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Abstract. This essay focuses on the themes of exclusion, isolation and

madness present in Jiilio Cesar Machado’s work. The porous division

between the space of exclusion or isolation and that of “integration” of

i people suffering with marked personality disorders or social disturbances

orients this reading, a distinction reflected in the bipartite structure of the

text itself. Drawing from Foucault’s work in this area, prominently along

the lines of division, exclusion and purification, this essay discusses the

shady crossover between madness, religious or mystical beliefs,

communicative disorders, and language and cognitive disturbances.

A pratica do folhetim, que a segunda metade do seculo XIX ve expandir-se de

forma quase exponencial em Portugal, constitui sem diivida um outro lugar

para apreender outras faces do seculo XIX. i O seu caracter potencialmente

efemero e episodico, a sua aceitagao do fragmentario e do heteroclito, bem

como a sua menor submissao aos generos literariamente considerados como

padrao, e por isso mais fortemente sujeitos a um preceituario canonico,

permitem o aparecimento de inumeras narrativas soltas, apontamentos de

viagem, impressoes pessoais (de caracter alias tambem heterogeneo, em que a

notagao humoristica se combina com o breve apontamento de natureza

1
sociologica) em que justamente os autores demonstram um nitido maior a-

vontade relativamente as formas mais centrais do canone. Nao custara por
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exemplo recordar, o qLie nem sempre e tido em considera^ao, que as Viagens

na minha terra come^am justamente a ser publicadas, em 1843, sob a forma

de folhetim, e que isto talvez importe mais para o que elas propoem como

ideia de narrativa do que apenas o mero facto de terem tido uma publica^ao

periodica, na ocorrencia a Revista universal lisbonense, como seu suporte

primeiro.

Todos ou quase todos os escritores recorreram ao formato do folhetim, com

maior ou menor produtividade. Mas alguns nomes podem ser lembrados como

seus especiais cultores, com particular destaque para os de Antonio Pedro Lopes

de Mendoii(;a (1827-1865) e Julio Cesar Machado (1835-1890), cujas obras

impressas se encontram praticamente na sua totalidade impregnadas pela ideia

do que um folhetim pode ser: um contido espa^o grafico em rodape da

primeira pagina de uma publica^ao periodica, cuja total inexistencia de pre-

determina^ao tematica oferece um campo de experimenta^ao e significativa

liberdade literarias. O caso de Cesar Machado e a este respeito curiosissimo: ja

em Vida em Lisboa (1858) ensaiara um curioso desfile de personagens e

situa^oes tipicamente urbanas e lisboetas; e, mais tarde, tanto em Lisboa de

ontem como em Lisboa na rua, ou ainda em diversas narrativas de viagens,

retoma esse tipo de olhar, que em muitos aspectos anuncia a Lisboa que E^a ou

Cesario tratarao: na primeira, atraves da recria^ao humoristica do quotidiano

lisboeta das decadas de 1830 e 1840, com a recorda^ao de figuras tipicas (como

o sapateiro da escada, o coxo-ladrao, o soldado da guarda, mas tambem alguns

politicos e a sua ac^ao, alguns escritores e a sua obra) ou de episodios e situa^oes

(como a importancia de “nao ter tempo,” o papel do cafe, ou as pe^as do

Ginasio). Na segunda, o destaque vai para o coloquialismo muitas vezes

cruzado com a ironia e ate mesmo a parodia para apresentar tipos, situa^oes e

cenarios lisboetas, alvo de um olhar ao mesmo tempo satirico e documental: o

dia de Sao Martinho ou o Passeio Publico, a sopeira e o soldado, a preta da fava-

rica e os cantores ambulantes desfilam nesta obra que de algum modo retoma

uma tradi^ao que, embora com alguns exemplos anteriores sobretudo na poesia

do seculo XVIII, em particular Tolentino, nao tern recebido talvez a atengao

que poderia, no sentido de complexificar a nossa apreciagao crftica.

