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Considera~6es iniciais

o objetivo deste trabalho, no campo de estudos da teopoetica, e a
identifica~ao nos escritos de Machado de Assis, em especial no romanceMemorias
postumas de Bras Cubas, de urn possivel confronto entre a moral de seus per
sonagens e alguns dos dogmas que constituem a base da fe cat6lica, entre eles 0

pecado, a culpa, 0 sofrimento e 0 perdao.
A teopoetica, cuja pesquisa esta voltada para os estudos literarios

sobre Deus (KUSCHEL:1999, pAO), possibilita tambem a abertura para outras
abordagens, como aquelas que buscam 0 di:ilogo interdisciplinar possivel entre
teologia e literatura.

Do conjunto de temas que envolvem a teopoetica, constituem objeto
do presente trabalho os que tratam do discurso autoral sobre Deus na literatura
e a rela~ao entre a literatura contemporanea e a crise existencial da consciencia
moderna (FERRAZ: 2005, p.15).

Embora seja discutfvel (MANZATTO: 1994, p. 13-14) a distin~ao entre
teologia e literatura - a primeira enquanto ciencia e a segunda como arte/di
versao - reconhece-se que elas interligam-se em varias ocasi6es, como nos niveis
culturais e antropol6gicos.

Assim, importa saber de que forma se trava 0 di:ilogo de Machado de
Assis, cristalizado por meio de seus textos, com a teologia. Ou, antes, verificar se
ao inves de urn di:ilogo hi uma tensao entre 0 comportamento moral dos perso
nagens e os ensinamentos religiosos, que se encontram indicados nas escrituras
biblicas, notadamente expressos nos dez mandamentos e no roi dos pecados
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capitais.
No campo da teoria liteciria, trata-se de estudar a estrutura e a fonna nar

rativa utilizadas por Machado para dar verossimilhan91 asua obra ficcional, e verificar se
a descren~a em urn ser superior ou ausencia de fe religiosa - como e caracterfstico dos
personagens - torna a estoria contada pelo autor menos bela ou original do ponto de
vista literirio, ou seja, se efetivamente a obra nao atinge "a finalidade ultima da arte na
acep~ao mais elevada do tenno". (BRESSANE:1939, p.6)

Aescolha de temas tao caros ao catolicismo, por envolverem questoes de fe,
justifica·se pela preocupa~ao demonstrada pelo papa Bento XVI, quando ainda cardeal,
durante 0 meeting de Rimini, em 1990. Disse ele: "0 nudeo da crise espiritual de nos
sa epoca tern suas raizes no obscurecimento acerca das questoes da gra~a do perdao"
(HATZINGER: 1992, p.83).

Edo mesmo cardeal aadvertencia para 0 perigo que representa a psicaruilise,
que ao fornecer novas possibilidades de interpreta~ao do desejo, "retira" do homem
sentimentos fundamentais, como 0 da culpa. Necessaria, portanto, na avalia~ao das rela
~6es entre teologia e literatura, considerar a possibilidade de indusao desta area de
conhecimento), sem 0 que a teopoetica - ao menos no que se refere aamilise liteciria
do pecado ou do perdao . nao consegue dar conta de sua pretensao cientmca.

Embora 0 catolicismo negue a pecha de religiao mitica, assim como tambem
o fazem 0 judaismo e 0 islamismo, sob afundamenta~ao de que seus ensinamentos pos
suem base historica, ao longo dos tempos 0 mito foi uma presen91 constante na vida dos
seres humanos (ALCARAZ:2005, p. 42).

Neste sentido a religiao, aarte e aciencia sao diferentes modos de sublima~ao

do desejo (FREITAS:2001,p. 40) e a constru~ao do mito configura-se como parte essen
cial de seu processo de valida~ao e de enraizamento no imaginario social, passando a se
constituir como paradigma de determinadas verdades, reveladas, aceitas ou provadas. 2

Elevando em conta tais questoes de teologia, literatura e psicanaIise, que
este trabalho se propoe a verificar as condi~6es de atua~ao dos personagens machadia
nos, com enfase para 0 comportamento moral predominante aepoca dos acontecimen-

Neste estudo considera-se a teoria psicanalitica fundada por Sigmund Freud (1856-1939) que identilica 0 desejo
como um sentimento "indissoluvelmente ligado a tra~os mnesicos e encontra sua realiza~ao na reprodu~o alucina
toria das percep4;Ocs". Comumente identilicamos an~ de desejo com necessidade e vontade. Freud tenta criar
uma n~o que isole tal tenno - ao menos no que se refere apsicanaJise - e parte do contraponto em rela~o a
necessidade. Segundo ele "a necessidade, nascida de um estado de tensao interna, encontra a sua satisfa~o pela a~o
espedfica que Cornece 0 objeto adequado". Freud vai desenvolver 0 conceito principalmente na sua teoria do sonho e
mostrar como 0 desejo aparece sob 0 sintoma do compromisso. Estas observa~Oes tem por finalidade apenas lan~
uma luz - cenamente p:ilida - sobre tennos utilizados da mesma maneira para expressar ideias distintas. Quando 0

Cardeal afinna que a teoria psicanalitica "retira" do homem sentimentos fundamentais como a culpa, evidentemente
desconsidera que a mesma teoria trabalha essa culpa ao limite do suportivel, fazendo simplesmente que 0 homem
aprenda - ou tente aprender - a conviver com esse Cardo. Machado, num pas-de-deux transcendental com 0 pai da
psicanaJise, apenas faz mos!rar que essa convivencia em nada sera atenuada por mil Pai-nossos ou mil Ave-Marias.
Ver mais em: lAPLANCHE, Jean. fucabu/drio de psicaruUise/ Laplanche e Pontalis; sob adi~ao de Daniel Lagache;
trad. Pedro Tamen. 4. ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 2001, em especial p. 115.

2 ZABARENKO, Deborah. Science escolbe teona da evolufao como fato cientijico de 2005. Disponivel em: < hnp:Uno
tjcias.uol com.brlultno!lreutersl20051l21221u1t729u53001.ihtm>. Acesso em: 22 dez.2005. Arevista norte-americana
Science proclamou a teoria da evolu~o das especies como fato cientifico de 2005. Ateoria publicada em 1859 por
Charles Darwin, emA Origem das Especies, e contestada pela igreja catolica, que defende 0 "criacionismo" -a crem;a
de que deus criou 0 mundo, tal qual narea 0 Genesis. Uma nova variante desta cren~a e 0 denominado "design inteli
gente", segundo 0 qual alguns aspectos da natureza sao complexos demais para nao serem obra de um criador, e nao
um resultado aleatorio da sele~ao natural, como explicava Darwin.
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tos ficcionais relatados.

