiado 

influencivel pelas m百s companhias (APSR, pp. 197-200, XXXII; AMC, p. 372, XXII; OFCM, p 
125, X川). Margarida, Madalena, Berta e Gabriela n5o constituem "fotocpias" de Jenny, apesar 
do esprito ref loxivo que as une; Ceclia, Clara e Cristina tamb6m no so iguais. 

Procurando aproximar o leitor dos vrios personagens, o narrador vai tecendo seus 

coment百rios gerais sobre a psicologia humana: em sociedade "n5o est百  em moda trazer o cora戸o 

avista";' amargo ver-se desprezado pela pr6pria Consciencia; a convalescen9a do ceticismo 6 su-

jeita a recadas; os caracteres influenci百veis "suo instrumento poderoso do bem ou do mal, con- 

forme a m§o que deles usa e a inten戸o que os dirige"; o costume da refIex5o e da auto-anlise le 
yam ao conhecimento profundo do cora椅o humano; "os caracteres concentrados (...) alimen-

tam-se ordinariamente de uma id6ia fixa (...), de uma iIuso"; "nぎo h百  quem sustente mais 

tremendas lutas (internas) do que os timidos"; s vezes, "nem conosco somos sinceros" (UFI, p 

28, III; APSR, p.207, XXXill; AMC, p.241, XV;OFCM,p. 125,XllI;UFI,p. 19, ll;APSR,p 

57, X; AMC, p.272, XVII; OFCM, p. 138, XIV). E vo desfilando diante de n6s alegria e tristeza, 

descren9a e esperana, ref Iex5o e leviandade, e tantos outros problemas desse "bicho da terra t5o 

pequeno"... (194) 

Sampaio Bruno afirmou que o sucesso de Dinis vinha da "alegria do pGblico em se 

sentir passar de espectador a ator em obra literria" (195), e a an6lise psicol6gica - tornamos a 

insistir - provavelmente contribuiu para isso. 

Genette reconhece que as vrias fun96es do narrador se intercomunicam e que se 

trata mais de um problema de "6nfase" ou "peso relativo"; Carlos Reis acentua a dificuldade que 

existe para sepa,j百-Ias e cita um texto de Flaubert que tanto poderia ser exemplo da fun9ぎo teste- 

munhadora como da ideol6gica. (196) As anlises psicol6gicas do narrador dinisiano, pela preocu 

pa博o que apresentam em levar o leitor a compreender as atitudes dos personagens, remetem tan- 
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to a fun戸o comunicativa, como 白  testemunhadora. Levando em conta, pois, essa inter-re!a博o 

existente e sem pretender um carter absoluto para os exemplos que apontarmos, passemos, 

agora, 自  fun崎o ideol69ica que, em nosso Autor, parece muito enfatizada, visto que todos os ro-

mances apresentam um "comentrio autorizado da a戸o" individual ou social (197), apresentado 

sob forma de discurso pessoal e/ou abstrato. 

Tal como ocorre com as anlises psicol6gicas, tamb6m nさo nos parecem mat6ria 

sup6rflua as digresses sobre problemas sociais em Portugal, que aparecem sobretudo n'A Morga- 

dinha e dizem respeito, por exemplo, ao abandono das pobres mestres-escolas pelos governos 

(AMC, pp. 122-124, VIII),a fraude eleitoral deteriorando um sistema pelo qual muitos deram a 

vida (AMC, pp. 478-479, XXX) o ao fanatismo religioso que destri os lares e incentiva as multi- 

dうesa cometer injusti9as (APSR, pp. 248-249, XXXIX; AMC, pp. 317 e 320, XIX; p. 414, XXV). 

Al6m de valorizarem os epis6dios com que o leitor se depara (pelo menos as duas ltimas), contri- 

buem para chamar a aten戸o para os problemas que assolavam o pas - o que est百  bem de acordo 

com urn "livro-instrumento" -, sem fazer com que as hist6rias percam seu valor enquanto fic o, 

capaz de interessar o leitor. 

Referindo-se 白  influencia dos Contos do Tio Joaqiin n'As Pupilas, afirma Irwin 

Stern que a finalidade moralizante surge muito mais explicitarnente nos pequeninos contos de 

RodrigO Paganino do que na obra do Dinis. (198) Tal fato parece realmente vlido para os trs 

primeiros romances, mas difcil de aplicar ao ltimo, onde a finalidade did百tica se v6 bem indica- 

da. No "pr6logo", o narrador mostra corno a hist6ria daquela famlia fidalga era igual 白  de tantas 

outras que haviam deixado arruinar-se as suas propriedades (OFCM, p. 7, I); no terceiro captulo, 

Tom6 d百  um conselho a Jorge: N5o 6 verdade que se diz que h' l言  um tesouro escondido? Pois 

cave na terra que o h百-de encontrar" (OFCM, p. 37, Ill). Na concluso, finalmente, torna-se ex- 

plcito o ensinamento: "Assim aprendessem nessa li9ぎo tantos que deveriam segui-la, e talvez que 

a riqueza do pa's se desentranhasse do solo, onde ainda est百  enclausurada, surgindo 合  luz para 

nos apresentar aos olhos de outras na9うes dignos da nossa 6 poca e do trato de terra que ocupamos 

na Europa." Dedicando-se a uma agricultura renovada e a poiada por institui9うes de crdito, fora 

Jorge "quem desenterrara do solo o tesouro escondido", cumprindo-se, assim, a lenda da Casa 

Mourisca (OFCM, p. 405, Concluso). Tal fato, por6m, nぎo impede que este seja o romance com 

menos coment百rios do narrador a a戸o. Observando a estrutura da obra, v-se que eles aparecem 

apenas no primeiro captulo, atrav6s das breves palavras com que se expe o problema, e na con- 

clus5o. O emissor da narrativa deixa que a hist6ria se desenvolva por si e enfatiza muito mais a 

problem百tica amorosa que a monet百ria: enquanto a primeira vai do captulo V川  ao XXXVII, 

a segunda ocupa os primeiros sete captulos e 6 vista sobretudo enquanto viv谷ncia psicol6gica de 

Jorge, que, um pouco como Telmaco, toma consci6ncia das suas responsabilidades... Em todos 

os romances de Dinis, pois, independentemente de virem os coment呑rios aos problemas sociais 

no meio da a戸o ou ap6s o seu t6rmino, a hist6ria mant百m sempre sua integridade e o que fica na 
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lembranCa do leitor 6 sobretudo a verdade psicol6gica dos personagens, aqueles tra9os que tam- 

bm so nossos, e os conflitos pessoais que vivem. A o nica exce戸o talvez seja A Morgadinha, em 

que o leitor parece ficar mais marcado pela problem百tica do fanatismo religioso, mas esta talvez 

n谷o o atingisse tanto se n5o fizesse parte de uma hist6ria, com personagens que conhecemos bern 

e conosco se parecem. 

Os coment百rios extradiegticos n§o se Umitam a explica戸o de fatos psicol6gicos, 

nem 白  crtica de problemas sociais graves do pas; podem tamb百m revelar simplesmente o pensa-

mento do prprio narrador em rela戸o aos costumes portugueses, a mulher e ao tipo de pessoas 

e atitudes que ele aprecia ou n5o. Digresses bastante amplas, em discurso claramente pessoal, 

expressam seu amor aos valores nacionais: o tipo portugu6s de beleza feminina, encarnado em Ce- 

cilia, a comida saborosa e "verdadeira" de J0谷0 Semana, os costumes rurais (esfolhada) ou fami- 

Hares (consoada). E esse amor 6 t5o grande que produz uma das suas mais longas digresses - um 

captulo inteiro (o Xl) dedicado a Cecilia ー, faz com que compare os pratos portugueses aos cas- 

ticos perodos de Frei Lus de Sousa (APSR, p. 106, XV川), e leva-o a "personificar" a noite de 

Natal e seus festejos, a que se dirige em discurso comovido (AMC, pp. 221, 231 -232, XIV). 

Um fato digno de nota 6 que nem sempre o narrador se reserva o direito de co-

mentar a a95o, elogiar ou criticar. As vezes - e sobretudo nos dois 丘  ltimos romances - vemos 

uma mesma id6ia ser manifestada pelo narrador e por personagens. E interessante notar que o elo- 

gbo aos costumes nacionais, bem como a crtica 白  fraude eleitoral (se n5o levarmos em considera- 

戸o o desabafo raivoso do brasileiro derrotado) cabem apenas ao narrador, enquanto que a que se 

faz aos politicos, ao fanatismo religioso e a nobreza orgulhosa e ociosa, bem como a viso do pa-

pel da mulher aparecem tamb6m nos personagens. 

Em reIa戸o aos polticos, vemos o narrador comentaro decl'nio do ideal na pes-

soa do conselheiro (AMC, pp. 95・96, VI e pp. 186-1 87, XI) e encontramos o ervanrio Vicente a 

fazer-lhe coro (AMC, pp. 256-257, XVI o p. 353, XXI). 

O orgulho tolo dos nobres ociosos e decadentes v6-se criticado atrav6s de uma in-

sistente ironia do narrador, alicerada na velha met百fora da "drvore geneal6gica", que aqui adqui-

re nova vida. Os convidados para o jantar em honra de Gabriela so todos da "mais genufna fidal-

guia da prov'ncia", descendendo diretamente de her6is das origens da monarquia. H百  entre eles 

quem tenha "tirado a limpo" o lugar que lhe compete em sua 百  rvore ilustre, provando ser "o vig白- 

simo ou o d白cimo-stimo rebentぎo de sua preclar(ssima cepa", no戸o muito 6 til e "valioslssima" 

para a humanidade... Evitando o cont百gio com sangues impuros e a "infec戸o das id6ias novas", 

tais figuras mostram-se um tanto enfraquecidas quanto aos dotes ffsicos e intelectuais, mas con- 

tm "o fermento da fidalguia", que supre bem "a sa丘de e a ilustra95o": "Embora estivessem um 

tanto enfezadas e pecas quase todas aquelas verg6nteas, sempre derivavam de uma profunda ce- 

pa; e quem no havia de preferi-las a ramos embora cheios de vi9o, cujas razes estivessem 白  flor 

da terra?" (OFCM, pp. 170-171, XVII). A crtica do narrador aliam-se as censuras de Jorge e Ga-

briela (OFCM, pp. 50-51, V e p. 384, XXXVI). 
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A crtica さ  s beatas aparece em etapas. N'Uma Famlia Inglesa encontramos a figu-

ra bastante cmica da senhora Josef inha da A gua-benta, "cunhada do homem da sobrinha da co-

madre da sra. Ant6nia" e tさo interessada pela vida alheia ciue: "Era mais aue amor de saber o aue 

a possuia; era ansia, era tebre, era cettrIo" (UH, pp. 242-243, XX IV). J百  n'As Pupilas, apesar das 

circunstancias ainda c6micas que se fazem presentes, j百  aparece a crtica expl(cita do narrador, 

que nos descreve a senhora Josefa da Graa e comenta, em discurso pessoal (a), valorativo (b) e 

figurado (c), ao longo de uma pgina, o tipo e os responsveis pela sua existencia: 

、  

"Era uma mulher cor de cera, muito macilenta, de olhos meio fechados e 

sorriso de beatitude nos l百bios. (...) 

Das m含os pendia-lhe constantemente um comprido rosrio. 

Era enfim um desses tipos de beata, comum nas nossas aldeias; - mulheres, 

cuja vida se passa em devo戸es contfnuas, em novenas e vias-sacras e em perene 

confisso; obra dos gordos missionrios, que deixam a outros o cuidado de desbra-

var a gentilidade das nossas possesses, para andar na tarefa mais c6moda de to- 

Iher o trabalho e a atividade na casa do lavrador. (a) 

Imbuindo o esprito das mulheres de preceitos de devo戸o absurda, afas- 

tam-nas do ber9o dos filhos, da cabeceira do marido enfermo, do lar dom6stico, 

para as trazer ajoelhadas pelos confessionrios e sacristias; com uma brava elo- 

q溌ncia, perigosa para quem nぎo tiver o senso preciso para a achar ridfcula, incu- 

tem-lhes falsas doutrinas, desmentidas e condenadas em cada pgina do Evange- 

Iho, t百o severo sempre contra fariseus e hip6critas. (...) (b) 

Era a sra. Josefa da Graa a mais famigerada verg6ntea deste viveiro de aspi・  
rentes a santas, que se estava organizando na aldeia. (c) O reitor, que n5o era para 

imposturas, tratava-as a todas com aspereza, o que no lhe granjeava muitas simpa-

tias neste beato congresso." 

(APSR, pp. 248-249, XXXIX) 

J百  n'A Morgadinha o cmico desaparece por completo e, em lugar de descrico e amplo coment言- 

rio do narrador, deparamo-nos com a a9ぎo concreta da sra. Cat'rina do Nascimento de So Jo5o 

!3aptista, contra a qual se levanta a fala de Madalena, o pensamento de Henrique, e a crtica viva 

dos mais atingidos~ Z6 P'reira e o Cancela (AMC, p. 149, IX; pp. 31 6-318, XIX; pp. 107-1 08, 

VII; pp. 336-338, XX e pp. 420-421, XXV). 亡  interessante notar o emprego do discurse figurado, 

animalizando, em um certo sentido, as beatas, como far百  mais tarde Ea de Queirs. (199) 

Comparem-se os dois textos: 
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"Mal o Cancela levantou a mo sobre a cabe9a do padre, as beatas ergueram 

um alarido de atordoar c6u e terra. (...) 

- Aqui-deI-rei que matam o sr. fr. Jost 

- Ai que matam o santinho do missionrio! 

E estas e outras vozes pipilavam, uivavam e chiavam aquelas esgani9adas 

mulheres, sem que o zelo religioso as decidisse porm a intervir mais ativamente." 

(AM9, p. 343, XX) 

"Sentia-se o mastigar ruminado dos queixos". "As velhas, pela escada, empa- 

cotadas nos abafos, iam ganindo "adeusinhos". " Um pequeno suspiro simult- 

neo, perdido na gralhada das velhas, ergueu o peito de ambos (Amaro e Amlia)". 

(200) 

A viso da mulher, em Dinis, mostra-se fundamentalmente uma s6, atravs das di- 

feren9as de temperamento: mais racional ou sensitiva, mais ajuizada ou caprichosa, ela sempre se 

caracteriza pela bondade e pelo desejo de fazer felizes os seus, mesmo que isso lhe custe sacrif(- 

dios - seu posto de honra 6 ao lado dos doentes. (201) Assim sendo, n5o hd diferen9as fundamen-

tais entre Gabriela, Berta, Cristina, Clara ou Margarida. Todas sabem amar, sacrificar-se e lutarー  
Gabriela est言  disposta a renunciar 白  vida de cidade, que tanto aprecia, para casar com Jorge e sal- 

v-lo, e aos seus, da ru fna; Berta renuncia 白  pr6pria felicidade pessoal pelo bem do velho orgulho- 

so; a t'mida Cristina retira for9as do mais fundo do seu ser para tornar-se enfermeira dedicada e 

corajosa do homem que ama; Clara desperta o interesse de Daniel e Margarida o "conquista", 白  
cabeceira do pobre Alvaro; todas ocupam seu lugar ao lado dos doentes. A diferen9a reside no 

fato de que o narrador, vendo Clara em a9谷o, afirma explicitarnerite, atrav6s de amplo discurso 

abstrato, a grandeza que toda mulher assume nestas horas e o domfnio que a' exerce sobre o ho-

mem (APSR, p. 118, XX); diante de Margarida ou Cristina,6 a prpria diegese, penetrada pelo 

discurso valorativo e modalizante, que insiste na mesma id6ia (APSR, pp. 268, 269, XLI; AMC., 

p. 424, XXVI e pp. 430-435, XXVII); finalmente, Berta e Gabriela simplesmente a vivem e a 

afirmam por si mesmas: 

"- O tio Lus est百  bastante doente. (...) Naquele estado n谷o pode prescindir 

de certos carinhos e desvelos, pr6prios s6 de uma mulher. 

- No, Berta; nぎo 6 aqui o teu lugar. Eu nぎo sou teu pai. 

- Mas' meu padrinho e est百  doente. E a cabeceira de um doente uma mu- 

Iher est白  sempre no seu lugar.e o nosso posto de honra - respondeu Berta, com 

aquela entona9言o carinhosa com que as raparigas sabem enfeiti9ar o cora9含o e 

enlear a vontade dos seus velhos pais e av6s." 

(OFCM, p. 300 o 308, XXIX) 
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Atrav6s do essencial, permanente, h' na presen9a feminina o varivel, e s谷o as pr6- 

prias heronas - Madalena e Gabriela - que mostram a necessidade de cada homem buscar o tipo 

de mulher adequada ao seu temperamento (AMC, pp. 364-365, XXII; OFCM, pp. 255-257, 

XXIV). 

Sente-se que o escritor, sobretudo na ltima obra, deixa aos personagens a tarefa 

de expor seu pensamento, vivendo-o em plena a9甘o, quer rio plano sodia-econ6mico - id6ias de 

Jorge, Gabriela e at6 D. Lus (no final da hist6ria) sobre a verdadeira nobreza (OFCM, pp. 50-51, 

V; pp. 384 e 386-387, XXVI) ー, quer na vis谷o da mulher e do amor. Naief S'fady afirma que, 

n'Os Fidalgos, o aburguesamento da fidalguia, atrav6s do trabalho, "6 o elemento constante da 

proje9首o psicol6gica de Jorge e da fixa95o de seu carter". (202) Em matria de amor, pensamos 

n6s, outro tanto acontece, aparecendo sobretudo atravs de mon6logos dos her6is o que antes 

vinha como coment百rio do narrador. A passagem da fun貞o ideol6gica aos personagens talvez seja 

o motivo pelo qual muitos no percebam as marcas das demais fun96es e afirmem que o narrador 

est自  ausente desta ltima obra. 

Examinar a fun9言o ideol6gica no narrador dinisiano implica em mencionar uma fi-

gura importante, presente nos tr6s romances rurais: o padre. Com  aquele sentimento de justi9a e 

amor a humanidade que o fazem a todo momento explicar as atitudes dos personagens, n言o podia 
o emissor da narrativa deixar de focalizar as duas faces desta figura humana, embora separando-as, 

romanticamente e com provdveis fins did百ticos, em dois personagens extremos: o bom e o mau. 

Cada um dos romances ilumina uma figura, deixando a outra na sombra. 

N'As Pupilas, o narrador destaca o padre Ant6nio, velho e born, que tinha "o 

Evangelho no cora9ぎo" (APSR, p. 7, I) e vivia para a felicidade dos seus paroquianos, permitin- 

do-lhe manifestar-se por a96es e pensamentos; deixa na sombra o outro, o padre Jos, gordo 

fabricante de beatas, trazido き  hist6ria apenas atrav6s dos comentrios de Josefa da Gra9a, sua fiel 

seguidora (APSR,  p. 250, XXXIX) e, indiretamente, atrav's do longo discurso pessoal com que o 

narrador invectiva esse tipo de gente (APSR, pp. 248-249, XXXIX). N'A Morgadinha, o foco de 

luz incide sobre o missionrio, frei Jos6 (AMC, p. 341, XX), com seu "6dio farisaico" (AMC, pp 

319 e 322-323, XIX), e seus asseclas, como o padre sem nome que ajuda o brasileiro Seabra a 

armar o motim (AMC, p. 401, XXIV); fica na sombra o bom "cura", que s aparece brevemente 

na cena da igreja e na do cemit6rio (AMC, p. 323, XIX e p. 410 e 416, XXV) 

O narrador, porm βrocede de modo igual nos dois casos, nr denunciando, 

assim,sua posi95o frente 白  diegese. Quando destaca o padre bom, a sombra em que o outro recai 白  
muito grande - aparecendo apenas atrav6s de uma das suas representantes, no existe enquanto 

personagem; focalizando o mau, porm, a sombra em que fica o bom n5o 6 completa, visto que 

suas manifesta96es em cena, embora pequeninas, acontecem em momentos cruciais - tenta 

afastar Henrique do perigo por que est6 passando, na igreja, e d百  provas evidentes de sua bondade 

e coragem, n言o apenas tentando acalmar os amotinados do cemitrio, como tamb6m se colocando 
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ao lado de Madalena no momento em que isto poderia significar a morte de ambos. As diferencas 

se fazem sentir tamb6m na figura destacada, tanto nas caracteristicas morais, como no modo corn 

que so expressas. O reitor 6 uma figura humana - embora bondoso,6 capaz de iras de "Adamas- 

tor", como a que o assalta ao descobrir namorando o menino que devia preparar para padre 

(APSR, p. 18, IV); do mission呑rio temos uma caricatura desapiedada - n苔o h百  nele um 丘  nico tra- 

co bom,6 hip6crita, onipotente, "assassino" e poltro, em suma, a encarna9谷o do mal. Quanto ao 

segundo aspecto, percebe-se que o padre bom se manifesta atrav6s de discurso referido, em extro- 

pec9谷o e introspec9o; o mau, por6m, 6 visto de longe, atrav6s do discurso narrativizado e figura-

do com que se resume sua terrorfica prddica (AMC, p. 320, XIX), s6 uma vez fala diretamenteー  

quando expulsa Henrique e os acompanhantes da igreja (AMC, pp. 322-323, XIX) ー, nunca lhe 

vemos a interioridade, a n5o ser no que deixa escapar atrav6s de seus olhares. A simpatia do narra-

dor por um personagem e o repadio total ao Outro se evidenciam no modo diferente com que os 

apresenta: permite ao bom, quando na luz, a introspec9首o que o aproxima do leitor, e, mesmo na 

sombra, uma a9o concreta e pessoal na diegese; o mau 6 apresentado apenas de fora, de forma 

violentamente caricatural. 

E o Frei Janu百rio, d'Os Fidalgos? Embora tratado caricaturalmente,6 um ser hu- 

mano. Mostra-se glutぎo, pouco inteligente e at6 capaz de maldadezinhas, como as que fez com 

Jorge, mas sabe ser enfermeiro dedicado; como acentua o narrador, "apesar dos seus defeitos, n5o 

era um cora9さo insensfvel, e por D. Lus tinha uma afei95o sincera" - embora percebendo, com 

desgosto, que o fidalgo doente n谷o sentia refrig6rio com sua presen9a, "conservou-se fiel ao seu 

posto" (OFCM, p. 375, XXXV). 

O narrador utiliza recursos variados para expressar seu pensamento em rela9ぎo aos 

padres; atrav6s dos discursos abstrato, pessoal e valorativo, bem como dos figurado e conotativo, 

deixa bem clara sua posi9ぎo, romntica e portuguesa, por sinal. Valoriza "o padre segundo a men-

talidade simples da aldeia portuguesa: calmo, terra-a-terra, com dimens6es compreensveis (...) 

Um padre sem mist6rio (...), que 6 admirvel no desempenho das suas fun96es" e "que n百o ate-

moriza (...)." (203) Critica o padre conservador, apeqado aos bens materiais e ao Doderio b sairi- 

tua!, assustado diante das id白ias novas, incentivador de superstic6es e de um sentimentalisno reli- 

gioso impregnado de tristeza; e como carrega nas tintas com que o retrata. 	 ~ 

Diante do que considera "fanatismo religioso", nぎo desponta o mais leve sorriso 

da parte do narrador, tal coma ocorre frente ao desvirtuamento do sistema eleitoral na aldeia, 

onde um "caudilho" traz seus eleitores 白  vota9ぎo como "um guardador de cabras, 白  frente do seu 

rebanho" -- aquela pobre gente nada entende do que est Fazendo; em sua inocencia, serve aos 

ambiciosos, e o emissor da narrativa dela se cond6i (AMC, pp. 478-480, XXX). Joo da Esquina 

e Pertunhas se revelam bastante divertidos em sua baixeza; os primos do Cruzeiro, apesar de de-

vassos e brutos, quando surpreendidos por D. Lus, olham-se "com o gesto c6mico de dois cole-

giais encontrados em flagrante delito de insubordina9ぎo" (OFCM, p. 248, XX川); diante da che-

gada dos "eleitores" do morgado, por6m, e sobretudo frente ao padre mau, a censura nぎo se ama- 
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niza atrav6s do riso - o emissor da narrativa assume uma seriedade total. H百  graus na critica que 
ele realiza, e os personagens e fatos n言o sさo tratados todos de modo igual. 

De qualquer maneira, o humor 6 uma constante em Jlio Dinis, que o coloca na 

dosagem e na hora certa, amenizando os momentos em que a caracteriza9ぎo demasiado prolonga 

da come9a a enfastiar o leitor, ou trazendo um "relax" para os momentos de tenso. 

N'Uma Famlia Inglesa, a demora do narrador para entrar na a9さo propriamente 
dita vさ-se suavizada por pequenos "epis6dios c6micos": Mr. Richard "assassinando" a l'ngua por- 

tuguesa, ou devastando, com seus "talentos" de jardineiro, as pobres piantinhas; Carlos pondo o 

escrit6rio de Manuel Quintino de pernas para o ar e o bom velho conversando com sua caneta.. 

Neste mesmo romance, tamb6m vemos o outro emprego do c6mico: no cl(max do conflito, quan- 

do o guarda-livros imagina que o filho do patro abusou da sua confian9a e amizade, h百  um corte 

cinematogrfico e aparecem os amigos do velho ingl6s, t5o diferentes em seus temperamentos, 

mas to iguais em seu esprito britnico, como acentua o narrador, bem humoradamente. 

N'As Pupilas, as "fofocas" se seguem a s confus6es noturnas e a s suas consequ6n- 

cias imediatas; constituem um intervalo c6mico e crtico, destacando-se a' a simptica figura de 

Joana, a criada de Joo Semana, que sai 白  luta contra a beata, em defesa de Margarida. Discor 
darYOSda opini5o de Irwin Stern de que as v百rias empregadas, em Dinis, "parecem ser a mesma 

personagem" (204); bem diferente o tratamento dado a Ant6nia e 白  s outras tr6s - Joana, Ma- 
ria de Jesus e Ana do Vedor. Estas so retratadas com simpatia, ao passo que aquela nem merece 
descri戸o (UFI, p. 126, X川), d comparada a aranha trai9oeira, e muda de campo, espertamente, 

quando v6 a batalha perdida. O narrador ironiza suas palavras e a96es - seu"dio cordial" s 

"tenta96es dot. dem6nio e dos maus inimigos da alma", e seu "tino poltico" (UFI, p.3 XXXI e 

p. 365, XXXIX)・  Nさo se percebe ironia, por6m, nas refer6ncias que faz a Joana, "boa mulher" 

devotada ao patrro e amiga das pupilas (APSR, p. 110, XIX e pp. 252-254, Xxxix), nem tam-

pouco nas palavras com que caracteriza Maria de Jesus - a "edi95o popular" da santa alma de 

Deus que era a tia de Henrique (AMC, p. 27, II), ou Ana do Vedor, que tem coragem de enfren 
tar o pr6prio D. Lus, em defesa do rapaz que criou como filho. O motivo desta simpatia pelas fi 

guras rurais talvez se explique pelo fato de que os criados "na aldeia fazem quase parte "da fa- 

mlia, participando das suas alegrias e tristezas, recebendo o filho do patro com "sorrisos de 

j6bilo n谷o afetado" (APSR, pp. 82 e 77, XIV) - na aldeia, o tipo de vida adotado diminui as 

distancias sociais e aumenta a amizade. 

N'A Morgadinha, so figuras c6micas o mestre Pertunhas, o brasileiro Seabra, Da 
Vit6ria e at百  o pobre Z6 P'reira, mas, enquanto as duas ロ  ltimas so vistas com simpatia, nas de-

mais o narrador se revela sobretudo ir6nico. De qualquer forma, contribui para amenizar tens6es 

a eterna reclama9含o da tia de Madalena contra os criados, no momento em que trazem Henrique 

ferido (AMC, pp. 426-427, XXV I), a mancha de vinho no voto de Z6 P'reira e a vigilncia dos ca-

bos eleitoraisき  urna, no momento da morte do tio Vicente (AMC, p. 485, XXX). 
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N'Os Fidalgos,  como j' dissemos, o c6mico se limita a duas figuras, mas como6 

simp自tica nossa Ana do Vedor e que divertido 6 o didlogo de Frei Janu5rio com o hortelo Jibe- 

ral! A caricatura do padre se articula atrav6s de vrios recursos: o discurso figurado do narrador 

(hip6rboles .e ironias), os mon6logos e dilogos do personagem, o pr6prio tempo diegtico, que 

se faz at6 um pouco psicol6gico... 

e interessante notar os meios com que o narrador atinge o c6mico e a arte com 

que sabe transformar cenas "enfadonhas" para os personagens em passatempo agrad百vel para o 

leitor - o tipo de ora96es que emprega, a onisci6ncia narrativa aliada a uma leve focaliza9o inter- 

na, a altern合ncia entre os discursos referido, transposto e narrativizado, o discurso figurado no 

qual se destaca o contraste obtido pelas met百foras e compara96es eruditas, que contrap6em uma 

caracteriza戸o s6ria a um assunto sem import合ncia, e a ironia que ressalta de discursos pessoais. 