E pois neste contexto que gostaria de analisar aqui o caso a varios titulos

curioso, adentro mesmo da obra de Cesar Machado, do seu volume intitulado

Da loucura e das manias em Portugal (1872). Concebido inicialmente como

descri^ao do estado da situa^ao dos doentes internados no Hospital de

Rilhafoles, o texto de Cesar Machado cedo ultrapassa, como veremos, o
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estatuto de mero conjunto de artigos para passar a representar um curiosissimo

painel sobre “desvios da personalidade” e “disttirbios socials,” tanto os que dao

origem a internamentos como os que continuam a desenvolver-se no interior

do palco social, criando-se assim uma linha de alguma continuidade

(potencialmente amea^adora e desestabilizante, e a isto voltarei) que esbate as

segrega^oes obvias e tenta captar as razoes pessoais para os comportamentos

descritos. Assim, se surgem nesta obra doidos, idiotas e furiosos (segundo a

classifica^ao da epoca), temos tambem apontamentos extensos sobre sonhos e

sinas, engui^os e agouros, feiti<;os e encantos, sobre a “coisa ma” e sobre as

“mulheres de virtude.”

A propria estrutura da obra aponta para esta parti^ao: se o inicio todo ele

decorre em Rilhafoles, o lugar da exclusao, ocupando os capitulos I a IV, logo

os nove capitulos seguintes dao conta da sua extensao, daquilo a que

poderiamos referir-nos como a socializa<;ao do “desvio” e sua banaliza^ao, que

e tambem comunaliza^ao. E isto o que o proprio titulo sublinha, ao anunciar

que vai falar da loucura (Rilhafoles) mas tambem das manias em Portugal

—

e a narra^ao que de tais manias e feita acentua o caracter subtilmente

continuo entre fora e dentro: a frase inicial do capitulo V, que precisamente

inaugura o olhar sobre as manias que enxameiam a cena social, e “Tambem

os ha ca por fora!” (77),^ e na realidade aquilo que ocupara integralmente o

resto do texto e um preciso inventario, em cortejo que parece querer atingir

foros da quase universalidade que caracterizava as dan^as macabras medievais,

das manias mais insuspeitas que atingem todos os que andam “ca por fora.”

A obra de Cesar Machado e assim devedora do movimento, que Foucault

analisou em Histoire de la folie a Vage classiqued’ que conduz daquilo a que

chama o “grande fechamento” {le grand renfermement, que ocorre em meados

do seculo XVII, e que esta na origem da medicaliza^ao da loucura) ao

reconhecimento, ja em meados do seculo XIX, da existencia de fronteiras

porosas entre a loucura e a racionalidade: a banaliza^ao do desvio e a sua

socializa(;ao habitam assim o texto de Cesar Machado como consciencia

tragica (e aqui retomo ainda a distin^ao foucauldiana entre atitude tragica e

atitude critica face ao problema) dos canals simbolicos que nao permitem que

o gesto exclusive se tome definitive, e muito menos surja como garante

contra a irrup^ao das amea^as a racionalidade na vida “ca por fora.”

Dois exemplos parecem poder surgir como lugares-limite para esta

reflexao sem duvida alguma ameac^adora: um, o do evocado (mas

singularmente nao nomeado senao por antonomasia) Antonio Pedro Lopes
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de Mendon^a, “famoso e ilustre, o mestre do folhetim em Portugal” (64),

CLijo internamento e posterior morte constituiram caso que impressionou os

sens contemporaneos e em particular Cesar Machado. O outro, o de um
pequeno episodio passado com um sujeito que o director do hospital tinha

convidado a fazer uma visita—episodio que, pelas suas implica<;6es, interessa

aqui citar:

Depois, por acaso, perguntou ao Dr. Pulido como e que costumava fazer para

levar para ali os enfermos. O Dr. Pulido fixou-o com o olhar um pouco vago que

tinha, bem devem lembrar-se disto os que o conheceram—e que parecia de

alguma maneira ser o reflexo do olhar dos doentes, e respondeu:

- Nao CLista nada. Em sendo pessoas de certa classe, a familia pede-me para ir ve-

las, convidam-se a jantar, vem sem desconfian^a, e, tao depressa ca as apanho, em

elas querendo ir-se embora ja acham as portas fechadas.

