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Resumo

Este artigo estuda a obra Livro de uma sogra, 0 ultimo romance do
escritor Alulsio Azevedo, demonstrando que 0 autor, embora c1assificado como
romancista de orienta~ao naturalista, empreende uma crltica carnavalizada aes
tetica real-naturalista a partir de uma linguagem bem humorada e satlrica que
relativiza e problematiza a escrita de reprodu~ao do real.
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Abstract

This paper studies Livra de uma sogra, Aluisio Azevedo's last novel,
demonstrating that, although the author is linked to Realism, he satirizes many
patterns, ideas and strategies concerned to this aesthetic.
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Tal e, na sua ideia geral, este Hvro, freqi.ientemente paradoxal
e contraditorio, por vezes exato e verdadeiro, desigual e difuso
no estilo e na contextura, mal inspirado na a~ao, que e de baixa
comedia, ousado, embora sem nenhuma originalidade nas ide
ias, imoral em suma, mas sugestivo e, no meio de nossa atual
produ~ao, distinto. f /

o romance Livro de uma sogra2
, de 1895, e a ultima obra romanesca de

Alufsio Azevedo. Essa obra tern suscitado estranheza entre os cdticos, sendo diffcil clas
sifica-la tendo em vista os quadros esteticos disponiveis3• Os cdticos se dividem4: alguns

a percebem como romance de tese, inserindo-a no universo do real - naturalismo e
outros a interpretam como distante do universo zolista, como e 0 caso de Alcides Maya
e de Josue Montello:

Mas, a partir daqueie esbo~o, e nao citando os Hvros em que,
par desfastio, 0 escritor se colocou entre Walter Scott e Ponson,
todos os romances de Alufsio, com excep~ao do derradeiro, 0

Livro de uma sogra, tern a chancela do zoHsmo.s

Enquanto escreveu romances, Alufsio, que se conservava
solteiro, foi urn preocupado com 0 problema do casamento. E
encheu com essa preocupa~ao grande parte de sua obra de ro
mancista. De Uma /agrima de mu/her, Hvro romantico, ao Livro
de uma sogra, romance de tese, debateu aquestao ora definindo
os males de situa~6es de familia ou de preconceitos sociais bur
gueses, ora estabelecendo solu~6es de psicoiogo atilado, como
no ultimo e mais estranho de seus romances, onde procurou
falar com ares de experiente atraves de supostos pensamentos e
recordac;6es de uma sogra. 6

oromance se constitui a partir de urn discurso em primeira pessoa, feminino,
de uma sogra, Olimpia, que sem conhecimentos filos6ficos, cientfficos ou academicos,
escreve uma tese sobre 0 casamento, para ser lida e seguida por sua filha e genco. A

VERiSSIMO, J. Aquestao do casamento: a prop6sito do Uvro de uma sogra. In: Estudos de Literatura Brasileira. l'
serie. Sao Paulo: Ilaliaia/Edusp, 1976, p.54.

2 AZEVEDO, A. 0 liuro de uma sogra. 12. ed. Sao Paulo: Livraria Martins EdilOraJ Brasilia: INL, 1973. As demais cila·
¢esse referem a essa edi~o e virao acompanhadas da abrevialUra WS.

3 Em minha tese de Doutorado 'Os romances·fothetins de Aluisio Azevedo: avenluras perifericas" empreendo uma
releitura dos romances pouco lidos de Aluisio Azevedo, comprovando que, embora fora do circuilO canonico como
e 0 caso de 0 Mulato, Casa de Pensao e 0 Cortifo, podem desvendar outras facetas do escrilor, conlribuindo para
entender melhor os inlUitos politicos e esteticos de sua produ~ao liteciria. Arean:ilise de Liuro de uma sogra nos
levou a perceber outras qualidades do escritor.

