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Embora seus rnais irnportantes romances ja lenham side
lraduzid os para a nossa lingua (La cognizione del dolore - 0
conhecimento da dor. R. de Janeiro, Ed. Rocco, traducao de Ma
rio Fondelli e Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana - Aquela
confusiio louca de Via Merulana. Ed. Record, traducao de A. Ber
na rd ini) Gadda continua sendo urn escritor de diffcil com
pr eensao. Sua leitura, mesmo pa ra quem domina a lingua
ita liana, apresenta gra ndes dificuldades, quer pela complexi
da de da lingua gem, que ele maneja de modo extraordina rio,
enriquecendo-a com formulas variadas e insolitas, quer pelo
es tilo, lao elaborado qua nlo a ltngua, em que as digressoes, as
figuras retoricas e as rnudancas de nive l sao uma constante.

A leitura de Gadda requer urn grande trabalho de concen 
tracao: a admiracao qu e se tem por ele nao e, pois, 0 que se
po de cha mar de amor a primei ra vista, mas de corre de uma
conquista lenta, fru lo de med itacao e de trabalho, cujo resul 
lad o e, po rem, exlre mamente compensado r.

Para cornpreende- lo devemos considerar, em pr imeiro lu
ga r, a regl ao em que 0 escritor nasceu e se forrnou , a Lornbar
dia, e depois as circunstancias familiares que moldaram 0 se u
ser e exacerbaram sua ina ta, quase doentia sens ibilida de.

Nascido em Milao em 1893, Gadda seguiu, cu ltural e in
telectualrnente, a "linha lornba rda", a qual, mais europe ia do
que peninsular, de tendencia ecletica e aberta, caracteri za-se
pelo gosto inlerd isciplina r e encic lopedico . Da mesma rcgiao
e 0 escritor Manzoni, que Gadda admi rou profundamente e
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que exerceu grande inf luencia na sua formacao artist ica; sao
ainda, pa ra cita r apenas alguns nomes, 0 poeta dialetal Carlo
Por ta e 0 jurista Cesare Beccar ia.

Um dos bi6grafos do escritor, Giulio Cattaneo, chamou-o
de "II gran lombardo", e 0 epiteto assentou- lhe bern, nao s6
pelo sentido explfcito que contern, caracterizando-o como 0

gra nde escritor da Lomba rd ia, como pelo significado mais
recondite : esse nome, dad o por Vittorini a uma das persona 
gens de Conversazione in Sicilia, figura mit ica que se distingue
pela clarividencia, grandeza de alma e se nso de justica no
mundo med iocre da ltalia fascista, ada pta-se bem a Gadda, na
med id a em qu e 0 escri tor representou as mesmas qu alida des
no mom ento hist6rico durante 0 qual viveu.

Outro fat or marcante na formacao de Gadda foi, como
dissernos, a condicao familiar. Ele criou-se no ambiente rigido
e conserv ad or qu e caracterizou a burguesia milanesa da epoca .
Tendo perdido 0 pai aos dezesseis anos, continuou a frequen 
tar, mesmo se m ter mais as condicoes para isso, a rica socie
dade burguesa , posteriormente execrada em sua obra; com os
sacri ficios da mae, professora de literatura em esco las secun
dar ias, e seg undo 0 parecer desta, pode estuda r em bons cole
gios e manter um tipo de vida nao condizen te com a situac ao
financeira da familia . Essas foram as primeiras cau sas do seu
sofrimento e as raizes iniciais que conduziram 0 fu turo escr itor
a meditar sobre a diversid ade entre 0 mundo real e 0 mundo
aparente, e qu e 0 levaram 11 obsessao de descobrir a verdad e
essencia l da vida , da qu al nos e dado perceber apenas uma
pequena e nebulosa parcela .

A participacao como oficial voluntario na Primeira Guer
ra Mundial, com a conse qiien te amar gura por ter caido prisio
neiro dos alernaes e nao poder rnais participar do combate; a
mort e, no confli to, do irmao mais moc;o, qu e Gadda conside
rava melhor do que ele, e, portanto, mais di gno de vive r; as
d ificulda des que poster iormente enco ntrou para manter-se,
exercendo a profissao de engenheiro (carreira nao escolhida,
mas sugerida pela mae) sem deixar de dedicar-se aos es tudos
e 11 vocacao de escritor; a solidao afetiva e sentimen tal em que
semp re viveu, fora m tod as causas que aprofunda ra m, qu ase
ate 11 loucura, a na tural tendencia do escr itor 11 introspeccao, 11
especulacao filos6fica , ao sofrimento.
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Equase impossivel sepa rar a vida de Gadda de sua obra,
pois esta, que contern em su a maior parte traces au tobiografi
cos, e 0 reflexo direto das marcas profundas qu e aquela irnpri
miu em sua alma sensivel. A obra, unida praticamente por urn
mesm o fio condutor, e0 resultado das incessantes especulaco
es sobre os motivos da dor, sobre 0 contras te en tre urn mundo
ideal, que, pela logica, "poderia" existi r, e a rea lidad e, carac
terizada pela falta de sentido , pela dcsorganizacao, pe la "de
sordern" imanen te nas pessoas e nas coisas. Extrapolando 0

sofrimen to pa rticular - como ocorreu com Leopardi, 0 grande
poeta do romantismo ilaliano - Gadda atingiu urn plano mais
amplo, represen tando, depois de uma cornpreensao profunda,
a dor universal.

