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Abstract. This article intends to examine some questions referring to

the relations between power, book production, and reading in the time

of medieval book manuscripts, reflecting on this question through an

analysis of Portuguese ancestry books of the thirteenth and fourteenth

centuries. In the first part of the article I examine the relationship

between power, society, and the book manuscript. In the second part, I

analyze the relationship between power, society, and the book as an object

submitted to social forms of control.

O que eram, na Idade Media—epoca em que os livros eram manuscritos e cada

copia tinha uma existencia unica—os processos de produzir, possuir e ler um

livro? Que poderes se entrincheiravam entre este gesto de escrever o livro, deter

a sua posse, da-lo a ler, e, finalmente, oferta-lo a pratica da leitura. Que posi^oes

ocupam o autor, o editor e o leitor nesta complexa rede de liberdades e limi-

tes—que poderes se exerciam sobre eles, e de que poderes eles mesmos—autor,

dono da obra, leitor—participavam com os seus gestos de escrever e ler um

livro manuscrito disponibilizado? Chegaremos a estas questoes a partir de uma

reflexao sobre os livros medievais que tomara como fontes os chamados livros

de linhagens—genealogias produzidas em Portugal entre os seculos XIII e XIV.

Comegaremos por dizer que um livro, nao importa qual seja, insere-se

necessariamente em uma complexa rede de poderes e micropoderes. Como
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texto literario, torna-se facilmente espa^o de acesso e de interdi^es a compe-

tencias leitoras varias, fechando-se ^ueles que nao compreendem seus codi-

gos oil qLie nao compartilham o idioma comum a comunidade linguistica de

seus leitores preferenciais, ao mesmo tempo em que se entreabre, nos seus

diversos mVeis, ^ueies que podem apreender alguns de seus sentidos possi-

veis. Como objeto mesmo, o livro se oferece menos ou mais generosamente

aqueles qtie podem adquiri-lo ou toma-lo emprestado, ou aqueles que podem

suportar ou sentir-se confortaveis diante das estrategias editoriais que Ihe

dao forma e materialidade. Como depositario de um discurso, na verdade de

muitos discursos, o objeto-iivro mostra-se, por fim, interferente e interferido,

relacionando-se ao jogo de poderes e micropoderes que afetam a sociedade

que contextualiza a sua produ^ao e circula^ao.

Se tal ocorre com o livro ja perfeitamente inserido na rede de mercado livresco

tipica de uma sociedade capitalista, onde o texto materializa-se em um objeto-iivro

que se reproduz mil vezes, dez mil vezes, quinhentas mil vezes, o que nao diremos

para os livros de periodos mais recuados? Que sistemas de controle e constran-

gimento nao afetarao os universos livrescos de tiragens mais modestas, ou

mesmo os livros que nao eram ainda bem livros, como os incunabulos impressos

com tipos moveis? Mais ainda, a que sistemas de poderes e contra-poderes nao

estarao sujeitos aqueles livros manuscritos que, sem desaparecerem totalmente

com a entrada dos tempos modernos, imperavam no perfodo medieval?

Para alem do jogo de poderes e de lutas de representa^oes que o afetam

consideravelmente em vista do fato de que ele e antes de mais nada um livro-

-texto, o livro-manuscrito encerra uma serie de outros espa^os de interdi^oes e

acessos que se definem precisamente porque ele e tambem um livro-objeto de

tipo manuscrito, com poucas copias, por vezes ocorrendo mesmo ser objeto

unico. Assim, a edi^ao, a posse, o uso, a leitura de um livro manuscrito sempre

abrigam, nas suas miiltiplas modalidades, singulares espa^os de poder—e isto

e particularmente valido para os chamados livros de linhagens medievais. E a

este genero textual, associado a uma forma manuscrita especifica, que dedica-

remos as considera^oes a seguir, de modo a refletir sobre a rede de poderes e

micropoderes que podiam afetar os livros manuscritos medievais.

Antes de mais nada, vejamos o que eram os chamados livros de linhagens.

Temos aqui uma modalidade de texto que deve ser inserida no ambito das gene-

alogias. Os textos genealogicos, na sua forma mais irredunVel, correspondem a

uma sequencia de nomes e de relates entre os nomes que constituem uma rede

familiar ou linhagistica, e seu objetivo mais visiVel e o de perpetuar a memoria
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e a historia de uma sucessao familiar, de uma linhagem, ou mesmo de uma

rede de historias familiares que se entrecruzam. Quando a genealogia refere-se a

familias que sao propostas como aristocraticas, ou que a si mesmas atribuem um

status nobreza, encontramos com frequencia a denomina^ao: nobiliarios. Na

Idade Media portuguesa, entre os seculos XIII e XIV, os nobiliarios eram conhe-

cidos mais habitualmente como livros de linhagens, e assumiram fei^oes muito

espedficas. Diferentemente das genealogias dos demais paises europeus do oci-

dente medieval, as genealogias ou livros de linhagens de Portugal neste periodo,

e na verdade da peninsula iberica, tinham a clara peculiaridade de alternarem

a modalidade genealogica propriamente dita—a mera listagem de nomes, por

assim dizer—com narrativas mais alentadas, de diversos tamanhos e teoresd

Por outro lado, em comum com as demais modalidades genealogicas—tao

recorrentes nos diversos paises europeus do ocidente medieval—os livros de

linhagem tambem costumavam desempenhar um papel de primeira ordem

para a reconstru^ao social da memoria familiar, notadamente no seio da

nobreza feudal. Reconstruir uma lista de antepassados, de parentes e contra-

parentes, de rela^oes entre um homem e os herois ou traidores familiares que

o precederam, era inserir este homem em um vasto sistema de valores e con-

travalores. Atraves da linhagem que se tornava visiVel a todos atraves dos nobi-

liarios, os diversos individuos pertencentes a nobreza viam-se oportunamente

inseridos em uma rede de alianq:as e solidariedades, e ao mesmo tempo em um

sistema de rivalidades que contrapunha os individuos atraves de odios e anti-

patias ancestrais que eram herdados tao concretamente como as propriedades

fundiarias ou os brasoes de familia. As linhagens, e atraves delas os nobiliarios

