
o OLHAR DAS MULHERES

NlJosei.
86sei
alguma coua sobre
a imobilidade da vida.
Portanto,
quando esto se rompe,
eusei.

(M. Duras. 0 dabultbl'tl
IIIe1IIo tie Lot V. StebI)

Inclinada. olhava 0 cego profimdamente, como se olha a
que nlJo nos ve. Ele mastigava goma na escuridiJo.

(c. Lispector. "Amor")

Alwir vira porlanto deua cesura entre a coisa e 0 olhar,
entre a coua e a sua nomeOfllo.

(Roberto C. dos Santos - "Ducuno jeminino, corpa, arte
gestual, as margens recentes").

1. Quando Virginia Woolf escreve a sene de duas conferm.cias so
bre a mulher e a fiC91o, pronunciadas em outubro de 1928, ela 0 faz ex
plicitamente como romancista e nio como teOrica da literatura:
Valendo-me de todas as liberdades e Iice1lfOS de um romancuta, pro
ponho contar-lhes a histaria dos dais dias que antecederam minha vinda
aqui.1
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Esse fato tem cooseqtl&1cias interessantes para a bistOria da critica
feminina. que 0 toma cOmo texto fundador e que n::conhece nele a base
mm s6lida, porque mais instAvel, para a delimita9lo do campo das for
mas discursivas femininas.

Epossivel afumar que U. tete todo ••2 constitui--se na primeiJa
obra feminin8 que eIabora uma estetica da cri89lO e da recep9Io de olns
de escritoras mulheres. Para isso. VJrginia vai primeiro 1astmIr as razt'Ses
por que tAo poucas mulheres puderam escrever e pubJicar 8CUS eacritos,
acompanhando suas personagens do seculo XVI eo xx. A tigtU'& paradig
matica dessa trajetOria e Judith. a irmI-morta-inventada de Shakespeare.
Ao inventariar esse produ9lo. e porque 0 faz do lugar da ficcionista, VJr
ginia pode assegurar a originalidadede sua reflexlo. com. base em 9CU

proprio estilo de enuncia-las; pode, igualmente, assegurar uma posi9Io de
sestabilizadora com rel89llo as certezas e as verdades DOS discursos das
Ciencias Humanas em geral e Das teorias sabre 0 feminino, em particular.
pode tam1>em exllOCJbar sua prOpria COIlCep9Io de um feminino em litera
tura, quando Domeia determinadas caracterlsticas desse feminino como 0
potier de IUpatIo,. obaerv~de detaIbet b...u da Yida~
• aadropda, • 'OftA .... iDlprelliel. Ao mesmo tempo. eIa desloca 0
ensaio de seu luger acad&nioo. pressionando a :frase. 0 discUl"llO. em di
~llo a um entre-Iugar e, mais alem. a um nIo-lugar: 0 mesmo do objeto
que tenta defmir - a tiC9&> das mulheres-aeritoras ate entlo.

Quando Barthes aruma que 0~o do critioo e"desejar nIo mm
8 obra, mas sua prOpria linguagem"3. ele 0 faz do Iugar do critico. do
teOrioo modemo que mais radicalmente csgaIVOU as fronteiras entre 0 dis
curso da literatura e aquele da critica. 0 desejo de escritura desse Barthes.
Virginia 0 realiza em U. teto todo leU a partir do seu lugar de escriklra.
Eta escreve ensaio com 0 desejo e a linguagem da ticcionista. atIJ8Ji7ando
assim os t.Ta9OS com os quais define a escritura feminina. sobretudo DO

que diz respeito ao poder de sugestlo. Se.DCSSC gesto. por um lado. Vir
ginia eroa 0 paradigma da crltica impressionista que ainda vigia na pas
sagem do seculo. por outro lado, a fOl9a inaugural de suaescritura, assim
como a originalidade de suas observa¢es. encontram-sehoje com a mo
demidade quando esta coloca em cena as subjetividades e asdif~ DO

discurso das Ciancias Humanas ("Nio deveria a educa9lo revelar e for
talecer as difereD9as. e Dio as similaridades?").4

