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We are the books of our ancestors; were their copyright.

Nelida Pinon

He who travels will be distinctive simply by the virtue of the

act of travel itself.

Mary W. Helms

No romance A Republica dos Sonhos publicado em 1984, a escritora Nelida

Pinon intercala e mescla as no^oes de universal e de particular de tal modo

que fica impossivel a articula^ao de um sem o outro. A inexistencia de

departamentos estanques, de claras linhas divisorias, da voz a um discurso

que tenta justamente procurar outras formas de representatividade fora das

esferas normais de atua^ao. Se numa primeira instancia o texto parece seguir

moldes tradicionais de narra^ao, essas no 9oes sao logo renegociadas pelo

leitor, ao perceber que a aparencia tradicional e harmonica do texto e justa-

mente mais uma maneira de tematizar as profundas divergences normal-

mente ocultas que existem nos alicerces da sociedade brasileira. Essa especie

de paradoxo percorre o texto tanto ao rn'vel formal da narrativa quanto ao

nivel tematico. Demonstraremos como a escritora Nelida Pinon, atraves da

composi^ao da narrativa, onde se intercalam as esferas publicas e privadas a

varios niveis, e da articula^ao da personagem Breta como experiencia viva do

indivfduo moderno que vive nos intersticios dos espa^os, nas entre fron-

teiras dos paises, questiona as no^oes tradicionais de como fazer historia.

Este romance e um questionamento da Historia com “H” maiusculo e uma

aglomera^ao das milhares de historias dos indivfduos que compoem a voz

duma na^ao, mas que geralmente nao fazem parte das narrativas que con-

tem apenas uma visao historica. O processo de inclusao no romance nao so



68 PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 1

de varias vozes, mas tambem de varios discursos, liga-se a um projeto pos-

mo-dernista da critica universal, e ao mesmo tempo esses tons universais

nao diminuem as preocupa^oes de carater decididamente nacional, pois em

A Republica dos Sonhos Pinon perturba o pensamento monolitico ao colocar

em questao os alicerces miticos da sociedade brasileira e ao promover uma

reavalia^ao da historia passada e presente.

O texto narra dialogicamente a historia de um imigrante galego,

Madruga, que chega ao Brasil em 1913, e simultaneamente a Historia do

Brasil nao so contemporanea, mas tambem do seculo dezenove. As historias

nao podem ser vistas separadamente e sao contadas justamente durante a

semana da morte de Eulalia (como em As I Lay Dying, de Faulkner), esposa

de Madruga, mae e avo do cla. E neste ‘momento’ que toda a familia, seus

amigos, agregados, conhecidos e empregados recriam e dao as suas versoes

da Historia por meio de dois narradores na primeira pessoa, Madruga e sua

neta, Breta, e um narrador omnisciente.

Apesar das proposes epicas do romance, cujas 761 paginas compoem

uma narrativa nao cronologica que percorre o seculo vinte e mergulha no

seculo dezenove, seria dificil conter A Republica dos Sonhos dentro duma

defini^ao de romance epico/realista como, por exemplo, os romances de

Tolstoy, Guerra e Paz e Anna Karenina. 1 Estes romances colocam os indivi-

duos como estando praticamente destinados a levar uma vida orientada

pelas conven^oes sociais, sendo que a Historia paira sobre eles e nao em con-

jun^ao com eles. Isso nao minimiza a narrativa Tolstoiana, pois “it is per-

haps the greatest achievement of such a novel as War and Peace that here a

multitude of people are seen both from the inside and the outside, and

because of this acquire so intense a life” (Roy Pascal 177). E verdade que os

personagens de Guerra e Paz e Anna Karenina sao arquitetonicamente

esculpidos pela mao do autor, e que a sua cria^ao artistica satisfaz tanto pelas

grandes questoes morais quanto pelas minucias. Mesmo assim falta o “sub-

jective view [which] has a profound truth in it, and for this reason novelists

have often adopted the First-person narrative” (Pascal 177). O que ocorre

em A Republica dos Sonhos e uma mistura de narrativas que permite tanto

esse tom subjetivo e pessoal e, por isso mesmo, de uma honestidade intrinse-

ca, como esse olho, digamos, mais objetivo do narrador omnisciente. Para

Horacio Costa, entretanto, A Republica dos Sonhos representaria uma rup-

tura da escritora com sua escrita de ate entao, e esse romance seguiria muito

mais o primeiro modelo, ja que “ao nivel da organiza^ao interna esta nova
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fase [de Nelida] parece ser muito mai debitaria do modo realista e canonico

da expressao literaria” (Costa 6). 3 Horacio Costa percebe que A Republica

dos Sonhos e “um livro tematicamente audaz” (2) e que “a literatura brasileira

e parca destes relatos que tematize[m] a transplanta^ao cultural do elemento

imigrante da vida brasileira” (1), mas ele argumenta que, apesar da audacia,

A Republica dos Sonhos tem “a nfvel da palavra, uma tendencia mimetico-

realista” e que faz “uma concessao estrutural ao ‘canon’ masculino e logocen-

trico” (12). A Republica dos Sonhos tem tra^os epicos e tons realistas devido

aos temas, mas essas semelhan^as tematicas sao expressas na esfera dum dis-

curso que tem tendencias pos-modernistas, como a discussao do papel do

artista nao so na sociedade mas tambem no texto; a alternancia entre nar-

radores e tambem entre o uso da primeira e terceira pessoas; a inser^ao de

varios tipos de relato como, por exemplo, o diario; a inclusao da parte igno-

rada da popula9ao brasileira (imigrantes mal sucedidos, negros, etc.), uma

caracteristica que marca a heterogeneidade/diferen^a do texto; e, por fim, a

percep^ao de que por mais que se tente contar a historia, ela sera sempre

uma versao dos fatos inevitavelmente marcada pelo ponto de vista do nar-

rador/autor, sendo este omnisciente ou nao.4

Proporiamos neste ponto que A Republica dos Sonhos habita um espa^o

na literatura que Alan Wilde definiu como “midfiction”:

a kind of fiction that rejects equally the oppositional extremes of realism on the

one hand and a world-denying reflexivity on the other, and that in vites us

instead to perceive the moral, as well as epistemological perplexities of inhabiting

and coming to terms with a world that is itself ontologically contingent and

problematic. 5 (4)

A dificuldade que encontramos em definir A Republica dos Sonhos num reg-

isto teorico ou num movimento literario especifico deve-se justamente ao

fato do romance transitar entre varias correntes literarias sem necessaria-

mente se apegar a nenhuma, e por ser acima de tudo a nega^ao de formas

absolutas de ver e representar o mundo. Vemos entao que a narrativa inter-

calada, solta e descompassada, faz ressaltar os temas do romance, pois

demonstra a propria transitoriedade e complexidade da vida.