que as registravam por escrito, conferiam ao individuo pertencente a nobreza

um tra^o fundamental de sua identidade, explicitando-lhe sens espa90s de

inclusao e de exclusao social, as suas conexoes com o mundo social e histo-

rico, e sobretudo a sua inser<;ao e tipo de inser^ao em uma complexa rede de

entrecruzamentos familiares a linhagisticos.

Conforme se disse, muitas vezes as genealogias europeias nao passavam de

longas listagens familiares, com um minimo de material narrativo, apresen-

tando uma ou outra explica^ao que se fazia necessaria para o acompanhamento

de uma determinada historia familiar atraves de uma dada sucessao de casa-

mentos e filia^oes. Contudo, e precisamente nos reinos ibericos dos seculos

XI ao XIV, e mais particularmente ainda no Portugal dos seculos XIII e XIV,

que as genealogias assumiram ainda esta caracteristica bastante singular: ten-

deram a deixar de ser meras listas de casamentos e filia^oes para constituirem
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urn gcnero hibrido que misturava a cronica a genealogia propriamente dita.

Assim, nesta especie de texto, um dpo de discurso genealogico em forma de

lista f-amiliar—que vai descrevendo passo a passo uma cadeia linhagistica atra-

ves dos sens sucessivos desdobramentos—ve-se, de momentos em momentos,

entrecortado por um discurso narrativo que e interpolado a lista genealogica

para pretensamente caracterizar o individuo ou a familia descrita.

Para facilitar a compreensao deste carater hibrido do texto linhagistico, con-

sideraremos em seguida um segmento extraido do Livro de linhagens do conde

D. Pedro—o mais bem acabado livro de linhagens da Idade Media portuguesa:

Este dom Rodrigo Gon^alvez era de vinte annos, e com seu poder foi em mui-

tas fazendas, e diziam por el as genres que nunca virom taes vinte annos. [...]

[Prossegue por uma enumera^ao e nomea^ao dos descendentes de dom Rodrigo

Froiaz e de dom Rodrigo Gon^alvez de Pereira, seu neto, donde descendem os

Pereiras, chegando por fim a dom Rodrigo Gonsalves.]

Este dom Rodrigo Gon^alvez foi casado com dona Enes Sanches. Ela estando

no castelo de Lanhoso, fez maldade com uu frade de Boiro, e dom Rodrigo Gongalvez

foi desto certo. E chegou e cerrou as portas do castelo, e queimou ela e ofade e homees

e molheres e bestas e caes e gatos e galinhas e todas as cousas vivas, e queimou a camara

e panos de vistir e camas, e non leixou cousa movil. E alguus Ihe preguntarom porque

queimara os homees e molheres, e el respondeo que aquela maldade havia XVII dias

que sefazia e que nom podia seer que tanto durasse, que eles nom entendessem algua

cousa em que posessem sospeita, a qual sospeita eles deverom descubrir.

Depois, foi este dom Rodrigo Gon9alvez casado com dona Sancha Anriquiz

de Porto Carreiro, filha de dom Antique Fernandez, o Magro, como se mostra no

titulo XLIII, dos de Porto Carreiro, parrafo 3°, e fez em ela dom Pero Rodriguez

de Pereira e dona Froilhi Rodriguez. Este dom Pero Rodriguez de Pereira lidou

com dom Pero Poiares, seu primo [...]. (21G1 1; italicos nossos)

O trecho em italico corresponde a um segmento narrativo que interrompe

o discurso genealogico simples—mera descri^ao de nomes, casamentos e des-

cendencias. Aqui, o genealogista deixa de descrever exclusivamente as rela^oes

de parentesco para passar a narrar um pequeno caso que envolve o liltimo

individuo mencionado na lista genealogica. Pela narrativa, sabemos que o

nobre em questao fora traido pela esposa adiiltera, mas que tambem se vingou

exemplarmente—nao apenas dos amantes adulteros, como tambem de uma

pequena popula(;ao conivente com a transgressao. A narrativa funciona em
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multiplas dire^oes. Antes de mais nada confirma a honra do nobre vingador,

ajudando a delinear a sua personalidade e reafirmando o seu valor no uni-

verso simbolico linhagistico—isto ao mesmo tempo em que deprecia a honra

da esposa adultera, e talvez de sens eventuais filhos e netos (que alias nao

sao mencionados na sequencia genealogica). Como o nobre em questao foi

casado uma segunda vez, segundo a descriq:ao genealogica que se segue, ve-se

algo valorizado este novo ramo linhagistico por contraste com o primeiro

ramo, manchado pela antepassada adultera.

Ora. Este ramo que parte do segundo casamento e precisamente aquele

que vai desembocar na fami'lia dos Pereiras, patrocinadora de um refundidor

do Livro de linhagens que em 1382 introduz no texto a narrativa interpolada.