Ainda porque escreve como romancista, Virginia escapa a uma ar
madilba comum em alguns ensaios sabre a tiC9lO feminina: a de tentar
capturar a linguagem descontfnua de algumas escritoras (a de Clarice Lis
pector. por exemplo), atIaves da apropri8Qlo do fluxo discursivo da om
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rommesca mesma. Ate pcI'qUC nIo esta fOlDlalizada ainda uma teoria que
d! conta <Jesse novo paradigma - 0 discurso litcririo feminino -. 0 eosaio
e a critica. do ponto de vista do feminjno. leva Barthes eo pC da letra, scm
efetuar 0 necessirio recuo que permitiria ver/descrever 0 objeto. Esse tipo
de crltica. quando se realiza. merguJha sua linguagem na linguagem-ob
jcto do texto ficcional e tira sua produtividade do pastiche. cen1rando-se
no campo relacional do significante: feixes significantes da leitura crltica
tornam opaoos os significados da obra objeto e pretendem faze:r atlorar a
multiplicidade e 0 fluxo do discurso feminino. numa especie de inebria
mento pela linguagem do outro.

Assim eque a crltica - uma certa crltica - ceotrada na questio do
feminino. toma 0 texto de Virginia e atualiza de modo deslocado aquilo
que na escritonl inglesa eapenas uma singularidade de estilo. a saber. a
subjetividade e 0 impressionismo de sen texto ensafstico. Utilizada como
om val«. essa marca eposta em outro lugar. ou melhor. transposta do
lugar da escritora em que peJmanece Virginia para 0 lugar te6rico de onde
entlo se fala. Tal crltica utiliza as avessas 0 pressuposto de que toda fala
parte de om lugar epistemo16gico - confessado ou nIo; eta e fcuto. por
tanto. de westrat6gias especfficas que pressup(Sem certas maneiras de dis
tinguir e valorizar. procedimeotos indissociados a oma certa histOria, uma
certa vida social. uma certa vis&> de mundo.w5

o texto de Virginia e produtivo. pois, nisso mesmo que 0 distin
guc: realiza um estranhamento estrat6gico com rel89lo 80S tipos e as mar
cas discursivas. rasura os lugares do saber te6rico e mantc.n-se em
sintonia com as idCias que deseuvolve a partir da linguagem que pratica.

2. Poe ocasilo do retorno de Lol Valaie Stein a S. Tabla, depois de
penD8IKC« dunmte dez anos em U.Bridge. 0 D8II8dor descreve om
epis6dio que poderia sec tomado como paradigmAtico da errincia e do
esquecimento que funda a personagem:

Kia .Ie OCfIpoU muito do iardim. que e.stava abandonado. ill
.Ie OCfIpara bartanl8 do anl8rior. meu. deua vez, comelefl
11m erro em Jleu tTafado. Queria a1aInedm regulannente
di.spo.sttU em kque em volta da varanda. A.s a1aInedm. lima
va que nenhlllna de.sembocava na OlIVa, nIJo foram
utilizdwi.s. Jean Bedford divertiu-.se com eue
e8quecimento.6

Tale 0 projcto de 1.01 eo 10080 de sua trajetlJria no romance: organizar
metodicamente sell esqueciD:lento. dar-lhe um 1J'a9ado regular, sobrepujar
o w. bcira dew em que se encontra desde a noite do baile. Mantivera-o
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------------,

aparentemcme sob controle durante de:z anos., • custa de imitar a ordc
Jl89Io do mundo: -A IIJUIIl89Io dos quartos. cia sala. era a r6plica tiel
daquela etas viJriDes de loja; a do jlll'dim, de que Lol sc ocupava. daquela
dos outros jardins de U. Brid&e. Lol imitava. mas quan?- (p.24).