O outro ouviu isto cobrindo-se de snores frios, e acudiu-lhe a ideia de que aquele

convite tambem fosse um la^o. A sobremesa puxou pelo relogio, pediu desculpa

de nao se poder demorar, levantou-se a pressa, despediu-se, e ao chegar ao patio

largoLi a correr. (45-46)

Estes dois exemplos (mas ha mais, como o do contmuo que recebe Cesar

Machado na sua visita, e que e ele mesmo um enfermo, mas capaz de fazer

inveja aos contmuos “de fora”...) acentuam precisamente a linha que julgo

subjazer a todas as reflexoes empreendidas por Cesar Machado nesta obra: a

de que o gesto que garante a partilha entre os dois espa^os, o do internamento

e o da cena social, e poroso e fragil, mais do que por vezes se julga. Assim, se

o continuo-enfermo da conta de que e possiVel a quern esta dentro agir pelo

menos com igual competencia ^ueles que estao fora, e a recorda<;ao de Lopes

de Mendon^a assegura da dificuldade em apartar o extra-ordinario do a-

normal, o episodio do sujeito que citei da conta de duvidas que podem assaltar

qualquer um, da auto-exclusao ao medo da loucura propria. A fronteira, pois,

ja se encontra esbatida em meados do seculo XIX, e a intensa medicaliza^ao de

que a loucura tinha sido alvo come9a a abrir as possibilidades de lugares de

passagem que naturalmente atestam outras tantas formas de ansiedade e

angustia.

Assim, aquilo de que Cesar Machado esta tambem a falar nesta obra e de

peculiares ritos de passagem pelos quais o gesto de exclusao, que Foucault

considera estabelecido a partir de meados do seculo XVII, e objecto de
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duvidas pertinazes e ansiosas, de que o Romantismo tambem se alimenta. O
grande fechamento que tern como objecto a loucura, e que Foucault

considera como herdeiro das leprosarias medievais e do que elas implicaram

como medo da morte, torna-se assim bem menos exclusivo e seguro do que

a partida parecia ser—de modo algum constituindo um garante para que a

partilha dos espa^os e a estabilidade das fronteiras que os separam sejam

consideradas como definitivas:

En fait le veritable heritage de la lepre [il hut le chercher] dans un phenomene

fort complexe, et que la medecine mettre bien longtemps a s’approprier.

Ce phenomene, c’est la folie. Mais il faudra un long moment de latence, prb de deux

siecles, pour que cette nouvelle hantise, qui succMe a la lepre dans les peurs seculaires,

suscite comme elle des reactions de partage, d’exclusion, de purification qui lui sont

pourtant apparentees d’une maniere evidente. Avant que la folie ne soit maitrisee, vers

le milieu du XYIIeme siecle, avant qu’on ressuscite, a sa faveur, de vieux rites, elle avait

ete liee, obstinement, a toutes les experiences majeures de la Renaissance. ( 1 8)

Partilha, exclusao e purifica^ao sao assim tres dos mecanismos que

Foucault considera centrals para a experiencia do grande fechamento que, a

partir do final da Idade Classica, cristalizara as rela^oes entre sociedade e

loucura, no Ocidente. E tambem desses tres mecanismos que o texto de Cesar

Machado fala, reflectindo sobre as formas pelas quais o hospital de Rilhafoles,

fundado em 1850 pelo Marechal Saldanha, e por isso ainda relativamente

novo enquanto experiencia de exclusao, permite construir uma partilha dos

territorios socio-simbolicos que sustentam a vida social e subjectiva dos

sujeitos. As fronteiras simbolicas, o medo que Ihes esta associado e a expulsao

social estao na raiz da reflexao por ele conduzida, que se detem alias sobre

inumeros casos de “loucura problematica” ou pelo menos nao manifesta, e

que por esse motivo se transformam em outros tantos elementos que

amea<;am a seguran^a da partilha e a possibilidade de purifica^ao. Esta

purificagao simbolica e alias intuida pelo proprio Cesar Machado, ao

estabelecer uma rela^ao bem clara entre tantas formas de desvios menores da

racionalidade socialmente aceite e a dimensao religiosa e mesmo mitica da

vida: por isso fala de agouros, superstiq:6es, feiti^os e encantamentos como

modos alternativos e benignos de viver, sem exclusao social, os efeitos de uma

racionalidade mais minada do que a partida muitos julgariam:
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Tern rodavia essas naturezas [dos supersticiosos] o que quer que seja de religiose.

