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RESUMO: Este artigo tern a finalidade de apresentar uma analise
da representa<;ao do leitor em A rainha dos carceres da Grecia, de
Osman Lins, resgatando os fundamentos da estetica da recep<;ao, a
partir dos referenciais de leilor que a Teoria litera-ria e a obra ficcional
ora em estudo preconizam. A rainha dos carceres da Grecia eum
romance que propoe, em seu discurso literario, a intera<;ao entre
leitor e texto. Essa rela<;ao exige uma participa<;ao ativa do receptor
na construr;ao do significado da obra.
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ABSTRACT: The primary aim of this article is to present an analysis
of the reader representation in the novel A rainha dos carceres da
Gnkia, by Osman Lins, through aesthetics of reception foundation,
with basis on the standard reader claimed by Literature Theory
and now-presented fictional work. A rainha dos carceres da Grecia
purposes, by means ofliterary speech, an interaction between reader
and text. This relationship requires an active participation of the
reader in order that he might build the work signification.
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Aobra literaria eorganizada em torno de dois momentos importantes, um refere-se aescolha
do tema e 0 outro aelabora.;:ao do texto. 0 escritor escolhe seu tema de acordo com a
aceita.;:ao que encontra junto ao leitor, segundo 0 russo Tomachevski'. A op<;ao do autor
por determinados assuntos ou aspectos do mundo, para sua escritura, definira qual leitor
ele tera. Podemos assim afirmar que a figura do leitor esta sempre presente na consdencia
do escritor. Hci uma dedical;ao do autor em criar seu objeto literario tendo como referencia
a imagem do leitor a quem se destina. Os conceitos elaborados pela estetica da recepl;ao
colocam 0 leitor em evidencia como uma necessaria categoria na interpreta~o dos textos.
Dessa forma, cada texto eum desafio para 0 leitor e a obra so existe de fato quando surge
um ate concreto que se chama leitura.

A Iiteratura brasileira contemporanea tem privilegiado um leitor que julga, faz rela.;:oes,
preenche vazios, coloca em movimento 0 seu horizonte de expectativas e acolhe a
significa.;:ao da obra literaria de forma ativa. Assim, 0 romance A rainha dos carceres da
Grecia, de Osman Lins, apresenta um narrador que faz reflexoes concernentes a criac;ao e
acrltica Iiteraria, como tamb~m apresenta sua visao de leitor crltico. Temos, portanto, um
romance que discute criticamente 0 proprio romance em que nos leitores somos convidados
a participar do processo de desvelamento do texto, contando com um vasto conhecimento
de Iiteratura brasileira e universal. Osman lins afirma que A rainha dos carceres da Grecia e
"um romance que se ocupa, antes da leitura, do ate de ler. Manifesta especial interesse pela
rela<;ao estabelecida entre leitor e a obra Iiteraria, igualmente como a narrativa impregna 0

leitor e, inversamente, do modo como 0 leitor anima 0 texto"2. 0 equillbrio entre uma leitura
crftica e a participac;ao ativa do leitor com 0 texto ~ uma das preocupac;6es de Osman na
crial;ao de seu romance. Segundo Alfredo Bosi, Osman produziu essa obra literaria como
um romance sustentado por um forte empenho construtivo e estilfstico, no qual apresenta
lias virtualidades de uma fic<;ao complexa, nao raro herm~ica, mas realmente nova: peJa
consciencia construtiva que ela manifesta"3. Seu texto mostra algumas inovac;6es no modo de
organizar 0 todo narrativo; por exemplo, elaborar um romance que trate do proprio romance
e que apresente posicionamentos crlticos. Osman Lins une-se, portanto, a tenclencia na
Iiteratura contemporanea que externa preocupa<;oes e reflexoes sobre a propria literatura.

Nesse romance, podemos constatar a representac;ao do leitor na obra literaria. Para demonstrar
como 0 leitor e representado em A rainha dos carceres da Grecia, 0 autor constr6i um
narrador leitor e outros personagens leitores, que sao legitimados como tais por meio de
seus discursos e da construc;ao de suas identidades culturais e sociais.

Na constru<;ao teorica do conceito de represental;ao incidem varios aspectos que sao levados
em consideral;aO. Como a literatura busca representar 0 real por meio da criac;ao, 0 autor
em seu processo de produ<;ao percorre diversos momentos:

primeiro 0 sujeito-autor assume uma forte relac;ao com uma referenda, e 0 aspecto
referencial de qualquer representac;ao. 0 autor-construtor tambem trabalha com sua
imaginal;ao, isto e, incide na representar;ao uma fei<;ao imaginativa e criativa [...J 0
terceiro aspecto na elabora<;ao te6rica do conceito de representac;ao e de natureza
social, 0 que significa que as categorias que conformam uma representa<;ao provem de
uma cultura compartilhada por grupos determinados"4.

Compreende-se, portanto, que a ideia de representac;ao esta ligada diretamente ao mundo
interior do autor e as relac;oes que ele tem com 0 mundo exterior. Em A rainha dos carceres
da Crecia, Osman Lins apresenta a leitura como referencia. Assim, em sua criac;ao inventiva,
nota-se a representac;ao de personagens leitores, que expressa a dialetica do autor em
confrontar as ideias Iigadas diretamente ao mundo interior do escritor com as relac;oes que
ele estabelece com a realidade exterior social e coletiva.