Alem da influencia regional que ja vimos em Gadda, ou
tra gra nde marca, digamos, local, foi a Brianza, siluada ao su i
do lago de Como, onde a fam ilia do escritor possuia uma casa
de campo. Mantida 11 custa de sacrificios, pa ra aparentar 0

antigo bern-estar econo rnico, a casa foi para ele motivo de
grande ang ustia, trazendo-lhe 11 memoria as tristes lernbranca s
da infancia e da adolesce ncia e 0 dificil relacionamento com a
mae. Esse foi 0 cenario no qual Gadda localizou a acao de uma
de suas obras-prirnas, La cognizione del dolore, romance auto
biogrMico em qu e ele faz uma profunda analise da prop ria
persona lida de e do sentimento complexo de amo r e od io que
o ligava 11 mae.

A primeira abordagem 11 ob ra de Gadda deve ser feila
at raves da com preensao e do estudo da linguagem, qu e ele
elabora d a man eir a mais variada possivel. Elementos extrema
mente complexos e heterogeneos sao empregados em mistura
coesa, se m so lucao de continu ida de, cons titu indo 0 que os
crfticos chamam de "groviglio lingui stico", "impasto gaddia
no " ou "pastiche", qu e eles mesrnos, a principi o, tiveram difi 
culdade de compreender. as criti cos do s anos trinta ou
quarenta, de fato, embora reco nhecendo em Gadda grandes
qualidades de esc ritor, nao cap taram a razao de suas mirabo
lantes inovacoes lingiiisticas, considera ndo-as ap enas como
uma busca de efeitos literarios, sem compree nder que por
meio da complexidade da linguagem Gadda quis reproduzir
a complexida de da vida, ten tan do tra nscender a aparen cia das
coisas para chegar 11 sua estrutura interna e 11 verdade mais
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profunda. Alguma coisa dessa busca cognosci tiva, no entanto,
ja era pe rcebida : Gargiulo, por exemplo, criticando as "elabo
racoes artificiosas", sentiu que havia algo rnais por detras de
las e dizia, com cer to esp anto: "Non sempre egli scherza".
(Nem sempre ele brinca.)

o sucesso de publico e de critica veio em 1957, com a
publicacao, pela editora Garzanti, do romance Quer pasticciac
cia brutto de Via Merulana. A incornpreensao inicial amargurou
mu ito 0 escrito r, que fez da literatura sua razao de viver.
Consciente do pr6prio valor, escreve a urn amigo: "I miei ca
po lavori sono dei capolavori, devono essere dei capolavori a
tutti i costi, anc he se nessuno li legge" .'

A linguagem comp 6si ta de Gadda e cons tituida por d is
torcoes lexicas e sinta ticas , pelo emp rego deform ado de termos
eruditos ou arcaicos, pe lo uso dos mesmos termos em sua
forma original, por terminologias tecnicas, neologismos, mon
tagens voca bulares, termos populares e dial etais; pela introdu
c;ao d e d ialetos ou distorcoes d ialetais , bern como p elo
emprego de tod as as variantes qu e urn termo pode apresentar.
Assim ele se expressa, ao falar sobre 0 uso da lingua, no ensaio
"Lingua letteraria e ling ua d 'uso":

I doppioni li voglio, tutti, per mania di possesso
e cupidigia d i ricchezze: e voglio anche i triploni ,
e i quadruploni, sebbene il Re Catto lico non Ii
abbia anco ra mon etati: e tutti i sinonimi, usat i
nelle loro variega te accez ioni e sfuma ture, d'uso
corren te, o d' uso ra ro rari ssimo. (...) Non esisto
no ne il troppo ne il vano, per una lingu a?