Vao seguindo na vida como a Electra dos gregos, devota e severa, confiando as

cegas nos oraculos e submetendo-se sem murmurio as leis da fatalidade. Parecem-

Ihes legitimos os sacrifkios; - dir-se-ia que, como outrora, ouvem os deuses pedir-

Ihos; ofereceriam o pesco^o ao cutelo resignadamente, como holocausto

inevitavel, se o agoiro os avisasse. . . Os artistas principalmente—os que sao dignos

desre nome, os notaveis, os verdadeiros artistas—tern superstigoes indestrutiVeis e

muitas vezes os acontecimentos parecem mais tarde dar-lhes razao. (121-22)

Assim, e como se ve, a aproximacao entre a experiencia da loucura e a

experiencia mitico-religiosa conduz Cesar Machado ao delinear da figura do

artista como esse ser de excep^ao que representaria, no seio da interioridade

burguesa, a permanencia velada daquilo a que Foucault veio a chamar,

justamente, a “consciencia tragica” (e nao “cn'tica”) da loucura. No quadro

pois das porosidades que fazem cada vez mais da fronteira de exclusao uma

membrana atravessavel, a figura do artista converte-se no expoente daquilo

que Cesar Machado de outro modo considera cada vez mais banal e comum:

as manias em Portugal nao se restringem ^uilo que os muros de Rilhafoles

contem, e vao-se manifestando nos mais pequenos lugares do dia-a-dia de

grande parte da populacao, desde a crenca nas almas-penadas e nos

lobisomens ate aos sonhos ou, muito simplesmente a “coisa ma,” que expoe

na sua indiferenciacao semantica (“coisa”) o proprio facto de se desdobrar em

imimeras pregas do nosso quotidiano.

Cesar Machado fala assim daquilo que ele proprio designa como “o nadinha

impercepnVel que separa a razao da loucura” (45), em clara intuicao de alguns

dos procedimentos que alicercam a consciencia de que, neste terreno como

noutros, actuam mecanismos de perspectivismo e relativizacao historicos:

As vezes chega a parecer-nos que e natural tudo aquilo; que o ser como nos somos

e portar-se como nos portamos—e ser afectado, e ser pedante; que assim como na

natureza tanto ha sensiti^'as como ha cevada e centeio, assim deve haver nas

criaturas sentimentos complexos que a linguagem \oilgar nao poderia dar; que sao

eles quern tern juizo; melhor do que Jui'zo, talento: a finura, o guindado, a quinta

essencia do espi'rito; que em nos ha simplesmente mudanca de convencoes; que

eles estao mais perto do estado natural; que tudo vai da maneira de ver as cousas

e de as julgar; da opiniao dos homens e do genio e moda dos tempos [...]. (7-8)
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Assim, nao admira que, na narrativa de tudo quanto se passa dentro como

fora de Rilhafoles, o procedimento estruturante do texto de Cesar Machado

coincida com o da constru^ao de brevissimas historias em torno de tantos

OLitros episodios que de algum modo concretizam figuralmente, bem como

ficcionalmente, os de outro modo “casos” encontrados na sua visita ao hospital.

Fora como dentro, o texto constroi-se a partir da narra^ao de historias centradas

em torno de uma personagem principal, um caso concreto que e representado

atraves dos pormenores que sustentam uma historia pessoal, muitas vezes

recorrendo a uma ancoragem espacio-temporal e ate sociologica e escolhendo

verter-se sob o modo privilegiado de curtas cenas entrecortadas pela forma

dialogal: tudo procedimentos que visam, em ultima analise, trazer ate a uma

dimensao presente os casos narrados, recortando-os na sua configura^ao

concreta de episodios, e nao enquanto meros exemplos de categorias abstractas.

Trata-se aqui, muito especialmente, de apesar de tudo encontrar alguns

mecanismos de defesa para os perigos de tanto relativismo, que naturalmente

em ultima analise amea^aria as proprias condi^oes de exclusao pela qual os

hospicios passaram, a partir de meados do seculo XVII, a representar a

partilha social e sobretudo simbolica que as leprosarias tinham constituido

durante a Idade Media. Contra as Naves dos Loucos renascentistas, que

punham os seus habitantes a atravessar o mundo e a percorrer as terras,

passando de lugar em lugar, sem poiso estatico, os hospkios do final da Idade

Classica oferecem por esses rituals de exclusao, que coincidem com

procedimentos evidentes de purifica^ao social, a imagem de alguma

seguran^a e coesao na racionalidade de que e feita o tecido social, afastando

para as suas margens formas de razao alternativas cuja deforma^ao ou

distancia nem sempre sao, entretanto, suficientemente claras.