Ao analisar a representac;ao do leitor nessa obra, percebe-se que ha uma proposta do autor
em evidenciar as fases da leitura e estabelecer a aproximac;ao do leitor com 0 texto. A leitura
desse romance envolve parte do inconsciente do receptor, porque ele esta sempre criando
hipoteses sobre 0 significado do texto. 0 autor vai, aos poucos, revelando as ideias, que
ao serem relacionadas sao compreendidas na consciencia imaginativa do leitor. De fato,
o texto passa a ser um convite ao interprete que se envolve com 0 objetivo de decifrar
sua significa<;ao. Esse movimento de interac;ao acontece porque 0 romance, conforme as
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colocac;:oes do proprio autor, apresenta-se em tres planoss: a) 0 do real-real: 0 romance e
escrito em forma de diario e einvadido pelo noticiario de imprensa. b) 0 do real-imaginario:
o professor de hist6ria natural medita e escreve sobre urn romance deixado pela sua amante
morta, Julia Marquezin Enone. c) 0 do imaginario-imaginario: ao envolver-se com 0 romance
que analisa, 0 professor transforma-se num dos personagens, isto e, transita do real-imaginario
para 0 imaginario. Essa reflexao comprova 0 envolvimento do narrador-Ieitor, 0 referido
professor, que passa a fazer parte do mundo imaginario da obra que analisa. Eno percurso
de suas analises que ele se ve participando do plano imaginario da autora. Assim, ele
acaba se transformando em personagem de ambos os romances, 0 de Osman e 0 de JUlia.
Essa atmosfera fantastica de re/acionar 0 real eo imaginario faz 0 leitor se envolver nessa
apaixonante experiencia de leitura.

Osman Li ns, ao evidenciar a representac;:ao do leitor como personagem e ao estabelecer urn
dialogo com ele, valoriza a figura do receptor por entender que ele eum ser participante
ativo da significac;:ao da obra. 0 autor interessa-se em discutir a leitura e as relac;:oes entre
texto e leitor, visto que nao aceita a auto-suficiencia do texto literario, como postulava 0

Estruturalismo. A crftica estruturalista procurava descrever de modo imanente e com rigor
analftico as relac;:oes existentes entre os elementos componentes de urn texto literario. Essa
corrente te6rica nao se interessou pelos fatores extrfnsecos do fato literario, sejam eles
hist6ricos, filos6ficos, politicos, sociol6gicos, psicol6gicos. Osman avanc;:a em relac;:ao a
essa orientac;:ao da crftica dos anos sessenta, privilegiando em seu discurso literario questoes
relativas ao acolhimento do romance por parte do leitor, preconizadas por Hans-Robert Jauss
e Wolfgang Iser na Escola de Konstanz.

1. Personagens leitoras

1.1. 0 narrador-Ieitor e a sua analise critica do romance de JLilia

Com 0 intuito de determinar a especificidade da obra literaria, que pode ser, por natureza,
um objeto intencional, lser caraeteriza 0 ate de ler como uma interac;:ao dinamica entre
autor, texto e leitor. Os vazios tern relevancia significativa para a interac;:ao texto e leitor,
pois eles marcam aquilo que esta ausente no texto, isto e, indicam 0 nao dado pelo autor.
Consequentemente, esses vazios devem ser ocupados constantemente pelas projec;:oes do
leitor, a fim de constituir 0 sentido da obra, fazendo-o agir dentro do texto. Essa reflexao
faz-nos compreender e relacionar como Osman Lins, em seu romance, estabelece uma
interac;:ao identica com 0 seu leitor, pois planeja fazer de sua narrativa um ensaio em forma
de diario:

15 de julho

onde, abdicando da imunidade ao tempo, e, em consequencia, da imunidade asurpresa
e ahesitac;:ao, eu estabelec;:a com 0 leitor - ou cumplice - um convfvio mais leal. Que
outra opr;:ao, neste caso, impoe-se mais naturalmente que 0 diario? Assim, dia a dia
seguireis 0 progresso e as curvas das interrogac;:oes que me ocorram6 •

Ao propor fazer do romance tambem um ensaio literario, 0 narrador identifica-se como um
personagem leitor, 0 professor de hist6ria natural, em nrvel secundario, que adora literatura,
Ie e anota as suas impressoes de leitura do romance A rainha dos carceres da Grecia, de
Julia Marquezin Enone, sua amante e escritora ja falecida. Esse professor tem um amigo A.
B., docente de literatura na PUC-Sp, que 0 aconselha a fazer este ensaio, porque 0 publico
receptor de uma obra analisada e bem mais avido e numeroso que 0 publico que queira
conhecer a obra propriamente dita. A. B. tem esse posicionamento ao perceber, atraves de
sua experiencia de professor, a pouca leitura tida no ensino superior; nao s6 peros alunos,
como tambem por alguns mestres que demonstram conhecer algo de uma obra, nao por a
terem lido, mas sim porque ouviram ou leram sua analise em uma revista. Em meio a estas
colocac;oes, 0 narrador-Ieitor faz questao de mostrar sua visao de leitor fanatico com as
seguintes afirmac;:oes:
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23 de novembro

Poderei afirmar que estou sozinho? Percorro com 0 olhar - e com a imaginat;ao -,
lento, minhas fileiras de livros, os que Ii e os que ainda estao por ler, os que desejo
ardentemente ler7 • .