Uma das melhores amostras do efeito c6mico que o narrador consegue obter 

parece encontrar-se nas cenas que mostram o t6dio de Daniel na aldeia. Dentro delas destaca-se 

a crtica bem humorada que faz aos relatos dos ca9adores, atrav's da narrativa cineg6tica de Pe- 

dro. O recurso aqui empregado 6 , sobretudo, o contraste entre a pouca import谷ncia do assunto e 

o tom elevado em que se v6 abordado, em uma esp6cie de discurso conotativo e narrativizado. 

Toda a hist6ria da ca9ada de lebres nos 6 apresentada resumidamente sob a f or- 

ma de ttulos de captulos, き  imita95o do romance ingls, como o de Fielding. A linguagem lite- 

rria adotada prima pelo carter sublime, fala-se em "perora9さo", "elogio fonebre" ... E salien- 

ta・se, ap6s tal enumera95o, as rea96es do pobre ouvinte (Daniel) que, numa grada戸o ascendente, 

vai passando do interesse ao sono, ら  impaci6ncia, a inquieta95o e at6 ao horror. O narrador n5o 

perde a ocasi含o para zombar da atitude auto-engrandecedora de todo ca9ador que se preze (o ai- 

vitro do narrador "prevalece sempre", a gl6ria das proezas conjuntas, "com a possvel mod'stia", 

sempre lhe cabe). Vejamos, pois, o relato: 

"Era um longo romance, que daria para muitos captulos. Permitam-me que 

Ihes registe aqui ao menos o argumento, o qual. mutatis mutinrHc wruc ror。  fハー  
dos os do mesmo g6nero. 

De como se originou o projeto da ca9ada - O que se disse por essa ocasio 
ー  Escolha da 6 poca - Princpios gerais que devem guiar o ca9ador nessa escolha - 

Descri95o da partida - Enumera戸o e descri95o dos ca9adores - Aprecia椅o filo- 
s6fica de suas qualidades venat6rias - Divaga9含o sobre os dotes indispensveis ao 
bom ca9ador ー  (...) - Impacincia dos c含es - Sinais ccyactersticos de um c言o de 
boa ra9a - Projeto in6dito do narrador sobre educa山canjna - (..i - E)(ime dr 
problema "se 6 prefervel almo9ar antes de partir ou no campo"ー  Primeiros ind 1- 

dIos de caca - Alvitres dos ca9adores - Anlise crtica de cada um dos alvitres, 

concluindo pela demonstra9言o da vantagem do narrador, o qual prevalece sem 
pre'' - O primeiro tiro e a primeira lebre morta. - O autor atribui, com a poss(- 
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vai mod6stia, a gl6ria de ambos a si pr6prio - F'iovos episdios, alguns lances fe-

lizes dos companheiros e muitos mais desastrados - De como o autor deu, em 

certo caso, prova de grande prud6ncia, contemporizando, e em outro soube 、 ‘ 
こ‘ ‘ブ、 ser arrojado, como devia - Notvel contraste nisto com todos os com-

panheiros - (.・ .) ー  De como se jantou - Amarguras estomacais e prova96es mus-

culares - Campanha da tarde - Bom emprego do ltimo tiro - Dificuldades que 

trouxe a noite 一  Confuso dos companheiros e frieza de a nimo no autor-- (...) 

- Recapitula95o de tudo quanto se disse - Perora9ぎo em honra da ca9a em geral 

e da ca9a da lebre em particular - Transi95o para outra hist6ria. 

Todos estes captulos, difusamente desenvolvidos, ouviu portanto Daniel, 

com mostras de curiosidade. A terceira hist6ria, por6m, j百  o encontrou mais mndi- 

ferente; a quarta recebeu-a com bocejos, a modo de comentrios; a quinta com 

impaci6ncia manifesta; a sexta com inquieta9言o; a s6tima com horror - horror 

que foi crescendo gradualmente at さ  duod6cima. 

Pedro fazia cnt5o o elogio fロnebre do perdigueiro que, havia um m自s, lhe ti- 
nha morrido." 

(APSR, p. 149-150, XXV) 

O aproveitamento conotativo e figurado de dados eruditos aparece muitas vezes 

nas perifrases e met6foras com que o narrador caracteriza personagens e situa96es. O cozinho 

travesso de Mr. Richard 6 da famlia dos "AtuIas dos ratos" o Jos Fortunato desmancha-se em 

amabilidades para com Ant6nia, que serve o chd qual "Hebe dom6stica daquela ambr6sia" (UFI, 

p. 55, V; p. 134, X川). Jo5o da Esquina, ao olhar a esposa que o aconselhaa tomar ars6nico, 

parece ver nela "uma nova Clitemnestra, de conjugicida mem6ria" e o bom reitor, ao descobrir o 

Danielzinho namorando, tem vontade de aparecer "severo e terrvel" como o "Adamastor", e se 

espanta mais do que se tivesse visto o "Anti-Cristo" (APSR, p. 124, XI e pp. 18 e 24, IV) ー  o 

exagero com que o narrador retrata o padre torna sua atitude c6mica, ao contrrio do que ocorre 

com a beata, ao ver o abra9o de despedida das duas crian9as, n'A Morgadinha;6 desculpvel e 

c6mico o espanto de um bom velho que encontra um "futuro padre" a namorar; muito grave, 

por6m' 6 a mal'cia da beata, que conduzir さ  morte uma menina inocente (AMC, pp. 309-310, 
XVIII).(205) 

Nota-se uma semelhan9a entre o modo de expressar-se do narrador e o de alguns 

personagens, por sinal, os cultos e levianos ー・  Carlos, Henrique e Maurcio. O irm含o de Jenny cha-
ma Mr. Morlays e Mr. Brains de "Her百clito e Dem6crito ingleses"; Henrique se desespera diant6 

da intermin6vel estrada que lhe lembra "os cfrculos do inferno de Dante"; Maurfcio, diante da se 

riedade com que o irmぎo lhe fala da ruina familiar, reage com estas palavras: "- Safa1 Ests hoje 
com uns humores de C assandra, Jorgel" (UFI, D. 63. VI: AMC. n. 13 I: flF(M n フユ m 

Falando em seu pr6prio nome, nas entrelinhas, ou servindo-se da a95o de urn per- 
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sonagem, o narrador nぎo idealiza, tanto quanto dizem, o homem e a vida na aldeia. Como pessoa 

fundamentalmente culta e da cidade, ao lado das qualidades que reconhece nesse viver campesino 

(geralmente privilegiado no paralelo que estabelece com a cidade), tamb6m lhe percebe os aspec-

tos menos positivos, como a falta de cultura e finura musical, representadas sobretudo no valor 

que a senhora Teresa atribua aos "modelos caligrficos" e ao estudo dos "verbos", que a sua 

prendada Chica dominava to bem (APSR, pp. 130-131, XXII), e na filarm6nica rural que fere os 

ouvidos apurados de Henrique de Souzelas, neste ponto, como em alguns outros, semelhante ao 

escritor. (206) A descric5o da filarm6nica merece ser transcrita, pela precis§o pictural dos deta-

lhes observados e pelo efeito de comicidade que o narrador consegue gra9as aos discursos figura-

do e valorativo: 

"Chiava j百  o clarinete, assobiava o flautim, roncava a trompa, uivava a flauta 

e todos prometiam aos ouvidos a mais inarm6nica das torturas. 

（・・． ) a nota furiosa extrada da trompa do mestre Pertunhas, achou-se s6 no 

no espa9o, e fugiu envergonhada a esconder-se na concavidade dos montes vizi- 

nhos, deixando na passagem os ouvidos quase em sangue. 

Este sucesso foi saudado corn uma gargalhada geral, que redobrou quando 

as notas dos outros instrumentos, vendo partir desacompanhada a nota-chefe e re-

conhecendo a falta sairam alvoro9adas atr百s dela, cada uma por sua vez. Foi uma 

debandada musical de indescritvel efeito. 

Os tipos dos artistas, marcialmente uniformizados com fardas que foram de 

um corpo de infantaria, eram para tentar o ldpis de urn Cham ou Gavarni. Ali um 

gordo e rubicundo merceeiro, que amea9ava estalar todas as costuras da farda 

(...); acol um flautim, de bracos compridos e tibias esquinadas, com meio bra9o 

de fora das mangas, com meia perna de fora das cal9as, figura, em que havia no 

sei o qu6 de onomatopaico, tamb6m se casava com os silvos, horripilantemente 

agudos que arrancava do exguo instrumento; o artista pratilheiro era um velho 

recurvado, de nariz adunco, faces escavadas, olhos de coruja, sukas em tufos no 

meio das faces, e 6 culos na ponta do nariz(...). 

(...) Henrique foi quem mais sublimes esfor9os fez para sofrer corn paci6n- 
cia aquelas torturas ac白sticas. Ele que nem 白  orquesta de S. Carlos perdoava uma 

desafina9谷o, obrigado a escutar com um sorriso aquela banda pandem6nica! 

- し  oragemi uoragem: - murmurava-lhe o conselheiro, impassvel como 

perfeito poltico. - rias ocasi6es 6 que os homens se conhecem! Coragem!" 

(AMC, pp. 292-293, XVIII) 

N含o podemos esquecer tamb'm a "simpleza velhaca" tpica do campesino, que o 

narrador t百o bem aponta na crtica zombeteira e musical que urn trabalhador gaiato dirige a Da-

niel (APSR, p. 187, XXX), nem o desagradvel "zumbido dos ralos" na po6tica noite alde5 
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(APSR, p. 195, XXXII), nem a crtica bem humorada que o narrador faz aos h白bitos da aldeia, 

tais corno a visita oficial em que Henrique acompanha o padre procurador de Alvapenha para ver 

"as raridades e monumentos da terra" (como alfaias de sacristia) e lhe proporciona uma tarde 

"deliciosa" (AMC, p. 136, VIII). 

Na visさo geral da pr6pria vida nem tudo 6 ameno ou c6mico. Na cidade ou na ai- 

dela, a moral de apar6ncia das "fofoqueiras" pode levar a atos de maldade, e os polfticos agem de- 

sonestamente. Figuras h百  que se desagregam lentamente, na sombra, corno Jos6 Fortunato, cuja 

sada de cena nぎo deixa de ser um pouco triste e lembra at6 a de alguns her6is de Machado: "O 

Sr. Jos Fortunato viu e voltou as costas ao que vira. Desceu as escadas, desapercebido de todos, 

sacudiu na soleira da porta o p6 dos sapatos e, resmoneando palavras ininteligveis, saiu para nさo 

voltar." (UFI, p. 366, XXXIX)・  E o que dizer daquelas palavras de Joo Semana, no fim d'As 

Pupilas? "- Eu, tu e Jos6 das Domas devamo-nos retirar, porque eles esto agora persuadidos 

que nunca envelhecem nem morrem, e n6s estamos aqui a bradar-lhes com os nossos cabelos bran- 

cos: Memento... et coetera, et coetera  ・" (APSR, p. 285, XLII) Como se explica essa refer白ncia さ  
morto em pleno clImax da alegria? Apenas uma piada a mais do velho m6dico? Talvez... 

Cabem ainda algumas palavras sobre a segunda pessoa da inst含ncia narrativa:onar- 

ratrio, esse leitor-personagem (poder-se-ia quase dizer) que nぎo se confunde com o leitor real. 

Em Dinis, como j言  vimos, ele aparece com insist6ncia nas obras, quer direta, quer indiretamente, 

e chega at6 a penetrar, figuradamente, junto corn o narrador, no espa9o material da hist6ria. Seu 

grau de presen9a varia (aparecendo sobretudo nos tr6s primeiros romances) e o mesmo acontece 

com o tipo de pessoas que representa e que por vezes o narrador determina. Deparamo-nos com a 

leitora, a quem se pede, por exemplo, desculpas pela demora no aparecimento da herofna na his- 

t6ria, pelo uso do termo "piorar" no aumento do amor, e pelo amor 自  verdade1que faz mostrar 

Daniel esquecido de Margarida (OFCM, p. 76, V川; UFI, p. 191, XIX; APSR, p. 83, XV). Outras 

vezes, o narrador conversa com o leitor da cidade (do Porto), burgu es, que pode ser aquele que 

vive "no teatro, nos bailes ou nas assembl6ias", ou as "elegantes meninas" e os "homens graves", 

a quem aconselha o conhecimento e o cultivo dos velhos e bons costumes (U Fl, p. 41, IV, p. 125, 

X川; APSR, p. 168, XXV川; AMC, p. 221, XIV). Outras ainda, 白  aos "poetas devaneadores" que 

se dirige, em tom brincalh5o (AMC, p. 32, lI). Pessoa a quem se pede desculpas, se aconselha, Se 

"ensina" sobre o ser humano e a sociedade portuguesa, o narrat言rio pode ser tamb6m aquele e 

quem se procura fazer participar da hist6ria, pensando um pouco, chegando a conclus6es, dando 

provas de sua intelig6ncia;6 com tom levemente zombeteiro que o narrador a ele aqui se dirige: 

"Na companhia encontraremos algu6m jd conhecido nosso. 

E como, at6 agora, s6 tenho apresentado ao leitor trs pessoas, n言o ser百  pro- 

va de grande perspic言cia, da sua parte, adivinhar qual dessas tr6s ser." 

(UFI, p. 24,川) 



5. ANALISE DE UM EPISODIO: 

tentativa de vis含o geral 

"O estilo pode ser muito claro e muito alto; tぎo claro que o entendam os que n谷o sa-

bem e t谷o alto que tenham muito que entender nele os que sabem". 

Padre Ant6nio Vieira 

"Quand on volt le style naturel on est tout 6 tonn6 et ravi; car on s'attendait de voir 

un auteur et on trouve un homme." 

Pascal 
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5. - Anlise de um episdio: tentativa de viso geral 

Chegamos 白  etapa final de um trabalho que focalizou cada categoria genettiana se- 

paradamente, correndo, com isso, o risco de despeda9ar a obra estudada e perder a viso do todo. 

Sentimos, pois, a necessidade, antes de passarmos 白  s concIuses finais, de analisar 

de um modo global ー  focalizando aspectos de tempo, modo e voz juntamente -, pelo menos um 

texto longo dos romances estudados. 

N5o pretendemos realizar uma anlise exaustiva do trecho dinisiano que escolhe- 

mos; interessa-nos apenas apontar, aqui e ali, recursos narrativos referentes き  s tres categorias abor- 

dadas, tentando, assim, proporcionar um exemplo da intera3o de todos nessa unidade que' o ro-

mance de Jalio Dials. 

Observemos atentamente um episdio que, em nosso entender, mostra a altura a 

que pode chegar o nosso escritor, utilizando recursos simples e tradicionais de tcnica narrativa. 

Trata-se da manifesta9苔o popular de rep6dio aos sepultamentos em cemit6rios, ordenados por 

portaria governamental - segunda metade do captulo XXIV e captulo XXV d'A Morgadinha 

dos Canaviais. 

O narrador constri lentamente o fato, em um "crescendo" continuo de intensi- 

dade, que atinge seu climax no momento da chegada do Cancela e mudana completa do rumo 

dos acontecimentos. 

Situemo-nos dentro da hist6ria. A menina Ermelinda, que adoecera devido a um 

injustificado sentimento de culpa nela infundido pela madrinha, beata fan百tica, acaba dc- falecer. 

Madalena, a morgadinha dos Canaviais, que muito gostava da garota, decide que seja sepultada no 

mausol6u da sua famflia. Com  isto, ser白  observada, pela primeira vez, a lei recente que proibira 

os enterros em igrejas e fora muito mal recebidal pelo povo, n首o encontrando este, porm, at' o 

momento, ocasiぎo de manifestar seu rep6dio. 

"A ira popular, exacerbada de contfnuo pelas secretas instiga96es de aljuns 
padres fan百ticos ou hip6critas, e dos adversrios polticos do conselheiro, rugia 

havia muito surdamente, mas riso rompera em explosさo por falta de pretexto." 

（△戦I p・397, XXIV) 

O pretexto surge agora - a revolta se arma e explode. Vejamos como isto nos6 
relatado. 

O episdio se estrutura atravs de dois momentos importantes: a cena na taberna 

do Canada e a do cemit6rio, unidas por um intervalo de expectativa 
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I - Cena nataberna: 

Muitas so as pessoas ali reunidas, esbravejando contra o enterro prestes a reali- 

zar-se, Logicamente, os vultos polticos locais, opostos ao pai de Madalena, encontram-se em pie- 

na a9o, aproveitando-se do fato para fins eleitorais. 

"O brasileiro, o sr. Jo言ozinho das Perdizes, o latinista Pertunhas, alguns pa-

dres e lavradores, caseiros e camaradas do sr. Joさozinho, falavam, berravam e ges-
ticulavam a um tempo." 

(A竺9lp. 398, XXIV) 

Toda a converse visa a fazer o sr. Jo言ozinho, do qual depende um n貢mero imenso 
de votos, decidir-se pela falange anti-conselheiro. Ap6s afirmar isto, o narrador utiliza um dilogo 

sutilmente conduzido pelo brasileiro e por um padre, de modo a fazer do morgado o estopim, o 

lder da revolta popular. 

" No dia que dissemos, multiplicara o morgado mais que de costume as suas 

liba96es de vinho; e com as faces injetadas, os olhos meio fechados, ouvia com ir- 
rita頭o os coment百rios dos circunstantos e ditribu(a com profuso pragas e mur- 
ros. 

Com os diabos ー  berrava ele, acabando de despejar um copo do quartilhoー  

se me chega a mostarda ao nariz.., sou homem para ir igreja e obrig-los a enter-
rar l百  a pequena. 

Isso n言o se faz assim com esse facilidade, e arreganhos - disse veihacamen- 

te o brasileiro, de prop6sito para o irritar ainda mais. 

ー  Eu lhe diria se se fazia ou n5o se se tratasse de coisa que me dissesse resDei- 
tnl",Mas. tcCO『1lafiIhadoCnnmIn -胃n 十ロr、hハmI hoA一  IA ～、一ー～.Iー一  ー“… ”’"., .u いノ’'‘ロ ’""G uuしdIIじじIa”・  nio L?nno eu nacta ...I自  se avenham. 

* A questo no 6 ser a filha do Cancela ou deixar de serー  tornava o brasi- 
leiro - a quest谷o 6 do exemplo; enterrado o primeiro enterram-se os outros. 

- Menos eu - exclamou o morgado. 

ーー  Se Deus quiser tambm vossemec6 se h百-de l百  enterrar. 
ー  Diabos me levem se... 

ー  Pelos modos - disse um padre do lado - eles enterram a rapariga no tamu- 

lo da fam'lia do conselheiro. 

- Pois vedes; se eles so todos da mesma confraria1 - ponderou o Pertunhas 

- Pois senhores - prosseguiu o brasileiro, que no queria deixar arrefecer o 

entusiasmo e a irrita醗o do p丘blico. - Hoje decide-se a coisa ... Daqui a uma hora 
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est百  enterrada a pequena e depois ... o uso faz lei. 

- Isso 6 que 6 verdade - secundou o Pertunhas. 

- Faz lei enquanto eu n言o me lembrar de ir desenterr-la - respondeu, cada 

vez mais azedado, o sr. Joぎozinho. 

- N谷o; isso l mais devagar - acudiu o brasileiro - vossemec6 bem sabe que, 

estando ela no mausol6u do conselheiro... 

ー  Importa-me c白  o mausol6u? O senhor est百  a ler. Eu com um empurro ar- 

rumo aquela plataforma a terra. O Cosme, olha n6s, hem? 

O Cosme tornou a fazer o mesmo gesto expressivo. 

- Ai est quando era preciso que houvesse nesta terra um homem de vonta- 

de, que nぎo deixasse fazer o enterro - disse o padre. 

ー  Era bem feito para eles saberem tamb6m que se n谷o brinca assim com o po- 

vo. 

- L百  isso erat - repetiram algumas vozes. 

- Eu por mim... se algu6m for ... - aventurou um. 

E eu, e eu - ouviu-se dizer de v言rios pontos da sala. 

- Deixem-se de contos - continou o padre - eles fazem o que querem por- 

que sabem que n谷o h百  um homem de coragem, que se ponha さ  frente do povo... 

ー  L自  isso 6 que 6 verdade. 

- J' n谷o h白  homens para as ocasi6es. 

O morgado das Perdizes, que tinha presun96es de valente, e gabava-se de ter 

varrido feiras a varapau, espinhou-se com estas palavras e protestou dizendo: 

- Ento julgam voc6s que eu, se me der para a, n5o vou ao cemit6rio, eu s, 

e ponho tudo aquilo em cacos? hem? 

- Isso n谷o se faz com essa facilidade - disse o brasileiro impertinentemente. 

ー  A quanto aposta voc6? -- bradou cada vez mais afogueado o sr. Jo谷ozinho. 
ー  Ora vamos - continuava o brasileiro com os mesmos modos - n谷o que a 

autoridade... 

ー A autoridade! Para mim6 que eles v6mt Olha o regedor. O regedor comi- 

got. E os cabos? O Cosme, hem? Que te parece? Os cabos conosco? 

O Cosme sorriu e resmungou por entre dentes: 

- Se queres tentar... I 

~ ー  om mii aemonios. - cnsse o mor
g
ado es

go
tando mais um copo - vamos a 

isso. anaa oat, o Uosme! 

O Cosme levantou-se. 

- Nada de imprud6ncias - aconselhou o brasileiro de um modo que tinha a 

significa戸o contr言ria ao pensamento que exprimia. 
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- Quem tiver medo, que fique em casa. Ora quero mostrar a esta gente se h' 

ou n含o h' um homem para as ocasi6es. 

E estavam no meio da sala o sr. Joozinho e os seus arrojados camaradas, e o 

brasileiro j' conferenciava com o padre, que lhe respondia com sinais de intelig6n- 

cia, como quem tinha projetos filiados naquele movimento, quando entrou na ta-

berna um novo personagem que, por n5o habitual ali, e por outras circunstancias 

fceis de conjeturar, causou geral estranheza. 

ー  Era Henrique de Souzelas." 

（雄E,pp・ 399 ・ 402, XX IV) 

Imprudentemente, o rapaz penetrara no covil. Seu orgulho faz com que no se re-

tire e enfrente desafiadoramente o morgado, que quase o mata. Neste momento, um som faz 

com que todos se precipitem para fora: 

"(...) o perigo n5o passara para Henrique. O morgado preparava-se com os 

seus para nova investida, quando se ouviu a voz do brasileiro e do padre bradarem: 

- J貞  est a tocar o sino! Ao cemitrio, enquanto 6 tempos 

- Ao cemit6rio, ao cemit6rio1 - repetiram algumas vozes. 

- E queime-se a papelada da Camara 

ー  E mate-se o escrivo da Fazendal 

ー  E quebrem-se os vidros do Mosteiro~ 

- E pegue-se o fogo 合  casa 

Eram de bastante fora estes argumentos para convencer o sr. Jo谷ozinho. 

ー  Pois v l言, rapazes! Com este faremos contas depois. Ao cemit6rio! /ti 

remos a terra com o tal mausot6u! 

E prepararam-se para sair tumuIriamente." 

(AMC, p. 406, XXIV) 

Henrique tenta partir logo para ajudar Madalena, mas seu cavalo, atingido por for-

te pancada, parte em galope desenfreado e acaba por "o arrojar a terra com tal viol6ncia ", que o 

deixa "como morto". Enquanto isso: 

"Os desordeiros seguiram, capitaneados pelo morgado, a caminho do cemit6- 

rio. O brasileiro, o padre e o Pertunhas acolheram-se pacificamente aos lares'.' 

(会竺9, p. 407, XXIV) 
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Toda uma crrtica do narrador se manifesta ap6s palavras dos personagens, em bre- 
yes coment呑rios que podem assumir a forma de discurso modalizante (emprego de adv6rbios, co- 
mo "velhacamente", ora戸es do tipo "como quem ... movimento") ou figurado (lembre-se a iro-

nia que transcende do "pacificamente"). Feito isto (e n5o saberemos, durante dezesseis pginas, 

o que 6 feito de Henrique), o cap(tulo se encerra com mais uma nota戸o sonora: 

"O sino da igreja continuava a repicar." 

(AMC, fim do captulo XX IV, p. 4Q7) 

ー  Intervalo: 

Em vcz de acompanhar os amotinados om sua trajet6ria, Q cGpftu10 seguinto mni- 
cia-se com um "corte" cinematogrfico: 

"Era uma perspectiva profundamente melanclica a do cemit6rio da aldeia 

por aquela tarde de lnverno. 

Imagine-se um campo plano e raso, onde vegetavam algumas roseiras de toda 

a esta戸o, e a murta e a alfazema, vivendo a custo naquele solo ingrato, que havia 

pouco alimentava apenas urzes, tojeiras e pinheirais. No centro deste espa9o ele- 

vava-se, singelo, mas elegante, o tGmulo da famIlia do Mosteiro, sobre o mrmore 

do qual pousavam tristemente os ramos flexi'veis de um salgueiro choro, e nos 

cantos principiavam a erguer-se, como obeliscos funer百rios, quatro jovens cipres-

tes ponteagudos. Para al6m do muro, que circundava este terreno, estendia-se um 

vasto pinheiral, atravs de cujos troncos confusamente cruzados se .idia ainda di- 

visar ao longe uma ou outra casa da aldeia, e o verdor dos campos e pomares. A 1・一  
greja paroquial erguia a pequena distncia dali a grimpa do campan百rio, e o sussur-

rar dos lamos despidos do adro, agitados pelo vento, ainda chegava 白  quela est言n- 

cia mortu呑ria. 

A tarde tinha um destes aspectos amea9adores, que deixam pressentir a tem- 

pestade; destas serenidades insidiosas, interrompidas, de quando em quando, por 

uma sbita vira9o, que faz revolutear na estrada as folhas secas, como em espirais 

fant百sticos. O cu pintara-se do colorido melanclico e triste, que em alguns 

auadros de Anunciacさo t谷o fielmente se v reproduzido. Estava auase todo 

cobertol SO muito para o ocidente uma estreita zona se conservava limpa de 

nuvens; mas nela mesma o azul recebia, do contraste das cores vizinhas, um cam-

biante quase esverdeado. As nuvens inferiores, acima das quais passavam os raios 

do sol, tinham o aspecto roxo lvido, que o avizinhar da noite ia tornando mais 

carregado; no mais alto da ab6bada as superiores, iluminadas ainda, apresentavam 

reflexos amarelados que cada vez se afogueavam mais. 
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Para o oriente haviam-se fundido os nimbos em uma massa" nica, uniforme, 

cerrada, como uma ab6bada metlica, cujo livor imitava. De quando em quando 

cruzava os ares uma ave de vo rpido, soltando pios angustiosos." 

(AMC, in(cio do cap. XXV, pp. 407 ・  408) 

Aparentemente, deparamo-nos corn uma pausa dentro da intensidade crescente; a- 

final, lemos apenas a descri戸o de um cemit6rio ao anoitecer ... e percebemos a emotividade de 

um narrador n苔o impassvel diante dos acontecimentos, expressa atrav百s de exclama95o e discur-

so figurado. Toda a tristeza que o quadro lhe inspira animiza a natureza: sobre o t自mulo, "pousa- 

vamtristemente os ramos flex(veis de um salgueiro choro." 

O drama, por6m, que se prepara, n言o foi esquecido; sem alarde, chama-se a aten- 

9o do leitor para o  pinheiral circundante e a dist合ncia entre o mesmo e a aldeia. N含o s isso: pas- 

sendo do aspecto do cemit6rio a nota9谷o meteorolgica do cu, 白  quela hora, mant6m・se o clima 

de ameaa, e a tempestade que parece preparar-se expressa indiretamente a exploso humana imi- 

nente. O carter aparente da pausa mais se acentua com a narra戸o dos momentos finais da ceri- 

m6nia fonebre - a inquieta95o latente transparece nas insistentes referencias a movimentos e 

sons, realizando-se atrav白s de uma delas - a do sino - a liga9言o exata com a cena anterior. A for-

ma verbal modalizante ("devia") sugere de imediato a possibilidade de no realiza醗o do fato pre-

visto e o emprego sistemtico do pretrito imperfeito aumenta a expectativa de algo mais: o jazi-

go aguarda a crian9a, mas pessoas olham para as proximidades "como se aguardassem alguma coi- 

se": 

"Era a esta hora que devia efetuar-se o enterro de Ermelinda. 

