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A CONSTRUC;Ao INUSITADA DAS PERSONAGENS EM RELATO DE UM CERTO ORIENTE

DE MILTON HATOUM

Clarissa Rodrigues Pinheiro Gomes (UNESP)

Autor de Relato de urn certo oriente (1989), objeto deste estudo, Milton Hatoum e urn escritor
amazonense, descente de libaneses que mostra sua descendencia na obra. 0 romance traz,
portanto, 0 singular hibridismo entre as culturas do oriente e do Amazonas, resultando numa
confluencia de idiomas, crenc;;ase culinarias, que configuram 0 texto do autor.
Relato de urn certo oriente retrata a Manaus de decadas atras, reavivando provaveis mem6rias
da infancia do autor e mergulhando num passado rico em hist6rias. A riqueza do texto inspira
uma detalhada analise, sendo a questao do narrador uma das mais mencionadas e estudadas.
Mas este trabalho foge urn pouco a essa linha e prende-se ao tratamento especifico das
personagens, do papel destes seres ficcionais dentro do enredo do romance, por nos parecer urn
aspecto nao muito abordado nos estudos que foram feitos sobre a obra ate aqui.
Para tanto, e feita a analise do texto da obra com base no estudo de Antonio Candido (1985),
publicado em A personagem de ficc;;ao,com 0 intuito de trac;;aras caracteristicas e os procedi-
mentos de elaborac;;aodas personagens. A metodologia do trabalho remete tambem a estudos
sobre a personagem feitos por autores como Massaud Moises, Beth Brait, Fernando Segolin e
Forster, entre outros. Adiversidade cultural, social e religiosa existente no romance e estudada
na tentativa de compreender as personagens que carregam essas cargas e 0 modo como elas
interagem dentro do romance. Os nomes inusitados e a grande variac;;aode vocativos utilizados
para uma mesma personagem aguc;;ama curiosidade e a vontade em descobrir qual a intenc;;ao
do autor por tras disso. Os diversos focos narrativos existentes na obra tambem vao ser
abordados, buscando descortinar as relac;;6esentre as personagens e suas aspirac;;6esde vida, a
partir dos seus relatos encadeados no discurso da narradora central.

A TRAMA DOS MOSAICOS NARRATIVOS EM MES DE CAES DANADOS

Lealis Conceic;ao Guimaraes (UNOPAR)

Acriac;;aoliteraria de Moacyr Scliar fundamenta-se na recriac;;aopar6dica do ins6lito filtrado pela
visao ir6nica do escritor, que emprega 0 recurso da mise-en-abyme ("construc;;ao-em-abismo" )
para estruturar sua poetica. Na literatura scliariana, e comum a exposic;;aocritica de elementos
culturais do passado, que se fundem it atualidade do universe s6cio-psicol6gico do cotidiano
humano. Na maioria das obras do escritor, a construc;;ao da linguagem esta vinculada it

superposic;;aode hist6rias que, pela relac;;aointertextual, de natureza par6dica, produz 0 elemento
ins6lito, como na novela, Mes de caes danados, que tern como subtitulo "uma aventura nos
tempos de Brizola". A referida novela constr6i-se com 0 entrecruzamento das noticias jornalisti-
cas do tumultuado contexto hist6rico compreendido entre dezoito e trinta e urn de agosto de
1961, quando ocorreu a luta pela Legalidade no Rio Grande do Sui, e das hist6rias pessoais do
protagonista, que passa de filho de fazendeiro a mendigo, nas ruas de Porto Alegre. Constitui-se,
entao, urn paine! formado pela incrustac;;ao dos mosaicos narrativos, que sac as noticias e
propagandas jornalisticas da epoca, as hist6rias da vida particular do protagonista-narrador e
os depoimentos ir6nicos sobre seu envolvimento nos epis6dios politicos, como estudante de
Direito, em Porto Alegre.