Com todos os elementos obse rva dos forma-se 0 "pasti
che" gaddiano, que, se par ece a primeira vista uma busca
estilistica e forma l, tern uma razao bern definida de conteudo:
o pastiche lingiifstico es ta em relacao direta com 0 pastiche (pas
ticcio) da vida. E interessante obse rva r que 0 termo pasticcio
era usado na Italia d os seculos XVII e XVIII para indicar pec;as
musicais formadas de cornposicoes de autores diferentes. Da
rruisica 0 termo transferiu-se para a pintura, com 0 con ceito de
obra que imitava 0 es tilo de urn pintor conhecido, e para a
literatura, indicando a adaptacao de um a obra seria em outra,
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de sentido comico ou sati rico. Passando pa ra a Franca, 0 termo
foi traduzido como pastiche, e nes sa forma francesa e usado ate
hoje tarnbem na l talia, com a conota cao atual , isto e,
caracterizando a linguagem que emp rega simultaneamente va
rios elementos. Gadda, usando -o como titulo do seu famoso
romance Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana, devolveu 0

termo a sua pa tr ia de origem, e recuperou algo do qu e ele
in timamente possuia , ou seja, a arte de chegar a verdade atra
ves da mis tura de vari es elemen tos.

No complicado "g roviglio linguistico" gadd iano'' sobres
saem trechos da mais pura limpidez classica, muitas vezes
inspirados em Manzoni, constituindo uma das coisas mais be
las que fora m escritas na lingua italian a. Porern qu ando 0

lirismo atinge p icos altissimos, Gadda faz cortes bruscos e
ironicos e retoma a linguagem contundente e complexa qu e 0

caracteriza. Transcreve re mos, como exemplo dessa linguagem
class ica, urn trecho de Quer pasticciaccio, no qual se manifesta,
tarnbern, a ternura e a p ieda de qu e 0 au tor ded ica as persona
gens do povo, os "humilhados e ofendidos", qu e, no roman ce,
sob ressaem como seres auten ticos, niio atingid os pela falsid a
de das convencoes socia is. Tra ta-se do momenta em que Ines,
moca pobre e sem profissiio definida , e interrogada pela poll
cia a respeito do na rnorado , p rincipal suspeito de urn crime
cometido, que constit ui 0 eixo fundamental da acao.

Al veder la foto dell' amor suo
riparar sui cuore de lla Sgran
fia, la Ines, povera pupa, alli
bi. Le si addensarono al di
sopra del nas etto i contristati
so pracigli, un cor ruccio che
se rnbro ira e non era: lacrime
brill aro no, splendide rep enti
namente, sotto i lunghissimi
cigli dorati (trave rso il di cui
p e ttine, un tempo, a l suo
sguardo d i bimba, si frangeva
e si iridava nei m attini la luce,
la fulgida luce albana). Disce-

Ao ver que a foto do se u amor
foi parar sobre 0 coracao do
tira, Ines, pobre menina, em
palidece u. As en tris tecidas
sobrance lhas franziram-se so
bre 0 narizinho, numa afli<;iio
qu e parecia zanga, ma s nao
era : lagrimas brilhar am, re
pentinament e esplendidas, de
baixo dos longuissimos cilios
dou rad os (atraves desse pen
te, em outros tempos, a luz,
nas manhiis, refra ngia-se e
matiza va-se no seu olhar de



66 Julia Marchetti Polinesio

sero lungo Ie gote, lasciando
vi, 0 parve, due gore bianche,
discesero fino alIa bocca: il
cammino della umiliazione,
dello sgomento. Non aveva di
che soffiarsi il naso, ne riasciu
garsi quel pianto: levo la
rnano, come per con tenere col
sol gesto cio che dalla solitu
dine immiserita del suo volto
avrebbe potuto sgorgare, a
render perfetta la crudelta de
gli attimi, it gelo e l'irrisione
dell'ora che ne ela somma. Le
pareva d'esser nuda, sprovve
duta: come sono i figli e Ie fi
glie senza ricovero e senza
sovvento, nell'arena bestiale
della terra. (...) Si riasciugo il
volto, e it naso: con la manica.
Levo it braccio: volle nascon
dervi il pianto, ripararvi il suo
sgomento, il pudore. Una
sdrucitura, all'attacco della
manica, un'altra della sottos
tante maglietta, scoprirono il
biancheggiare della spalla.
Nulla aveva piu, per celarsi,
che quello strappato e scolo
rata avanzo d'un indumento
di povera."

crianca: a fulgente luz do al
vorecer). Desceram pelo ros
to, deixando, ou parecendo
deixar, dois sulcos brancos;
desceram ate a boca: 0 cami
000 da humilhacao, da angus
tia. Nao tinha com que limpar
o nariz, ou enxugar 0 pranto.
Ergueu a mao, como para con
ter nesse simples gesto 0 que
poderia jorrar da misera soli
dao do rosto para tornar per
fei ta a crueldade dos
instantes, 0 gelo e 0 escarnio
da hora que os engloba.
Pareceu-Ihe estar nua, desam
parada: como sao os filhos e as
filhas sem refugio e sem
socorro na arena cruel da terra.
(...) Enxugou 0 rosto e 0 nariz,
com a manga. Ergueu 0 brace:
quis assim esconder 0 pranto,
proteger a ansiedade, 0 pu
dor. Urn rasgo na juncao da
manga, ou tro na camiseta de
baixo, descobriram a brancu
ra do ombro. Nada mais ti
nha, para esconder-se, alern
desse esfarrapado e descolo
rido res to de uma roupa de
pobre.