Por ai e possiVel vislumbrar algo das motiva^oes enaltecedoras e depreciativas

de que pode vir carregado um relato como o que acabamos de examinar, mor-

mente quando inserido em uma sequencia genealogica especifica. Por outro

lado, a narrativa justifica, talvez, uma violencia praticada por um nobre contra

toda uma aldeia (uma violencia que tera efetivamente ocorrido ou uma vio-

lencia que se coloca como passivel de ocorrer no mundo imaginario). Mas,

sobretudo, a narrativa transmite aos sens leitores-ouvintes um exemplum—
oferecendo um padrao de moralidade que fixa parametros cavaleirescos e que

estabelece interditos de varias especies.

As interferencias narrativas podiam se apresentar de modos diversificados

nos nobiliarios, constituindo desde comentarios sobre o valor ou contravalor

de tal ou qual nobre,^ ate trechos mais longos como o que acabamos de ler,

chegando mesmo a narrativas de extensoes consideraveis. Narrativas diver-

sas costumam aparecer em cada um dos tres livros de linhagens portugueses,

configurando portanto uma pratica corrente de alternar o registro familiar

restrito com relatos de menor ou maior dimensao e de naturezas diversas.

Ha ainda casos em que um refundidor posterior interpola comentarios ou

novos segmentos narrativos em uma narrativa ja estabelecida no documento

original. Deste modo, o proprio texto linhagistico converte-se em espa^o para

multiplos enfrentamentos sociais e tensoes implicitas.

Compreendida a forma tipica desta modalidade literaria que era o livro de

linhagens, poderemos aprofundar em seguida uma nova questao, que se refere

ao jogo de poderes e micropoderes que interferiam nao apenas na elabora^ao

e circula^ao do texto linhagistico, como na propria constitui(;ao e uso do livro

de linhagens como objeto manuscrito. Sera necessario compreender, de saida,

que tinham origens diversas as narrativas que eram interpoladas nos livros de
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linhagens para esclarecer, enaltecer ou depreciar aspectos familiares concer-

nentes aos varios membros da nobreza portugiiesa e iberica (ja que na verdade

os livros de linhagens portiigueses referiam-se nao apenas a familias nobres

portugiiesas como tambem a outras linhagens hispanicas). Muitas vezes, uma

narrativa, que depois se veria interpolada em um livro de linhagens, tinha vida

propria e previa atraves de uma circula^ao oral na qual os trovadores medie-

vais desempenhavam um papel central.

Nosso objetivo sera discorrer, a partir daqui, sobre as estrategias que aflo-

ram na passagem das versoes orais das narrativas linhagisticas para as versoes

escritas dos nobiliarios—ou, ainda, na passagem de outras versoes narrativas

ja escritas para estas versoes escritas que constituem o material linhagistico.

Com alguma liberdade no uso desta expressao, falaremos aqui das estrategias

editoriais envolvidas nestas passagens.

Obviamente que um livro de linhagens—bem cultural da era dos manus-

critos—deve ser diferenciado nas suas estrategias de publica^ao de um livro

qualquer inserido na era dos livros impressos. O livro impresso, por exemplo,

circula mediante uma grande quantidade de copias tipograficas e vai ao seu

publico, sendo que neste caso o editor ira, em fun^ao disto, direcionar as suas

estrategias editoriais para captar o interesse, as expectativas, a competencia

cultural de um grande publico. Frequentemente buscara formulas para reunir

em um unico feixe alguns interesses diversificados, com o que podera almejar

captar simultaneamente faixas distintas do publico consumidor. Podera lidar

nao apenas com a publica^ao impressa de textos originals, mas tambem com

a publica^ao popularizada de grandes obras ja conhecidas—para o que achara

Ikito promover opera^oes diversas.^

Ja um livro de linhagens medieval, por exemplo, nao vai ao seu publico sob

a forma de inumeras copias, e nem pode ser adquirido no mercado. O publico

e que deve ir ao livro de linhagens—e isto ja coloca problemas de acesso ao

exemplar unico ou as copias restritas de um manuscrito original. Em tempo:

a reda(;ao de um livro mostra-se um empreendimento sofisticado na Idade

Media, o que torna o exemplar manuscrito nao apenas um bem cultural de

luxo, mas tambem um instrumento de poder. Quern tern o poder neste caso

sao aqueles que simultaneamente controlam o acesso ao livro e definem os sens

usos, abrindo o seu tesouro manuscrito para variadas praticas de leitura que Ihes

darao, cada uma delas, um tipo diferente de oportunidade de poder.

A alguns o dono permitira que folheiem o livro, e a outros nao. Aos mais

chegados, ou aos mais importantes no seu circuito de alian^as, permitira
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uma leitura intensiva do livro ou—ainda que lance mao do conteiido de sen

manuscrito para a cria^ao de novos livros—a investiga9ao sobre as informa-

9oes ou sobre a sabedoria nele contidas. Em outras oportunidades, ira oferecer

o seu livro para a leitura coletiva em voz alta, o que ira tanto difundir a sua

imagem de homem de cultura como ainda Ihe assegurara uma nova oportuni-

dade de poder, vinculada ao seu direito de indicar o que sera lido (e portanto

o que os outros poderao conhecer ou nao de seu livro). Podera ainda permitir

que trovadores-narradores ou outros difusores culturais memorizem algumas

das passagens do seu manuscrito para uma posterior difusao ou recria^ao,

que sera posta a correr mediante os mecanismos da oralidade. Quern detem

o livro, por fim, pode autorizar nele novos acrescentamentos, convocando

refundidores para continuar a obra ou completar um conteiido que ainda nao

se esgotara (e o caso dos nobiliarios, que pretendem registrar uma continui-

dade linhagistica que ultrapassa o periodo de vida dos seus editores).