Teologia do perdao aos pecadores

Antes de adentrar 0 objeto deste estudo, e necessario frisar que na obra fic
cional de Machado de Assis as referencias aos aspectos religiosos sao constantes, seja
envolvendo questoes institucionais da igreja, passagens bfblicas, recorda\oes sobre ritos
e rituais ou mesmo diaIogos imaginarios entre deus e 0 diabo. Na medida em que tratam
de textos ficcionais, ultrapassam a realidade hist6rica-sodal e 0 carater biognifico do au
tor. Sob a 6tica literaria, procuram anunciar uma "verdade inedita" e "uma compreensao
singular do ser humano" (WILLEMART:2002, p.30).

Diferem, portanto, de passagens biblicas, que se pretendem textos hist6ricos,
embora estes freqiientemente utilizem de recursos estilisticos pr6prios da literatura,
como a analogia, a metafora, a alegoria ou a parabola, muitas vezes em situa\oes pos
siveis apenas no contexto do realismo magico ou fantastico, como acontece em cada
oportunidade em que e relatado urn milagre.

Da mesma forma tais textos distinguem-se dos escritos teol6gicos - que se
pretendem cientificos -como os reunidos pelo cardeal Ratzinger no volume editado em
1992, aqui utilizado como referenda inidal para posicionar 0 estado da arte do debate
sobre fe, pecado e perdao.

Embora de natureza distintas, sao escrituras que transmitem no~oes eva·
lores fundamentais com objetivos diversos, mas que quando estudados em conjunto
fornecem as informa~oes necessarias para a realiza\ao da pesquisa teopoetica desejada.
Logo, levando-se em conta a posi~ao privilegiada que ocupa para a hierarquia cat6lica
a posi\ao do papa, ou seja, do representante divino na terra, considera-se sua palavra
como, efetivamente, a expressao da vontade de Deus e de Jesus Cristo, tido como seu
filho.3

Entao disse 0 cardeal aos seus discipulos:

Aatual discussao sobre moral tende, em grande parte, a libertar
homem da culpa, fazendo com que as condi~6es de sua pos·
sibilidade jamais passam existir. [ J Esta maneira de libertar 0

mundo edemasiadamente banal. [ JAmoral s6 conserva sua
serenidade quando existe 0 perdao. [... J Mas s6 existe 0 verda
deico perdao se se pagou urn "pre~o", urn valor correspondente,
se houve desagravo pela culpa, se existe expia~o. Nao se pode
romper 0 entrela~amento que existe entre moral, perdao e expi
a~ao; se faltar urn dos elementos, todo 0 resto cai por terra. Este
circulo sempre s6 existe como urn todo; depende dele a salva~ao

ou nao salva~ao do homem (HATZINGER:1992,p.83-84).

Ecitando A. Gorres fez 0 cardeal uma critica pontual a Sigmund Freud, que

3 C£ 0 Evangelho de Mateus, Cristo leria dito para Pedro: "Tu es Pedro, e sobre esla pedra edificarei a minha Igreja e
Ie darei as chaves do Reino dos ceus". Desta Conna, Cristo tornou-se 0 prindpe dos ap6stolos e 0 chefe da igreja na
terra. Acada gera~ao adignidade Coi sendo transferida aos papas, na qualidade de sucessores de Cristos. Ver mais em:
DUFFY, Eamon. Santos epecadores: bist6ria dos papas.Trad. Luiz Antonio Araujo. Sao Paulo: Com & Naify. 1998.
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com suas descobertas psicanaHticas do inicio do seculo passado, teria eliminado 0 peca
do e a culpa do mundo espiritual, ou seja, retirando arbitrariamente da moral urn dos
seus elementos fundantes. Esta moderna ciencia, que privilegia a razao, nao levaria mais
em conta que 0 sentimento de culpa nao s6 e necessario como tambem e principalmente
indispensavel na ordem psiquica para a saude espiritual (HATZINGER: 1992,p.87)

Numa palavra, 0 papa revela 0 temor de que 0 diva tome 0 lugar do confes
sionario: se nao hi mais necessidade de urn padre para receber a confissao dos pecado
res, se nao hi mais alguem para punir a culpa, se nao ha mais 0 intermediario entre 0

divino e 0 terreno, coloca-se em risco a pedra de toque da religiao, qual seja, a salva~ao

pela fe que conduz amorada eterna, ao ceu, ao paraiso.
Que pecados sao estes de que fala 0 papa, para os quais exclusivamente os

padres da igreja estariam habilitados afornecer 0 perdao? Sao aqueles reconhecidos pela
hist6ria do catolicismo e reafirmados no Novo catecismo da igreja cat6lica (AGNUS
DEI: 1997, parte 2) e popularizados como os Dez mandamentos. Tais obriga~6es, de
acordo com 0 canone cat6lico, formam uma unidade organica, na qual cada manda
mento remete a todo 0 conjunto. Assim, a transgressao de uma unica ordem significa
infringir todo 0 c6digo.

Sao os seguintes os mandamentos, que obrigam os crentes cat6licos aobe
diencia, sob pena de cometimento de gravissimo pecado:

l)"Amaras ao Senhor teu Deus de todo 0 cora~ao, de toda a alma e de todo
o entendimento"; 2) "Nao pronunciaras em vao 0 nome do Senhor teu Deus"; 3) "Lem
brar-te-as do dia do sabado para santifica-Io" (substituido pelo domingo); 4) "Honraras
teu pai e tua mae"; 5) "Nao mataras"; 6) "Nao cometeras adulterio"; 6) "Nao roubaras";
8) "Nao prestaras falso testemunho contra teu pr6ximo"; 9) "Nao cobi~aras a mulher do
teu pr6ximo" e, por fim, 10) "Nao cobi~aras coisa alguma que perten~a a teu pr6ximo".

Alem destes, a igreja catolica, desde 0 seculo IV, com S. Gregorio Magno e S.
]oa"o Cassiano, definiu a existencia de outros sete pecados, que se nao mortais como os
anteriores, sao igualmente graves e por isso entendidos como capitais, ou seja, de capita
= cabe~a, isto e, 0 pecado que e a cabe~a, e 0 pecado que leva a outros pecados, outros
vkios (MANOEL DA SILVA: 2005).

Para a igreja cat6lica de Roma, sao estes os sete pecados capitais:
1) "Orgulho ou soberba"; 2) '~vareza"; 3) "Inveja"; 4) "Ira"; 5) "LuxUria ou

Impureza"; 6) "Gula" e, por fim, 7) "Pregui~a".

o pecado, 0 sofrimento e 0 perdao, etapas da moral a que se refere a cardeal
Ratzinger, encontram-se descritos na pr6pria Bfulia em tres passagens tidas como para
digmaticas da fe cat6lica.

o pecado primeiro, 0 original, que afastou 0 homem do paraiso e 0 desnu
dou perante a realidade, foi 0 cometido por Eva, nos primordios dos tempos biblicos,
ao comer a ma~a oferecida pela serpente (GENESIS, 3:6). Na sequencia, 0 episodio do
assassinato de Abel por seu irmao Cairn mostra urn pecado tao grave (inveja), ja conse
quencia do pecado original (GENESIS, 4:8).

