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Resumo. Com base nos conceitos bakhtinianos de dialogismo, diaglossia e

polifonia e apoiando-se nas teorias de Walter]. Ong e outros estudiosos

da oralidade e da escrita, este trabalho foca alguns aspectos dos paratextos

de Mau Tempo no Canal e uma amostra de textos referidos e parcialmente

embtitidos no romance como elementos constituintes da sua tao celebrada

universalidade. Distingue-se entre macro- e micro-intertextos e

demonstra-se que a maioria, tanto de uns como de outros, provem de

escritores e obras enquadraveis na Grande Tradi^ao Ocidental: Joseph

Conrad, o Principe Alberto do Monaco, Shakespeare, Dante, a Biblia,

Wagner e, entre outros, Debussy. O presente ensaio tambem serve de base

para um futuro estudo, de escopo muito mais abrangente, das numerosas

estorias embutidas no romance, as quais representam, em oposi^ao a

modalidade escrita aqui abordada, mas complementarmente a ela e a

historia matricial do romance—da qual constituem varios graus de mises

en abyme—as varias oralidades em que assenta, em grande parte, a

A^orianidade da obra maxima de ficqao nemesiana.

Mau Tempo no Canal e um romance passiVel de enquadramento nas inter-

relacionadas concepqoes bakhtinianas de dialogismo, diaglossia e polifonia. O
dialogismo, baseado na relatividade de Einstein, assenta numa concepqao do

set humano como um set de linguagem e no romance como uma

representaqao que, longe de privilegiar um discurso monocordico, constitui
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de facto uma urdidiira de discursos baseados na no<;ao dum dialogo contmuo

enrre os fenomenos da existencia, incluindo os esteticos. O termo

“heteroglossia” e, como se sabe, o que Bakhtin emprega para descrever a

mescla ideologica e discursiva do romance moderno, em que o principio de

literaturidade, on disctirso enobrecido—caracterizador, por exemplo, da

novela de cavalaria e de romances de qtialquer epoca apologistas de discursos

obciais e autoritarios—da lugar a heteroglossia, que Irene A. Machado, define

como “mistura de diferentes grupos de linguagens, culturas, classes, ... para

apreender o movimento continuo da lingua, impedindo a hegemonia de uma

lingtiagem tinica” (4l).

Na multiplicidade de vozes provenientes de varias camadas

socioeconomicas, educacionais, genericas e etarias—que medeiam entre os

registos imitativos/ configurativos duma oralidade primaria nas figuras de

Pescadores, lavradores e domesticas e o registo profundamente escriturista do

narrador extradiegetico—Man Tempo no Canal constitui um magnifico

laboratorio para um estudo pormenorizado da oralidade primaria ou residual

apontada por Walter J. Ong' e das caracteristicas, enumeradas por Michael

Kleine,^ dum disctirso visualista caracterizavel pelo termo bakhtiniano

literaturidade.^ Para fins deste trabalho e por economia de tempo e espa^o,

desejaria concentrar-me apenas, a titulo de ilustragao, num dos aspectos da

literaturidade do disctirso do narrador extradiegetico nemesiano, o que

Kleine denomina a enfase na intertextualidade e o concomitante menor

relacionamento com o mundo vital—em oposi<;ao ao que Walter J. Ong

aponta como sendo caracteristico da oralidade, o pensamento e expressao

situacionais em vez de abstractos. Urge, no entanto, frisar que a

multiplicidade de discursos em Man Tempo no Canal nao e estanque ou

compartimentavel. Existe, como seria de esperar, um grau bastante grande de

interpenetra^ao de oralidade e literaturidade, sobretudo no discurso do

narrador nemesiano e nos discursos de algumas personagens-chave—onde,

alias, a diferen^a entre registos enobrecidos e populates e regionais e nao so

tematizada mas dramatizada— ,
sendo as personagens de Joao Garcia e

Margarida Clark Dulmo, mas sobretudo esta ultima, os casos mais notorios.

Uma das caracteristicas principais do romance em epigrafe—e estou a referir-

me ao discurso do narrador extradiegetico que conta a fabula matricial de

Margarida Clark Dulmo-Joao Garcia-Roberto Clark-Andre Barreto, em

oposi(;ao a algtins narradores secundarios intradiegeticos que contam estorias^

emhutidas—e a teia imensa de textos (literarios, historicos, cientfficos, pictoricos.
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miisicais, etc.) meramente aliidiclos ou parcialmente embutidos/citados qiie

constitLii o amplo miindo de refermcia cultural sobretudo erudita (mundo esse

qiie corresponde largamente a escritaa a visualidade), em oposi^ao ao mundo de

referenda ernplrica l\\\q serve de cenario h'sico-temporal aos eventos diegeticos do

romance, ocorridos entre 1917 e 1919, e tambem as estorias embutidas

(correspondendo estas ultimas a varios registos do mundo da

oralidade/auralidaddj

.

Nao seria possiVel, num ensaio desta brevidade, fazer justi^a ao total da

enorme e complexissima teia de textos aludidos (titularmente, por nome de

autor, ou por alusao menos directa, por exemplo, a alusao a historia biblica

de Jonas na trase concltidente do romance) e, por vezes, como ja se indicou,

com passagens citadas ou literalmente embutidas no texto do romance. A
fun^ao intertexttial dalguns desses textos e mais ou menos evidente. No caso

de muitos outros textos, a sua fun^ao e muito menos obvia. Estou seguro,

porem, que por aparentemente gratuito, tangencial ou exortativo que pare^a

ser o papel representado por alguns desses textos na diegese de Man Tempo no

Canal, a sua rela^ao vis-a-vis essa diegese e sempre, em maior ou menor grau,

enriquecedoramente funcional. Esse aspecto do romance tambem esta a

espera dtim estudo aprohmdado. Apontarei aqui tao-somente alguns

exemplos dos textos alograficos referidos e/ou embutidos e alguns aspectos da

sua funcionalidade intertextual. Acima de tudo, esses exemplos servirao para

ilustrar uma das mais importantes, embora nao a tinica, manikstagao no

romance da componente escrita, em oposigao a oralidade.

Nao e este o momento e o lugar de aproKmdar, na sua plenitude, a questao

do regionalismo versus universalismo em Mau Tempo no CanaT questao esta

que se prende a textos nemesianos de caracter teorico-programatico,^ a

confessada influencia sobre o autor de Pago do Milhafre de obras regionalistas

de Aquilino Ribeiro^ e—talvez acima de tudo—ao desejo, da parte do escritor

agoriano, de criar, no seu cdebre romance, uma obra inegavelmente

regionalista^ mas, ao mesmo tempo, de acentuado e deliberado enraizamento

numa tradigao nacional e, talvez acima de tudo, universal—enraizamento esse

de que a referencia literaria e parte necessariamente integrante. A relagao no

romance entre as componentes regional e universal, na variedade de acepgoes

que esses termos podem comportar, so poderia ser tratada no espago de um
grosso volume.

Um dos aspectos mais obvios de intertextualidade no romance esta

relacionado com os sens paratextos: titulo, epigrafes e interti'tulos (titulos dos
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capitulos), os c]Liais, clesencacieanclo tocla Lima serie de outras associa^oes com

urn mimero sempre incremental de referencias a mais e mais textos literarios,

historicos, musicais, etc., estabelecem urn padrao de riquissima

referenda! idade cultural qtie, por sua vez, se projecta e expande no corpo do

texto do romance propriamente dito. C) titulo do romance, “Mau Tempo no

Canal,” na sua multiplicidade de acep^'oes e fun^oes—denotativa e descritiva,

dramatica e tematica, conotativa e simbolica^^ —encontra eco, a mVel ainda

paratextual, nas cinco epigrafes do romance^^^ e nos tftulos dalguns dos seus

37 capitulos. Como uma rapida consulta aos quatro textos epigraficos tornara

imediatamente aparente, o seu contetido propoe, respectivamente e de modo

semelhante a temas para variances, os perigos da navega^ao mas, ao mesmo

tempo, a ideia de que e possiVel contornar esses perigos, refor^ando assim o

valor denotativo do titulo do romance e insinuando uma promessa, que o

enredo do romance vai largamente negar, de que depois da borrasca podera

vir o bom tempo. Ainda como parte integrante desta primeira epigrafe,

deparamo-nos com uma referencia a sinais electricos feitos da esta9ao

meteorologica para guia dos barcos que frequentam o porto da Horta, a qual

tambem aponta para os perigos associados com o mau tempo no Canal

titular; a referencia a uma personagem a<;oriana no celebre romance de

Melville, Moby Dick, a qual instaura, para mtiltiplas variances no corpo do

romance, a conexao entre a America e os Azores no que respeita a historia da

baleagao e da emigra^ao representada, em parte, pelo retornado Damiao

Serpa, que no fim do romance regressa ao pais adoptivo, representada ainda

pelo itinerario de Margarida que incluia o desejo de emigrar para Londres,

pelas varias referencias a emigrantes atraves do romance e pelas alusoes as

familias de origem flamenga e inglesa (sem deixar de incluir todos os

a^orianos, inclusivamente oriundos do continente portugues), todos eles

emigrantes nas ilhas; uma referencia, na terceira epigrafe, a Memoires D’outre-

tombe, de Chateaubriand, obra a que o narrador de Nemesio voltara a referir-

se no corpo do texto do romance, neste caso a passagem, em Maio de 1791,

do atitor de Atala pelo Canal do titulo e ao seu testemunhar do espectaculo

da vista da llha do Pico, vista essa e pico esse que vao dominar quase toda a

paisagem do romance, todo o percurso da sua ac^ao e todo o itinerario

humano da sua personagem principal; por fim, a quarta epigrafe, extraida do

texto As Ilhas Desconhecidas, de Ratil Brandao, texto muitissimo admirado de

Vitorino Nemesio, constitui uma das pedras de toque intertextuais, senao

mesmo a principal, para o paisagismo do romance, o qual, longe de ser



VITORINO NEM^SIO AND THE AZORES 79

meramente exornativo, fornece grande parte do sen contetido dramatico,

teniatico, simbolico e ekphrastico.

A projec^ao da riqueza (denotativa, descririva, tematica, dramatica,

conotativa e simbolica) do titulo e epigrafes para o corpo do romance on, para

recorrer ainda a analogia musical, as ‘Varia<^6es” desses “temas” na diegese,

justiHcaria(m), por si s6(s), Lima extensa monografia. Limitar-me-ei a apenas

alguns exemplos de (inter)textos em que esses “temas” se “variam,” isto e, se

evocam e se repercutem, se ampliam e se enriquecem, criando assim—e este e

o ponto a que desejo chegar—um panorama abrangente, variado mas

integrado, de referencialidade cultural, componente sine qua nom da

modal idade escrita.

Os dois textos alograbcos de mais profunda relagao intertextual com o

titulo do romance nemesiano sao Carriere d\in navigateur, do Principe

Alberto do Monaco e Typhoon, de Joseph Conrad, A primeira men^ao, no

corpo do texto de Man Tempo no Canal, do livro da autoria do Principe

Alberto e feita em relagao aos projectos de Roberto para resgatar a

componente baleeira da Hrma Clark & Sons. Interessa-lhe, aquando da

primeira referencia ao livro (na pagina 182 da edi^ao utilizada para este

ensaio), o capitulo “La mort d’un cachalot”—prenunciando assim a celebre

aventura da ca^a a baleia no Capitulo XXIX do romance. E ainda no mesmo

capitulo— alias na mesma pagina e no mesmo paragrafo—que se menciona,

pela primeira vez, o Typhoon de Joseph Conrad que Margarida anda a ler. Os

dois livros intertextuais, particularmente as viagens do navio de exploraq:ao

Hirondelle e as tempestades do navio do Capitao Mac Whirr nos mares da

China justap6em-se na seguinte passagem do romance:

O que interessava era a vasta peripecia das explora^oes do Hirondelle, a descida do

pn'ncipe a furna da Graciosa amarrado pela cintura, e as gravuras que ilustravam

o capitulo sobre o ciclone e Ihe lembravam os riscos do capitao Mac Whirr

contados no Typhoon de Conrad: os mastros desarvorados no dorso de um

vagalhao, e a camara do Hirondelle inclinada ao res de agtia, com as cadeiras

viradas, as portas dos armarios batendo, o sola de almoladas revolvidas, e Satan, o

cao de bordo, acossado e ganindo entre os destro^os. ( 181 )

