
A PALAVRA E A ACAO: UM METODO DE
ANALISE DRAMATURGICA

MIlrCO Antollib CflJltMlj (UFSC)

Com base em algumas incurslk:s pelo palco nos idos de sessenta,
epoea em que festivais de teatro amador aconteciam ate mesmo na recem
inaugurada biblioteca do bairro da Lap&, em Sio Paulo~ com base no uso
da observa~no scm-nWnero de fJC98S tealrais a que assisti, somadas a
pratica da leitura dramatlirgica ate os estudos te6ricos e crlticos que ins
trumentam urn professor universit8rio: proponho-me a organizar essas ex
peri&cias com 0 tito de tomar viavel minha atividade didatica, ao menos,
e a de quem queira pelo assunto se interessar. 0 que tento apresentar, por
tanto, e uma pratica met6dica de analise dramatUrgic&, se assim se pode
chamar os itens relatados adiante e que dispOem sobre wna maneira
possivel de melhor ver urna J)C9a enquanto texto e esse texto se materiali
zando em cenas, em urna montagem, enflDl.

A inten940 em formalizar urn tal metoda pode nio ser novidade, ja
que Goldmann quando quis ver as "Micro-estruturas nas vinte e cinco
primeiras replicas de 'Os Negros' de Jean Genet"} desenvolveu sua
analise atraves de urn procedimento nio muito diverso deste que tento
agora trabalbar. Michel Vinaver, dramaturgo de longa data do modemo
teatro fran~s2, tambem se ocupa do assunto e, a hem da verdade, deu-me
a regua e 0 compasso para que eu pudesse lransformar minhas experian
cias teatrais vividas desde os tempos da Lapa em uma ferramenta de tea
balbo, que seja.

I-Introdu~

o M&odo de Analise Dramatlirgica parte do car8ter especifico da
escritura tealral, inserindo-a no campo da literatura, afumando, porem, a
sua singularidade enquanto dramaturgia. Sua aplic8940 se faz em contato
direto e imediato com 0 interior do texto teatral seal exigir urn saber
previo seja a nivel hist6rico, JingOistico, semio16gico, por exemplo; seja a
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nivel teatral ou liter8rio~ ou ainda a nivel cultural em geral. Importa, so
bretudo, 0 fato de sua aplica~o nio pressupor a adesio de uma "teona",
nem a aquisi~io de uma "meta-linguagem". Dessa forma, deixam-se de
lado exageros como as quantidades abusivas de notas de rodape que con
ferem a nilo poucos estudos um carater de c6pia de avalanche para-lite
raria existente hoje nos meios acade:micos.

Um tal metodo pode ser Util tanto a um simples leitor que deseje
ampliar seus meios de acesso aobra quanto a um praticante (diretor, ator)
que esteja envolvido num trabalho dramatUrgico. Sent jamais abordar
quest6es tecnicas sobre a representll9iJo de uma peya, 0 uso do Metodo
permite compreender como 0 texto funciona enquanto objeto teatral. A
isto se ajunta 0 fato de que ele 6 um processo de analise economico para
quem queira passar uma obra ao estAgio de realizavilo, pois ele consiste
principalmente no exame detalhado de um fragmento, 0 que sera visto em
"Emprego do M6todo", mais adiante.

Nio sendo menos dramatUrgico que textual, a aplica~o do m6todo
enterra a querela: primazia do textolprimazia da represen~io.