Estas sao as estrategias pertinentes aquele que detem a posse do manus-

crito, que pode ou nao ter sido o empreendedor de sua edi^ao (o livro, de

tao precioso, e objeto de heran^a)."^ Existem tambem as estrategias editoriais

propriamente ditas, mediante as quais o empreendedor da confec^ao do livro

definira o tipo de suporte, o modo como o livro e escrito, os materiais a serem

incluidos (no caso de uma obra aberta como os nobiliarios), as altera^oes a

serem efetivadas, o mVel de linguagem a ser buscado, os recursos para permi-

tir que o livro abrigue duas ou mais formas de leitura, a presen^a ou nao de

iluminuras. Com todas estas dimensoes cujo controle detem no processo de

edi^ao, o empreendedor do manuscrito joga com expectativas e competencias

textuais a atingir, com mVeis de eficacia a serem alcan9ados, com mecanismos

de inclusao ou exclusao de leitores (e, no caso dos nobiliarios, tambem com

mecanismos de inclusao e exclusao daqueles que serao citados nas narrativas e

listas genealogicas). Mesmo a escolha do suporte define certas oportunidades

de poder e possibilidades de uso: o livro de bancada, por exemplo, nao pode

ser transportado sem uma certa solenidade, e folhear as suas paginas implica

uma outra relaq:ao de aproxima^ao entre o seu conteiido e o seu leitor que nao

aquela pertinente aos livros de facil manuseio.

Todo este poder editorial, naturalmente, e aqui elaborado de uma maneira

ainda intuitiva (estamos muito longe do mundo das estrategias de publici-

dade). Mas e de fato um poder a mais no jogo politico, e os grandes homens de

cultura da Idade Media sabiam lidar com estes recursos de poder assegurados

pelo vies da cultura. Os reis-sabios ibericos (como um Afonso X de Castela ou
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um D. Dinis de Portugal) ou os grandes nobres promotores de cultura (como

urn conde dom Pedro), certamente nao estavam alheios a possibilidade de uti-

liza^ao destes poderes. Em vista disto, foram grandes promotores da feitura

de cronicas, livros de linhagens e cancioneiros. Controlar o livro, palco litera-

rio para narrativas e cantigas imobilizadas sob a forma manuscrita, mostra-se

quase tao importante quanto controlar um sarau trovadoresco, palco concreto

para a expressao de cantigas e narrativas atraves da oralidade ou do imbrica-

mento entre oralidade e escrita. E verdade que existe a diferenga de que o palco

trovadoresco pode acessar ainda as faixas iletradas de publico (mas o livro tam-

bem pode, e bem verdade, nas suas leituras sociais em voz alta).

Com isto devemos considerar que a constitui^ao da forma e conteiido de

um nobiliario, a partir do duplo tran^ado da descri^ao genealogica e da rede

de relatos linhagisticos, nao esta isenta da interferencia dos sens miiltiplos edi-

tores—no caso os coletores de narrativas e de informa^oes genealogicas, os

organizadores e compiladores do material linhagistico por eles fornecido, os

promotores do empreendimento, e todo um grupo de escrivaes e homens de

cultura que se escondem sob o autor nominal do nobiliario (no caso do Livro

de linhagens) ou sob nome nenhum (no caso do Livro velho e do Livro do dead).

Os nobiliarios, como dizi'amos, recolhem o seu material narrativo tanto da

produ^ao oral circulante no pa^o e nos meios senhoriais, como tambem de ver-

soes ja escritas que, podemos conjeturar, circulavam tambem em cadernos e folhas

individuals. A existencia destas folhas individuals deve ser presumida a partir de

uma reflexao sobre os diversos mecanismos possiVeis para a prepara^ao ou reali-

za^ao de uma performance narrativa oral. Examinemos algumas possibilidades.

A performance oralizada de uma narrativa, em alguns casos, deve ou pode

se sustentar previamente em um texto de base utilizado ou como roteiro de

orienta^ao ou como texto rigoroso para a memorializa^ao. Podemo-nos refe-

rir ainda ao caso da leitura em voz alta de um texto—seja a partir da folha

pertencente ao orador, ou entao a partir de um livro ja estabelecido (no caso,

e bom lembrar que o Livro velho, bem como algumas das cronicas que foram

fontes para os outros dois nobiliarios, eram contemporaneas dos saraus pala-

cianos onde circulavam oralmente as narrativas que mais tarde seriam inseri-

das no Livro do deao e no Livro de linhagens do conde dom Pedro, e deste modo

a leitura do Livro velho podia tambem fazer parte das atividades culturais

ai desenvolvidas). Nada disto exclui, naturalmente, a co-presen^a da perfor-

mance oralizada mais pura, inclusive aquela que vem carregada de elementos

de improvisa(;ao e de intera9ao com o publico.
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Existem significativas implicagoes na passagem para um corpus narrativo