4 Percebemos que a obra de Aluisio Azevedo e dividida em dois conjuntos dicotomicos por parte da critica canonka:
um conjunto e considerado litecirio e csteticamente valido. Desse eonjunto, fazem parte 0 mula/o, por ser obra
inaugural da narrativa real-nalUralista, Casa depensiio e 0 cortifo. Este se sobressai, de fonna unissona, em qualida·
de estetica. Mesmo dentro dessa 'unanimidade", ha divergencias, pois cada linha analilica (nacionalista, fonnalista,
estculUralista, sociol6gica etc) valoriza de modo diferenle essas obras, destacando aspectos qualitativos diversos. Do
conjunlo desconsiderado fazem parte algumas obras que pennanecem em urna especie de limbo, como 0 bomem, 0
coruja e Liuro de uma sogra, que sao ora desqualilicadas, ora quaJilicadas, enquanlo 0 restanle da produ~ao literaria
que anaJisamos . Condessa vesper, Girandola de amores, Filomena Borges, Mattos, Malta ou Matta? e A martalba
de Alzira . sofre um processo veemente de desvaloriza~ao.

MAYA, A. Discurso do Sr. Alcides Maya. Reuista da Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, abr. 1920,
p.74·75

6 MONTELLO,]. Vma lagrima de muther: primeiro romance de Aluisio Azevedo. Vitrina, Rio de Janeiro, jun. 1943.
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tese, na realidade, e um receituano que define uma economia das rela~6es conjugais
no intuito de preservar 0 casamento do tedio. Os conjuges devem seguir a monogamia,
mas viverem de tempos em tempos separados a fim de preservarem 0 interesse mutuo
que com a convivencia diaria fenece. De inicio podemos verificar na obra uma critica ao
discurso de tese cientificista tao apregoado pelo naturalismo, pois ji nao temos mais 0

narrador observador cientista ou afigura tipica do medico, munido de arsenal cientifico,
afirmando e estabelecendo verdades. Apersonagem, Olfmpia, partindo da observa~ao

social e da propria vivencia conjugal, passa a desenvolver sua tese, seu programa, sua
receita do bem viver a dois, apHcando-os em suas duas cobaias: sua filha e seu genro.
Coloca em pritica 0 que pensa ser um casamento perfeito: os conjuges nao devem viver
sempre sobre 0 mesmo teto. 0 amor sexual definha, porque sobrevem 0 tedio. Embora
Olimpia nao tenha uma teoria de background, hi a Biblia, especialmente 0 Levitico, em
que se apregoa 0 afastamento do homem em rela~ao a mulher imunda (estado menstru
al), agestante e a parturiente, a que Olimpia se reporta constantemente para dar susten
ta~ao a sua tese pritica de distanciamento temporario dos conjuges. Hi tambem a figura
do medico, na personagem Cezar, que a acompanha e a auxilia. Aqui, porem, 0 saber
medico e um acessorio, e nao parte essencial, como ocorre em Girandola de amores,
A mortalha de Alzira e 0 homem, romances do mesmo autor, por exemplo. Aluisio
Azevedo esti afastado da escrita naturalista em que a literatura passa pela legitima~ao

cientificista. Em Livro de uma sogra, 0 tratado de Olimpia e apenas acompanhado pelo
discurso medico que 0 ratifica.

Em Livro de uma sogra, temos um estudo filos6fico satfrico sobre os males
e as virtudes do casamento assemelhado, em parte, a obra Fisiologia do casamento
de Honore de Balzac.' Nessa obra, 0 escritor frances introduz personagens, fibulas,
peripecias e toda sorte de generos de discurso (cartas, anedotas, miximas, parabolas,
narrativas secundirias, intertextualidade literiria etc) no sentido de dar sustenta~ao a
sua tese que consiste tambem em um tipo de receituario para 0 sucesso do matrimonio.
Tal qual a obra de Aluisio Azevedo, 0 discurso predominante e 0 analitico satfrico que
vai desvendando os vfcios, a falsa moral, as hipocrisias, os jogos de interesse que se
manifestam nas rela~6es entre os conjuges, apresentando uma radiografia bem humo
rada e crftica da institui~ao matrimonial. Ambas as narrativas, elaboram um receituario
pormenorizado e detalhado de atitudes maritais que podem contribuir para a felicidade
conjugal. Entretanto, esse receituario se torna risivel em virtude de que se mostra sem
pre limitado em rela~ao as possibilidades sempre novas e variadas de infeHcidade, reve
lando a complexidade e a incompletude das rela~6es sociais. Nesse sentido, essas obras
apresentam uma atitude critica em rela~ao aos discursos monol6gicos8, elaborados em
forma de tratados, respaldados em analise cientifica, que visam a descrever 0 objeto fiel
mente, levantar os problemas e apontar solu~6es definitivas. Os pseudotratados sobre 0