Os instrumentos oferecidos para analise pennitem situar uma obra
no universo de obras dramaticas seja qual for 0 ganero, 0 tempo, ou 0 pais
de origem e ainda estabeJecer elos com qualquer obra dramatica em par
ticular. Atraves deles, pode-se aproximar ohms teatrais contempodineas
do repertorio antigo, notadamente os classicos, viabilizando um estudo
comparativo entre as obras, embora 0 presente M6todo nilo seja objeto
especffico da area de LiteratWll Comparada. Vale dizer que nio se
chegara a uma tipologia dos textos de teatro, atraves de sua aplic89ilo, mas
sobretudo a uma topografia, no interior da qual uma obra encontrara sua
posi~ singular.

o M6todo de Analise DramatiJrgica nilo e autoritario. Antes,
prop6e elementos para que se parta "a descoberta" provocando, talvez, um
sentimento de aventWll em rel89io ao texto de modo que, ao prazer da lei
tWll do mesmo, esteja intrinseco 0 prazer de "ver"lrecriar uma cena entre
tantas do Mundo do teatro. Nio eatoa que a instrument89io no uso do
Metodo e impreeisa, desencorajando assim a constru~ilo de um sistema
para quem busca apoiar-se numa sol~o cientifica. Entretanto, pedagogi
camente, ele confere preeisio erigor ao trabalho de analise scm que se
formem prematuramente ideias gerais sobre a obra enfocada. Estas
haverio de apareeer ao fun e ao cabo da apli~o do Metodo sobre 0

texto dramatic<>.
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o Metodo se funda sob urn postulado que se divide em tres pro
posi~s: (a) compreender urn texto de teatro e, principalmente, ver como
ele funciona dramaturgicamente~ (b) 0 modo de ftmcionamento dramabir
gico se revela atraves de explOfll9lo da superflcie da palavra; (c) a an8lise
de urna pequena amostra do texto, retirada ao tecido da obra, permite, ao
menos ao essencial, determinar 0 modo de funcionamento do conjunto da
~a e pode fomecer todas as chaves necess8rias para a compreenslo da
obra em sua totalidade. Esta terceira proposi~ pode surpreeoder. Por
isso ela deve ser lida no seguinte sentido: a obra eurn todo em sua prOpria
escritura, e urna escritura nIo ealgo que muda ao 10080 de sua rota. An
tes, ela se funda tambem, como todo postulado, pela verifica~dos resul
tados de urna experimcia.

n -9 Emprelo do Metodo

Primeiramente procede-se aescolha de urn fragmento equivalente
a entre 5 elO% do volume da obra para urna leitura compassada. Tal frag
mento pode bern ser a parte inicial da ~a, mas nlIo se prop& qualquer
criterio preciso para a sua escolha, de modo que se pode mesmo toma-lo
ao azar.

Em seguida, divide-se 0 fragmento em alguns segmentos para que
melhor se possa compreenda-Io. Esta subdivislo fica por conta de urna
mudan9a de assunto, de tom, de intensidade ou de interlocutores entre os
dialogos da Jle9ll.

A leitura compassada e feita replica por replica, resolvida a
questio de qual e a situa9io de partida (ou ponto de inercia) no excerto
em foco. Dado este passo, buscam,.se ao longo e ao cabo: (a) os 8COD

tecimentos, (b)as infonna9t'Ses, (c) os temas, de modo a isolar, no texto,
tudo 0 que for propriamente urna a9iIo. Ver mais adiante em "Instrumen
tos para analise".

o essencial na leitura compassada esta em caracterizar as a9t'Ses
que ocorrem de urna replica a outra ou mesmo no interior de urna
replica,ou seja, a mvel molecular do texto. Trata-se de micro-a9t'Ses pro
duzidas pela palavra emitida pela personagem (ou, fora isso, as didas
calias). Com este procedimento, busca-se detenninar:

a) 0 que eque se passa de uma replica a outra ou no seio de uma
replica? que movimento foi efetuado para operar urna passagem
entre urna posi9iIo e a posi911o seguinte?
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b) atraves de que meio ocorrem tais movimentos, ou atraves de que
figura textual?

c) que ligaQOes funcionais se operam entre a micro-~llo de um
lado, e os acontecimentos, infonu~s e temas de outro?