Voltando a discussao sobre as sugestoes de Horacio Costa acerca d’Af

Republica dos Sonhos e do seu debito ao romance realista, faremos mais uma

observa^ao a partir deste comentario pertinente sobre o texto naturalista que
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na sua pretensao de retratar com objetividade uma realidade nacional, contribui

para o ocultamento da dependencia e da falta de identidade proprias ao Brasil.

Pressupoe que existe uma realidade una, coesa e autonoma que deve captar inte-

gralmente. Nao deixa que transpare^am as descontinuidades e os influxos exter-

nos que fraturam tal unidade. (Flora Siissekind 39)

Tanto ao nivel formal quanto ao nivel tematico, A Republics, dos Sonhos com-

bate qualquer possibilidade de representa^ao do todo (que Wilde coloca

como uma das caracteristicas do ‘midfiction’). O eixo motriz do romance esta

justamente em demonstrar que a Historia nunca pode ser uma Historia

unica, mas sim uma amalgama das historias, sendo estas fragmentadas e sub-

jetivas. Alem disso, o que se denomina Historia universal, muitas vezes nao e

a expressao de um povo, mas a parte mfima da na9ao. Em A Republica dos

Sonhos, Pinon tenta combater esse enfoque atraves de duas estrategias: i) con-

tando a historia de uma maneira lacunar onde o leitor tern que preencher, ou

melhor, questionar os espa^os vazios, e ii) recorrendo a rotatividade de nar-

radores que geralmente nao fazem parte do discurso historico de uma na^ao:

a voz do imigrante e a voz da mulher.

Este romance, demonstrando a estreita rela^ao entre a historia e o univer-

so particular, tambem tern suas raizes na historia da escritora. O “cunho auto-

biografico” do texto, segundo as palavras de Nelson H. Vieira, provem do fato

da propria Nelida Pinon ser neta de um imigrante galego. 6 Alias, podemos ver

essa conexao com a Galiza tanto a nivel autobiografico quanto a nivel da cri-

a9ao literaria, como uma semente que impregnou a propria palavra da escrito-

ra, pois o portugues originou do galaico-portugues e de toda uma tradi^ao

oral sobre a qual e feita constante referenda no texto. Alem dessa dimensao

autobiografica, existe o que Naomi Hoki Moniz denominou “(auto)biografia

coletiva.”7 A dimensao do coletivo, de sabor universal e ao mesmo tempo

individual dessa historia, tern a dupla fun^ao de “narrar a existencia do eu no

mundo: particularizadora, de um lado, na medida em que destaca o indivi-

duo e seus casos; mas, de outro, generalizadora, porque e simultaneamente

descri^ao de lugar e biografia de grupo” (Antonio Candido 57). O que existe,

entao, sao camadas de historias envoltas umas nas outras e entrela^adas. As

inter-rela<;6es da familia de Madruga indicam o grau de conexao das historias,

pois mesmo se um membro rejeita (ou e rejeitado) a familia isso nao diminui

o impacto que sua biografia pessoal tern sobre o grupo e vice-versa. Cada

membro da familia e um representante da face, ou melhor, da combina^ao
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das muitas faces do coletivo. Madruga e Venancio representam dois polos da

visao do imigrante; Odete, o Brasil-escravocrata; Esperan^a, a mulher em

busca da liberdade e igualdade; Antonia, a submissao da mulher aos moldes

tradicionais. Por outras palavras, as experiences individuals e coletivas

refletem e repercutem umas nas outras, uma vez que existe uma rede de

relates que se estende entre os individuos, e isso nao esta limitado aqueles

que freqiientam as mesmas esferas, mas a todos os membros de uma

sociedade. A uniao do particular e do universal em A Republica dos Sonhos e

essencial, pois desmistifica a no<;ao de que sao esferas autonomas de atua^ao.

A narrativa d’A Republica dos Sonhos tambem protesta contra formas

tradicionais de narrar a Historia. Em primeiro lugar, temos a escritora,

Pinon, escrevendo um romance em tons historicos, e na narrativa temos uma

outra mulher, Breta, que escrevera a estoria/historia das historias. Como
Gregory McNab afirma, “e significativo o fato de que seja uma voz de mulher

a que estara mais preparada para testemunhar a Historia” (52), porque a

Historia e tradicionalmente contada por homens e a respeito de homens, e

nao homens comuns, mas as elites, enfim, a pequena minoria dominadora.

Pinon inverte esse processo ao colocar Breta como escritora, e tambem ao

nao contar as historias dos grandes homens, mas daqueles que chegaram as

margens do Brasil desfalcados de tudo, excepto dos seus sonhos. O diario de

Venancio, por exemplo, nao e gratuito, mas um estilete na nossa memoria

para nao so nos lembrarmos das nossas raizes, mas de como as relates colo-

nials ainda persistem. Por outras palavras, Pinon escolhe para personagens do

seu romance/historia aqueles que geralmente foram excluidos da Historia,

designadamente os imigrantes, as mulheres, os ciganos, o soldado Claudio,

de origem portuguesa e que participara na Segunda Guerra Mundial, as fi-

guras do mundo subterraneo como, por exemplo, Zico, os negros e os tortu-

rados politicos.

Incidindo no papel das mulheres no processo da narrativa, e numa entre-

vista concedida em 1982, portanto, dois anos antes da publica^ao d’A

Republica dos Sonhos, Pinon referiu-se a forma como as mulheres podem e

devem “contaminar a linguagem.” Segundo as suas palavras, uma das

maneiras de alcazar tal objetivo seria

through consciousness and experience. That’s how a young woman can see what

to do with her own life. She has to suffer domination in order to change. She has

to be hurt-offended, somehow, to feel almost morally strangled. Then she will
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know what to do with her own life, how to fight for her own interest and direc-

tion. I can t trans-mit all my life experience to someone; she has to experience it

herself in a dynamic process, a reevaluation of life, of reality. (Castro-Klaren 79)

Talvez as tres gera^oes de mulheres neste romance sejam a manisfesta^ao

concreta e arustica desta busca da contamina^o da linguagem, que culmi-

nara na voz de Breta. Eulalia seria o momento pre-consciente, digamos (em

rela<;ao a liberta^ao da mulher), pois ela vive num mundo rmstico, num uni-

verso paralelo onde as relates humanas do mundo estao subordinadas as

espirituais. Esperan^a representaria a tomada de consciencia das trans-

gressoes diarias feitas contra ela pela sociedade e o comedo da luta, inacabada

por sua morte prematura. Breta figuraria a emergencia dessa tomada de con-

sciencia inicial e a procura da identifica^ao dos proprios caminhos a serem

percorridos num universo multifacetado. Ao inves de Breta se subordinar a

outros discursos, e ela quern ira fazer parte da constru^ao dos novos discur-

sos nos quais ela sera tambem um ponto de referenda.