Asegunda passagem, contada pelos escritores da Bfulia, alia a culpa ao so
frimento e encontra-se no evento do diluvio, no qual Deus, ao perceber que "crescia a
maldade do homem e que toda a sua atitude era sempre perversa", resolve eliminar da
superflcie da terra tudo 0 que havia criado.Salvou apenas a familia de Noe e urn casal de
cada animal vivente.

'.
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o terceiro episodio refere-se ao perdiio, e pode ser encontrado tanto na
parabola do filho prodigo (LUCAS, 15:11 a 32) quanta da ovelha desgarrada (MATEUS,
18, 12). Em todos as casas deus e apresentado como um ser rigoroso e vingativo, mas
que sabe perdoar as pecadores par meio da misericordia.

E, em resumo, esta atitude que a cardeal Ratzinger pede dos padres catoli
cos. Mas para que haja a perdiio e necessaria a anterior culpa.. Sem estes elementos,
desnecessaria a presen~a da igreja e dos seus servidores. Explicado estiio, 0 risco que
representa a falta de fe, a raziio, a livre arbftrio, a tomada de consciencia individual, a
descoberta da existencia da psique.

Fe como requisito da cria~ao artistica

A critica literaria machadiana pode ser agrupada, em sintese apertada, ao
menos em tres grandes areas: a) a que the recusa qualidade literaria, par niio identificar
no autor a relata dos grandes dramas do povo brasileiro, ou a cor local, tais como a
escravidiio ou a monarquia; b) a que the impinge a rotulo de romancista das grandes
causas dos setores agrarios e burgueses; c) a que atribui ao escritor a condi~iio de d·
none literario unica e exclusivamente em fun~iio dos interesses do mercado editorial.
Para os primeiros, Machado seria um autor alienado (ROMERO: 1897, p.50); para os
segundos um romancista burgues(BRANDAo: 1958, p. 40) e para as terceiros apenas
um fenomeno de vendas (KOTHE: 2000, p. 95).

Ao contrario do que ocorre no plano internacional, onde 0 tema tem mer
ecido a aten~iio de teologos e literatos (MANZATIO: 1994, p. 14), ainda niio se consoli
dou na tradi~iio da crftica brasileira uma area de estudos voltada especificamente para a
questiio religiosa do ponto de vista literario.

Mais recentemente Douglas Concei~iio (2004, p. 92) procura demonstrar que
Machado, ao escrever D. Casmurro, dividiu a trajetoria de Bento Santiago em duas fases:
aprimeira, ordenada, pois que prometido aigreja de Deus pela vontade de sua miie. E0

mundo das garantias; a segunda, caotica, apartir do momenta em que decide abandonar
o seminario, matar Deus e desistir da carreira religiosa em troca do casamento com Ca
pitu. Ea realidade insuportavel.

Aplausibilidade de tal versiio, embora original, pode ser questionada se for
levada em conta a falta de seriedade com que Bentinho encara as promessas feitas a
deus. Machado escolhe para a relata de Mil padre-nossos emil ave-marias uma lin
guagem nitidamente comercial: "soma enorme", "favores", "quantia", "pagar a dfvida
antiga", "adiava a paga", "perdi-me nas contas",

D. Casmurro, filho mimado de fazendeiro rico criado pela miie, que ao con
trario de Bras Cubas niio conheceu prostitutas na juventude; foi marido ciumento, in·
seguro e paranoico e, ao final, sempre teve adisposi~iio os favores do dinheiro e da lei.
Sua rela~iio com deus niio era diferente: prometia, niio cumpria, e rolava a divida. Nunca
pagou, nem a principal nem os juros. Mas esta questiio niio esta diretamente afeta ao
objeto do presente trabalho, e par isso niio sera mais detalhadamente examinada. Nada
impede, porem, que seja debatida em outra oportunidade.

Ja a texto 0 aspecto religioso na ohra de Machado de Assis (BRESSANE: 1939,
p.6) sustenta uma hip6tese que e central nos estudos teopoeticos, qual seja, a de que a
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fe em Cristo e uma condi~ao apriori da verdadeira cria~ao artistica liter:iria.
Adescren~a de Machado em urn ser superior reflete-se como urn espelho em

sua obra que, se nao pode ser considerada anticlerical, e fortemente influenciada por
concep~6es filosoficas pessimistas, negativistas, agnosticas, niilistas ou ceticas.

D. Hugo Bressane sup6e que a "deficiente" forma~ao religiosa de Machado
de Assis e a responsivel direta pelo seu ceticismo e que este, desconsiderando a im
portancia do sofrimento, do pecado e do perdao, estaria na raiz de sua literatura pouco
reveladora da alma humana (CHACON: 1980, p.226).

Acrltica machadiana, entretanto, tern mostrado que 0 romancista nao so se
revela urn profundo conhecedor dos textos biblicos e religiosos, como tambem ampara
a descren~a em solu~6es sobrenaturais em fundamentadas convic~6es filosoficas, que
passam por Pascal, Renam, Montaigne e Shopenhauer (COUTINHO: 1959, p. 62).

Para 0 crftico religioso, por ser Machado urn "cora~ao de pedra que jamais
gotejou ligrimas [... ] diamante a coar urn sol frio", faltou-lhe "uma das fontes maximas
de inspira~ao do bela artistico" (BRESSANE:1939, p. 5-6).

Afonte maxima da inspira~ao, capaz de produzir 0 belo artistico, estaria na
dor, no sofrimento, na culpa, no perdao, nos sentimentos inculcados pela fe catolica (e
por todas as demais religi6es) ao homem. Sem esta dar - a mesma dor que Cristo teria
sofrido na cruz - como pode urn ser humano saber 0 que se passa na alma de uma
pessoa? Como pode ter uma compreensao verdadeira do indivlduo? Como pode ter a
pretensao de produzir urn belo texto literirio?