Antes de observarmos os recursos lingilisticos adotados
por Gadda, e importante compreender as causas que 0 levaram
ao processo da desestruturacao da lingua, bern como a razao
do uso constante do sarcasmo e da ironia; esta e empregada
com tanta insistencia que das paginas gaddianas parece sem
pre emanar uma especie de revoltada amargura. Em primeiro
lugar ha urn motivo de ordem pessoal: sofrendo, na juventude,
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com a falsidade de sua vida, por ter qu e aparentar uma situa
c;ao social nao correspondente com a realidade, Gadda passou
a ridicularizar em sua obra a classe burguesa que frequentava,
desestruturando a lingua em yoga, que ele considerava "scial
ba, miseramente uguale e apodittica" (insossa, miseramente
uni forme e apoditica), e usando como arma uma contundente
ironia . Sua linguagem amarga, sarcastica e dolorosa decorre,
entre outras coisas, do sofrime nto e das desilusoes por que
passou.

Sobrepondo-se a esse motive pessoal, a elaboracao lin
guist ica d e Gadda tern a funcao de deruincia social. 0 ataque
a burguesia e tambern urn ataque ao fascismo, que 0 escritor,
am ante da organizacao e da ordem, viu a principio de bons
olhos, por acreditar nas prometidas reformas. 0 regime, po
rem, 0 d esiludiu, pois para manter-se no poder Mussolini
apoiou-se cad a vez mais nas camadas burguesas as quais, ven
do seus privilegios assegurados, passaram a prestigiar 0 par
tido, forti fi cando-se, ambos, nessa relacao da interde
pendencia. Em sua obra Gadda denuncia os aspectos negativos
d a burguesia, como 0 moralismo tacanho, 0 conceito
inalienavel de propriedade, a limitacao mental, a mesquinhez,
o egoismo. Epreciso observar, no entanto, que no ataque diri
gido con tra essa classe nao ha a intencao revolucionaria do
preconizador de reformas, mas a revolta de urn burgues do
seculo XIX - quando por burguesia entendia-se, na Italia, a
elite cultu ral e a parte rnais esclarecida da nacao - que ve suas
conviccoes e seus ideais ruirem .

A obra de Gadda esta toda impregnada dessa critica so
cial, que se manifesta a nivel formal atraves da linguagem
par6dia, imi tacao burlesca da linguagem burguesa, e a nivel
de conteudo atraves da ironia. Na galeria de personagens que
Gadda ridiculariza sobressaem, como contraste, as figuras ex
traidas do povo, principalmente femininas, das quais ele faz
retratos brilhantes, apresentando-as como 0 unico valor posi
tivo na angustiada confusao existencial. As mulheres do povo
representadas em sua obra possuern 0 sentido profundo e ver
dadeiro da vida, e sao observadas com a tristeza de quem nao
pode abandonar-se ao fluxo natural da existencia por estar
condenado as complicacoes da cultura e da civilizacao.
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Basta abrir ao acaso qualquer pagina de Gadda pa ra en
contrar exemplos dessa crftica social feita atraves da ironia . A
que transcreveremos a seguir, em demonstracao do que foi
d ito, e extrafda do conto "Una buona nutrizione" . 0 trecho
tra ta da visita de Cla udio, pseudo-pretendente de Lisa, 11 casa
des ta, e da acolhida qu e Ihe fazem a mae e a tia da moca,
senhoras de "boa familia" toscana.

Aile cinque, dopo il d irlindin
din, veniva in trodo tto dalla
Lisa nel boudoir di mamrnina,
dove c'era appunto la mam
ma "con un terr ibile mal d i
testa": e zia Vittoria, con gli
occhiali sui na so e un corpetto
di "lana morbidissima", appe
so ai diti e ai ferri, in corso d i
ammagliamen to : d i un bel
giallo tu orlo d'uovo . Claud io
ve niva dolcemente circulto
da lle tre do nne e carezzevol
mente incitato a ri suscitare
dallo state di letargia dove pa
reva annegasse: come Lazzaro
a venir fuori dal se polcro .
Non d iceva una parol a: regge
va con aria inebe tita la sigare t
ta, tra il medio e I' indice, si
confo rmava di buon grado a
tulle Ie esortazioni della signo
ra Gemma: percM si sedesse,
perc he si accomodasse (gli era
ind icata una seggiola robusta
di fa ttura antica, la sola che
potesse regger I' incarico): poi
della signora Gemma e della
Lisa a gara perche prendesse
un dolcino, un petit-four, un
altro, un a prima, una seconda
tazza di te, "con piu zucchero,