Alem da importancia que a voz marginalizada das mulheres tern na cria-

£ao de um espa^o que se insere no campo das indaga9oes historicas, ainda

acrescentamos o fato dessa voz fazer parte dum discurso pos-modernista que

e, segundo as palavras do antropologo Michael Fischer, “substantively, one of

the things the postmodern is about is the juxtaposition of things, events, and

experiences once separated by time and space” e “moreover, in the contem-

porary world, people increasingly construct their sense of self out of the

pieces that come from many different cultural environments” (81-82). A

Republica dos Sonhos se insere dentro dessas duas afirma^oes citadas, pois

uma das grandes preocupa9oes do romance e justamente o advento da imi-

gra9ao no Brasil e a forma como os imigrantes interagem nao so com seu

novo pais, mas como as memorias da sua terra ressurgem continuamente

como um palimpsesto. No seculo vinte, tal como Fischer sugere, ja e possfv-

el e comum uma justapos^ao de modos diversos de ver o mundo dentro

dum mesmo espa90. A imigra9ao e um bom exemplo da necessidade de

negocia9ao entre duas culturas simultaneas mesmo que uma nao esteja ‘fisi-

camente’ presente, uma vez que as manifesta9oes culturais continuam

mesmo na ausencia da cultura original e, por vezes, com for9a maior advinda

duma necessidade interna de se manter em contato com as raizes. Essa

justaposi9ao de experiences cria no indivi'duo moderno a necessidade deste

se recriar a partir dos varios peda90S agora dispomveis no seu universo, tal
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como as cita^oes acima confirmam. Veremos que sera Breta a personagem

que tera maior exito em rela^ao a recompos^ao dos seus diversos pedals’.

Como ja fizemos alusao, A Republica dos Sonhos constitui um projeto

importante na literatura brasileira contemporanea, ja que o romance tenta

reconstituir a historia onde “the transmission of national traditions was the

major theme of world literature, perhaps we can now suggest that transna-

tional histories of migrants, the colonized, or political refugees-these border

and frontier conditions-may be terrains of world literature” (Bhabha 12). E

justamente isso que Nelida Pinon faz ao tecer conjuntamente a historia do

pais e a historia da familia do imigrante Madruga. Nao e apenas a Historia

com H maiusculo que se conta, mas as multiplas historias com h minusculo

que se cruzam entre si e que, por sua vez, tecem novas historias, estando estas

sujeitas as arbitrariedades da memoria e da perspectiva de cada um. Nao ha

dois membros da familia de Madruga que relatem um episodio da mesma

maneira, ja que o seu modo de contar esta sujeito a deformidade da memoria

e as virtudes ou defeitos da analise pessoal dos acontecimentos.

Passaremos agora a uma analise mais detalhada do texto propriamente

dito e ao longo dessa analise faremos algumas observances em relanao a orga-

nizanao do espano brasileiro e as repercussoes que a organiza^ao exerce na

condi^ao do migrante. A escolha da Galiza (escolha um tanto condicionada

pelas particularidades da biografia pessoal de Pinon, como ja mencionamos),

refor^a as no<;6es de um mundo fragmentado. E como se Madruga trouxesse

consigo para o Brasil essa alma fragmentada que, por conseguinte, ainda vai

se fragmentar mais ao ser colocada no espa^o brasileiro, espa^o esse que ja e

muito diverso por si proprio e que tambem tern nas suas raizes o carimbo

colonial. Historicamente a Galiza esta constantemente tentando se libertar

do jugo de alguem. Seus costumes, lingua e tradinoes se tornam preciosidades

a serem preservadas a qualquer custo, pois ha sempre outra cultura tentando

impor as suas tradi^oes na tentativa de se apoderar da terra galega. A necessi-

dade de contar a sua propria historia se torna ainda mais crucial. O avo de

Madruga, Xan, e o pai de Eulalia, Dom Miguel, estao atentos a isso.

Madruga, com o passar do tempo, vai-se apercebendo cada vez mais da

importancia dessas ligates do passado com o presente, compreendendo que

elas precisam ser preservadas. A necessidade de contar e registrar essa historia

se faz ainda mais intensa com a morte iminente de Eulalia. Madruga percebe

que a falta que sentira de Eulalia deriva da perda da sua maior testemunha. O
lugar de ‘repouso’ que ele escolhe para sua historia e a neta e escritora Breta.
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Tudo desemboca e conflui em Breta simultaneamente. Ela faz parte da

famflia ao mesmo tempo que e observadora, ouvinte e ponto de encontro de

varias das suas discordances. Madruga tem uma fotografia da famflia no seu

espa^o, o escritorio. Breta a observa e nota que e

uma fotografia que teve o cuidado de afastar aqueles que de certo modo ajudaram

a imprimir ordem ao grupo. Ou que estiveram perto deles naquela ordem.

Venancio, por exemplo. E o proprio fotografo. Por que nao se integrarem numa

cena que vem sendo relatada por mim? Quem mais, de valioso ficou de fora, e por

isso mesmo, intensificou o jogo da mentira que perpassa a fotografia? (Pinon 213)

Nao e apenas quem ficou de fora, mas como se arranjaram os que estao na

fotografia. O espa^o e a configura^ao das pessoas nesse mesmo espa^o nao

sao gratuitos e demonstram as relates entre os membros familiares.

Madruga e Eulalia estao na frente e ao centro; Miguel atras no meio dos pais,

mas se inclinando levemente para a mae; Tobias e Bento nas duas extremi-

dades; Antonia entre seus irmaos, Tobias e Miguel; e Esperan<;a entre Bento e

Miguel. Tobias e Bento se sentem afastados da famflia. Bento, apesar de

todos os seus sucessos, nao consegue cativar a atenc^ao do pai, e Tobias rejeita

o pai e sua ganancia pelo poder. Dado o seu sucesso profissional, Bento se

encontrara na esfera masculina da foto e Tobias na esfera feminina, ja que ele

se recusa a seguir os passos tradicionais dos irmaos e a trabalhar na empresa

da famflia. Em Miguel vive a Galiza de Eulalia, as historias de Dom Miguel e

o extase do sexo, heran£a de Madruga, assim como jamais se esgotam os

po^os fundos da sua queren^a. Se Miguel pende um pouco para a mae na

fotografia talvez seja por querer que as lendas dela sejam mais verdadeiras

para ele do que realmente sao, e tambem pela necessidade de nao se identi-

ficar tanto com o pai que transmitiu para ele essa sexualidade intensa que

simultaneamente o define e consome. Antonia esta atras de Eulalia, portanto,

na esfera feminina da foto e ao lado de Tobias, o unico homem da famflia que

e um fracasso do ponto de vista tradicional. Estar na esfera feminina da foto

nao garante a Antonia a aten^ao da mae. Eulalia pouco a percebe, muito mais

voltada para Esperan^a e Miguel e sua religiao, que de certo modo a afasta de

todos. Antonia nunca conseguira o respeito da famflia nem conquistara o seu

proprio espa^o dentro da famflia. Ela e fraca demais para se opor as regras

impostas pelo Madruga, e essa falta de for^a conquistadora que ele tanto

admira faz com que ela se torne insignificante para ele. Esperanga se encontra
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na esfera masculina da fotografia. Ela esta entre Miguel, com quem compar-

tilhou sua infancia e com quem tern em comum um alto grau de sexualidade

e Bento, seu irmao bem-sucedido, embora este seja incapaz de transmitir

qualquer sentimento profundo. Espera^a esta localizada na esfera masculi-

na, apesar de ser claro que ela nao pertence a esta esfera. A sua intromissao no

espa^o masculino da foto acabara por bani-la para sempre do album familiar

ate que ocorra a reencarna^ao dela em Breta.