25 de maio

(...) No intimo, sou grato ao meu mal: e como se a leitura Fosse em mim um amor secreta,
ameat;ado e exposto a reparac;oes. Esta madrugada mesmo - havia lido muito, a noite
- despertei com uma dar intensa nas orbitas8 •

Aquecido pelos autores que ama, a narrador-Ieitor apresenta sua rotina recheada das varias
leituras que realiza no decorrer da narrativa. Isso se torna explfcito nas referencias a varios
criticos e romancistas referendados pelo canone como sao Wladimir Propp, Homero,
Laurence Sterne, Charles Dickens, Miguel de Cervantes, Guimaraes Rosa, alem de outros
inventados. Em uma de suas experiencias de leitura, 0 narrador discute as diferentes fases
do ate de ler, quando se refere a um Iivro que foi lido na juventude e posteriormente na
idade adulta. Quando leu a obra de Stendhal, aos dezoito anos, teve as suas impressoes de
leitura de acordo com 0 seu repertorio e horizontes de urn leitor jovem. Ao ler a mesma
obra alguns anos depois, analisou a quanto as leituras divergem, ate mesmo porque na idade
adulta 0 professor ja tinha refletido sobre outros processos romanescos, a que certamente a
fez adquirir urn acumulo maior de leituras, ampliando os horizontes da obra9• Essa reflexao
faz lembrar a visao de outro avido devorador de livros, ftalo Calvina para quem segundo
experiencia propria, pode-se ter dois tipos de leitura: ada idade madura e a da juventude;
esta fornece subsfdios para a format;ao desse ser enquanto leitor, aquela, par sua vez, e capaz
deapreender os significados e detalhes com maior c1areza e aproveitamento:

deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes
da juventude. Se as Iivros permanecerem as mesmos (mas tambem eJes mudam, a(uz
de uma perspectiva historica diferente), nos com certeza mudamos, e 0 encontro eum
acontecimento totalmente novolO•

o narrador n' A rainha, alem de ser um leitor extremamente culto, assume na narrativa a
papel de crftico quando se propoe a analisar a obra de JUlia. Esse romance esta narrado em
primeira pessoa e a sua personagem principal euma mulher. Sao relatadas as aventuras de
Maria de Frant;a que por nao ter sucesso na vida profissional na grande cidade do Recife,
tem sua existencia marcada pela dar de nao se fixar num emprego, sendo demitida como
domestica uma vez e, outra, como tecela. Par ter sido exonerada da fabrica de tecidos
quando teve suas crises de loucura, Maria de Fran<;a deseja obter uma pensao vitalfcia do
INPS (lnstituto Nacional de Previdencia Social). Vemos, entao, que a proposta do professor
e narrador e 0 livro que 0 leitor vai fer, 0 qual tem como personagem central 0 romance
de Julia.

A estruturac;ao do romance em forma de diario justifica-se par ser este um genero mais
livre, Iigado atemporalidade, pois se submete as ocorrencias dos dias em que esta sendo
escrito. Nos leitores podemos observar que as fatos noticiados nos jornais percorrem a
linha narrativa. Remete-se ainda amemoria coletiva, tanto pela exemplifica<;ao de aU,tores
nacionais e estrangeiros, quanta pelo contexto presente e passado da historia do Recife. Esse
modo de narrar traduz-se num dialogo constante com a tradic;ao literaria, porque 0 narrador
leitor faz uma discussao citando varios escritores e crfticos, como por exemplo Ernest Robert
Curtius11

, momento em que destaca a poesia medieval baseada na composic;ao numerica.
Assim, 0 romance de Julia torna-se um espat;o de analise e julgamento do narrador-Ieitor.
Cada questao proposta no romance torna-se motivo para uma reflexao teorico-crftica do
narrador-Ieitor, que avalia as passagens do texto na sua dimensao teorica, descaracterizando a
estrutura da narrativa tradicional. Dessa forma, ele considera sua escritura um meta-romance.
Mesmo a obra apresentando um posicionamento crftico do narrador, nao se exclui dela 0

carater imaginativo, pais naD podemos esquecer que 0 romance analisado e sua autora tem
existencia fictfcia para nos leitores.
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Os comentarios do narrador-Ieitor sugerem uma obra construfda em "camadas" e que finja
ser a sua pr6pria analise. Isto e 0 que explicitamente Osman fez ao programar sua escritura.
A rainha dos carceres da Crtkia e um romance que questiona 0 ficcional e 0 debate te6rico
cr!tico sobre esse tema. Alem disso, ha um empreendimento aprocura de seu lei tor ideal.
Nessa busca, como entendeu seu trabalho este autor pernambucano?

realizar uma obra e construir um edifkio. La esta ele. Digam 0 que disserem, fac;am
o que fizerem, la esta ete plantado no mundo, com suas portas abertas. [...J A nossa
func;ao e erguer 0 ediflcio. Diante dele, empalidecem, entao, as vozes dos que dissertam
longamente sobre a essencia da arquitetura 12

•

Par se tratar de uma obra que discute a interac;ao entre leitor, autor e texto nao se podem
negar outras possibilidades de leitura, pois A rainha dos carceres da Crecia introduz ainda
reflex6es a respeito da hist6ria, da migrac;ao, dos fatos reais aparecidos nas manchetes de
jornais e ainda apresenta uma cr!tica ao sistema previdenciario brasileiro da epoca. De fato,
ha de se observar que a estrutura narrativa osmaniana, nesse romance, esta construfda de
forma fragmentada, semelhante as narrativas mais atuais, porque alem de tratar do fictfcio
abrange uma reflexao sobre a cr!tica e a criaC;ao literarias, isto e, Osman prop6e a sua
pr6pria poetica.