A leitura compassada implica algumas paradas. definidas ao cabo
dos segmentos e do pr6prio fragmento. Entia, procede-se a uma recapitu
la9lo para considerar em que a sucesslo das micro-~ analisadas con
tribui no avan90 de a9l0 nos Diveis de detalhe e de conjunto, Woa vez que.
em toda obra teatral. distinguem-se tees Diveis de ~Ao:

- a aQio molecular: Divel em que a conteUdo semiotico e os as
pectos fanuais interagem a ponto de serem indissociaveis~ e0
nivel des micro-a96es~

- a ~Ao de detalhe: Divel intermediario; localiza-se no seg
mento. no fragmento, mas tambem na cena, no palco au no
ato~

- a a9Io do conjunto: Divel de~a tomada em seu todo.

Ainde como parte dessas considera96es. devem ser esclarecidos os
seguintes pantos:

a) 0 que se passou entre 0 infcio e 0 ftm do segmento ou do frag
mento? que movimento se operou entre a situa9lo de partida e a
situa9lO presente?

b) atraves de que meios se operou este ou aquele movimento: qual
o uso ou qual a combina9lo de ftguras textuais executou-se?

c) que lig~ funcionais se observam a Divel de detaJhe (0 seg
mento. seguindo-se tod~ 0 fragmento) entre a a9l0. de um lado.
os acontecimentos, as inform~s, os temas. de outro?

Partindo des descobertas feitas eo longo da leitura compassada do
fmgmento. resta obter urna vista do coIijunto. ou seja. do modo de fun
cionamento de obra em seu todO. Para tanto. determina-se a posiQio do
texto analisado sob urn certo nUmero de "eixos dramlltUrgicos" (ver mais
adiante). Daf resulta um perm geral de obra que nAo apenas clareia seu
modo de funcionamento singular. mas ainda permite mensurar SUBS con
verg&1cias e distanciamentos. digamos sua posi9lo. em rel89llo a qualquer
oulm obm dramatica em particular, mas tambem em rela9l0 eo universo
des obras de teatro.

Passo seguinte: procede-se a urna leitura da ohm inteim. a partir de
qual se farlo os ajustes necessarios aanlllise do fragmento. Neste estligio.
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o exame da obra se faz acompanhado de abordagem de todo 9CU contexto,
sejam sellS principais dados hist6ricos, s6cio-ecooomicos, culturais ou bi
ogrMicos, enfim tudo que possa levar a apreci8l(1o de aspectos outros que
textuais e dramatlirgicos.

Finda a amllise, nada impede que se f8l(8 urn julgamento de valor
sobre a peya. Em outras palavras, que efeito produziu eia sobre 0 Ieitor no
sentido de provocar-lhe determinados sentimentos, de suscitar-lhe a
imagina~o, de leva-Io a urn certo prazer de descobrir , de comparar, de se
emocionar, de relacionar 0 real com 0 ficcional, etc.

w- In.trumentol para a .....e

1. Situac;io de Partida - e 0 ponto ou westado de inerciawonde
com~a 0 fragmento a ser estudado.

2. Tensio - 0 momento, no texto, em que eclodem certos estados
que podem atingir tanto as personageos quanto 0 leitor/espectador, ou
ainda ambos. A tensAo, elemento cotmDn Ii dramaturgia, pode apresentar
graus variados, e epoe principio urn ponto culminante dentro da peqa.

3. Acontecimento - trata-se de urna perturb/l9l1o radical da situ8910
que se desenvolve na ~a. 0 acontecimento e introduzido seja por urna
didascalia (exemplo: wx da urn tiro em Y que tomba gravemente feridoW

),

seja por urn momenta critico durante 0 desenrolar da palavra em que a si
tuac;io se toma constrangedora ou turbulenta (exemplos: urna confJSSIo
ou urna decislo seguida de efeito, 00 ainda: urna personagem que reco
nhece outra 00, entia, que se equivoca sobre a identidade de urna outra).