7 BAlZAC, H. Afisiologia do casamento.!n: .Acomedia humana. Irad. Mirio Ferreira Santos. 17. Vol. Sao Paulo:
Ed. Globo, sId. --

8 0 tenno monologico esta vinculado ao universo teorico de Mikhail Bakhtin que 0 define como: a linguagem eurn
produto social, intersubjetiva e sempre dialogica, mas pode se orientar monologicamente it medida que tenta se im·
por como unica e verdadeira (0 discurso cientffico, 0 religioso, 0 da gramatica tradicional, a tradi~ao), nao aceitando
a perspectiva dual de sua constru~ao. 0 conflito e a agonfstica inerentes ao discurso na sua essencialidade dialogica
eneutralizado por for~as centripetas (discurso monologico) que tentam eliminar as for~as centrifugas, comuns ao
universo lingtifstico porque esse se realiza na confluencia de v:Irias vozes sociais.
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casamento tanto em Honore de Balzac quanto em Aluisio Azevedo nao logram trazer a
felicidade conjugal a que se propunham, revelando-se discursos limitados.

Vma serie de situa~6es comuns sao tratadas de modo jocoso e carnavalizad09

nas obras tanto do escritor frances quanto do brasileiro, tais como: a lua-de·mel se
transformando em lua-de-fel e em armadilha para 0 casal (LUS, p.126-131; em Balzac,
Medita~ao VII, Da lua-de-mel); 0 romantismo das mulheres que idealizam a vida marital
e que nao encontra respaldo na realidade; 0 uso do mesmo quarto de dormir como
proibitivo porque banaliza 0 desejo e revela 0 grotesco corporal ("0 olfato tern suas
idiossincrasias, tern as suas antipatias e as suas inclina~6es (...). Nos esponsais, os di
reitos desse sentido (...), sao perfeitamente ludibriados pela perfumaria de toucador,
sem calcularem os noivos 0 perigo que com isso corre a sua futura felicidade conjugal.
(...) Ji nao escondem absolutamente urn para 0 outro os seus bocejos e as suas repul
sivas expans6es corporais" LUS, p. 80-81; em Balzac, Medita~ao XVII, Teoria do leito);
a analise satfrica da peripecia usada para avivar 0 amor ("Ah! - nao se sustenta 0 amor
sem 0 e1emento dramitico, e nao hi drama sem ligrimas", LUS, p.l77; em Balzac, Medi
ta~ao XXII, Das peripecias); os enfeites de toda sorte de maquiagem e de toalete e 0 seu
desmascaramento no casamento ("Quando urn mo~o, ou uma m~a, quer casar, qual e
o seu primeiro cuidado? - Enfeitar-se; ou melhor - disfar~ar-se." LUS, p.77; em Balzac,
pAOO); a prostitui~ao dentro do casamento ("Oh! quanto me prostitul nos bra~os de
meu marido!", LUS, p.27; em Balzac, Y- Do or~amento, pA21); a dessacraliza~ao do
amor pelo tedio ("Nao hi estomago que resista afaisao-dourado todos os dias; 0 melhor
acepipe, se nao for discretamente servido, enfastiari no fim de algum tempo. 0 mesmo
acontece no matrimonio: os conjuges acabam invariavelmente por se enfararem urn do
outro, nao pelo uso que fazem do seu amor, mas pelo abuso mutuo da convivencia e
da ternura." LUS, p.72; em Balzac, "0 casamento deve incessantemente combater urn
monstro que devora tudo: 0 hibito" p.291); a tese do marido mediocre que se ajusta
mais afelicidade conjugal porque nao e desviado pela consagra~ao e incenso publico
('~te a sua propria mediocridade de inteligencia se me afigurava 0 bela complemento
da sua perfei~ao de animal humano: -0 talento elevado a certo grau e sempre, no amor,
uma anormalidade perigosa", LUS, p.103; em Balzac, Introdu~ao, p. 243) e, finalmente,
a conclusao de que 0 sentimento amoroso e uma constru~ao social, engenhosa, ca
prichosa, de mentes intoxicadas de romantismo, tendo urn forte componente de classe
social, vinculando·se aelite, e nao urn dado natural que possa ser desposado por todos
os segmentos sociais ("Olhai 0 casamento entre agente do campo. Por que razao 0 cam
pones e mais feliz no casamento do que a gente civilizada da cidade? Eque Ii na ro~a

quando 0 Joao da Horta vai casar com aJoana dos Porcos ji the conhece a medida justa
da cintura, e ji the viu os pes descal~os, as unhas sujas e a cabe~a despenteada (...) LUS,