Ainda conforme 0 critico, 0 que atrai em Machado e tao somente "0 aticism04

casti~o do estilo, a anatomia impassivel de paix6es burguesas". Aquilo que para Bres
sane e uma falha, a crltica literiria aponta como umas das principais caracteristicas da
beleza do texto machadiano, ou seja, a capacidade da concisao, do poder de sintese, da
descri¢o precisa e objetiva das situa~6es ou de personagens. E0 "lipis do caricaturista
que desenha homens com uma precisao impressionante e atinge 0 ponto central das
mais ocultas deformidades" (MOOG: 1964, p. 30).

o mesmo vies do critico catolico e adotado pelo militante comunista Octavio
Brandao (1958, p. 16) quando salienta que a burguesia brasileira nao se enganou em
seu instinto de classe e elegeu Machado como seu tipo representativo na literatura, dado
o seu comportamento: vacila~6es, contradi~6es, burocratismo no ganha-pao, psicolo
gismo burgues, comodismo, carreirismo, gravidade e 'respeitabilidade' na vida social
(BRANDAo:1958, p. 24).

Os estudos de Astrojildo Pereira, Silviano Santiago, Roberto Schwarz e John
Gledson, entretanto, mostram urn Machado fiel relator das contradi~6es da sociedade
brasileira do seculo XIX, cuja ideologia liberal escondia uma realidade baseada em rela
~6es escravocratas e de favores (SCHWARZ: 1999, p. 107/228).

Bressane diz ainda que 0 cetico Machado nao sentiu os nobres ideais catoli
cos "que em nossos dogmas nobilitantes e confortadores tern urn manancial inesgotavel"
(1939, p. 6). 0 resultado e que 0 escritor "nao vibrou e por isso nao faz vibrar". Tais
ideais estao baseados na fe em Cristo, na remissao dos pecados, na vida eterna. Sao estas

4 Aticismo: "EstiHstica, retorica. Estilo proprio aos escritores aticos e que se caracterizou pela concisao da linguagem".
C( HOUAlSS, Antonio. Diciondrio Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.
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as fontes inesgotaveis da sabedoria e que somente os crentes podem assimilar e transpor
para a experiencia liteciria.

Do contrario, a obra literaria nao atinge a sua plenitude, por deficiencia de
seu autor ou por falta de conhecimentos religiosos que ele demonstra. E0 que ocorre
com os livros de Machado, que "entretem, mas nao elevam, ensinam a lingua, mas nao
tornam mais homens, nao atingem a finalidade ultima da arte na acep~ao mais elevada
do termo" (BRESSANE: 1939, p. 6).

Em resumo:
Ede se lamentar que Memorias Postumas de Bras Cubas sejam refertas de

cruas minucias pecaminosas e que com Quincas Borba e Dom Casmurro formem uma
trilogia indefinivel, merenc6reo poema cujo refrao tenebroso e a fatidica palavra ins
culpida pelo esqueleto que Goya faz surgir do sono sepulcral: 'Nada'. [... ] Os livros de
Machado de Assis resumbram gelido pessimismo nascido, em parte, da impossibilidade
de desvendar os misterios que 0 cercam, 0 que ja e mais uma angustia para 0 espirito
atribulado. (BRESSANE: 1939, p. 50).

o crftico cat6lico estaria a exigir de Machado uma literatura crista que rev
erenciasse e homenageasse Deus e a sua igreja, que fizesse voto de louvor afe e ares
surrei~ao. Esta seria a verdadeira, a boa literatura. Mas 0 romancista brasileiro pratica
singelamente a literatura paga ou secular que nao se preocupa diretamente com as coi
sas da religiao. Chega mesmo a despreza-Ia ou, simplesmente, a ignora-Ia (MANZATIO:
1994, p. 7).

Os personagens de Machado nao debatem a existencia ou presen~a de deus,
nao porque estejam convencidos, assim como esta Latapi Sarre, de que deus esta entre
eles, manifesto em tudo de born e generoso que os rodeia (SARRE, 2001); 0 que ocorre
e que a "presen~a/ausencia" deus nao e determinante para 0 curso de suas trajet6rias.

Se hi urn entrela~amento entre literatura e teologia, e e isto que a teopoetica
busca demonstrar, ele pode ser localizado na existencia dos temas teol6gicos nos textos
literarios. Isto e, deus, fe, igreja, pecado, sofrimento, culpa e perdao - temas fundamen
tais da teologia -estao presentes na escritura paga. Eisto que a teologia oferece alitera
tura, e 0 escritor, por sua vez, trata tais temas de forma positiva ou negativa ou ainda
como urn absurdo, mas eles estao presentes em sua obra (MANZATIO: 1994, p. 66).

Epossivel exigir engajamento apenas daqueles literatos que efetivamente
acreditam na existencia de urn personagem chamado Jesus. Tais autores, antigos ou
modernos, tratam 0 tema sempre de forma positiva e apologetica. Podem fazer boa ou
rna literatura. Do escritor pagao nao se pode exigir este compromisso de fe. Pode-se,
apenas, avaliar se a sua narrativa constitui-se em boa ou rna literatura, escreva ou nao
sobre temas relacionados com a teologia ou religiao.

o que se pretende demonstrar a seguir e que Machado, utilizando-se de
temas comuns da teologia, faz boa literatura, ainda que, pessoalmente, nao fosse urn
crente, e mesmo que seus personagens agissem em sentido contrario amoral cat6lica e
permanecessem em permanente estado de pecado.

o estudo de caso nao se faz a partir da vida do autor, mas de uma obra sua
em particular, Memorias postumas de Bras Cubas. 0 metodo adotado e 0 recomendado
pelo pr6prio Machado quando diz, pela narrativa de Bras, que "a obra em si mesma e
tudo".
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Romeos (e mulheres) de pouca fe

Logo no primeiro capitulo de Memorias postumas, ao tratar do obito do au
tor, Bcis recorda que tanto nas Memorias quanto no Pentateuco, os autores contam a
sua morte. Adiferen~a entre elas e que Moises a colocou nao no introito, mas ao final.
Bras se compara a Moises e seu relato ao antigo livro das leis. Fossem outros os tempos,
Machado e seu livro estariam ardendo, nao no fogo ficticio do inferno, mas nas chamas
quentes das fogueiras da inquisi~ao catolica, pelo cometimento dos crimes de soberba
e heresia.

Mas, mais do que soberba, e possivel cansiderar que a paralela com as Es
crituras tern como inten~ao a banaliza~ao do Iivro sagrado e revela uma "satisfa~ao ma
ligna de rebaixar e vexar, de anunciar que os desplantes do narrador nao vaG se deter
diante de nada, que nao ficara pedra sobre pedra (SCHWARZ:2000, p.21).

Bcis morre de uma ideia fixa: inventar urn remedio que aliviasse a melancoli
ca humanidade. Para conseguir a patente, usa em falso 0 nome do filho de deus. 0
resultado pretendido era "verdadeiramente cristao". Na intimidade confessa: pretendia
mesmo era 0 lucro e a fama. Esta a verdadeira ideia fixa, por ele assimilada desde a ju
ventude, quando seu pai the ensinou: "Teme a obscuridade, Bras; foge do que e infimo.
Olha que os homens valem por diferentes modos, e que 0 mais seguro de todos e valer
pela opiniao dos outros homens".