A longa passagem embutida que se segue a esta, citada em Frances, de La

Carriere d'un navigateur—descrevendo uma tempestade reminiscente/

evocadora do ciclone do primeiro capitulo de Man Tempo no Canal e
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clramatizanclo o perigo qiie corre Satan, o cao do Hirondelle, contrapartida do

importance personagem canino, A(^or—constitui uma das passagens de

interrextualidade alografica e intrarextualidade mais ricas do romance

nemesiano. Mas nao e tudo: a esta justaposi^ao dos dois principais intertextos

titulares, reiteradores de momentos-chave no romance e prenunciadores de

kituros eventos (sendo um dos mais importances o episodio da ca^a a baleia

em que Margarida participara, seguidamente a qual ela tambem “explorara”

lima hirna de Sao Jorge), vem unir-se, imediatamente a seguir a passagem

embutida de La carriere d\m navigatenr, uma referencia a uma das especies

colhidas nos abismos dos mares dos Azores pela tripula^ao do Hirondelle:

aquela “bicheza pequenina, Cncumaria abyssoruni' (182) que, na sua solidao

e condi^ao, se converte num simbolo da mulher vitima socioeconomica e

sexual da hegemonia patriarcal,^i incluindo, claro esta, a propria Margarida,

como se pode inferir de varios momentos do romance, incluindo a sua frase

concludente: “...cega como a serpente do anel que nenhum ventre de peixe

levaria a mesa Humana e que aquela bora jazia, como a cucumdria dos abismos,

no mais profundo do mar” (350). Alias, a referencia, na passagem citada na

nota 11, “[as] mulheres vindas da America [que] recebem o beijo tenebroso

de um homem qualquer que as submete,” nao pode deixar de ecoar na mente

do leitor quando, no ultimo capitulo do romance, ele ou ela se depara com

uma Margarida a bordo dum paquete em suposta lua de mel com um marido

que tambem soiibelpdde submete-la (no amplo escopo denotativo e conotativo

do termo), uma Margarida envolta na solidao e “penumbra do camarote”

(350) duma cabine onde os sonhos duma lua de mel, que nao houve nem

havera, haviam sido suicidamente sepultados por ela mesma, com a serpente

do anel “consertado” pelo marido e agora jazendo no “mais secreto do mar,”

tazendo companhia a cucumaria. Por sua vez, o paquete San Miguel, semema

para Margarida duma viagem ou duma vida sempre adiada, nunca realizada

ou profundamente alterada ou pervertida, acaba por tundir-se, nas faculdades

do leitor onde a interrextualidade e a intrarextualidade operam, com os

navios das leituras de Margarida (o Hirondelle, o navio do Comandante Mac

Whirr, a canoa em que Margarida vive uma das mais profundas viagens da

sua vida—a que a leva a casa dos futuros sogros, a um fim portanto

simbolicamente tao fatal como o das baleias trancadas pelos bravos lobos do

mar e, talvez resumindo o valor profundamente simbolico e fatal de todos

estes navios-sememas, o navio de pestiferos do seu sonho em que Margarida

se ve embarcada sem rumo e sem destino: “Mas nao ia para a America, nem
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para Londres [sonho qiie uma vez alimentara. . nem para nada ...” (213).

Ourras referencias aos dois principais interrextos titulares do romance

ocorrem, em momentos estrategicos, arraves de todo o texro, tecendo, para

recorrermos ainda uma vez mais a analogia musical, variayoes dos “remas”

introduzidos no tirulo do romance (vejam-se paginas 215 [Typhoon], 231

[Carriere]-, 312 [Typhoon]-, 338 [Typhoon]-, 341 [Carriere] e 350 [Carriere]).

A primeira relerencia a cucumaria surge num texto intertitular (o Capitulo

XIX) significativamente intittilado ‘“Cucumaria Abyssortim’ Theel.” O
cientista Hjalmar Theel e, de facto, autor de livros sobre especies marinhas,

como Les annelids polychretes des rners de la Nouvelle-Zemble (1870). O titulo

do capitulo e, portanto, parte duma serie de intertitulos—cerca de 20 dos 37

capittilos do romance—que contem referencias nao so a um cientista, como e

o caso do XIX, mas a atitores literarios, a textos alograficos, a generos literarios,

a artes irmTs da literattira e a uma riquissima simbolica que apontam,

inevitavelmente, para a modalidade dominante do livro: a escrita e a cultura

erudita, em oposi^ao a oralidade em geral (incluindo os dialogos em

linguagem imitativa de registos populares e regionais) e a oratura, como

campo de referencialidade. Assim, o primeiro capitulo, “A Serpente Cega,”

despoleta toda uma serie de projecgoes simbolicas em rela^ao a serpente, um

dos simbolos mais polivalentes do romance. Quatro capitulos (o V, o VI, o

XII e o XX) focam um simbolo polivalente que remonta a antiguidade classica

e e comum na cultura popular: a aranha. Pelo menos tres autores literarios sao

directa oti indirectamente referidos: Dante, no Capitulo VIII, intittilado

“Schermo,” em que o leitor descobre que um dos importantes intertextos para

o encontro de Joao Garcia e Margarida numa igreja e Vita Nuova (a este texto

regressarei mais adiante) e um dos importantes simbolos ntimericos e o

(tambem dantesco) numero 9; D. Diniz, no Capitulo XVIII, intittilado “No

Tempo da Fror,” confessadamente extraido duma cantiga de amigo do rei

poeta; Caspar Fruttioso, no Capitulo XXXI, “Xacara dos Mortos Vivos,”

alusivo a um celebre rimance incluido nas Saiidad.es da Terra e parcialmente

citado no texto do romance nemesiano e que constitui uma pe^a fundamental

no dominio da representa^ao da oratura no romance.

A generos literarios e/ou musicais aludem os 6 dos 37 capitulos do

romance—o IV, o X, o XVII, o XXII, o XXX e o XXIV—, o que quer dizer

que, sendo o termo simultaneamente passiVel de aludir a mtisica e a literattira

e o romance ser proHctio nesses dois tipos de altisao—o espa^amento ou

disposi<;ao do titulo “Nocturno” ao longo do texto muito contribui para a
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tonalidade (romantica, simbolista) designada pelo termo nocturno, quer na

nuisica quer na literarura. Alias, a mtisica erudita (e a popular, no piano da

oralidade) constitui um dos campos referenciais mais comuns do romance.

Para alem da sugestao de miisica dos capitulos intitulados “Nocturno”

—

sendo que o XXII se intitula “4.— Nocturno (Lento),” enfatizando assim a

associa^ao com a nuisica—outro capitulo, o XXXVII e ultimo do romance,

relor^a o relerente nuisica por conter, parenteticamente, a designa^ao de

tempo musical Andante; poi allegro, non troppo. Para ilustrar a importancia

que a mtisica tern no corpo do texto do romance propriamente dito,

bastaria—ja que o men interesse de momento e chamar a aten^ao para a

preponderancia de relerentes escrituristas—chamar a aten^ao para o facto de

Margarida ser, em parte, caracterizada pelo seu gosto musical: a sua

predilec(;ao pelo preliidio debussyniano La Cathedrale engloutie. Como ja

apontei no ensaio referido na nota 10, e muito significativo que uma

personagem— associada, como ja vimos, ao simbolo da cucumaria dos

solitarios abismos e vitima da patriarquia, se sentisse atraida para uma pe(;a

musical cujo programa tern a ver com castigos impostos por um Deus

notoriamente autoritario e catedrais submersas.^^

Os titulos “Epistolografia” (Capitulo XIV) e “Pastoral” (Capitulo XXXII)

apontam, com varios graus de especificidade e enquadramento epocal, para

generos literarios. Ambos sao alusivos a especies genericas que, em maior ou

menor grau, nos respectivos capitulos, acentuam a escrita sobre a oralidade.

Assim, “Epistolografia” e um designativo generico muito apropriado para um

romance que, em alguns momentos, nos laz lembrar o romance epistolar.

Para locar em apenas alguns exemplos no romance nemesiano, pensemos nas

cartas referidas ou paralraseadas (por Margarida, pelo narrador); nas cartas

cujos textos aparecem na Integra—como a carta que Joao Garcia recebe em

Eisboa de Margarida a romper com ele (96); a carta de Angelo, anunciando

a morte de Emilia e a cujo texto o leitor tambem tern acesso (96-97); a carta

de Margarida anunciando a Joao Garcia que esta noiva embora ela nao saiba

bem de quern (147); a carta de Ana Terra a Mateus Dulmo (129-30);

finalmente, a carta de Antero de Quental acerca das caracterlsticas dos

Agorianos (330)—e que nao deixa de funcionar no romance como uma

autoparodia, pois esse texto evoca o ensaio de Vitorino Nemesio “O A^oriano

e os Azores” (publicado inicialmente em 1928 na revista de Teixeira de

Pascoaes, A Aguia; veja-se nota 6). Se bem que o genero epistolar, incluindo

o romance epistolar, implique certo tipo de dialogo—e seja, portanto, dos
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generos escritos um dos que mais se aproxima da oralidade— ,
neste romance

a carta parece, pelo contrario, dramatizar, na maioria dos casos, uma

diHculdade on impossibilidade de comunica^ao. Sao cartas-monologo e nao

cartas-dialogo, acentuando assim, nao uma aproximagao da parte dos

interlocLitores, mas uma distancia progressiva. Da parte de Joao Garcia, alias,

uma das cartas que ele envia a Margarida do quartel aponta para um discurso

raciocinado, abstracto—muito mais caracteristico da solidao da escrita do

que do convivio do dialogo;''^ outra, a carta que ele mentalmente escreve e

reescreve em Lisboa mas sem nunca ter a coragem de mandar, sublinha a

mesma caracteristica: a dificuldade de entrar em dialogo com Margarida, a

tendencia para a abstrac^ao, para o auto-isolamento, para a solidao a que a

escrita muitas vezes conduz e frequentemente espelha.

O intertitulo “Pastoral” (Capitulo XXXII) evoca, escusado e afirma-lo,

todo um complexo de associa^oes que, se bem semanticamente enraizadas em

no(^6es de ambientes socials campestres, distancia-se destas mesmas no^oes,

pois aponta para generos literarios (a egloga, a pastoral como a Diana de

Montemor), musicals (opera, cantata, sinlonia, sonata) e pictoricos (a pintura

pastoral) caracterizados pela estiliza^ao, pela idealiza^ao e pelo

distanciamento das realidades rurais “representadas.” Os dialogos

literaturizantes da egloga nao poderiam oferecer um maior contraste com os

dialogos dos lavradores e baleeiros de Man Tempo no Canal.

Sintomaticamente, nesse capitulo do romance intitulado “Pastoral,”

Margarida frequentemente recorre ao seu alemao rudimentar
—

“linguagem”

essa que, no seu artificialismo e elementarismo, olerece um contraste brutal

com a linguagem natural e rica dos baleeiros que ela acaba de deixar. E as suas

conversas, quando nao ocorrem com os luturos sogros (esses, sim, falam um

saboroso portugues eivado de arcaismos e regionalismos que Margarida

ironicamente imita!), sao com um tecnico holandes cuja presen^a e actua^ao

representam, precisamente, uma insinuante nega^ao do pastoral e a sua

substitui^ao pelo “progresso” mecanizado. Que o capitulo intitulado

“Pastoral” termine com Margarida a ler uma passagem dum livro religioso

que encoraja os crentes a viajar em peregrinagao a Roma e passiVel de ser

visto, no contexto duma discussao da tradigao pastoral—da qual se salva,

nesse capitulo, pouco mais do que a descri<;ao da pastoril paisagem

jorgense— ,
nao deixa de contribuir para o caracter parodico deste capitulo.

O texto que o narrador nemesiano ironicamente laz com que Margarida leia

acaba por dramaticamente converter o sentido de “pastoral,” o bucolico.
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anunciado no ritiilo, por outro, o eclesidstico, explicito no livro do Conego

Antonio Maria Ferreira

—

Recordagoes da minha Peregrinagao a Roma e Lourdes

por ocasido do Juhileu do Anno Santo de 1900.

No qne respeita, nao ja aos paratextos e sua projec^ao na diegese, mas as

referencias a todo o ripo de textos no corpo do romance, desde os literarios

aos mais prosaicos, desde os parcialmenre embutidos, como um quartern do

soneto de Antero de Qtiental “Mors Liberatrix” e um terceto do tambem

anteriano “Mors Amor,” aos mais subtilmente altididos, nao sera possfvel

mencionar mais do que uma amostra representativa. A textos literarios temos

qtie adicionar tambem—como factor contribuinte para a literaturidade do

romance, para o sen complexo de discursos ertiditos e enobrecedores—os

ntimerosos textos mtisicais e pictoricos referidos, por uma multiplicidade de

razoes, ao longo do romance, estabelecendo um marcante contraste com os

discursos representativos da oralidade.

Seria enfadonho enumerar as diizias de atitores (sendo uns quantos

personagens do romance), compositores e mtisicos e pintores e respectivas

obras mencionadas (sendo umas quantas da autoria de personagens

diegeticos) e discutidas pelas personagens e/ou parcialmente citadas ao longo

das centenas de paginas que comprazem o romance. Opino, com base nas

dtizias de vezes que ja li, ou pelo menos folheei, este romance e, mais

importante ainda, com base na experiencia de o ter traduzido para o ingles,

que, como ja indiquei anteriormente, todas as alusoes a artistas e a obras

desempenham qualquer tipo de fungao na diegese. Aqui, desejaria apenas, a

titulo de exempliflca^ao, aventar algumas hipoteses acerca de algumas das

fun^oes dessas referencias.