Estava j百  aberto o jazigo da fam(lia do conselheiro aguardando a infeliz crian- 

Ca. 

Os padres cantavam na igreja, e o sino repicava, como de festa, saudando a 

entrada de mais uma alma sem culpas no grさmio dos anjos. 

A pofta da igreja, no adro e n cemitrio estacionavam alguns ociosos; mui- 

tos acercavam-se do sepulcro, movidos pela curiosidade que a nova forma de en-

terro lhes suscitava. 

As murmura戸es, conquanto menos manifestas aqui do que na taberna do 

Canada, nem por isso faltavam. 

At百  da porta da igreja para dentro, at百  de joelhos, at百  de contas na mo e o一  

Ihos fitos no altar os murmuradores existiam. Velhas beatas clamavam assim a jus- 

tiCa celeste sobre os (mpios do sculo, que no queriam enterrar-se no cho sagra-

do da igreja. Junto da pia da 言  gua benta, aspergindo-se, persignando-se sobre a bo- 
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Ca, para que Deus as livrasse de pecar por palavras, nessa mesma ocasi言o, elas en-

toavam os seus trenos e maldiziam dos reformadores, sobre quem chamavam as 

penas do inferno. 

Havia tamb6m no grupo alguns que conferenciavam em voz baixa e se entreo- 

Ihavam de maneira misteriosa, fitando 合  s vezes os Caminhos prximos como se da-

li aguardassem alguma coisa. 

A morgadinha viera junto ao tomulo despedir・se da filha do Cancela. 

Cristina ficara a fazer companhia a D. Vitria, que se achara adoentada." 

(AMC, pp. 408 - 409, XXV) 

Neste momento, porm, um costume da aldeia nos' descrito - o cortejo 

fnebre, "melanclico e risonho", parece uma pausa de ternura e beleza naquele 

ar t含o carregado. A pequena morta "dir-se-ia" viva, "apenas adormecida", Mada- 

lena "dissera-se" uma est百tua de anjo; a cena - escultura e pintura - imita o moー  

mento ideal, de paz, em que a arte renascentista surpreendia seus personagens... 

"Segundo o costume de algumas aldeias, Ermelinda devia ser acompanhada 白  

campa por crian9as quase da mesma idade, vestidas como para festa. Urna delas e-

ra a pequena Mariana, a irma mais nova de Cristina, as outras, raparigas das vizi- 

nhanas, que as senhoras do Mosteiro tinham por suas prprias mos vestido e en- 

feitado. O enterro fazia-se com extraordin百rio aparato, n谷o s em honra da fam(- 

lia do Mosteiro, mas para desvanecer a m impressao dos animos populares por 

meio da pompa religiosa. 

Era digno do pincel de um artista, a quem a poesia das cenas campestres amn- 

da inspirasse,  o cortejo・  ao mesmo tempo melanclico e risonho, que, saindo da i-

greja se encaminhava lentamente para o tomulo onde Ermelinda devia ser sepulta- 

da. 

O sot, quase a desaparecer sob o horizonte, entrava na estreita zona que as 

nuvens no toldavam. 

A paisagem inundava-se agora de luz, mas de uma luz frouxa, amarelada, que 

d百  ao verde da relva e das frondes das百  rvores uma maior intensidade. 

A cruz de prata que, arvorada por um homem de opa, abria o cortejo, ref le- 

tindo aqueles raios amortecidos, brilhava corno cingida de uma verdadeira aur自o- 

Ia. Seguiam-se alguns padres de sobrepeliz e batina, recitando as ora戸es da oca- 

sio; entre estes havia um de aspecto venerando, curvado pelos anos, de fisionomia 

bondosa e pensativa. Era o cura, santo e respeitvel ancio que, em vez de exacer-

bar os preconceitos do povo contra os enterros no cemitrio, antes energicamente 

os combatia e censurava. 
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Depois vinha em caix5o aberto e no meio de uma numerosa companhia de 

criancas Ermelinda, a quem a palidez da morte n5o dissipara a formosura. Dir-se- 

ia apenas adormecida. Trazia nos l白bios o sorriso da inocncia. As mos cruza- 

vam-se-Ihe naturalmente sobre e tGnica alv(ssima que a cingia, a mesma com que 

aparecera no auto, e a cabe9a, cercada por uma singeta coroa de flores, conserva- 

va agraciosa inctina95o que lhe era habitual em vicia. 

As crianas do acompanhamento tinham sido escolhidas por Madalena e 

Cristina, entre as mais gentis da aldeia. 

Era uma corte de querubins humanados, qual deles mais louro e mais formo- 
so. 

A morgadinha precedera o cortejo e viera esper-lo junto do tamulo. Com  o 
bra9o apoiado na. pedra sepulcral e a fronte encostada 白  mao, seguindo melancoli-

camente com a vista a vagarosa procisso que entrara no cemit6rio, dissera-se uma 

est百tua primorosa, cinzelada por a m5o de inspirado artista, para simbolizar junto 

do tGmulo a saudade pelos que morrem." 

(AMC, pp. 409 - 410, XXV) 

Empregamos anteriormente o verbo "parecer", n5o foi casual: a delicadeza e paz 

deste quadro singelo s fardo acentuar, pelo contraste marcante, a agita9o feroz que se avizinha, 

"cada vez" mais, como o "vago rumor" que pouco a pouco se transforma em "amea9as" t含o ai- 
tas que j百  se escutam "claramente". Mais uma vez, som e movimento... E verbos que v苔o passan-
do do pret百rito imperfeito ao mais-que-perfeito. 

"Cada vez se ouvia mais perto o latim dos padres; o coveiro viera j' ocu- 

par a posi戸o que lhe competia; estreitou-se o cfrculo dos curiosos em volta da 

campa. A cruz parou junto dos degraus do t白mulo, os padres abriram alas e as 

crianas encaminharam-se, por entre eles, para a borda da sepultura. 

O abade molhou o hissope na caldeira, para aspergir a cova. 

Uma imprevista ocorr6ncia mudou por6m o aspecto da cena. 

H言  j6 alguns momentos que come9ara a ouvir-se um vago rumor, que tanto 

podia ser do vento na rama dos pinheirais, como da multidぎo que se aproximasse 
em tropel. 

As confer自ncias solapadas do alguns personagens dos grupos, tinham-se ati- 

vedo ao ouvi-lo. Pouco a pouco principiou a mover-se alguma coisa por entre os 

troncos dos pinheiros; tornaram-se distintas, uma, duas, tr6s e muitas figuras de 

homens, correndo em dire戸o ao cemit6rio, gesticulando, berrando, soltando a- 

meaas, algumas das quais j百白  dist言ncia a que eles vinham permitia ouvir clara- 
mente," 

（麺投 pp. 410 -411, XXV) 
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E conclui o narrador: 

"N谷o era difcil adivinhar a significa戸o daquilo; a quest5o vital do dia er 

para todos os espritos a dos enterros em campo descoberto; a cada momento se 

falava em motim pronto a organizar-se e a rebentar. Ficava pois evidente que ti-

nha chegado a ocasiao da crise popular antevista." 

(AMC, p. 411, XXV) 

li - Cena no cemit6rio 

Aqueles que v'ramos saindo, chegam agora, em maior n6mero e agita9さo, como 

nos 6 dito em discurso figurado (compara 9ao com a torrente) - fecha-se aqui o "corte" e o "tom- 

po morto" da narrativa viu-se perfeitamente preenchido. Em vez de acompanharmos a massa fu- 

niose em sua caminhada - sem novidades - o narrador nos fez mudar de cen百rio e aguardar a che-

gada dos amotinados. Graas a intervenゆes sutis do mesmo, sabamos que eles vinham vindo, an- 

siosamente os esper白vamos - n6s e vrios personagens secund百rios, j que a personagem principal, 

Madalena, de nada sabia e ser apanhada de surpresa. Houve ou no maior 'suspense com a mu 

dana de a ngulo do qual os fatos eram narrados? Quer-nos parecer que sim. 

"Cedo invadiam o cemit6rio um bando de furiosos, desorientados, do aspecto 

feroz, berrando e brandindo ameaadoramente paus, foices e chuos e todas as pe- 

as do extravagante arsenal, a que o homem do povo recorre sempre, ao chama- 

mento da arruaCa ou da sedi9o. 

Era o bando dos influentes da taberna do Canada, de cujo propsito est百va- 

mos prevenidos; agora por6m j百  engrossado, como a torrente a que no caminho se 

encorporam as 百  guas dos algares. 

Entro os primeiros vinha o sr. Jo5ozinho das Perdizes e ao lado o sou facto- 

turn Cosme. 

Estes enraivados correram para o lugar onde parara o enterro, bradando em 

confus5o: 

一ー  Alto l百! alto ia! Ningu6m se enterra aqui! 

ー  Esperemi Isso no vai assim! 
- N5o faam e festa sem n6s! 

- Fora com os do cemit6rio」  

- Morram os pedreiros-livresl 

ーPara a igr尋  
ー  Enterre-se na igreja! 
- Ol, sr. abade, espere por n6s 

- Aqui vamos para abencoar a cova 

E num momento o cortejo f白nebre viu-se rodeado de figuras avinhadas, gesti- 
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culando e vociferando pouco tranquilizadoramente. 

O cruciferrio e os padres,a exce 含o do velho, que dissemos, abandonaram o 

posto; as crian9as, pousando no ch百o e abandonando o esquife de Ermelinda, cor" 

reram a acercar-se de Madalena, amedrontadas e chorosas. 

A morgadinha conservou-se junto do tomulo da m言e, olhando com serenida-

de para os revoltosos, mas intimamente sobressaltada. E no meio do grupo o Ca- 

dver de Ermelinda, com aquele sorriso nos lbios, como de anjo que j百  de longe 

estivesse vendo o desencadear das paix6es humanas, e rindo de piedade. 

O velho cura foi quem interrogou com voz firme e severa os amotinados. 

ー  Que querem daqui? - perguntou ele, fitando-os. ー  Com que fins vieram 

perturbar com desordens de taberna as cerim6nias religiosas? 

No queremos que ningu'm se enterre no cemit6rio - respondeu o sr. Joo- 

zinho. 

ー E verdades 百  verdade! ningu6m se enterra aqui! 一  confirmaram diferentes 

vozes. 

ー  Por qu6? ー  continuou o padre.ー  Julgam que Deus n谷o receber as almas, 

cujos corpos no estejam l自  dentro, a apodrecer sob os telhados da igreja e a enve-

nenar o ar que se respira l白? 

ー  Nぎo queremos saber de contos. Nぎo queremos. J百  disset 

ー  Eu no lhes reconheo o direito de querer. 

- Ora o padre-mestre tem vagares - disse o fa9anhudo Cosme; - e tu pa-

chorra para escut-lo, Joo. Para isto n言o foi que viemos. Germ6es para a queres- 

ma. Varnost cante l os seus responsos e latin6rio e ande-me para a igreja. Vamos 

n6s fazer o enterro. O Manuel coveiro traz a enxada e vem da. 

E dizendo isto, o Cosme j白  se abaixava para levantar o caixo, em que jazia 

Ermelinda. 

- A justi9a de Deus caia sobre o' mpio, que com as mos impuras tocar nesse 

cad百ver, que est6 aben9oado pela igreja!ー  exclamou o velho, indignado e com um 

metal de voz vibrante e terrvel." 

(i .9, pp. 411 a 413, XXV) 

Uma voz faz frente a essa primeira investida da massa - o velho padre, "santo e 

respeit百vel", mas uma multid言o no se acalma t谷o facilmente, como bem percebe o narrador que 

logo se faz presente na narrativa atrav6s de um discurso abstrato que ocupa um par百grafo: 

"Na aldeia os homens mais endurecidos n谷o so superiores 白  intimida9o reli- 

giosa. O Cosme retirou a m谷o, como se receasse que a impreca9谷o do padre se 

cumprisse ali mesmo. 
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Houve uma moment合nea quebra no furor popular; um destes momentos de 
hesita戸o que t谷o fatais so ao 6 xito das revolu96es democrticas; ningu百m se sen-

te com coragem de erguer o novo grito e quase todos procuram esconder-se, como 

envergonhados j' do primeiro' mpeto. 

Mas a primeira onda n5o 6 a mais temvel; os primeiros bandos populares, 

que saem a rua, soltando o grito de revolta, so ing6nuos no meio da sua quase sel-

vagem ferocidade; entregues a si, cedo espontaneamente se dariam por vencidos; 

fcil seria subjug-los. Mas quando esses poucos momentos, em quo tumultuam 
sem pensamento que os dirija, n谷o s谷o os precisos para ficarem esmagados sob a 

represso do poder; quando o grito sedicioso, em vez de sacrificar estes revolucio- 

nrios, quase c合ndidos, mandados por os cautos para tentar a oportunidade da o- 

casio, aparenta surtir efeito, ou porque satisfaz uma aspira9言o leg tima das mas- 

sas, ou porque lisonjeia um falso preconceito delas; vem ento a segunda onda, 

mais ordenada mas mais terrvel, porque nぎo 6 a embriaguez do motim que a 

impele, 6 a id6ia fixa, o pensamento reservado, o plano de antemo tra9ado e 

urdido no mistrio e na sombra. Vem ento reforar a primeira; insuflar-lhe 
o alento que esta n谷o tem de si, e amparar-se com ela dos golpes dos inimigos. Se 
a tentativa n言o vinga, retiram-se antes que, derrubada a vanguarda, fiquem a dos- 

coberto; mas se a sorte os favorece, deixam cair os primeiros como vtimas, e no 

campo da vit6ria adiantam-se ent5o a colher os trof6us conquistados." 

(AMC,pp. 413 ・ 414, XXV) 

A interferncia direta do narrador (primeiro, uma pequena frase sobre o temor re-

ligioso na aldeia, depois um longo pargrafo), embora retarde a evolu9含o dos acontecimentos - o 
tempo da narra9さo continua lento - nぎo diminui a intensidade da cena; como que aumenta at' 
o "suspense", explicando antecipadamente o que logo se ver: 

"Foi assim que, no momento em que o bando capitaneado pelo morgado das 

Perdizes ia ceder, um pouco subjugado pela figura solene e a palavra serena do ye- 

nerando cura, saiu da igreja uma singular procisso. 

A frente vinha o estandarte da confraria erecta pelo missionrio; este seguia-o 
e, atr百s dele, os seus confrades e sequazes, no n白mero dos quais se encontravam 
padres e mulheres. 

A hoste do sr. .Joozinho sentiu-se reanimar com este reforo. 

Um grito unssono saiu dos lbios de todos ao ver a procisso. 

ー  Viva o mission言rio! 

- Viva o santo~ 

- Abaixo os pedreiros-livresi 

E os do bando do estandarte correspondiam a estas sauda96es, dizendo: 

ー  Abaixo os ma96nicosl 

- Morram os jacobinosi 

ーViva a santa religi5oト・  
(A1CI p. 414, XXV) 
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O narrador n含o assiste impassvel; em discurso figurado e conotativo critica o 

"fanatismo" e a "hipocrisia" que "profanam" a religio. 

"Mais uma vez este brado augusto, que devera proclamar o perd谷o das inj白- 

rias, o amor reciproco, a caridade indistinta, era profanado por o fanatismo e por 

a hipocrisia, e manchado pelo sofisma de s6culos, o mesmo sofisma que maculou 

os feitos de armas dos passados guerreiros da cristandade." 

(AMC, p. 414, XXV) 

E breve, por6m, essa nova interrup95o e logo se defrontam o morgado b自bado e 
Madalena, n含o escondendo o narrador onisciente a sua admira9さo pela jovem, nem a preocupa9ぎo 
em compreender as atitudes humanas - n言o justifica, mas explica o que se passa dentro daquele 

homem "que tinha mais de grosseiro e bestial do que de perverso" (AMC, p. 399) e a quem, af i- 
na! de contas, n含o condena. 

"A embriaguez da revolu9さo apoderou-se de novo do morgado das Perdizes 

Duas influ6ncias inebriantes lhe disputavam agora o c6rebro, que n5o fora nunca 

dotado de grande fortaleza contra as paix6es. 

Palpitava-lhe o cora9言o quando se imaginava caudilho de um movimento po- 
pular. 

Sentia a necessidade de se fazer not百vel por um feito her6ico. 
- N谷o se consentem aqui enterros, e principiemos j百  por deitar abaixo estas 

pedras - bradou ela, apontando para o t6mulo da famlia do conselheiro. 

- i veraaaet e verdadet Abaixoi abaixo! 

- S含o inven96es dos pedreiros-livres! 

ー  E isso,6 isso! ... Pois nぎo v6em que s5o de pedral 
ー  Abaixot abaixo! 

O sr. Joozinho, arrojando de si o chicote, tirou um machado das m含os de 
um homem que lhe ficava pr6ximo, e deu alguns passos para o t白mulo. 

Madalena colocou-se diante dele. 

J nぎo estava plida; tinha nas faces o rubor, nos olhos o lampejar da indigna- 

9飢L 

ー Afaste-se. e,rtk,rl ~bradou eIa ngt口ndpndn - m劣h ，、。rつハ Ahr；八ーh 一一  ‘、’""‘一一’ 。、jIt 1J1‘ 一 UIロu'Ju じ  Ii1・ ピ“wriuenoo a mao para o corio, que paー  
rou a fit-la com olhos espantados. 

- Nem sequer pouse os p6s nos degraus desta sepultura. Aqui repousa minha 
mさe. Atrs. 

A figura, o olhar, a voz, as palavras de Madalena exprimiam uma das resolu- 

c6es enrgicas e potentes daquela( ndole simptica, que aos afetos e branduras de 

mulher, sabia combinar a firmeza e energia quase varonis. 

O morgado sentiu uma vaga conscincia da sublimidade daquela cena e ficou 
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enleado,; 

Porm o Cosme, o seu g自nio mau, n5o sei que lhe murmurou ao ouvido. aue 
ele desatou a rir a mais alvar gargalhada que ainda escancarou boca humana. 

Estendendo para Madalena a m言o calosa e grosseira, disse-lhe com um sorri- 
so, que tinha tanto de c'nico como de est白pido. 

ー  Est ditd. Toque! Gosto desse desengano! Toque! 

Madalena repeliu-o com desprezo e averso. 

- Ah! ahi Faz-se fidalga! - disse o sr. Joozinho despeitado. - Pois n含o an 
da bem. 

O mission言rio inclinou-se  ao ouvido de um homem do povo que, deDois de 
escuta-io, bradou: 

ーAり鰹9喜旦旦璽巴也旦9旦P起胆無抄livres. 
ー  AbaixoI ...ー  repetiram muitas vozes. 

- Pois v abaixo - repetiu tamb6m o sr. Joozinho, adiantando-se com o 
machado. 

- Para tr百い  exclamou outra vez Madalena, j百  trmula de exalta95o 
O cura, enfiado e convulso, correu para o lado dela. 

O sr. Jo5ozinho sorriu. 

- Isso 6 que 6 mandar1. Sossegue, que nぎo fazemos mal a sua mぎe; s (he 
queremos tirar essas pedras de cima dela. Devem-lhe pesar! - e soltou ao dizer is- 

to, uma gargalhada que ecoou no grupo que o rodeava. 

ー  Abaixo, abaixo! - repetiam ainda as vozes, e o morgado preparou-se para 
cumprir o feito. Madalena sentiu que a raz5o se (he perturbava. Era-lhe preciso 
defender de uma profana9含o as cinzas de sua me, inda que fosse a custa da pr 
pria vida. 

la para suplicar, para ajoelhar diante daqueles homens; j百  as l百grimas lhe bri- 
Ihavam nos olhos, e os lbios principiavam a murmurar a palavra: "piedade". 

O  morgado viu-a assim e como homem em quem as lgrimas de mulher inda 
achavam caminho para chegar ao cora9谷o, hesitou resmun9ando 

- Mau!, se temos choro, nada feito. 

Mas j呑  n含o podia hesitar; a onda impelia-o; os gritos redobravam e outros bra- 

9os se agitavam ao seu lado, preparando-se para a obra de profana95o. 
O sr. Jo言ozinho cedeu outra vez e levantou o machado. 

Imitaram-no muitos. 

Madalena ento correu a abra9ar-se ao tロmulo da m谷e para o proteger da vio- 
lncia. 

Antes de o abater haviam de a ferir a ela, 

Os machados, que j百  se brandiam no ar, suspenderam-se, Alguns baixaram- 
nos como arrependidos. 

O morgado formulou numa jura a impress言o que lhe estava causando a cena. 
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Desviando os olhos, disse com modo desabrido: 

ー  Tirem essa mulher dai." 

(AMC, pp. 414-417, XXV) 

Avan9os e recuos se seguiram, chegou-se agora ao climax. A chegada de um novo 

personagem, por6m, far a a戸o prosseguir em rumo exatamente oposto ao que se esperava. Em 

vez da exploso popular, veremos o recuo final, definitivo. O ritmo da narra9含o ser agora, por 

momentos, descendente. Express6es e verbos modalizantes ("se seguiriam", "parecia", "talvez") 

j白  sugerem a possibilidade de mudan9a: 

"Deus sabe que cenas de violncia se seguiriam a essa ordem,se um novo fato 

no viesse desviar as aten96es e modificar diversamente o 百  nimo popular. 

Um homem, que parecia chegar de longa jornada, aproximara-se do cemit6- 

rio, cada vez mais pressuroso, 自  medida que se afirmava nos grupos ali reunidos. 

Entrou justamente quando a fロria popular crescia mais impetuosa. 

A figura da morgadinha, em p6 sobre os degraus do t心mulo, abra9ada a ele, 

dominava toda aquela multid苔o. 

Ao descobri-la 'a distncia, o homem que dissemos soltou uma exclama9o, 

como de quem tinha compreendido ou adivinhado a significa9ぎo daquela cena; e 

apressando ainda mais os passos achou-se, dentro em pouco, no lugar do motim. 

Era tempo. 

A popula9a alucinada ia talvez exercer algumas dessas irrefletidas viol6ncias, 

que tantas vezes maculam e desonram a causa do povo nas lutas em que ele toma 

parte." 

(AMC, p. 417, XXV) 

Ainda sentimos um pouco de、uspenst mas logo saberemos quem 6 o homem: 

"- Que' isto aqui? - disse o homem, rompendo com os bracos potentes a 

onda que se lhe antoihava. 

A rudeza do impulso ningu'm resistiu; em pouco tempo abriu caminho at6 

ao meio do c'rculo. 

Uma s6 voz correu por as diferentes pessoas do grupo dos amotinados. 

- O Herodesi ..E o Herodes( ...ー  diziam, afastando-se 

Efetivamente era o Cancela o homem que tinha chegado." 

(AMC, pp. 417-418) 
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O pai da menina morta, que pensa encontr-la viva, chegou ao palco dos aconteci- 

mentos. Uma breve analepse nos explica o estado de 合  nimo em que vinha o personagem, prepa 

rando-nos para um novo "crescendo" - desta vez de emo9o individual, que provocar a diminui- 
co progressiva da ira coletiva. A dor do pobre pai aplacar por completo a multid首o, que o nar 
rador n含o condena, pois sabe tamb6m quanto 6 sensvel 白  piedade. 

"Raros olhos ficaram enxutos ante aquela sincera dor. Desvanecera-se a ira popuー  
lar; como que uma nobre vergonha, uma vergonha de boa i ndole, fazia j百  renegar 
aos mais atrevidos os seus excessos passados." 

(11 p. 419, XXV) 

O padre velhinho tentara apelar para a razo, mostrando que a felicidade eterna 

no dependia do local de sepultamento, criticara em frase lapidar o prejuzo 白  saロde que marcava 
o velho costume, usara, por fim, a intimida戸o religiosa. Nada disso obtivera efeito duradouro 

As palavras profundamente doloridas, de um homem que perdera o seu bem mais precioso' que 

atingiro a massa. Responsabiliza ele os padres fan百ticos pela morte da menina, n谷o quer de mo-

do nenhum que ela fique junto dos que a "mataram"; sepulta-a, ele mesmo, ali onde est6. O povo 

come9a a refletir, a concordar - outras crianas esto em perigo - e o narrador acrescenta, co- 

nhecendo bem a psicologia da multido: 

"No seria difcil a um especulador aproveitar aqueles mesmos bra9os e aI- 

mas para organizar uma sedi戸o sob uma divisa oposta 白  que primeiro os convo- 
cara." 

(AMC, p. 422, XXV) 

E a cena se encerra suavemente, com a sada discreta dos personagens, aos "sons 

da Ave-Maria", que"vibravam nos ares, prolongados e tristes". (AMC, p. 422, XXV) 

Poder alg'm negar que o quadro 6 muito bem construdo? Recursos singelos -I 

magens auditivas e dinamicas, compara96es comuns, que todos entendem, linguagem geralmente 

simples, presen9a marcante do narrador, dando sua opiniぎo atravs de expresses modalizantes e 

valorativas, ou explicando os motivos internos q ue impulsionam os seres humanos (postura onis-

ciente nぎo abusiva, que parte do exterior, visvel, para o interior e complementa a a9首o, ao inv6s 
de dete-la) - com instrumentos t含o simples, consegue o narrador, como Proust, uma "intensidade 

mediatizada": climax da diegese atravs da participa95o constante do narrador extra-dieatico. E 

que participa頭o! Orqaniza a narrativa de tal mndn nup tnrIng nくロ  Itmonf,1e iハri+r;k.i,ー二一”一一  

realce do fato desenvolvido; nada 6 sup6rfluo: discursos abstratos, descri96es, narra9言o, dilogos 
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viv(ssimos, tudo vem na dosagem certa. 

H百  um fato real, ocorrendo agoraJ em solo portugu6s, que se quer criticar - o fana-

tismo religioso, cuja nocividade pode produzir at6 mortes. Que faz o narrador? Uma longa prelo- 

戸o contra os lideres inescrupulosos, que se servem das massas para atingir seus objetivos de p0- 

der? No. Deixa a hist6ria se desenvolver, p6e em cena personagens que nos s首o simp百ticos, j co-

nhecidos (Madalena, Ermelinda, o Cancela); eles agem e de suas palavras e atos decorre a crtica. 

Eo velho padre e, sobretudo, o pai da menina que, vivendo com intensidade os acontecimentos 

de que participam, "ensinam" ao povo como no se deve agir. A ideologia do narrador est呑  pro- 

sente na diegese, em a9ao. E atravs daqueles vultos an6nimos, que come9am a pensar nas "Ro- 

sitas"(AMC, p. 422, XXV) que esto em perigo, atinge-se o "povo" fora da diegese, o leitor a 

quem, no fundo, o narrador se dirige. E por que cremos que o atinge? Jos R6gio diz que ainda 

no se pensou bem em como os defeitos e qualidades dos escritores esto intimamente roladio- 

dos , em especial em Jlio Dinis. (207) Poder-se-百  acusar a fala do Cancela de ser um exemplo de 

linguagem desapropriada ao personagem, e, sobretudo, do sentimentalismo dinisiano. Mas corno 

esse 6 ltimo "funciona"l Ele n§o surge sozinho, emerge de fatos externos, perceptveis (movi- 

mentos, gestos, express谷o fision6mica) e de refer倉ncias generalizantes, que salientam seu carter 
universal (discurso abstrato). 

"Nem um s6 grito de dor lhe saiu dos l白bios, nem um s6 movimento de sur- 

presa; ficou mudo, im6vel, corn os olhos fitos naquela crianca morta, com as m5os 

juntas e com as faces extremamente plidas. 

Perante esta terrvel manifesta9ぎo de dor, que toda se concentra, para num 

momento gastar mais vida do que o perpassar de muitos anos, calmaram todos os 

outros sentimentos que dominavam os corac8es." 

(AMC, pp. 418-419) 

E tudo isto atrav6s de um tempo lento e sucessivo, em que tudo se vai preparando devagar, numa 

intensidade crescente. O tempo curto em que ocorrem as cenas (pouco mais de urna hora, na his 
t6ria), ocupa viite e quatro p言gihas, quase dois cap itWos. (208) Nada se v esquecido ri n2rrst 
va - carregam-se de significa9さo os m(nimos detalhes, a refer自ncia discreta ao pinheiral e sua dis- 
tncia da aldeia d百  continuidade ao clima de tensao j百  iniciado e, ao mesmo tempo, prepara pou 
co a pouco o que se seguir, emprego correto e preciso das "iscas" de que fala Genette. 

Assim, o sentimentalismo que marca a cena, a partir da chegada do Herodes, pelas 

circunstancias narrativas que o envolvem, torna-se, no nosso entender, um elemento vlido - urn 

recurso que facilita a penetra95o no leitor. Ao terror, segue-se a piedade, como no teatro grego. 

