
0 born romance portugues 
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Os I}.ovos romancistas portugueses buscam urn sentido para o 

presente sem recusar os mitos do passado 
' 

Estamos circunscritos pelodesejo de vir a ser 
· · Udia Jorge, 0 C ais das Merendas 

Somas sal to, ou niJo seremos 
Almeida Faria, Trilogla Lusita!UI s obre o que fala o romance portugues hoje? 

Ap6s a Ieitura das obras mais em evidencia, • 
determinadas coordenadas saltam a vista. Vamos 
ordena-Ias, por economia de espa~o: 

a) questionamento do Iugar do sujeito na Hist6ria; b) 
materia hist6rica e materia de fic~ao: a intertextualidade 
com outros discursos; c) o processo de constru~ao textual 
e a transforma~ao da realidade; d) o mitico, o hist6rico e 
o literano: aspectos de urna tensao. 

Para urn observador atento, as quatro alineas acima, 
no fundo, giram em torno de urn tinico tema: Hist6ria e 
Literatura, ou seja, as rela~iles entre o fato e a fic~ao. 
Contudo e born nao esquecer que as identidades perfeitas 
sao "fingidas", inverossimeis. A sombra das aparentes 
mesmidades, agitam-se sutis pontos de diferen~a. Quer 
isto dizer que o tratamento dado ao tema em pauta tera 
urn efeito sempre outro no leitor, no caso de a obra ser de 
Jose Saramago ou de Cardoso Pires, por exemplo. 
Acrescente-se ainda que toda e qualquer reflexao sobre a 
literatura portuguesa hoje tern de passar pelo crivo dos 
cravos de Abril. Espera-se vivamente contudo que a 
Revolu~ao de 1974 niio seja urn travo, urn ponto redutor 
tanto para a escrita quanto para a leitura. Os estudos 
literarios ja avan~aram o suficiente na demonstra~ao de 
que os elementos externos ao texto o datam e o Iocalizam 
na e para a hist6ria. Estes elementos, porem; nao dao 
estatuto de objeto literano a urna obra. Isto s6 podera ser 
conseguido por meio de mecanismos linguisticos e 
expressivos internos; nurna palavra: eo estilo que define 
a cate$oria do literario. 

t no· intervalo tenso e diffcil entre a I6gica das 
chamadas ciencias e a ret6rica imputada as artes que se 
hiio de buscar os elos que encadeiam as produ~oes do 
hom em. 

0 ventre e 
o convento 

Partimos de urn exemplo de Jose Saramago, em 
Memorial do Convento, para justificar as considera~Oes 
recem-feitas e tambem para par em andamento a questao 
de saber como os autores falam dos temas por n6s 
anteriormente levantados. 

Leia-se a seguinte senten~a: 
"Convento havendo, haver a sucessao' '. 
Grosso modo, o livro de Saramago conta a historia da 

promessa feita por D. Joiio 5°, caso Ihe nascesse urn 
herdeiro para o reino: construir urn convento em Mafra 
em homenagem a gra~a tao ansiosamente desejada, 
porque tao politicamente necessaria. 

E claro que em 1982 Cano da publica~iio) o autor ja 
sabia o final da hist6ria: o Convento de Mafra ainda Ia 
esta aberto a visita~iio publica. Mas, para o narrador, o 
problema e outro. Por urn !ado, ele fala do ponto de vista. 
do rei, ja que para este o futuro tern de ser imedi!lto, 
apenas urna questao de sucessao na ordem - ·que se quer 
continua - entre 'o presidente e o futuro da hierarquia, 
sem uterinos desconcertos danosos. Por outro !ado, o 
narrador fala tambem do futuro de sua propria narrativa, 
visto que esta se prop()e a urna sucessiio de acontecimen
tos que, por via indireta, foram gerados pelo ventre real 
ou, por outras palavras, tiveram a existencia condiciona
da pela esterilidad,.e/fertilidade do utero de D. Maria Ana, 
a rainha. De hist6rias·de reis e rainhas Portugal anda 
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cheio. Mas aqui a novidade resulta de urna sabia dosagem 
de perspectivas. A partir da hist6ria do vencedor o 
narrador se disp()e a contar urna outra, geralme~te 
velada, quase sempre escamoteada: a · hist6ria do 
vencido. No fundo, Memorial do Convento e isto: urna 
engenhosissima "constru~ao" de pontos-de-vista. Porque 
nao e so Mafra que se constroi no espa~o do romance. Ha 
tambem urna Passarola que - por obra de frei 
Bartolomeu de Gusmao e Baltasar Sete-S6is, e por gra~a 
de Blimunda Sete-Luas - al~a voo por alguns momentos 