A analise detalhada dessa fotografia nos leva a fazer algumas observances.

Como ja foi dito acima nao e a Historia com H maiusculo que nos interessa

aqui, mas como esta passa do piano da na$ao para o do indivfduo e de que

forma altera o seu cotidiano. Ao fazer isso, na realidade estamos reconstruin-

do a Historia de maneira reflexiva, mas nao a confundamos com a historia

oficial (que em regimes totalitarios muitas vezes equivale a Historia) que

habitualmente deturpa os eventos para a manuten^ao da sua propria imagem

e impunidade.

A historia da famflia do Madruga nos conta nao apenas o seu percurso

pela historia, mas, por concomitancia, tambem nos oferece a historia do

Brasil. Usamos a letra minuscula intencionalmente, pois sao as milhares de

historias que farao parte da historia maior. A configura^ao do espac^o na

fotografia demonstra as relates da famflia e como esta e um microcosmo da

sociedade maior, das relates da sociedade como um todo. A fotografia e re-

presentativa dos espa^os brasileiros e de como estes se encontram totalmente

abertos para uns, cerrados para a grande maioria e com brechas ambfguas

para outros. Isso se torna mais claro se tomarmos como ponto de partida os

estudos etnograficos de Mary W. Helms sobre a distancia geografica, o poder

e o conhecimento onde,

Boundaries, even if shifting and moveable, can emphasize a more exclusive sense

of “us” versus “not us.” Boundaries can make the edge seem as important as the

center. Whereas zones, particularly of the concentric variety, can give a sense of

graduated change from the center to the periphery, boundaries or thresholds mark

the point within which proper life is expected to exist, and separate it more defi-

nitely from that which lies without. (28 )

A fotografia tanto ‘dentro’ como ‘fora dela representa esses diferentes tipos de

relates. O espa^o familiar do Madruga e definido para ele em termos de

consangiiinidade. A fotografia nos mostra que apesar do Venancio ter li-
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ga^oes estreitas com a familia, ele esta ausente da fotografia. Ele, um solteiro,

um fracassado, tera que viver nas margens da sociedade, fora do foco central.

Ele divide a carga emocional de Madruga, mas este ainda o ve como uma

especie de agregado. O relacionamento de Venancio e Madruga e digno de

contempla^ao, pois ha aqui uma dependencia dupla que se assemelha ao tipo

de relates coloniais e que demonstra um fator menos explorado nessa

rela^ao que e “the extent to which the subaltern may have played a constitu-

tive rather than a reflective role in colonial and domestic imperialistic dis-

course and subjectivity” (Williams and Chrisman 16). Tanto Madruga

quanto Venancio viveram em sociedades que tiveram que lutar pela sobre-

vivencia de suas culturas, por outras palavras, eles estao familiarizados com

esse contexto. Antes mesmo de desembarcarem no Brasil, o relacionamento

deles ja coloca Madruga numa posic^ao de autoridade e Venancio como seu

subalterno. Aliado a isso, eles imigram para um pais com uma experiencia

colonial recente em que as relates entre os individuos estao fortemente mar-

cadas pelas relates coloniais. Madruga e Venancio estao conscientes do seu

inter-relacionamento, mas Venancio esta atento ao fato da sua condi^ao de

subjugado ter origem em si proprio. Isso nao exonera Madruga, mas, pelo

contrario, demonstra que as relates entre dominador e dominado nao

podem ser vistas apenas como a vitoria do poderoso contra o fraco, mas sim

como a relajjao de condi^oes previas e presentes que existem nas pessoas

envolvidas simultaneamente a nivel externo e interno.

A ausencia de Odete, empregada e companheira de Eulalia, e outro fator

marcante da fotografia. Odete representa uma parte da sociedade brasileira

que e constantemente ignorada. Sua ausencia denota a persistente vontade da

sociedade brasileira esquecer suas raizes escravocratas e a constante exclusao

do negro da sociedade. Odete esta bem distante do centro apesar de fazer

parte da conjuntura que mantern a classe elevada na sua posi^ao. Venancio

tern uma certa mobilidade entre o seu espa^o no suburbio e o espa9o do

Leblon. Ele opta por permancer (assim como Tobias) a margem da sociedade,

mas Odete nao pode transpor fronteiras. O espa^o dela e fixo, sem fluidez.

Por ela ser mulher, negra e pobre, o seu espa^o e consideravelmente menor e

menos elastico do que o de qualquer outra personagem aqui apresentada.

Breta pergunta, como ja foi mencionado acima, “Quern mais, de valioso

ficou de fora, e por isso mesmo intensificou o jogo da mentira que perpassa

na foto?” (213). Breta nota que ha uma inter-rela^o na fotografia entre os

membros exclusivos da familia e aqueles que nao participam da foto.
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Madruga nao pode isolar sua famflia do contexto maior da sociedade e a

reuniao da famflia numa fotografia nao garante a harmonia familiar, como

tambem nao a mantera unida. Madruga descontextualiza a famflia ao exigir

que dela so fa^am parte ele, Eulalia e seus filhos brasileiros. Isso rompe com

as conexoes afetivas e as liga0es historicas que poderiam ter sido legitima-

mente representadas por Venancio e Odete.

Para aqueles que estao na fotografia, ou seja, a famflia do Madruga, exis-

tent regras rfgidas e aqueles que nao as seguem sao efetivamente banidos. Ha

linhas divisorias bem delineadas e essas sao feitas distintamente para os filhos

e as filhas. E tambem nesses marcos entre um territorio e outro, entre um

modo de pensar e outro, que os choques ocorrem. Aqueles que vivem longe

das linhas divisorias podem estar condenados a solidao, mas como con-

seguem em algum nfvel (pessoal/profissional) se inserir dentro dum contexto

especffico, sao capazes de evitar os choques que se fazem nas fronteiras. Bento

e um bom exemplo disso. Ele esta ao lado de quern estiver no poder; nao ha

nele ambigiiidades maiores. Bento nao tern interesse pela Galiza, mas os pais

nao criaram nele a vontade de saber mais sobre as origens da famflia. Bento se

preocupa com o momento presente e com a forma como ele pode controlar

os acontecimentos a seu favor. Ele recebeu o nome do seu irmao que nasceu

na Galiza e morreu no navio antes de chegar ao Brasil. O Bento que nasce no

Brasil nao questiona a possibilidade da existencia duma identidade fra-

cionaria nele, pois ele se ve apenas como brasileiro e nega que esse ‘ser

brasileiro’ possa vir da combinadio de varias culturas. Alias Bento incorpora

os tra^os autoritarios e tradicionais do Brasil que tanto fizeram (e fazem) para

mostrar uma faceta dum Brasil harmonico e feliz. A falta de reflexao sobre

sua identidade encontra paralelo na resistencia do Brasil em vasculhar o seu

passado, e que, portanto, leva o pafs a continuamente adiar a possibilidade de

esclarecer as indaga9oes sobre a sua identidade.