A pr6pria exist6ncia do epis6dio assim se explica extradiegeticamente. Ermelinda morre para 

que, penalizado por sua sorte, o leitor acorde para o problema social existente, conhe9a seus ma- 
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nipuladorese proteja as "Ermelindas" que existem por ai. Unindo o narradora s classes sociais, 

atravs de casamento entre pessoas de grupos diferentes (e mesmo n'A Morgadinha isto acontece, 

com Madalena e Augusto), a morte da namoradinha pobre de Angelo s6 se explica pela necessida-

de de ensinar atrav6s do sentimento. Feliz necessidade, pois permite ao narrador construir um 

epis6dio to bem estruturado quanto este, e t谷o justificado ao nivel diegtico. 

A partir dele, decide-se a vida de Henrique e, consequentemente, a de Cristina, 

Madalena e Augusto. (209) N谷o apenas isto. Se observarmos com cuidado, veremos como tudo 

fora preparado desde as primeiras p百ginas do romance. Mal a menina entra em cena (cap. VII), 

adverte-nos o narrador sobre a influencia exercida pela beata na afilhada. Um pouco mais adiante 

(cap. IX)・  Madalena revela de passagem a Henrique suas apreens6es pela garota. E a cena da re- 

presenta9百o do auto, que o narrador tanto destaca, s6 faz preparar, pelo contraste marcante, o 

epis6dio em quest言o. 

Lembremo-la. O narrador, ap6s uma elipse temporal de onze dias, p6e-nos dian-

te do Dia de Reis no momento em que vai ser apresentado o "auto". Descreve-nos as caracteris- 

ticas desse teatro popular, nitidamente peninsular, que se mant6m vivo na aldeia. Elogia, a partir 

de um dilogo entre a menina e Angelo, os valores poticos que se ocultam atrs da sua rusticida-

de e que se patenteiam no tipo de versos escritos e nas qualidades dram百ticas do homem do povo 

que 6 o Cancela ー  "min豆rio de um trgico". (210) Refere-se, resumidamente, aos personagens e 

cenas da pe9a, salientando os anacronismos presentes( 211 ). Como n5o se trata, por6m, de urna 

arte realmente brilhante para o narrador, o tom por ele empregado 豆  c6mico, de uma critica leve, 

bem humorada e compreensiva. Rimo-nos bastante das "torturas ac6sticas" produzidas pela"f i- 

larm6nica da terra" e a apresenta9ぎo "cinematogrfica" dos seus membros em a9ぎo prima pelo a-

proveitamento crtico do material visual - corpos, express6es fision6micas dos artistas. (21オ  
Quando Ermelinda surge, por6m, tudo muda - personagens e narrador extasiarn- 

se com a apari9谷o daquela "figura delicada e anglica" (213) a recitar versos n谷o mais da rude mu-

sa popular, mas de poeta culto. (214) 0 tom agora empregado 6 s6rio, ao sil自ncio dos persona-

gens corresponde a descri9言o respeitosa do narrador: 

"(...) parecia que um verdadeiro anjo ocupava agora a cena. 

A simplicidade do vestir concorria para esse efeito. 

Ermelinda trazia uma longa tonica alv(ssima e de amplas mangas, que lhe des-

cia solta dos ombros sem sacrificar a menor beleza dos graciosos contornos e es-

beltas propor6es daquela crian9a, que prometia ser urna mulher escultural. Os 

cabelos, cuja cor loira era de uma pureza rara, caiam-lhe desatados e profusos so-

bre os ombros, brilhando como fios de ouro, na alvura dos vestidos; a fronte fica-

va-lhe livre e o oval das faces sobressaa naquela moldura natural. Com  os bra9os 

descados, os dedos encruzados, e a cabea ligeiramente pendida, em express&, de 
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melancolia, e os of hos elevando-se para procurarem os de Madalena e de Cristina 

nas janelas do Mosteiro, mas que de longe parecia procurarem o c6u, Ermelinda 
adiantava-se vagarosa, serena, tendo no gesto o encanto da inoc6ncia, tendo nos 
passos a hesita戸o da timidez. Havia tanto de sobrenatural no vulto candido, fran- 
zino e melancoticamente suave daquela crian9a, que o ator que estava em cena no 
teve de simular espanto, porque o sentia real e n言o podia desviar os olhos daquela 
apari9o. 

O sil6ncio era profundo; parecia que em todos estava atuando a fora de um 
encantamento." 

込製gpp. 300・301,XV川）  

E, ap6s a sua fala comovida, acrescenta-se: 

vam "vama
N o se descreve a impresso causada por estes versos

, que assim transforma
yam a Fama do auto no anjo da guarda da inf ncia." 

(AMC, p. 304, XV川) 

o paiTodo編麟ira apoteose encerra o espetculo: a pequena pea termina ali mesmo,:ral (do tirano 1-ferodes) e carrega triunfal mente a menina nos braos.isos, carinhos, alegria. Seu momento de glria terrestre chegou. 

鰻騰
wias, apos o espetaculo, no silncio triste do p tio vazio, comea a suareira para a morte. A madrinha beata interpreta com malcia o ingnuo abrao de desduas crianas, infunde na garota um terrvel senso de pecado cometido, que acabarfrgil sade. 	 無  

p讐Xv川）器謂器農器器器器器驚器 C---pri；需認器器  
'ud じピna. 

Em Hamlet, uma pea teatral repete para os personagens o drama j百  ocorrido e 
fonte dos conflitos presentes - o assassinato sorrateiro do pai do heri pelo atual rei -, e a cena 
de teatro, hist6ria dentro da hist6ria, desencadeia os acontecimentos sucessivos que culminam 
com a morte de toda a fam'lia. 

N'A Morgadinha, uma simples representa戸o de teatro popular antecipa, contrasti- 
vamente, os fatos posteriores - d anal epse figurada substitui-se a prolepse e a rela9言o se tece mais 
sutilmente. 

鷺憲暴鷲麟難鷺鷲  

as, sem(215).tras crian癌事鷲ida e arte se misturam, O "Herodes" da pea, a matar crian-ia querida filha, pelo terror e diviso interna que nela produzda infncia", proteger realmente com sua morte muitas ou-caminho. 

Jロlio Dinis sabe narrar... 



6. C O N C L U S A O 

"Mas, o que n5o padece d6vida,6 que a Jlio Dinis no foi feita muit jus- 

ti9a, sobretudo em Portugal, em virtude da est6ril e obsedante rivalidade Camilo- 

Ea. Na v querela literria, perderam-se os crticos e n5o sobrou tempo para rc-- 

conhecer a Jlio Diniso espl白ndido lugar que lhe cabia. Come9a-se hoje, felizmen- 
te, a lhe fazer justia." 

Octavio de Faria 
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6. - Conclus5o 

Chegou o momento das conclus6es. Vamos a elas. 

A ordem temporal da narrativa dinisiana 6 fundamentalmente cronol6gica; as vol-

tas ao passado (analepses) ocupam um espa9o narrativo pequeno, o que, por6m, no lhes diminui 
a import合ncia; as externas e mistas autentificam a hist6ria, explicando as situa96es do "hoje" e 

possibilitando as do "arnanh"; as internas contribuem para aumentar o interesse do leitor. Apre 

sentando-se todas as tres geralmente completas, revelam a habilidade do narrador para fazer a jun-

tura com o "presente" da narrativa. As pequenas antecipa96es (prolepses), normalmente internas, 

al6m de manterem vivo o interesse do leitor pelo "depois" (tal como acontece com as "iscas"), 

"preparam" muitas vezes o seu espfrito para ser receptivo aos preceitos estticos que orientam o 
narrador e que no eram habituais na 百  poca; quando externas, sob forma de conclus6es, ajudam a 
autentificar o relato. 

Observando a dura95o, verifica-se que J6lio Dinis dedica muito espa9o narrativo 

a pouco tempo dieg6tico, privilegiando alguns dias, que ocupam, cada um, urn ou mais capftulos, 

e apresentando meses e at6 anos em pargrafos ou tinhas. Correspondendo os ltimos a sum百rios e 
elipses (as quais no equivalem a nenhum espa9o narrativo), e os primeiros a cenas, evidencia-se o 

predom'nio destas no texto dinisiano. Pelo assunto que as mesmas desenvolvem, comprova-se a 
prefer6ncia do narrador pela problem百tica psicol6gica do ser humano, o que tamb6m acarreta re- 
flexうes a-ternporais em grande quantidade. Estas 6 ltimas, juntamente corn as descri96es, muitas 
vezes se incluem no tempo da hist6ria, causando, nぎo tanto pausa, mas simples retardamento da 
narrativa, que apresenta, assim, nos quatro romances, um ritmo predominantemente lento, porm 

seguro. Apesar dessa uniformidade rtmica, varia o efeito produzido no leitor, que sente lentido 

ou rapidez, conforme a rela95o menor ou maior existente entre o assunto das cenas e o conflito 

central, o tipo de discurso empregado e o enfoque em cenas simult合neas ou sucessivas. A dura9含o 
maior ou menor de tempo dieg巨tico v-se indicada de modo determinado e indeterminado, tanto 
pelo narrador, quanto por personagens. 

Quanto き  frequ6ncia, ocorre algumas vezes, na micro-estruiura, o emprego do sin- 
gulativo a servi9o do iterativo; na macro-estrutura, por6m, predomina claramente o primeiro, o 

que contribui, juntamente com as caractersticas de dura95o j百  apontadas, para afirmar-se um 
tempo narrativo normalmente lento. 

Atentando para a categoria do modo, sente-se, em Dinis, uma distancia pequena 
entre a narrativa e a hist6ria contada: esta - apesar das intromissうes contfnuas do narrador ー  
mant6m sua autonomia enquanto fic9o, resultando isso do predom'nio das cenas, o qual traz, 

por sua vez, a6 nfase no discurso referido (o mais aproximador de todos). Quanto a perspectiva, 

ocorre, sobretudo, a onisci6ncia do narrador, mas esta se vd atenuada pelo destaque dado 白  lingua- 
gem fision6mica (que conduz muitas vezes き  interioridade do personagem) e tamb6m a urna foca- 
liza95o interna moderada. A focaliza戸o externa' pequena, contribuindo para criar o "suspense" 

Passemos, finalmente,a voz. O tempo da narra戸o dinisiana 6 ulterior ao da hist6- 
ria, havendo, por6m, em trs dos romances, uma contemporaneidade final. A narra9& primeira, 

em nvel extradieg'tico, sempre 6 assumida como obra liter百ria escrita e a de segundo grau, em n( 
vet intradieg6tico, apresenta sobretudo uma rela93o tem言tica com a hist6ria, sobre a qual, normal- 
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mente, exerce influ6ncia; metalepses aparecem - em especial n'A Morgadinha - rompendo os li-

mites entre os nveis narrativos. Predomina o narrador em primeiro nvel, que 6 sempre extra e 

heterodiegtico e deixa suas marcas na narrativa atrav6s, sobretudo, das fun9Ses organizadora, 

comunicativa, testemunhadora e ideol6gica. Estabelece ele uma conversa cont'nua com o narra- 

trio, ao qual se dirige - em discurso pessoal, abstrato, valorativo e figurativo - com a finalidade 

de lhe despertar a simpatia para com os personagens e, s vezes, tamb6m chamar-lhe a aten95o pa-

ra graves problemas sociais portugueses. De todas as fun96es, a ideol6gica 6 a a nica que pratica-

mente n含o aparece no ltimo romance do Autor, visto que a' cabe aos personagens esta tarefa. 

Estas as caracter'sticas de tcnica narrativa que identificamos nos romances de 

Jlio Dinis, a partir da sugestぎo metOdol6gica de G6rard Genette. Como se percebe facilmente, 

no nos encontramos diante de inova96es, mas sim de um velho arsenal narrativo, com o qual, p0- 

r6m, o escritor consegue prender a nossa aten9谷o a ponto de criar dificuldades para a sua anlise. 

Um estudo como o nosso exige uma constante retomada dos mesmos textos; pois bem, ao faz-la, 

nos descobramos, muitas vezes, lendo mais do que o necess百rio; nさo s6 isso: trechos que havIa- 

mos considerado enfadonhos, a uma leitura mais atenta j白  n含o causavam desagrado, enquanto que 

os que mais nos haviam entusiasmado continuavam a produzir o mesmo efeito - o Autor no 

apenas sobrevivia a releitura, crescia com ela... 

Como se explica isso? Obviamente, a causa n5o reside no que se narra, mas talvez 

se encontre, isso sim, no modo por que se faz, na corre6o com que se utilizam aqueles simples re- 

cursos, na dosagem certa, na simplicidade buscada, atingida com um trabalho exaustivo que en-

contra sua for9a em um ideal. As palavras que o Autor coloca na boca de Jorge parecem espelhar 

essa luta discreta: 

O escritor nas horas de composi95o, e principalmente o artista e o lavrador 
nas fadigas do seu mister, n5o t自m esses gozas que fantasias; antes devem sentir 
muitas vezes grandes desalentos e grandes fastios. O que os estimula, mais do que 
つ  ～．・、h" IS -' A,S. ._._" 

(OFCM'pp. 52-53, V) 

Jロlio Dinis sabia ver, observava ao seu redor e dentro de si mesmo, e percebia os 

fatos interessantes que apresenta a vida di百ria do homem comum. Procurou ento retrat白-los, fez 

desse homem o seu her6i e colocou-o em a9o num determinado momento: o da descoberta do a・  
mor. Com  isso, acentuou aspectos universais da psicologia humana, a ponto de fazer Josu6 Mon- 

tello dizer que se "no foi um romancista de g6nio, teve pelo menos este parentesco corn os maio-

res criadores Liter百rios: aumentou, como Baizac, o registro civil, com os tipos que tirou de seu tin- 

teiro." Mas como criou Dinis esses tipos? Atrav6s do correto e adequado uso que fez da-

queles recursos que procuramos localizar corn a nossa anlise. Da(, entぎo, ficar uma pergunta: Seー  
r百  J白lio Dinis, realmente, um escritor secund百rio? 



NOTAS 



E preciso darmos tamb6m uma explica95o sobre aspectos referentes 白  parte da- 

tThgrMlca deste tmba34io. Utilizamos uma mdquina I' B M "Composer Eletrnica" pelas 

vantagens que esta oferecia., a saber, a possibilidade de uma corre9貧o autom5tica dos er- 

ros, gra9as a utiliza 百o da sua "mem6rla"; entretanto, ao lado disto, apresentavam-se ai- 

gumas dificuldades - o maior espa9o que ela permitia entre as linhas era menor que o 

espa 9o "dois" tradicional, e a mudan9a de entrelinhas revelava-se mais difcil do que na 

mquina comum. Em virtude disto, n言o adotamos o espa9o "um" para as citac6es, mesmo 

as maiores, e,. ao inv6s de indicar as notas atravs de um pequeno nomero,. logo acima das 

linhas1optamos pela forma menos esttica dos parnteses numerados. 



(1)  

(2)  

(3)  
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GENETTE, G6rard - "Discours du rcit:essai de mthode". In: Figures川. Pa- 

ris, Editions du Seuil, 1972. pp.65- 273. 

Irwin Stern faz um cuidadoso levantamento das vrias edi6es dos romances dmn1・  
sianos. Resumindo os dados por ele fornecidos ter(amos o seguinte quadro: 

a) As Pupilas do Senhor Reitor - primeiramente foram editadas em folhetim, n'  Jornal  

血Port, de 12 de maio de 1866 a 11 de julho do mesmo ano; em 1867 saa a primeira e- 

dic5o em livro: at' 1970 cheaarIam as edic6es ao n6me?o de sesseritae dutro; sabe-se de 

seis tradu9es - duas para o francs, duas para o espanhol (totaHat1c1O Seis impresses), 

uma para o italiano e uma para o checoslovaco; al6m disso, fo胎m feitas duas adapta96es e 

um filme; 

b) Uma lamflia Inglesaー  inicaImente editada em folhetim, j' eri i924 estava na vigsi- 

ma primeira edi9各6, e totalizaria, Segundo Stern, um n白mero de cthqiena e quatro; con- 

ta-se tambln uma traduao para o eSpanhol, em duas edi6es; 

む) A Mor9adinha dos Canaviais - al6m da primeira pubflcaり o em foIhetl, sabe-s de 

cinqGenta e nove edies, duas tradu96es para o espanhol, uma condensa o e trs adapta- 

声es teatrais; 

dI Os Fida'gos da Casa Mourisca - at6 1969 apresentavam cinqGenta e duas edi96es, 

uma tradu o para o ingls, outra para o espanhol, duas condensa96es e u riid adapta9o 

teatral. 

Para, ni包iores detalhes, veja'se STERN, Irwin. J Jj,!Diis旦qr1tcet)Q加9崎§ 

(1860- 187)'.' Portd, Leiloe. lrm首bs, 1972. pp. 257 ・  271. 

LlbeI'to Cruz refere-se ainda A exist6ncia de edi96es de obras de Dirds Cm aIem5o e 

rUSso, aind h'O lota1zadas (sendo ele o descobridor da tradu9ao para O theCslovaco j 

ditada). 

VejaSe 亡  RUZ, Liberto. Jlio binis - Antologia. Lisboa, Public. Eropa-Am6ri- 

Ca, 1974. pp.勧  - 2. 

Note-se que o presente levantamento refere-se quase exciusivamente a edies pbr- 

tuguesas; h百  pouqu(ssima men9言o き  s brasileiras... 

Nos Inditos e Esparsos figura tambm uma interessante nota do editOr: at6 1918 

j百  haviam skl* editados 35.000 exemplares d'As Pupilas do Senhor ReitOr, 23.000k d'Uma 

Farn (lia Inglesa, 21.000, d'A l Moradinha dos Canaviais, 20.000, d'Os Fidalgos da Cas  

MoUrisca. 

Veja-Se DINIS, Jlio. In6ditos e Esparsos. Vol. 1.2 rLid 吉b. Lisboa, J. Rodri- 

gues e Cia, Editores, 1919. p. 18' 

Insistiremos mais adiante, no capf'tulo V, sobre a semelhana Ohtre binis e seu mo- 

delo, abordando entao o seu comentMio sobre Paganino, que aparece em carta de 28 de 

maro de 1864. 



(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  

-250- 

Vor:D的IS, Jロlioー色曳盤』也9脱ミ占迦逮無‘Porto, Civiliza声o Editora (s.d.), 
pp'8O- 182. 

DIN$S, J心lio ー  "Id'ias que me ocorrem". In: Seres da Provrncia. Vol. II. Por. 

to, Livraria CMliza o Editora, 1947. ppa 137. 

Tambm voltaremos ao assunto no capitulo j百  mencionado n3 not anterior. 

Ao fini do trabalho procuraremos mostrar que no h uma i dentifica博o absoluta, 

apresentando a obra dinisiana o seu lado "monumento". 

Veja'se a opijrafe geral, retirada de REGIO, Jos ー  "Sobre o romance de Jロlio 

Dinis e Jlio Dinis no romance portugus". In: Estrada Larga. Vol. I. Orient. e org. de 

Costa Rarreto. Porto, Porto Editora, s.L (1957?), pp. 448 ・  440. 

COSTA, Jogo 1 Castilho e Camilo: correspond 6ncia trocada entre os dois escri ・  
tores. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1924.p . 211. 

Esta carta, escrita em 2 dc novembro de 1 837 e apresentando engano A uanto き  
idade do escritor e o nome do seu romance,6 uma prova da admira9ao sincera de Camilo 

pelo autor d'As Pupilas. Tendo se encontrado com o mesmo, manifestou-lhe de viva voz 

seu entusiasmo. Gomes Coelho, por6m, desconfiado daquele homem que tanto atemori - 

zava os pais de famulia, e que era t谷o diferente de si, no acreditou na sinceridade dos ale - 

gios e a eles se refere, ironicamente, em carta dc 18 de fevereiro de 1868 a Cust6dio de 

Passo& Ricardo Jorge explica tal atitude (ver 『H AGALHAES fl.ASTO, Artur de. "As Pu - 

pilas do Senhor Reitor". In: Homens e casos de uma gera95o notvel. Porto, Livraria 

Progredior Editora, 1937. pp.88-89). 

CRUZ, Liberto. Opus citus, p.8. 

Estas e Outras frases de Liberto Cruz foram por ele acrescentadas ao artigo "J6li0 

Dinis e o sentido social da sua obra", escrito cm 1970 e publicado em Col6quio/Letras, 

no. 7, maio dc 1972. 

Queremds aqui salientar que Irwin Stern nos precedeu, dedicando さ  t百cnica narra-

tiva de Dinis um capitulo do valioso trabalho, j百  citado: J丘lio つ  inis e o romance portu - 

gus (1860- 1870). Porto, Leio e lrrntos, 1972. pp. 173- 244. 

(9) Optamos por esta tradu9ぎo porque nos parece que o termo, pelo contexto em auc 

se faz agora presente, n含o d' margem a confuses corn fatos hist6ricos, reais, sentido res - 

trito que vem assumindo, h algum tempo, no FrasiL 



-251- 

(10) 	GENETTE, G'rard, opus citus, p. 72.; 

GENETTE, C6rard, opus citus, p. 71.7 

GENETTE, Gdrard, opus citus, p. 72, nota 1.; 
N5o d白  ao termo, pois, o sentido de "narrativa pura", exciusivamente em discurso 

indireto, com que, segundo ele, aparece em PJat5o (idem, ihidern - p. 184, p. 190).I 

TODO tOV, Tzvetan. "Potique". In: DUC ROT, Oswald et alii. O.u'est-ce 

que la structuralisme? Paris, editions du Seuif, 1968. pp. 97 -166.; 	ー  
Servjmo・nos tamb6m da tradu9苔o brasileira: TODOROV, Tzvetan. Estruturalis- 

mo e Pa飢隠・ Trad・ de Jos6 Pailo Paos e Frederm Pessoa de Barros. 4a. ad., totalmente 
revista e ampliada (de acordo com o texto da nova edi5o francesa de 1973, revisto neto 

autor).7 

(14) RICARDOU, Jean. "Construction" In: Probl色mes du nouveau roman. Paris, ditions du 
Seuil, 1967.; 

(15)  

Coimbra, Livraria Almedina, 1975.7 

(16) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 73.; 

(17) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 79- 80.; 

(18) GENEtTE, G6rard, opus citus, p. 79, p. 82.7 
Na p白gina 82 adverte qua as anacronias fl5O se limitam a prolepses e analepses; en 

trotanto, como so estas as que mais se fazem notar em J白lio Dinis, nos limitaremos 白  sua 
a n百  lise.7 

(19) GENETTE, G百rard, opus citus, p' 81.; 

(20) GENETTE, G'rard, OpUS citus, p. 90.7 

(21) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 89.; 

"Une anachronie peut se porter, dans te pass ou dans l'avenir, plus ou momns loin 
du moment "prsent", c'est-- dire du moment da l'histoire oi te rcit s'cst intarrompu, 

(12)  

(13)  
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pour lui faire place: nous appellerons porte de 1'anachtori cette distance temporelte 

Elle peut aussi couvrir etie-m6me une dur6e d'histoire plus ou momns longue: c'est ce que 
hO'IS., 
appeiierons son ampittucle". 

“ー 	 ー，  

(22) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 90- 91. 

(23) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 91. 

(24) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 92 - 100. 

(25) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 103- 105. 

Genette d百  alguns interessantes exemplos de juntura mal e bem solucionada. A - 

bordaremos um dos mesmos mais adiante, no captulo sobre voz. 
~ 

(26) GENETTE, G'rard, opus citus, pp. 105 - 106. 

(27)  GENETTE, G6rard, OpUS citus, p. 111. 

O termo usado em franc6s foi "annonce". 

(28) GENETTE, G百rard, opus citus, p. 112. 

O autor empregou o termo "amorce". 

(29) GENETTE, G6rard, opus citus, p.1 12. 

(30)  

publica戸o. 

(31) Inspiramo-nos neste captulo nos grficos de Rica田ou; preferimo-los aos de Ge- 
nette, p or nos parecerem dc mais f白cil visualiza戸o. 

Veja-se, assim, RICARDOU, Jean. "Temps de la narration, tempsde Ia fiction." 

In: Problョrnesdu nouveau roman. Paris, ditionsdu Seuil, 1967, pp. 161 a 170. 

(32)  

ao da "fiction". Observando os gr百ficos apresentados pelo autor, pareceu-nos clara a ana- 

fogia com as denomina96es genettianas: tempo da narrativa ("r豆cit") e tempo da hist6ria 

("histoire"). Em vista disso, pareceu-nos lcito empregar junto dos eixos esta terminob - 

gia・  colocando entre par6nteses, na cxplica戸o que acompanha os gr言ficos, as denomina - 
戸  esde Ricardou. 
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(33) 

die de prlogo", em que o narrador explica quem so os personagens, como vivem e se rela- 
cionam. Pelo mesmo motivo no faremos refer色ncia a curta apresenta9ao de Jos das Dor. 
nas e filhos (APSR, pp.1 e 2). Abbtdaemos esses "prlogos" no captulo sobre dura貞o. 

(34) Vokaremos a comentar esta cena ndcapituo refo十ente aomodo. 
~ 

(35) 	A partir ・ de agora, etnire que fizermos cita戸es doS roinnces de.Dinis, a eles nos 

referiremos atravs de siglas, seguidas apenas do nomero da pgina correSpodente (em alga- 

risrnos ar呑bicos) e da indica戸o do captulo (em algarismos romanos). 

Sero elas: U Fl ー  Uma Fam'lia Inglesa; APS R - As Pupilas dQ Senhor Aeitor: 
AMC - A Mo

rgad inha dos Canaviais; OF CM - Os Fidalgos da Case Mourisca. 
Ultilizaremos as seguintes edi戸es: 

1) UFI ー  nova edl95o, conforme a segunda (ロltima publicada em vida do autor), atualizada na 
grafia e revista po十  Vasco Rodrigbes. Porto, Livr. Civfliza& Editora, s. d.; 

2) A P S R - nova edi95o, conforme a terceira (ロltima publicada em vida do autor), at姑lizada 
na grafia e revista por Vasco Rodrigues e Virg(lio Pereir. Porto, Livraria Cviliza o Edito. 
ra, S. d.; 

3) A M C - Porto, Livraria Figueirinhas, 1952 (infelizmente no conseguimos d edi5o da Civi- 
liza5o Editora); 

4) OF CM ー  nova edi9o, conforme a primeira, atualizada na grafia e reviSta pbr Vasco Rodri- 
gues・  PortO, Livraria Civiliza95o Editora, 1953. 

Advertimos, igualmente, que retiramos das cita"es o s aentos secundarios, bem 

como substitu(mos alguns agudos por circunflexos (em palavtas cornO gnio, trmulo, c6. 

moda), para atender a ortografia vigente no Brasil. Pelo mesmo motivo, suprimimos o c de 
palavras como "afectuoso", "carcter" e "direc 言o". 

(36) 	Como sb poucos Os grifos feitos pelo Autor nas cita必es escolhidas, indicaremos 
os dele e ngo os nossos. O grifo aqui era na palavra estrangeira miss. 

(37) 

ra o. 
Tornaremos mais detidamente ao sum百rio, ou resumo, quando estudarmos a dura- 

WJ) 	Lembremos que o ambiente de trabalho de Manuel Quintino, seu prolongamen- 
to - tat como o quarto de Jenny, para a jovem inglesaー, j' fora descrito no captulo IX. 

(39) 

(38) 



-254ー  

N'As Pupflas do Senhor Reitor, embora Sem a cbnota9きo de exagero, Vemo-la 
trehsferida para u m filho:6 o temor pela saロde de Daniel que decide seu pai a faz -lo pa - 
dre' 

N'Os Fidalgos da Casa Mourisca, ela sUrge como Um pasSado. D' Lui's recorda seu 

tempo de vicjflia durante a enfermidade de Beatriz (capftlo XXXL pp. 336 - 337) e em 

todo o romance vemolo sofrer de saudade "negra e concentrada" ( p. 1 3, cap. U. E ser百  
jStamente o amor pela filha morta que o far vencer seus preconceitos e aceitar 3erta, 
que a substitui. 

Parecenos que o fato revela uma t6nue presenca da preocuaりさo do escritor com 
sUa prpria saode, to abalada - projeta-a para alguns personagens. 

t40) 

dura 加．  
一―ー  

Tem-se insistido no fato de JGlio Dinis empregar muitos lugares comuns em seus 
romances. 