de narrativas que antes estavam isoladas. Seja uma versao narrativa que se

acha registrada isoladamente em uma folha ou caderno individual, ou seja

uma narrativa que faz parte do repertorio de um trovador que a apresenta

eventualmente no espetaculo trovadoresco, a passagem destas pe^as isoladas

para o corpus do nobiliario as transforma de imediato, sobretudo porque estas

narrativas passam a estar contaminadas pela proximidade das outras narra-

tivas, pela sua alternancia com uma lista genealogica, por novas conexoes

que ate entao nao podiam ser imaginadas. Coabitando o mesmo corpus que

outros textos, a narrativa antes isolada passa a dispor de novas vozes. Mas,

de maneira inversa, pode-se dar que a narrativa seja tambem separada de um

corpus anterior, de menores ou maiores dimensoes, para ser reintroduzida em

um novo corpus—e nesta opera^ao novos sentidos tambem Ihes sao surpreen-

dentemente acrescentados. Pode-se dar ainda que, em casos como este, algo se

cale na passagem de um para o outro corpus^ ou que uma mensagem que antes

era explkita torne-se agora implicita, suplicante por complexas decifra9oes

que antes seriam dispensaveis.

Em smtese, o editor-compilador detinha uma boa margem de manobra

para a manipula^ao do material linhagistico que se propunha a registrar. Com
suas estrategias editoriais visava uma determinada eficacia, o cumprimento

de um programa voltado para objetivos especificos (como aquele registrado

no prologo do Livro de linhagens), bem como a ja mencionada competencia

cultural do publico receptor a que buscava atingir (no caso dos nobiliarios era

a nobreza, ou certos setores da nobreza, que primeiramente se tinha em vista).

Do mesmo modo, o editor-compilador orientava as suas estrategias discur-

sivas e editoriais tambem conforme as expectativas deste receptor, ou ainda

conforme os usos que poderiam ser dados ao seu texto ou a partes isoladas de

seu texto (a leitura individual privada ou a leitura social em voz alta, a con-

sulta de base para performances orais ou para a composi^ao de novas cronicas

e nobiliarios, e assim por diante). Por fim, inseria em um jogo socio-politico,

que Ihe podia ser favoravel, todas estas oportunidades de poder oriundas do

direito de definir e de escolher as multiplas dimensoes envolvidas na compo-

si^ao do texto e de seu suporte.

O jogo de leituras possiveis (e audi^oes possiveis) e a dimensao que com-

pleta este complexo circuito. Atendo-nos as praticas e modos de leitura dos

nobiliarios, podemos imaginar um nivel mais superficial de leitura que isola

os episodios narrados de sua totalidade (portanto desligando-os ou nao per-
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ccbendo a SLia intcrtextualidade possiVel). Ha tambem uma leitura, ainda

superficial, que se atem exclusivamente aos exempla oferecidos pelos episodios

lidos de maneira isolada (ignorando portanto as conexoes linhagisticas pro-

priamente ditas, e nao percebendo as miiltiplas deprecia^oes e enaltecimentos

que se voltam contra individuos e linhagens concretas). Este tipo de leitor

educa-se no ideal cavaleiresco, mas nao nas secretas e maliciosas artimanhas

das operagoes genealogicas.

Ha o leitor de listas familiares, que nao se interessa ou a quern e interdi-

tada a leitura mais demorada das narrativas, e que se concentra apenas nas

referencias genealogicas. Este apenas beneficia de uma compreensao da sua

propria inser^ao familiar-linhagistica, bem como das dos outros nobres, mas

Ihe escapam outras dimensoes a serem compreendidas a partir do conteudo

narrativo interpolado. E existe por fim a leitura totalizada, que capta o texto

na sua integridade complexa e habilita o leitor a compreender conexoes impli-

citas entre as varias narrativas, percebendo adicionalmente as depreciagoes e

exalta^oes que se escondem nos intersticios da intertextualidade, e captando

tambem de uma maneira mais plena as li^oes cavaleirescas agora concedidas,

nao apenas pelas narrativas isoladas, mas pela mega-narrativa que se confunde

com a intera^ao entre todas as narrativas nos sens secretos dialogos internos.

Por ora, fica registrado que a existencia de mVeis e modos de leitura dife-

renciados a partir do material linhagistico, bem como o acesso a estes diferen-

tes mVeis e tipos de leitura, criam hierarquias adicionais entre os diversos lei-

tores e ouvintes dos nobiliarios. Aquele a quern e somente concedida a leitura

ou a audi^ao do episodio isolado ve-se enclausurado em um mVel de percep-

^ao mais restrito ao entrar em contato com o material narrativo-linhagistico, e

portanto Ihe e proposto um lugar mais modesto na escala de leitores e ouvin-

tes. Incluem-se aqui aqueles a quern e oferecida a leitura mais esporadica das

paginas do nobiliario, aqueles que somente tern acesso a folhas individuals de

narrativas, ou aqueles que sao convidados muito eventualmente para os espe-

taculos trovadorescos. Naturalmente que nem todos eles podem ser situados

no mesmo mVel, uma vez que ha muitos outros interferentes que desnivelam

as capacidades individuals de entender e perceber os multiplos aspectos de um

texto—inclusive a propria competencia textual conquistada na experiencia

individual de cada um. Mas, enfim, o importante aqui e dar a perceber que

o acesso ao livro (e a qualidade do acesso ao livro) educa para novos modos

de leitura deste livro—e que a interdi^ao ou restri^ao de seu acesso impede

a possibilidade de o individuo-leitor enriquecer seu repertorio de modos de
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leitura de um livro (o mesmo vale para o espetaculo trovadoresco, que meta-

foricamente pode ser considerado como um livro interativo aberto para as

praticas do espetaculo e da oralidade).