Lembremos ainda que 0 narrador-Ieitor define a narrativa como um acontecer verbal, uma
artimanha que exige um sujeito para formula-Io. Essa pessoa pode ser 0 narrador que no
romance de Osman lins e 0 professor de hist6ria natural e na obra de Julia e a mulher do
povo Maria de Franc;a. Ambos os narradores aparecem em primeira pessoa. A atitude de
Maria de Franc;a pode ser considerada pelo narrador enigmatica, misteriosa e variada, pois
ela se encontra dividida entre a sua consciencia como personagem e 0 que escreve como
narradora. A respeito da organizaC;ao do texto em primeira pessoa, Antonio Candido defende
que a nova narrativa vale-se dela, porque 0 autor deseja apagar as distancias sociais entre
narrador e mundo narrado; ao mesmo tempo a primeira pessoa pode significar um recurso
que confunde autor e personagem13. Osman Lins, alem de tentar tornar 0 leitor cumplice de
sua narrativa, aproxima 0 seu narrador-Ieitor do romance de Julia, por ter sido ele amante da
escritora, portanto, conhecedor de varios fatos narrados e ainda por se incluir posteriormente
na ficC;ao.

Destarte, 0 narrador assume um ponto de vista regulado pela narrativa e nem sempre 0

leitor tem a consci€mcia clara dessa visao num primeiro momento. Por isso, ele deve estar
atento que "narrar sup6e testemunhar - real ou falsamente - e como faze-fo sem c%car
se num determinado ponto ou em varios?"14 A ac;ao do narrador refere-se as respostas
que ele sabe e pefo que ignora no romance. Consequentemente, Osman considera um
absurdo 0 narrador que tudo sabe no romance. "0 ponto de vista e entao no romance uma
fatalidade: 0 romancista experimenta-o, disfarc;a-o, luta com ele, subverte-o, e sempre 0

tem de volta"15.

Acompanhando a analise da narrativa feita pelo narrador-Ieitor, pode-se questionar ainda
qual e 0 espac;o do romance? Para responder essa pergunta, 0 leitor deve levar em conta
como Osman Lins configura 0 lugar descrito na obra. Se formos observar somente a questao
geogrMica, imediatamente obter!amos a resposta: trata-se do Recife. Mas Osman comp6e seu
texto criando silencios e pontos de indeterminal;ao para que 0 Ieitor identifique 0 espac;o.
Assim, temos a cidade de Sao Paulo - a do narrador -, que se caracteriza como "uma
cidade cufta e literaria e nao uma cidade cruel e megal6pole que se apresenta nos romances
urbanos como fator de opressao e desvio"16 e a cidade de Maria de Franl;a, 0 Recife, que
aos olhos do narrador "nao e misenivel, periferica, de segundo grau, m!tica, hist6rica ou
mesclada (Recife/Olinda), mas a cidade da cultura, do ensaio, do devaneio crftico"J7. Para
retratar 0 Recife, 0 autor apela a fatos hist6ricos como a conquista de Olinda e a entrada
das for(,:as hofandesas em Pernambuco. Pode-se perceber que a recorrencia temporal a
um momenta hist6rico e uma tentativa do autor de identificar a formal;ao e a constituic;ao
hist6rica do espac;o da narrativa, que acontece mediante a reconstrul;ao, pelo leitor, desses
fatos reais.lsso quer dizer que os acontecimentos ocorridos em outro seculo relacionam-se
ao cotidiano atual das grandes cidades par elas serem invadidas pela violencia e miseria.
o Recife retratado por Julia difere do Recife real em relac;ao ageografia do lugar. Em sua
narrativa, essa cidade se transforma porque h<i uma mistura no trajeto das ruas, uma cidade
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aproxima-se da outra repentinamente, fazendo 0 leitor que conhece 0 Recife perceber uma
ordenal;ao fictfcia dessa urbe. ~ uma crial;ao imaginaria, fundamentada no Recife reat, isto
e, uma "cidade fictfcia", que pode existir nessa dimensao por estar associada it loucura de
Maria de Franc;a, a mulher que a percorre todos os dias.

2S de fevereiro

Quem conhece 0 Recife achara um absurdo que uma personagem venha pelo Cais de
Santa Rita, dobre a direita, passe pela Estac;ao Central e atravesse a Ponte Santa Isabel;
que no fim da Rua Concordia surja a Prac;a da Republica; ou mais ainda que Maria de
Franc;a, indo pela Rua da Aurora, ao lado do rio, enverede pelo beco das Cortesias ou
observe 0 Seminario, situados em Olinda18•