Maria Aparecida Santilli identifica, com muita propriedade, os elementos de hist6- 

rias de fadaS presentes n'As Pupilas: 

"（・・・）  a exist6ncia de Margarida, principal figura feminina, compe um roteiro de 

vida paralelo ao de certas personagens de hist6rias infantis. Como past6ra, a pobre 6 rf 

vaga pelos bosques, por imp6si9含o da terrrvel madrasta que a obriga tamb6m a vigilias e a 

adormecer exausta sobre o trabalho, sem faltar para o epilogo o cl百ssIco pri'ncipe; no caso 
de Clara, os episdios de cntaro e fonte, com DanjeI a compromet-la perante o homem 

que deseja esposar, constituem cenas de "clich6rie", tanto quanto as da Vida da irma." 

Acresenta, por6m, palavras, a respeito das quais faremos alguma ressalva no de - 
correr do trablho: 

"Al6m dIsso, as solu必es de ordem providencial, com o pastor a aparecer no mo - 

mento exato em que as pobres pupilas ou seus pretendentes poderiam inculpar-se, s5o da- 

quelas coincid6ncias banais que povoam historietas infantis ou argumentos fceis dc que 
se nutre a sub-literatura." 

A mesma autora salienta que foi este carter ing6nuo dos romances de Dinis "o 
respons白vel pelo conceito de "literatura repousante" que seus livros conquistaram, a pon-

to de serem "destinados a s moas", por possuirem" a estrutura adequada para a conti - 
nua戸o das histrias encantadas", no parecer de Cecilia Meireles." 

Veja-se SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando - J白lio Dinis, romancista 
social. Tese mimeo

g
rafada. S5o Paulo, Faculdade de Filosofia, Ci百ncias e Letras da Uni - 

versidade de So Paulo, 1967, p. 72. 

Ao lado, por6m, deste aspecto salientado, mostra tamb6m que os personagens 

(41) 
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d'As Pupilas vem-se colocados em um "ambiente sociol6gico que tem parte essencial no 

desenvolvimento da trama." Margarida seria um exemplo, encontrando-se "as raz6es fun-

damentais de seu feitio tmido e introvertido nas diferenas de nvel econmico entre o 

pai, pobre, e a madrasta, de posses, donde resultam as humilha戸es respoIsveis por seu 

comportamento futuro". (Idem, ibidem, p. 88) 

Como se v, um problema econ6mico real aparece na obra. No prprio captulo 

VIII, em que vemos a herona enfrentar uma das terrveis tarefas das histrias infantis, ele 

j百  se delineia, atravs de breve men9谷o a diferen9a de posses j' citada. No decorrer do ro- 

manco, mais se far presente, nas preocupa戸es do reitor pelo futuro da mo9a, por n倉o ter 

dote; nas pr6prias atitudes dela, nぎo esquecendo a "esmola" quo a madrasta lhe dava, tra- 

balhando para merecer o po que comia e, at6, repetindo um casamento "yantajoso", para 

respeitar o seu "bem" mais precioso - o afeto que lhe ia no cora9言o; como dizia o reitor, 

possua seu "orgulho de pobre"..(APSR, p. 263, XL) 

Fantasia e realidade caminham lado a lado; a realidade di百ria emerge de uma ing- 

nua historinha de fadas. 

(42) Voltaremos ao assunto na parte relativa ao  iterativo, ao estudarmos a  frequ自ncia 

temporal. 

(43) No captulo VI, o narrador relata aquilo que era sabido por todos, as a96es visveis 

do rapaz. Desenvolve amplamente o que Madalena j百  dissera a Henrique, no captuloI V 

(p. 74). J百  no cap(tulo XV (pp. 249-252), o prprio Augusto relata o que era segredo 

seu, apenas adivinhado por Madaldna e pelo ervanrio. 

(44)  Lembre・se o episdio da noite de Natal. 

A carta do amigo lisboeta az com que renasa o velho Hen十ique, com seu cepticis・  

mo, e as conseq館ncias j百  s言o sabidas: as palavras agressivas que dirige a Madalena e a Au- 

gusto. (AMC, pp.242-243, XV) 

(45) 0 narrador se comove diante da derrocada dos elementos da velha ordem de coi- 

sas, quando estes se ma' 自m dignos na queda. Uma さ  rvore que tomba para que uma estrada 

possa passar, unindo a aldeia a cidade, merece lgrimas, tal como O. Lus, que precisa, para 

ser feliz, abandonar seus preconceitos e toda uma atitude perante a vida. Algumas rvores 

precisam cair, como os valores da velha aristocracia im6vel, simbolizados no velho fidalgo, 

mas com que respeito o narrador os trata...Veja-se AMC, p. 350, XXI e OFCM, pp. 

236-238, XXXIII. 

(46) Augusto se apaixona pela mehina na inf合ncia (AMC, p. 249-252, xv), quando o 

conselhthilevara a Lisboa para dar-lhe a educa9ぎo necessria aurn futuro padre, em cumpri 

mento ao legado condicional da velha dama. Veja-se, tamb白m, a crtica do narrador a essas 

"meias generosidades": 
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"Ningu6m se lembrou de perguntar a si pr6prio se a cl百usula, posta pela legat貞ria 
como condi9さo 白  concess含o do benefcio, n5o podia ser uma crueldade que o anulasse; se 

comprar um futuro por dinheiro, sem querer saber a quantidade de aspira96es, de esperan- 

9as, de fantasias que sejam, a que se tem de renunciar pelo contrato. n言o 6 uma inkiuidn- 

de; se n o era uma quase simonia ir" asa do pobre e, fazendo luzir os reflexos do num 

nas sombras da mis6ria, propor-lhe trocar por estes tesouros que o fascinam, os valiosos 

tesouros da alma. Eu por mim abomino estes legados condicionais, que um esprito mat6 

volo, egofsta e desejoso de dominar ainda depois da morte, tantas vezes dita; essas meias 

generosidades s含o a s vezes a causa do infort丘nio de urna vida inteira 1...)." (AMC, p. 91 
oつ、I'、  

(47)  

com as crian9as da Casa Mourisca. Ao lado da imagem da amiga morta, Beatriz, aparecem 

as de Jorge e Maurcio, avultando sobretudo a deste, a quem acabou de rever, j百  adulto e 
muito atraente (OFCM, pp. 89-90, IX). 

(48)  

Mourisca. Rio, Tecnoprint Gr百fica S. A. Editora, 1970/ 

(49)  

戸  o subsidiada pela Junta Central das Casas do Povo, 1950, p. 17. 

(50) 

revelando o porqu6.6 da sua tristeza - o amor sem esperan9as por Madalena. Em um longo 

relato, conta corno come9ou: dez anos antes, sendo levado pelo conselheiro う  cidade, a 
fim de iniciar seus estudos, encontrou-se em uma festa, muito infeliz, rodeado de crian9as 

que riam do seu jeito aldeo. Gra9as 白  interven9谷o de Madalena, ento menina, que com 

ele veio conversar, perguntando-lhe sobre as coisas do campo, Augusto come9ou a se 

sentir bem e, pouco a pouco, passou a ser respeitado e querido pelas demais criancas 

Depois desta cena, foi a menina quem o ajudou em seus estudos; quando ele retornoua 

aldeia, finalmente, ela lhe perguntou se ele se achava com g6nio para padre; trazendo em 

sua alma esta pergunta, ele acabou se convencendo de que nぎo tinha voca9ぎo, que amava a 

menina e decidiu-se a consagrar sua vida a sonhar com ela (AMC, pp. 25 1-252, XV) 

(51) E o narrador quem relata diretamente, no "pr6logo", a infncia de Maurcio o Jor- 

go, detendo-se, em especial, na educa9言o esmerada que receberam e na influ6ncia das 

id6ias liberais da m5e (OFCM, pp. 10・11,1). 

Mais adiante, em postura onisciente, penetra no pensamento de Jorge e de Berta, 

quando estes recordam fatos da meninice, chegando, aos poucos, 白  imagem adulta que os- 
t atingindo seu cora9ぎo (OFCM, pp. 89-90, IX e p. 137, XIV). 
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(52) MEtRE LES, CecOia ー・  "Presen9a Feminina na Obra de J自lio Dinis". in: Ocidente, 
vol. IX, no. 24, Lisboa, Abril de 1940, p. 38. 

(53) SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando~ Jlio Dinis, Romancista Social 

Tese de Doutoramento datilografada. Universidade de S5o Paulo, 1967, P. 70 

(54)  

V6rtice (Revista de Cultura e Arte), vol. VII, no. 67, Lisboa, 1arode 1949, p. 14 

(55) DINIS, Jlio一  OFCM, pp. 272, XXVI; p.345, XXXII; p. 350, XXXIII 
Vejamos apenas um exemplo: 

"No tempo da senhora, que era um anjo, Deus a chame l, ainda mais for9a de g6 
nbo tinha ele e fazia・a chorar sangue e 百  gua pelo muito que lhe perseguia o irm含o. A nnhre 
crioxur&ente e ele sem auerer cue ela recehpgg口 nく rAけコcnIm rir二gハ 1k, 二一．Iムr’ー v 

nem lhe deixar saber notcias dele. Eu, um dia, dei com o fidalgo no corredor e disse-lhe: 

O sr. D. Lus, olhe que V. Exa. anda a fazer com que se rale de remorsos toda a sua vida, 

por deixar morrer a senhora assim a estalar de saudades e afli96es. Veja bem V. Exa. que 

estas coisas pagam-se". Foi mesmo assim. E cuidas f百  que ele se enfureceu? QuaIi Calou-se 
muito caダinho, e dar por diante a senhora teve notcias amiudadas, e at百  o jardineiro 
mais tarde foi para casa e ainda l白  est. Ent含o j白  vs..." (OFCM, p. 345, XXXII) 

(56) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 107 

(57) Uma outra prolapse deste tipo ocorre em APSR, p. 141, XXIV. 

Em mais de uma carta, mostra o Autor que amava seus personagens; vejamos ape-
nas trechos de duas: 

"(...) hoje mesmo estamos em vsperas de novos sucessos. Eu esperando a todo o 

momento que uma famlia inteira e principalmente duas raparigas, filhas queridas da mi- 

nha imagina95o, me venham pedir as b6n9os paternais para se apresentarem em p6blico, 

que sabe Deus como as tratar (...)." 

(Carta escrita a Jos6 Joaquim Pinto Coelho, em 20 de outubro de 1867. In: DIN IS, Jlioー  
Cartas e Esbocos Literrios. Porto, Livraria CiviIiza戸O Editora, s. d., p. 43) 

"Na vida desconsolada e inspida que aqui passo h呑  verdadeiramente s6 duas oca- 
si6es de setisfa95o para mim. A primeira 豆  quando recebo e leio com ardor as cartas da fa- 

mflia e dos amIgos; a segunda 6 em alguns momentos em que me esqueco da realidade em 

que vivo, por muito me engolfar em um certo mundo que ando construindo e na convi- 

v6ncia de umas criaturas que me devem a tal ou qual existencia de que principiam a gozar 

J v6 que eu tamb6m tenho filhos e experimento um plido reflexo dos gozos da 

paternidade, que na sua mais intensa manifesta95o est百  agora saboreando o nosso caro Jo- 
se. 
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Estes meus filhos t6m a vantagem de s chorarem quando eu quero e nas condi- 

96es que lhes so por mim impostas. Penso como pai no destino que lhes devo dar; mas 
tenho nisso mais direta e segura interven戸o do que os verdadeiros pais a tさm em rela戸o 
aos seus filhos. Enfim, vou-me contentando com esta meia paternidade, assim como o fa- 
co com todos os gozos da vida, dos quais uso somente em meia fora para n谷o prejudicar 
a minha sa白de. 

E contudo imagino que deve ser agradvel principiar outra vez a viver na vida de 

um filho. Ainda h' pouco tempo um amigo meu, que 6 pai, me escrevia dizendo-me que 

sofrera mais uma vez os inc6modos da denti嫡o, porque sentira tudo quanto a filha sentia 
ao romper-lhe os primeiros dentes. 

So esses gozos e impress6es que se preparam para o Jos, para quem os sucessivos penio- 

dos da exist6ncia da fIlha vo ser como que uma recapitula戸o da prpria exist6ncia. 

O que 6 pena 6 que estes prazeres tさo puros e consoladores sejam amargurados pe-

la doen9a, essa terrvel perseguidora de nossa famIlia, 白  qual n6s devemos os 6 nicos infor- 
tnios que nos t6m feito sofrer." 

(Carta escrita a Ritinha em 19 de abril de 1870, no Funchal. In: DINIS, Jlio, opus citus, 

pp. 64-65) 

(58)  

blic. Europa-Am6rica, 1974, p. 12 

(59)  

incio d'A Morgadinha, lembra a hist6ria do Gato de Botas. Veja-se: MEl RELES, Cecilia, 

opus citus, p. 34. 

(60) MEl RELES, Cecilia, opus citus, p. 33 

(61) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 123 

(62) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 123 

(63) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 123 

(64) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 124 

(65) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 129 

(66) GENETTE, G百rard, opus citus, pp. 130-1 31 
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(77) 

(68)  

(69) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 128 

(70) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 133-134 

(71) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 135-1 36 

(72) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 134 

(73) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 128 

(74) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 139-141 

(75) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 129 e 142 

Optamos aqui por quadros comparativos e n言o gr百ficos nos moldes de Ricardou, 

devido a extenso demasiado longa que estes assumiram, acarretando problemas de apre- 

senta9o que a regularidade da narrativa dinisiana nさo nos pareceu justificar. 

Indicaremos sempre os captulos atravs de algarismos romanos e as p言ginas atra 
yes ae arabicos. 

DINIS, Jlio - "Id6ias que me ocorrem". In: Ser6es da Provfncia. Volume li. Por 
to, Livraria Civiliza9含o Editora, 1947, pp. 117 e 119. 

Enumeraremos aqui, rapidamente, os diversos sumrios presentes nas obras e o es 
pa9o que ocupam na narrativa. 

川STORIA 	 NARRATIVA 

UFI Dura9o longa 

I m6s ("sintomas") 

1 m6s ("doen9a") 

-- 3 semanas ("intimidade entre as famlias") 

2 p百ginas e meia do XIX 

2 p百ginas do XXIII 

meia p百gina do XXXIX 

(76)  

(77)  

(78)  

(79)  



13 linhas do XXV川  
(p. 277) 

1 pgina do XXIX 

* 1 p百gina do I 
5 linhas dot 
8 p百ginas do Vil, VIII, IX, 
XV 

meia p百gina do XXV1 II 

2 p言ginas do XV川  
7 linhas do XXVII 
3 pginas do XXVII 
士 7 p百ginas do XXXI 

meia p百gina do V川  
10 linhas do XI 

5 linhas do XIX 
3 pdginas do XXI 
1 pdgina do XXIV 

3 p'ginas do XXIV 

6p百ginas do VII e VIII 

き 2 p百ginas do XXI 

さ 2 p百ginas do XXVI 

9 p'ginas do XXX e XXXI 
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AMC 

Dura95o curta 

2 dias (entre o pedido de Manuel Quintino 
e a noite da declara9o) 

poucos dias (entre tal noite e o anivers'rio de Jenny) 

Dura博o longa 

1 ano ("estudo para padre") 
2 semanas ("pontualidade 白  s aulas") 
10 anos ("aus6ncia de Daniel") 

1 m6s e pouco (entre o fim do caso com Francisca e a 
RsfnIhnb1 

Dura戸o longa 

11 dias (entre Natal e Reis) 
1 semana (perigo de vida para Henriaue) 
semanas(?) (convalescenca de Henriaue) 
土 I mas Wicia de Augusto entre o dia da acusa盛o e o 
ao enterro do ervan'rio) 

Dura9ぎo curta 

1 dia (o 30. da hist6ria) 

2 dias (entre o passeio a ermida e a la. chegada do con- 
Iheiro) 
1 dia (7 de janeiro) 
alguns dias (entre a volta do Cancela e a demoli9ぎo) 
alguns dias (entre a carta acusadora e a morte de 
Ermelinda) 
1 dia (morte da menina) 

Dura96o longa 

2 a 3 meses (incio da atividade administrativa de Jorge 
e do seu amor por Berta) 
土 1 semana (inicio do amor de Berta por Jorge, desde a 
decep95o com Maurcio, at' o segundo dia ap6s o aban-
dono da Casa Mourisca) 
4- de 1 m自s (desde o encontro entre Clemente e os primos 
na frente de Ana, at6 o pedido de demisso e a deciso de 
casar-se) 
土 I m自s (convalescen9a de D. Lu(s e incio da vida de Mau- 
r(cio na cidade) 

Dura9ぎo curta 

APS R 

OFCM 

土 8 dias (entre.a ida de Tom6 a Lisboa e a volta com Bar-ta) 6 linhas do VIII 
3 dias (tentativas de Borta para visitar a Casa Mourisca) 	4 p百ginas do XXII 
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visita ao solar) 
dias (entre a 2a. conversa de Clemente com Jorge e a sua 
"descoberta") 
士 1 m倉s(?) (entre o pedido de casamento e a partida de Ga- 
briela) 
3 dias (del irio de D. Lu(s) 

meia p百gina do XXXI! 

j- 2 p百ginas do XXV1II 

meia p言gina do XXXVI1 

Acrescentemos ainda os sumrios que correspondem a analepses externas e j百  foram estu 
aaaos na parte relativa ao modo, todos eles correspondentes a uma dura9さo dieg6tica lonaa (Qeralー  
mente muitos anos): 

Passado de: 

1fj Jenny 
Manuel Quintino 

APSR Margarida (antes da partida de Daniel) 

&1C Henrique 
Madalena 
Augusto 
o conselheiro 
a morgada 

_____' a famlia fidalga (e a educa9谷o dos rapazes) 
Berta (e sua educa9ぎo sobretudo) 
Clemente 
Gabriela 

士 3p言ginasdoX 
土 2 p巨ginas do XIII 

meia p言gina do VI e meia 
p言gina do V川 

士 3p百ginas do I 
1 p言gina do IV 
12 p百qinasdoXi 
士 1 p言gina do Xl 
土1 p'gina do XXVIII 

7 p百ginas do I 
2 p百ginas do V川  
1 p白gina do XII 
土1 p百gina do XV 

(80) STERN, Irwin - Jlio Dinis e o Romance Portugu6s (1860-1870). Porto, Lello e 

Irmぎos, 1972, p. 175 

(81) 	Irwin Stern salienta a novidade da descri9ぎo dinisiana frente さ  dos romnticos: 

"As descri96es ffsicas das personagens femininas sさo muito detalhadas e seguem a 

tdcnica da anlise fision6mica de F3alzac. A fisionomia b白sica atribuda さ  s mulheres e o seu 
significado quanto 白  s qualidades psicoemocionais das personagens, pode ver-se, claramen- 

te, na apresenta9ぎo algo sensual de Jenny naFam(lia(...) 

O papel de Dinis como figura de transi9o do Romantismo para o Realismod 

bem evidente nesta descric5o. Ele apresenta a mulher perfeita - a hero'na tipicamente ro- 

mさntica. Contudo o m6todo de apresenta9ぎo difere do dos romanticos na sua preocupa 
戸o com o pormenor." (STERN. Irwin, opus citus, pp. 200・201) 
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(82) EcA DE QUEIRoS, Jos Maria de - "idealismo e Realismo". ln:SlMOES,Joo 

Gaspar一  E9a de Queir6s: trechos escolhidos. 3a. ed. Rio, Agir, 1968, Cole5o Nossos Cl白s- 
sicos, no. 9, pp. 71-72 

Ea compara o procedimento "falso" de um pintor idealista com o verdadeiro do 

realista, diante do mesmo assunto a representar: Napole谷o atravessando os Alpes. Vejamo- 
b: 

"O pintor idealista arregaca as mangas e broxa-te imediatamente este quadro: um 

p(ncaro de montanha; sobre este p(ncaro, um cavalo com as propor6es her6icas do 

cavalo de Fdias, empinado; sobre esse cavalo, premindo・Ihe as ilhargas, Napo1e谷o, de 

bra9os e pernas nuas, como um C6sar romano, com uma coroa de louros na cabe9a. Em 

volta, nuvens; embaixo, a assinatura." 

J百  o pintor realista faz o seguinte quadro: 

"(・..) sob um cu triste, um caminho escabroso de serra; por ele, refolgando e 

retesando os m6sculos, sobe uma mula; sobre a mula, Bonaparte, abafado em peles, com 

um barrete de lontra e 6 culos azuis por causa da reverbera戸o da neve, viaja, doente e 

derreado..." 

E conclui o escritor: 

"Qual destes quadros escolhes tu, caro concidad5o? O primeiro, que te inventou a 

hist6ria ou o segundo, que ta pintou? O idealista deu-te uma falsifica95o, o naturalista, 

uma verifica95o. Toda a diferen9a entre o idealismo e o naturalismo est言  nisto. O primeiro 

falsifica, o segundo verifica." 

Curiosamente, em rela戸o 白  pintura da alma, E9a cita a prpria Madalena corno 

modelo de figura idealizada, embora reconhecendo que o romance em que ela aparece foi 

"feito pelo talento delicado e paciente de Jlio Dinis, o artista que entre n6s mais impor- 

tncia deu 白  realidade". 

(83) STERN, Irwin, opus citus, p. 180 

(84) STERN, Irwin, opus citus, p. 194 

Foi o mesmo crtico quem percebeu a rela95o entre a casa do morgado, a de Alva- 

penha e a do Mosteiro, e seus moradores. A ltima, por exemplo, embora contenha vesti- 

gios da 6 poca dos monges, reflete, sobretudo, o carter din白mico e atual da morgadinha e 

seu pai. Vejam-se as pginas 185 o 186. 

(85) STERN, Irwin, opus citus, p. 189 
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(86) 	STERN, Irwin, opus citus, p. 181 

STERN, Irwin, opus citus, p. 182 

MONに,Egas 一 J酬o Dinis e a sua Obr月・ 6a・ ad・Irev・ e melhorada pelo autor・ Porー  

to, Livraria Civiliza9さo Editora, s. d. (1946?), p. 156. 

"Mas a paisagem no6 apenas o local onde a a9含o se passa(...);6 tamb豆m a cena 

campestre que, at6 na pr6pria pintura, como paisagem 6 considerada. Gainsborough, cujas 

telas, na frase sugestiva de Constable, impressionam at a s l百grimas, nぎo se limitou a 

pintar aspectos de perspectiva. Tamb6m John Crome e Cl白udio Loreno o n谷o fizeram por 

sua vez. 

A Volta do Mercado, de Gainsborough,6 uma obra-prima desse paisagista. Pela es-

trada ensombrada de 6 rvores desfila uma carroa, onde aparecem figuras de vendedores 

acompanhadas do inseparvel co. 

Crome, na sua paisagem O Moinho, n5o se esquece do moleiro que sobe a cavalo a 

encosta ' ngreme, nem descura a nota buc6lica dum rebanho que se alcandora nas pasta-

gens do monte. 

Cl言udio Loreno faz a associa95o de figuras, palcios e f6bricas com o que a nature-

za tem do mais vasto e de mais profundo: o oceano e o c6u. 

E ainda hoje 6 reportado um dos maiores paisagistas de todos os tempos. 

Sob este aspecto, que, em literatura, tem ainda de ser mais extenso e mais largo, 

As Pupilas so fartas em paisagens, que se repetem constantemente." 

(89)  

prof. de Leandro Konder. Rio, Civiliza戸o Brasileira, 1968, pp. 48-49. 

(90) DORIA, Ant6nio Alvaro, opus citus, p. 42 

(91) STERN, Irwin, opus citus, p. 182 

(92)  

Uma Campanha Alegre, de As Farpas. Lisboa, Companhia Nacional Editora, 1890, p. 227 

(93)  As reflex6es do narrador que so longas (de meia p言gina para cima) e param real 

mente a narrativa aparecem em um nomero aproximado de vinte e cinco e se localizam 

nas seguintes obras e captulos: 

UFI: pp. 8-10, I; p. 101, X; p. 103, X; p. 171, XVII; pp. 182-183, XVIII; p. 192, XIX; 

201, IX; 204, X; p. 234, XXII; pp. 240-241, XX川; pp. 106-112, XI; APSR: p. 32, Vi; 

(87)  

(88)  
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p. 35, VII; p. 57, X; p. 118, XX; p. 249, XXXIX; AMC: pp. 6-7, I; p. 48, Ill; o. 89, VI; p. 

487, XXX; pp. 122-124, V川; pp. 194-195, XII; pp. 210-211, X川;OFCM: p. 87, IX; p. 

234, XXII. 

(94)  SARAIVA, Ant6nio Jos e LOPES, Oscar - Hist6ria da Literatura Portuguesa. 8a 
ed., corrig. e atualizada. Porto Editora Ltda, 1975, p. 861 

(95)  

r'sca. Rio, Tecnoprint Gr百fica S. A. Editora, 1970 

(96) STERN, Irwin, opus citus, p. 177 e SIMOES, Joo Gaspar. Jlio Dinis. Lisboa, Ar- 

cdia, s.d., p. 140 

(97)  

(98) MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria一  "S谷o Luiz". In: Semana Ilustrada. Rio, 

11 de junho de 1871 

Jacinto do Prado Coelho foi quem nos despertou a aten95o para este fato ao af ir- 

mar, atrav6s da frase que citamos, que o Autor hesita entre a apresenta95o ("eram") e o 

relato ("completara"). Veja-se: PRADO COELHO, Jacinto do - "O mon6logo interior 

em Jlio Dinis". In: A Letra e o Leitor. P6voa de Varzim, Portuglia Editora, 1969, pp 

SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando, opus citus, p. 38 

SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando, opus citus, p. 38 

AIJERBACH, Erich - Mimesis: a representac5o da realidade na literatura  ociden- 
tal. S含o Paulo, Perspectiva, 1971, pp. 2-3 

AUERBACH, Eric, opus citus, p. 2 

DINIS, J自lio - "Id6ias que me ocorrem". In: Ser6es da Prov(ncia, vol. II. Porto, 

Livraria Civiliza9言o Editora, 1947, pp. 117-118. 

Reveja-se, tamb'm, a continua9さo deste texto, j6 citada na p言gina 87 de nosso tra- 

(99)  

(100)  

(101)  

(102)  

(103)  

(104)  

balho. 
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Poder-se-ia objetar, lembrando que, no dia da deciso de Jorge, tamb6m apare" 

cem analepses (o relato de Tom6 e o de Maurcio). Pensamos, por6m, que as mesmas 

no produzem o efeito de lentido 叫  daquelas d'Uma Famflia Inglesa. Apresentam rela崎o 
direta com a a 含o - a hist6ria de Tom' motiva Jorge e o episdio vivido por Maurcio fa 
cilita ao irmo a exposi9言o do seu pianoー, e ocupam um pequeno espa9o narrativo - 
umas sete das cinquenta e duas pginas relativas ao dia em questぎo. Al6m disso, apenas a 

segunda, que ocupa menos de uma pgina, diz respeito a um fato simultneo - Maurcio 

se desentendeu com os lavradores enquanto Jorge conversava com Tom6 1 ; a primeira re-

fere-se a fatos anteriores ao incio da narrativa primeira, confirmando-se, assim, em nosso 
entender, a afirma盛o de que o referido dia 6 constitudo sobretudo por fatos Sucessivos. 

Os n"meros romanos dos gr貞ficos correspondero aos captulos. 