9 Tomam05 0 telno camavalesco ou cama~ na~o dada por MibhiI Bakhtin. Para 0 te6rico russo, car·
navaliza~ao etodo urn conjunto discursivo e de praticas sociais que se contrap6em an universo oficia! em que h:i
predominio do monologismo, do serio, da ordem, da disciplina e da bierarquia. Aatitude de carnavaliza~ao esempre
critica e polftica no sentido de interven~o, ocorrendo a partir, sobretudo, do ludico e do riso transcendente que
visa a demonstrar que a cultura popular, embora escarnoteada e neutralizada dos ambitos oficiais, emerge, tendo
fo~a de desestabilizar 0 "status quo". Na obra em quest:io de A1uisio Azevedo, a carnavaliza~o ocorre como discurso
que se contrap6e ao discurso rea!·naturalista, rigido, vinculado ao cientificismo, monol6gico e nao aberto ao riso. 0
escritor, na historiografia liteciria canonica, eclassificado como real·naturalista. Nesse passo, a releitura de LUS e de
primordial importancia, pois desvenda outro '~uisio", descompromissado com tal estetica.
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p. 83; em Balzac, p.257; 385; 501). Outro dado que aproxima as narrativas e a orienta~ao

do discurso para a classe social privilegiada que pode lan~ar mao de varios dispositivos
materiais para incrementar a vida conjugal.

Como ultimo romance de Aluisio Azevedo, essa obra nos parece uma par6dia
dos romances de tese naturalistas. 0 escritor parece se divertir em criar OHmpia, per
sonagem autoritaria, voz feminina em uma sociedade patriarcal, cuja tese e programa
conjugal se embasa no discurso religioso e no empirico privado (a vida matrimonial de
OHmpia). Longe estamos do narrador cientista, masculino, observando a mulher his
terica e a definindo de modo monol6gico, utilizando-se de argumenta~ao cientlfica. 0
discurso de Olimpia nao se esconde por tras de teses cientfficas, antes nao oculta as suas
limita~6es; incongruencias; insanidade; autoritarismo e, tambem, boa vontade.

OHmpia justifica 0 seu procedimento, distanciando os conjuges temporari
amente, asseverando que 0 seu objetivo primordial e preservar a felicidade conjugal,
afastando 0 tedio. Vira uma ideia fixa para OHmpia. Ea ditadura da felicidade que ela
imp6e. OHmpia e autoritaria. Afilha e 0 genro se submetem ao tratamento, aquela por
ser dominada pela mae e este por ser pobre. Apersonagem escolhe as suas cobaias a fim
de poder validar a sua tese. 0 processo de escolha do genro-cobaia e bastante comico
e problematizador de vanas quest6es sociais. Os oficiais da marinha sao os primeiros
pretendentes porque, em virtude da profissao, ausentam-se do lar e isso e ponto posi
tivo para que 0 tedio nao se fortale~a. Porem, nao hi sucesso nessa empreitada porque
Palmira, a futura noiva, nao demonstrou interesse por nenhum pretendente. OHmpia
refuta os poHticos renomados e os cientistas ilustres porque sao vaidosos e vencedores
e se sentiriam superiores a sua filha e, com certeza, nao seriam tao facilmente manipu
lados por OHmpia.