A tecnica de Osman lins consiste em mescJar 0 real e 0 fietfcio na identificac;ao do espac;o
da narrativa, assim como tambern incluir 0 imaginario. Esse proceder osmaniano vincula
se ateoria iseriana no sentido de recorrer a uma trfade composta pelo real, pelo fietfcio e
pelo imaginario. Pode-se compreender que 0 real eo extratextual - aquilo que esta fora
do texto, 0 contexto. 0 fictrcio e a tradul,;ao do imaginario. 0 imaginario corresponde as
imagens que fingem 0 mundo dado concretizadas na ficc;ao. Par isso, Iser afirma que "neste
sentido, 0 ato de fingir realiza uma transgressao de Iimites diversa daquela que e possfvel
observar com relac;ao arealidade da vida real repetida no texto"19. Em A rainha dos carceres
da Crecia temos 0 real representado pelos fatos historicos; 0 fietfcio, pela cidade inventada;
e 0 imaginario concretizado atraves do fictfcio. Ha de se entender que a cidade fictfcia
criada por Osman lins e um dos vazios da obra, que somente pode ser preenchido por
um leitor atento que nao se preocupe em situar apenas 0 lugar onde a narrativa se passa. t
justamente por isso que nao se pode perder de vista a atitude cautelosa do narrador-Ieitor em
comentar que 0 leitor de nosso tempo nao se preocupa em dar atenc;ao as configurac;oes de
espac;o, as quais 0 romancista moderno enfatiza. Oaf, nota-se que Osman lins nao trata das
configurac;oes de espac;o de forma objetiva, pois acredita que 0 leitor deve fazer as relar;oes
e operar mentalmente para estabelecer 0 indeterminado.

Da mesma forma que 0 espac;o do romance tern importante relevancia para Osman Lins
no que se refere ao imaginario do leitor, 0 tempo constitui-se tambem numa artimanha
para 0 receptor decifrar. No romance de JUlia, a analise do narrador-Ieitor confere 0 tempo
sob a perspeetiva de Maria de Franl,;a que, devido a sua loucura, e incapaz de perceber as
referencias temporais. Eis 0 dilema da personagem ao confundir nor;oes de tempo: "Antes
que seja cedo." "Quando agora foi outrora?" "Jamais depois de ontem se hoje vai e ja
regressaria." "Dudu, anjo meu, hoje e ontem?" "Tarde demais para depois e mais ainda para
nunca, sabem, sabiam?"20 Maria de Franc;a tem a incapacidade de perceber a concepc;ao
do amanha, do hoje, do ontem, do cedo e tarde, do antes e depois.

o fluir do tempo no texto osmaniano e marcado pelo carater efemero do romance ao estar
relacionado com os acontecimentos do dia-a-dia. A rainha dos carceres da Grecia e um
romance composto em forma de diario, datado exatamente nos dias em que foram escritos,
com infcio no dia 26 de abril de 1974 e com 0 termino no dia 23 de setembro de 1975.
Como ja foi mencionado, as manchetes de jornal aparecem no romance e podem significar
a real dentro de uma ficr;ao e ainda confirmar a sequencia dos dias, 0 que coincide com
a diario.

Osman Lins ainda recorre aos fatos historicos de 1630, pois procura fazer uma ligar;ao do
que ocorreu naquele tempo com a constituir;ao da historia presente do Recife. Podemos
perceber que a instancia temporal osmaniana afasta-se da ideia de apenas identificar 0

ano em que as fatos aconteceram, tanto os do passado quanto os do presente narrativos.
Eimportante salientar que a peculiaridade do tempo presente pode ser identificada pelo
verbo conjugado no presente da ar;ao: "discuto 0 projeto com A. B., docente na Pontiffcia
Universidade Cat6licaH21, a que permite ao leitor integrar-se e acolher 0 romance como se
fosse no momento de sua realizaC;ao.

Num texto Iiterario, 0 espac;o, a tempo e as personagens aparecem de forma inacabada e
desordenada, 0 que exige a intervenr;ao do olhar do leitor para os silencios que 0 escritor
compoe. Assim, 0 receptor torna-se co-participante do ate de criar;ao do autor, quando se
integra ao processo de entendimento da obra de arte literaria.

140 outra travessia 4



1.2 Maria de Fran~a: leitora de jornais

A preocupaC;;ao de Osman Lins com a leitura esta presente em todo 0 enredo de A rainha
dos carceres da Crecia, tanto que ele apresenta um narrador-Ieitor que exerce 0 papel de
crftico na narrativa, como tambem cria outros personagens: Maria de FranC;;a, Alcmena e
JUlia que se envolvem no universo imaginario que a leitura oferece.

Maria de Franc;;a, personagem-narradora da obra de Julia, tem seu nome inspirado em Marie
de France, uma escritora da Iiteratura francesa, resgatada dos manuais de hist6ria literaria.
Efilha de lavradores e perde 0 pai com pouco mais de cinco anos. Sua mae odeia trabalhar
na terra. 8usca a alternativa de mudar-se para 0 Recife com Maria de Franr;a e os irma-os,
na perspectiva de meIhoria de vida. No Recife, aluga um quarto suburbano onde todos
se amontoam. lava e passa para casas de familia, enquanto Maria de FranC;;a, aos doze
anos, trabalha numa casa de prostituiC;;ao. Depois passa a ser domestica, mas devido a sua
incompetencia termina sendo demitida. Consegue ainda emprego numa fabrica de tecidos,
aprende a assinar os recibos e Ie jornais e panfletos nas horas vagas, mas antes de completar
o tempo de can?ncia e demitida. Vivenciando a logica cruel da cidade que nao entende,
Maria de Franc;;a tem seu primeiro acesso de loucura e fica internada num hospfcio. Ao sair,
tenta conseguir uma pensao temporaria da Previdencia Social, passando 0 seu tempo inteiro
perdida nas escadas, nos corredores e nas salas da burocracia do INPS.