Esperan^a e a filha que mais vive na fronteira, que tenta sair do espa^o

que lhe e especificado e procura habitar outros espa^os. Para Esperan^a nao

havera espa^o dentro da famflia dado que ela persistira em viver em choque

com o autoritarismo do seu pai. Madruga, no entanto, nao e o unico que

for^osamente tenta manter Esperan^a num espa^o estreito. Ele repercute os

preconceitos da sociedade onde as divisoes entre o espa^o feminino e mas-

culino estao rigorosamente tra9adas. Esperan9a e uma especie de mulher em

transi9ao, aquela que procura ir alem do previsto e que justamente por isso

nao consegue se manter dentro dum cfrculo fechado. Esperan9a luta contra
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as diferentes manifesta^oes de patriarcalismo. Ela rejeita o meio domestico

como sendo o unico ao qual tern direito e vai contra os mandos do pai.

Como ela tambem rejeita o limbo de uma “inclusao parcial,” a unica safda

que lhe resta e o rompimento definitivo, primeiro com a familia e depois

com a sociedade .
8 Para Esperan^a e essencial pertencer a si mesma, ter o di-

reito de desenhar os contornos da sua propria individualidade. Essa sua

necessidade de primeiro se pertencer vai conseqiientemente resultar na

impossibilidade de pertencer ao meio em que vive por este exigir dela com-

portamentos dentro de limites estreitos. Se Esperan^a quer sua liberdade, esta

vai lhe custar a familia e implicar a exclusao. A inclusao acarretaria um suici-

dio do seu proprio ‘eu’; nao ha meio termo.

A configura^ao do espa^o em A Republica dos Sonhos nao e de facil acessi-

bilidade e compreensao. A complexidade do romance se faz justamente nos

espa90s ambiguos, nas brechas. Podemos conceber o romance da seguinte

maneira:

Whereas concentric or dichotomous distance zoning may establish a set of grada-

tions between “us,” “not quite us,” and “others,” and boundaries may emphasize

an exclusive sense of “us” versus “not us,” under certain circumstances we may

identify a type of zoning involving what might be better described as levels of

“inclusiveness.” (Helms 31)

Existem varias configurates neste romance. Algumas personagens sao

irrevogavelmente impedidas de fazer parte Integra da sociedade, enquanto

outras sao imediatamente reconhecidas como o centro de tudo. Estas dis-

tintes sao muitas vezes feitas de acordo com ra9a, genero e classe social.

Silveira, homem poderoso da classe alta, percebe que sua pos^ao depende

das alternancias por vezes arbitrarias do poder. O que ocorre e justamente o

que para ele e “a morte [que] e mergulhar no anonimato, e ver as portas cer-

rarem na minha cara” (Pinon 570 ). Silveira pode estar fora do cfrculo do

poder, mas esse tipo de mudan9a significa muito mais uma troca de indivfdu-

os do que uma mudan9a significativa em como o centro se comporta. O
resultado final para Silveira sera o exflio em solo brasileiro.

Aquelas zonas que sao bem definidas e que mostram divisoes mais radicais

sao conseqiientemente as mais faceis de perceber. Sao os espa90s mais nebu-

losos e mais sutis que criam intersec9oes dentro do romance, e e justamente

nesses espa90s que vamos perceber o encontro de perspectivas diferentes.
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Essas perspectivas sao plenamente vistas na personagem de Madruga, o imi-

grante, e nas personagens femininas, principalmente aquelas que tentam

redefinir o espa^o como Esperan^a, e, sobretudo, Breta por causa do seu

papel de escritora. Essas personagens nao cabem num dos extremos duma

defini^ao binaria do mundo. Tal como Bhabha assinala, “Private and public,

past and present, the psyche and the social develop an interstitial intimacy. It

is an intimacy that questions binary divisions through which the spheres of

social experience are often spatially opposed” (Bhabha 13 ). E justamente

entre um conceito e outro, entre os polos, e nos espa90s gradativos de modos

de ver o mundo, que encontramos as personagens tentando se redefinir per-

ante o mundo e perante si mesmas atraves dum ‘remapeamento’ tanto no

ambito privado como publico.

A narrativa entao se aproveita de varios tipos de discurso atraves do uso de

vozes marginais e alternadas para simultaneamente inter-relacionar o univer-

sal com o particular dentro dum contexto historico. Outros romances con-

temporaneos tambem jogam com essa inter-rela9ao, como por exemplo:

Those historiographic metafictions in which the Actively personal becomes the

historically and thus politically public in a kind of synedochic fashion: in

Rushdie’s Midnight’s Children, the protagonist cannot and will not separate his

self-representation from the representation of his nation, and the result is the poli-

tization of public and private experience, of nationality and subjectivity. (Linda

Hutcheon 161)

NL4 Republica dos Sonhos o ‘todo’ e evitado na representa9ao da na9ao a par-

tir da inclusao de varias vozes e do intercalamento delas. O que resulta numa

visao da na9ao onde as divisoes (imaginarias) entre as esferas publicas e pri-

vadas ja nao existem, havendo apenas uma no9ao do comportamento

refratario entre na9ao e indivfduo e de como um elemento (a na9ao) nao

pode ser nomeado sem o outro. Em A Republica dos Sonhos temos um cons-

tante jogo no qual as personagens tentam se definir perante esse mundo.

Tanto o pensar no Brasil e na Galiza quanto o nao pensar demonstram a

vitalidade da liga9ao na9ao-individuo. O que ocorre e uma transforma9ao e

uma incorpora9ao do espa90 publico no privado e vice-versa. Ninguem pode

mais se definir apenas como sujeito privado ou publico. E a partir do inter-

calamento dos sujeitos nas esferas publicas e privadas que o indivfduo passa a

articular sua vivencia a varios nfveis. O que resulta dessa articula9ao e o indi-
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vi'duo olhar a na^ao de um modo subjetivo (veracidade interna), e nao mais

so com um olhar supostamente objetivo (conve^oes externas). O indivi'duo

tambem passa a se olhar dentro dessa perspectiva multipla e refrataria.