4. Informa~1o - assim se designa tOOo dado infonnativo que surge
atraves do conteUdo das palavras pronunciadas. Pode-se apreender, pelo
conteudo de urna replica, que X deu urn tiro em Y 0 qual caiu gravemente
ferido. Trata-se, neste caso, nlo de urn acontecimento, mas de urna infar
ma~lo, salvo se: (a) a seqtlencia do texto conItrme 0 fato, e (b) 0 dito fato
leve a uma perturb8l(1Io radical da situ8l(ilo. Sendo que urn acontecimento
e, poe defini~Io, urna coisa certa, uma informa~ pode seT verdadeira,
falsa ou duvidosa. Um caso limite pode ocorrer quando urn falso anlincio
de urn acontecimento provoca urn acontecimento verdadeiro (exemplo:
uma personagem se suicida ao tomar conhecimento de urna noticia que se
verificar8 ser falsa - neste caso a falsa inform~ de urn acontecimento
adquire 0 estatuto de acontecimento).

5. Temas, Eixos Tematicos -0 fluxo das palavras emitidas em urn
texto dramatico faz emergir temas, seja de maneira esparsa, scja organi-
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zando-se em cede. os temas nilo sAo poe si mesmo ativos, mas constituem
II base sob II qual a &910 se engendra e encontra sua tensio. Apre~ de
um tema apela ao aparecimento de seu contr8rio (exemplos: viver/morrer,
ficarlpartir, malJbem), donde II freqilatlcia de eixos bi-polares no tecido
tematico. Contudo, este pode comportar temas isolados,geralmente con
cretos e objetivos (por exemplo. uma mesa, uma rosa, um regato), que se
ajustam a temas abstratos, universais.

6. Palavra-A~o e Palavra Instrumento de A~o - a palavra e ~iIo

(e a chamamos palavra-a~o) quando ela muda a situa~o, ou seja, quando
ela produz movimento de uma posi~o a outra, de urn estado a outro.
Opostamente, a palavra e instrumento (ou veiculo) de a~o quando ela
transmite informll9OeS necess8rias para a progresslo da a~o de conjunto
ou de detalhe. A palavra pode, em certos C8S0S, ser a~o e instrumento de
119io a um mesmo tempo: ela acede, assim, a um estatuto misto.

7. Didascalias: Ativas e Instrumentais - admitida a diferenQa. es
sencial de estatuto entre as didascalias e a palavra enquanto componentes
do texto teatral (a didascalia eum diSCUISO do autor e nio de uma perso
nagem), observa-se que as didascalias podem ser: (a) ativas - desde que
indiquem uma mudan911 de situll9io; (b) instrumentais - desde que tragam
uma indica~o esclarecedora das palavras prommciadas, ou auxiliando na
compreensio da a~o de conjunto ou de detalhe.

8. PC9/l-Aut&nato e P~a-Paisagem - hal que distinguir dois modos
de progressio dramatica quanto ao desenvolvimento da 119i1o: (a) poe en
cadeamento de causa e efeito, e0 principio da necessidasde que trabalha:
neste caso tem-se uma peQa-aut&nato; (b) sendo por uma justaposi9io de
elementos descootinuos e de carater contingente, tem-se, neste caso, uma
PeQll-paisagem. Observa-se.em certas obras, a coexistatlcia dos dois mo
dos de progressAo.

W - Figural Tenuals

A palavra teatral se comp& de um nfunero limitado de figuras tex
tuais.A expressio "figura textual" tem um uso particular no que concerne
as necessidades especificas da amilise do dialogo teatral, nio devendo ser
confundido com a utiliza9io desta mesma expressio tio comum na
analise literiria em geral. As figuras textuais se repartem em quatro cate
gorias.