Se em U. Bridge fora passivel manter a ordem extema par simu
lacro. de volta a S. Tahla 0 c:bnfnio sobre os objetos toma-c prec6rio
pais trata-sc. nessa volta. de estabelecer um contato intemo. ate entlo
adiado, com a cena do baile. com 0 momenta da perda. Etrar cdaDa
mente e0 modo de Lol tentar acertar 0 canpuso do tempo, ateen~ inal
terado. Desse desequillbrio entre 0 extemo e 0 intemo sc faz a trajetOria
da pcnonageDl e com rela9Jo a cia Jean Bedford eespectador. Se lIeU pa
pel e0 de marido oficial. sua t\m9lo ea de coadjuvante do drama que sc
enceoa em LoL Oaf 0 -divertiu-sc com C8lIC eaquecimmto-. Um pouco
mcnos de medo feria sido necessario a ele para dar-ee coota daqucle so
tiHssimo detaJhe: Lol esquecera 0~ das alamedas do jardim.

Para realizar scu projeto - encontrar-se oonsigo D8 noite daqucle
passado - Lol vai em busca de outro paroeiro e 0 encontra em Jaques
Hold. Sell aparecimento na narrativa efetua lDII.8 mnd8D98 abrupta na
scqO&lcia discursiva. Ate entlo 0 lcitor' scnte apeoas uma ocrta estRobc:za
COl contato com os vazios na histOria da perscoagem que ele DOS apre
seuta. e que ele afian9a nIo poder preeocber. Tudo sobre cIa nos edito in
diretamente, atrava. da fala desge namdor.que mais diz do que nIo sabe
do que'daquilo que sabe. Por outro lado. 0 depoimento de TatilD8 KsrI so
bre Lol, de que ele sc serve. etodo em discurao indirdo. dando IJl8IBeDl a
in~ - do locutor e do leitor. Expessl5es bipotCticas au dubitati
vas prcenchem sua fala entlo: -dava a impresdo de-; -Tatiana tendc:ria a
acreditar"; -parecia que- (p.8-9). Esse clima de instabi1idade com rel89lo
so dominio que Jaques Hold teria sobre sua narrativa culmina em:

Aqui e&tIJo, me&c/odQ8, do comefo QO jim, duQ8 venlJe& QO

me&mo tempo: lima, lrreal, que Tatlana conta e Olltra que
invento &obre a noile do CQ8&lno de T. Beach. .A pQrttr dot
contal'el minha hi&16ria de !AI V. Stein. (p.09).

Colocada assim a fatal eslraDbeza expressa pelos tennos JrnaI e
lDyea1o. a partir de onde 0 leitor mergu1ba no COf1I9Io de fio9Io, a
mudanc;a a que nos rd"erimos acima. se eabrupta. coostitui de ocrto modo
um alfvio. Enoontra-sc afinal essa voz D8l'llItiva ate cotto scm face e sobre
cuja apresent8(.lo Beatrice Djdier obscJva:

E~01IIente QO Jim do primeiro /e1fO do romance que atpIele
que poderia ~er comiderado como 0 narratior Ie apruenta.
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1.../ Entretanto, e/e tinha &ido foca/izado do exterior como
um penonagem que veria 0 nat7'tldor, e a co&tura entre
Jaque& Hold-narratior e Jaque& Hold-penonagem eleila
do modo mai8 perturbador. 1.../Narrador eslranho, e/e lem
a pouibilidade de &e ver do exterior. 7

A fun9lo desse narrador. na sua instabilidade e deslocamento - e
par causa deles mesmo - evital para a eoonomia da narrativa e para os
efeitos da Jl8II89Io. Na primeim instAncia. ele esbate a e:rrincia de Lol.
nIo enquanto seu duplo. mas enquanto aquele que adere ao objeto do seu
desejo. ate vir a tomar-se Michael Richardson, ou melhor. a represent89lO
dele (no sentido freudiano de re-apresenta9Io). Aceitar representar tal pa
pel sera 0 t'mico modo de apoximar-se dela Para isso. sera precis<> aceitar
afastar-se de Lol, tomar-se cUmplice da errincia de seu desejo. desco
nheca-Ia: "Foi essa minha primeira descoberta a seu respeito: nada saber
de Lol era ja conheca-la" (p.60). 0 discurso do narrador. por outro lido,
aoompanha essa indecidibilidade de que se constitui a protagonista. Faza..
Ia emergir em linguagem significa cercar a palavra nas margens de seu
sentido. costurar imagem e coisa no esgarvamento de que sio feitos, do
mesmo modo que para Lol ela-mesma faltou a palavra, faltou a ordena9lo
de um sentido para a cena fatal:

Fa/lando, essa palavra eslraga todas as oUlras, containi
nando-as, etalnbhn 0 ciJo moTto da praia em plena meio
dia, es&e buraco de came. 1.../e&&a palavra que niJo emte e
que no entanto estd at: e&pera voce a uma volta da lin
guagem, desajia-o, nunca adiantou ergul-Ia, fazl-Ia surgir
fora de seu reino perjitrado de todos os Iado&, atrave& do
quat &e e&coam 0 mar, a areia, a etemidatie do baile no ci
nema de Lol V. Stein. (p.35).

No prOprio ato de enuncia-Ia - essa falta, essa palavra vazia - 0

narrador ooostr6i seu ceroo atraves do Unico discUISO possivel:o poetico.
Exacerl>ar a frase. 0 campo imagetico. leva-Ia a liberdade extrema da
poesia e ao mesmo tempo concretizar em diSCUISO a falta e explora-Ia na
sua potencia - de presen~ e de fuga.

Assim. Jaques Hold narrador usa a palavra, excede-se. cria, in
vent&, tenta perfurar esse "buraco" que comp(Je a hist6rialmemoria de
Lol. feita de preseIl98 e de aus&cia: preSCJl98 de wn fato na histOria de
seu corpo (corpo psiquico. se se quisec) e ausencia da historiza9Io desse
1:ra9O. dessa inscri9&>. A partir de umcerto momento. sera preciso mais
que tentar cercar a palavra-Lol; sera necess8rio que eIa veja 0 conaeto
dessa palavra, dessa hist6ria que nlo se fez no momento de sua perda -
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pois Wo elo se partin. 0 que fez com que. na cadeia. tudo 0 mais seja falso.
esteja em outro nfvelw

•
8 Sera preciso representar a fuga dos COIpOS atrav6s

de outro corpo - 0 de Jaques Hold. corpo fantasm6tioo de Micbael
Richardson. Aceitar 0 lugar que Lol the detennina e compreeoder que
wpara alean de uma certa quantidade. a doc. origem 8IJ1C89adora do
psiquismo. deve ser diferida. como a morte. pois pode fazer <fracassar' a
'organjz8~ psfquica·w9. Jaques Hold wdife:rewa dor de Lot. Como nmn
espelho multifacetado. ela va. deitada no campo de centeio. sua imqem
ret1etida na de Tatiana Karl e seu amante que a despe agora no quarto de
hotel e. desde sempre. a partir do baile. BIa va: Wa etemidade do be.ile no
cinema de Lol Von Stein".

Personagens replicantes do desejo de Lot. Tatiana e Jaques Hold
comp6em 0 quadro necess8rio para~ ela transforme Wa repeti9lO pa
tolOgica no enigma da primeira vezw10. Revel' obsessivamente e fazer
desse olhar a coisa mesma que se ausenta. sempre; captunlr 0 descjo e
congela-Io indefinidamente - cis a loucura de Lol. Para Jaques Hold. pois.
nRo se trata de desconhecer af~ do desejo de Lot. nem de nIo desejar
conhecer estaf~11. mas justamente 0 contrUio. Epor conheca-la que 0

narrador adere e wdife:rew- adere por cmnplicidade amorosa c wdifere"
para realiza-Ia. isto e. toma-la real.