As cinco horas, depois do
trrrffin, era in trod uzido na
salinha da rnam ae, onde justa
mente es ta se encon trava,
"com um a terrfvel dor de ca
beca", e onde tia Vittoria, com
os 6cu los sobre 0 nar iz, trico
tava um colete "de la finis si
rna" pendurado nos ded os e
nas agulhas: de urn lindo ama
relo, cor de gema. Claudio era
docemente envo lv ido pelas
tr es mulheres e ca rinhosa
mente impelido a ressuscitar
do estado de letargia em que
parecia submerso: como Laza
ro a sair do sepulcro. Nao d i
zia uma palavra: segurava 0

cigarro com ar apalerrnado,
en tre 0 indicad or e 0 medic, e
submetia-se de bom gra d o a
todas as exortacoes d a se
nh ora Gemma pa ra sentar-se,
para ficar 11 vontade (indica
va m-Ihe uma cadeira resist en
te , de Iabr icacao an tiga, a
unica qu e poderia preencher a
funca o); seguia as solicitacoes
da senhora Gemma e de Lisa,
qu e disputavam para que ele
ti rasse um d ocinho, um
"petit-four", outre, uma pri -



con una fettina d i lim on e, con
un pochino di latte", La siga
retta, per mimetis mo d ell e
labbra, principiava subito a
languire lei pure : e dopo
qualehe minuto si spegneva.
(...) Prendeva, tacendo, lutto
quello che gli offrivano .
Accoglieva, nella tazza, la fet
tina d i limone 0 Ie tre gocce
d i latte co n un'indifferenza
m et afi sica , con I ' atar ass ia
del filosofo: e Ii avrebbe presi
tutt 'e due, limone e lalte, ov e
le donne glielo avessero pro
posto. I petit-fou rs e i d oleini
disparivano, si d issolveva
no, in lui, come un corbello
d i mele fradice, I' una via l'al
tra, nell 'es senza ampia e gri
g ias tr a d ell 'elefan te, allo
Zoo. Piedi enormi, d a panta
lon i marron, si d ilatavano
alla conqu is ta del parquet: di
quanto piu pavime nto pote
v a no . II suo contegno, di
fronte aile donne, era quello
di chi non fra p pone os tacoli
ad essere ali mentato . Si pen 
sava, senza volerlo, a un in
fante, da cui la sagacia della
balia riesca a ottenere tulto
quel che vuole, cioe, di fa rgli
fa re tutto queI che deve. Tal
volta la Rosina 0 la Lisa 10

pilotavano, 10 guidavano per
corridoiucci e scalucce, fino
al maiolicato sacello dove,
chi ne provi il desiderio, puo
" lavarsi Ie mani" .
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meira, uma segunda chlcara
de cha, "co m mais acucar, com
uma fatiazinha de lim ao, com
urn pouquinho de lei te", 0
cigarro, por m imetismo dos
labios, comecava logo a enlan
guecer ta rnbem, apagando de
pois d e uns minutos . (.. .)
Ca lado, aceitava tudo 0 que
lhe ofereciam. Recebia, na chi
cara, a fatia de Iima o ou as tres
gotas de leite com uma indife
renca meta ffsica, com a atara
xia de urn fil6sofo. Se Ih e
tivessem proposto, teria acei
to ambos, 0 limao e 0 leite. Os
"petit-fours" e os d ocinhos
desapareciam , dissolviam-se
nele como um a cesta de macas
podres, uma ap6s ou tra , na es
sencia ampla e acinzentada do
elefante, no zoo16gico. Saindo
das ca lcas marron, os pes
enormes dil atavam- se na con
quista do soaIho: d a maior
quantidade possivel de chao.
Sua atitude d iante das m u
Ihe res era de quem nao poe
obs tacu los em se r alimentado.
Scm querer, pensava-se num
bebe, do qual a esperteza da
bab a consegue obter tudo 0

que quer, is to e, consegue
leva- to a faze r tudo 0 que
deve. As vezes Rosina ou Lisa
o dirigi am , gu iavam-no por
pequenos corredo res e escadi 
nhas, a te 0 azuIejado sa ntua
rio onde, quem p recisasse,
podia "l ava r as maos".
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Alem da critica social, uma das manifestacoes rnais evi
dentes da obra de Gadda, ha, na elaboracao que ele opera
sobre a lingua, urn motivo recondite e profundo, que somente
muitos anos de es tudos cri ticos permitiram identificar: e a
pesquisa cognocitiva, atraves da qual 0 escritor busca a face
oculta das coisas, para desvendar 0 real e descobrir a verdade,
quase sempre disfarcada sob aparencias enganosas. As inova
c;6es Iinguisticas e a tecnica narrativa de Gadda constituem a
f6rmula que the permite captar, do ponto de vista externo, 0

inacessfvel interi or das coisas.
Na dificil tarefa de representa r 0 real, Gadda sentiu que

o material do escritor - a lingua -:- deve ser dominado e
manipulado da maneira mais completa possfvel, para revelar
o que esta ale rn da superffcie. Para tanto ele recorre fartamente
as figuras ret6ricas, dentre as quais sobressaem as metaforas e
as comparacoes, estas, 0 mais das vezes, metaf6ricas tambern.