Simplificando muito, diria que as alusoes a obras alograficas, incluindo

mtisicais e pictoricas, desempenham, em primeiro lugar, enobrecimento ou

literaturidade. Mas isso e dizer muito e, ao mesmo tempo, dizer muito pouco.

Assim que proporei dtias englobantes fun^oes, para alem da fun^ao,

relativamente comum na prosa de fic^ao, de alusoes literarias no decurso

duma narrativa para fins de criar nao so literaturidade literariedadc. 1) o

Liso da alusao para identifica<;ao/estabelecimento de alguns dos mais

importantes intertextos do romance; e 2) o uso da alusao como um dos

importantes elementos de caracterizagao de (algumas) personagens. Fiavera

OLitros usos—como, por exemplo, a atribui(;ao da leitura duma obra a

determinada personagem, a determinado momento, para criar uma atmosfera

especifica,!^ mas essas fun^oes parecem-me a mini menos importantes no
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romance e eniimera-las so se justificaria num rrabalho que se prerenciesse

exausrivo no estucio deste ropico. Escusado e dizer que o esrabelecimento de

apenas duas categorias tambem serve para simplificar a exposi<^ao. Nao se

prerende sugerir, tambem, qualquer delimita^ao estanque entre elas.

Desejaria ainda distinguir entre o que chamarei de macro-intertexto e

micro-intertexto. Este, de alcance menor, restringe-se a historia de tima oti

duas personagens, ainda que possa—metaforica ou simbolicamente, por

exemplo, ser de longo alcance na obra, como verernos adiante. O macro-

intertexto e, como o sen nome implica, urn intertexto englobante, passivel de

estabelecer/despertar no leitor ila^oes entre si e a fdhula matricial da obra em

que se insere, como e o caso do Fausto de Charles Gounotid e a fdhula

matricial de Luisa-Jorge-Basilio, em O Primo Basilio, de E^a de QueirosJ^’ No

caso de Nemesio, como ja apontei noutro ensaio,'^ os dois macro-intertextos

principals sao Amor de Perdfao e Romeu eJulieta, de Shakespeare. Ambos estes

textos sao referidos em Mau Tempo no Canal. (Distingo, como e obvio, entre

intertextos [macro- ou micro-] matriciais, isto e, relacionados com a historia

principal do romance, e intertextos, como os dois ja discutidos, por exemplo,

que interagem com o titulo. Insisto nesta distin^ao entre intertexto titular e

matricial tambem por facilidade de exposi^ao, embora acredite que ela e

bastante significativa.) Dois outros intertextos—intermediarios entre o que

chamo macro-intextextos e micro-intertextos, a discutir mais adiante, sao Vita

Nuova, de Dante, e o Evangelho Segtmdo S. Joao. Estes dois textos, embora

abrangendo amplas facetas da historia matricial, nao possuem, como verernos,

o alcance dos dois principals macro-intertextos a discutir em seguida

Camilo e referido primeiro, no inicio do segtmdo capittilo do romance,

como autor cujos livros Margarida guarda no seu quarto
—“Em cima da

papeleira: os romances de Jtilio Dinis, dois ou tres de Camilo ...” (47). A
ultima vez que o narrador nemesiano se refere a Camilo, no inicio do ultimo

capittilo do romance, e para, ironicamente, sublinhar o habito do narrador

camiliano (muito ao gosto romantico, como se sabe) de se dirigir

directamente ao leitor.

A

segunda vez no romance em que se verifica uma

altisao a Camilo, e mais especificamente ao Amor de Perdigao, e no Capittilo

IV, no dialogo da personagem secundaria do dr. Euis da Rosa, no contexto

duma disctissao de se Ralph Clark, antepassado de Margarida, havia sido o

autor do rapto da freira Rosinha da Gloria—narrativa essa que vai ser uma

das mais bem realizadas estorias embutidas de Mau Tempo no Canal. Eis a

referenda a Camilo que Nemdio coloca na boca da dita personagem: “

—
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Deve ser o rapto do Convento da Gloria—confirmou o dr. Luis da Rosa—

;

mas isso foi muiro antes da vinda de Ralph Clark para a ilha, e o conselheiro

Raimundo Peters nao confundia essas coisas, embora Ralph Clark tambem

fosse homem para ‘amores de perdi^ao’” (66-67). A celebre novela camiliana

e, de facto, urn dos intertextos da fdbiila matricial de Margarida e Joao

Carcia, mas nao exclusivamente no qtie diz respeito aos odios interfamiliares

impeditivos da tiniao dos amantes. Em Man Tempo no Canal, esses odios

interfamiliares sao responsaveis pelo desencontro dos potenciais amantes mas

so ate certo ponto. Os maiores impedimentos de todos serao a consabida

cobardia e timidez de Joao Garcia, por urn lado, e, por outro, a falta de

iniciativa decisiva, da parte da proto-feminista Margarida Clark Dulmo, entre

urn destino qtie ela propria escolhesse (qtier esse destino estivesse ligado a Joao

Carcia, qtier a partida para Londres) e o “destino” qtie os seus interesses de

classe e os interesses economicos da familia Ihe impoem e ela aceita. Nao

interessa, neste momento, tirar conclusoes de caracter interpretativo baseadas

em, por urn lado, paralelos e diferengas no qtie respeita ao tipo de desafio com

que cada uma das personagens femininas nas respectivas obras faz frente ao

patriarcalismo nas stias sociedades; e, por outro lado, no que diz respeito a

timidez e cobardia de Joao Garcia vis-a-vis a impulsividade e arrojo do matao

Simao Botelho—uma vez mais tendo em conta os condicionalismos

respectivos das suas sociedades e, escusado e dizer, a cosmovisao ideologico-

estetica dos dois autores. Opino, no entanto, que um estudo comparativo e

contrastivo entre os dois pares de amantes pode revelar dimensoes do seu

caracter e comportamento que, sem ter em conta Amor de Perdigao como um

dos macro-intertextos do romance nemesiano, talvez permanecessem mais

obsctiros e menos enriquecidos.

Uma obra, a men ver ainda mais abrangentemente intertextual em rela^ao

nao so fabula matricial mas a grande parte da imagetica do romance

nemesiano e, como ja indiquei, Romeu e Jidieta, de Shakespeare. Limitar-me-

ei a um resumo do que escrevi, no meu ensaio referido na nota 12, sobre esta

tragedia shakespereana, no contexto dos odios interfamiliares das familias

Clark Dulmo e Garcia e das familias Montague e Captilet, no que diz respeito

a tematica das doen<;as em geral e da peste como metafora-sfmbolo do odio

em particular. Muito curiosa e significativamente, a referenda a Romeu e

Jidieta em Mau Tempo no Canal, tal como a referenda ao Amor de Perdigao, e

feita (por sinal no mesmo Capftulo IV) ntim contexto aparentemente nao

muito auspicioso, embora, no caso da referencia a obra de Shakespeare,
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ocorra numa rroca cie discursos qiie envolve a personagem central do

romance, Margarida. (Recordemos qne, no caso da referenda ao Amor de

Perdigao, esse macro-intertexto foi rrazido a baila por uma personagem muito

secundaria.) A obra de Shakespeare e, no entanto, um dos principals, senao

mesmo o principal, inrertexto do romance de Nemdio. Estamos na casa das

primas Peters, aonde Margarida fora ler a carta de Joao Garcia, acabada de

receber de Lisboa. Depois de uma cena reminiscente das tertulias

queirosianas, em parte de parodia ao romantismo, discutem-se os gostos

literarios e musicals de Mateus Dulmo (que pugna, um pouco por amor ao

debate, pelo classicismo) e, entre outros, da bluestocking D. Gorina Peters,

admiradora de Atala e autora de Folhas ao Vento—um titulo que talvez se

pudesse ler como parodia das Folhas Caldas, de Garrett. Perante a

SLirpreendente formal idade, um tanto fingida e exagerada, com que

Margarida se refere a Joao Garcia, D. Gorina, “lembrou, com uma leve

malkia, que Joao Garcia, ainda assim, sempre falara com ela algumas vezes a

noite, ao muro do Pasteleiro. Uma amizade assim tao desinteressada nao fazia

Julietas ...”
(65 ). Ao que Margarida riposta, trazendo a baila o tema do odio

ao qual ela fora a primeira personagem do romance a referir-sed^
“—Que

quer a primal Nao sabe que la em casa detestam a familia dele? Queria que

eu convidasse o rapaz para um cha?!” (65 ). Refiro o leitor interessado ao meu

ensaio (nota 12), para uma discussao mais pormenorizada das implica(;6es do

odio—que na tragedia Romeii e Jidieta e ostensivamente metaforizado-

simbolizado pela peste e que, em Nemesio, tambem esta intimamente

relacionado com essa metafora-simbolo de longuissimo alcance no

romance—o que justifica, em rela^ao a esta obra de Shakespeare, muito mais

do que se pode reivindicar relativamente a Amor de Perdigao, o designativo de

macro-intertexto.

Dos outros dois intertextos em Man Tempo no Canal que em seguida

discutirei

—

Vita Nuova, de Dante, o Evangelho Segundo S. Joao—o primeiro

esta associado a Joao Garcia, o segundo a Margarida. (A ordem em que serao

abordados aqui tambem respeita a ordem em que aparecem no romance.) Por

um lado, dada a sua rela^ao muito I'ntima com uma das duas personagens

principals do romance, estes dois intertextos poderiam dar a impressao de

micro-intertextos, em oposiQo aos mais englobantes macro-intertextos Amor

de Perdigao e Romeii e Jidieta. Este nao e o caso, porem. Embora cada um
deles esteja intimamente associado a uma personagem e o seu alcance seja

menos amplamente abrangente, tao-pouco se pode dizer que se trata de
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micro-intertextos, que mais nao fosse devido a sua associa^ao com as duas

personagens principals do romance: Margarida e Joao Garcia. Ambos os

intertextos estao sob o dominio do narrador, isto e, sao narrados sob o prisma

da sua omnisciencia e auroritarismo.

A evoca^ao de Vita Niwva, no bm dum capitulo (o VIII) dantescamente

intitulado “Schermo,” como vimos anreriormente, surge no contexto duma

sensa(;ao de perda da amante da parte de Joao Garcia: apos o seu regresso de

Lisboa, ja passara tres vezes pelo Granel e nao a vira. Vem-lhe a mente

momentos felizes—como a circunstancia de terem, ele e Margarida, num dos

momentos epifanicos de imitua aproxima^ao, partilhado a leitura de A Cidade

e as Serras. Talvez que (para o narrador? para Joao Garcia?) o mimero de vezes

que passaram em frente ao Granel, Ihe tivesse trazido a mente o livro de

Dante—em que o mimero trh desempenha papel fundamental. Seja como

for, num retroceder ate ao momento do seu encontro, surge a cena da igreja

e surgem semelhan^as notaveis entre este episodio do romance e outros a que

ja aludimos: o trazer para primeiro piano determinada obra alograflca

mediante a estrategia de atribui^ao de leitura dessa obra a personagem. Pelo

seu alcance Hrico, a referenda a Dante constitui um dos momentos mais

densos do romance. Intratextualmente, como veremos, este episodio (105)

tambem estabelece relagoes muito subtis com o outro intertexto em

epigrafe—o Evangelho segundo S. Joao.

Imediatamente apos a evoca^ao do portentoso despertar em Joao Garcia

dum sentimento que o avassalara, ele—como e caracterfstico dos amantes que

alimentam a paixao adiando ou negando-se nao so a posse mas inclusivamente

a capacidade de aproxima^ao do ente amado. Joao Garcia, nalguns aspectos

do seu comportamento vis-a-vis Margarida tern reminiscencias do amante

cortesao. Ele sente/coloca Margarida num dominio impossivelmente distante

(“uma fibra oculta de Margarida - a que estava mais perto de Deus” [105]).