Amorte e decorrencia de urn fato da natureza. Aideia fixa de Bcis e uma
inven~ao farmaceutica, mas tambem pode ser urn estudo sobre uma institui~ao poHtica
ou a elabora~ao de uma reforma religiosa. Anatureza, para Machado, tern a forma de
uma corrente de ar, capaz de veneer a efidcia do caIculo humano. Nao ha interven~ao

divina (como quando Deus entregou a Moises os dez mandamentos); nao ha inspira~ao

do espirito santo (como quando os cardeais elegem 0 papa). Ha caIculo humano.
A melancolica humanidade que 0 emplasto de Bras pretende desfazer tern

uma razao objetiva. Machado nao a chama de inveja, mas diz que ha nela "uma gota da
baba de Cairn". De acordo com 0 relato biblico, 0 filho de Adao matou 0 irmao por inveja
da preferencia demonstrada por deus a Abel.

Quando delira, Bras assume a forma de urn livco. Poderia ser uma metafora
historica, que traduzisse a importancia do livro como sin6nimo de conhecimento, sa
bedoria ou ilustra~ao. Mas, ao contrario, 0 livro no qual Bras se consubstancia e opres
sor e imobiliza seu corpo, identico a urn fen6meno que a medicina modema identificou
como paralisia do sono.s 0 livco e a Suma Teologica, de S. Tomas.

Percebe-se, por estas constru~6es iniciais, que Machado ja moldou a moral
de seu personagem defunto, e tal moral nao e a piedosa crista, a religiosa catolica, a hu
manista dos padres da igreja. Bras vai relatar suas memorias deixando sempre evidente

"As alucina~6es relacionadas ao sono e a paralisia da sana podem ocorrer simultaneamente, produzindo uma
experiencia, em geralterrivel, de ver ou ouvir coisas incomuns e ser incapaz de se maver. Tanto as alucina~6es reia
cionadas ao sono quanto apara/isia da sana duram de alguns segundos a alguns minutos e terminam espontanea
mente. Ambos os fenomenos (imagens mentais vividas e atonia dos musculos esqueleticos) supostamente resultam
da intrusao de elementos dissociados do sono REM na vigflia". Ver mais em: PSIQWEB. Transtamos primarias do
sana. Disponivel em: <http://wwwpsiqweb.med.br/dsm/sono2.html> .Acesso em: 10 jan. 2006.
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que 0 seu interesse pessoal sobrepoe-se a qualquer outro, que as pessoas que existem
no mundo ai estao apenas para Ihe servir e que 0 que conta, ao final, e estar em primeiro
lugar entre os homens, acima da ciencia e da riqueza, embora geralmente este objetivo
nao se consume.

Apresen~a de um padre (ou uma promessa, como em D.Casmurro) entre
os filhos da familia oitocentista era comum. Quando do nascimento de Bras, 0 seu tio,
padre Ildefonso, prognostica que 0 menino sera conego ou bispo. 0 tio conego fareja
no sobrinho nao uma voca~ao, mas uma carreira (FAORO:2001,p. 498)

Na memoria de Bras, pouca coisa ha sobre 0 seu batizado, salvo que foi uma
grande festa, em um dia "luminoso e puro".

As ora~oes que sua mae Ihe ensina sao inuteis ao "menino diabo" que, com 0

perdao do pai, ora quebra a cabe~a de uma escrava, ora faz de besta 0 negrinho Pruden
cio. Da mais ouvido as estorias eroticas contadas por seu tio ]oao do que a austeridade
do tio conego, este um "espirito mediocre" e subalterno, preocupado tao somente com
o lado externo da igreja: a hierarquia, as sobrepelizes, as circunflexoes, 0 ritual. Anoite
arrepende-se dos pecados, pede perdao a deus, mas na manha seguinte volta a fazer
uma maldade qualquer, como a dela~ao do beijo dado por Vila~a em Eusebia, escondi
dos em uma moita.

Adolescente, com dezessete anos, encontra e apaixona-se por Marcela, "luxu
osa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes": uma mulher de "partido", uma cor
tesa. Bras compara sua paixao por Marcela ao efeito do primeiro sol na cria~ao bfblica.
Quioze meses e ooze contos de reis depois, 0 pai de Bras encerra 0 namoro e envia
rapaz para Coimbra, de onde retornara formado em direito.

Antes de desembarcar em Lisboa, Bras imagina seu futuro e esquece Marcela:
poderia ser naturalista, literato, arqueologo, banqueiro ou politico. Poderia tambem ser
bispo, desde que este cargo Ihe trouxesse uma preeminencia, uma grande reputa~ao,

uma posi~ao superior qualquer. Acarreira sobrepoe-se a fe.
Depois de formado, Bras patte de Coimbra para a Lisboa. No caminho 0

jumento que 0 leva empaca, esperneia e so nao 0 lan~a ao chao porque um almocreve6

domina 0 animal. Evitado 0 desastre que poderia ter resultado em morte, Bras resolve
dar ao almocreve tres moedas de ouro; depois considera a gratifica~ao excessiva ere
solve dar apenas duas moedas de ouro. Talvez uma. Olha 0 "pobre diabo mal-vestido" e,
ainda hesitando, the da apenas uma moeda de prata. Mais tarde, refletindo sobre 0 caso,
teve remorsos e avaliou que deveria ter dado apenas uns vintens de cobre, ja que nao
vira merito algum no ato do seu salvador.

o sentimento de remorso nao significa 0 arrependimento por um mal co
metido. Antes disso, e pela sensa~ao de ter desperdi~ado seu proprio dinheiro por uma
causa que nao merecia tal esfor~o.

Amotte da "santa" mae traz 0 recem-bacharel em direito de volta ao Brasil e
pela primeira vez ele pensa no quanto a sua vida tinha sido ate entao "trivial e presun~o

sa". 0 defunto autor expoe e real~a toda asua mediocridade. Faz isso com "sinceridade",
pois na motte ha liberdade, "ja nao ha vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem con
hecidos, nem estranhos; nao M plateia". Do outro lado, na motte (inferno, purgat6rio

6 Almocreve: "lndividuo que tem por oRcio conduzir bestas de carga; arrocheiro, recoveiro". C[ HOUAISS, op. cit.
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ou paralso) nao ha nada.
Na chacara da Tijuca, para onde se retirara ap6s a morte da mae, Bras con

hece Eugenia, filha de Vtla\a e Eusebia, a flor da moita. Abandona a bonita mO\a quando
descobre que e1a e coxa de nascen\a. 0 sentimento de piedade cede ao terr6r de des
posa-Ia.