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 145 

GENETTE, G'rard, opus citus, p. 145 

GENETTE, G6rard, opus citus, 146 

(110) GENETTE, G6rard, opus citus, 146 

Tal como Carlos Reis: "preferimos empregar, decalcando-o do frances, o neo!ogis 

mo criado por G6rard Genette ("singulatif") porque entendemos que o adjetivo singular 

poderia pecar por excessivamente gen6rico." (REIS, Carlos~ Estatuto e Perspectivas do 

Narrador na Fic 言o de E9a de Queirs. Coimbra, Livraria almedina, 1975, p. 82 

(111) GENETTE, G6rard, opus citus, 147 

(112) GENETTE, G6rard, opus citus,pp. 147-148 

(113) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 148-149 

(114) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 170 

(115) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 183 

(116) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 183-1 84 

(117) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 184 

(105)  

(106)  

(107)  

(108)  

(109)  



-266一  

(118) 	GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 186-187 

(118) 	GENETTE, G6rard, opus citus, p. 187 

(120) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 188 

(121) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 190-194 

(122) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 196 e 198 

(123) GENETT, G6rard,b pus citus, pp. 200-202 

(124) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 203 

(125) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 211 

(126) GENETTE, G'rard, opus citus,pp. 212-213 

(127) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 213 

(128) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 187-188 

(129) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 192 

(130) STERN, Irwin, opus citus, p. 208 

(131) REGIO, Jos6 - "Sobre o romance de J丘lio Dinis e Jlio Dinis no romance port. 

gu6s". In: Estrada Larga, vol. I. Orient. e org. de Costa Barreto. Porto, Porto Editora, s. d 
(1957?), p. 28 

(132) REIS. Carlos - Estatuto e perspectivas do narrador na fic9言o de E9a de Queir6s 
Coimbra, Livraria Almedina, 1975, p. 66 

(133) SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando, opus citus, p. 38 

(134) MONIZ, Egas, opus citus, pp. 225-235 

(135) MONIZ, Egas, opus citus, p. 230 

(136) PRADO COELHO, Jacinto do, opus citus, p. 179 
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(137) PRADO COELHO, Jacinto do, opus citus, pp. 185 e 183 

(138)  

"atrav6s das quais se removem os empecilhos aos ep'logos felizes," (SANTILLI, varia 

4parecida de Campos Brando, opus citus, p. 110) 

PRADO COELHO, opus citus, p. 181 

PRADO COELHO, opus citus, p. 187 

STERN, Irwin, opus c itus, p. 214 

PRADO COELHO, opus citus, p. 185 

Comparando o tratamento dado por Jlio Dinis a Margarida e Clara, percebe-se 

que o Autor varia a tcnica narrativa empregada conforme o personagem. Clara possui um 

temperamento todo voltado para fora; bom cora戸o, cabea oca; vemo-la cantar, brincar, 
cometer imprudencias・.. N言o 6 dada a reflex6es, e o narrador, ent首o, POUCO SC det6m em 
sua interioridade, s o fazendo nos momentos em que a herofna lhe d言  motivos - em pos 
tura onisciente, mostra a confuso e a tristeza que a dominam, durante a esfolhada, quan 
do n5o consegue reagir 白  atra9o exercida por Daniel; adota uma certa focaliza博o interna 
no momento em que, aps a cena da fonte, pela primeira vez a moca se d百  conta cio oeri- 
go que osta passando e teme as conseq的ncias das suas imprud6ncias, e, um pouco mais 

tarde,. .. quando pensa resolver seus problemas concedendo a Daniel a entrevista pedida 

(APSR, pp. 181 -182, XXIX; pp. 205-206, XXX川; p. 216, XXXV) 
Margarida 百  um ser da sombra; sua beleza f'sica, ao contrrio da de Clara, n5o se 

percebe de imediato; seus sentimentos, guarda-os no mais fundo da alma. Tristonha e re- 

flexiva, favorece ao narrador o desvendamento de sua interioridade, atravs da onisci白ncia 
e do mon6logo interior. Aparece em plena luz, por6m, s6 para o narrat白rio; para os perso- 
nagens, diegeticamente, mant6m-se sempre na sombra, espiritual e at6 fsica. O narrador 

coloca-a normalmente em cenas de penumbra: interior de sua casa, da escola ou do quarto 

do doente. Clara, como seu pr6prio nome sugere, aparece sempre banhada em luz - Pedro 

a encontra de manhL lavando roupas em pleno "ardor do sol"; Daniel a v pela primeira 
vez さ  noite, junto ao poco, sob os raios do luar (APSR, p. 37, VIl e p.89, XV). O namoro 
de infncia de Margarida, embora na natureza tamb百m, acontece quando a tarde vai che-
gando ao fim, tal como a 6 nica alegria da menina (APSR, p. 23, IV). J百  adulta, procura 
sempre a penumbra: quando reve Daniel, oculta-se nas sombras; quando o rapaz conversa 

com Clara a janela, eta fica escondida, do laJo de dentro; o prprio quarto do doente, on 
de, finalmente, aparecer百  para Daniel, encontra-se na semi-escurid5o, fato sobre o qual o 
narrador insiste - quando 6 Clara, por6m, quem est百  cuidando de Alvaro, nem uma vez h百  
refer自ncias desse tipo (APSR, p.87, XV; pp. 180-181, XXIX; p. 190, XXXI; p. 2C4, XLI; 
pp. 116-120, XX). Clara s nぎo aparece na luz nos momentos em que algo perigoso lhe 

(139)  

(140)  

(141)  

(142)  

(143)  
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acontece - a esfolhada noturna, as conversas com Daniel ao entardecer, o encontro junto 

afonte, a entrevista no quintal. E o rapaz quem ioga "sombra" em sua alma, antes t5o 

司的re. 

Todos esses elementos mticos e facilmente perceptveis pelo leitor, contribuem 

n5o apenas para criar uma aura de poesia em torno das heronas, como tamb6m justifi- 

cam, ao nvel diegtico, aquele "esquecimento" de Daniel, que Jogo Gaspar Sim6es consi-

dera uma infidelidade do escritor ao seu preceito narrativo de "verdade nos caracteres, nas 

situa戸es ". Diz o crtico que a psicologia de Daniel 6 "falsa", que6 "inveross fmil" ele no 

se lembrar da pastorinha, e que o escritor reserva para o fim "o encontro decisivo" dos 

personagens, apenas para "fazer durar o romance e proporcionar-lhe o happy end." 
(SIMOES, Jogo Gaspar - Jlio Dinis. Lisboa, Arcdia, s. d. (1964?). Coleao A Obra e o 

Homem, p. 134). 

Ousamos discordar do ilustre crtico e ver, onde ele aponta um defeito, uma quaIl- 

dade do escritor, uma cria戸o cuidadosa e cons9iente - nso esquecamos que JOlio Dinis 

reviu sua obra antes de public-la, acrescentando-lhe at6 novos captulos e porsonagens 

(DIN IS, Jlioー  "Notas". In: In6ditos e Esparsos. 21a. ed. Lisboa, J. Rodrigues e Cia, Edi- 

tores, 1919, p. 7). Desde a primeira linha do livro, o Autor j百  sabe aonde quer chegar, e 

escolhe os caminhos adequados ao seu fim. Deixa a heroina na sombra, de prop6sito, por 

vinte e um captulos, mas a claridade que de repente a revelar j' vem preparada de longe: 

j6 se interessara o rapaz pela jovem quando lera a sua carta a Jogo Semana, j百  afirmara ao 

reitor qual o ideal feminino a escolher para esposa e como se portaria quando realmente 

se deparasse com uma figura assim (APSR, p. 114, XIX; pp. 154-155, XXV). Dentro da 

vis谷o de mundo dinisiana, em que o fundo bom que hd no ser humano geralmente acaba 

por vencer, o desfecho torna-se admissvel. Faltava a Daniel o contato direto com a jo- 

vem; saber suas qualidades nぎo o impressionara, v白-Ias em a&, sim. A sua "amn6sia", 

al6m disso, al6m de incentivada pelos h百bitos citadinos, que tanto lhe estimulavam o lado 

leviano, fora aumentada pela colabora戸o da t'mida Margarida. Nunca mais aparecera ao 

rapaz, deixando que o esquecimento o dominasse por completo. Ao v自-la com aten9ぎo, 

por白m, em sua atuaco realmente feminina junto ao doente, todo o passado retornou, 

aquele passado t言o importante, que o narrador o tratou como cena, e no como recorda- 

5o de personagem. Junto com a rela9含o entre luz e sombra e as herofnas, o "esquecimen- 

mento" de Daniel 百  mais um elemento mtico que assemelha esta hist6ria a contos de 

fadas e epop6ias. Um dos perigos por que sempre passava o her6i nesse tipo de narrativas 

era o esquecer-se no meio dos prazeres. A vida nas cidades faz com que Daniel "sonhe" 

por dez anos ... Ulisses ansiava por voltar a casa, mas permaneceu alguns anos com Circe e 

muitos com Calipso ... O que imperta, por白m,6 que o sentimento mais forte acaba por 

vencer. Um dia se acorda ... Ulisses acordou... e voltou. Por que n5o aceitar o despertar de 

Daniel? Diz um ditado popular: "quem 白  visto,6 lembrado". E Margarida se escondia, sua 

Juta era toda interior... Por isso, insistimos, esteticamente o"sonho" de Daniel funcbna, e 

muito (APSR, p. 270, XLI). 
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Em um de seus estudos, Jacinto do Prado Coelho afirma: 

"Traco caracterstico inovador do romance de Jlio Dinis, ainda n5o devidamerite 
real9ado, 白  a des-sacraliza戸o ou Iaiciza戸o do mundo romanesco. Os fatores do comporta-

mento das personagens radicam-se na' ndole individual e na atmosfera social, concebidas 
natureza e sociedade ao modo de Rousseau e do Garrett das Viagens na Minha Terra, to 

querido do autor d'As Pupilas (o caso do conselheiro Manuel Bernardo, d'A Morgadinha, 

deformado pela poltica 6 sintom言tico: "homem de bem, mas na esfera mundana", o pai 
de Madalena estava "j百  um tanto embaciado do bafo social"). N甘o intervem, corno na 
obra de Camilo, pot白ncias transcendentes, os "impulsos sobrenaturais" que subjugam a 

Margarida do Esqueleto, os "impulsos divinos" que explicam o heroismo de A9ucena em 

A Neta do ArcediaQo. As personagens n5o surgem envolvidas num drama metaffsico. Tu- 

do resulta de causas naturais, suscet(veis de anlise." (PRADO COELHO, Jacinto do ー  
"O mon6logo interior em Jlio Dinis." In: A Letra e o Leitor. P6voa de Varzim, Portug 
lia Editora, 1969, p. 176) 

As Pupilas parecem-nos um bom exemplo disso; apesar das vrias semelhanas 

com contos de fadas (j6 apontadas na nota 41),tudo acontece num plano humano: a ma-

drasta despreza a menina porque esta 6 pobre, a varinha de cond5o que lhe traz um pouco 

de felicidade 6 3 "fantasia", a lembran9a do passado brota, corno costuma acontecer, de 

uma mosica escutada (APSR, p. 43, V川  e p. 162, XXVI), o rapaz dela se esquece pela 
dist合ncia que os afasta, no tempo e no espao. 

Margarida nos parece ser o personagem mais mtico de Jlio Dinis - ser de somー  
bra, que nas sombras se expande e s uma luz especial consegue revelar. Mas, ao mesmo 

tempo, quanta humanidade nessa pobre criatura, sujeita aos sonhos, aos cimes e atさ  
ao orgulho... 

E ela conseguir a felicidade, graas a uma varinha m百gica pr6pria do Autor一  a es- 
peranaー  da qual, como bem acentua Cecilia Meireles, ele sabe ser professor (MEIRELES, 
Cecilia ー  "Presena feminina na obra de J白lio Dinis". in: Ocidente. Volume IX, 1940, p 

(144)  

Vol. IX, no. 24, Lisboa, Abril de 1940, p. 37. 	 ~ 

(145)  

tor. Tendo sofrido muito com a perda da mae, que faleceu quando ele ainda n言o tinha 
cinco anos de idade, Jりlio Dinis marca a maioria dos seus personagens com a orfandade 

Veja-se MONIZ, Egas, opus citus, pp. 75-76, captulo V川. 

PRADO COELHO, Jacinto do, opus citus, p. 182 (146)  

(147)  
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aparece em seus mon6logos interiores; lembra, por6m,que o autor das Viagens o emprega-

va enquanto narrador, n含o tanto como personagem. Veja-se PRADO COELHO, Jacinto 

do, opus citus, p. 182. 

(148) Como se sabe, reformulando o conceito de "mon6logo interior" apresentado por 
Dujardin, Robert Humphrey salientou n言o apenas que essa t6cnica serve para apresentar o 
conte白do e os processos psquicos "em qualquer nvel de consciencia", como tamb6m dis-
tinguiu-a do mon6logo teatral e do "solil6quio" (por trazer "o conte白do da consci倉ncia 
em seu est白gio inicial, antes que seja formulado para a fala deliberada") e tamb6m consta- 
tou, dentro dela, a exist自ncia de dois tipos diversos: o mon6logo interior direto' o 

mon6logo interior indireto. O primeiro "apresenta a conci6ncia diretamente ao leitor中; . 

autor desaparece quase por completo da p百gina com suas orienta5es do tipo "ele disse" 
e "ele pensou" e seus coment百rios explicativos; al6m disso, o personagem nb fala para 
ningu6m presente na hist6ria, nem para o leitor. 

"(.・.) it presents consciousness directly to the reader with negligible author inter- 

fererice; that is, there is either a complete or near-complete disappearance of the author 

from the page, with his guiding "he said"s and "he thought"s and with his explanatory 

comments. It should be emphasized that there is no auditor assumed; that is, the charac-

ter is not speaking to anyone within the fictional scene; nor is the character speaking, in 

effect, to the reader (as the speaker of a stage monologue is, for example). In short the 

monologue is represented as being completely candid, as if there were no reader." 

J百  o mon6logo interior indireto d百  ao leitor "a sensa&) de uma presena cont(- 
nua do autor", admite o uso da terceira pessoa e mtodos descritivos e expositivos nara a 
sua apresenta戸o: 

"The basic difference between the two techniques is that indirect monologue 

gives to the reader a sense of the author's continuous presence; whereas direct monologue 

either completely or greatly excludes it. This difference in turn admits of special differen- 

ces, such as the use of third-person instead of first-person point of view; the wider use of 

descriptive and expository methods to present the monologue; and the possibility of 

greater coherence and of greater surface unity through selection of materials." 

Veja-se HUMPHREY, Robert - Stream of consciousness in the modern novel. 

BerkeIey and Los Angeles, University of California Press, 1968, pp. 25 e 29. 

(149) PRADO COELHO, Jacinto do, opus citus, p. 181 

(150) Nisto se assemelham os mon6logos do romance de Dinis ao que Humphrey chama 

de solil6quio: "a t6cnica de trazer o conte白do e os processos psquicos de um personagem 

diretamente do personagem para o leitor, sem a presena de um autor, mas supondo-se, 

tacitamente, a exist6ncia de ouvintes"; t百cnica essa que se distirigue do mon6logo interior 
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por "urna coer6ncia maior, j百  que seu objetivo 6 comunicar emo戸es e id6ias que s e rela 
cionam com uma intriga e a硲o, enquanto que o objetivo do rnon6 logo interior d , antes de 
tudo, o de comunicar a identidade psquica." 

"Soliloquy (...) may be defined as the technique of representing the psychic con 

tent and processes of a character diretly from cracter to reader without the presence of 
an author, but with an audience tacitly assumed." 

"The most important of these (differences) is a greater coherence, since the 

purpose of it is to communicate emotions and ideas which are related to a plot and 

action; whereas the purpose of interior monologue is, first of all, to communicate psychic 
identity." 

Veja-se HUMPHREY, Robert, opus citus, pp. 36 e 35. 

(151) HUMPHREy, Robert, opus citus, p.29 

O texto completo em ingl6s 6 o seguinte: 

"Indirect interior monologue is, then that type of interior monologue in which an 

omniscient author presents unspoken material as if it were directly from the Conscious-

ness of a character and, with commentary and description, guides the reader through it. It 

differs from direct interior monologue basically in that the author intervenes between the 

character's psyche and the reader. The author is an on-the-scene guide for the reader." 

(152) REIS, Carlos, opus citus, p. 99. 

(153) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 192. 

(154) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 227 

"C'est donc cette instance narrative qu'il nous reste 白  consid6rer, scIon les traces 
qu'elle a Iaiss6es - qu'elle est cens6e avoir Iaiss百es - dens le discours narratif qu'eIle est 
cens6e avoir produit." 

"c, portanto, esta inst谷ncia narrativa que ainda nos resta a considerar, conforme 
as marcas que ela deixou - que se supうe haver deixado ー  no discurso narrativo que se 

(155) GENETTE, G白rard, opus citus, p.226 

(156) GENETTE, G白rard. opus citus, p. 227 

(157) GENETTE, G6rard, opus citus, p. 229 

(158) GENETTE, G6rard, opus citus, pp.238-239 

Adverte o te6rico quo a palavra metadiegtico funciona aqui ao inverso do sou 

modelo l6gico-lingustico; metalinguagem 6 urna linguagem na qual se fala de outra lingua 
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gem, enquanto metanarrativa 6 justamente "uma narrativa dentro da narrativa" e "meta- 

diegese o universo desta narrativa segunda", assim como a diegese 6 o universo da narrati-

va primeira (GENETTE, G6rard, opus citus, p. 239). 

GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 242-243 

Modernamente, segundo Genette, v白-se, em certo sentido, uma expanso da meta- 

lapse, em casos como o teatro de Pirandello, onde personagens so ao mesmo tempo he 
r6is e artistas, e o romance de Robbo Grillet, com seus personagens que fogem de um qua 
dro, livro, fotografia, sonho, lembran9a... (GENETTE, G6rard, opus citus, p. 245) 

(161) GENETTE, G'rard, opus citus, pp. 243-246 

(162) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 251 -252 

(163) GENETTE, G6rard, opus citus, pp. 252-253 

(164) Carlos Reis mostra que pode haver diferen9as entre as testemunhas, que n5o so 
sempre "meros espectadores"; o tipo de rela戸o que elas mantem com o personagem cenー  
traI (venerac&j absoluta, amizade provida de senso crtico, etc.) condicionam a fun9o 

narrativa em que se empenharam (REIS, Carlos, opus citus, p. 303). 

(165) GENETTE, G6rard,. opus citus, pp.255-256 

(166)  

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 262 e REIS, Carlos, opus citus, p. 63. 

(167) GENETTE, G豆rard, opus citus, p.263 

(168)  Genette afirma que este narratrio extradiegtico "se confunde com o leitor vir" 

tual" e a ele "cada leitor real pode se identificar". (GENETTE, G6rard, opus citus, p 

266) 

Carlos Reis critica tal afirma戸o, dizendo que "o narrat百rio n首o pode nunca ser 

identificado com a imensa pluralidade dos leitores reais, dado que cumpre uma determine 

da misso bem especfica - a de ser o destinat百rio imediato de urna mensagem narrativa~, 
miss含o essa qリe s6 a ele compete e de que s ele pode sero interprete perfeito." (REIS, 
Carlos, opus citus, p. 67) 

(169) A sugestぎo para complementar a abordagem genettiana com o estudo dos "regis. 

(159)  

(160)  
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tros da fala" de Todorov nos veio de Carlos Reis, que os aproveitou em sua anlise do ro-

mance de E9a (REIS, Carlos, opus citus, pp. 27-30, pp. 119-132, etc.). 

(170)  As cita戸es sobre os diversos discursos foram retiradas de:TODOROV, Tzvetanー  
"Les Registres de Ia Parole". in: DUCROT et alilー  Qu'est・ce que le structuralisme? Paris, 
Editions du Seuil, 1968, pp. 108-116 (a) e TODflRflv T7t,ci十。ri一 ”h。ー“:“ー一一」一 ‘一I-,I' 
In: Estruturalismo e Potica. S谷o Paulo, Cultrix, 1976, pp. 41-50 (b) 

Discurso abstrato ー  p. 42 (b); discurso figurado~ p. 111(a), p. 42 (b); discurso 
conotativo - pp. 44-47 (b); discurso pessoalー  p. 114 (a), p. 48 (b); discurso valorativo - 
p. 114 (a), p.48 (b);discurso modalizante - p. 115 (a), pp. 48-49 (b) 

(171) DUCROT at alii, opus citus, p. 111; TODOROV, Tzvetan, opt4 citus, p. 42; 

REIS, Carlos, opus citus, pp. 122-1 27 

Outros exemplos se encontram tamb'm ria explica9含o para o nome "Praa", que 

"entre n6s se d' ainda a rua dos ingleses" 'e na descri博o dos locais que Manuel Quintino 

avista em seu passeio, tais como a Serra do IIar, em que osr "tristes vestgios das guerras 

civis esto ainda (...) muito evidentes" (j!fjj p・  6, I e p. 205, XX)・  

GENETTE, G6rard, opus citus, p244 

(174)' 	GENETTE, G6rard, opus citus, p.243 

(175) 	DIN IS, Jlio - "Id'ias que me ocorrem". in: Serうes da Provfncia. Vol. II. Porto, 

Livraria Civiliza戸o Editora, 1947, pp. 128-1 29 

Aproveitamos aqui a sugestぎo de Carlos Reis, quando afirma que o dilogo entre o 
narrador e o narrat百rio pode se fazer atrav6s de "refer6ncia direta" (a)," aluso discreta" 

loj e aespretens lose informa貞o" (c). Segundo o mesmo crtico, seriam exemplos dos v 
rios casos os seguintes: 

"Fiz-me entender, leitor benigno?" (a) 

"Isabel era uma pessoa (・.j, os que a juIg,arcm severamente tero mais tarde a se- 
'tisfa博o de verificar que ela (...)." (b) 

"dlhou o despertador, que estava sobre a c6moda. "Deus do c6J", pensou. Eram 
聾1s-,e meia; cali a pouco seria um quarto para as sete". (c) 

Veja-se REIS, Carlos, opus citus, pp. 22-23. 

Frisamos que os n白meros aqui presentes sk. aproximados, fruto.de  algumas 
leituras. Se outras mais fossem feitas, provavelmente alguns exemplos novos ainda seriam 
encontrados. 

(172)  

(173)  

(176) 

(177) 
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Os que localizamos podem ser vistos nas seguintes oiras: 
1) com referencia indireta ab leitor -UFI, pp. 173, XVII e 264, XXVII;APSR, p. 167, 

XXVI1I;, AMC, p.27, II, p.190, XII,p.272,XVII 524 e 539, XXX川; OFCM, p.47, IV;2) 

com refer6ncia direta ao Ieitor-UFI, pp. 22, 24-25,40, 川; APSR, p. 78, XIV, p. 141, 

XXIV; AMC, p. 24, Il, p.99, VI, V川, pp. 172-173, XI. 195, XII. 

Encontramos poucos casos de narrador intra e heterodiegtico: um deles seria 
Jo百o Semana contando piadas (APSR, pp, 102.XV1I). 

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 263 e REIS, Carlos., opus citus, p. 25 

H' muitas ocorr6ncias de discurso pessoal n'Os Fidalgos; n百o constituem, por6m, 

longas opini6es do narrador sobre algum fato da diegese; limitam-se a pequenas marcas 

de sua presen9a atravs de verbos, pronomes pessoais e possessivos de primeira pessoa 

do plural. Localizam-se as mesmas nos seguintes captulos do romance: OFCM, pp. 5, 

6,8, 12, 14, 15, 16, 17, I; pp. 17, 18, Il; pp. 38, 39,47, IV; p. 60, VI; pp. 71 e 74, VIl; 

pp. 74, 75, 76, 77, 79, V川; pp. 87, 88,89,91,92, IX; pp.97 e 107, X; pp. 113 e 114, 

Xl; pp. 137 e 138, X1V; pp. 153, 160, 165, XVI; p. 169, XVIl;p. 234, XXII; pp. 259 e 

261, XXIV; pp. 270 e 271, XXVI; p. 322, XXX; pp. 338, 339, 340, 344, XXXII; p. 

349, XXXIII; pp. 392, 393, 396, XXXVII; pp. 404, 405, Concluso. Considerando que 

aparecem, muitas vezes, duas ou mais nas mesmas p百ginas, ter-se-ia, assim, um n白mero 

aproximativo de sessenta e sete ocorr自ncias, das quais seriam exemplos: 

"(..・ ) emigrou para voltar mais tarde nessa memoranda expedi9言o que principiou 

em Portugal a herica ilE'ada da nossa emancipa戸o poltica." (OFCM, p. 8, I) 

"Veremos o que as diversas disposi96es de a nimo destes tr6s personagens deram 

de si no decurso do dia." (OFCM,  p. 97, X) 

"D. Lus que mandava chamar o filho mais velho, o direto sucessor do seu nome 

e da sua casa, era porque um daqueles pressentimentos, que nos advertem dc proximi-

dade da nossa hora final, indicava-lhe ter chegado a ocasio de despedir-se do filho e de 

dar-lhe os derradeiros conselhos de paL" (OFCM, p. 393, XXXVII) 

Nos demais romances, o n6mero aproximativo de ocorrencias de discurso pessoal 

(de tamanho pequeno e grande) seria de cento e dezesseis (UFI), noventa e trs 

(APSR1, noventa e oito (AMC), distribuindo-se da seguinte forma: 

UFI, pp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1; pp. 13, 14, 19, 20, Il; pp. 21, 22, 24, 25, 28-29, 40. 

川; pp. 41 e 42, IV; pp. 52, 53-54, 55, V; pp. 77, 81,84, VIII; pp. 101, 102, 105, X; 

pp. 106 a 110, XI; pp. 113,114-115, 119, XII; pp. 122, 125,130,133, 134, 136, 138, 

XIII; pp. 139, 141, 143, 144, XIV; pp. 146, 149, XV; pp. 159, 161, 163, 163, 169, 

XVI; pp. 170 a 173, 177, 181. 182, XVII; pp. 183, 189, XV川; pp. 191 a 197, 199, 

XIX; pp. 202 a 204, XX; pp. 221, XXI; p. 233, XX11; pp. 238 a 242, XX川; pp. 242 e 

243, XXIV; pp. 249, 250, 253, XXV; pp. 269, 270, 277, 278, XXVIII; pp. 281 e 282, 

(179)  

(180)  
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XXIX; pp. 290, 295, XXX; pp. 297, XXXI; pp. 307, 309 a 312, XXXII; pp. 315, 317, 

320, XXX川; pp. 321, 322, XXXIV; pp. 333, XXXV; p. 354, XXXV川; p.367, Con- 
cIuso; APSR, p. 5, I; p. 14, 川; pp. 17, 18, 20, 26, IV; p. 30, V; pp. 31, 32, 33, VI; 

pp. 34, 35, 38, 40, VII; p. 42, VIII; pp. 49, 50, IX; p.57, X; pp. 59, 63, 65, XI; p. 77, 
X川; pp. 78, 82, XIV; pp. 83, 84, 86・88, 89, XV; pp. 92 e 93, XVI; pp. 106 e 107, 

XVIII; pp. 117, 118, XX; pp. 121, 122, 127, XXI; pp. 127, 130, XXII; pp. 135, 140, 

XXI1I; pp. 141, 143, 144, 147, XXIV; p. 149, XXV; p. 157, XXVI; p. 163, XXVI1; pp. 

167, 169, XXV川; pp. 172-173, 175, 180, XXIX; pp. 184, 185, XXX; pp. 195, 196, 

XXXII; p.212, XXXIV; pp.21 5, 217, XXXV; p.223, XXXVI; pp.238, 239, XXXVIII; 
pp. 248・ 249・ XXXIX; pp・ 273・ 276, 283・285,287, XLII;麺色pp. 6・8,11,12, り pp 
23, 24, 26, 28, 29, II; pp. 46,49,52,53, III; pp. 55,59, IV; pp. 77, 78, V; pp.90,92, 

99, 101, VI; p. 106, VII; pp. 122, 128, 132, VIII; pp. 137, 141, 146, 155, IX; pp. 163, 

165, X; pp. 172, 173, 174, 186, 187, 188, XI; pp. 190, 195, 196, 202, Xli; pp. 205, 
208, 210, X川; pp. 220, 225, 232, XIV; p. 266, XVI; pp. 267, 272, XVII; pp. 288, 
289, 291, 297, 304,308, XV川; pp.320, 326, XIX; pp.331, 332, 338, 341, XX; p.350, 

XXI; pp.379, 399, XXII; pp. 411, 412, 417, XXV; pp.430, 434, 439,440, XXVII; p. 

454, XXVIII; pp.470,478-479, 488,XXX; pp.494,495,496,497, XXX1; pp.508, 510, 

511,520, XXXII; pp. 524,532,538,539, XXX川; pp. 540, 542, ConcIuso, 
O n自mero aproximativo de ocorr6ncias de discurso pessoal seria, portanto: 

UFl一 116; APSR 一93;壁匹 -98;OFCM -67. 

(181) 	Lembramos que se trata de um n白mero aproximativo, localizando-se as vrias 
ocorr己ncias nos seguintes captulos: 

UFI 

Refer白ncias indiretas ao leitor: pp. 7,9, I; pp. 24,25,28,29, III; p.81, VIII; p.88, IX; 

p. 101, X; pp. 107, 106-1 10, 109, 112, XI; pp. 122, 134, X川; pp. 171-174, 177, 

XVI1; p. 183, XVIII; pp. 193, 195, XIX; pp. 226, 235, XXII; p.264, XXVI1; pp. 273, 

278, XXVIII; p. 318, XXX川; p. 328, XXXIV; p. 364, XXXIX; referencias diretas: 

9, I; pp. 22, 40, Ill; pp. 41,42, IV; pp. 53,54, V; p.81, V川; pp.94,99, IX; pp. 10- 

110, XI; pp. 113, 120, XII; pp. 125, 129, 130, 137, XIII; p. 142, XI\/; p. 157, XV; 

pp. 170, 172, XVII; p. 183, XVIII; pp. 191-193, 195, 199, XIX; pp. 202, 203, x】  
p.221, XXI; p.233, XXII; pp. 240-242, XXIII; p. 250, XXV; p. 262, XXVII; p. 26, 

XXV川; p. 282, XXIX; p. 290, XXX; p. 312, XXXII; p. 317, XXX川; p. 321, XXXIV; 
p. 344, XXXVII; p. 367, Conclvso. 