Carlcatura de Palha 

Jose Cardoso Pires: eetilete e eetilo 

sobre o Convento, Ievando no seu salto a utopia de urn 
·venturoso futuro: transformar em homem de asas a 
imagem do portugues marinheiro, ou pelo menos 
abrir-Ihe a perspectiva de novos horizontes. 

0 que nos interessa enfatizar ~ o fato de o romance 
colocar em cena de modo dialetico e nao-linear dois tipos 
de personagens: os membros da Casa Reale os outros, 
aqueles que sao, sintomaticamente, urn padre meio-bru
xo, urn soldado pratico maneta e desertor e urna 
jovem-fllha de mulher queimada pelo fogo do Santo Oficio 
- com o extraordinano poder de ser detentora das 
vontades alheias. Estes ~ representam os "vendidos", 
os perseguidos e, justamente por isso, em fuga, 
aventurando urn tempo novo, A margem da hist6ria 
oficjal. 

A sublinhar as nossa·. palavras ha urn capitulo 
fundamental no romance. Aquele em que "medita D. Joao ·· 
5°" o seu desejo de urna hist6ria sempre continua, a 
mesma, sem tensiles. No seu sonho o "ouro" caboclo (do 
Brasil) e afro-oriental M de se transforniar em Mafra, ar 
sua nova "nau da India" - meWora insistente, e 
altamente reveladora da ideologia da continuidade do I 
seculo 15 no seculo 18, tempo de a~ao do romance. Mas o 
"trino em pessoa" CBartolomeu, Blimunda e Baltazar) 
tambem sonha. E o sonho que os move tern asas de urna 
Passarola construida com ciencia da Holanda e de 
Coimbra; fo~as descontinuas porque se op()em ao velho 
Portugual da "fo~ bruta, ciencia pouca", aquele 
celebrizado, entre outros, no seculo 19, por Herculano em 

"A Ab6bada": o peito ilustre do Mestre Afonso 
Domingues que," por ter lutado em Aljubarrota, se 
alevanta imbativel contra o saber de Mestre Ouguet, o 
estrangeiro. 

Em surna, M no texto em questao a dinlimica de tres 
constru~iles: o P~nvento de Mafra, a Passarola e a 
Narrativa. Esta liltima Iogicamente engloba as duas 
anteriores e define o estatuto da narrativa. Narrativa a 
cuja leitura atenta niio pode faltar a manipula~ao de seus 
instrwnentos estilisticos mais harmoniosos: o ritual e o 
teatral na marca~iio de determinadas cenas; o Iudismo e 
o aforismo na caracteriza~ao da linguagem e de 
personagens. Quanto a estes liltimos, e na ordem das 
constru~oos do romance, hA de se ouvir com especial 
aten~ao a historia contada pelo Milho: aquele operario da 
constru~o do Convento que, nos seriles, conta a hist6ria 
da fuga de urna rainha, amarrotada no seu 6cio e enfado, 
ao encontro de· urn ermitao que vi via nos seus dominios. 
Recordemos que siio os personagens em fuga que 
movimentam a narrativa em di~ao ao futuro. Contudo a 
sabedoria do Milho reside menos na hist6ria que conta do 
que na maneira de conta-Ia. Ao final de urn relato 
entremeado de aforismos, ele diz (de modo obliquo) nao 
saber se urna rainha fugida do palacio deixa de ser rainha 
no seu reino, e se urn ermitao acompanhado deixa de 
estar sozinho na sua toea. Questao polemica, ja que pode 
estat contaminada pela ideologia das essencias do ser. 0 
narrador, porem, astucioso e inteligente, aproveita a 
moral da hist6ria para posicionar-se perante o seu 
discurso: para a narrativa o que importa eo fa to de tanto 
a rainha quanto o ermitao terem adquirido urn tra~o novo 
nos scus caracteres, urna linha de ruptura, na mudan~a 
de urn para o outro - ele talvez tenha chegado a fazer-se 
homem; ela, mulher. 