De formaC;;ao escolar estreita, Maria de Franc;:a aprende a ler na fabrica de tecelagem, local
onde trabalha por certo tempo. Eum exemplo de leitora ingenua ou seletiva, porque em
suas leituras nao Ie nada que se refira qualquer ideia de formaC;;ao cultural. Por ser receptiva
a leitura, onde quer que encontre a palavra escrita, ela seleciona os folhetos populares,
letreiros comerciais, cartazes de rua, folhas soltas de jornais. Maria de Franc;;a assemelha-se
ao moderno feitor de jornais da periferia, que por nao adquirir 0 jornal do dia nas bancas de
revistas, recebe-o como papel de embrulho trazido pelos pobres ambulantes que 0 compram
a peso para revender suas mercadorias.

Nos jornais busca ler nomes, fatos e reportagens que suscitam temas constantes em sua
vida: penuria, fome, incendios, assaltos, casamentos, prociss6es e desastres de vekulos.
Nota-se que Maria de Franc;;a Ie 0 que Ihe interessa segundo 0 seu horizonte de expectativa.
Devido as suas limitac;;6es em entender, principalmente a linguagem juridica, nao consegue
ampliar a escolha de leitura. Mas e uma leitora que sonha compreender, deseja decifrar 0

impossivel, de acordo com as poucos conhecimentos que adquiriu.

Em uma de suas experiencias de leitura, Maria de Franr;a, por meio do jomal, toma
conhecimento da existencia de Ana, uma ladra que epresa e condenada em varias cidades
da Grecia. Sendo uma mulher astuta, da golpes, foge e se livra das varias condenac;;6es pelas
quais foi julgada. Maria de Franc;;a, ao ler as aventuras de Ana, passa a admira-Ia como sua
herofna, por conseguir driblar a justic;;a eo sistema burocratico de seu pafs, ao contnlrio
dela que se frustra na luta contra um sistema previdenciario que a impede de ganhar 0 seu
beneffcio. Deseja, portanto transformar-se em Ana, a rainha dos carceres.

A dificuldade de Maria de FranC;;a em compreender 0 sistema burocratico nao se deve
somente aos seus poucos conhecimentos culturais e cientfficos, mas tambem ao fato de ser
tratada pela escritora como louca. As suas aC;;6es oscilam entre a sanidade e a loucura, sendo
assim, torna-se complexo conhecer a sua identidade, porque ela esta dividida pelo que sabe
au imagina saber. Podemos afirmar que nessa personagem da-se uma duplicidade em seu
comportamento, pois as vezes eguiada por suas ac;6es conscientes, outras vezes pelas falas e
intervenc;;6es inconscientes atestadas pela sua loucura. Justamente pelo seu estado de saude
e que Maria de Franc;;a busca na cidade, sem sucesso, uma pensao temponiria ou vita/kia. E
importante c1arificar que Maria de Franr,;a alem de dedicar-se em alguns momentos it leitura
de jornais, quando esta em sa consciencia, transforma-se em locutora de radio quando e
acometida por suas crises de insanidade mental.

Convem enfatizar que todo 0 esforc;;o demonstrado pela narradora e locutora de radio para
superar suas Iimitac;;6es de entendimento torna-se insuficiente, porque Maria de Franc;;a
permanece sufocada e impedida de ter voz na narrativa. Ao mudar-se da cultura rural para
a cultura urbana, Maria de Franc;;a sente-se deslocada no meio socio-cultural, 0 que a faz
vivenciar a sua logica propria de vida; tenta assimilar os valores estabelecidos pela cidade
que percorre. Assim, torna-se uma personagem exposta ao fracasso profissional e a frustrac;;ao
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amorosa. 0 drama dela e evidenciado, pais a personagem nao compreende a linguagem
jurldica, porque e uma leitora candida e distancia-se do leitor tao defendido por Osman.
Ela nao eintelectual, faz parte da massa e essa falta de conhecimento a silencia. Em outros
termos, Maria de Fran~a tem a sua voz encarcerada.

1.3 Alcmena: uma leitora critica

Da mesma maneira que Maria de Franc;a foi caracterizada como uma leitora na obra, Osman
apresenta tambem Alcmena como leitora. Ela e a sobrinha do professor de hist6ria natural,
tem 20 anos; e delgada e afavel. Chega do Espfrito Santo, na vespera de Natal, na casa de
seu tio, onde permanece durante tres semanas. Nesse perrodo, Alcmena Ie A rainha dos
carceres da Gflkia e surpreende seu tio com sua analise: "vejo 0 senhor no Iivro inteiro.
Nao que eu 0 reconhe~a em algumas das pessoas. Mas esta aquiH22. A menina que parecia
ser tao ingenua, aos olhos do tio, mostrou-Ihe exemplos de musicas carnavalescas, de
autores pernambucanos, em sua maioria, que permeiam a obra de ponta a ponta e que a
fazem lembrar-se dele nitidamente: Por que essas musicas a fariam recordar-se do seu tio? 0
professor atualmente mora em Sao Paulo, mas a sua origem e formac;ao sao pernambucanas.
Alcmena tem a consciencia desse fato e da rela~ao amorosa dele com a escritora, por isso
afirma com tanta veemencia a sua interpretac;ao do romance, que se baseia em seus horizontes
de expeetativa e no preenchimento dos vazios que ela realiza no ato da leitura.

o professor fica extremamente surpreso com as analises da sobrin ha, pois quisera manter-se
distante da narrativa de sua amada. A interpreta~ao de Alcmena aponta uma reflexao sobre
o ato de ler. 0 professor-narrador tem varias experi~ncias de leitura, faz analises crfticas
de romances e e defensor da releitura. Pode ser considerado um leitor maduro, aquele que
realiza todas as concretizac;oes posslveis da obra. Por sua vez, Alcmena representa uma
leitora informada, pois tem certa habilidade para fazer as possfveis rela~oes e a competencia
literaria para identificar 0 efeito que 0 autor deseja.