Epossivel. pois. falar de uma atividade p••Iva com rel~ 80S
atores que Lol faz representarem sob sen oJhar "voyeur" e iguaJmente de
uma p...ividade ativa que impulsiona a protagonisla e a narrativa. Esob
esse Ultimo domfnio que 0 narrador escreve. H8 tambem mna fOl9& dos
apagamentos, dos esquecimentos. das aus&1cias compondo esse texto: a
aus&1cia de Tatiana Karl. imagem. esquecida na noite do baile; a ausencia
do pai. que jamais aparece e que instiga uma leitura no Ambito da psi
cawllise; a aus&1cia do irmIo. apenas referido no panigrafo inicial; a
aus&1cia fundadora de Michael Richanlaon. Mas ha sobrdudo uma aus&1
cia que pennanece latente durante toda a narIlItiva: a de Anne-Marie &ret
ter. Tambem ela conhece 0 para-alem do desejo - a dor. a morte. Se Lol
vai continuar sua errAncia - como sombra. como voz apenas _12 em obras
posteriores da autora. tambem Anne-Marie Stretter estender8 seD Iuto e
seu enigma em 0 viee-cODlui. sobretudo. Nesse sentido. a aus&cia e a
busca multiplicam-se numa narrativa sem fun, que as inteosifica. Assim
tambem essa busca torna-se paradigm6tica de mna certa escritura e da Ie

~ que 0 escritor mantem com a propria linguagem - sempre alan (ou
aquem) do desejo. sempre falbada.

Mais do que nutrir-se da fOf9ll dos personagens femininos. afi~
de Marguerite Duras parece concentrar-se na visIo de uma imobilidade
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que tcosioua 0 discurso, a frase. a palavra. os cen8rios. 0 tempo, fJagnmdo
a eacrita DO seu impassivel poder de nomcar. Escrita do abismo, teeida R,
bcira de" - como seus pe.rsooagens.

3. Quando sc fala das scmelhan9as entre as ohms de dois eacri
toles. ha 0 perigo de lcr-sc UD1 no outro. um pclo outro e assim apagar-sc a
intransferfvel singularidadc de seus universos de escritura. No entanto.
escrevcr e Icr (no sentido amplo de inteIpretar) sIo atos de paixIo e
quando 0 afeto reconhece determinadas marcas, instala-sc uma cadeia
que, sc esubjetiva, cabe 80 anaJista tomar objctiva. Isso esobretudo perti
neIlte com rellJ9lo as ohms de algumas escritoras-mulheres que de algum
modo fundaram urn cstilo. fOIjaram a tradi9io de cuja aus&1cia resscnte

-sc Virginia Woolf. Tais escritoIllS definiram e excrcitanun urn cstilo que
sc tenta hoje cirouuscrevcr. ainda de modo incipiente. como feminino.
Comptlem essa mmca determjnados procedimentos estilisticos e simbOli
cos. ligados 80S lugares ocupados pcla mulher nas divcrsas instAncias cuI
turais. cujas rcpresentaQlles sc dIo no discurso. Assim. h& uma familia

'1iteriria compondo os estilos (os estilos de Cpoca sIo sell modo mais arti
ficial de enunciA-la) e hA iguabnente uma 1radi9lo de escrita de mulheres
sc fazeodo. Hoje.cla jA com.plSc 0 quadro de um fcminino em Litcratura e.
nesse coojunto. a prod1J9lo de Clarice Lispcctor e de Marguerite Duras e
paradigmAtica. pois apresenta caracterfsticas comuns a esse feminino. a
urn modo de nele inscrevcr-sc e tambCm particularidades estilisticas que
sc tocam. como forvas proxim.as e. no entanto, {micas em seu modo de
oonstitufrem.-sc.