... .... acho que tiido e mlisica, se nao e ora~o tudo", diz -
D. Maria Ana com a saudavel sabedoria de quem afinal 
"gerou" no proprio ventre o Convento. lnterpretamos 
n6s: ou nos aventuramos na arte dos significantes 
perpetuamente em fuga da mlisica ou teremos de nos 
conformar com a ladainha mon6tona das palavras que se 
repetem, em ora~o. Repare-se contudo que, na fala da 
mulher de D. Joiio s•, as palavras-chave estao arrumadas 
numa perfeita simetria cruzada (tudo musica/ora~iio 
tudo) . Quer isto dizer: entre os termos da ora~iio ha urn 
"entretecer de contrarios", urna conflut\ncia conflituosa e 
nao urna divergencia radical (entre aspas, palavras do 
autor em entrevista ao "Jornal do Brasil" de 14/11/84). 

Pelo exposto, e tendo sempre em mente os quatro 
pontos ordenados a partida, niio hA duvida de que 0 texto 
de Jose Saramago e uma admiravel constru~iio romanes
ca. Em Memorial do Convento, a fun~ao metodol6gica do 
texto faz com que as praticas de escrita e de leitura 
estejam em permanente processo de interlocu~llo. E a 
interlocu~o de diferentes hist6rias, atraves de diversos 
emissores, que da sentido a Historia. Ai esta, a nosso ver, 
a sabedoria da narrativa. 

Para o narrador, a fic~o e urna pratica verbal que 
adentra os seus dominios mediatizada por estruturas 
sociais, economicas e literarias. "t bonita coisa ver" 
(repetimos palavras de Levantado do Chao, Saramago a 
maneira de Ferniio Lopes) o equilfbrio com que o texto 
resolve o impasse entre ser urn Documento Social ou, 
urna Representa~iio Textual da Sociedade (v.g. Lukacs e 
Benjamin, na interpreta~iio de K. Varga). 

Ao escolher a segunda alternativa, sem abdicar de 
urna literatura realista, o narrador p6e em relevo a sua 
visiio critica e cognitiva da realidade: e atraves do jogo 
entre o factual e o ficcional, da comunhiio entre o textual 
e 0 intertextual, por melo de uma dialetica da 
ambiguidade, que se demonstram as falhas de uma 
ideologia que cr~ na superioridade de reis em rela~ao a 
vassalos: 

"Apenas disseram adeus nada mais, que nem uns 
sabem eompor frases, nem outros entende-Ias, mas, 
passando tempo, sempre se encontrara alguem para 
imaginar que estas coisas, poderiam ter sido ditas, ou.,. 



fingi-las, e, fingindo, passam entao as hist6rias a ser rna is 
verda.deiras que os casos verdadeiros que elas contam." 

Com fogo 
no corpo 

A leitura que acabamos de apresentar desenrolou-se 
em torno de uma senten~a em que o gerundio e o futuro 
rormalizam uma hip6tese de sucessiio venturosa, tanto 
para a Hist6ria como para a Fic~ao. 