Deixa aTijuca evolta para acorte, ap6s ouvir uma misteriosa voz que Ihe sus
surrou as palavras da Escritura (At, IX, 7): "Levanta-te e entra na cidade".7 Se para Paulo
na cidade estava 0 caminho da salva~ao, para Bras a cidade representa a realiza~ao de
suas esperan\as: urn casamento, uma cadeira na Camara dos deputados, a fama e 0 re
conhecimento publico. 0 casamento com Virginia, filha do Conselheiro Dutra, tornaria
apenas mais rapida a sua trajet6ria polftica.

A primeira impressao que Bras tem de VirgInia: uma menina de dezesseis
anos, a "mais atrevida criatura de nossa ra\a e com certeza a mais voluntariosa". Alem
destes predicados, era "faceira, ignorante, puerii, cheia de uns impetos misteriosos; mui
ta pregui\a e a1guma devo~ao". Foi 0 seu primeiro grande pecado. Ele nao considerou 0

envolvimento com Marcela um pecado, pois era "natural" que urn homem freqiientasse
casas nao tao castas.

Quando caminha pela rua dos Ourives, Bras deixa cair 0 vidro do relagio e
entra em uma pequena loja de consertos. Amulher que 0 atende e Marcela, agora com
o rosto amarelo, marcado com as bexigas da variola. Bras nao a reconhece logo, mas e1a
sim. Ele sente-se incomodado com asitua\ao e quer logo sair da loja.

Um vizinho entra na loja com a menina Maricota e conta a Marcela que na
noite anterior, ao inves de oferecer a Nossa Senhora 0 padre-nosso e a ave-maria que a
mae the ensinava, a menina pediu ao pai para oferece-Ios asanta Marcela. Bras suspeitou
que a menina fosse filha de Marcela.

Na visao do filho Bras, sua mae era uma "santa"; para a menina, que poderia
ser filha de Marcela, esta era tambem uma "santa". 0 discurso de Machado, expresso por
meio do protagonista Bras Cubas, "nada mais e do que uma denega~ao da sensualidade
materna. Dividindo 0 objeto do desejo, a imago materna fica preservada do inaceitavel
desejo, e ele pode deslod-Io para mulheres, podendo deseja-Ias de forma ardorosa e
sem Iimites" (FREITAS: 2001, p. 106).

Bras sai apressado da loja querendo deixar 0 passado para tras. Em breve
o casamento com VirgInia tambem seria coisa do passado, pois ela casa-se com Lobo
Neves. No caminho da cidade, no casamento com Virginia, Bras nao encontrou a reden
\ao, a luz celeste, assim como ocorrera com Paulo. Encontrara mais tarde na Virginia
amante. Antes, porem, desenvolve uma singular teoria.

Para os que acreditam em deus, e posslvel conversar com e1e (ou com Cristo
ou com os santos) por meio da ora\ao, da penitencia. Com fe chega-se amorada de
deus, ao paraiso celeste. Ja para Bras, este fim ultimo pode ser obtido com um caminho

7 Saulo foi 0 nome de batismo do ap6stolo Paulo. Ele entrou na hist6ria a parHr do relalO de sua conversao: ele havia
recebido autoriza~ao do sumo sacerdote, em Jerusalem, que era a maior autoridade religiosa entre os judeus, para
prender e torturar os cristios que se encontravam em Damasco. Quando ele se aproximava da cidade, "uma luz do
ceu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma VOl que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele per
gumou: Quem es IU, Senhor? Ea resposta foi: Eu sou Jesus a quem lu persegues; mas levanla·te, e entra na cidade,
onde te dieao 0 que Ie convem fazer". Disponlvel em: <hllp:/(www.c1ai.orc.ec/fabulas{portugues/e saulo caiu%20
do%20cavaio.htm> . Acesso em: 11 jan.2006.
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alternativo: e possivel ver a luz celeste quando se fixa os olhos na ponta do nariz. Asen
sa~ao e a mesma: "perde-se 0 sentimento das cousas externas, embeleza-se no invisivel,
aprende 0 impalpavel, desvincula-se da Terra, dissolve-se, eteriza-se". Para e1e, essa sub
lima~ao do ser pela ponta do nariz e 0 fenomeno universal mais excelso do espirito.

Passados os anos, Bras reencontra "sua" Virgilia e, em certa noite, ap6s urn
baile, acha na rua uma moeda de ouro, uma meia dobra, e a poe no bolso. Envia em
seguida uma carta ao chefe de policia, remetendo-lhe 0 achado, para que 0 devolvesse
ao verdadeiro dono. Com 0 gesto, Bras obteve 0 reconhecimento publico. De outra
feita, encontrou urn embrulho no chao. Certificou-se de que nao havia testemunhas,
desfez 0 embrulho e contou cinco contos de reis. Ficou com eles, por entender que nao
era crime, nem desonra. 0 romance com Virgilia - que contrariava as nonnas legais,
morais e sociais - assim como 0 dinheiro achado - tambem nao constituia nem em crime
e nem desonra para Bras.

Virgilia, casada com Lobo Neves, era urn "diabrete angelico", amante do out
rora "menino diabo". Numa noite de insonia, distante dela, ele imagina 0 dialogo dos
dois pensamentos, como 0 "velho diilogo de Adao e Eva". Tal diilogo, reproduzido por
Bras, e mudo e silencioso. Em outro momento, quando descobre Virginia gravida de
urn futuro filho seu (que nao vai nascer), Bras trava com 0 embriao "0 velho col6quio
de Adao e Cairn", que se constitui, nas palavras do memorialista, numa "conversa sem
palavras entre a vida e a vida, 0 misterio e 0 misterio".

Se Bras acredita que Virgilia amava-o por "vontade do Ceu", nem por isso de
ixava de relativizar as virtudes cat6licas da mulher: ela e apenas urn "pouco religiosa" e
prefere ir aigreja em dia de festa, mas s6 se encontrar algum lugar vago em uma tribuna.
Quando pratica uma boa a~ao, visa simplesmente a urn ganho material, como no caso
do enfenno parente Viegas, de quem esta interessada no testamento. Nao e uma mulher
que demonstre remorsos ou se deixe comover, como fica demonstrado no epis6dio em
que nega para 0 marido as suspeitas de que 0 trafa com Bras.

Para resguardar a seguran~a do romance, Bras adquire uma casa, que abre
para os dois a expectativa de urn mundo novo. Era e1a urn santuario, 0 infinito, urn
mundo eterno, superior, excepcional, em suma, uma "habita~ao dos anjos", sem leis,
sem institui~oes, urn s6 mundo, "a unidade moral de todas as cousas". Bras feriu os
tabus matrimoniais, levado pelas determina~oes do mundo, sem vigilancia moral e sem
cuidados religiosos (FAORO:2001, p. 443).