Crucial a esse processo e a contextualiza^ao do sujeito que agora se ve inseri-

do na Historia, componente Integra nao so da sua historia particular, mas das

historias todas com as quais entra em contato em maior ou menor grau.

Podemos ver concretamente o que foi acima mencionado a partir duma

interpreta^ao das duas vozes da primeira pessoa no texto, a de Breta e do seu

avo, Madruga. Naomi Hoki Moniz subdivide os narradores da seguinte

forma: “Ha tres narradores principais: Madruga, o patriarca que narra na

primeira pessoa, sem se nomear, oito capitulos e apresenta o ponto de vista

do imigrante; Breta, a neta que busca com urgencia recolher os depoimentos

familiares e agregados para escrever a saga da familia, e a narradora de dez e

representa o angulo nacional, ou seja, de dentro para fora; e um narrador

omnisciente nos demais capitulos que se refere aos outros personagens pelo

nome” (Moniz 154). 9 Pormenorizaremos essas categorias ao coloca-las em

confronto umas com as outras.

Se Madruga apresenta o ponto de vista do imigrante nao o faz de maneira

coesa e indevassavel. No imcio da sua estadia no Brasil ele se preocupava ape-

nas com a acumula<;ao de riquezas, entregando assim a Venancio a por^ao

ambigua da sua condi^ao de imigrante. E Venancio que pensa, “De que me

vale duas patrias, se as duas me querem dividir, ambas me fazem sentir que

nao perten^o a lugar nenhum” (198); enquanto Madruga pensa,

Estamos no Brasil ha quase vinte anos, e ninguem ainda se deu conta de que exis-

timos. Dependera de nos ganharmos uma dimensao concreta. Mas so passaremos

a dispor do poder real a partir dos nossos filhos e da fortuna acumulada. Caso

contrario, seremos uns eternos fracassados. Nada pior do que um imigrante fra-

cassado. (155)

Madruga e Venancio pensam na sua condi^ao de imigrante de forma oposta.

Madruga se preocupa com a cria^ao concreta de um espa<;o para o imigrante,

seja ele conquistado a partir de meios autoritarios ou nao. Venancio esta

voltado para um espa^o interior, psicologico, onde sua alma repartida pela

terra que deixou e a terra onde pisa possa encontrar um terreno que nao o

deixe eternamente bifurcado. Essas duas vozes compoem alternadamente

algumas das muitas faces do imigrante. Apesar da fonja da voz de Madruga
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no texto, refor<;ada pela parte que lhe cabe da narrativa em primeira pessoa,

ele nunca e completamente capaz de submergir a voz de Venancio, que e

(tambem) uma voz autonoma que merece um espa^o. Alias a unica outra voz

em primeira pessoa, alem da de Madruga e da de Breta, e justamente a voz

de Venancio no seu diario sobre o seculo dezenove no Brasil. A inclusao de

Venancio na narrativa simboliza o acto de dar voz aos imigrantes que ate

entao eram vistos como uma massa de gente e nao como individuos. Com o

tempo, a voz de Venancio vai se impondo um pouco no relacionamento

deles ao dizer, “Nao admito que defina meus sentimentos, Madruga. Sou eu

o unico a dizer o que sinto. Desde que deixamos Vigo, e la se vao tantos

anos, voce nao faz outra coisa que tentar esclarecer o que sinto. Pe^o de volta

o direito que voce pensa ter sobre mim” (Pinon 453). Nao e apenas Venancio

que, como comentamos, vai lascando a armadura de Madruga. Na esfera

familiar tambem Esperan^a atacara o absolutismo do seu dornmio.

Apesar das grandes diferen9as entre os dois, nenhum deles jamais con-

segue abandonar a memoria do seu pais de origem ou definir-se por comple-

to como brasileiro. Miguel percebe isso ao olhar para os dois e “via o pai e o

Venancio entre garfadas, a lastimar a intensidade de que eram vftimas. De

sofrerem os atritos espirituais e ffsicos provenientes do permanente convivio

com dois paises, Espanha e Brasil” (Pinon 296). Talvez Madruga inconscien-

temente tivesse no^ao de que estaria sempre entre dois paises antes mesmo

de vir fazer a America. Ele deixa em Sobreira uma “pequena lasca de madeira

cravada entre os intersticios de duas pedras” (Pinon 345) no dia em que

parte da sua terra. Madruga e essa pequena lasca que conseguiu justamente

se cravar no solo brasileiro, pagando o pre^o de estar sempre entre duas ter-

rras, num espa^o que e so seu, mas que de maneira paradoxal o isola do con-

vivio dos outros. Isso o impossibilita de se realizar plenamente no piano

pessoal quer na cultura brasileira presente quer na cultura galega ausente por

esta representar o passado. Na Galiza ele vive ausente, so presente na

memoria da sua familia e essa nao perdurara para sempre. No Brasil, onde

seu corpo se encontra, ele vive por vezes psiquicamente ausente ja que sua

memoria o leva a Galiza. E verdade que ele conquista um espa^o no Brasil

atraves do seu trabalho, mas apesar disso lhe garantir riqueza e poder, a

aceita^ao e parcial, pois ele vai ser sempre um imigrante. A morte do

primeiro Bento, que nasce na Galiza e morre na travessia ao Brasil, corrobo-

ra a dificuldade permanente que existira em Madruga ao tentar conviver

com esses dois universos o ser entre fronteiras.
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E a neta Breta, por fim, que conseguira colocar a visao de Madruga em

questao e permitir que ele conjugue sua condi^ao de imigrante e de pai de

farmlia de uma outra perspectiva pois, “Breta rachava minha consciencia ao

meio. Para onde me virasse, havia razoes para compreende-la. E motivos

iguais para lhe dar combate. Pela primeira vez, confrontava-me com brechas

na rota da minha desenfreada ambi^ao” (Pinon 265). Isso nao significa que

Madruga ira transformar o seu comportamento, pois apos tantos anos este se

encontra bastante arraigado no seu ser. Mesmo assim e significativo que seja

Breta que consiga ’iluminar’ os pensamentos do avo, pois apesar dela ser

brasileira e ter esta chamada perspectiva de dentro para fora, ela “vive bem

com os contornos espirituais de dois pafses” (Pinon 269). Por outras palavras,

alem da perspectiva de dentro para fora, Breta tambem tern a perspectiva de

fora para dentro; angulo este providenciado pelas palavras do avo, pela sua

visita a Galiza, e fato nao menos essencial - a sua estadia de exilada na Franca.

Breta e a personagem que possui o maior numero de caracteristicas dum

indivfduo marginalizado. Ela e orfa, bastarda, divorciada, etc., mas e justa-

mente a postura critica perante a vida que lhe permite orquestrar seus com-

ponentes marginalizados em faces integras da sua identidade, e que, por

serem real^ados em vez de ocultados, possuem um alto grau de autenticidade.