1. Figuras textuais fundamentais aplicadas a uma replica ou parte
dareplica:
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a) Ataque - 0 fato de exprimir algo provocador. de produzir wn
golpe. perturbando 0 outro em sua JJOSi9io. levando-o a &gitar
-se;

b) Defesa - 0 fato de repe1ir urn ataque. de tentar perseverar em
sua posi9ilo e preserva-la;

c) Resposta ou Replica - 0 fato de reagir ao ataque atraves de wn
contra-ataque;

d) Esquiva - 0 fato de esquivar-se ao ataque. de tentar escapar-se.
livrar-se do golpe. fugir ao debate;

e) Movimento Contra - 0 fato de dirigir-se ao outro nwn
movimento de atralYio que pode traduzir-se por urn choque ou
simples aproximac;ilo.

2. Outras figuras textuais aplicadas a urna replica ou parte da
replica.

Entre elas hit duas que se destacam, tanto pela importAncia
dramatUrgica quanto por sua freqtl&lcia:

a) Narrativa - fatos passados silo trazidos em cena;

b) AdvocalYio - durante urna situalYio de conflito. a argument89ilo
em favor de urn ponto de vista, de wna tese, de wna posilYio.

As seguintes t&o aplic89ilo menos generalizada:

a) Profissilo de fe - fora de qualquer situalYio conflituosa, apresenta
uma crenc;a, urna conviclYi~;

b) AnUncio - a coisa anunciada pode sec wna decisilo ou wna in
tenlYio; 0 a01incio esta diretamente ligado ou ao presente ou ao
futuro;

c) Citac;ilo - inclusilo. numa replica, de assunto trazido novamente
Ii cena de forma oral ou escrita;

d) So1il6quio - uma pe,rsonagem se interroga ou fala a si mesma.
esteja ela 56 ou na presenc;a de Outras personagens. ou ate em si
tuac;ilo de aparente diaIogo;

e) PUblica - a palavra rompe com a fi~ teatra1 quando a pe,rso
nagem fala aplateia;
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1) Discurso composto - replica onde se combinam indissociavel
mente uma pluralidade de figtmlS textuais, entre as fundamen
tais e as outras.

3. Figures textuais aplicadas a um conjunto de replicas:

a) Duclo - grupo de replicas tendo par dominantes ataquelde-
fesalrespostalesquiva;

b) Duo - grupo de replicas com a dominante movimento contra;

c) Interrogat6rio - sucessio de perguntas e respostas;

d) Coro - personagens falando em conjunto. mas tambem toda
sucessio de replicas onde a individualidade das personagens
cede lugar a um efeito coral.

4. Figuras textuais relacionais aplicadas a uma replica em relaQio a
materia textual precedente:

a) Encaixe - ocorre pela maneira atraves da qual a replica se liga a
anterior, isto e, se elas se encaixam ou nio. Ha encaixes perfei
tos ou imperfeitos, cerrados ou frouxos, como tambem pode
haver um nlo-encaixe. 0 encaixe pe:rfeito ocorre quando os con
teUdos semAnticos da replica remetem a todos da precedente. 0
encaixe cerrado ocorre nio apenas pelo conte6do semAntico mas
ainda pelo agenciamento formal (repeti~io de palavras, organi
ZllI1io das frases, efeito rltmico) ajustado estreitamente areplica
precedente. Nio-encaixe equando a replica sucede aprecedente
sem relaylo de forma ou de sentido. Por fw, um encaixe pode
nio ser imediato mas sobrevir com atraso quando entre as repli
cas correspondentes existir um tecido textual intermedi8rio;

b) Reflexo ou Eco - e0 efeito produzido pela repercussio existente
no interior de uma replica de um elemento textual passado,
proximo ou distante. podendo 0 contetido semAntico ser 00
mogoo.eo ou heterogoo.eo;

c) RepetiQio-variayllo - ea reitera9Ao de um elemento textual pas
sado, mas com uma diferen~a que pode estar na forma. no sen
tido, ou em ambos;

d) Fulgor - existe fulgor desde que uma replica, ou parte dela. pro
duza uma forte surpresa em rel89lo ao que se pode esperar da
materia textual precedente, e ainda quando a surpresa. no mo
mento em que se produz, transmuta-se em evi<iencia.
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v -Eho. Dr....at6rpeoa