Uma leitura fundada nos "andaimes" do livro 
(diriamos com Mario Claudio no seu Amadeo - 1984 ) e a 
leitura de BaJada da Praia dos Caes, que ora se inicia. 
Concentramo-nos no objeto-livro, isto e, na materialidade 
do volume, na sua forma exposta de produto que se toea e 
se ve, que se le. 

Lembro-me de uma das minhas professoras de 
literatura no curso de Letras. Ela dizia que os filmes de 
sucesso de bllheteria com~am nas filas . E urn logro 
tentar urn modo mais confortavel de ve-los. As salas de 
proje~ao estendem-se ate as ruas, dobram quarteiroes. 
Este eo espetaculo total: o desejo de ver o filme que se 
vai ver. Para muitos, a promessa defelicidade. 

Diante da edi~ao portuguesa do romance de Cardoso 
Pires voltam-me as palavras da professora. Os sucessos 
da na'rrativa estao engenhosamente associados a capa, a 
contracapa, a folha de rosto e as primeiras paginas do 
livro. · 

Na capa de cor roxa, he\ a silhueta de caes recortados. 
Sem rosto, os caes sao conteudos vazios de si mesmos. 
Vazios, sao ocupados por uma p:aia, qu se ve ao fundo ; 
em primeiro plano, urna esp1k1e de mastro com uma 
peruca. os caes do titulo sao urn recorte, urn a menos no 
roxo que se perdeu urna a mais na paisagem que 
revelam, ao se tornar~m colagem. Sao, portanto, animais 
ou urna forma de olhar atraves; de fora para dentro, como 
quando se olha pelo buraco da fcchadura. A figur_a do 
voyeur de repente se insinua, lorna corpo. Traz constgo a 
pergunta de o voycuris mo nao vir a ser urn gesto (ou 
gosto) na narrativa, na a~ao de personagens, na 
perspectiva do narrador. 

Na contracapa em preto-e-oranco, caminhando soore 
trilhos na areia da praia, o autor: olhar de moDHflfo, 
cigarro na ponta do Iabio, capa aberta, maos no bolso da 
cal~a e cal~a com a braguilha entreaberta. Na foto, 
Cardoso Pires posa de exibicionista. Vai na trilha como
quem se expi)e de dentro para fora, vai-se oferecendo ao 
olhar do outro. 0 que havera de exibicionismo na 
narrativa'? 

Do que ja nao se duvida e de que capa e contracapa 
sao a urn tempo imagem e contra-imagem de uma especie 
de dialetica da complementariedade. E coo se a capa 
ainda assinalasse o modo de ingresso na "praia dos caes" 
e a contracapa, o modo de regresso. Modos e tempos de ir 
e vir que, apesar de diferentes, acertam o passo c?m o 
texto de Saramago e ·com o percurso deste ensa10: a 
sucessao dos acontecimentos na narrativa dependera 
duma muito equilibrada dosagem de ritmo, de tempo -
evidentemente. 

Nas paginas iniciais, as que apresentam os creditos 
da edi~ao, se intensilica o elaboradissimo processo de 
confec~ao do livro. Na terceira, o titulo, o nllmero de 
edi~ao eo premio de melhor romance de 1982. A seguir, 
nas duas paginas seguintes impressas em italico, antes do 
nome do autor, da repeti~ao do titulo e dos creditos 
editoriais - o que em todo livro acontece, a anunciar o 
inicio do texto -, he\ dados do relat6rio em que se baseou 
o autor para contar a hist6ria do romance: o assassinato 
de urn oficial do exercito portugues nos anos da ditadura 
salazarista. Interessantemente, o relat6rio e interrompi
do, por meio de reticencias, na palavra caes. Entiio_, na 
selima pagina, vern o nome do autor, o titulo eo subhtulo 
do livro, a editora. 