Cuida da casa uma velha agregada, D.Placida, filha natural de urn sacristao da
Se. No come~o sente-se constrangida com a situa~ao de alcoviteira, mas depois de rece
ber de Bras uma quantia em dinheiro - os cinco contos achados na rua - passa a rezar
por e1e, todas as noites, perante uma imagem da Virgem. Ao ve-la morrer, mais tarde,
pobre em urn hospital, Bras conclui que a unica utilidade da vida de D. Placida foi a de
propiciar os encontros secretos dos dois amantes.

Apesar dos cuidados do casal clandestino, Lobo Neves recebe urn bilhete
anonimo que denuncia 0 adulterio. Bras toma conhecimento do fato e, preocupado, faz
uma refei~ao frugal. Sobre este epis6dio, 0 defunto autor recorda que Quincas Borba, 0

fil6sofo humanitista, mostrou-lhe na oportunidade, que afrugalidade nao era necessaria
para entender 0 humanitismo. Esta doutrina era perfeitamente compativel com os praz
eres da vida, inclusive a mesa. De acordo com 0 fil6sofo, a frugalidade indicaria certa
tendencia para 0 ascetismo, 0 que era "a expressao acabada de tolice humana". Disse
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isso citando 0 exemplo de S. )oao, que no deserto alimentava-se de gafanhotos, "em vez
de engordar tranqiiilamente na cidade, e fazer emagrecer 0 farisafsmo na sinagoga".

o prazer amesa Bras vai vivenciar pouco tempo depois, quando se separa
definitivamente de Virgilia. Apos adespedida, ele vai ate 0 restaurante do Hotel Pharoux,
cujo cozinheiro preparava "acepipes deliciosos". Exatamente naquele dia "parece que 0

diabo do homem" adivinhara 0 drama do casal; no preparo dos pratos, "jamais 0 engen
ho e a arte lhe foram tao propfcios". 0 que ficou guardado na memoria do defunto autor
e 0 prazer que a refei~ao Ihe proporcionou:."Que requinte de temperos! que tenrura de
carnes!que rebuscado de formas! Comia-se com a boca, com os olhos, com 0 nariz".

Amesa facta opondo-se afrugalidade e apenas um aspecto da filosofia huma
nitista. Ela tambem entende a inveja como uma virtude, um sentimento "tao sutil e tao
nobre". Ainveja nao e outra coisa que "uma admira~ao que luta, e sendo a luta a grande
fun~ao do genero humano, todos os sentimentos beHcosos sao os mais adequados asua
felicidade" .

Aguerra, no mesmo sentido, se a prindpio parece uma calamidade, nao e
senao "uma opera~ao conveniente". Da mesma forma a fome e a dor nao sao mais do
que ilus6es. Desgra~a mesmo, para os seres humanos, so existe uma: e nao nascer.

o humanitismo, no futuro, de acordo com os pIanos do fundador, seria tam
bem uma religiao, "a unica verdadeira", distinta do cristianismo, pois este "e bom para
as mulheres e os mendigos". As demais religi6es tem 0 mesmo defeito do cristianismo:
"or~am todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza".

Se por prindpio a filosofia de Quincas Borba e adversa ao catolicismo, nem
por isso 0 seu fundador deixa de buscar nas passagens bfblicas a metafora para os acon
tecimentos do presente. Assim, quando a irma de Bras imp6e-lhe 0 casamento com Nha
1016, sobrinha de Cotrim, Quincas Borba exclama: "Compelle intrare", sem deixar de
provar que 0 apologo evangelico "nao era mais do que um prenuncio do humanitismo,
erradamente interpretado pelos padres".8

Amorte da filha de Damasceno, entretanto, interrompe os pIanos do casa
mento. Triste e abatido, sua vida parece estar arruinada. Diz que "a dor grande com que
Deus 0 castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens". Tudo isso
porque dos oitenta convidados para 0 enterro, apenas doze comparecem ao cemiterio.
Damasceno sente menos 0 golpe da morte que 0 dos convidados que nao foram ao
enterro (FAORO:2001, p.465), pois a ausencia representa desprestfgio perante aopiniao
publica.

o cunhado Cotrim e 0 empresario capitalista da epoca: ficou rico contraban-

8 "Compelle intrare. Obriga-os a entrar. Expressao de Cristo (Sao Lucas, XN, 23) referindo-se aos convidados para 0

festim. Aplica-se ainsistencia de alguem em procurar fazer outrem aceitar algo cujo valor desconhece". Disponivel
em: <htt,,:1!www2.uo!.com.br/michaelislexpressoes.htm>. Acesso em: 12 jan. 2006. "Na pacibola dos convidados
para a ceia, 0 paide familia, depois de tomar conhecimento de que alguns dos que deveriam comparecer na festa se
tinham desculpado com raz6es sem razao, ordena an criado: vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e for~a a
vir -compelle intrare -aqueles que encontrares. Nao eisto co~ao? Nao e usar de violencia contra a legitima liberdade
de cada consciencia? Se meditarmos 0 Evangelho e ponderarmos os ensinamentos de Jesus, nao confundiremos
essas ordens com a coa~ao. Vede como Cristo insinua: se queres ser perfeito... , se alguem quer vir awls de mim...
Esse compelle intrare nao representa violencia fisica nem moral; refere-se afor~a do exemplo cristao, atraves do qual
se revela a for~a de Deus. Vede como 0 Pai atrai: deleita ensinando; nao impondo a necessidade. Assim atrai a Si".
Disponivel em: <http://beatojosemaria.no.sapo.PtJIiberdade.htm>.Acessoem: 12 jan. 2006.
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deando escravos e tornou-se fornecedor da Marinha (por influencia de Bras quando
deputado). Ao tra~ar urn perfil do "verdadeiro Cotrim", Bras justifica todas as suas a~6es.

Certo e que ele mandava com freqiiencia escravos ao calabou~o "donde eles desciam a
escorrer sangue". Mas Cotrim so fazia isso com os "perversos e os fuj6es". Era urn "efeito
das rela~6es sociais", urn resquicio do tempo em que contrabandeava. Nao significava
que esta fosse a "indole original" do cunhado. No intimo, Cotrim nao era barbaro, e
prova disso era 0 amor que tinha aos filhos.

Alem do mais, exercia as fun~6es de tesoureira em uma confraria e pertencia
adiversas irmandades. Se bern que 0 beneficio que praticava - que deveria ser anonimo,
conforme as regras destas sociedades - geralmente era tornado publico pelas paginas
dos jornais. Mas a justificativa de Cotrim para apublicidade era aceita por Bras: tratava-se
tao somente de despertar a filantrapia dos outro.