E sobre esses rituals, e as razoes que Ihes subjazem, que Julio Cesar Machado

se interroga neste texto, tentando encontrar, apesar de tudo, um garante que

assegure que o ruido da entropia encontrado no hospfcio de Rilhafoles pode

em ultima analise retroagir, criando algum tipo de certeza quanto a

substancia racional da comunica^ao humana. E por esta razao sem grande

surpresa que o vemos sobretudo preocupado com a descri^ao e analise dos

diversos fenomenos que, na area da comunica^ao interpessoal e, mais

particularmente, na area da linguagem articulada, podem sugerir que a

racionalidade exterior a Rilhafoles se exprime atraves de formas

diferenciaveis, apesar de tudo, das que se encontram dentro dos muros do

hospfcio. Isto significa que se trata de um problema radicando na zona da
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comunica(;ao discursiva e por isso simbolica do humano, que encontra na

linguagem as manifesta^oes ultimas do garante da identidade e da

consciencia: por isso, a descrigao e analise que faz dos varios casos preocupa-

se com a narra^ao de fenomenos de altera^ao do discurso, que vao da nota^ao

de mutismos impenetraveis ate a fenomenos como os neologismos, a ecolalia

(repeti^ao por eco), a palilalia (repeti^ao compulsiva n vezes) ou a palinfrasia

(repeti9ao de palavras ou frases). Quando a duvida surge, sobre as razoes

substanciais que permitem escorar os muros simbolicos de hospicios como os

de Rilhafoles, Julio Cesar Machado parece apesar de tudo encontrar, nos

disturbios da discursividade linguistica, algum tipo de justifica^ao que

sustente as distin^oes entre o que esta fora e o que esta dentro daqueles

muros.

O exemplo a meu ver mais tocante e pungente desta reflexao, encontro-o

na descrigao de um caso em que aparentemente nada ha, nas manifesta9oes

exteriores de uma rapariga, que justifique a sua reclusao em Rilhafoles. E,

porque esse e sem duvida um caso amea^ador da partilha, Cesar Machado

apesar de tudo encontra, mais uma vez em formas de linguagem

“estranhadas,” algum tipo de razao para o explicar. Porque a menina fala bem,

e acertadamente, como diz, e sem qualquer manifesta^ao de razao

perturbada, ele transcreve-nos um poema (porque a pobre menina tinha “a

mania de fazer versos”) que, sem ulteriores raz5es, podera atestar a sua

perturbagao. Estamos em 1872 , e as experiencias das vanguardas

novecentistas nao aconteceram ainda. Mas hoje nos, que ja as conhecemos, e

que as pudemos ja ler, podemos tambem ler neste episodio algo diferente de

uma razao alienada, manifestando-se em formas discursivas perturbadas:

Uma menina, que deve ter vinte anos, aparece a porta de um quarto onde estao

algumas mais tranquilas a costurar e a fazer crochet. Olha para mim fixamente e

como esperando que eu Ihe fale. O director vendo isso, pergunta-lhe se me conhece.

- Parece-me que conheco, responde ela.

O director diz-lhe o meu nome.

- E isso mesmo; ja vi o retrato num livro [...]. A pobre menina tern um parecer

agradavel; nao alegre, mas suave e resignado. As poucas coisas que disse ao director

nada tinham de tresvariado nem de demente; o aspecto mesmo e natural, assim no

olhar como nos modos. Tern por entretenimento a mania de fazer versos, e cedeu-

me uns que estava compondo e que Ihe pedi; sao versos certos, eufonicos, mas em

que nao se percebe nunca a ideia e em que as palavras baralham tudo:
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Amei, infanta e leda como a aurora

Dos sonhos desse infante adormecido;

Ao rei o ten gemido, o teu trovar,

Ao trono o teu sondar encanecido.

Harpejo d’alma, lhana, feiticeira,

Gotejo em teu rolar mil alegrias,

E colho em cada nota que desfiro

Insonias do porvir, crueis magias (32 -35 )

Jiilio Cesar Machado encontra nestes versos, que transcreve e nao comenta,

um aparente sossego relativamente as razoes que terao levado ao internamento

da sua aurora. Nos, que ja lemos Gomes Leal, ou o Fernando Pessoa por

exemplo de “Abdica^ao,” ou Mario de Sa-Carneiro, ou ainda Camilo

Pessanha (lembro apenas “Quando?”), ou ate mesmo Angelo de Lima, que

pode ser resgatado, podemos encontrar neste poema uma serie de

caracten'sticas que configuram, claramente, um ar de familia para o qual o

Simbolismo e suas decorrencias abriram os caminhos da modernidade: o

imaginario medievalizante subtilmente tecido de uma substancia onirica que

com ele se confunde, tornando-o uma das imagens possiVeis do inatingivel, o

Id'bas que persegue todos os que vieram depois de Baudelaire; o contraste

entre um passado centrado em torno do predicado que abre o poema, “amei,”

e o futuro apenas indiciado pelo tom deceptivo implicado pela expressao

“insonias do porvir”; o recurso a uma atmosfera carregada de nota^oes

sensoriais, em particular auditivas (“gemido,” “trovar,” “harpejo,” “nota,”