0 verdadeiro e 
o verossimil 

A partir dai, reativando as reticencias que deixaram 
em suspenso os caes do relat6rio, come~a o relato do 
narrador: 

urn dos quais, cao de fora (. .. )". A escrita se 
apresenta independente: as palavras nao estao mais 
grifadas e o cao de fora e uma forma (no) singular, a 
sal tar para dentro do espa~o da fic~ao. 

A esta deliberadamente eplicita descri~ao de aspectos 
do livro nao pode faltar urn dado fundamental. BaJada da 
Praia dos Caes tern por subtitulo Disserta~ao Sobr e urn 
Crime. Ora, dissertar implica duas praticas afins, dois 
pontos de vista complementares : a leitura e a escrita. S6 
se disserta sobre o vivido ou sobre aquilo que se leu. 
Note-se ainda que os pr6prios titulos das duas s~Oes em 

, que se divide o relato reiteram essa circula~ao de 
1 linguagens, essa contamina~ao de discursos: "A Investi
ga~ao" (o ir para dentro) e "A Reconstitui~ao" (o repetir, 
voltar atras, ir para diante). Ao final do relato, ha dois 
extra-textos ("Apendice" e "Nota Final") em que o autor 
explica o modo de narrar do narrador: construir urn texto 
em curso entre as margens do verdadeiro e do 
verossimil : 

" ... entre o facto e a fic~ao ba distanciamentos e 
aproxima~Oes a cada passo, e tudo se pretende num 
paralelismo autonomo e numa confiuencia conflituosa, 
numa verdade e numa duvida que nao sao pura 
coincidencia". 

Uma insistencia no cotidiano como centro irradiador 
da aquisi~ao do conhecimento motiva as pr?jec;Oe5 do 
ideol6gico no ficcional , neste tipo de narral!va. Tanto 
Saramago (ao reconstruir a constru~ao de Mafra) q~anto 
Cardoso Pires (ao reconstituir o crime da Pra1a do 
Mastro) sublinham o que existe de mais revolucionario 
nos seus textos: uma proposta de alian~a descontinua 
entre os elos que formam a sucessao dos acontecimentos 
em narrativas de cunho hist6rico. Alian~a descontinua, 
repetimos. Por mais que o texto se mostre vulneravel ao 
discurso da realidade, ele guarda, no entanto, os seus 
pr6prios enigmas verbais, as suas necessidades de 
constru~ao. . _ 

llustra~ao impressionante do que dizemos e a rela~ao 
entre Mena e seus "algozes", o Chefe Elias e o Major 
Dantas C. Ao final das investiga~Oes , o policiallhe diz ter 
descoberto ser ela a autora dos grifos, das passagens 
sublinhadas no livro que urn outro personagem lia. A 
Elias, por sua vez, a jovem burguesa revolucionaria lhe 
descobr a earn qu Jmada, as costas marcadas_a brasa 
de cigarro pela impotl!n ia do militar amante. Gnfando 0 
Lobo do Mar ou tendo o corpo gravado a fogo, Mena e a 
metafora viva do romance : sujeito agente e paciente, fa to 
e fic~ao fazem parte de urn jogo em que uns e outros 
interagem e sao interagidos entre si, :nutuamente. 

..;.. Talvez, por isso, Menu s ja mais que uma personagcm n:l 

fic~ao. Talvez ela seja o pr6prio con cito dt' Ci · ~,: iio que o 
texto defende e exibc: Ela, urn corpo de mulhcr, ~ 
tambem figura ret6rica , urn tra~o da literalura entre o 
literal e o simb6lico. Estilete e estilo. Corte e cicatriz. E 
born esclarecer que na capa da edi~ao brasileira urn 
enorme busto de mulher sustenta urn corpo fardado , 
morto como se fose uma medalha, ou vivo como uma 
chaga; na contracapa urn retrato singelo, quase urn 3 x 4 
do au tor. Acrescente-se ainda: a disposi~ao dos dados 
editoriais e a composi~ao da trama relat6rio/relato do 
crime sao as mesmas nas duas edi~Oes em lingua 
portuguesa. (Aproveitando o lance: o Memorial do 
Saramago tam bern ja pode ser lido em edi~ao brasileira; 
outro dado: asd capas das duas edi~oes do livro de 
Cardoso Pires sao de autoria de Joao Segurado) . 