Nao admira, pois, que Joao, para poder tolerar, como adulto que e, a perda da

amada (que simultaneamente deseja atrair e afastar, ate para poder continuar

a ama-la nao como ser de came e osso mas sim como ser idealizado), retrocede

para um estado de menino e refugia-se no seio da mae—essa mae que ele,

CLiriosamente, tambem perdera para a familia e, dentro em breve, perdera para

a vida; essa mae que ele encara como refugio mas tambem como mulher

indigna (dai a justaposigao, na mente de Joao, duma imagem da mae sob

especie maternal e acusada e ostracizada por alegado adulterio):
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Foi eiUcTo qiie sc apoderoii cle Joao Ciarcia urn sentimenro de ter sido Icvado dali

ao mais longo alcance da sua alma. A mae lavava-o, pequenino. Uma sensaqao de

se perder no sen seio farto e aHiro: “L)e-me as cartas! A menina ha-de por para ali

as cartas que o coiso llie mandoti!” ( 105)

A associa^ao entre Margarida e Emilia por parte de Joao,

independentemente das leittiras que dessa associa^ao possamos fazer, com base

em teorias da psicologia profunda, parece-me a mim mais do que obvia. Que a

imagem maternal/sagrada de Emilia se venha associar a imagem da mulher (justa

oil injustamente) acusada/dessacralizada tambem tern a sua conrrapartida em

Margarida como encarnando os dois extremos opostos da simbologia da

serpente: a serpente como simbolo da fertilidade e a serpente como simbolo do

mal, tema esse que estudei no ensaio “A Peste e Outros ‘Macrobios’ em Man

Tempo no CanalT

Nao tenho pretensoes, nem esta no ambito deste ensaio, aprofundar as

implica^oes de psicologia profunda deste episodio ao qtial, segundo sei,

nenhtim crftico jamais prestou aten^ao. O que me parece inegavel e que, na

mente de Joao Garcia, a sua relaQo com Margarida—em termos dum amor

que pudesse social e sexualmente ser levado a seu termo—morre no momento

em que nasce. Uma coisa e clara para o desenvolvimento do romance: este

episodio ja nos indica o desfecho da historia matricial, isto e, que Joao nao

vai casar com Margarida em parte pelo medo que ela Ihe inspira; e que vai

casar com Eaura, que se convene na sua “dona do schermo^^ como, alias, o

narrador, falando por Joao Garcia, nos explica (15).

O intertexto que discutirei em seguida tern dtias vertentes: a esperada

vertente intertextual e uma vertente intratexttial de longo alcance. A primeira

relaciona-se com o conteudo do Evangelho Segundo S. Joao e com urn

livrinho de devo^ao, A Semana Santa Explicada, que, de acordo com uma

tecnica tantas vezes empregue por Nemesio, Margarida le na Igreja nas

cerimonias da Sexta-Feira Santa. Alguns dos temas salientados pelo narrador

em rela^ao ao drama da Paixao de Gristo, os quais nao se restringem mas

enfatizam sobretudo os excertos provenientes do Quarto Evangelho citados

no corpo do romance, estabelecem uma profunda intertextualidade com

alguns dos aspectos mais salientes da historia matricial de Margarida Glark

Dulmo, Joao Garcia e Andre Barreto. E em parte na propria estruttira e

conteudo deste capittilo, intitulado “Feria Sexta in Parasceve,” e na sequencia

do ja referido capitulo intitulado “Schermo,” que devemos buscar, em grande
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parte, a dimensao semantica deste imporrante intertexto. Joao, atraves de

CLijos olhos (e, claro esta, por intermedio da omnisciencia do narrador)

acompanha-mos os movimentos e pensamentos de Margarida, acabava de ter

o encontro com Manuel Bana, por quern enviara mais uma carta a

Margarida. Logo apos a entrada de Joao na Igreja das Angiistias, a mesma

onde se apaixonara por Margarida e tivera a sua dantesca experiencia de

schermo, o narrador foca descritivamente o inicio da cerimonia da Paixao:

Os padres iam e vinham do altar armado no transepto; e aquela altera^ao no estilo

do culto, aproximando-o do povo, como que tornava mais intimo o seu sentido

tragico, luimanizado no celebrante de alva cingida e tufada, autenticamente

compungido naquela melopeia precursora da imolaqao de um Cordeiro, que

desencadeava a colera do Deus da Montanha e a representaqao do fim de tudo.

( 139 )

Se a experiencia de Joao Garcia, cinco capitulos antes deste, era de

evocaqao do inicio da sua paixao por Margarida e do namoro entre eles, e se

a carta acabada de enviar era mais uma tentativa esperan(josa da sua parte, este

capitulo anuncia—conquanto Joao Garcia, que a observa, o nao saiba—uma

encenaqao associativa do fim desse amor. Que esse fim coincida com a

cerimonia da Paixao de Gristo nao e nenhuma casualidade. No contexto do

desenvolvimento dramatico da historia matricial, a Paixao ganha foros

tambem humanos, emprestando ao sintagma utilizado na descriqao feita pelo

narrador do inicio da cerimonia— humanizado no celebrante de alva cingida

e ttfiada” (italico meu)—uma acepqao particularmente literal.

Na sua trustrada tentativa de acompanhar a liturgia no seu livrinho, o

errante pensamento de Margarida reve, em contraponto com o itinerario de

Jesus no drama da Paixao, a viagem a Caldeira, a declaraqao de Andre Barreto

e a sua propria reacqao pouco acolhedora, o episodio da morte da galinhola

abatida a tiro pelo irmao, concluindo-se o capitulo com reminiscencias de

impressoes colhidas de outros encontros com Andre e a irma, durante os

quais “sentia para alem das palavras e daqueles hospedes da Horta uma

htmilia possiVel: nao sei que da Urzelina, com pastos, chocalhos, um casarao

numa lomba, e ela a dormir na ponta da casa sozinha—uma janela ao norte,

vozes no corredor chamando ‘a senhora Baronesa” (141-42). Este entrela^ar

contrapontistico da sua historia com a historia do Nazareno—apesar das suas

implicaqoes potencialmente blaslemas para alguns leitores—nao deixa de, para
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oiitros leirores (este, por exeniplo), constitiiir um golpe de genio da parte de

Nemesio. Inclusive, o Cordeiro-simbolo-divino tern, na sua simbologia

zoomorbca, a sua contrapartida na galinhola abatida por I^edro. Dado o

conteiido das divaga(;6es mentais de Margarida, que pressente uma uniao social

com Andre, embora a mVel pessoal a sua reacgao seja de repulsa, refor^a

relativamente a personagem o seu papel de vitima imolada aos interesses da

himflia. A associa^ao, da parte do leitor, com o Cordeiro imolado e inevitavel,

tornando este um dos momentos mais religiosamente ousados de todo o

romance.

Acresce que a associagao entre o Cordeiro imolado e as implica^oes

simbolicas da morte da galinbola—no contexto em que se da—cobra,

intratextualmente, uma maior transcendencia ainda se associarmos este

episodio a outros que ocorrerao bastante mais tarde no romance. Um deles

relaciona-se com Joao Garcia, a vitima simbolicamente imolada mediante a

morte do pombo trocaz. Quer isto dizer que, retrospectivamente, podemos

ver Joao Garcia tambem como sendo simbolizado na galinhola abatida por

Pedro, pois no contexto da declara^ao de Andre—uma declara^ao que

Margarida imediatamente rejeita mas, pouco depois, como sabemos, ela

implicitamente sabe-se destinada a aceitar—e Joao Garcia quern “morre” para

Margarida. O episodio do pombo trocaz, ocorrido no Capitulo XXI,

intitulado “Uma Canada aos Pombos,” representa, assim, uma segunda

“morte” simbolica de Joao as maos de Andre Barreto, o cagador. As lagrimas

que Joao verte entao (lagrimas choradas pela perda de Margarida) sao a

contrapartida das lagrimas choradas por Margarida no fim deste capitulo

“Feria Sexta in Parasceve”—lagrimas que, dir-se-ia, ela tambem verte por ela

mesma ao pressentir-se latalmente destinada a um homem que nao ama mas

a quern se “imola” por, entre outras potenciais razoes, dever de familia e de

classe.

O Liso de animais-simbolo ocorre mais duas vezes em rela^ao a Margarida

e Andre. Ambos os exemplos dao-se no pentiltimo capitulo do romance,

quando Margarida regressa ao Pico para assistir ao funeral do tio Roberto. A
sua apreensao em encontrar Andre entre os assistentes ao funeral e

comunicada mediante imagens de predador e vitima. A primeira e a da

gaivota e da baleia, sendo Margarida a baleia—sfmbolo esse que adquire, vis-

a-vis a gaivota, o estatuto de vitima no contexto de Margarida ter

testemunhado a morte de dois cachalotes. A segunda e terceira sao,

respectivamente, classicas imagens da aranha apanhada na teia e da vitima das
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garras do destino. Ambos estes episodios merecem reHexao. Atentemos no

primeiro:

Agora, sim! A siia vida ja nao era aquela mascarilha ambigua feita dos silencios do

rio Roberto, dos projectos de libertaqao em Londres na clinica do dr. Mart, do

surdo horror a hipotese de um casamento com Andre, que a rondava de alto como

gaivota ao cheiro de baleia esfalhida na corrida; da sandade insidioso de Joao

Garcia e da sna capa de aReres escondendo-lhe a falta de tacto e de coragem ao

largo dos nuiros da quinta. (319)

A jiistaposi^ao dos nomes de Andre e Joao Garcia e particularmente

significariva. Neste momento de devaneio em que Margarida, tendo tornado

conhecimento da morte do tio Roberto, “se sentia agora descer ao mais fundo

de si a especie de ‘paz na guerra c]ue se vinha acamando na sua alma desde

que as ultimas noticias tinham acabado para sempre com o jogo de empurra

de uma desgra^a sem rosto” (319), ela une os nomes dos dois pretendentes,

aproximando-se ainda da sua percep^ao do comportamento, relativamente a

ela, da sua falta de tacto. Esta afirma^ao nao deixa de trazer a mente do leitor

(deste leitor) o episodio, narrado no Capitulo XV, intitulado “Carnet

Mondain,” em que Joao Garcia joga ao bilhar com Andre Barreto e perde

—

uma partida claramente simbolica da perda de Margarida ao jogo. Nessa altura,

Joao Garcia e tachado de “pexote” por um dos amigos, ao que Andre opoe a

explicacjiao que “O que perde o Garcia e aquele jogo cientifico. Parece mecanica

racional!” (149). Este episodio, num desencadear de ila^oes prospectivas e

retrospectivas intratextuais no romance, relaciona-se ainda com outro jogo, este

na casa dos hituros sogros de Joao Garcia, em que D. Maria, a futura sogra de

Joao, ganha ao quino (95), ganho esse que nao podera deixar de representar o

ter conseguido Joao Garcia como genro. Quer isto dizer que as imagens do jogo

e da ca^a estao intimamente ligadas a Margarida (e Andre) e Joao Garcia (e

Laura) e servem como poderosas metaforas para o desenvolvimento dramatico

da sua rela^ao amorosa, a qual se processa em grande parte com base em

reterentes literarios provenientes dos Evangelhos e da liturgia.

A segunda vez, nesse mesmo Capftuo XXXVI, em que se recorre

imagetica de predador-presa e a seguinte:

Mas afinal continuava presa as suas rela^oes de lami'lia como uma mosca tonta teia

de aranha irisada! A morte do tio Roberto, em vez de a libertar de tudo tirando-
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Ihe as ulrimas ilusoes, nao seria, pcio contrario, a senteiK^a de morte do sen ser?, o

seu dobrar vontade alheia c as garras de um destino sem piedade? Fosse como

f-osse, a preseii(j;a de Andre aqiiela cena era-lhe insiiporravel. (320 )

Note-se que a passagem transacta contem diias imagens do padrao

predador-presa. Por um lado, a imagem da aranha e mosca e de longuissimo

alcance, ate porque nao pode deixar de evocar os varios capitulos (o V, o VI,

o XII, o XX) em que a aranha, sobretudo associada com a familia dos Garcia,

e muito particularmente com as teias recidas por Januario, torna a alusao

intratextualmente bastante enriquecida porquanto implicitamente associa os

designios de Andre aos de Januario, num processo de associa^oes que hmde

o mundo de interesses amorosos e de inimizades himiliares em que Margarida

esta envolvida. O sintagma “garras de um destino sem piedade,” para alem de

reforgar o padrao imagistico predador-presa, podera ser visto como um
desaho ao leitor no sentido de atribuir a responsabilidade do drama

representado na historia matricial do romance em geral, e do caso de

Margarida em particular, as personagens ou ao destino, emprestando ao

romance uma ciimensao tragica, aspecto este ja (tangencialmente) abordado,

dum ponto de vista diferente, por Vasco Pereira da Costa.

E de notar, antes de passarmos a discussao de micro-intertextos no

romance, que os intertextos Vita Nuova e o Evangelho Segundo S. Joao sao

contrapartidas um do outro naqtiilo que representam de prenuncio para a

historia matricial. Joao Garcia apaixona-se dantescamente por Margarida na

igreja, ao mesmo tempo que a coloca num pedestal inatingfvel e, tal como

Dante relativamente a Beatriz, substitui-a pela dama do schermo, Laura. O
caso de Margarida e semelhante: poder-se-ia dizer que o drama da Paixao a

que ela assiste refor^a, vis-a-vis a experiencia de Joao Garcia ao apaixonar-se

por Margarida e a substituir por Laura, a morte ou impossibilidade dum

futuro com ele, ao mesmo tempo que, apesar da repulsa por Andre Barreto,

existe qualquer coisa nela que a impele para o herdeiro da Urzelina. Quando

o leitor estiver a par do desfecho do romance, estes dois episodios parecer-Ihe-

ao transparentemente premonitorios. Talvez se ptidesse concluir que Nemesio

foi excessivamente transparente. Outra explica^ao possivel e que, sem negar

essa transparencia em rela^ao ao desfecho da historia matricial, os episodios

acabados de discutir poderiam todavia funcionar, apesar de tudo, como um
exempio de enganar com a verdade. O leitor que tivesse suspeitado que a

historia poderia acabar de acordo com as fortes sugestoes prenunciadoras.
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poderia rejeita-las como demasiado obvias para poderem ser verdade—

e

posteriorniente fosse surpreendido precisamente porque o que suspeitara ser

demasiado transparence para ser possiVel, era de facto a verdade.