Em Breta parecem coexistir todas as incongruencias da sociedade

brasileira e todos os seus paradoxos. Ela e simultaneamente uma pessoa com

identidade propria, mas tambem capaz de guardar/incorporar as identidades

dos outros. Breta e o bau para as historias do seu avo, a lembran^a da sua mae

para Madruga e Miguel, a amargura de Antonia, e a unica que sabe que a

farmlia de Odete e fictfcia. Por outras palavras, ela e a receptora das historias

da sua farmlia (e do seu pais), mas ela consegue ingerir essas historias sem que

corrompam a sua propria configurac^ao apesar de lhe darem mais volume.

E Breta que ira contar a historia do seu avo, historia essa que nao se limi-

tara a ele, pois como Madruga mesmo reconhece ao olhar para a farmlia, “O

unico modo de uni-los e provar que de nada valem suas historias isolada-

mente. E que elas so tern sentido, ou serao um dia contadas, mediante a pre-

senga de todos enriquecendo essa saga” (704-05). A escolha de Breta para

relatar a historia e de suma importancia pois desloca a perspectiva do contar,

ja que Breta exerce uma serie de papeis duplos e ate multiplos. Primeiramente

ela esta dentro e fora da historia. Ela e quern observa todos e quern vai obter

os diferentes retalhos das vidas das pessoas e reorganizar o material. Ela

recebe a caixa de Esperan^a, as cartas que Miguel tinha desta, o diario de
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Venancio, e as historias do avo que sao seminais para a composi^ao do

romance. Mesmo assim, ela e uma observadora que esta inserida no contexto

por la^os familiares e por uma historia complexa, porem ininterrupta que a

leva do tataravo Xan ate o presente momento. A sua proximidade e distancia

permitem uma diversidade de angulos que tern como projeto reunir as dife-

rentes vozes, nao para conte-las dentro da escala de uma so nota musical, mas

para apresenta-las em suas fnfimas combina^oes tanto harmonicas como dis-

sonantes, mas tudo sendo som.

Breta tern outras caracterfsticas que a ajudam a proporcionar ao avo meios

pelos quais ele “repass [a], entao, cenas gastas, e que retornam com outra

dimensao” (Pinon 330). Uma das caracterfsticas que a favorece e justamente

o fato dela ser neta e nao filha. Desta forma ela se encontra distanciada do seu

avo (e dos preconceitos sociais) por uma gera^ao e nao sob o seu mando dire-

to. Alem do mais, ela veio a casa do avo ja menina, sem ter sido educada

desde o ber£o a seguir seus prescritos. O fato dela ser filha de Esperan^a traz

consigo uma carga de bastante relevancia, pois Madruga no seu fntimo sabia

o quanto sua filha era capaz (ate mais do que seus filhos homens), mas ele

nao conseguiu se afastar dos tabus em rela^ao as mulheres na esfera publica

ou da sua propria necessidade patriarcal de moldar a vida dos filhos.

A Breta e dado todo arquivo’ familiar, mas ela nao aceita passivamente as

palavras, escritas ou faladas, desse arquivo, de modo a apenas representar um

vefculo para sua transcri^ao. Breta escreve a historia aceitando-a, rejeitando-a

e reformulando-a ao inserir a sua propria voz no contexto. As deforma^oes na

sua fala sao inevitaveis, como assim seriam as de qualquer narradora/autora,

mas o que diferencia Breta de outros narradores/autores e a consciencia disso,

de que as palavras estao justamente “sujeitas a interpreta^oes, como e o desti-

no [delas]” (738) e tambem do alto grau crftico que percebemos nessa fala

(ao Miguel), “Porque devo lhe ceder tempo para pensar na nossa amizade, se

isso significa que devo aceita-lo com quer que se apresente? Perdendo eu o

direito de critica-lo!” (284). Breta, por conseguinte, nao rejeita nem aceita os

diversos discursos na sua Integra, pois sabe que ate as versoes mais

desprezfveis e fabricadas sao tao importantes quanto as mais obscuras e

verossfmeis, pois todas abrem mais uma brecha no modo monolftico de pen-

sar. Por fim, e a voz de Breta que predominara no texto dado o fato de ser ela

quern escrevera o livro e, portanto, tera o controle final da historia da famflia.

Porem, essa voz nao e apenas um porta-voz ou uma voz autoritaria e preocu-

pada com uma versao unica da historia, e sim uma voz que se interessa pela
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inclusao das varias vozes no discurso e que questiona a articula^ao da sua

propria voz. Ao olhar a fotografia da familia no escritorio de Madruga, Breta

pensa, “A superficie, de cor ligeiramente sepia, parecia oscilar como se hou-

vesse, atras de cada personagem, uma realidade contraria aquela visfvel a

todos. Enquanto eu a olhava, tambem ia questionando o meu direito de

atribuir-lhe verdades que seus participantes desconheciam” (205). Breta

percebe, para alem do que esta a olhos vistos, que “somos todos ativos prota-

gonistas e observadores” (675).

Outro aspecto da multiplicidade de Breta e que ela habita varios espa^os

ao mesmo tempo, desafiando defini^oes binarias (outra caracteristica do

“midfiction”). Ela e (como ja mencionamos) bastarda, orfa, desquitada e exi-

lada, mas ela nao deixa que esses rotulos a tornem numa marginalizada e a

impe^am de escrever a historia. O seu avo vivia entre dois espa^os que o pu-

xavam em dire^oes opostas, mas Madruga percebe que Breta “sabia usufruir a

liberdade de amar duas terras, sem viver por isso a categoria do expatriado.

Um ressentido, para quern o mundo divide-se eternamente em duas

metades” (339). O que faz possivel essa concilia^ao em Breta e em parte a

propria existencia dividida que o avo viveu, pois quando estava em Paris,

Sentia-se como o avo, um imigrante. Contrario aos outros companheiros, que nao

tiveram um imigrante em casa, como exemplo. Portanto nao havendo sido educa-

dos para perder subitamente o Brasil, a lingua, os sentimentos... Foram sempre

brasileiros solidos, originarios de um pais sem o costume de expulsar seus patrio-

tas. (335)

E a fluidez de Breta que lhe permite vincular-se a outros paises, mas essa flui-

dez vem de uma reformulagao da condi^ao de imigrante do seu avo. Em Breta

ocorre uma simbiose entre a terra alem mar e o Brasil. Breta nao vive nem na

margem do mundo nem no seu centro, mas perambulando pelas brechas dos

varios mundos, um ser criado e enriquecido pela sua condi^ao de migrante,

um ser que redefine e amplia a condi^ao de se viver entre fronteiras. A lasca

que Madruga deixou como sfmbolo na Galiza, entre pedras solidas, e agora

uma gota d’agua numa membrana permeavel e mutavel.