No seu imprescindivel 0 Labirinto da Saudade, 
Psicanalise Mitica do Destino Portugues (1978) , Eduardo 
Louren~o diz que "nenhurn povo pode viver em harmonia 
consigo mesmo sem uma imagem positiva de si' '. 

No P6s-25 de Abril, segundo o autor, as esquerdas 
descuidaram perigosamente da ferida profunda que o 
processo d~ descoloniza~ao e o retorno dos emigrad~s 
causaram na imagem de Super-Lusfada que o portugues 
aprendeu a fazer de si mesmo. Contra a imagem irreal 
cultuada pelo fascismo nao se es~ou uma outra ideal, 
sequerreal. . 

N' Os Meninos de Ouro (1983), com o seu eslilo 
sabidamente judicativo, Agustina Bessa Luis pOe a nu o 
mito do born portugu~s. que entre outras coisas "provem 
9a sua ignorancia" . Em Llicialima (1983), de Maria Velho 
da Costa (autora do tambem imprescindivel Cravo, 1976), 
fe-se que "a lusitanidade e isso, perder companheiros de 
infancia, chegar aos treze anos carregando vergonhas, 
separa~Oes e incitamentos a prudencia". Lt\-se mais: "A 
lusitanidade e isto, este improviso e inverosimilhan~a de 
tudo, urn tipo que se barbeia de navalha e assobia urna 
moda a dois passos de uma conjura, a poucos quilometros 
dos recontros de uma guerra de miseria, amanha pode 
patear numa mina ao saltar do jeep para uma mija, a 
caminho de uma cerveja e camarOes, ou finar-se para a 
semana porque apanhou boleia da coluna errada." Le-se 
muito mais: "Porca mis~ria, voces foram todos formados 
no neo-r~lismo" . 

·FOLHETJM,_lo3 de janeiro de •1.985 

Sobre OS mitOS hisl6riCOS e JiterariOS (neo-r/llismo e 
urna corajosa formula contra o que de pior restou do 
Neo-Realismo) que formam a identidade politica e social 
do portugues, encontram-se ainda bons exempl~s nas 
obras de Lidia Jorge, Almeida Faria. Ou Casimiro de 
Brito Patria Sensive/ < 19831: "Cabes na minha noite mas 
ja n~~ sei o que fazer contigo nos meus dias" . 

. 

0 po1tugues 
marinheiro 

Todo aquele que reflita acerca da literatura portugue
sa atual tera de passar inapelavelmente por essas 
questOes de ordem cultural. Aos autores convocados 
linhas acima, juntem-se as considera~Oes _sobre os te~tos 
de Jose Saramago e Jose Cardoso P1res. Por f1m, 
compare-se o dito com os quatro temas que impulsiona
ram estas paginas. A nosso ver, a imagem positiva que 
sobressai do born romance portugues (o chamamos 
assim sem ironia· como no mito, a qualidade e bern de 
consu~o natural~ente) esta na busca de um sentido 