A importancia dessa personagem na narrativa e que tendo 0 autor preocupa~ao com a
leitura, os comentarios de Alcmena refor~am a leitura crftica que pressupoe uma analise e
uma discussao dos horizontes do texto. Assim a leitura dela e atual e faz 0 narrador-Ieitor
entender fatos que ele mesmo com vadas leituras nao percebeu. sao as diversas interpreta~Oes

que devem acontecer em qualquer obra, pois nenhuma pode ser absoluta. As interpreta~oes

podem ser diferentes desde que se situem no sistema de possibilidades que 0 sentido do
texto ofere~a.

1.4 Julia: a escritora e leitora

Arainha dos carceres da Grecia, 0 romance de Julia Marquezin Enone, eo pretexto para uma
analise crftica e feitura de um romance em forma de ensaio-diario. Julia e 0 motivo dessa
cria~ao do narrador, pois ele teve um relacionamento amoroso com ela e decide escrever
as suas impressoes de leitura da obra da falecida, texto que nao chegou a ser publicado,
sendo somente mimeografado. Em seus relatos, 0 narrador afirma: "conheci a romancista,
convivemos, nao oculto que a amei. Amar nao quer dizer, par for~a, cegueira e engano
[...] Ha de transparecer, em certas paginas - talvez mesmo em todas -, a meu amor por
julia Marquezin Enone"23. 0 genera em forma de diario pade ser justificado pelo amor do
narrador pela escritora, sendo uma maneira de sentir a presenc;a da amada. A escrita diaria
mostra uma aproxima~ao constante do narrador com a obra de julia, 0 que identifica a
necessidade dele em trazer a amada para perto de si.

Julia e caracterizada como uma mulher de aparencia agradavel, pertencente a uma familia
numerosa. "Tinha seios chatos, a cintura espessa e os joelhos urn pouco salientes"2~. 0
professor manteve esse relacionamento com julia durante tres anos e seis meses. Tinha
um grande amor pela romancista, alem de admira-la por sua audacia em escrever um
romance, por questionar, ademais, as normas pre-estabelecidas pela sociedade e por ser
uma incansavel leitora de romances: "poe-se a ler tudo que encontra, passando as vezes 0

dia inteiro no quintal, com um livro"2S, afirma 0 narrador. Sua grande paixao era escrever
e ela mesma confessa: "27 de agosto - Tudo que desejo: escrever um Iivro. S6. Merecerei?
(Dos papeis deJ. M. E.)1f26

• Eimportante salientar que a voz de Julia esta encaixada na analise
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do professor, em seu diario, e chega ao leitor controlada pelo seu discurso teorico e pelas
suas reflex6es existenciais.

o ato de ler e escrever fazem-se presentes tanto para 0 narrador quanta para Julia. A imagem
que se cria ao fango do texto, a partir das falas do narrador, demonstra a proposta reflexiva
do autor em rela<;ao aescritura. Osman considera 0 trabalho de escrever um tanto quanto
solitario, mas empenha-se em valoriza-Ia, pois reconhece a lado cru do offcio de escrever.
Sua consciencia como escritor conduz a uma visao de que:

lOde setembro

o trabalho do escritor incita-o a isalar-se. Todas as formas de convivencia Ihe sao
familiares, mas vem 0 dia em que ele fecha a porta e e ai, quando parece cortar as
liga<;6es com todos e, inclusive, versa uma Iinguagem pouco habitual, que ele se une
aos demais. Claro, esse ato nao e magico eo escritor pode errar: na diffeil solidao da
obra27

•

o desejo de Julia era ser lida e reconhecida como eseritora. A leitura fazia parte de seu
projeto individual, com 0 prop6sito de enriqueeer seu repert6rio e ampliar seus horizontes de
escrita. Alem de romances, /ia jornais, revistas, textos cientfficos, enfim tudo que encontrava
pela frente. Diferentemente de Maria de Fran<;a, Julia teve a formac;ao escolar secundaria:
o eurso normal. Tinha uma visao questianadora da realidade social, pois era integrante das
manifesta<;6es dos lavradores no Cabo do Recife.

Por sua vez, 0 narrador considera a leitura um ata individual que pode ser socializada por
meio de amilises crfticas. Ele prioriza a leitura de romances, pois acredita que a literatura
resgata a vida e transforma a palavra em experiencia. Em suas analises, compara e relaciona
diversas narrativas, com um conhecimento de causa que 0 torna um crftico que detem 0

saber de varios processos romanescos. Saberes esses que se amp/iam cada vez mais, por
ser 0 narrador um leitor das entrelinhas: aquele que traz acena do texto a pluralidade das
vozes crlticas.

. . .