Passando aos micro-intertextos do romance, um exemplo e a estoria de

Genoveva de Brahante, trazida a baila pelo narrador, associada com a avo da

protagonista Margarida Terra, evocada como “Tao pura, tao inocente no

retrato sombrio do Grand, que so Ihe faltava a corsa e o menino a mamar

para ser Genoveva de Brabante, expulsa pelo duque Sigifredo e medrosa na

Horesta longinqua ...” (315). A este texto, que e parte duma tradi^ao escrita

e oral, refere-se Vitorino Nemesio tambem no texto preambular a O Misterio

do Pago do MUhafre, quando Mateus Queimado, um dos narradores de

Nemesio, atribui a outro narrador, Joao Grande—sendo este um narrador

oral—a inclusao, no seu largo repertorio de narrativas orais
—

“[a] cor^a de

Genoveva [que] descia do Brabante para dar de mamar a um menino deitado

nas palavras de Joao Grande como se ele o desse a criar a mulher e Ihe

destinasse um remo na companha.”-^ Para os leitores da poesia de Vitorino

Nemesio, tambem e bastante conhecido o seu poema inspirado por este tema,

o de Genoveva de Brabante, que exerceu particular fascinio sobre o Autor.23

Tambem discuti, no ensaio a que venho a referir-me, “A Peste e outros

‘Macrobios’ em Man Tempo no CanalT as implicagoes desta historia, que

agora chamo micro-intertexto—pois o seu alcance engloba uma parcela

menos ampla do romance do que os quatro intertextos ja discutidos, parcela

essa, no entanto, suficientemente ampla para abranger Margarida na sua

condi^ao de mulher na patriarquia e, por extensao, algumas das outras

personagens femininas do romance, incluindo a avo Margarida Terra.

Reference a Roberto Glark (e, claro esta, com fortes implicagoes no que

diz respeito ao seu relacionamento com Margarida), tambem existem varios

micro-intertextos, de entre os quais avultam a historia de Roberto II o

Piedoso (c.970-103I, filho de Hugh Capet e Adelaide de Aquitaine e rei de

Franca), que Margarida, fascinada pelo nome “Roberto,” vai descobrir na

EnciclopMia Britanica, micro-intertexto esse que realga, dramatizando-a, a

quase-incestuosa relagao entre Roberto Clark e a sobrinha Margarida. A
referencia a historia de Roberto II o Piedoso^'’ e reforgada mediante uma

adicional alusao da parte do narrador ao quadro de Jean-Paul Laurens, The

Excommunication of Robert the Pious in 998 (1875, Musee d’Orsay, Paris).

Alias, tal e a importancia conferida a estoria de Roberto II que Nemesio Ihe

dedica mais de meia pagina de texto no romance—muito mais do que a
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qualquer urn dos oiitros textos micro- ou ate macro-intertextuais. As

referencias ao excomunicado Roberto concltiem com tuna passagem que

constitui um exemplo consumado de ekphrasis—uma descri^ao

pormenorizada do qtiadro de Laurens, transposto para o piano

narrativo/descritivo:

O legado do papa, pronunciado o anatema contra Roberto o Piedoso, desaparecia

por uma porta larga e prohinda amparado ao seu bactilo e rodeado de lamulos

atonitos—enqtianto Roberto, hilminado, se abatia ao alto do trono diante de um

tocheiro quebrado, com a tocha ardente e cheia de himo no chao, o vulto branco

de Berta apavorado no seu peito. . .(3 14)

Mais tres micro-intertextos relacionados com Roberto Clark (e, por

extensao, com o seu relacionamento com a sobrinha) merecem menqao:

Robert le Diable (produzido, em Paris, em 1831, considerado por alguns

criticos a primeira opera romantica), de Giacomo Meyerbeer, Lohengrin

(composto 1846-48, produzido pela primeira vez, em Weimar, em 1850), de

Richard Wagner e o protagonista do conto popular “O Toiro Azul” (que,

como e sabido, Nemesio transpos para uma modalidade literaria e utilizou

como texto de abertura, tambem com o titulo de “O Toiro Azul,” na

colectanea O Misthio do Pago do Milhafre). Como o Toiro Azul, Roberto

ajtida Margarida nalguns dos sens tramites mais marcantes, mas morre antes

de poder oferecer-lhe um resgate total, que alias Ihe era impossiVel pelo

impedimento do incesto. As duas referencias as dtias obras operaticas sao

atribui'das a Margarida no mesmo contexto: a sua incerteza, enquanto se via

impossibilitada de sair de Sao Jorge, sobre qual dos sens tios, Roberto ou

Mateus Dulmo, estava a beira da morte ou ja morto. (A relerencia a historia

de Roberto 11, discutida acima, vem a seguir, mas ainda a proposito do nome

“Roberto.”) Os paralelos entre o itinerario de Roberto Clark e Roberto

Duque da Normandia nao serao muitos nem serao muito obvios—mas

alguns deles tao-pouco serao de desprezar. Talvez o mais importante seja a

paternidade dos dois. O duque era filho da afavel Berta e de Bertrao,

disdpulo de Satanas. Que Margarida (e o leitor) pudesse estabelecer uma

ligaQo entre este par e os pais de Roberto—a amavel e passiva Ana Silveira e

o mulherengo Charles William Clark nao seria de stirpreender. Que pudesse

ainda haver um paralelo, por muito distante que fosse, entre Roberto e Isabel,

por um lado, e Roberto e Margarida pelo outro, tambem se justificaria.
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sobretLido dado o impedimento entre os amantes de Meyerbeer, que depois

se desvanece. Seria assim, da parte de Margarida, urn exemplo de wishful

thinking. Isto e, que a um nivel de psicologia profunda, a associa<;ao (feita

pelo narrador, nao nos esque^amos) se estabelecesse com base no desejo

secrero de Margarida Clark Dulmo que os impedimentos entre ela e o tio se

desvanecessem on pudessem, de algum modo, ser removidos, e, se nao

provavel, pelo menos concebivel. Por outro lado, uma aproxima^ao entre os

dois Robertos traz a tona outro paralelo curioso, desta vez se Robert le Diable

for visto em contraste (antecipatorio) com a historia de Roberto II (que e

referida no romance uma pagina depois). Ambos os Robertos, o de

Meyerbeer e o de Jean-Paul Rubens (e da Enciclopedia Britdnical), se

sacrificam pelo amor—mas o primeiro e excomungado perante uma Berta

“apavorada,” enquanto que o segundo e quern desmaia ante uma Isabel e um

coro de anjos entoando canticos a Deus pela salvagao de Roberto (cujo pai, e

nao ele, e que e entregue aos infernos) e em celebra^ao do seu amor. Ao

contrario desta salva^ao pelo amor legitimo, a morte de Roberto Clark pode

ser vista como uma especie de castigo pelo pecado dum quase-incesto—como

por incesto se dera a morte-excomunhao de Roberto o Piedoso.^<^

Afirmei anteriormente que uma das fun^oes da alusao (e, noutros casos,

citagao de trechos) a obras literarias, musicals, pictoricas, etc., era a da

caracteriza^ao das personagens. Acrescentarei aqui que a associa^ao de uma

obra alografica (e nalguns casos de uma obra da diegese, como e o caso d'As

Folhas ao Vento, de D. Corina Peters), desempenha a fungao de elemento de

caracterizagao directa, por exemplo, o narrador indica-nos quais os gostos

literarios da personagem, incorporando-os assim no “retrato” dessa

personagem. Isso acontece, por exemplo, com Roberto, como veremos adiante.

Por outro lado, a alusao como elemento caracterizador pode ser usada

indirectamente. Como e bem sabido, na caracteriza^ao indirecta o narrador

mostra-nos, median te a fala dessa personagem e os seus gostos, etc., como ela e,

deixando ao leitor a inferencia do quests e. Em Mau Tempo no Canal, Vitorino

Nemesio, ao contrario, por exemplo, dum escritor como E^a de Queiros em O
Crime do Padre Amaro, e muito parco no uso da caracteriza^ao directa (sao

pouco mais do que inexistentes os retratos de personagens, exceptuando-se o

(auto)retrato que Nemesio pinta de Joao Garcia [48]) e, com muita

frequencia, recorre a caracteriza^ao indirecta. Um dos elementos da

caracteriza^ao indirecta, talvez mesmo um dos mais importantes, e a

associa^ao de determinada obra (literaria, musical, pictorica, etc.) a
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determinada personagem. Esse recurso de caracteriza^ao indirecta mediante a

associacy'ao a iima obra artistica assume varios aspectos, entre eles, uma

indicac^'ao da parte do narrador, do gosto literario ou musical da personagem;

a dramatiza^ao desse gosto artistico mediante urn qtiadro dramatico em que

se discutem obras literarias, mtisicais ou pictoricas; altisao a determinada obra

que a personagem anda a ler, por vezes particularizando-se este modo ainda

mais mediante a cita^ao de trechos, por vezes longos, da obra em epigrafe

—

estrategia esta ultima de que ja vimos algtins exemplos, e.g., Margarida a ler

uma longa passagem do livro pastoral do Conego Ferreira,

Como seria de esperar, Vitorino Nemesio investe urn considenivel esfor^o

na caracterizacy'ao de trCs das principais personagens do romance—Margarida,

Joao Garcia e Roberto Clark—e, sem surpresa para ninguem, e em rela^ao a

elas que a altisao a obras artisticas, feita pelo narrador ou pela personagem,

como elemento caracterizador mais frequentemente se patenteia. O caso de

Margarida, Joao Garcia e Roberto Clark revela, no que diz respeito a

caracterizagao mediante o recurso da altisao literaria, musical e pictorica, um

padrao comparativo/contrastivo que Vitorino Nemesio vai utilizar tambem

na caracteriza(;ao de outros personagens ou grupos, como e o caso dos Clark

Dulmo versus os Garcia (comparar, por exemplo, a casa das Peters com os

seus “contadores da India actimulados sob os retratos de todos os morgados

da familia” [48] com “as humildes fotos da lamilia Garcia” [58].)

A Margarida estao associadas timas quantas obras que ela,

independentemente de Joao Garcia, possui na stia biblioteca, le, manifesta

interesse em ler ou em ouvir, por exemplo, os ja mencionados romances de

Julio Dinis e novelas de Camilo (obrigatorios, dir-se-ia, para jovens

adolescentes em qualquer canto do pais e portanto uma atribui(;ao

indisctitivelmente verosimil). Tambem ja me referi, sob outra rubrica, as obras

que constituem intertextos titulares do romance—obras essas a que o narrador

se relere no ambito de Margarida as andar a ler, acenttiando-se assim a

proximidade que a personagem mantem com a totalidade do texto,

come^ando com o seu titulo. Por outro lado, Margarida patenteia uma

consideravel aversao a poesia intelectualmente mais exigente do que alguns

versos simples de Joao de Deus e d’ Os Simples, de Guerra Junqueiro ou, no fim

do romance, dos versos do diegetico poeta Pragana.^7 Apesar dum gosto

literario que, no contexto do seu pequeno mundo dos Azores da segunda

decada do seculo XX, se revela mtiito verosimil, a Margarida dhe atribufda

uma atrac^ao por uma das composi(;6es mtisicais mais culturescas que se possa
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imaginar, o prekidio debiissyniano La Cathedrale engloutie, a cujo papel

simbolico ja me refer! acima. Margarida tambem e caracterizada mediante as

opinioes que exprime com respeito ao modo de apreciar uma obra de arte.

Para ela, a arte deve ser encarada como tal, nao com base em preconceitos

extra-esteticos, como ela demonstra no caso do quadro do antepassado

Conselheiro Raimundo Porras Peters (67). Nalguns casos, Margarida le

livros—oil o narrador atribtii-lhe leituras—que Ihe foram recomendadas por

Joao Garcia, sendo Ressurreigdo, de Tolstoi, um dos exemplos mais marcantes.