I d "0 para o presente sem recusar os mitos do ~ssa ~- _ s 
mitos sao por excelencia fic~Oes publicas e nao pro)e~oes 
subjetivas do inconsciente", diz-nos Karlheinz Stier!~, urn 
dos te6ricos da estetica da rece~ao. E a partir da 
estreita rela~ao entre o mitico co hist6rico que se escreve 
a fic~ao contemporiinea em Portugal. 0 born romancista 
portugues sabe como poucos que os mitos paradigmati
cos, como o do portugu~s marinheiro - e a sua 
continuidade natural, a fixa~ao no tema da viagem -, 
alimentados por anos e anos de obscurantismo, nao 
podem ser saneados com os _meios em~regados na 
erradica~ao das pestes. Os m1tos, que hnguagens e 
discursos de domina~ao foram naturalizando ao Iongo do 
tempo sao tambem urn modo de estar na Hist6ria. Por 
isso eies devem ser usados, transformados, multiplicados 
em 'novas formas sempre ambiguas de dizer o literario. 
Nesta 6tica recordando perguntas passadas, o voyeur e o 
exibicionist~ nao sao sujeitos indignos de ser. 0 contrario, 
alias . Sao urn gesto possivel de sair da marginalidade. 
Urn jeito meio gago no dizer ("Elias/o Covas", "a casa/o 
covil", "pide/o anjo leproso" .. . lembra-se, Flora '?). "Ser 
homossexual? Nao e nenhum pais''/"ter urn pais e ter 
para onde voltar" : cruzam-se, em L licialima, as vozes de 
!<' red, o "invertido", c Judil , judia e brasil ira - diz-se, 
portanto, personngens experimentadas/ experientes. Na 
busca de imagem essas (mal'?)ditas minorias etnicas e 
sexuais sao tamt>t\m revisitadas por urn texto belissimo, 
de leitura urgente. 

A grande sabedoria do escritor portugues e a certeza 
de que ele hoje vive nurn pais que perdeu a chave do 
oceano. A chave de ouro era de vidro e se quebrou. (Para 
personagem de Lidia Jorge, "porque nunca isto tinha sido 
urna patria maritima, antes uma na~ao lacustre") . ·0 
escritor sabe, contudo, que seus mitos e fantasmas sao 
feitos do mar, de mar a mais. Por isso ele os esta levando 
para barca de regresso ao fundo. (Para o narrador de 
Levantado do Chao, o mar no presente e imagem do 
retorno a terra, e metafora a impulsionar 0 motor do 
futuro: "0 latifllndio e urn mar interior"; "No mar 
interior do latifllndio nao para a circulac;ao das ondas") 
(1). Circunscrito pelo desejo de ser salto ou nada ser em 
terras de Portugal, o born escritor portugues da adeus as 
praias do fim do mundo. D. Sebastiao tern medo de aviao. 
Baltasar, Blimunda e Bartolomeu, no seculo 18, 
Ievantados do chao, ja o sabiam. 

"Como e que urn boieiro se faz homem, e Manuel 
Milho respondeu, Nao sei. Sete-S6is atirou urn calhau para 
a fogueira e disse, Talvez voando." • 

( 1) Chega-nos agora As maos o Ultimo romance de Jose Saramago, 0 
Ano da Morte de Ricardo Reis (1984). Nao deixam de ser altamente 
interessantes a lguns dos primeiros apontament?;S de leit~a . Por 
exemplo: a> 1 Aqui o mar acaba e a terra prmc1p1a e a pnme1ra frase 
do texto; b) a Ultima: " Aqui, onde o mar se aca:bou e a terra es~ra." ; 
c) quase ao final da narraUva Iemos: "Em Fatima dera-se o pr•.me1ro 
aviso da canicula , <. .. > do 1menso mar mter10r nao restam ma•s que 
algumas poQas de agua putrelacta que o sol aos poucos bebe". . 

Quanto a fun~ii o do genindio e do futuro, motor da nossa le1tura do 
Memorial !"Convento havendo, havera sucessao" l, h8 uma mais que 
interessante c\onsidera¢o: " .. . porque este nome de Marcenda nao o 
usam mulheres, silo palavras d~utro mundo, doutro Iugar, femininos 
mas de ra,.a genindia, como Bhmunda, por exemplo,_ que e nome a 
espera de mulher que o use, para Marcenda, ao menos, Ja se encontrou, 
mas vive Ionge" . 
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