No outro extremo do continuum de competencia textual localizam-se o leitor

intensivo do nobiliario e o ouvinte frequente dos saraus palacianos e senhoriais,

que, tendo um maior acesso as varias partes do mega-texto linhagi'stico, podem

come(;ar a desenvolver uma aprendizagem de sua totalidade. Mas e em todo

o caso necessario lembrar que a compreensao plena do conteudo linhagi'stico

inclui ainda uma especie de inicia^ao, que pode ser facilitada atraves de con-

versas a que se tenha acesso nos ci'rculos de leitores e ouvintes mais experientes.

Por fim, considere-se que—dadas as multiplas naturezas dos varios conteiidos

narrativos presentes nos livros de linhagens—um m'vel maximo de competencia

textual pode ser buscado naquele leitor que realiza aquilo que Roger Chartier

chamou de uma leitura plural (“Textos, impressos, leituras” 123). Este leitor

e capaz de distinguir com eficacia o comico do serio, o anedotico do mora-

li'stico, o didatico do meramente enaltecedor ou depreciativo, o fantastico do

cotidiano, e nestas opera^oes se apropriar de conteiidos que podem favorecer a

sua experiencia individual e a sua posi^ao na luta de representa^oes enfrentada

na vida cotidiana. Aqui temos ainda um leitor que, tal como exemplificare-

mos adiante, possui certas chaves de intertextualidade que outros desconhecem.

E alguns dentre eles chegarao mesmo a perceber a pluralidade de sentidos ofe-

recidos pelos diversos m'veis narrativos, e quiga estarao aptos a captar algo das

muitas vozes que habitam o discurso linhagi'stico, o que de resto os habilitara a

tirar partido dos usos abertos a cada narrativa.

Esta capacidade mais plena de leitura do material linhagi'stico, propor-

cionadora de uma visao de profundidade e de conjunto vedada a maioria

dos leitores, podia se tornar o tesouro de uns poucos que, em todo o caso, so

podiam receber certas chaves mais secretas para a compreensao do texto na

base de uma transmissao pessoal da informa^ao, e isto quando tinham acu-

mulado uma competencia textual suficientemente adequada para recebe-la.

Circulando por fora do ci'rculo dos leitores-ouvintes da leitura ou da audi-

gao fragmentada, da intertextualidade nao-percebida porque nao-revelada,

da recep9ao isolada de uma narrativa que se desagrega das outras, este leitor

especial podia se situar em uma posi9ao privilegiada para a compreensao do

texto ou do espetaculo. Tudo isto tambem era poder, atraves do qual aqueles

que o detinham podiam estabelecer alian9as de identidade uns com os outros

ao mesmo tempo em que se separavam daqueles que careciam da informa-
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gao inteira. Pcnetrar em mais um compartimento de significado era portanto

penetrar em Lim novo mundo, em uma nova classe de leitor, em um novo

recinto de poder ao qual nem todos tinham acesso.^

No mais, acrescente-se que a possibilidade de imaginar cada leitor em afi-

nidade com um modo de ler—ou em um lugar (nao necessariamente fixo) no

continuum da competencia de leitura—nao nos isenta (como nao isentava os

editores-compiladores que elaboravam as suas diversas estrategias) de avaliar

as inumeras praticas de leitura possiveis de serem partilhadas por um niimero

significativo de leitores (e ouvintes) de mVeis diversificados. Aproveitando

algumas reflexoes ja desenvolvidas por Roger Chartier, podemos vislumbrar a

variedade destas praticas que permitiriam que os usos de um texto circulassem

“entre leitura em voz alta, para si e para os outros, e leitura em silencio, entre

leitura de foro privado e leitura de pra^a publica, entre leitura sacralizada e

leitura laicizada, entre ‘leitura intensiva’ e ‘leitura extensiva’” (“Textos, impres-

sos, leituras” 131).^ Tudo dependia, no caso da epoca dos nobiliarios, de que

o dono do livro, senhor do texto entesourado, o trouxesse a luz destas praticas

em ocasioes especiais (como quern tira as joias do cofre na ocasiao da festa), ou

que atendesse em algumas ocasioes menos ou mais frequentes as solicita^oes

dos diversos tipos de leitores, exercendo o seu poder de conceder ou interditar

o acesso ao texto e de em certos casos definir o seu modo de leitura/

E precisamente uma sutil rede de micropoderes que, veremos, se estabe-

lecer na confluencia do ato de conceder a um leitor-ouvinte o acesso ao texto

(na sua materialidade, por assim dizer) e do ato de conceder aberturas para

este ou aquele modo ou mVel de leitura. Exemplificaremos com a men^ao a

Aristoteles que aparece como um pormenor do prologo do Livro de linha-

gens do conde dom Pedro. A certa altura da sua introdu(;ao ao seu livro de

linhagens, o organizador, menciona uma pequenissima passagem extraida do

pensamento do filosofo grego, registrando ai uma marca de intertextualidade.

Trata-se esta de uma informa^ao a que nem todos tern acesso no mundo dos

leitores-ouvintes linhagisticos (muitos nao serao convidados a ler o prologo,

outros nao perceberao a importancia desta men^ao para compreender a erica

com a qual se dialoga, outros serao meros ouvintes desatentos de narrativas

isoladas nos saraus palacianos, e assim por diante). Examinando a questao por

este vies, uma leitura de fundo plenamente consciente pode ser pressuposta

como monopolizada por aqueles que se mostrassem capazes de estabelecer

as devidas conexoes intertextuais—certamente o conde D. Pedro e provavel-

mente alguns leitores privilegiados por um conhecimento previo da Etica a
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Nicomaco e das inter-rela^oes ocultas entre o nobiliario e o texto grego (ou

outras conexoes intertextuais para alem desta).