BERNARDO GUIMARAES: A TRADlc;:Ao OBSCENA A LUZ DO ROMANTISMO

Leonidas Pellegrini (UN/CAMP)

A presente pesquisa busca trazer a luz uma analise dos poemas "0 Elixir do Paje" e "AOrigem
do Menstruo", de Bernardo Guimaraes, mostrando-os enquanto exemplares da tradi<;ao fesce-
nina da Iiteratura universal, e em especial de uma tradi<;ao na poesia de lingua portuguesa,
assim como da poesia e do humor romanticos no Brasil, revelando ainda suas caracteristicas de
par6dia e intertexto.

CONTRA JOSE DE ALENCAR

Eduardo Vieira Martins (USP)

o objetivo desta comunica<;ao e discutir alguns aspectos da polemica travada entre Franklin
Tavora e Jose de Alencar. 0 estopim do debate foi a posi<;aoas sumida por Alencar contra 0 projeto
da lei do ventre livre. Contrapondo-se aos seus ataques, Jose Feliciano de Castilho, escritor
portugues radicado no Brasil, editou 0 jornal Questoes do Dia, refutando diretamente os
argumentos do deputado conservador. Inicialmente circunscrita ao ambito politico, a discussao
tomou fei<;aoIiteraria quando Franklin Tavora pas sou a enviar do Recife urn conjunto de cartas
analisando "0 gaucho" e "Iracema". Intituladas "Cartas a Cincinato", as criticas constituem 0

mais eloquente documento do declinio do romantismo na decada de 1870. 0 eixo da argumen-
ta<;ao de Tavora reside na ideia de que Alencar era urn escritor de gabinete que, por nao ter
pautado suas narrativas pela observa<;ao direta das regioes representadas, incorria numa serie
de erros e impropriedades. Questionando a validade da imagina<;ao criadora, e defendendo, em
seu lugar, 0 primado da observa<;ao,0 pensamento de Franklin Tavora deixa entrever a ascensao
de urn novo conceito de verossimil, no qual se enfatiza a necessidade de adequa<;ao a realidade
extraliteraria ou a informa<;aohist6rica.

QUAL E A GRA<;:A? - 0 HUMOR EM CRONICAS DE Luis FERNANDO VERisSIMO

Andreia Simoni Luiz Antonio (UNESP)

o cronista tern liberdade de recorrer ao Iirismo poHico, ao comentario dos acontecimentos, as
divaga<;oesfilos6ficas, a alegoria, ou mesmo, ao humor, para captar "flashes" do cotidiano e neles
tecer seus comentarios subjetivos.
o humor revela a grandeza do fato miudo, explora a potencialidade criativa das palavras,
adaptando-se com justeza a este texto leve e ludico, que e a cronica.
AIemde adaptar-se a leveza do genero, 0 tom humoristico faz 0 leitor recuperar a sua capacidade
de raciocinio critico, enquanto se diverte.
Ainda, a aproxima<;ao torna-se comum em virtude de caracteristicas salientes da cronica, tais
como a narrativa curta e a inclina<;ao para a brevidade, que tambem sac tra<;osdo humor.
Por essas razoes, varios cronistas, em divers as epocas, utilizaram-se de expedientes humoristicos
em seus textos. Para citar alguns, Jose de Alencar fazia "gra<;aromantica" em seus folhetins,
Joaquim Manuel de Macedo utilizava 0 humor na aguda observa<;ao e nos comentarios dos
costumes da sociedade do seculo XIX, Machado de Assis, na se<;ao"A Semana", usufruia do
sarcasmo e da ironia para fazer critica social.
E se quisermos lembrar de mais alguns representantes do genero que utilizaram 0 toque
humoristico em suas composi<;oes, basta mencionarmos a cr6nica lirico-humoristica de Olavo
Bilac, 0 humor e 0 sarcasmo de Joao do Rio, a for<;apoetica e a ironia de Drummond, 0 humor
ameno de Fernando Sabino, 0 testemunho critico das decadas de 50 e 60, presente nas
composi<;oese nos personagens de Sergio Porto.



Tendo como base, essa recorrente aproxima<;:ao entre humor e cr6nica, esta comunica<;:ao

pretende demonstrar, a partir de textos de Verissimo, como se processa esse proficuo intercambio

entre os dois discursos.