“desfiro”), para construir um ambiente carregado de uma experiencia

simultaneamente concreta e nostalgica, em que a aura medievalizante e, no

fundo, uma outra forma de declinar o exotismo (e este por sua vez e, desde o

seculo XVIII, um nec plus ultra da manifesta^ao de um desejo que, por ser

inatingivel, se torna apenas sinalizavel); a aparentemente serena forma

classica, em que a quadra de rima cruzada e branca se configura atraves do

recurso, sem excep9ao, ao decassilabo heroico, de acento na 6^ e 10^ silabas,

com o 1° hemistiquio a apresentar uma cesura interna tambem ela

praticamente sem altera(;ao; a constru^ao de uma atmosfera brumosa e

intersticial, “entre sono e sonho,” como viria mais tarde a dizer Fernando

Pessoa, de situa^ao no “entre” ou no “quasi” que viria a atormentar Sa-

Carneiro, ou de inalcan^avel aspira<;ao a passados e futuros sempre fora do
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alcance do presence, como Pessanha saberia; Finalmente, a iniludivel

represen ta(;ao de uma figura^ao feminina que se vai cada vez mais fazendo

ouvir na pessoa, tomando para si os mesmos lugares de ansiedade e

fragiliza^ao de que o discurso no masculino tambem se ia socorrendo. .

.

Todos estes aspectos nos os podemos ler, e reconhecer de forma tensa, nestas

duas quadras (as unicas!) que nos foi dado conhecer desta personagem.

Quantos outros poemas, a epoca incompreensiveis, teria ela escrito, para nos

podermos hoje compreender?

A leitura desta obra de Julio Cesar Machado permite-me pois sobretudo

assinalar um tipo muito especial de ansiedade associada a exclusao social,

visto que o caso que acima analiso corresponde a apenas um (embora como

disse o mais pungente) daqueles em que e a questao sobre as formas de ler e

as dificuldades em interpretar que surge como curiosa manifesta^ao de uma

razao perturbada. A exclusao social reveste assim, e curiosamente, formas

poeticas: porque apenas esta poesia e oferecida como factor garantindo um

motivo substantivo para o internamento da sua autora, a literatura encontra-

se tocada pelo poder de uma linguagem que participa dos mecanismos de

partilha, exclusao e purificagao referidos por Foucault. Este poema para nos

anonimo e aos olhos de Cesar Machado um sinal de algo que atesta o

distiirbio de uma linguagem e, por essa razao, de uma consciencia. E por isso

a sua autora, que veio antes do que a sua escrita permite adivinhar, “nao e ela

nem e a outra,” parafraseando o verso de sabor gnomico de Sa-Carneiro: ela

e, verdadeiramente, “qualquer coisa de intermedio.”

Ha os que vem depois, os que vem demasiado tarde (sao os filhos

atrasados das varias Revolu^oes, da Francesa a de 1848), os que se encontram

historicamente desadequados porque o tempo deles aconteceu antes de eles

terem nascido. Mas ha tambem aqueles que surgem antes do seu proprio

tempo, que se limitam a intuir e balbuciar: a estes costumamos muitas vezes

referir-nos como sendo “de transi^ao” (como se cada tempo historico nao

fosse, substantivamente, isso mesmo, transigao). Esta autora, como outros,

pertencem a esse tempo intermedio a que so o olhar historico, que hoje e o

nosso, permite dar um nome. Ela pertence ao mais puro momento historico,

que e a anacronia, momento em que vibram as dissonancias temporais e se

torna por isso mesmo mais audivel o ruido da historia.
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Notas

^ Ch Ernesto Rodrigues, Mdgico folhetim. Literatura e jornalismo em Portugal, Lisboa,

Non'cias, 1998.

^ Julio Cesar Machado, Da loucura e das manias em Portugal (Lisboa, Livraria de A. M.

Pereira, 1871). Todas as cita^oes serao feitas a partir desta edi^ao.

^ Michel Foucault, Histoire de la folk a Page classique (Paris, Gallimard, 1976).
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