Quern controla urn maior niimero de chaves para a compreensao de urn

texto pode ser considerado, naturalmente, mais poderoso no universo dos

fruidores habituais e esporadicos de urn livro. E ha urn duplo poder ai envol-

vido: o poder de compreender melhor o que outros vagamente compreendem

ou mesmo ignoram, e o de conceder esta compreensao aos leitores que se

quer privilegiar em dado momento, o que obviamente ira ocorrer de acordo

com interesses do proprio concessor. A informa^ao e aqui um elemento de

poder. Quern pode concede-la, senao aquele que controla os segredos autorais

e editorials do livro, que detem a totalidade de chaves para a sua compreensao,

e que por outro lado tern acesso a um certo numero de bens culturais que

incluem os livros que devem ser postos em intertextualidade?

Deter ou conceder a informa^ao de que o Livro de linhagens pode ser lido

em conexao com a Etica a Nicomaco e, se assim se decidir, mostrar um exem-

plar da propria obra de Aristoteles aquele leitor que se pretende privilegiar,

neste tempo em que os exemplares sao raros porque manuscritos—eis aqui

um poder exercido que concede novos poderes. Afinal, oferecer a um leitor

uma nova chave para a compreensao do texto sera, neste caso, permitir que ele

tenha acesso a um compartimento do texto que ate entao permanecia secreto.

Depois de abrir uma nova porta no texto, de penetrar no compartimento

oculto, de adentrar uma passagem secreta que conduz a uma rede intertextual

que ate entao se desconhecia, a leitura entao ja nao sera mais a mesma—e o

leitor ter-se-a transmudado em um leitor ele mesmo mais poderoso, agora

acrescido de uma nova competencia textual e da posse de uma pequena chave

que tambem ele guardara como um tesouro.

Entrevemos aqui como o Livro dc linhagens tambem traz consigo possibi-

lidades nao declaradas de hierarquizar atraves da leitura, de excluir ou incluir

o leitor-ouvinte em uma ou outra classe de leitor, de criar padroes de identi-

dade e separa^ao conforme as capacidades de penetra^ao nos sentidos da obra.

O livro, suporte solene de acesso restrito, e a informa9ao extratextual, lugar de

multiplas mensagens de acessos sutilmente controlados, mostram-se aqui dois

tesouros diferenciados. Em suma, aqueles que manipulam os usos do livro e as

informa<;6es sobre o livro atuam potencialmente em diversos ambitos. A deter-

mina^ao daquilo que se conhece, quando se e um nobre atualizado nos parame-

tros cavaleirescos, confere a este grupo sociocultural seu modo de identifica^ao

e distin^ao (portanto seus criterios de exclusao)—e eis aqui um primeiro poder.
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Mas, para dentro deste circulo mais amplo, quantos poderes determinados pela

diversidade de possiVeis saberes! Uma pe^a mais rara no quebra-cabe^as da infor-

magao, um signo a mais no repertorio da ostenta^ao, um segredo ciosamente

guardado para a tradu^ao da informa^ao codificada, uma chave capaz de abrir

um portal de intertextualidade. . . em quantos caminhos o poder vaza o livro!

Avan^aremos por uma ultima questao. Alem de controlar o acesso a lei-

tura, aquele que detem a posse fisica do nobiliario e tambem o dono de um
livro inacabado, o que desde ja traz novos acrescimos as suas possibilidades

de poder. Ao se mostrar como o organizador e proprietario de um livro em

aberto que esta em permanente constru^ao, e que aceita novos materiais que

vao sendo gradualmente incorporados ao texto, o dono do nobiliario ou do

cancioneiro controla tambem um novo espa^o de inclusao e exclusao.^ O
conde D. Pedro, detentor de um Livro de cantigas e de um Nobiliario, con-

verte-se por exemplo em uma expressao deste poder. Com o cancioneiro, que

indica autorias das varias cantigas, lida com a inclusao / exclusao dos autores,

definindo quern ira e quern nao ira participar da coletanea e, em um segundo

momento, demarcando-os com estrategias editorials de hierarquiza^ao (clas-

sificando como jogral ou trovador, elogiando ou depreciando atraves de rubri-

cas). Com o nobiliario, cujas narrativas sao anonimas, controla a inclusao /

exclusao dos personagens que serao mencionados pela literatura linhagistica.

Quase seria a pior ofensa para um nobre, avido de prestigio social, ser

ignorado ou nao ter os sens antepassados mencionados nas paginas de um

nobiliario que se propoe a ser um livro da nobreza hispanica—nao houvesse

ainda a situa^ao mais desagradavel de ser lembrado como traidor ou covarde,

como o marido traido que nao vingou a sua honra, como o individuo mali-

cioso que engana a sua propria parentela para alcan^ar objetivos mesquinhos,

como o raptor que desonra viuvas e donzelas de boa linhagem. Controlar o

acesso e a qualidade de acesso dos personagens a literatura dos nobiliarios,

e o acesso e a qualidade de acesso dos autores as paginas dos cancioneiros, e

participar de maneira excepcional do poder de definir o perfil social de um

conjunto importante de individuos. Aquelas folhas em branco em um nobili-

ario ou cancioneiro sao amea^adoras, porque sao espa^os de futura inclusao e

de exclusao—espa^os onde serao registradas as vozes e os silencios dos atores

socials. Lugares da memoria ainda nao escrita, e portanto lugares de poder.