o experimento de Olimpia requer uma "cobaia" que precisa ser alguem sim
plario, de inteligencia regular e, sobretudo, pobre. Opta, entao, por urn funcionario
publico, urn amanuense de Secretaria de Estado. 0 mocinho aqui, portanto, tern que ser
mediocre e nada extraordinario. Longe estamos do universo romantico em que 0 her6i
apresenta todos os atributos de urn verdadeiro Hercules. 0 marido deve ser inferior
amulher. 0 unico atributo positivo do noivo e sua beleza e higidez fisica, qualidades
fundamentais para satisfazer a amada sexualmente. OHmpia, porem, transforma 0 genro
em urn negociante, ja que, para ela, todos os comerciantes eram de inteligencia regular,
semi-analfabetos e essas caracterfsticas tomariam esse tipo social mais facil de ser ger
enciado. Nesse ponto, hi uma defini~ao de urn tipo social bastante recorrente na obra
de Aluisio Azevedo. 0 portugues pobre que se transforma em rico negociante, consag
rando-se socialmente como Comendador. 0 titulo e 0 seu objetivo ultimo ("0 mercador
no Brasil, quando nao sonha outras quimeras, com uma nunca deixa de sonhar - e a
comenda. E, mal a suponha realizada, come~a a sonhar com 0 titulo de barao, e depois
com 0 de visconde ou conde" LUS, p. 145). Afala de Olimpia e longa e comporta uma
crftica bern humorada e contundente aatividade especulativa do comercio que, segundo
a personagem, nada produz, nada gera, mas apenas especula, sendo uma atividade de
sprezivel ("0 individuo sem tecnica ou habilita~ao para produzir qualquer trabalho, 0 in
dividuo intelectualmente nulo, pode abra~ar, de urn dia para outro, a carreira comercial,
e pode ser feliz" LUS, p.140). 0 negociante portugues enriquece nessa pratica especula
tiva, sem adquirir cultura e visao de mundo mais complexa ("Nao sao raros os exemplos
de negociantes ricos, considerados e poderosos, absolutamente rasos de inteligencia".
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LUS, p.140). A(mica cultura que adquire e a romantica a~ucarada e infantilizada ("Todo
homem de vida material detesta em questoes de arte, 0 naturalismo e averdade, encon
tre-os na estatuaria, na pintura, no romance ou no teatro, e adora 0 maravilhoso e 0
fantistico. Sao como as crian~." LUS, p.145). Cria seus filhos uns "mimalhos", despre
parados para 0 trabalho produtivo. Fa-los bachareis e eis at uma gera~ao que se torna
improdutiva e incompetente, nao raras vezes, perdendo toda a fortuna herdada ("E 0

mimalho acabara fatalmente por apresentar ao mundo mais uma especie desses milhoes
de bachareis inuteis, pretenciosos e tristes, incapazes de obra mais significante." LUS,
p.l48). Aterceira gera~ao vira mendiga, pois 0 referido "mimalho" s6 dilapida a fortuna
herdada do Comendador ("Mantendo-se acusta da familia ou da heran~a ate avelhice, e
s6 vivendo para desorganizar 0 meio em que vegetam". LUS, p.148). OHmpia, servindo
de porta-voz ao verdadeiro autor, apresenta urn diagn6stico da familia brasileira, atri
buindo a decadencia aignorancia da base, do patriarca ("E eis por que, para sintetizar
a escala geral da familia brasileira feita pelos portugueses, formei este axioma: Pais - co
mendadores; filhos - bachareisj netos - mendigos." LUS, p. 148). Essa sintese cntica
sobre as rela~6es familiares e a decadencia das fortunas herdadas por filhos perdularios,
pode ser aplicada retrospectivamente, iluminando vanas personagens de sua produ~ao

literiria anterior, como Amancio de Casa de pensao, Gabriel de Condessa vesper eJoao
Romao de 0 cortifo, personagens que se inserem nessa tipologia levantada.

Aescolha de urn comerciante para marido de Palmira, filha de Olimpia, prob
lematiza tambem as rela~oes de genero amedida que 0 comerciante inculto, vindo de
estratos pobres da popula~ao e enriquecendo as custas de especula~ao, passa a ser rna
nipulado pelo elemento feminino, de estrato social alto cuja cultura ocidentalizada e
europeizada se impoe ao elemento masculino. Essa rela~ao desigual de genero e detal
hadamente narrada e ficcionalizada em 0 Cortifo a partir das personagens Joao Romao
e Zulmira. Aluisio Azevedo enfoca 0 discurso feminino urbano culto que se imp6e em
urn meio escravocrata patriarcal inculto. Esse discurso, aprimeira Vista, pode parecer
inverossimil, mas apresenta referencialidade social, atestada por Jose Venssimo em seu
artigo sobre Livro de uma Sogra. 10