APSR 

Referencias indiretas: p. 14, III; p. 26, IV; p. 35, VII; p. 57, X; p. 59, XI; p.82, XIV; 

pp. 84, 86, 89, XV; p. 107, XVIII; p. 122, XXI; p. 135, XX川; p. 141, XXIV; p. 157, 

XXVI; p. 167, XXVIII; p. 172, XXIX; pp. 285,287, XLII; refer自ncias diretas:  pp. 34, 

40, VII; pp. 49, 50, IX; p. 65, Xl; p. 78, XIV; pp. 83, 87, XV; p. 92, XVI; p. 106, 

XVIII; pp. 121, 122, XXI; pp. 127, 130, XXII; p. 135, XX川; p. 141, XX1V; p. 149, 

XXV; p. 167, XXVIII; p.201, XXX川; pp. 215, 217, XXXV; pp. 273, 283,287, XLII. 

' 
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AMC 

Refer白ncias indiretas: p. 8, 1; p. 27, II; pp. 48,54,川; p. 136, V川; p. 175, Xl; p. 190, 

XII; pp. 221, 222,227,232, XIV; pp. 267,268,272, XVII; p; 308, XVIII; p. 350,XXI; 

p. 407, XXV; p. 427. XXVI; p. 432, XXVII; p. 444, XXVIII; pp. 461,463, XXIX; pp. 

480, 487, XXX; pp. 496-497, XXXI; p.510, XXXII; pp. 524,539, XXX川; referencias 

diretas: pp. 6, 7, 8, I; pp. 24, 26, 32, II; pp. 38,46,川; p. 77, V; pp. 89,99, 102, Vi; 

p. 108, VIl; pp. 122, 128, 132, V川; pp. 141, 146, IX; pp. 172, 173, XI; p. 195, XII; 

p. 208, XIII; p.220, XIV; pp.291, 301, Xv川; p. 325, XIX; p. 328, XX; p. 375, XXII; 

p. 439, XXVII; pp. 479, 481, XXX; pp. 495-497, 500, XXXI; pp. 508,510, 511, 517, 

XXXII; pp.525,539, XXXIII; p. 540, Concluso. 

OFCM 

Referencias indiretas: pp. 6, 14, 1; p. 47, IV; pp. 88,89, IX; p. 153, XV; p. 234, XXII, 

p. 262, XXIV; pp. 270,271, XXVI; p. 322, XXX; p. 338, XXXI; pp. 339, 340, XXXII; 

pp. 391, 393, XXXVII; p. 405, ConcLuso; refer6ncias diretas: p.6, I; pp.74,76, VIII; 

p.87, Viii; p.96, IX; p.136, Xxii. 

Vejamos alguns exemplos dessa conversa com o leitor: 

"Bem que pese 白  vaidade nacional,6 forCoso, o fazer aqui em famlia, uma confis- 

sao （・・・）”・（り旦,p・ 107, Xi - referencia indireta) 

"De quando em quando, chegava tambm 白  janela, esperan9ada em que um feliz 

acaso lhe satisfizesse nぎo sei bem que secretas aspira96es, as quais talvez a leitora adivi- 

nhe." (UFI, p. 269, XXV川ー  refer6ncia direta) 

"Por certo que os leitores nさo quereriam que eu lhes referisse aqui as pequenas di- 

verses daquela vida de rapaz de aldeia." (APSR, p. 34, VlI) 

"Estive tentado a dizer, para satisfa戸o de 合  nimo dos meus leitores, que sob a dire- 

噂o dos talentos e aptid6es do novo estadista, se locupletou a fazenda 	p白blica, prospe- 

ou a agricultura e a indostria, refulgiram as artes e as letras (...). 

Mas receei que, fantasiando (...), lhes entrasse com isso a desconfiana no cronis- 

ta. Resolvi, pois, ser franco, declarando que sob a dire9o do conselheiro o dos seus co- 

legas, Portugal regeu-se, como se tem regido sob as d6zias de minist6rios que n6s todos 

havemos conhecido." (AMC, p. 540, Concluso) 

"Expliquem como puderem estas contradi戸es de car百ter, na certeza de que o fato 

n含o6 excepcional, antes muito da regra comum." (OFCM, p. 262, XXIV) 

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 262 

Trata-se, logicamente, de semelhanas e no de igualdade, j百  que, como diz o D r6 
prio Autor: "Para que o dilogo interesse e iluda,6 mister que o autor se esconda o 

mais possvel e, para isso, tem de abdicar do seu estilo prprio e pr na boca dos atores 
da sua narra戸o palavras que fossem de esperar d'eles por quem os tivesse previamente 
conhecido." (DIN IS, J自lio - "Id6ias que me ocorrem". In: Ser6es da Provincia. Vol. II 

(182)  

(183)  
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Porto, Livr. Civiliza戸o Editora, 1947, p. 123) Daniel, Jos das Domnas e o reitor ex- 

pressam-se de acordo com o seu modo de ser, que no se confunde com o do narrador, 
fora da hist6ria. 

Vejamos alguns outros exemplos do 'tom coloquial empregado pelo narrador nas 
diversas obras: 

UFI 

"Que querem? n百o est言  em moda trazer o cora貞oa vista." (p. 28,川) 

"Era claro que durante todo o tempo, em que tinham guardado sil6ncio, o mesmo 

pensamento ocupara o esp'rito de ambos." (p. 55, V) 

"C artos corou. - CoroJ" (o. 194. XIX) 

"Ser necessrio dizer que velou toda a noite?" (p. 273; XXVIII) 
APSR 

"Querem saber como principiou nele a transforma9各o a que aludo?" (p. 35, VII) 
"(...) masーl vem uma vez que 6 de vez - diz o ditado; e com Pedro, n各o estava 

esta frmula da sabedoria popular destinada a ser desmentida." (pp. 36-37, VII) 

"Daniel via-se em talas para satisfazer a tantas exigncias (...)" (p. 82, XIV) 

"Ora digam se, quando no seja sen谷o para aperrear o diabo, no d logo vontade 

de experimentar a eficcia da cadeia (milagrosa, das beatas), cometendo um delito?" 
(p. 249, XXX IX) 

"Ora aqui 百  que o bom do p百roco se enganava, como, pouco tempo depois, ele 
pr6prio reconheceu." (p. 11, II) 

"Depois de muito andar, de muito perguntar e ouvir, e de muito ralhar (...) deu 

consigo a sra. Joana ... aonde? Em casa das pupilas do sr. reitor." (p. 158, XXVI) 

"(.") o padre p6s-se a parafusar: (,..) 

Se bem pensou, melhor o fez." (p. 11, lI) 
AMC 

"Em todo o caso, era digno da men戸o que dele fizemos o presepe do Mosteiro." 
(p. 225, XIV) 

"Deus sabe que cenas de viol6ncia se seguiriam a esta ordem, se (...)' (p. 417, 
XXV)' 

"Foi opini含o do facultativo que tratou de Henrique que a vida deste correra srios 
riscos (...) por no sei que complica戸o que se lhe manifestou no decurso da molstia." 
(p. 430, XXVI1) 

OFCM 

"(Maurcio) Era popularlssimo entre as raparigas da aldeia, todas o conheciam, e 

ele a todas designava por os nomes. A todas no, que para as feias tinha uma mem6ria 

ingrata." (p. 15, 1) 

"E o padre ria, ria de boa feic5o, ao pensar no logro que havia de pregar a Jorge, 

ria e comia o bom homem, que era um gosto v白-lo." (p. 68, VIl) 
"Se dormiu 6 que nぎo sabemos." (p. 107, X) 

"E n5o era s o pai que experimentava essa influ色ncia (de Beatriz)." (p. 12, I) 
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(185) 

幻dos

O nico em
pre

go ue localizamos de discurso 
pessoal com verbo na primeira 

p
os

-so do singular foi o seguinte: 

器器foiob農驚需e que recordou aoim o emprego, ha蕊ns欝貰. p.38'zado pelo器  
umas cinq enta e uma oorr6ncias n'Uma Famlia, vinte e cinco n'A Mor

gadinha e trinta
e duas n'As Pupilas. 

MONIZ, Egas, opus citus, p. 482 

Muitos outros exemplos dessa participa9さo afetiva do narrador na hist6ria que nar-
ra podem ser encontrados nos diversos romances; facamos refer百ncia a mais alguns: 
Exclama96es 

"Augusto permaneceu abatido e desalentado (...) 

Era uma dor para enlouquecer, a suat" (AIVC, p. 382, XXII) 

"Achava-se o bom Clemente naquela desconsoladora fase de transi盛o, em aue o 
TUflCIOn3rpo novel principia a sentir que o deixa o ideal (..J." 

Triste 白  poca de desiluso e desencantamento essat (OFCM n 117 Yii 
ii iscurso valorativo 

"Daniel foi miraculoso de paci白ncia na aten博o que lhe deu (...) 

O pobre rapaz olhava com saudades para a porta da rua, sem ver possibilidades 
de a transpor t谷o cedo." (APSR, p. 125, Xl) 

"Ainda se eu pudesse transmitir aos leitores o tom rouco da voz, a oxtravag合ncie 
aos 

g
estos, o descom

posto dos movimentos com 
que o orador acom

panhava a recita9&, 
aos aescosicios perrodos daquela indigesta prtica (..J. 

XIX

) 	 As ma is ttricas e 
pavorosas ima

g
ens adornavam o discurso." (AMC

, p. 320 

"Frei Janurio (...) sentia em si uns j自bilos de crianca, que nem podia nem orocu- 
rava clistar価r." (OFCM, p. 160. XVII) 

"A baronesa tinha a perspiccia necessria para o perceber. O seu amor prnrio fe 

minino era naturalmente afagado pela descoberta; mas, al6m desta desculpveF fracueza 

outras raz6es （・・・）・”(9E9算p. 259, X川V) 
Discurso figurado 

"Esta conversa torturava Margarida. Joana, sem o saber, era de uma crueldade in 
quisitorial." (APSR, p. 160, XXVI, metfora) 

"A sra. Teresa teve uma id6ia. 

Este fen6meno dava-se, de vez em quando, na esposa do sr. Jogo da Esauina" 

どこ工三」」！,p・にん入入ii,げonIa1 

"Ceia de Natalt aben9oado banquete (...) corra as fornalhas 自  s iguanas ex6ticas e 
furta-te さ  s m谷os da estranha gera戸o de Vat'is, que aspiram a dominar pelos paladares o 
esprito nacional," (fMC, co. 231-232. XIV a nimkmn 

(186)  

(187)  

XIX) 
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"D. Lus envelhecera ultImamente de uma maneira rpida. (...) 

A tristeza da manha e a tristeza da sala aumentavam evidentemente com a pre- 
sena desse fog含o (apagado)". (OFCM, p. 202, XX, animismo) 
Discurso conotativo 

"A frente vinha o estandarte da confraria erecta pelo missionrio; este seguia-o e, 

atrs dele, os seus confrades esequazes (...)." (AMC, p. 414, XXV) 

E interessante salientar um tipo especial de caracteriza博o de pessoas e situa戸es, 
empregado pelo narrador. Trata-se de um discurso valorativo "paradoxal", em que o qua-
lificativo contradiz・  em princpio, a id'ia expressa pelo substantivo e, por isso mesmo, 
chama a aten戸o do leitor, comicamente ou no, para o assunto tratado. 

Alguns exemplos seriam: a "dissimula戸o angelical", a "virtuosa e simp百tica hipo- 
crisia" de Jenny, que disfarava o poder exercido sobre a famlia (UFI, p. 19); o "6dio - 
desenganadamente cordial" de Ant6nia き  s "tenta96es do dem6nio e dos maus espfritos da 

alma" (UFI, p. 305, XXXI); a "amabilidade monstruosa" da esposa de Jogo da Esquina, 
insistindo para que ele tomasse ars白nico, e a "malcia angelical" de Clara, ao adivinhar o 

segredo da irma (iSR, pp. 127, XXI, e 239, XXXVIII). Encontraramos outros nos se-

guintes casos: uma tarde que ameaa tempestade apresenta uma dessas "serenidades insi- 

diosas", interrompidas, de quando em quando, pelo vento (AMC, p. 408, XXV); Berta 

percebe e estranha a "quase hostilidade delicada" com que Jorge a trata, e 6 ela mesma 

quem usa de "afvel violncia" para fazer D. Lus deixar o leito e animar-se a passear pela 

casa e, depois, pela quinta (OF9M, p. 215, XXI e p. 317, XXX). 

(188) 

sugerindo os motivos que a conduzem (atravs dos "como se"), o narrador afirma sua 

presen9a atrav6s do discurso modalizante. E Os Fidalgos no fogem合  regra, neles havendo 
n6s descoberto, sem procurar muito, cento e trinta ocorr6ncias do mesmo, que se locali 
zam da seguinte forma: 

pp. 8, 10, I; pp. 18,22, II; pp.25,27,28, 30,川; p. 42, IV; p. 51, V; pp. 65,68, VII; pp 
75, 77.79, 81, VIII; pp. 88-90, 92-96, IX; pp. 102-103, 107, X; pp. 109,111,115, Xl; 

p. 117, XII; pp. 132-134, 136, 137, XIV; pp. 143, 144, 149, XV; pp. 154, 160, XV1; pp 

170, 171, 176, XVII; p. 195, XIX; pp. 202, 210, XX; pp. 214,216,218,219,220,222, 

XXI; pp. 229, 233,234, XXII; pp. 239-242, XX川; p. 256, XXIV; pp. 263-265, 267, 

XXV; pp. 272, 276-279, XXVI; pp. 285,286,288-292, 295,296, XXVII; p. 302, 

XXVIII; pp. 310, 316, XXIX; pp. 317-319, 322-325, XXX; pp. 328, 330, 334, XXXI; 

pp. 338, 339, XXX1J; pp. 349,351, XXX川; pp. 364,366, 368, XXXIV; p. 373, XXXV; 

p. 387, XXXVI; pp. 389,390,392, 396, 399, XXX VII; p. 403, ConcIus甘o. 
Apontemos apenas alguns exemplos: 

"Jorge acudiu com uma vivacidade, que  provavelmente  no lhe era inspirada pelo 
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assunto". (p. 94, IX) 

"Eu que dizia? ー  exclamou Jorge rindo trinfantemente, mas como se aauele rir 
me tizesse mal:' 'p. 96, IX) 

"Jorge n谷o pronunciou estas palavras com amesma for9ada placidez com que at6 

ali sustentara o dilogo. Parecia que os lbios as repeliam, corno seos escaldassem ao pas- 
ser;'{ p. I84, XXVII) 

Um dos melhores exemplos da for9a sugestiva do narrador, atrav6s do discurso 

modalizante, encontra-se n'Uma Famlia! nglesa, logo ap6s a conversa de Carlos com o 

pai, havendo-se negado o jovem a explicar o motivo da venda do rel6gio: 

"Mr. Richard sentou-se, ps-se a ler o Times e recaiu no sil6ncio, de que nada mais 

o tirou. Seria o Times que o absorvia assim? O que 6 certo 自  que em toda a tarde no des-
viou os olhos da primeira coluna do jornal. 

p256 Muito enigmtica devia vir esta primeira coluna, que tanto custava a lerI"I (UFI
p. 256, XXV) 

(189)  

gina 87 do nosso trabalho), O prprio Visconde de Castilho, embora elogiando-lhe Uma 
Famlia, lhe dizia: 	 ー  

"Outro s reparo faria eu (.・ j: (...) para minha maneira particular de sentir, h百  tal- 
vez, de longe em longe, nos escritos de V. Exa. uma (como direi eu isto?) uma esp6cie de 

minuciosidade, particularmente no tocante さ  anlise dos afetos, que afrouxa momenta-
neamente o interesse das narra戸es. Este defeito (se defeito' ) tem・no em comum V. Exa., 
Walter Scott, Cooper, Hugo, e, mais que todos, o seu irm含o primog6nito, o autor da Co- 
mdia Humana. H百  quase gl6ria, confesso, em comungar com tais homens. N o obstante, 

a sobri?dade nぎo mesquinha de Moliere (...) tenho que 6 mais invejvel e mais para ser ci- 
tada nesta parte como bom modelo・" (DIN IS, Jlio ー- Cartas e Esbo9os Literrios. Porto, 
Livraria CiviIiza戸o Editora, s. d., p. 285) 

Atualmente, Maria Aparecida Santilli, cujo trabalho sobre Dinis, em nosso enten- 

der,6 muito valioso, no escapa a esse tipo de considera96es, considerando como "mat6- 

ria excrescente" as vrias digressoes presentes n'A Morgadinha; dela s5o os trechos entre 

aspas que citamos (SANTILLI, Maria Aparecida de Campos Brando, opus citus, p. 109). 

(190) 

gu6s" In: Estrada Larga. Vol. I. Orient. e org. de Costa Barreto. Porto, Porto Editora, s. d 
(1957?), p. 44g. 

(191) 

xando de lado, pois, a crtica aos problemas sociais ou algumas atitudes gerais), poder-se- 
Ia chegar a um n心mero aproximativo das ocorrencias de maior extens5o: 
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Reflex6es com quinze linhas ou mais: UFI - 11; APSR - 6; AMC - 10: OFCM - 
2; total: 29. 

Dentro das mesmas, teramos: a) com aproximadamente meia pgina: UFI - 7; 

APSR - 4; AMC1 1; OFCM1 2; total: 14; b) com umapgina oupouco mais: UFI1 2; 

全曳81た会竺914;9匹Mーノ； total: 6. 
Localizam-se as mesmas nos;seguintes captulos: UF1 ー  I, li, X, X'Jll, XV川, 

XIX, XX XXII・ XX川を狙§旦ー VI, VII, X, XVし XX, XXX;壁些ー 1, 川IVIIX比  
XVI・ ×XV, XXX, XXXI;9些竺ー IX,XXル  

(192) 

Mourisca. Rio, Tecnoprint Gr百fica S. A. Editora, 1970. 	 一  

(193)  

cidades, que eu tenho encontrado aqui, como por certo o meu amigo h百  de ter encontra-
do em Lisboa. 

Faz-lo oriundo de uma aldeia seria absurdo, porque a vida das cidades 6 que os 

gera, como gera as tsicas; e assim como nem todos os cidadぎos so tsicos, nem as cidades 
detestveis por aquela molstia l貞  se dar, tamb6m nem todos os lisbonenses so Henrique 
de Souzelas, nem Lisboa um foco de corrup戸o d'onde ningu6m sai ileso. 

Nさo 6 at6 novo este tipo nos meus romances. Os defeitos de Henrique so, aten- 

tas as diferenas de temperamento, os de Daniel nas Pupilas, os de Carlos na Fam'lia tn" 
qlesa. 

Estes dois era o Porto que os tinha estragado. Henrique veio assim de Lisboa." 
(Carta a Jo5o Pedro I3asto, de 10 de julho dc 1868. In: In6ditos e Esparsos. 21a. ed. Lis- 
boa, J. Rodrigues e Cia, Editores, 1919, p. 148 

(194) E muito comum, em Jロlio Dinis, o narrador expressar seu pensamento atrav百s de 
discursos abstratos e/ou pessoais, que se podem aliar aos demais: figurado, valorativo e 
modalizante, causando ou n5o uma interruo戸o na hist6ria. A longa reflexさo sobre a bele-
za portuguesa de Cecilia provoca uma parada no tempo da hist6ria, o que n言o acontece 
com as pequeninas reflexうes sob forma de ora戸es adjetivas, tais como: 

"As crianas presentes, por cont百gio da como戸o, a que 6 to sujeita aquela idade, 
choraram tamb6m." (AMC, p. 422, XXV) 

Independentemente de sua extenso, tais reflex6es costumam dizer respeito a dois 

assuntos: caracter fsticas da psicologia humana e crtica a certos tipos humanos e situa96es 

sociais do tempo do narrador. 

Al6m das ocorr6ncias comentadas no texto, como exemplifica9ぎo das funcうes 
testemunhadora e ideol6gica, encontramos muitas outras; vejamo-las. 

UF1: a beleza da mulher inglesa' angelical; pessoas introvertidas, como Jenny, sぎo talha- 
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das para extremos de felicidade ou de sofrimento; h seres que tudo santificam, podendo 

ocorrer uma "dissimula戸o angelical"; uma Id6ia fixa gera distra 95o; toda posi 谷o social 
tem sua aristocracia; os caracteres francos e generosos despertam simpatia; as pessoas ami-
gas da verdade at nos objetos que escolhem a amam; h segredos do cora戸o humano que 
no se revelam a ningu'm, nem a si mesmo; o infortonio pode ser fonte de compreenso 

da vida e dos choques entre temperamentos; as inglesas poupam seus beijos; a beleza se 

realiza de diversos modos; olhos discretos n5o so coisa comum; os alfinetes s各o cmplices 
dos disfarces femininos; parece ser natural ao homem passar dos prazeres externos para os 

caseiros; o dormir atormentado por pesadelos no descansa;6 difcil recordar uma fisio- 

nomia; o silencio irrita o espfrito inquieto;6 comum os pais se preocuparem com a sa6de 

dos filhos;6 difcil enfrentar a prpria consci6ncia; deve-se ter cautela ao falar com 

pessoas de muita imagina9o; existem espritos frios, que no fogem para os devaneios; 

as primeiras entrevistas amorosas provocam embaracos; uma dor comum une as pessoas; 

reage-se de modo diferente a saudade; basta um nada para alimentar a imagina戸o dos 
enamorados;a s mulheres nervosas 6 comum urna exalta麿o que as faz prontas ao- riso 
ou ao choro, pelo motivo mais pueril; de fatos pequeninos podem-se originar grandes; 
quando se est百  com uma id6ia fixa, os fatos mais variados fazem tornar a ela; h百  pessoas 
que, mesmo preocupadas, conseguem continuar seu trabalho normalmente; repete-se sem- 
pro o conflito entre as mentalidades - a antiga, prtica, e a nova, te6rica; os enamorados 
se empenham nas "pequenas conspira嚇es" secretas; pensar com os olhos fechados s 百  
bom quanto a metafsica; o amor requer respeito, discre9谷o; a impaci6ncia 6 inconcilivel 
com o repouso do corpo; o ingl6s aguarda o predom'nio da Inglaterra sobre o mundo; o 

portugu6s tem medo do ridculo; os homens de coragem usam expedientes her6icos nas 

horas dif'ceis; o ingl6s acredita na sua superioridade racial; todo alto comerciante no 

olha como igual um seu subordinado; para os pais, poucas mulheres s含o dignas dos seus f 1ー  
Ihos. 

APSR: existem not'cias de digesto demorada; "a gente da aldeia no conhece os prenロn- 
cios do amor"; o amor varia como o vinho, em seus efeitos;6 vantajosa a releitura de li- 

vros; as pessoas sentem necessidade de transmitir aos outros suas alegrias; vagas so as 
id6ias que desperta em n6s a lembrana de uma pessoa querida; contar piadas 6 u til aos 

m6dicos; o ser humano muitas vezes n5o gosta de que falem na sua especialidade; a maior 

prova por que passa um m6dico rec6m-formado 6 o "interrogat6rio"absurdo; por vezes, 

"opera-se em n6s uma espcie de separa9o em duas entidades de sentir contrrio": todo 
carter humano tem suas fraquezas;6 comum a luta entre a razo e o cora戸o;6 imposs- 
vel resistir aos encantos de uma mulher a cuidar de um doente que estima;6 costume Jul 
gar com rigor os delitos amorosos femininos, e com dIem6ncia os masculinos; os caracteres 

delicados sofrem ao perceber manchas na imagerrr do ser amado; causa desgosto voltar 白  
realidade, ap6s a fantasia, e ver coisas alegres quando se est百  triste; h百  temperamentos 
naturalmente tristes ou alegres; corar, ao levar um abra9o, indica que o cora9o est palpi- 
tando; a luz do dia dissipa as angGstias da noite; o excesso de prud6ncias e de cautelas 



-283ー  

conduz muitas vezes a imprud6ncias mais perigosas"; o choro aumenta diante das palavras 

de simpatia; os melhores argumentos nos v6m さ  cabe9a aps as discusses; a sociedade e-

xige dos m6dicos um certo grau de charlatanice, ao exigir-lhe resposta para tudo; na ai- 
deia, as famlias s言o conhecidas pelas alcunhas; o amor verdadeiro, o "cora貞o" no est 
sujeito 自  s futilidades do "amor de imagina貞o"; a inaltervel serenidade de pensamentos 
s6 possvel em anjos; pessoas sem maldade e irrefletidas n言o se perdem, pela ajuda da 
Providencia; a ociosidade absoluta gera atos pueris. 

越並: as estradas portuguesas so, muitas vezes, il6gicas e as suas curvas trazem ao viajan-

te a esperana, logo desfeita, de chegada; todas as velhotes boas se parecem; as pessoas 
t6m a ilusさo de que vo encontrar sem mudanas algu'm que h百  muito tempo no vem; 
a bondade faz chorar coni facilidade; urna noite bem dormida 白  uma felicidade para 
quem costuma ter pesadelos; a natureza opera milagres ap6s a chuva; a paisagem triste 

tem sua poesia; a chegada do correio na aldeia causa alvoro9o; nas viagens surgem la9os de 

amizade; em todas as profisses h as pessoas que se destacam;6 nefasta a influencia das 

beatas nas crian9as; a chegada de um terceiro alivia uma conversa embara9osa; a primeira 
impress言o de deslumbramento faz falar pouco e impede a anlise; conversas sobre a vida 

dom6stica s em famflia se apreciam, para os estranhos so enfadonhas; a beleza moral da 
mulher, assim como a beleza da arte popular, nぎo so apreciadas durante os arroubos da 
juventude, e o povo, como as crianas, est百  mais apto a compreender as formas mais hu-
mildes da arte; o anacronismo marca a arte popular; pessoas nぎo pervertidas mas levianas 
caluniam com facilidade; a saudade na velhice 6 sombria, porque sem esperana; os carac-

teres muito acostumados a refletir ficam confusos diante de um fato grave e imprevisto; 

os dias santos, na aldeia, so solenes e festivos; os autos populares da aldeia so os rema- 
nescentes do teatro peninsular; as crianas sentem grande tristeza no fim das f6rias; a boa 

influ6ncia moral do clero v-se diminuda por seus membros indignos; a presena de um 
estranho produz sensa9ぎo na aldeia; o homem paga suas leviandades de poltico na vida fa- 

miliar; sente-se remorso quando se imagina haver feito uma acusa賛o falsa; a morte de 
urna crian9a pode desencadear paix6es; a segunda onda de urna multid含o 6 mais perigosa 
que a primeira; as irrefletidas violncias mancham a causa do povo; a mulher nasceu para 

esposa e me; as pessoas estぎo sujeitas a mod ifica戸es diante da doena e da catequese fe- 
minina; 6 comum ter-se "vises" nぎo 6 picas; quanto menor o crculo social, pior a vida 

poltica; a for9a inconsciente do povo 6 como a do boi; a ansiedade domina o homem cuja 

sorte depende do resultado de urna vota9ぎo; a esperana s sucumbe perante um desenga-

no inevitvel; a pouca f6 que temos no desinteresse dos outros indica pouca f百  em n6s 
mesmos; a opiniぎo p心blica muda com facilidade; os golpes sucessivos abatem o 含  nimo; o 
desnimo se segue ao fim de um sonho; a preocuia戸o gera desaten9§o na leitura;' difcil 
a terceiros assistir urna querela dom6stica;6 grande a eloq蛇ncia das l百grimas femininas; 
a consci6ncia de uma missぎo a cumprir d百  alento aos espritos superiores; abraar com te- 

aidade e franqueza uma boa causa quase sempre traz a vit6ria; a impaci6ncia gera nacessi- 

dade de movimento; o verdadeiro artiste n含o 6 indiferente ao aplauso do pGblico; a elo- 
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q泥nda de certo cl oro atrasa as massas, prejudica a verdadeira religi百o; a m言  vontade 
do alde谷o para com o citadino aumenta quando este dele zomba; a generosidade 6es. 
tfmulo さ  s massas, de que sabem se aproveitar os especuladores polticos; os mission言- 
rios usam mロsicas tristes para impressionar as mulheres e crianas; dias enevoados e frios 
dさo melancolia profunda; os homens da aldeia so suscetveis de intimida貞o religiosa; as 
crianas so muito sujeitas ao "cont百gio da como9百o". 