E certo que Pinon perturba a organiza^ao do espa^o brasileiro, pois ela

coloca em questao os alicerces rmticos da sociedade brasileira e esse desvendar

significa uma reavalia^o da historia passada e presente. A reconstruijao da

identidade nacional tambem se torna uma necessidade, ja que com a inclusao
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na historia daqueles que normalmente estao impedidos de terem uma voz,

verificamos que a identidade nacional repercute apenas uma infima parte do

que e ser brasileiro, e talvez a parte menos representativa.

0 ser de Breta no romance e a comprova^ao da multiplicidade dos papeis

exercidos pelos indivfduos em rela^ao a si proprios e a outrem nos entre-

-espa^os agora tao comuns a experiencia humana devido as grandes

migrates do seculo vinte. E de como cada um desses papeis que os indivfdu-

os exercem, desses retalhos que tentam coordenar num novo desenho, coad-

juva nao para representar um todo, mas as arbitrariedades e ambigiiidades da

vida; e que as historias se fazem nas entrelinhas, nos espa^os nao denomina-

dos, nas fronteiras onde modos de pensar e culturas sao obrigados a se con-

frontarem e a se redefinirem em feitio original. Essas historias sao vitais

justamente por ponderarem sobre o cerne da existencia em toda a sua com-

plexidade. Talvez Breta seja um indfcio de que e possfvel a reestrutura^ao e

transforma^ao do espa£0 brasileiro tanto ao nfvel familiar e fntimo quanto ao

nfvel profissional e social. So quando isso ocorrer e que a republica deixara de

existir no piano do sonho e passara a ser um ente vivo no cotidiano brasileiro.

Notas

1 O termo migrante surge num ensaio de Salman Rushdie. O ensaio intitulado “Brazil” se

encontra em Imaginary Homelands (1981). Uma das passagens mais pertinentes para o nosso

ensaio comenta sobre a experiencia do migrante, o que nos aqui denominamos de a condi^ao

do migrante:” The migrant suspects reality: having experienced several ways of being, he under-

stands their illusory nature. To see things clearly, you have to cross a frontier” (125). Para mais

detalhes sobre este termo e como ele esta ligado ao filme “Brazil,” consultar o mesmo ensaio.

2 Segundo A Dictionary ofModern Critical Terms, o romance epico se caracteriza do

seguinte modo: “The epic qualities achieved by Tolstoy are based on the idea of the epic pre-

senting the whole of the life of a society against a natural background with simplicty, grandeur

and authority” (75). O primeiro grande contraste que encontramos e essa ideia de que o “todo”

possa ser representado. Em A Republica dos Sonhos esse artificio nao existe pois somos constan-

temente lembrados do problema da representatividade da historia e tambem da subjetividade

dos narradores Breta e Madruga e ate mesmo do narrador omnisciente.

3 Horacio Costa no seu artigo “A Margem da Republica dos Sonhos,” discute a hipotese d’

A Republica dos Sonhos poder inserir-se nos moldes convencionais de fazer literatura, principal-

mente quando comparado com os romances anteriores da escritora Nelida Pinon. E parte inte-

grante desse artigo apresentar outra visao d’ A Republica dos Sonhos, uma visao que se insere

tanto no discurso pos-modernista quanto na continuada veia feminista dos textos da autora. Eis

duas cita^oes em que Horacio Costa explicita suas opinioes sobre o assunto (para mais detalhes,

consultar o artigo em questao). “Os tres ensaios criticos (de Mario Vargas Llhosa, Sonia Regis e

Naomi Hoki Moniz) arrolados procuram ressaltar os tragos de originalidade e interesse na obra

de Nelida Pinon. Um ponto ha de contato direto ou indireto entre eles: as opinioes resenhadas

pressupoem, como terreno comum, que a escritura de Pinon nao apresente residuos ou resquf-

cios mimeticos, seja em relaqiao ao uso cotidiano da lingua portuguesa, em termos literarios ou
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nao, ou seja, ainda, em rela^ao ao “padrao” experimental-contemporaneo no campo da narrati-

va. Tais opinioes crfticas so poderiam partir, conjuntamente, da pressuposi«;ao que o discurso

literario de Nelida Pinon escapa a classifica^ao de “realista” (5). “A nfvel da palavra, uma
tendencia mimetico-realista, inexistente nos livros anteriores da autora, alertam-nos para o que

podemos considerar como uma concessao estrutural ao “canon” masculino e logocentrico (a

“Lei do Pai”)”(12).

4 Partimos aqui da defini^ao ampla de pos-modernismo segundo TheJohns Hopkins Guide

to Literary Theory and Criticism: “(...) what is distinctive about postmodernism is not some-

thing new but our attention to an interest in features of the past that until recently were most

often ignored. Postmodernism, then, is just part of the very complex rereading of history taking

place in the current climate of a critical questioning of the Western tradition. Paradoxically,

most of the materials for a radical questioning can be found in the tradition itself ifwe look in

different places (noncanonical works) or with new eyes at familiar places” (587).

5 No seu livro Middle Grounds, Wilde discute a no<;ao de que existem muitos escritores

americanos contemporaneos que nao recebem aten^ao da crftica ou quando recebem e negati-

va. Para Wilde, isso ocorre porque esses escritores nao fazem parte das correntes literarias em
voga e, portanto, suas obras sao postas de lado. Como dissemos anteriormente, propomos aqui

que A Republica dos Sonhos tambem fa$a parte desse “midfiction,” nao porque a obra nao tenha

recebido crftica, mas porque essa crftica por vezes se preocupou mais com a inse^ao da obra em
moldes que negavam a existencia dum universo literario que nao estivesse comprometido com
os modelos vigentes.

6 A biografia da escritora e central ao estudo do romance pois, como explicita Nelson H.

Vieira, “Pinon e descendente em linha direta de imigrantes galegos que vieram ao Brasil, Nelida

Pinon adquiriu esta hera^a cultural, lingua e tradi^ao, atraves de seu avo Daniel que no infcio

deste seculo safra da Galiza sem um tostao mas com o grande sonho de fazer a America” (327).

A escritora tambem visitou a Galiza quando crianga e foi profundamente afetada por essa expe-

riencia; consultar o artigo sobre este assunto.

7 No livro As Viagens de Nelida, A Escritora, Naomi Hoki Moniz tern um capftulo sobre A
Republica dos Sonhos intitulado “autobiografia coletiva.”

8 Helofsa Buarque de Hollanda usa esse termo ao discutir a condiq:ao das mulheres na

sociedade brasileira no seu artigo em Brasil/Brazil. no.l, 5-19 (1988).

9 Ha semelhan^as entre esta formula^ao das personagens femininas e a formulafjao das

mesmas que Naomi Hoki Moniz faz no seu livro As Viagens de Nelida, A Escritora. Os paralelos

que existem sao em rela^ao a Eulalia (personagem que nao e muito analisada neste ensaio) e

Esperan^a no que diz respeito ao tipo de mulher que elas representam, mas ha marcadas difer-

en^as no enfoque de Breta que aqui se faz (152-153).
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