Alias, e muito significativo que Nemesio tenha investido bastante esfor^o no

partilhar de leituras entre as duas personagens principais do romance, pois as

SLias compatibilidades e incompatibilidades em interesses de leitura

estabelecem uma especie de analogia com a sua rela^ao pessoal. Poder-se-ia

afirmar que entre Margarida e Joao Garcia existe, no que diz respeito as suas

compatibilidades de leitura, um momento-chave, associado ao comedo da sua

rela^ao. Esse momento esta assinalado pela leitura, em conjunto, do bucolico

romance A Cidade e as Serras (104). Na sua rela^ao pessoal, dir-se-ia que esse

momento de aproxima^ao da-se logo no inicio do romance (Cap. I) quando

os dois fisicamente se tocam no prometedor momento de Margarida mostrar

a Joao Garcia o seu anel. A partir desse momento, o itinerario dos amantes e

um afastamento progressivo. De resto, certa inconstancia nas afei^oes de

Margarida—que se patenteiam tambem no seu gosto de homens em geral

(Cap. II; veja-se 47-49)—reflecte-se nas suas leituras, por vezes feitas a esmo, ou

por desfastio, como acontece com as leituras, em casa dos futuros sogros em Sao

Jorge, do rimance sobre terramoto de Vila Franca e da longa passagem do livro

do Conego Ferreira. A inclusao destes dois textos—e, como ja indiquei, a citagao

integral ou parcial de textos e uma pratica relativamente comum em Mau Tempo

no Canal—e uma maneira eficaz de, por assim dizer, matar dois coelhos de

uma so cajadada: para alem de ser um metodo viavel de caracterizagao de

personagens, tambem contribui muitissimo para a componente historicista

da A^orianidade, isto e, de evoca^ao de momentos-cume na historia do

Arquipelago. E mediante leituras de Margarida que o narrador nemesiano evoca

tragedias historicas como a erupgao da Urzelina, em 1811,^^ e o terramoto de

Vila Franca, em 1552 (276). Alias, essa evocagao, mediante leituras atribufdas a

protagonista do romance, de momentos dramaticos na historia das Ilhas,

dispensa o narrador de recorrer a potencialmente enfadonha, e por isso mesmo

romanescamente perigosa, narra^ao directa de episodios historicos (que, diga-se

em abono da justi^a, Vitorino Nemesio largamente evita).
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Se o recurso a aliisao literaria como elemento caracrerizador das

personagens de Margarida e Joao Garcia ajuda a explicar o desencontro entre

ambos, no caso de Roberto Clark a alusao literaria (e musical e pictorica)

como elemento caracterizador contribtii para a maneira um tanto ironica

com que a personagem e vista pelo narrador; e para a aura principesca com

qtie Margarida, nos sens sonhos escapistas a realidade que a circunda nos

Azores, o reveste. Se, como vimos, Margarida o ideal iza, associando com

figuras dramaticas ou tragicas do mundo da arte—o Principe Encantado de

O Toiro AziiL Robert le Diable, Roberto II o Piedoso—o narrador, como que

para enlatizar, pelo contraste, a sua cultura relativamente banal, insiste no

gosto literario de Roberto como elemento de caracterizagao, como ainda no

lascinio que a mera novidade dos seus interesses culturais

compreensivelmente representa para a sobrinha ( 1 17 ).

Sabemos que Conrad ( Typhoon) e um dos interesses que sobrinha e tio

partilham. Esse interesse acompanhara a protagonista ao longo de quase todo

o romance. Ao passo que o interesse em leituras partilhado com Joao Garcia

{A Cidade e as Serras) so se verifica no inicio do romance. Algumas das alusoes

atribuldas a Roberto pelo narrador nao deixam de patentear, da parte dele,

um grau consideravel de sofistica^ao—por exemplo, a compara^ao entre uma

Margarida (em frente dum espelho ba^o usando um velho vestido de baile da

avo Margarida Terra) e um qtiadro do celebre retratista de mulheres. Sir

Joshua Reynolds. Outras analogias estabelecidas por Roberto talvez

patenteiem um gosto mais banal do que sofisticado—por exemplo,

considerar Margarida um segundo Camoes por a serpente do seu anel

tambem ser cega dum olho (sem negar, escusa dizdo, as implicagoes

profundas que essa afirma^ao possa ter de outros angulos de analise). O
inegavel e que, independentemente de o narrador o tratar com mais ou

menos ironia, a personagem de Roberto Clark—mediante as varias

referencias musicais, pictoricas e literarias relacionadas com ele—e, em

grande parte, responsavel pela aura de literaturidade que enlorma Man Tempo

no Canal.

Em compensagao, Januario e, de entre as principals personagens do

romance, uma das que, compreensivelmente, menos tern a ver com alusoes

literarias, o que nao quer dizer que a alusao como elemento de caracteriza^ao

nao seja, por isso mesmo, importante na constru(;ao dessa personagem. No
caso de Januario Garcia, a alusao e conspicua, precisamente, pela sua quase

ausencia e pela associa^ao com determinado tipo de textos. Fa^amos um
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parentese para reHectir que seria dificil encontrar, entre as mais canonicas

obras da HC910 portuguesa do seculo XX, uma personagem pintada com

tonalidades mais negras do que Januario Garcia. Alias, nao seria exagero

nenhum afirmar que a atitude preconceituosa do narrador nemesiano com

respeito a esta personagem e um dos aspectos de Man Tempo no Canal que

mais irmanam o romance, por exemplo, a novel istica mais romantica de

Camilo Castelo Branco. O tinico elemento redentor na personagem de

Januario e o ele expiar algumas das suas culpas mediante o castigo do fogo!

Existem referencias ao pragmatico Ccxiigo do Processo Civil (Capitulo VI) e,

ainda nesse mesmo capitulo, uma cita^ao, posta na boca de januario, de Bocage

com que a personagem justifica a suposta fraldiqueirice do filho Joao Garcia.^9

No Capitulo XVI, o narrador nemesiano volta a carga novamente,

entremeando o comportamento hipocrita e explorador de Januario vis-a-vis a

cliente Dona Carolina Amdia, com alusoes, assacadas a personagem (156), de

vLilgares obras de teatro que pouco prestiglam o seu mVel de cultura—que,

alias, e ao contrario do que poderia parecer, inclui uns quantos anos de

educa^ao no semlnario e quase uma vida inteira de servigos secretariais e

paralegals.

De resto, o narrador atribui a Januario (e aos Garcia em geral) um nivel

de preocLipagao multo conspicua com o jornal Insidano, fazendo ressaltar,

entre outras associa^oes, a chegada do bacharel Joao Garcia aos Azores (48),

a noticia do aparecimento da peste lida pelos Garcias (104), Januario a

devanear sobre noticias futuras a seu respeito no jornal (132). Alias, se

Margarlda, Joao Garcia e Roberto Clark representam, entre umas quantas

mais (Mateus Dulmo, por exemplo), as personagens que emprestam uma

dimensao escriturista a Man Tempo no Canal, e as personagens do povo

(Amaro de Mirateca, Mariana do Pico, Candia Furoa, etc.) representam a sua

dimensao oral, Januario estaria numa posi^ao intermediaria entre esses dois

extremos: ele representaria o legalismo/pragramatismo associado ao codigo

legal e a noticia jornalistica (avultando, no caso de Januario, o jornal local o

Insidano). Com base nos sens Interesses literarios (ou falta deles) e a sua

associa^ao a oralidade, por um lado, e a escrita pelo outro, Januario nao seria nem

povo nem aristocrata—seria apenas o bo(;al e malevolo pequeno burgues que o

narrador nemesiano faz dele. Quer isto dizer que a alusao artistica e literaria

—

longe de ser um elemento mais ou menos gratulto ou tao-s6 uma maneira de

enobrecer o estilo ou modelar o grau de literaturidade ou literariedade—e mais

um elemento conleccionador da personalidade e lun^ao da personagem.
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Para dar alguns exemplos do papel qiie representa a aliisao literaria—on o

parco recurso qiie o iiarrador faz dela, nalgiins casos—na confec^ao de

personagens nienores, atenhamo-nos aos exemplos de Mateus Dulmo,

Charles William Clark, Andre Barreto e Pretexrato. Personagem secundario

mas importante, Mateus Dulmo, uma vez mais exemplificando a estetica

largamente binarista de Vitorino NemCsio, e a contrapartida de Jacinto

Carcia. Ja discuti os papeis destas duas personagens no men ensaio “A Peste

e Outros ‘Macrobios’ em Man Tempo no CanalT Sublinhe-se apenas que

Mateus Dulmo, tal como Jacinto na familia dos Garcias, e o conhdente (de

Margarida, como Jacinto Garcia o e de Joao Garcia) e o conciliador. E Mateus

Dulmo quern, por urn lado, aconselha Margarida a ir para Londres; por outro

lado, hiz-lhe fortes insinua^oes de que a ela Ihe compete assumir a

responsabilidade pelo resgate economico da familia, com claras implica^oes

de um casamento com Andre. Acima de ttido, Mateus Dulmo quer ver a

reputa^ao da familia Clark Dulmo, de que ele faz parte, salvaguardada. E,

pois, um homem dividido entre princfpios e gostos que pessoalmente esposa

e defende e, por outro lado, modera quando as circunstancias e o bom nome

da familia o exigem. Esta ambivalencia patenteia-se tambem nos sens gostos

artisticos. Classico e romantico no seu gosto musical—e formado, estudou

latim e o seu compositor favorito e Bach e “tenta[r]a ensinar a prima

Margarida [Terra] os compassos triunfais da abertura do Tannhduser

(128)—a sua oposi^ao a musica moderna revela-se pouco mais do que um

pretexto para amistosa polemica com as primas e a sobrinha Margarida.

Quando esta se revela partidaria do preludio debussyniano La Cathedrale

engloutie, em que sao destacados programa e musica, “Aqueles sinos que vao

ao fundo ... aquelas horas batidas no relogio da torre, e todo o jogo da mao

esquerda com os acordes que parecem a catedral a levantar-se, depois a

desaparecer nas aguas ...” (69), Mateus Dulmo—que tambem ja invectivara

contra o igualmente debussyniano e igualmente programatico Ce que dit le

vent d’Ouest, favorecido por uma das primas—apenas se limita a oferecer,

conciliador, “—Eiteratura!? teimou Mateus Dulmo, sem convicq:ao” (69).

No polo oposto aos interesses artisticos de Mateus Dulmo, mas proximos

dos de Januario, estao os de Andre Barreto e Charles William Clark. Quanto

ao herdeiro do barao da Urzelina e futuro marido de Margarida Clark Dulmo,

existe apenas uma referenda literaria, mas essa bastante reveladora: pouco Ihe

interessa a associagao de Almeida Garrett com os Azores! Exemplos de objectos

de leitLira atribufdos a Andre sao, sem surpresa para o leitor, entimerados em
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conjun^ao com objectos pniricos da lavoura: “fiitos de ca(;a e cartucheiras pelos

cabides, Lima pequena papeleira com livros de agricultura e de tecnica de

desnatar, La Hacienda e rerratos de amigos ...” (289). Pelo que respeita ao

interesse pela leitura, Charles William Clark e outra contrapartida de Januario

e Andre, espiritos praticos que, nesse sentido, oferecem um marcante contraste

com as personagens “letradas” de Man Tempo no Canal—^joao Garcia,

Margarida, Roberto e Mateus Dulmo. Charles William Clark esra associado a

um Luiico jornal, que o caracteriza e caricaturiza—um jornal que ele, tal como

Andre relativamente aos livros e revistas da sua papeleira—Charles tao-pouco le:

“lima pilha de Times intacta” (42); “[segtirava] o canto da folha de um Times dt

meses ... diante do lume morti^o dos sens olhos” (243).

O caso de Pretextato e um caso a parte, dada a ironia de que uma das poucas

referencias literarias a sen respeito se reveste. Eis como o narrador converte o

quarto de Pretextato numa significativa mis-en-scene adequada a algumas das

caracteristicas da sua personalidade, de entre as quais avulta, sobretudo na sua

interac^ao com o sen amigo Angelo Garcia, a forte suspeita de tendencias

homossexLiais, emblematizadas nesta passagem pela referenda as Cangoes de

Bilitisr.