OFCM: uma pessoa morta pode exercer influencia positiva nos vivos; os homens srios irn- 

pem respeito, afastam as mulheres; o trabalho no campo no distingue homens e mu(he- 

res; os absolutistas sabem se aproveitar da liberdade de imprensa dos liberais; as frases 
sentimentais so comuns さ  s cartas femininas;6 comum termos momentos de melancolia 

nao se e responsavel pelas tristezas que vem do instinto; o anoitecer no campo como que 

magnetiza as pessoas; os cora9うes delicados sentem as mudan9as; fcil penetrar uma ima-

gem simptica numa alma preparada para o amor; muitos homens t6m o defeito de achar 

que sempre impressionam as mulheres; as noites de luar convidam a ir para a natureza 
e a sonhar; na ostenta戸o pedantesca naufragam muitas mulheres espirituosas; olhos 

sem entusiasmo vem tudo com tristeza; "um dia de inverno sem vento 6 como a triste-

za sem a exploso das paix6es"; certas situa96es fazem vacilar a raz甘o mais segura; voltar 
ao local dos brinquedos infantis traz violenta e grata como 9ぎo; o cepticismo 6 adquirido 
com dor; na velhice, se vive para o passado; nas almas cndidas a suspeita s entra depois 
de duros embates; a distra9さo pelo trabalho n5o consegue afastar de todo uma dor secre- 

te; jogando-se com id6ias diversas pode-se chegar a uma descoberta; o gesto de acender a 
u n co駐uIlla acl】Irln自nhnr Ilrnn .ロehn . or十。  hハ＋,.,．ー  A#O4 ． ‘一I 上  」，”一．‘ '"‘ しv。‘umロ  awuipdririur uma aescoDerta noturna7 a qual 6 difcil esperar o raiar 

do dia para comunic-la; na calma da noite a consci6ncia nos julga;6 difcil que um ca 

rter s6rio no se apaixone por outro do mesmo tipo, quando comea a obser- 

v-lo; o instinto feminino sabe lidar com os caracteres azedos; quem tem um segredo ten 
te tanto escond6-lo que acaba por se trair; transtornar uma regra social sempre escandaliza 
os fan百ticos da ordem, mesmo se oprimidos; os caracteres amigos da justia atrapalham 
a m百quina eleitoral; o trabalho intenso que se faz, preocupado com uma id6ia fixa, con- 
some o indivduo. 

Localizam-se tais exemplos do seguinte modo: UFI: pp. 13, 15, 19, II; p. 30, ill; 

pp. 75, 82, Vii I; pp. 100, 101, 103, X; pp. 106, 108, 109, Xl; p. 113, Xli; pp. 125, 138, 
X川; pp. 170, 173, 174, XVI 1; pp. 182-183, 190, 191, 196, 187, 198, 199, 201-202, 

XIX; p. 204, XX; p. 214, XXI; p. 234, XXII; pp. 262-263, XXVII; pp.281,289, XXIX; 

p.290, XXX; p. 312, XXXII; p. 320, XXX川; pp. 325-326, XXXIV; p. 333, XXXV 

APSR: pp. 30, V; pp. 34, 35, Vii; p. 49, IX; p. 59, X; p. 77, Xlii; p. 79, XIV; p. 81, 

XIV; p. 82, XIV; pp. 88, 89, XV; p. 93, XVI; p. 118, XX; pp. 157, 159, XXVI; p. 163, 
XXVII; p. 171, XXV川; p. 180, XXIX; p. 185, XXX; p. 216, XXXV; p. 238, XXXV川; 
p. 273, XLII; p. 82, Xiv; pp. 83,84, XV; pp. 92,94, XVI; p. 141, XXIV. 

AMC: p. 12, I; pp. 23, 26, ii; pp. 38, 39, 'O, 48, til; p. 89, VI; pp. 104, 120, Vii; pp 
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141, 146, 147, IX; pp. 194-195, XII; pp. 210-211, X川; p. 225, XIV; p. 242, XV; pp 
258, 266, XVI; p. 267, XVII; p. 289-290, 308; XV川; p. 317, XIX; pp. 328-329, XX; 
pp. 371, 379, XXII; p. 397, XXIV; pp. 413, 417, XXV; pp. 424, 434, 439-440, XXVI; 

pp. 470-471, 479, 487, 488, XXX; pp. 494, 495, 496, 497, XXXI; p. 508, Xxxii; 
p・ 538・ XXX川・ pp・ 93・ 97, VI; p・ 137, IX; p. 291, XV川； pp. 320, 32亀 325, XIX; 
pp. 341,347, XXI; pp.413,422, XXV. 

販登冬 pp・ 13・ 15, 1; p・ 24，川， p・ 37, IV; p. 78, V川； pp. 88, 89, 91, IX; p. 107, X; 
p・ 136・ XIV;p・ 144, XV; p・ 190, XV川； p. 202, XX; p. 241, XX川； p. 234, XX叱  
p. 270, XXVI; p. 236, XXIII; p. 276, XXVI; p. 322, XXXI; pp. 338, 339, 340, XXXII; 
p. 391, XXXVII; p. 215, XXI; p・ 228, XXII; p.263, XXV; p.272, XXVI; p. 323, XXX. 

Em n丘meros aproximados, pois, as ocorr6ncias de discurso abstrato seriam 45, em 
UFI; 22, em APSR; 52, em AMC e 29, em OFCM. 

(195) 

ie 含o "A Obra e O Homem". Lisboa, Arcdia, s. d., p.213. 

(196)  

(197)  

(198)  

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 263 e REIS, Carlos, opus citus, p. 66 

GENETTE, G6rard, opus citus, p. 263 

Diz irwin Stern: 

"Cada hist6ria de Paganino tem uma moral religiosa ou mundana. (...) Apare- 

cem tamb6m n'As Pupilas curtos episdios morais; contudo, ao contrrio das hist6rias de 

Paganino, a moral d'As Pupilas 6 sugerida nor uma cena, mas nunca abertamente 

mencionada. Outra d白vida para com as obras de Paganino e de Herculano pode 

ainda ver-se no tipoぬigresses que aparecem n'As Pupilas. (...) No obstante, as 

Pupilas de Dinis suo, de entre trs obras sobre um terna rural, e de maior maturi-

dade artfstica. Nem o P百roco, de Herculano, nem Os Contos do Tio Joaquim, de 

Paganino, alcanaram o 6 xito d'As Puyitas. Dinis conseguiu reunir os tres ingredien-

tes bsicos destas obras, a saber, esbo9os de costumes, didatismo e digresses, 

no grau apropriado, de forma a n5o permitir que urn deles fuscasse qualquer dos outros, 

como foi o caso dos seus colegas." (STERN, Irwin, opus citus, p. 150-151) 

Concordamos com as palavras do crtico; efetivamente, apesar dos m6ritos das 

duas outras obras, As Pupilas se destacam. Em Herculano, embora interessantes, as digres-

ses ocupam um espa9o demasiado grande, interrompendo muito a hist6ria (baste lembrar 

as partes IV e V, quarenta e cinco p言ginas sobre o culto cat6lico e o protestante, no meio 

de uma hist6ria de cento e setenta e duas pginas, ou seja, mais de um quarto da mesma. 

Veja-se: HERCULANO, Alexandre. "O P'roco da Aldeia" In: Lendas e Narrativas. Tomo 

II. 28a. ad. Lisboa, Livraria 3ertrand, s. d.. E m Paganino, apesar de agrad百veis, os contos 

salientam muito o seu car'ter did百tico; basta recordar aquele intitulado "A propsito da 
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missa do dia", em que seprocus'a mostrar como a mentira 6 daninha. 

(199) Mais de um cr(tico j百  apontou semethan9as entre Jlio Dinis e Eca de Queirs. 

Alberto d'Oliveira afirma que a chegada do Jacinto さ  aldeia em A cidade e As 

Serras lembra muito a de HenrIque, n'A Morgadinha. Aps penosa viagem sob a chuva, 

chegam ambos a uma velha casa "desprovida de tudo o que pode lisongear os seus hbi- 

tos", so mal acolhidos por "ferozes ces de guarda que lhes faltam ao respeito", tomam 

uma gostosa canja, dormem um "sono longo e restaurador de que ambos, desde longa 

data, precisavam." Em ambas as obras faz-se uma crtica 白  vida da cidade e um elogio 自  
do campo. Veja-se OLIVE! RA, Alberto d' ー  "Jacinto e a Morgadinha dos Canaviais". 

In: Eca de Queirs: Pginas de Mem6ria. Lisboa,, Portugal-Brasil Limitada Sociedade E- 

ditora, s. d., pp. 105-122. 

Jo谷o Gaspar Sim6es v6 semelhana no s nesta obra, mas tamb6m n'A Ilustre 
Casa do Ramires: 

"(...) o idealismo que ele procurara jugular ao introduzir em Portugal a for-

te disciplina realista insinuava-se agora na sua arte com uma do9ura tamanhA auc 

lendo "A Ilustre Casa de Rarnires" chegamos a pensar estar a ler um romance de J- 

hio de Dinis." 

"De um conto, A Civiliza戸o, tenta fazer um romance. Sai-lhe uma novela: "A 

Cidade e as Serras". E este livro vai representar na sua obra a descida ao nvel de JOlio 

Dinis. Esse homem que ele em 1871 dizia ter vivido de leve, escrito de leve e morrido de 
leve, torna・se afinal, o modelo inesperado da derradeira obra de imagina95o de E9a de 

Queirs.' Com uma agravante: JGlio Dinis era to idealista como as suas obras. Para 

uma personalidade sem ironia, sem crtica, sem diabolismo, 'i\ Morgadinha dos  ana- 

viais n5o podia deixar de ser obra sincera. JOlio Dinis, com trinta anos, no saberia 

escrever de outra maneira..Tal n5o se dava com E9a de Queirs." 

Veja-se SIMOES, Jo苔o Gaspar 一  Vida e Obra de Ea de Queirs. Nova ed., refun- 
dida e acrescentada. Lisboa, Livraria Bertrand, 1973, pp. 655 e 659. 

Encontramos tamb6m semelhana nesta caracteriza戸o depreciativa das beatas, 
atrav6s de discurso figurado. 

(200)  As cita戸es de Eca de Queirs que apresentamos foram colhidas por Carlos Reis 

n'O Crime do Padre Amaro, utilizando-as o crtico para exemplificar o discurso figurado 

e o conotativo ("velhas"), quo mostram "a antipatia que tais figuras" inspiram no narra- 
do c' oSdor intuitos nitidamente destrutivos" do mesmo. Veja-se REIS, Carlos, opus citus, p. 143 

As p百ginas de onde o crtico retirou seus exemplos (pp. 69, 73 e 287) correspondem ら  
edi戸o por ele adotada, a saber: ECA DE QUE! AOS, Jos Maria - O Crime do Padre 

Amaro. 6a. ed. Lisboa, Livros do Brasil, s. d. 

(201) Esta viso da mulher sobretudo como enfermeira parece-nos influenciada pelo 
estado de saロde precrio do escritor. Uma pessoa constantemente enferma como ele 

teria a seu lado muIheres justamente nesse papel e isso o marcaria muito. 



Somente no romance urbano tal fato no se v白  salientado; na 6 poca em que o 
escreveu, provavelmente o Autor ainda nぎo estivesse frente a frente corn a prpria do- 
en9a, que coincidiria com a fase dos romances rurais... 

(202) SAFADY, Naief * "Apresenta 9o". In: Jlio Dinis: romance. Rio, Agir, 1961, 

p.10 

(203) OLIVEIRA, Zacarias de - O padre no romance portugus. Lisboa, Uni5o Gr百fica, 
1960, p. 109 

Zacarias de Oliveira afirma que a vis谷o do "bom padre", em Dinis, bem roman- 
tica e portuguesa, porque o Autor considera essa figura s em sua vida exterior, em sua 
pr百tica da caridade, O personagem n含o tem problemas pessoais, sua alma 百  totalmente 
l'mpida e preocupada com a felicidade alheia. 

Sem desejar contradizer o crtico, lembramos apenas que tal visさo n5o se restrinqe 
ao bom reitor, mas ocorre, em maior ou menor grau, com os demais personagens tutela- 
res: Jenny, Madalena e Gabriela. 

(204) STERN, Irwin, opus citus, p. 198 

(205)  

em que se nota o emprego de linguagem s6ria (em contraste com o assunto), hip6rbole, 
met百fora e ironia: 

"ーO' Butterfly, goad morning. How do you do, sir? - exclamou Mr. Richard, 
saudando o seu co predileto, que lhe estendeu a pata como para um shake-hand. Havia 

nisto um requerimento a uma fatia de fiambre, o qual o ingl6s nざo indeferlu." 

(UFI, p. 55, V) 

"Voltava entgo a casa. Era uma verdadeira hecatombe de ostras qualquer refeico 
destas." 

"As nove horas da manh5 do dia seguinte 白  quele, em que entre Jos6 Fortunato 
e Ant6nio se tramara, in limine, aquela conspira9o, de que lavramos ata, achava-se a 

diligente criada de Manuel Quintino, inflamada no santo ardor dom6stico,き  porta da sua 
conhecida e amiga, no louvvel intuito de colher informa96es a respeito de Carlos Whit2s- 
tone." 	 (U Fl, p. 243, XXIV) 

"（・）  o selvagem prazer de Mr. Whitestone, sob cujos dedos gemia, corno um su 

supliciado, o magnfico piano de Erhard, vtima desses caprichos anti-musicais." 

(IJFI, p.315, XXX川) 

"(Cantando uma cap9ぎo fonebre a p6s o jantar, Mr. Morlays) seguia com maliani- 

0300, verdadeiramente satanica, o efeito do canto sobre o ato visceral dos seus amigos." 

(U Fl, p. 328, XXXIV) 
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Dissemos, na nota 36, que indicaramos os grifos do Autor e ngo os nossos; so 

eles, pois: crochet (pagina 13 do nosso trabalho); miss (p. 24), 0 amigo da verdade, o Epa- 

minondas, o Vigilante, a Sentinela, o Alerta (p. 43); blouse (p. 73); baronet, Sirloin, Sir 
loin, pudding, inter pocula (p. 134); terra-nova (p. 153); "linguagem ch言  e rude", "nest(- 
fera chaga do organismo social", "Sofismara-se a urna e calcara-se aos p6s a Carta" I? ー  I 	 ’ 	 ー  ー  ー  ー’’ー  ー  ー…ーー  vv 、～" '～~ “ 、～''q 、IJ・  

IU引， ーrron puctorr『  (p. 19司： ciCerone (ri 198LJnckcv-(Iiih In つnに、． m”十r,'.;erYt ,4._,._ 

dis (p. 222); memento... at coetera, at coetera (p. 225); factotum (p. 235); "ウ  Futterfly, 
good morning. Hou do you do, sir?", in lirnine e shake-harid (p. 287). 

(206) 	Observando A Mcrgadinha dos Canaviais, vem-se semelhan9as entre o narrador 
e o personagem. O emissor da narrativa, por exemplo, em mais de um romance, relaciona 

as cenas que apresenta com a pintura, afirmando, por vezes, que as mesmas tentariam o 

pincel de um artista (APSR, p. 18, IV, AMC, pp. 49, 52, 54, Ill; ri 78, V; p. 128, V川; 
pp. 292-293, XV川; p. 409, XXV; p. 431, XXVII; p. 539, XXX川). Vendo Madalena 
pela primeira vez, Henrique de Souzelas no resiste e desenha um rpido esbo9o da cena 

('M9,p. 54,川). 

No 6 apenas entre narrador e personagem, por百m, que se percebem semelhanas; 
elas aparecem tamb6m entre estes e o prprio Autor, como se doduz de cartas do mes- 
mo. O narrador ironiza as visitas que todo recm-chegado さ  aldeia precisa fazer para co- 
nhecer as obras de arte locais (AMC, p. 136, V川). Em carta de 16 de maio 1863 a Cust6- 
dio Passos, J6lio Dinis expe o mesmo pensamento: 

"Sob o pretexto de dormir a sesta, pude reservar para mim o tempo que medeia 

entre o jantar e as cinco horas da tarde;6 ento que leio, escrevo, ou n& fa9o nada, o que 
6 tamb6m urn passatempo. Se n5o fora isto, prevejo que me obrigariam a ver quantos ni-

chos e orat6rios tem a vila ou quantos quintalejos quis a sorte que meus parentes, pr6xi- 

mos e remotos, possussem aqui na terra." (DINIS, J6lio - Cartas e esbo9os liter百rios. 
Porto, Livraria CiviIiza戸o Editora, s. d., p. 90) 	 ー一  

Daniel zomba, a princ'pio, das "formosuras" da aldeia (APSR, pp.1 12-113, XIX), 

mas acaba por julg-las "dignas do pincel do artista", corno escreve a um amigo (APSR, p. 

131, XXII). O Autor afirma, em uma carta de 4 de agosto de 1863 ao mesmo Passos, que 

no encontrou Grazielas de Lamartine, mas vai se acostumando com o que a aldeia ofere- 
Ce: 

"(A vida do campo6 )b em menos potica do que se pinta nas buclicas e nas poe-
sias pastoris. 

Uma das mais tristes necessidades 百  a que nos obriga a prescindir de muitos dotes 
poticos para encontrar uma F (lis. oor aue romanticamerite nos possamos apaixonar. Que 
sacrifcios tem de fazer a imaqinacoさ  orosaica reaIida,1J 

(.・.) A falar a verdade l custa ter a gente de se contentar com uma Graziela imen- 
semente aqu百m da que Larnartine nos diz ter encontrado; mas desde que nos convenca- 

mos que Lamartine mentiu um bocado,6 mais fcil conformar-nos com as inevitveis exi- 

g6ncias da realidade." (DIN IS, Jlio, opus citus, p. 105) 
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(207) REGIO, Jos6, opus citus, p. 451 

"A verdade' que, se tal forma de sentimentalidade rebaixa, por vezes, cuase 
ate a pieguice vrias cenas de Jlio Dinis, ー  at' passos do seu estilo - por outro lado o 

ajuda a criar personagens verdadeiramente inesquecveis na nossa literatura romanesca 
Ter-se-ia j百  refletido o suficiente sobre a inter-relac5o dos defeitos e virtudes na obra 
dum romancista?" 

at6 a鉛  
As vinte e 

quatro pginas 
que narram o 

que se 
p

assa desde o dil
og

o na taberna
at a saida do cemitrio v5o da 398 422. 

Sabemos o tem
po transcorrido na hist6ria pela frase do brasileiro ao morgado

I 't ii- . - i . . 	 . 	 - 	 - 

、ジI rioje. ueciae-se a coisa・・. Daqui a uma hora est言  enterrada a pequena e depois ・・・ o uso raz a iei: (AMU, p. 401) 

Lembremos os fatos. Por entrar na taberna, em momento tぎo agitado, e enfrentar 
o morgado enraivecido pelas provoca戸es, Henrique v6 seu cavalo atingido por forte pan 
cada, que produz sua queda. 

Ferido, 6 recolhido ao Mosteiro. Durante sua convalescen9a, sob os cuidados de 
Cristina, apaixona-se por eta e acabam ficando noivos. 

A notcia do futuro casamento, que chega deturpada aos ouvidos de Augusto, faz 

com que este procure ir embora, escrevendo antes uma carta a Angelo. Tal carta obriga 

Madalena a pedir-lhe que no parta e revele, assim, seu amor por ele - amor esse que, 
ap6s uma primeira oposi臨o do conselheiro. acabarae m tsmpn1 

"O Cancela era o min6rio de um tr百gico, deixem-me assim dizer. No meio de urna 
escria de rusticidade continha, abafado, mineral de lei." (AMC n 291×Vm、  

ao e esta a ロ  nica vez que Jlio Dinis caracteriza personagens identificando-os 
, 

atrav自s de met6foras, com seres minerais ou vegeta is. J百  n'Urna Famflia Inglesa isto acon- 

tecera com Mr. Richard e Jenny. 
ハ、‘司k一  一一ーー一，一一』．一  ”一  一  
‘ー‘Vじ‘1Iv しUi'IじIじkJ (ILピ  doeSar ne r.PrTI cprl(1Pr1ロ dロ rr rtnrt~考ハ～,、 ”ー~一I ：一一 IA一  ‘, 

vre de toda liga. At6 o seu vestu百rio no" falsaw c tinr Fri irir4i ;rM合e A. ks;" I雇i 一  
10, I) 

Jenny era "uma gentil lady, mimosa planta do Norte transplantada, aos dois anos, 
paraonossocljma(..)." (UFI,p. 12, II) 

"Alm do Herodes, so figuras do auto: - o caixeiro do dito - assim se lhe chama 

pelo menos no folheto, o que d6 a entender que Herodes era homem de escritura9& regu- 

lar, - o canit5o das tropas reais, os tr6s reis magos, o anjo, a Virgem, S. Jos白  e o menino 

Jesus, a criada de Santa Isabel, dois cidadぎos de diferentes cidades, o criado de um deles, 

a Fama e duas crianas, chamadas Geraldinho e Amorzinho." (...) 

"E uma cena de disputa domstica, cheia de aluses sat'ricas 白  classe dos criados 

de servir, a qual era sempre aplaudida. O cidad5o, depois de mostrar ao criado, de relうgio 

em punho -- anacronismo shakesperiano - a demora excessiva que ele tivera fora de casa, 

diz para o audit6rio: 

(208)  

(209)  

(210)  

(211)  
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No se pode ter criados 

Hoje em dia nesta vida, 

Ou quem houver de os ter 

No lhes deve dar guarida? 

(AMC, pp. 297 e 299, XV川) 

(212) J百  citamos, na pgina 224 do nosso trabalho, parte desta pitoresca descri戸o, onde 
so muito bem empregados os discursos figurado, valorativo e modalizante (AMC,p. 292- 
293, XVIII). 

(213) "No meio daquelas figuras r6sticas, e mais ou menos grosseiras, que entravam no 

auto, a figura delicada e ang6lica de Ermelinda produzira tぎo completo contraste, qua urn 
murmロrio significativo de profunda sensa5o correu pelo audit6rio." (AMC, p. 300, 
XV川）  

(214) Os versos so de Augusto, no n'vel diegtico. Na realidade, por6m, foram criados 

pelo pr6prio Jロlio Dinis, figurando no volume de poesias organizado postumamente por 

Egas Moniz. Veja-se: DIN IS, J6lio - Poesias. Porto, CiviIiza戸o Editora, pp. 135-138. 
Irwin Stern refere-se ao emprego que o Autor faz dc seus prprios versos em ro- 

mances, lembrando o caso da Cabreira I APSR, pp. 20-23, IV) e o do "Hino ao Tabaco", 

que aparece envolto em crtica brincalhona do narrador (!JFl, pp. 38-40, III). 

(215) 0 pobre homem se desespera, ao ver a menina com aspecto triste e doentio e sem 
seus lindos cabelos louros. Esbraveja contra os mission百rios e a beata e: 

"Ermelinda tremia de terror ouvindo estas palavras, que a irrita9言c e o desespero 
estavam ditando ao pai. A timida e nervosa crianca horrorizeva-se ouvindo aquelas frases 

audaciosas e quase blasfemas e a cada momento esperava ver cair um raio fulminador a 

castigd-las・” （鍾,9,p・ 336, XX) 
Ao ver o pai destruir - sacrilegarnente, para ela - a imagem do Cora博o de 'dria 

e todos os objetos de devo9甘o, e repelir a ela mesma, sua filha,ErmelindaJ' desmaia. Ao 

acordar, 百  com terror que o olha. (AMC, pp. 333 a 339, XX) 

Ora, sentir pavor do prprio pai a quem amava, v6-lo como urn monstro sacr'lego, 

um dem6nio ...6 demais para a saade j百  abalada da menina. 

Sem querer, como j' dissemos, o Cancela acelera aquilo que temia. 

Chegando agora さ白  ltima nota de nosso trabalho, sentimos a necessidade de infor' 

mar que a ampla extens谷o do mesmo, em funao do tempo de que disponhamos, exigiu 

que fosse sendo redigido e datilografado concoriltanternente, capItulo por captulo. l-・  
to fez com que os orientadores acompanhassem sua reda戸o em etapas, e no tivessem, 

assim, em nenhum momento, a viso do todo. 
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ARAUJO, Maria Livia Diana de. A arte de contar em Jlio Dinis: alguns asoectos da sua 

t6cnica narrativa. Porto Alegre, Curso de P6s-Gradua戸o em Letras da Univer- 

sidade Federal do Rio Grande do Sul, 1978. Disserta9首o de Mestrado. 

RESUMO 

Este trabalho procura analisar os quatro romances de J自lio Dinis a partir das 

categorias narrativas propostas por Grard Genette - tempo, modo e voz. Relatando os 

fatos em ordem fundamentalmente cronol6gica, dedicando muito espa9o narrativo a 

pouco tempo de hist6ria, quase nぎo empregando o iterativo, a narrativa dinisiana apre-

senta um tempo sempre lento, mas que nem sempre 6 sentido como tal pelo leitor, depen- 

dendo isto da maior ou menor rela95o entre o que 6 contado e a intriga, e da t6cnica utili-

zada pelo narrador. Pequena 6 a dist合ncia entre a narrativa e a hist6ria, que - apesar das 

intromisses do narradorー, mant6m sua autonomia enquanto fic95o, graas ao predon(- 

nio da cena; a onisci6ncia narrativa 6 atenuada pela observa9ao da linguagem fision6mica 

e pelos mon6logos interiores dos personagens. O narrador situa-se em um tempo posterior 

白quilo que relata e, embora conte, em primeiro n(vel, uma hist6ria da qual est百  ausente 

como personagem, deixa em todos os romances as marcas da sua presen9a ー  
como organizador do texto, testemenha emocionada e compreensiva, e crtico, geral- 

mente brincalMo, mas, por vezes, acerbo. 
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tcnica narrativa. Porto Alegre, Curso de P6s-Gradua9ぎo em Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, 1978. Disserta戸o de Mestrado. 

ABSTRACT 

The finality of this work is to analyze the four Jlio Dinis's novels from the 

narratives categories proposed by G6rard Genette - time, manner and voice. Reportinq 

the facts in a cronologic way, consecrating a great space of narrative to a little time of 

story, employing scarcely the iterative, the narration of J6lio Dinis ever presents a slow 

time, but not always the reader feels like that, proceeding this from the biggest or 

smallest relation between what is told and the plot, and from the technic used by the 

narrator. There is a small distance between narrative and story; this one, in spite of 

narrator inteUerences, preserves its autonomy while fiction, due to the ascendancy of 

the scene; the omniscience is attenuated by the observation of the physiognomic 

expression and by the interior monologue of the characteres. The narrator stays in a time 

posterior to what he reports and, although he tells, in the first degree, a story from what 

he is absent as a character, he impresses in all his novels the traces of his presence - as the 

person who organizes the text, the kind and emotive witness and the crit陶  generally 
nl月v口r hut cnmasimae rrtta.vki 



ARAUJO, Maria Livia Diana de. A arte de contar em Jlio Dinis: alguns aspectos da sua 

t6cnica narrativa. Porto Alegre, Curso de P6s・Gradua9o em Letras da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul, 1978. Disserta9含o de Mestrado. 

RES U ME 

Ce travail cherche さ  analysr les quatres romans de Jlio Dinis selon les 
cat6gories narratives propos6es par G6rard Genette - temps, mode et voix. En racontant 

les faits dans un ordre essentiellement chronologique, accordant beaucoup de space du 

recit a peu de temps de l'histoire, n'employant presque pas l'it6ratif, le rcit dinisien 

pr6sente un temps toujours lent, mais qul semble rapide ou lent au lecteur, selon te 
rapport plus grand ou plus petit entre ce qui est racont6 et l・intrigue, et selon Ia 
technique employ6e par le narrateur. II y a une petite distance entre te rcit et l・histoire: 
ceile-ci - malgr6 les intrusions du narrateur ー, garde son autonomie comme fiction, 自  
cause de Ia pr6dominance de Ia scene; I'omniscience narrative est att'nue par l'obser- 

vation du langage physionomique et par les monologues intrieurs des personnages. Le 
narrateur se situe dans un temps ult6rieur a ce qu'il narre et, malgr6 qu'il raconte, dans un 

premier niveau, une histoire dont II est absent comme personnage, II laisse dans tous les 

romans les traces de sa pr6sence - comme organisateur du rcit, comme t6moin6 mu et 

compr6hensif, et comme critique, souvent plaisant mais, quelques fois, svre. 
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