Em ambas as escritoras, a linguagem mostra-sc como uma fatali
dade, como 0 cxerofcio - penoso - de UD1 trabalho scmpre "tateR, sempre
aquCm da pot&cia do objeto. Se Duras tern a obsessllo da palavra (RA
palavra e mais importante do que a sintaxe. Silo antes de mais nada as
pa1avras.sem artigo, aliAs. que vern. e sc imptlem. /...1 SAo bnmcos~
aparecem. talvez em virtudc de uma recusa violenta da sintaxcR

) 3,
Clarice dir8:

Sim, mQ3 nlJo esquecer que para escrever nIJo-importa-o
que 0 meu material basico ~ a palavra. Assim e que esta
hist6ria sera feita de palavros que se agrupam em frQ3eS e
destQ3 se evala um sentido secreto que ultrapQ3sa palavrQ3
efroses.14

o que as singulariza quanto a esse aspecto e, talvez, que a frase em Duras
adquire uma cCrta estaticidade, sIo !rases compostas por palavms (e nllo
palavras oompondo frases) - no sentido de que elas organizam-sc em blo-
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cos - talvez se pudesse dizer aut6nomos - gerando uma fixidez do senti
do, uma imobilidade das imagens - a escrita branca a que e1a se refere.
Em Clarice, ao contririo, se a busca da palavra 6 uma obsesslo. esta se
realiza em sua obra atravCs do excesso. atravCs da tematiza9lo exasperada
e repetitiva desta busca, efetuando "em sua fonna isso de we eia trata" e
onde 0 "sentimento deve vibrar no pr6prio corpo da frase" 1 . A epifania 6
o momento de revel89io de que se reveste tanto a descoberta da forma
(compreendida at 8Obretudo a palavra), como 0 instante de snbita ilumina
910 dos personagens - em especial os femininos - diante da coisa.

Oconto "Arnot', em particular, tem em comum com 0 dellbuD
bnunento 0 fato de que ambos tematizam 0 momento de crise de uma
personagem feminina, vivida a partir do impacto de uma vislo. Para nos
80S prop6sitos, e irrelevante a discusslo te6rica sobre as diferentes esp6
cies dentro da o~ tipoI6gica dos ganeros de discUl'BO -,
conto/romance - ate porque 0 tipo de escritura praticado por ambas as es
critoras transgride conscientemente taisn~. Assim, para Clarice,

se a ;nt/;CQflJo ro1llllllCl! ainda prevalece nos primeiros /i
vros, a ""tora opla por um generico ftcpJo em A.,ru. 1liN
(1973) e rnna simples rubrica de~&. em U1II6oprtJ 1M
vidtJ (1978), a expressQr 0 gratlalivo abandono de marCQ6
extemas de c/assificQflJo em jUnflJo de um projeto de escn
lura cada vez maiN vo/todo para s; mesmo e para rnna radi
calsingu/aridade. 16

Ana, a protagonista de "Arnot', comp& uma imagem de mulher
propicia adesestabiliza9io: aquela da mle de familia, da esposa, da man
tenedora de uma onlem - a da casa - que 0 hBbito faz existir quase scm
sua interfer&1cia Essa escolha coloca provisoriamente adistincia "uma
exalt89io~ que tantas vezes se confundira com felicidade insu
portAvel,,1 . Tal como essa, outras frases do discursa indiciam a crise e 0

climax do conto: 0 momenta em que eIa, do bonde, vi! um cego mascando
chicletes. A cena desdobra-se ainda no esp89Q do Jardim. Botinico, do
modo como vai-se observar.

Pied_de e 0 nome que Ana da a esse movimento de instabilidade
momentinea que a visio do cego the produz ("E atrav6s da piedade apare
cia a Ana uma vida cheia de nausea dace, ate a boca" (p.22); "A piedade
pelo cego era tio violenta como uma Ansia, mas 0 mundo lhe parecia sujo,
perecfvel, seu" (p.25). Por cumplicidade com a cegueira do homem, por
ofuscamento moment!neo do sentido de sua vida ate entio,Ana entra no
Jardim Botanico. Trata-se &qUi, al6m do carater de alucina9lO de que se
revestem asvi~ distorcidas de arvOIeS, seres e midas do lugar, da exa-
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cerba9Io dessa piedade que invade a protagonista e que aproxima sua
visIo do extase sublime. Ao mesmo tempo, 0 momenta de Ana se d8 no
sentido de reduplicar em si aquilo que vira no <:ego, peta ampli89lo de sen
avesso: vcr tudo. tudo sentir 6 um modo de nada vcr.