Completa-se a analise do fragmento marcando-se qual a posi91o
que 0 texto ocupa em cada urn dos quinze eixos defmidos abaixo, ou
naqueles que melhor P8fC981ll defmir a obra, segundo seu modo de nm
cionamento. 0 quadro de eixos tern dupla utili<lade: (a) pennite fazer a
sintese dos resultados obtidos na analise; (b) eurn instrumento compara
tivo que permite mensurar as converg!ncias e distanciamentos de uma
obra em rel8910 a tantas outras e, assim, pontuar sua si~o no universo
das obras dramaticas.

1. Estatuto da palavra: a palavra e8910 - ou no outro pOlo - ela e
instrumento de a9l0.

2. Caracteristica da 8910 de conjunto: ela e unit8ria e centrada; h8
urn problema a ser resolvido, urn enigma exigindo 801uc;1o, urn n6 a ser
desfeito, urna intriga a esclarecer. urn contlito buscando saida - ou no 00

tro pOlo - a 89io de conjunto eplurivoca e acentrada

3. Dinimica da 8910 de conjunto: a 8910 de conjunto progride poe
encadeamento de causas e efeitos poe meio de urn sistema cujos elemen
tos sio constituidos pelas a¢es nos nfveis intermedi8rio e molecular. 0
movimento da~ obedece a urn princfpio de necessidade. Neste caso
tem lugar uma wJ>e9a-aut6matoW (ver parte ill, n9 7) - ou no outro pOlo - a
8910 de conjunto progride por lastreamento aleat6rio. por justaposi9io
contingente de micro-a~descontinuas. Tem lugar a wJ>e9a-paisagem.".

4. Situ89lo: 0 interesse da situa9lo de partida (da J>e98, da cena, do
fragmento) eforte - ou no outro pOlo - 0 interesse efraco.

5. Informa~, Acontecimentos: 0 texto comporta uma forte den
sidade de inform8QOes elou acontecimentos - ou no outro polo - a densi
dade efraea.

6. FUIl9io dos temas: eles sIo os m6veis da a9iO, formando urna
rede que participa do sistema gerador de tensio na~; sua fun9l0 e es
sencial - ou no outro pOlo - sua fun9l0 e apenas acess6ria, amparando,
contomando a intriga.

7. Estatuto das ideias: elas sio motrizes, constituindo-se em ele
mento propulsor da 89io cujo ftmdamento encontra-se DB oposi9io de
ideias - ou no outro pOlo - seu estatuto se assemelha aquele dos temas.
transfonnando-se em elementos da paisagem, quando nlo ausentes.
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8. Personagens: sAo marcantes, hem caracterizadas. lICIldo interes- .
santes por si mesmas e em si mesmas - ou no outro p610 - 0 espa~ inter
personagens e mais importante e provoca maiar interesse que as
personagens tomadas individualmente.

9. Estatuto do espectador: existe vantagem do espectador soble as
personagens que sahem menos que aquele sobre sua propria situa~o, 80

ble 0 que as espera - ou no Outro pOlo - existe igualdade de estatuto entre
espectador e personagens.

10. Estatuto do presente: eo ponto de jun~o entre passado e futuro
que formam um tempo continuo ao qual 0 presente se integra - ou no 00

tro pOlo - 0 presente ea imica realidade, mantendo uma vaga reIatrlo com
elementos do passado e do futuro; a ~Io de conjunto e uma suoessIo de
instantes descontinuos que vio se acumulando de maneira incerta. contin
gente.