Quanto ao mais, o fenomeno da leitura (e tambem o da audi^ao) mostra-se

sempre riquissimo de praticas criadoras das quais pudemos apenas mencionar

uma pequena parte. Sera pertinente atentar, quando possiVel, para os modos
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como a leitura pode afetar o proprio leitor, embora muitas vezes tenhamos que

nos contentar apenas com conjecturas para este periodo medieval que investi-

gamos. Em ultima instancia, “cada novo leitor e afetado pelo que imagina que

o livro foi em maos anteriores” (Manguel, Uma histdria da leitura 28). Nao e

dificil imaginar a quantas transforma^oes se abre o leitor que folheia o livro

que ele mesmo sabe ter sido manuseado, em outras ocasioes, pelo rei ou por

um nobre de saber reconhecido. Reconhecer-se-a como um homem especial,

em tao especial companhia, ou sentir-se-a pequeno e ocasional ao se conectar

com os ilustres leitores imaginarios que oprimem o seu privilegio de folhear o

imponente manuscrito? Sob o peso de tais constrangimentos, e sob a opressao

do momento ou da sala de leitura em que foi introduzido, conseguira ele

refletir enquanto os olhos revelam o sentido das palavras? Ou dirigir-se-a ao

seu anfitriao—o dono do livro—na busca de comentarios ou esclarecimentos

que terminarao por orientar a sua propria leitura para uma dire^ao que ela nao

teria se estivesse na sua propria sala de leitura? Que mecanismos de inclusao

e de exclusao, de deforma^ao ou manipula9ao, podem qui9a ser entrevistos

nesta experiencia tao singular de ler e dar a ler um livro de linhagens!

Notes

* Os livros de linhagens foram compilados em momentos diversos entre o seculo XIII e XIV,

sofrendo sucessivas interpola^oes ate assumirem sua forma definitiva. Sao conhecidos basicamente

tres livros de linhagens: o Livro velho, o Livro do deao e o Livro de linhagens do conde D. Pedro, que

aqui chamaremos de Livro de linhagens. Os pen'odos presumiveis para as suas compila^oes vao de

1282 a 1290 para o Livro velho, de 1290 a 1343 para o Livro do deao, e de 1340 a 1343 para o

Livro de linhagens. As tres fontes ja possuem edi(j6es diplomaticas importantes: (1) os Livros velhos

de linhagens (incluindo o Livro Velho e o Livro do deao) e (2) Livro de linhagens do conde D. Pedro.

^ O segmento genealogico que acabamos de examinar inclui de saida um comentario deste

tipo, ao afirmar que “[e]ste Rodrigo Gonsalves era de vinte annos, e com seu poder foi em
muitas fazendas, e diziam por el as genres que nunca virom taes vinte annos.” Em seguida a este

comentario curto, recome^a a descri^ao genealogica.

^ Sobre estas possibilidades de estrategias editoriais para livros impressos do passado, veja-

se os ensaios de Roger Chartier. No caso, o historiador frances aborda as publica(;6es do corpus

de Troyes (seculo XVII) e a chamada Bibliotheque bleue, do seculo XVIII. O capitulo “Textos,

impressos, leituras” introduz uma discussao geral sobre o tema (121-139).

^ Por ocasiao de sua morte, o conde dom Pedro doa seu Livro de cantigas a seu amigo,

Afonso XI de Castela.

^ Podemos considerar as palavras de Foucault em A ordem do discurso, mais concretamente:

“nem todas as regioes do discurso sao igualmente abertas e penetraveis; algumas sao altamente

proibidas (diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os

ventos e postas, sem restri^ao previa, a disposi^ao de cada sujeito que fala” (37) e, pode-se acres-

centar, a disposiq:ao do sujeito que le ou escuta.
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^ E importante ressalvar que hoje em dia e admitida a ideia de que a leitura individual tendia

a ser no perfodo medieval uma leitura em voz baixa para si mesmo, constituindo-se em exce^ao

a leitura silenciosa propriamente dita: “A leitura envolvia assim um movimento do aparelho

fonador, no minimo batimentos da glote, um cochicho, mais comumente a vocaliza^ao, geral-

mente em voz alta.” Mas e certo tambem que “desde o seculo XIII, o crescimento consideravel

do numero de fontes dispomVeis modificara a pratica privada dos eruditos; no seculo XIV, as

universidades, tendo institui'do as bibliotecas abertas aos estudantes, sao levadas a emitir regula-

mentos que exigem a leitura silenciosa” (Zumthor, A letra e a voz 105).

^ O ‘dono do Livro’ nao precisa ser aqui um linico indivfduo (como o rei ou o conde D.

Pedro). Pode ser uma institui<;ao como o Mosteiro do Santo Tirso, uma linhagem como a dos

Pereiras, uma ordem ou confraria.

^ O processo de edi^ao do Livro de linhagens pode dar uma ideia deste carater de ‘obra em
constru^ao’: entre 1325 e 1340 procede-se a recolha de materiais e a uma primeira reda^ao;

entre 1340 e 1344 empreende-se uma segunda reda^ao. Decadas depois, efetivam-se duas ou

tres refundi^oes.
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