Acrftica ao negociante especulativo, segue-se 0 elogio do trabalho, tema
recorrente em Aluisio Azevedo, atendendo a certo projeto ilustradoll do escritor em
fazer da literatura urn discurso emancipat6rio e entico.

o discurso de Olimpia, ao tentar definir urn born marido para sua filha,
problematiza a medioeridade dos estratos medios do funcionalismo publico brasileiro;
a decadencia da familia patriarcalj 0 setor comercial portugues especulativo e 0 auto
ritarismo da classe dominante sobre os pobres, perfazendo-se como urn diseurso soci
016gico-crftico. Leandro a tudo se submete par gostar de Palmira, a filha de Olimpia,

10 VERiSSlMO, J. Aquestao do casamento: a propOsito do Liuro de urna sogra. Estudos de Literatura Brasi/etra. I'
serie. Sao Paulo: ltatiaia, 1976, p.5l.

11 FANINl, A.M.R. Os romances folhetins de A1ufsio Azevedo: aventuras perifericas. Florianopolis, 2003, 245 f. Tese
(Doutorado em Teoria Uteciria)- Setor de !.etras, Universidade Federal de Santa Catarina. Apesquisa comprovou
que A1uisio Azevedo tinha, ele mesmo explicitando em forma de pretacio as suas obras, urn projeto ilustrado que
se guiava pelo combate ao Romantismo, aescravidao, aincultura, apegando-se a uma escrita de orienta~ao realista
naturalista e de apologia a alguns pressupostos positivistas. Escrevia romances·folhetins em que inseria passagens
real-naturalistas, objetivando ilustrar 0 leitor afeito rnajoritariamente a narrativas rocambolescas e melodramiticas.
Esse projelO, no entanto, esvazia-se e LUS e exemplo de uma releitura por parte do escritor de seu proprio projeto
pedagogico-Iiteririo.
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mas tambem por ser pobre e, a partir do casamento, assumir uma boa posi~iio material
e social. 0 casamento de Leandro e Palmira e dado sob duas perspectivas: pela otica do
amor e pela venal. Entretanto, Aluisio Azevedo niio destaca esta ultima, fazendo dela urn
fator degradante e humilhante ao extremo para 0 noivo. 0 casamento pode se realizar,
atendendo a mais de urn objetivo. Longe estamos das idealiza~6es e abstra~6es roman
ticas que elevam 0 amor e desvalorizam 0 interesse material nos consorcios amorosos.
Livro de uma sogra funciona como contraponto ao livro Senhora12 de Jose de Alencar,
em que a compra de urn marido e demonizada e deve ser purgada por sentimentos mais
elevados no decorrer da narrativa. Em Livro de uma sogra, a questiio material e tratada
sem grandes dramatiza~6es e e uma das causas ordinarias do casamento. 0 material e
o sentimental convivem sem pejo e sem grandes dramas de consci€~ncia para as perso
nagens.

Outro argumento que sustenta a tese de Olimpia e a necessidade de re
produ~ao de seres humanos mais perfeitos. Para ela, 0 primeiro filho, fruto do amor
paixiio, e melhor gerado; ja 0 nascimento do segundo, quando 0 casal ja se entedia do
matrimonio, e urn verdadeiro atentado anatureza. Olimpia da explica~6es niio cienti
ficas para essa diferen~a de nascimento e, em prol da preserva~iio da melhor especie,
continua aplicando 0 seu receituario. Instaura-se, aqui, claramente, urn dialogo com as
teses cientificistas, manipulando-as pelo avesso e ridicularizando-as.

Atese tambem se reporta aBiblia, sendo portanto validada moral e etica
mente. Niio e somente de origem laica, como 0 discurso cientificista naturalista. Esse
background religioso provoca estranheza, pois em vez de cita~6es cientificas, correntes
na epoca, traz para 0 interior do texto urn referencial discursivo diverso.

Outro argumento usado por Olimpia e a sua propria decep~iio amorosa e
matrimonial. 0 casamento dela come~ou bern e logo se transformou, pois os conjuges
se desiludiram urn do outro. Apratica sexual, antes tiio ambicionada, transformou-se
em obriga~iio. Introduz-se at certa comicidade no ato sexual, retirando-o tanto da chave
naturalista em que imperam os instintos quanto da chave romantica em que ocorre a
idealiza~iio.