As metaforas de Gadda, alern de originais, sa o extre ma
mente expressivas; sua funcao, nao apenas estetica, como a
principio se pensou, ea de reproduzir com mais forca e preci
sao imagens ou ideias. 0 ve nto, por exemplo, ele 0 transfigura
em "un fiato d'orrore" (urn halite de horror); a escuridao em
"i latrati del buio" (os la tidos das trevas); as lagrimas sao
"disperate gocce" (desesperadas gotas). Muitas vezes Gadda
emprega a metafora para especificar conceitos ou definir exa
tamente as coisas. Assim, 0 movimento de ida e volta, indican
do hesi tacao, e representado como "la tecnica degli scarafaggi"
(a tecnica das baratas); urn gato e "una vellutata presenza"
(uma aveludada presence): 0 tempo que passa lentamente
transfigura-se em "Ie ore senza consumo" (as horas sem con
sumo); a eternidade e definida como "il tempo dissolto" (0
tempo desfeito).

Outra figura de estilo amplamente usada por Gadda e,
como ja dissemos, a cornparacao: sua funcao, alern de servir
de referendal na especificacao da materia representada, e a de
situar todas as coisas - homens, objetos ou animais - num
unico plano gravitacional, pois faz parte da filosofia gaddiana
considerar a vida urn conjunto indivisivel em que tudo esta
igualmente envolvido na complexa corrente existencial. As
sim, numa visao antropom6rfica do mundo, ele compara ho
mens ou objetos com animais, humaniza objetos ou objetiva
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sentimen tos e sensacoes. Os bad alos esfusiantes de urn sino,
po r exemplo sao comparados com pistilos: "pistilli pazzi" (pis
tilos enlouquecidos); uma motocicleta ecomo uma egua - "la
cava lla" - ou 0 motor de uma moto como visceras humanas
- "il viscerame ". Muitas vez es 0 processo comparativo se
co m plica, pel a introducao de cornp aracoes sirnultaneas,
forrna ndo-se uma sucessao de imagens que, alem de configu
rar com precisao 0 objeto representado, 0 inserem, juntamente
com 0 termo de confronto, num plano existencial sem escala
de va lores . No periodo que segue, magistral (note-se que esse
tipo de comparacao nao constitui uma excecao, em Gadda,
mas e urn recurso amplamente usado), uma mulher, pela rna
neira de andar, ecomparada a uma codorna; os saltos dos seus
sapatos, sobre os quais ela se equilibra com dificuldade, sao
confrontados com pernas-de-pau, e a mulher, novamente, por
usar esses sapatos, e comparada com uma porca:

E usci tutta de prescia, smovenno er culo come
una quaja e ticchettando in equilibrio sui tacchi
degli scarpini boni che parevano due trampoli,
co me una sc r ofona su queli zoccoletti che
cianno .5

Observe-se que ha urn quarto elemento de comparacao,
int erne: os easeos da porea sao implicitamente comparados
com tamancos, 0 qu e implica um a reversao: 0 elemento huma
no passa a servi r de termo de 'comparacao para 0 elemento
animal.

Tao fre qile nte e essa figura ret6rica, qu e nao ha, pode-se
dizer, uma pagina de Gadda em que nao se eneontrem algu
mas cornparacoes, sempre origina is e pertinentes, correspon
dentes, so bre tudo, a exigencia de aprofundamento cognitivo.

o fato de considera r a vida como urn todo, em que nao
ha planos de maior ou menor importancia, e a razao das fre
qilentes digressoes que encontramos na obra de Gadda. Mui 
tas vezes ele suspende a a~ao no momenta culminan te, para
inserir epis6dios ou pormenores aparen temente desligados do
contexto. Sua atencao se detern em determinado fato ou objeto ,
e a na rr ati va e interrompida para dar destaque ao aconteci
mento qu e, repentinamente, adquire im portancia maior. Nao
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se trata de interrupcoes: e a prioridade que, em dado mom en
to, certos elementos adquirem no anda mento da acao, passan
do, entao, para 0 primeiro plan o e deixando 0 restante na
sombra, po is no mundo representado por Gadda - 0 mund o
"real" -, as coisas nao sao projetad as com uma perspectiva fixa,
nem ha entre elas a escala de valores convencional. Ha em
Quer pasticciaccio, por exemplo, a pagina antol6gica da descri
c;ao de uma galinha, qu e apa rece num momenta de "suspen
se", quando uma mulher suspeita e interrogada pela policia.
A ave entra no local em qu e ambos estao conversando e 0

narrador, deixando de lado a acao, concentra tod a a atencao
sobre ela, descrevendo com incriveis miruicias seu cornporta
mento e seu aspecto. 0 interessante e que na o apenas 0 nar 
rador, mas tarnbern as personagens esquece m suas aflic;6es
pa ra obse rvar 0 animal.