Lia-se-lhe na cara, apesar das dedadas de doen^a, um grande repouso I'ntimo e uma

equa^ao perEita com o quarto de Pretextato. Sempre se sentira ali bem, no meio da

duzia de coisas delicadas que gtiardavam de movel a movel uma posi^ao discreta: o

retrato do principe do Monaco arranjado por ocasiao de um dos cruzeiros do

Hiroridelle o bocado de vela crtia que cobria uma ponta do piano; as Chansons de

5/7//ZW encardernadas em seda aztil. Um canape estofado altidia as frequentes molezas

do Pretextato, de maos finas pendentes do paleto preto, tim potico melancolico e

descorado. (86-87)

Pierre Louys (1870-1925), autor das Cangdes, e sobretudo conhecido como

o autor duma das maiores mistifica^oes literarias do seculo XIK, pois os poemas

(muitos deles homoeroticos) que comprazem as Cangoes s^o atribuidos a Bilitis,

uma poetisa do seculo VI a.C., supostamente nao so contemporanea mas amiga

de Salo. Consta que um celebre catedratico duma universidade francesa nao so

se pronuncioLi um admirador da imaginaria poetisa grega mas afirmou que os

poemas nao so Ihe eram desde ha muito conhecidos mas que ele os considerava

“come des amis personells.”-^^ A incltisao dum exemplar das Cangoes entre os

objectos que adornam o quarto de Pretextato esta, portanto, longe de ser gratuita.
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Como tantas outras obras poeticas e cle fic^ao de Vitorino Nemesio, Man

Tempo no Canal representa, em parte, uma qiiesta pela reciipera^ao e

aproveitamento literario das tradic^oes orais do povo a^oriano.-^^ Essas

tradicj’oes orais—da quadra a can^ao popular, do proverbio as lengalengas

infantis, da evoca^ao de contos de fadas as inventadas estorias pessoais de

personagens do povo—constituem uma componente integrante do romance

mas estao, com poucas excepgoes e por quanto eu saiba, largamente por

estudar.-^2 todos os elementos do romance associados a oralidade o que a

mim mais me interessa sao precisamente as estorias embutidas vistas num

contexto o mais amplo possiVel da economia global do romance: as estorias

em si, com particular atenq:ao ao sen genero folclorico (estoria pessoal, saga

de familia, tall tale)\ a sua performance, pois as estorias sempre sao eventos

que tern lugar num espa^o significativo e sao narradas a um publico diegetico

que e afectado, de varias maneiras, por elas; a rela^ao, em todo o seu possiVel

alcance, entre o conteudo dramatico das estorias embutidas e a historia

matricial de Margarida Clark Dulmo e Joao Garcia, prestando especial

aten^ao a disposi^ao das estorias ao longo do romance e a sua fiin^ao

retrospectiva e prospectiva relativamente a historia matricial;^-^ as estorias

narradas por personagens femininas (a estoria de Secundina narrada por ela

mesma; a estoria da Irma Rosinha da Gloria narrada por Mariana do Pico; a

estoria de Candia Furoa narrada a Margarida) versus as estorias dos homens

(a estoria de Andre do casamento dos avos, a estoria de Crete Spiel narrada

por Damiao Serpa, a estoria de Joao Garcia, que combina elementos da sua

“experiencia” pessoal com alguns elementos de textos literarios, com

elementos da estoria de Damiao, acabada de ouvir); as estorias que se

reportam a experiencias vitais, como as de tio Amaro de Mirateca e Mariana

do Pico versus as estorias, como as de Damiao e Joao Garcia, que estao no

limiar da oralidade primaria e secundaria e da auto-consciente

intertextualidade literaria.

Levado a cabo um estudo aprolundado das oralidades em geral e das estorias

embutidas em particular e suas lun^oes em Man Tempo no Canal, talvez seja

possiVel aproximarmo-nos duma compreensao de como o maximo romance de

Vitorino Nemesio podera ter sido concebido, em grande parte, como um

compromise entre elementos da escrita—alguns dos mais importantes dos quais

foram abordados no presente ensaio—e elementos recreativos das tradi^oes

orais do povo a^oriano, efectuando-se assim uma obra magnificamente coesa

que, sendo inegavelmente de teor universal, nao deixa de ser, ao mesmo tempo.
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profundamente dos A(;ores. Alias, uni estudo mais aprofundado do que este

pode e pretende ser, poderia revelar, da parte de Vi tori no Nemesio, uma

consciente mescla de elementos regionais (a Grande I radi^ao, representada por

referencias e inclusao, no texto do romance, de autores e artistas eruditos

a^orianos, e a Peqiiena d radi^ao, patente nas oralidades do romance), a Grande

I radit^ao mais abrangentemente nacional (com numerosas referencias a autores

portugueses, de D. Dinis a Camoes, de Bocage a Garrett, de Julio Dinis a E^a

de Queiros e Camilo Pessanha), cujas relates intertextuais com Man Tempo no

Canal beam aqui consignadas ao piano da mera sugestao. Por fim, e tentador

pensar que o afa, da parte do Autor, de criar uma obra de fic^ao enquadravel na

Grancie Tradi^ao Ocidental, em oposi^ao a meramente nacional, talvez

explique porque a maioria dos principals textos macro- e micro-intertextuais do

romance—desde Typhoon, de Conrad, a Carriere dun navigateur, do Principe

Alberto do Monaco, a Romeu e Julieta, de Shakespeare, a Biblia, a Dante, a

operas de Wagner e Meyerbeer, a um preludio de Debussy—ocupam no texto

do romance um espa^o tao privilegiadamente relevante.

Notas

^ Ovality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen, 1982). A
oralidade, segundo Ong, caracteriza-se pela “expressao aditiva em vez de subordinativa,” isto e,

o discLirso paratactico em vez de hipotactico; “agregativo em vez de analitico,” querendo dizer

que o oral e um discurso que se processa com base numa lormula^ao a qual se vem juntar outra,

em oposigao ao discurso escrito que categoriza e divide em partes; “redundante ou copioso,”

apoiancio-se, para facilitar a reten^ao, na decora^ao de formulas; “conservador ou

tradicionalista,” mais interessado na manuten<;ao de formula(;6es estabelecidas do que

propriamente na inveru;ao; “proximo cio mundo vivencial” (“lileworld”),” ou no saber de

experiencia feito, como diria Camoes; “agonisticamente matizado,” revelador de conflitos tao

evidentes na disciplina da Retorica; “empatico e parricipatorio em vez de objectivamente

distanciadeC; “homeoestatico” ou, como explica Ong, “as sociedades orais vivem essencialmente

num presente que adere ao momento actual e se mantem em equilibrio ou homoestase

desapegando-se de memorias que nao tenham relevancia actual”; “situacional em vez de

abstracto,” enhitizando o aspecto pratico em vez da concep^ao abstracta. Assim, ilustra Ong,

numa comunidade oral primaria um “urso” e concebido como “um animal que uma vez atacou

a nossa vizinhan(;a,” e nao como “um mamifero de pelo hirsuto que hiberna durante o inverno”

{Orality and Literacy. 36-49). As tradu^oes do ingles sao da minha responsabilidade.

- Como indica Michael Kleine, pode-se inferir o oposto destas caracten'sticas da oralidade

primaria apontadas por Ong para uma compreensao adequada das formas de pensamento e

expressao resulrantes das tecnologias da escrita. Em oposi^ao a oralidade primaria, o

pensamento e expressao caracreristicos duma cultura tecnologica caracterizam-se pela existencia

de “textos quirograficos e tipograficos,” capazes de incorporar velhos conhecimentos ao mesmo

tempo que permitem a inclusao de novas lormula^es; sao lormas de pensamento e expressao

“planeados e analiticos,” orientados para a preserva(jao de antigos conhecimentos, libertando
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assim a mcmoria e dispoiiibilizando-sc a novas formas dc conhccimcnto; sao chciemcs c nao

repetitivos, visto a manuten(;ao do conhccimcnto cstar a cargo da tccnologia c nao da mcmoria;

sao “criativos c frcqncntcmcntc nao convcncionais,” porquc mais dcscontcxtuali/.ados quc o

discurso oral; manrcm-sc “distances do mimdo vital”; como tendem a separar o ‘conhcccdor’ do

conhccido, costiimam nao scr agonisticos; tamhem sao ausentes dc empatia, visto distanciarem-

sc dum contexto rctorico imediato; nao sendo homcocstaticos, tendem a preservar todo o

conhccimcnto cscrito, indcpcndcntcmcntc da siia rclcvancia actual; c como enfatizam o

ahstracto, permitem a intcrtcxtualidadc c mantem um parco rclacionamcnto com o mimdo

vital. “Ong’s I’hcory oFOraliry and Literacy: A Perspective from Which to Re-View Lheories

of Discourse,” The Philosophy of Discourse: The Rhetorical Turn in Twentieth-Century Thought,

vol. 1, ed. Chip Sills and Ceorge H. Jensen (Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers

Heincman, 1992), 232-233.

^ Eis como Irene A. Machado {op. cit., 313) define, cm parte, o termo “literaturidade”:

“Processo de enobrecimento da linguagem atraves de recursos cstih'sticos, consagrados pela

IfngLia culta. Nesse sentido, o conceito de Bakhtin se distingue, por exemplo, da literariedade

formulada por R. jakobson. Embora o termo russo seja o mesmo

—

literaturnost—o contexto

teorico e diferente. Em Jakobson trata-se dc valorizar os elementos expressivos responsaveis pela

cria^ao da poeticidade da linguagem; cm Bakhtin o que esta em jogo e o contraponto entre

linguagem culta (enobrecida) e a linguagem vulgar (rebaixada). A literaturidade define o padrao

expressivo e linguistico da cultura oficial.” Neste trabalho, utilizo o termo “literaturidade” para

me referir a pratica e efeitos da intertextualidade com a literatura crudita.

^ Para evitar equivocos, usarei, indiferentemente, os termos fabulae historia para me referir

ao enredo dc Man Tempo no Canal, isto e, aos eventos mais ciirectamente relacionados com o

destino dc Margarida Clark Dulmo, Joao Carcia, Roberto Clark e Andre Barreto. Estoria—sem

desmcrecimento para o termo, dignificado, alias, por, entre ourros, Cuimaraes Rosa e Luandino

Vieira—sera empregue em rela^ao as narrativas embutidas em Man Tempo no Crw/rZ-sendo

algumas das principais, na orciem em que aparecem (assinalam-se os nomes dos narradores e a

pagina em que a estoria, ou pertinences episodios do sen contexto, se inicia). Neste momento,

nao me interessa distinguir entre as estorias exemplificativas duma oralidade primaria,

secundaria ou, inclusivamente, exemplificativas de varios gratis de oralidade e literariedade,

empregando-se este termo aqui no sentido restrito de auto-conscientemente e alograficamente

intertextual, como a estoria de Joao Carcia, narrativa oral mas com alusoes literarias, por

exemplo, a um celebre soneto de Camilo Pessanha: as estorias Ao. Secundina (59); de Mariana

do Pico (118); de D. Catarina sobre a corte que Ihe fizera Januario (126); a estoria dramatizada

de Angelo sobre Roberto e Margarida (157); de Manuel Bana sobre a meninice de Margarida

(146); de Damiao Serpa sobre Crete Spiel (166); a ja referida estoria de Joao Carcia inspirada,

em parte, pela estoria de Damiao (169); a estoria autobiografica de Januario, narrada a Honorio

(198); a de Andre Barreto sobre a corte e casamento dos avos (237); as estorias de tio Amaro de

Mirateca sobre balea(jao e a sua saga de familia (247); a estoria do trancar das baleias

contada/idealizada, a posteriori, por um cios baleeiros (266); a estoria de Candia Euroa (294); a

estoria de Angelica sobre Maria Adamastor (313); a de Manuel Bana sobre a morte de Roberto

(321); a estoria do poeta (diegctico) Pragana (345); etc.

5 A historia do regionalismo nos Azores—incluindo o papel do escritor Vitorino Nemesio

nesse movimento, particularmente nos anos 20— ja foi abordada por Carlos Cordeiro em
Nacionalismo, Regionalismo e Autoritarismo nos Afores durante a I Republiea (Lisboa: Edi(;6es

Salamandra, 1999).

^ Como e do conhecimento geral, os seminais textos teoricos nemesianos sobre regionalismo

e A^orianidade sao, em ordem do seu aparecimento, “Por que nao temos literatura a^oriana?

Entrevista com Vitorino Nemesio, por Rebelo de Bettencourt,” publicado no Didrio dos A(;ores

a 2 de Maio de 1923 e inclufdo em A Questdo da Literatura Agoriana: Recolha de Intervengoes e

Revisitagdo, org. OnCsimo Teotonio Almeida (Angra tio Heroi'smo: Secretaria Regional tie
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Educa^ao e Culmra, 1983) 27-31; “O A^oriano e os Azores,” publicado n A Agu/a (1928): 1-33,

agora incluido em So^ os Signos de Agora, Obras Completas de Vitorino Nemesio, vol. XIII,

introdu^ao de Jose Martins Garcia (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1997) 88-101;

“A^orianidade,” publicado na revista micaelense Insula!-8 (1932), editado agora em A Questdo

da Literatura A^oriana, 32-34; “O poeta e o isolamento: Roberto de Mesquita,” publicado pela

primeira vez na Revista de Portugal de Vitorino Nemesio (1939), incluido em Conhecimento de

Poesia, 3.^ ed, Obras Completas de Vitorino Nemesio, vol. XVII, Introdugao de Jose Martins Garcia

(Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981) 123-138. Vejam-se, ainda, os estudos

editados em sob a rubrica de Efemerida Nemesiana na revista Atldntida, XLXI (Angra do

Heroismo: Instituto A^oriano de Cultura, 2001): 287-324, colectanea esta resenhada neste

numero de Portuguese Literary & Cultural Studies por Lelia Pereira da Silva Nunes.