...• :
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2.0 leitor preconizado n/A rainha

Este estudo vem procurando analisar como 0 leitor erepresentado em A rainha dos carceres
da Crecia. Verifica-se que Osman lins evidencia 0 leitor identificando-o como um bom
leitor, no infcio da narrativa. 0 autor busca manter um convfvio mais leal com esse leitor
quando estabelece um pacto de leitura ao afjrmar-Ihe que ira fazer um ensaio-diario.
Nesse pacto, Osman deseja que 0 leitor seja cumplice e participante de sua enunciar,;ao.
Uma das habilidades que dele requer e um trabalho ativo no preenchimento dos vazios
do texto. 0 autor e bastante exigente com 0 leitor, pois no transcorrer da narrativa dialoga
com escritores nacionais e estrangeiros, 0 que numa perspectiva intertextual obriga 0 leitor
a ter conhecimentos mais depurados, pr6prios de um leitor informado, que deve estar
familiarizado com uma diversidade de textos Iiterarios e ao mesmo tempo compreenda as
relac;oes realizadas pelo autor.

Em seu constante dialogo com 0 leitor, 0 narrador de Osman lins busca manter uma relaC;ao
de proximidade ao chama-Io de leitor cumplice, atento e exigente. Alem disso, ele c1assifica
outros tipos de leitores como candidos, eventuais e menos alheios. Desde as primeiras
paginas insiste na relevancia do papel do leitor, "- 0 que pode notar qualquer leitor menos
alheio[... )/l28, as vezes com ironia, pois afirma que qualquer tipo de leitor pode perceber
c1aramente as significac;oes indicadas no romance. Assim, a obra e perpassada pelo discurso
ironico do narrador, principalmente quando este identifica as falhas do leitor desatento e
quando exige as habilidades que 0 receptor de textos literarios deve conter. Na discussao
sobre a importancia do espac;o na obra de julia e colocando como modelo 0 romance To
the Lighthouse, de Virgfnia Woolf, manifesta como e necessario que 0 autor especifique com
detalhes os espac;os fictfcios, mas queixa-se Osman

20 de fevereiro

nao parece 0 leitor do nosso tempo seguir 0 romancista nas suas preocupac;6es com 0

espar,;o. Quase sempre, mostra-se pouco informado quando nao pouco sensfvel- em
face da atenc;ao concedida pelo romance moderno ao problema; e quando alude ao
espac;o no livro que Ie, como no sEkulo XII um cortesao de Henrique eAlienor, Iimita-se
a dizer que a hist6ria decorre na Bretanha29•

Esse leitor, que se restringe em saber 0 lugar onde a hist6ria ocorreu, eo receptor que jamais
Osman lins deseja, pois muitas vezes 0 escritor moderno cria uma atmosfera espacial para
que 0 leitor seja crftico e decifrador e recorra as competencias que deve ter: atento, cauteloso
e informado para completar a caracterizac;ao subjetiva do espac;o. Com efeito, sabemos que
todo escritor tem em mente um leitor implfcito, ou seja, ele ja define uma imagem do receptor
que quer alcanc;ar. Por isso, no romance sao varios os momentos em que se da um dialogo
mantido entre 0 receptor e as propostas do autor. Quando a personagem Alcmena aparece
de passagem rapida na trama, sua participar,;ao e valiosfssima, pois ela discute com 0 seu tio,
o narrador-Ieitor, a interpretac;ao que ela teve do romance de JUlia. Esse encontro entre os
horizontes diversos de dois leitores concretiza 0 que jauss denominou fusao de horizontes.
E0 dialogo das interpretac;6es presente em A rainha dos carceres da Crecia.

As experiencias de leitura citadas no romance instigam 0 leitor a buscar 0 prazer, a paixao
pela leitura e ate uma pesquisa bibliogratica, pois 0 narrador comenta que julia, ao definir
o nome de um dos personagens de A rainha dos carceres da Crecia, aproveitou 0 de Belo
Papagaio que fora retirado da hist6ria de Pretty Parrot. 0 verba ler perpassa 0 romance em
diversas situac;6es, 0 que reafirma 0 interesse do autor em instigar dito prazer.

Alem de todas as competencias, ja comentadas, Osman Lins quer urn leitorfanatico e assfduo
que reserve apenas um momenta de seu dia para a leitura. Esse posicionamento fica ainda
mais evidente em um de seus ensaios, quando com calculos matematicos insiste em refletir
a exfgua leitura nos dias de hoje.

em meia hora, lemos tranqUilamente 10 paginas. Isto representa, nurn ana 3.650 paginas,
que equivalem mais ou menos a uns 20 Iivros. Jc1 e alguma coisa, nao? No entanto, ha
tanta gente que nao leu nem ao menos 20 livros na vida! Niio, nao acho que a falta de
tempo justifique a falta de leitura30•
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Podemos constatar que em A rainha dos carceres da Grecia 0 leitor foi representado e
ficcionalizado a partir dos referenciais que Osman lins preconiza, isto e, 0 autor ora cita
ironicamente os leitores candidos, ingenuos e eventuais, ora se preocupa em defender a
forma~ao de um receptor atento, maduro e enriquecido de experiencia de leitura. Essa
obra apresenta a concep~ao critica de leitor, 0 dialogo da interpretac;ao de texto feita pelos
personagens e a visao de que a interac;ao entre texto e receptor acontece por meio de urn pacto
no romance, em que nos leitores tomamo-nos cumplices e participantes na enunciac;ao.
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