o "laborat6rio ga ddi ano" e assombrosam ente rico de
toda a especie de recu rsos. Alern dos citados, e entre muitos
outros que nao cabe aqui rnencionar, urn dos mais significati
vos e 0 emprego de complementos de especificacao no lugar
do adjetivo qualificativo . A funcao desse recu rso estilfstico 
a hendlad e da re t6ri ca class ica - e ressaltar a prop rieda de
intrinseca das coisas, dan do maior enfase II qualidade do ob
jeto do que ao objeto em si; a qu alid ade, portanto, e substan
tivada e 0 substantivo torna-se urn complemento atributivo.
Por exemplo, Gadda escreve "la chiarita dell 'estate" (a clari
dade do verao) p or "I'es tate chiara"; "la pa ura delle scog liere"
(0 pavor dos penhascos), em vez de "le scog liere paurose"; "Ia
vacui ta degli spazi" (a vacuidade dos espac;os) em lugar de
"g li spazi vacui": "la lontana dolcezza degli anni" (a longinqu a
doc;ura dos anos) por " i lontani dolci anni ".

Out ra forma II qua l Gadda recorre obsessivamente par a
representar 0 real, resultante da minuciosa observacao das
coisas, e 0 dimensionamento geornetrico dos objetos e dos
espac;os, e a linguagem tecnica. Segundo ele, urn objeto existe
em func;aode sua estrutura, e es ta, para ser captada atraves da
linguagem, deve ser representada com exatidao, Nomear urn
objeto significa evocar todas as suas modalidad es e localiza-lo
no espaco e no tempo. Para tanto, qu anto mais posslvel, Gadda
recorre II linguagem tecnica e ao vocabulario cientifico, usan
do-o como recurso na tarefa de carac terizar a materia da re-
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presentacao. Sempre mu ito interessad o na pesqu isa lingiifsti
ca, escreveu sobre 0 assunto urn ensa io intitulado "Le belle
leltere e i contributi esp ress ivi delle tecniche'" , no qual defen
de 0 uso da lingua ge m tecn ica e da terminologia cientffica para
ampliar as possibilidades de representar os objetos e pa ra me
Ihor defini-los .

Acom plexid ade do mundo representado, ao caldeirao em
ebulicao das vicissitudes hurnanas, Gadda opoe 0 cosmo su
perior e d is tante, que segue seu cu rso irnu tavel, indiferente as
cornplicacoes e as banalidades davida terrena . Assim, sfrnbolo
desse plano inacessivel, as es trelas frias e di stantes - Ie stelle
"fredde", "silenti", "lontaniss ime", "lontane", "atroce mente
lontane" -, as arvores silenciosas e sem memoria - gli alb eri
"silenti", "smemoranti", "lontani" - , transmitem, pela d is tan
cia e inacessibilidade, uma sensacao de sol idao e desamparo a
vida dos homens sobre a terra.

A correspondencia en tre a forma expressiva e a expressao
da forma e 0 cerne da obra de Ga dda, que operou tod o seu
trabalho de pesqu isa sobre a ltngua, para ad equa-la da melhor
maneira a fu ncao de representar uma realidad e quase inexpri
mfvel. Nada e casua l na sua linguagem porque nada ecasual
na vida, e esse e 0 ponto para 0 qua l conflui 0 trabalho do
escritor. Os recursos lingiifsticos a que recorre es tao em es trei
ta correlacao com urn tema que, explicita ou implicitamente,
fundamenta tod a s ua obra: 0 tema da conca tenacao de causas,
ou seja , da ocorrencia de d eterm inados fat os pe la cornbinacao
articulat6ria de outros cas os e de outros fates. Gad da, influen
ciado por Leibniz, fllosofo que estudou em pro fundidade, sus
tenta que um fato nunca ocorre isoladam ente, mas decorre de
complexas combinacoes e sucessoes de causas, as quais nao
somente 0 p rovocam, como 0 inserem na dinarni ca da vida.
"Ogni effe tto ha la sua causa eun'asserzione che non compren
do assolutamente - diz ele - io dico: ogni effetto (grup po di
relazioni) ha Ie sue cause" .7