11. Equivoco, Cilada: a pre9C9& de equfvoco, 'malentendido,
q1liproqu6 ou entlo da annadillia e 0 ponto de maior interesse da a~ de
conjunto que funciona sob 0 signa do suspense - ou no outro p610 - nern.
ciladas nem equfvocos, senito a myel micro-textual.

12. Surpresa: ela resulta de uma espera que se acumula, surgindo
&qUi e ali, provocando assim 0 esvaziamento das previsCies; a surpresa ern.
perspectiva engendra a tensAo dramatica - 00 no outro p610 - ela nOO
cessa de ocorrer no myel molecular do texto, renovando 0 estado de ten
sAo a eada momento e amedida em que se sucedem as palavras-a9Oes.

Nota: Ha certol ca08 em que a lurprela Ie Dumtrata em penpeetiva
e anfvel molecular ao me.mo tempo.

13. Deficit: partindo do principio de que todo texto draulIltico tem
por base algo a ser preenehido, 0 deficit e identificado e exposto, en
quanto elemento da fabula - ou no outro p6Io - ele se propaga a mvel mo
lecular.

14. Ritmo: 0 ritmo eessencial no poder de a~o da palavra - ou no
outro p610 - ele e acess6rio ou ausente.

15. Fi~io teatral: existe urna fi~io teatral completa; a perso
nagem tem identidade propria, nio deixando d6vidas sabre sua presen~

em cena enquanto tal, seja ern. rela~o a outras personagens, ao ator que a
Jeptesenta, ao autor ou 80 espectador, existe ilusio teatral, mesmo no inte
rior daconv~ teatral - OU no outro p6lo - hA atenua~o ou ate mesmo
aboli~ode urna linha divis6ria entre 0 imaginario e 0 real, entre a hist6ria
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- representada e a represent89lo. entre a personagem e 0 atorIautcr'/espec
ta@r. entre 0 Iugar cia 89110 e a cena; hA interftrincia.in~.
mistura dos pIanos onde a palavra se pronuncia; a fi09lO tea1ral tem um
buraco. ou sci.. 0 drama desaparece para ceder Iugar ao espet6culo de
uma subjetividade (a do autor). ou a celebra9lo de uma cerim6nia de
adeus. seja ao teatro. ao sentioo. ou a toda identidade possivel.

~w~~~e_a~~.p~.~"_.--n~

IIIZ, como 0 aparte • uma peno-.m que Ie diJtIe _ publi
co, provoeado uma IUlpe..... momeadaea cia IIado tatnI
que leU retomada em .epidL

Antes de passar ap8gina oontendo 0 quadro dos eixos dramattJrgi
cos(ou de conjunturas). duas observ89&s devem sec feiw:

1. Em certos casos. urn texto podera se situar proximo 80S dois
p6Ios. ligando-se a urn e mesmo a varios eixos.

2. A linha ondulante pontilbada separa os dois p6Ios de eixos. Um
texto tendeni a se posicionar com maioc freqOancia nos p6Ios acima ou
naqueles abaixo da linha ondulante. Entretanto. um texto reagrupando to
das asposi~ de ape:nas urn dos p6Ios constituiri. urn caso limite.
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Notas

1 - GODMANN Lucien. "Micro-structures dans Ies vingt-cinq pren¥res
repliques de 'Les Negres' de Jean Genef' - in: Sociologle de I. L1t
terature - recherches r6centes et discussions, 2e. edition.
Bruxelles: Ed. de l'Universite de Bruxelles, 1973, pp.35-52.

2 - VINAVER Michel, tem as seguintes obras pUblicadas:

Th6Aatre complet (2 vols. >, Aetas Sud/L'Aire;Ecrits sur Ie th6Atre,
L'Are; Le Compte rendu d'Avlgnon, Aetes Sud; Lataume (roman),
GaJlimard; L'ObJecteur (roman), Gallimard; Les Histoires de
Rosalie, Castor-Poche; L'Emlsslon de t616vlslon, Aetes Sud; Le
Demles sursaut, Aetes Sud.
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