Seguindo-se urn certo projeto ilustrado do escritor, ataca-se 0 romantismo,
pois, apesar de Olimpia atribuir a dissolu~iio do seu casamento apenas ao tedio que
naturalmente sobrevem aconvivencia ininterrupta, critica a postura romantica ao afir
mar que quando se casara, niio se achava "infectada" pelo romantismo. Olimpia as
segura niio ter sido ultra-romantica, esperando urn verdadeiro heroi romantico para
se casar. Era ja mais objetiva, niio caindo na moda da epoca, ou seja, a visiio romantica.
Esta, segundo ela, idealiza os amantes, e a convivencia conjugal continua desmonta a
idealiza~iio.

Olimpia, antes de optar pela monogamia, mas com intervalos de afastamento
dos conjuges, analisa varios tipos de uniiio, construindo uma fala bern humorada e sem
preconceitos, levantado vantagens e desvantagens aserie de uni6es que lista. 0 concu·
binato permite permanecer com 0 marido e ter urn amante, mas pode ser prejudicial
amulher uma vez que ela niio pode transitar publicamente com 0 amante e 0 brilho
social e imprescindivel para a felicidade da mulher. Como vantagem, assegura que a

12 ALENCAR, J. Senhora. Sao Paulo: Martin Claret, 2002.
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mulher sera sempre amada pelo amante em virtude de que a rela~ao nao e constante e
diutuma.

Aprostitui~ao ou a poligamia nao sao aceitas socialmente e os filhos dessas
uni6es sao considerados ilegitimos e isso constitui verdadeiro problema para a felici
dade. 0 celibato vai de encontro apr6pria fisiologia da mulher, visto que e feita para
amar e procriar. E, finalmente, 0 casamento tradicional tern demonstrado pelos fatos,
pela observa~ao direta dos casais, que nao traz felicidade.

Em outra ocasiao desmitifica a noite de nupcias, retratando-a como urn verda
deiro suplfcio do corpo para a mulher, utilizando-se, inclusive, do discurso cientificista.

Livro de uma sogra opera uma critica bern humorada ao discurso cientificista
de tese, bastante corrente entre os escritores de orienta~ao real-naturalista. Aobra se
apresenta como urn pseudotratado, indo de encontro ao ideario naturalista de uma
escrita bern comportada, com bases cientificas, tendo urn narrador cujo saber cientffico,
a observa~ao precisa e a descri~ao tecnica 0 levam a comprovar uma tese. Em Livro de
uma sogra a narradora e leiga, e uma sogra autoritaria que submete 0 genro pobre e
a filha passiva aos seus mandos. Ela imp6e a felicidade a ambos. Essa personag~m ora
aparece como megera, ora como sogra, ora como santa. Essa oscila~ao e camica e com
promete a seriedade do discurso. 0 hipercientificismo beira ao grotesco e situa~6es de
realismo cru sao elaboradas, contrastando com passagens hiper-romanticas. 00 con
traste, irrompe a fratura e a estrutura multiplanar do texto. 0 cientificismo e tambem
neutralizado pelo uso do discurso bfblico que e componente de sustenta~ao para a tese.
Nesse sentido, vemos que 0 livro merece uma leitura mais atenta a fim de se apreciar a
multiplicidade discursiva que the e inerente, refletindo certa pluridiscursividade social.
Jose Verissimo, embora criticando 0 estilo de Aluisio Azevedo em Livro de uma sogra, na
epigrafe que encima este capitulo, destaca 0 que percebemos ate agora como positivo na
obra do escritor: a polivalencia do discurso ao enfatizar-Ihe a contradi~ao; 0 paradoxo; a
irregularidade estilfstica e avincula~ao ao universo do riso.