2 Sobre o regionalismo na obra de Aquilino Ribeiro, veja-se Henrique Almeida, Aquilino

Ribeiro e a Critical Ensaio sobre a obra aquiliniana e a sua recep(^ao critica (Lisboa: Edi^oes Asa,

1993). Nao conhe^o nenhuma obra de folego sobre o Regionalismo na literatura portuguesa.

^ Como e do conhecimento geral, o desejo da parte do Autor de criar uma literatura

regional remonta aos anos 20. Ou^amos Nemesio, em entrevista a Rebelo de Bettencourt (nota

6): “Nao temos literatura propriamente a(;oreana porque os nossos poetas e escritores estao fora

da alma a^oreana. A lingua com que trabalham a prosa e o verso e uma lingua cujos vocabulos

vem nos dicionarios mas que nao trazem a como(;ao do nosso povo. O nosso povo tern uma
sintaxe e expressoes proprias. Ora os poetas e escritores a^oreanos nao escrevem com o sentido

regional do vocabulo, com a sintaxe e a expressao populares. Dentro de um livro de versos de

qualquer poeta pode haver poesia, mas o povo, o nosso povo, nao esta dentro dele.” Um estudo

global das oralidades em Vitorino Nemesio teria de ter em conta, para alem do romance em
epi'grafe, um enorme corpus reponivA, em varios dos seus aspectos, a tradicoes orais. Essas obras

incluiriam, entre outras, Eesta Redonda e Poemas Brasileiros-, na prosa de fic^ao Pa(;o do Milhafre,

O Misterio do Paco do Milhafre; e, na cronica, O Corsdrio das Ilhas.

^ Esta terminologia segue, so em parte, a terminologia proposta por Gerard Genette, em
Paratexts: Thresholds of Interpretation, trans. Jane E. Lewin, forword Richard Macksey

(Cambridge and New York: Cambridge UP, 1987) 55-103.

Na edi^ao que estou a usar, Man Tempo no Canal, Obras Completas de Vitorino Nemmo,
vol.VIII, introd. Jose Martins Garcia (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999), sao

cinco as epigrafes: uma, tirada de Instructions to Captains ofSteamers Calling for Coal, Provisions

or Repairs; outra, de Charts of the Anchorage and Breakwater of Horta and Eayal Channel; a

terceira, do romance de Herman Melville Moby Dick; a quarta, das Memoires D’outre-tombe, de

Chateaubriand; e a quinta, do li^•ro e viagens de Raiil Brandao, As Ilhas Desconhecidas.

^1 No prolongamento da passagem aqui referida, existe uma justaposi(;ao, de longo alcance

metaforido e ideologico no romance, entre a condicao do solitario equinoderme e da mulher

socioeconomica e sexualmente explorada: “Mas aquele desesperado apetite de solidao e de

lundura do pobre equinoderme atingia vertigens maiores: vivia as vezes a mais de 4000 bra(;as

de agua salgada do rasto das baleias que borrifam os ceus de agua e sangue, na esteira dos

paquetes iluminados de vante a re, em cujos recantos de coberta, mergulhados numa sombra

propkia, mulheres vindas da America recebem o beijo tenebroso de um homem qualquer que

as submete. Pobre estrelinha seca das solidoes do fundo, a Cucumaria dos Abismos ...” (182-

183).

^2 Para um estudo de alguns dos valores simbolicos da serpente, veja-se Francisco Cota

Fagundes, “A Peste e Outros ‘Macrobios’ em Mau Tempo no Canal," Desta e da Outra Margem do

Atldntico: estudos de literatura acoriana e da diaspora (Lisboa: Edicdes Salamandra, 2003) 53-107.

13 Nemesio, como e sabido, tern um poema, publicado em 1936, inspirado pela

programatica composi(;ao debussyniana, precisamente intirulado “La Cathedrale Engloutie.”

Veja-se, a respeito desse poema, o ensaio devVitonio M. B. Machado Pires, incluido neste volume.
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Alias, parecc ser com ironia que o narrador ncmcsiano paratraseia o conteudo da carta

qiie Manuel Bana leva a Margarida. Notar a enfase no isolamento (em que o convento tornado

quarrel desempenha um papel metaforico signiHcativo), na abstrac9ao que htz Joao Ciarcia

retroceder a epocas distanciadas da realidade em que ele c Margarida estao (cstariam!)

integrados. Embora o proposito de Joao Garcia scja aproximar-se de Margarida, na verdade o

conteudo da carta traduz todo um desejo, consciente ou inconsciente da parte dele, de nao so

se afiistar dela mas de se afastar, inclusivamente, da vida. O conteudo da carta—e que Nemesio

tenha optado por fazer com que o seu narrador parafraseie o conteudo da carta constittii um
golpe de genio, pois introduz uma distancia enorme entre os dcsejos conscientes de Joao Garcia

e os sens possiVeis desejos inconscicntes—prcsta-se, inclusivamente, a ser lido como um desejo

de subtrac^ao a realidade, a vida, um desejo de auto-nulifica^ao, de morte. Aqui temos, de facto,

um Joao Garcia a caminho de converter o amor num mito: “Joao Garcia subiu ao quarto; tirou

papel. Sentir aquele homem a espera era ter a certeza da cumplicidade do destino naquele meio

de dizer enfim tudo a Margarida, com o calor do seu cora^ao escondido e a isen^ao de uma

distancia imposta por puro acaso, naquele isolamento que o exaltava como se estivesse investido

numa missao misteriosa. Natjuele convento agora reduzido a quarrel ao alto da cidade, defronte

do Pico arroxeado das nuvens do mar ao entarciecer, sentia-se na posse de uma for^a que vinha

do fundo dos tempos, quando as ilhas nao tinham ainda sinal de nada humano: escritorios,

chapeus de coco, pianos ouvidos la para dentro das casas nas travessas cheias de erva, e esta

inquieta^ao sem nome das mulherzinhas do campo sem bravos que ‘Iho’ ganhassem, das

raparigas da cidade amortalhadas nas mantilhas e desviadas dos caminhos que requerem nudez

e verdade. E foi pouco mais ou menos o que pos na carta que estendeu da janela a Manuel

Bana” (139).

Um exemplo seria a leitura, por parte da personagem Diogo Dulmo, de excertos dum
livro sobre agriculttira. The Compleat Farmer (Cap. XIX: 185), passagem essa que evoca um
ambiente bucolico, conducente a um restauro de paz e carinho entre Diogo e a filha Margarida,

um dos poucos momentos de ternura entre ambos, senao mesmo o unico no romance.

Vejam-se, para tratamentos diferentes mas coincidentes no que ao Fausto de Gounoud

se refere, Paul A. M. Pinto e Judith A. Pinto, “Music as Narrative in E^a de Queiros’s O Primo

BasUioT Hispdnial?) (1990): 50-65; e Fatima Freitas Morna, “Em Busca do Romance Absoluto

Acerca de O Primo Basilio de E^a de Queiros,” Hispania 74 (1991): 519-525.

'2 Veja-se o meu ensaio, ja referido na nota 12.

Eis a passagem, ocorrida no inkio do Capi'tulo XXXVII: “Nao se pode escrever dos

Azores (apetece dizer, a moda de Camilo, como os leitores viram pelos precedentes capitulos...)

[...]” (325).

^2 Refiro-me a cena, no Capi'tulo I, quando Margarida se relere a Angelo Garcia, a primeira

vez em que o leitor se apercebe das inimizades entre as duas fami'lias: “A recorda^ao do maricas

acordava nela a soberba dos Clarks, aquele sentimento maciijo, enjoado e um pouco ci'nico, que

contribin'ra para correr Januario Garcia do escritorio da casa Clark & Sons e envolvia a fami'lia

Garcia num desdem mais snob do que odiento” (37).

Veja-se, para uma perspectiva diferente da minha, o ensaio de Jose Martins Garcia, “O
‘Drama Camiliano’ de Vitorino Nemesio,” Coloqiiio/Letras 119 (1991): 136-143.

Veja-se Vasco Pereira da Costa, “Lendo-se o tragico em ‘Mau Tempo no Canal,’”

Conhecimento dos Azores atraves da literature: Comunicagdes apresentadas na IXsemana de estudos

dos Azores (Angra do Heroi'smo: Instituto A^oriano de Cultura, 1988) 15-137.

Veja-se O Misterio do Paqo do Milhafi-e, Pago do Milhafre, O Misterio do Pago do Milhafre,

Obras Completas de Vitorino Nemesio, vol. VII, introd. e fixa^ao do texto de Urbano Bettencourt

(Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002) 159.

Veja-se “Genoveva de Barbante,” Nem Toda a Noite a Vida. Obras Completas, vol. II-



108 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES

Pocsia, prcfacio, organ i/ac^'ao c fixa^ao clc tcxto dc I'dtima IVcitas Morna (Lisboa: Imprensa

Nadonal-Casa da Mocda, 1989) 138-139.

Discuto a importancia dcstc micro-intcrtcxto, a paginas 91-93, no cnsaio refcrido na

nota 1 2.

Lscrcvc Nemcsio, no Hni do (^apitulo XXXV, dc Man Tempo no Canal: “[Roberto II] Era

casado com Rosalia ou Susana, Hlha dc Berengario da Proven^a; c, apesar de muito temente a

Dcus, repndiara-a para sc ligar a Berta dc Borgonha, sua prima carnal. () papa cxcomungara-o:

sc entrasse nunia igreja, era cnxotado como um cao” (314).

No cnsaio “A Pcstc c Outros ‘Macrobios’ cm Man Tempo no CanaT tambem desenvolvo

a noCj'ao dc Roberto C'lark como bode expiatorio.

C]omo c sabido, esses versos sao iima tradu(;ao de versos dum poema dc La Voyelle

Promise. Veja-se o cnsaio de Antonio M. B. Machado Pires, incluido nestc volume.

Assim inicia NemcAio a narra^ao da tragedia da Ur/.elina, reportando-a a leituras da

protagonista: “Margarida Icmbrava-se de ter encontrado um dia no Grand, ente os papeis do

tempo do avd Roberto velho, um numero amarelado das New-York Philosophical Transactions,

de 1815, cm que o c(5nsul da AmcAica no baial, John Bass Dabney, narrava ao presidente

Madison os estragos do cataclismo” (281).

“Sonhei c]ue Vossa Ex. as cram (lores e eu era a borboleta ...” (88).

Apud H. P. Clive, Pierre Loiiys (1870-1925): a biography (Oxford: Clarendon Press,

1978) 110-112. Para uma edigao dos poemas de Louys, veja-se Les chansons de Bilitis;

Pervigilium mortis: avec divers texts inedits (Paris: Callimard, 1990).

Para Hns deste cnsaio, nao importa destrinCj'ar se as tradi^(5es orais c}ue Nemesio

Hccionalmente e ensaisticamente atribui aos ac^'orianos sao tipicas dos Azores ou provem, em
ultima analise, do Continente, embora alteradas pelo isolamento ou insularidade e por

circLinstancias histdricas e culturais.

O estudo das estorias embutidas em Man Teynpo no Canal nao e um tema virgem. A ele,

embora duma perspectiva diferente, dcdicou Adelaide Batista um ensaio esclarecedor. Embora,

no meu estudo em prepara^ao, eu me refira a algumas das ynises eyy abyyne por Adelaide

Batista, o meu loco privilegiara o enraizamento dessas e doutras estorias embutidas num
conceito amplo de oralidade. Veja-se Adelaide Batista, ''Man teynpo no Canal, ou ‘a luz

intermitente,’” hisulayia 50-1 (1994): 7-21. No que diz respeito a oralidade propriamente dita,

o unico estudo que conhe^o, serio e profundo dentro dos parametros que se impos, e o de Paulo

Meneses, " O Misterio do Paiyo do Milhafir, uma poetica da oralidade?,” orgs. Antonio Manuel

Machado Pires, et al, Neynesio Vinte Anos Depois (Lisboa-Ponta Delgada: Edi(j6es Cosmos e

Seminario Internacional de Estudos Nemesianos, 1998) 405-416.

Os termos “restrospectivo” e “prospectivo” reportam-se celebre obra de Dallenbach.

Sobre o conceito e fun^ao das estorias embutidas, umas das suas particulates (undoes, a de mis

eri abyme, vejam-se, para alem dos conhecidissimos textos de Cerard Cenette, Lucien

Dallenbach, The Mirror in the Text, trans. Jeremy Whiteley with Emma Hughes (Chicago: The

University of Chicago Press, 1977), um texto classico e muito completo sobre mises en abyme,

mas empregando uma terminologia desencorajadoramente densa; Mieke Bal, Narratology:

Introductioyi to the Theory of Narrative, trans. Christine van Boheemen (Toronto, Buffalo,

London: University of Toronto Press, 1985); e William Nelles, Trameworks: Narrative Levels

and Embedded Narrative (New York: Peter Lang, 1997). A terminologia que usarei no estudo

em prepara<;ao sera o mais transparente possivel.
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