Oreal e 0 fruto de um incessante processo d e experimen
tacao que, articulando-se, forma a cadeia dos acontecimentos .
Ha uma interdependenc ia profunda entre os elementos cons
titutivos do universe, de tal forma que 0 rnais insignificante
es ta no total, e 0 to tal es ta compreendido em cada uma das
parcelas que 0 constituem :
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La realta sembra una citta, e la citta efatta d i case:
e la casa e fatta di muri: e il muro e fatto di
ma ttoni: e il mattone e fatto di granuli. E iI gra
nulo e in se, e nel mattone, e nel muro, e nella
casa, enella citta .s

Cap tando a essen cia desse conceito, exp resso por Gadda
no livro de gra nde profundidade filosofica Meditazione ",ilane
se (publicado postumo, em 1974), podemos transferi-la a toda
a obra do escri tor, poderosa arquitetura que tern como po nto
de pa rtida a elaboracao d a linguagem, e como ponto de che
gada a representacao do rea l. 0 todo da obra es ta compreen
d id o em cada urn dos seus elementos lingiiisticos, usados
como tijolos na armacao da es tru tu ra, e a estru tura ja esta,
potencialmen te, em cada uma das parcelas que a cons tituem.
Como na te rna t ica da co nca te nacao de causas, ha uma
interdependencia entre tod os os recursos ling iiis ticos e estilis
ticos usados por Gadda, qu e, encadeados, con tribuem pa ra
chegar 11 meta que fundamentalmente se propos : a cap tacao e
a representacao da realidade.

Apo s a farna, que veio tarde demais, Gadda passou os
ultimos an os recolhido num modesto apa rtamento em Rorna,
onde ate a rnort e, ocorrida em 1973, permaneceu solitario e
amargurado como foi durante toda a vida, fiel a si mesmo e 11
meta que se propos alcancar,

Por ocasiao de sua motte, 0 crilico Pietro Cita ti, q ue foi
tam bern se u admirador e amigo, escreveu as seguin tes pala
vras, qu e pod eriam servir-lhe de epitafio:

Ne lla povera casa di via B1umen stihl (....) si rae
coglieva un dest ino cosf pieno, cosf int ero, cos t
ricco, come qu ello di nessun'altra pe rsona conos
ciuta. Bastava che egli es istesse - che una sola
persona come lu i esistesse - perche molte cose
diventassero tollerabi li, e leggere e scrivere aves
sera ancora un scnso."
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Notas
"Minhas obras-primas sao obras-prirnas, devem ser obras-primas a qualquer
custo, mes mo que ningu em as leia." Carta a Ambrogio Gobb i de 7 de abril de
1934, in Lettereagli amici milanesi, a cu ra d i Emma Sassi, Milano, II Saggiatore,
1983.

2 "Eu qu ero as forma s duplas, tod as, por ma nia de posse e por av idez de riqu ezas:
quero tambern as formas tripl as e quadruples, embora 0 Rei Cat6lico nao as
tenha ainda cunhado: e todos os sinonimos, usad os em suas variadas acepcoes
e nuancas, de uso corrente ou de uso raro, rar issimo. (...) Nao existern , para uma
lingua, 0 excessive ou 0 inutil ." In 1viaggi e la motte, Milano, Garzant i, 1958,
p.95.

3 Podemos traduzir 0 termo "groviglio" po r "e rnaran hado".

4 QlIer pasticciaccio bmlto de Via Merlliana, Milan o, Garzanti, 1957, p. 206.

5 In QlIer pasticciaccio bmlto de Via Merlliana, cit., p. 24. "E saiu tod a apressada,
agitando a bunda como uma codorna, tiqu etaqu eando em equilfbrio sobre os
saltos dos sapatos novos qu e pareciam pernas-de-pau, como uma porca sobre
aqu eles tarnanquinhos que elas tern." A linguagem empregad a euma fusao de
italiano e d ialeto romano, para 0 qual nao hoi cor res pondente em portugues,

6 In 1viaggi la morte,op .cit.
7 "Todo ,efeilo tern a su a causa, eum a assercao qu e abs olut amente nao compreen

do. Eu digo: todo efeito (grupo de relacoes) tern suas causas", In Meditazione
milanese, Tori no, Eina ud i, 1974, p. 76.

8 "A realidade parece uma cida de , e a cidade e feila de casas: e a casa efeila de
muros: e 0 muro efeito de tijolos: eo tijolo efeilo d e granules . Eo granu le esta
em si mesm o, esta no tijolo, no mur o, na casa e na cidade", In Meditazione
milanese, cit.

9 "Na pobre casa da rua Blumenstihl recolhia-se urn dest ino tao plen e, tao
complete, tao rico, como 0 de nenhuma outra pessoa conhecid a. Basta va qu e ele
existisse - que uma s6 pessoa como ele existisse - para qu e as coisas se
tornassem rnais toleraveis, e ler e escreve r ainda tivessem sentido .", in "Carriere
della Sera ", 27/05/1973.