Considera~6es Finais

o projeto pedag6gico-ilustrado de Aluisio Azevedo, que investigamos em
nossa Tese de Ooutorado, cujo intuito era, a partir de narrativas folhetinescas e roman
ticas, fomecer ao leitor a escrita realista, aos poucos, a fim de emancipa-Io, em Livro de
uma sogra sofre urn deslocamento significativo. Aqui, 0 discurso real-naturalista esta na
berlinda, sendo camavalizado. Vma hip6tese para entender essa carnavaliza~ao pode ser
encontrada no contexto social extra-literano. Sabemos que Aluisio Azevedo pertencia
agera~ao realista que acreditava no advento da Republica como urn novo marco, urn
novo periodo para a sociedade brasileira. Aluisio Azevedo, literato, acreditava que a
literatura, por intermedio de uma escrita realista, pudesse colaborar com esse advento.
ARepublica se fez, mas trouxe uma grande decep~o para os jovens republicanos, pro
gressistas e abolicionistas. Raul Pompeia se suicidou, Olavo Bilac foi presQ e exilado,
Aluisio Azevedo se fez embaixador e nunca mais escreveu fic~ao. Arealidade republicana
foi decepcionante e 0 discurso progressista que a poderia sustentar tambem se tornou
inoperante. Oai porque a critica a esse discurso em Livro de uma sogra.

Agera~ao realista e de boemios, aqual Aluisio Azevedo pertencia, lutou, a
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partir da literatura, do jomal, das caricaturas, por urn pafs democratico, industrial e
republicano, mas, com 0 advento da Republica, esse projeto gorou porque a Republica
se efetivou como antidemocratica e autoritaria. Esse fato esobejamente destacado por
Jose Murilo de Carvalho em Os bestializados13 e A formarriio das almas, 14 em que
o historiador conclui que entre as varias correntes ideologicas que se debateram pela
proclama~ao da republica - jacobinos, positivistas ortodoxos, positivistas, liberais vincu
lados ao projeto norte-americano -esta ultima e quem se consolidou no poder. Essa con
solida~ao, atrelada a urn projeto economico e cultural liberal, transforma aRepublica em
urn espa~o antidemocratico e autoritario que impede a participa~ao popular em varios
nfveis, inclusive mediante elei~6es fraudulentas. 0 projeto desenvolvimentista-industrial
que poderia inserir 0 pobre, 0 negro, os intelectuais de classe media (professores, medi
cos, engenheiros, intelectuais) eboicotado por uma elite de cafeicultores que sustentam
urn modelo agro-exportador e especulativo (poHtica emissionista de tftulos do govemo
sem lastro real).

Nesse contexto, os intelectuais que acreditaram em uma nova altema
tiva para a sociedade brasileira se decepcionaram e esse fato pode explicar, em parte, 0

porque de Alufsio Azevedo elaborar em Livro de uma sogra urn discurso que camavaliza
a racionalidade, a objetividade e 0 cientificismo. Essa estrutura mais iluminista nao foi
suficiente para desalojar do poder avelha elite. Esintomatico que Alufsio Azevedo, apos
se fazer Consul, abandone as letras, pois, na nova configura~ao social, urn fossa se abriu
entre a republica das letras e a republica da poHtica e 0 escritor afirma esse fato por
intermectio de uma linguagem menos ingenua que desentroniza e problematiza a sua
visao iluminista e emancipatoria anterior.

Nesse passo, Livro de uma sogra merece uma interpreta~ao nova, pois se
apresenta como narrativa que vai de encontro it classifica~ao dada a Alufsio Azevedo
pela crftica canonica e pelos manuais de Literatura para 0 Ensino Medio que 0 enformam
rigidamente em uma tipologia real-naturalista, enaltecendo apenas tres obras, 0 Mulato,
Casa de Pensiio e 0 Cortirro, desmerecendo as demais obras visto que sao romances em
que a defini~ao, nos quadros esteticos rfgidos, toma-se impossfve!. Tomando-se outro
referendal teorico, como a da carnavaliza~ao, e atendo-se it vida do escritor e a seu pro
jeto pedagogico-ilustrado, bern como it historia nacional oitocentista, especialmente a
das ultimas decadas do seculo XIX, podemos reclassificar a obra em questao a partir de
uma perspectiva estetico-sociologica, fazendo uma releitura da obra que a coloca como
narrativa legfvel no presente momento, resgatando-a do esquecimento e contribuindo
para a ilumina~ao de parte da produ~ao estetica de Alufsio Azevedo que tern sido objeto
de descrectito e desconhedmento.
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