Esse momento de luzltreva, vaziolplenitude, piedadelindiferen98,
salvaqlolJnfem.o que perfaz a trajet6ria de Ana constr6i-se textualmente
tamb6m na clave do ex.cesso: de oxfmoros, de paradoxos, de antiteses.18

Um pouco como 0 narrador-personagem de 0 deahuDbnmeato. 0 cego
nease canto tem. a fun9lo de "diferir" uma crise. de faze-Ia eme:rgir do seio
da banaJidade de que se reveste a vida oomum de Ana. Ao vazio dos
pap6is. fixados e cumpridos~ a angUstia da descoberta de que "tambCm
scm a felicidade se vivia" (p.18)~ a~o de que"por caminhos tor
tos, viera a cair num destino de mulbec" (p.18), cIa descobre que "ja nIo
era mais piedade, nIo era s6 piedade: seu cora9Io se enchera com a piol'
vcntade de viver". (p.27)

Visio do esplendor, em~ vislo da dOl', em Lol, slo ambos mo
dos privilegiados de enoenar literariamente os tIa90S que oompGem deter
mioadas imagens de mulhcr, por mulheres-escritoras que escrevem "como
uma mu1her, mas como uma mulher que esqueoera sec mulber", como pre
tenOO Vuginia Woolf.19

Notas

1 - WOOLF, Virginia. (1985), p.8.

2 - WOOLF, V. (1985).

3-BARTHES, Roland. (1982), p.230.

4-WOOlF, V. (1985), p.116.

5-SCHMIDT, R.T. (1991), p.85.

e- DURAS, M. (1986), p.25.

As citalfOOs subseqoentes serio feitas a partir dessa~, can
forme citada na Bibliografla, razio peIa qual indicaremos apenas os
n1imer08 das paginas.

7 -DIDIER, B. (1981), p.282-283.

8 - DURAS, M. e GAUTHIER, X. (1985), p.17.
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11 - EBeatrice Didier quem observa, a esse prop6silo:

EI £01 se retranche d 'QIllanl m;era dons son hrangete tple
prec;semenl n; son jiance, n; son marl, n; mime /1011 amant,
malgn sa curios;/~de psychiatre, n 'onl vraimente env~ de
connaetre cetteforce. In: Didier, B. (1981), p.285.

12 - MouRAo, C.P.B. (1990), p.47 et passim

A obra IL'tIIftOIIrl retoma niJo mais La/, mas a /IfIa sombra,
faz daquilo tpIe era sugerido em~ a materia de
sua narraliva e de seils di6/ogos. 80mbra que agora ede'
signoda apenm como "a mlllher".

a jilme /La jeIIfIM tIM GtIItg.J das vozes niJo se 6IIfN1rp1Je
ao jilme de imagens. SIlo dum vozes feminina& ligadas a
imagem do fi/me por 11m jio mll;lo llnue.

13 - DURAS, M. e GAUTHIER, X. (1985), p.11.

14 - L1SPECTOR, C. (1978), p.19.

15-PRADOJR., P.w. (1989), p.21.

16-QUEIROZ, V. (1991), p.128.

17 -L1SPECTOR, C. (1977), p.19.

Todas as cital;Oes do 001110 serlo feitas a partir da edi9lo citada na
Bibliogratia, razio pe1a qual colooaremos apenas os nUmeros das p&gjnas,
aseguir.

18 - Vejam-se, nesse sentido, entre outros:

Ceria hora do dia era mai/l perigo,a. (p.18)

Todo o,eu de,ejo vagamente artfslico. (p.l8)

SlIa vida anlerior pareciQ'-lhe e,tranha como limad~
de vida. (p.18)

19 - WOOLF, V. (1985), p.122.
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