Bras tambem foi membra de uma Ordem Terceira, onde exerceu alguns car
gos. Aparticipa~ao em tais entidades, mais do que 0 exercicio da filantropia visava ao
recebimento das recompensas, como 0 reconhecimento da opiniao publica e a valoriza
~ao do orgulho proprio. Bras tinha uma "excelente ideia" de si mesmo. Deixou a Ordem
alguns anos depois, "enfarado do oficio", consignando urn donativo importante, que lhe
deu direito ao retrato na sacristia.

Mesmo sendo deputado, membra de irmandades religiosas e dono de jornal,
Bras nao conseguiu realizar seu prajeto de ser ministro de Estado. Sentiu muita irrita~ao

e inveja quando soube que Lobo Neves estava para ser nomeado ministro. 0 fato so nao
se consumou em virtude de sua morte, enquanto proferia urn discurso da Camara dos
deputados. Amorte do marido de Virgilia trouxe a Bras "alguma tranqiiilidade, alivio, e
urn ou dois minutos de prazer". Mesmo assim Bras participou das cerimonias fUnebres,
deixando cair a pa de cal sobre 0 caixao. Ali viu Virgilia pela ultima vez, antes de reen
contra-Ia no seu proprio leito de morte.

Considera~6es finais

Do ponto de vista literario, 0 relato contido nas Mem6rias p6stumas car
acteriza com propriedade a estrutura da sociedade brasileira do seculo XIX. Aforma
escolhida por Machado para a narrativa - a volubilidade do narrador - corresponde a
realidade historica daquele periodo. Esta aproxima~ao mimetica entre fic~ao e reali·
dade configura a redu~ao estrutural pela qual 0 texto historico transforma-se em texto
literario (CANDIDO: 1993, p.33).

Tal volubilidade, ao lado do desrespeito a todas as normas constitui-se em
padrao narrativo das Memorias. 0 comportamento de Bras Cubas "e urn mecanismo
narrativo em que esta implicada uma problematica nacional" (SCHWARZ: 2000, p. 29
47), qual seja, a propria desfa~atez da classe dominante brasileira.

Bras e, neste sentido, uma figura tipica que representa a classe dominante
brasileira enquanto que 0 elenco de personagens que atuam no romance resume a so
ciedade nacional do seculo.

De acordo com SCHWARZ, Machado

elaborava urn procedirnento literario cuja constitui~ao objetiva
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punha avida do espirito em coordenadas compativeis com are
a1idade nacional, independentemente de convic~6es a respeito
desta ou daquela doutrina. 0 fundamento da justeza hist6rica
nao esta, no caso, em opini6es, mas na solu~ao tecnica que e 0

contexto delas. A justeza mimetica passou a ser efeito do rigor
construtivo (SCHWARZ: 2000, p57).

Em especial no que se refere ao objeto deste estudo, constata-se no conjunto
da atua~ao dos personagens que ha urn progressivo processo de decomposi~ao da fe, hi
urn mundo sem deus e sem pecado, isto porque "Deus nao so esta mudo, senao que se
ausentou do destino dos hornens" (FAORO:2001, p. 434)

Foi somente a partir da escritura de Mem6rias p6stumas que Machado de
Assis, na opiniao de Raimundo Faoro, descobriu 0 seu caminho, a ele tendo chegado
apos a descobertados fundamentos metaffsicos do mundo, 0 "demonismo da vontade
que guia, sem meta e sem destino, todas as coisas e os fantoches de carne e sangue". 0
pessimisrno, neste contexto, deu 0 tempero necessario a formula, transformando quali
tativamente a receita, fundindo a angtistia no riso (2001, p. 439).

o protagonista das Memorias sera, por isso mesmo, urn personagem descara
do ate 0 cinismo, que nao precisara mais poupar os outros nem a si, e utilizara 0 "poder
terrorista" das palavras para devastar tudo: 0 individuo, a familia, 0 amor e a amizade, a
poHtica a religiao (BOSI:2003, p.130).

Tal efeito talvez so tenha atingido 0 apice porque, segundo Freud, 0 "escri
tor suaviza 0 caciter de seus devaneios egoistas por meio de altera~6es e disfarces, e
nos suborna com 0 prazer puramente formal, isto e, estetico, que nos oferece na apre
senta~ao de suas fantasias. [00'] e a verdadeira satisfa~ao que usufruimos de uma obra
literaria procede de uma libera~ao de tens6es em nossas mentes. Talvez ate grande parte
desse efeito seja devida a possibilidade que 0 escritor nos oferece de, dali em diante,
nos deleitarmos como nossos proprios devaneios, sem auto-acusa~6es ou vergonha"
(FREUD: 1976, p.llO).

Em resumo, pode ser dito que na escritura de Machado nao hi espa~o para
qualquer sentimento de culpa quando os personagens transgridem as normas legais,
sociais, culturais, morais ou religiosas. 0 autor "da muito pouca relevancia a questao
da culpa - num reformador como ele, talvez quisesse chocar, dando as leitoras, na con
testa~ao a ordem estabelecida, a moral vigente, uma sensa~ao de normalidade" (FREI
TAS:2001, p. 94).

Isto explicaria 0 "jufzo compreensivo" de Machado em rela~ao ao triangulo
amoroso Bras-Virgilia-Lobo Neves. Ele compreende a diferen~a de percep<;ao que existe
entre homens e mulheres na questao do amor adulterino: 0 homem ama a necessidade
de ser admirado pela mulher, que nao passa de urn trofeu a ser exibido; a mulher, por
seu lado, nao pode tomar publico que ama urn homem que nao e seu, e por isso sofre
duplamente: pela deprecia~ao social a que fica sujeita e pela acusa~ao que lhe fez 0

superego, por transgredir as normas societarias. Estabelece-se, entao, a guerra entre a
repressao e 0 desejo (FREITAS:2001,p. 96-97).

oobjetivo preliminar deste estudo foi identificar em Memorias postumas urn
possivel confronto entre a moral de seus personagens - particularmente de seu protago
nista -e alguns dos temas mais sensiveis que conformam a dogmatica religiosa, tais como
o pecado, a culpa, 0 sofrimento e 0 perdaoo
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Pelos motivos, razoes e fundamentos expostos, 0 estudo buscou elementos
que indicam a existencia de urn real confronto entre 0 texto literario e a prega~ao te
016gica, ou seja, urn campo de tensao que desobriga os personagens a obedecerem aos
ensinamentos religiosos, estejam eles contidos nos Dez mandamentos ou no index dos
Pecados capitais.°que Machado apresenta, como sintese da experiencia de Bras, e urn simples
nada, terreno ou eterno, sem deus au piedade, sem culpa ou necessidade de perdao.
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