
PASCAL ATRAVESSADO POR UM OLHAR OBLIQUO

- 0 JEITO MACHADIANO DE LER UM CLAsSIC01

roi definida e ferinamente ironizada por Pascal nas Provinciais, particu-
larmente na Carta XIII. 0 ensaio de Silviano tornou-se texto de referen-
c.;iana abundante crftica machadiana do nos so tempo, nao so pOl'causa
da originalidade do achado mas tambem por privilegiar, em seu estudo, a
c1abora9ao ficcional do texto machadiano, fugindo assim do que Benedi-
to Nunes chama de "hermeneutica equivocada, senao capciosa que
lu]tiliza a obra ficcional para ilustrar ou documental' a filosofia do autor
real, equivocando-se 0 interprete quanto ao sujeito do pensamento bus-
cado e enganando-se quanto ao objeto ao tratar a fic9ao como vefculo de
ideias" (NUNES, obra citada: p. idem).

Meu foco de interesse, neste trabalho, nao se dirige para a filoso-
ria de Pascal; nem vai na dire9ao das fontes a maneira de Eugenio Go-
mes, por exemplo, quando estuda a influencia da literatura inglesa do
XVIII na fic9ao de Machado. Tampouco preocupa-me reunir "[m]ateriais
para uma genealogia do olhar machadiano" como sugere Alfredo Bosi
no ultimo capitulo do seu ultimo livro (BOSI, 1999: pp. 165-225). Fa90
caminho inverso. Em lugar de pretender remontar a fontes ou esb09ar
arvores genealogicas, parto do resultado, das marc as impressas em suas
fic90es, vestigios visiveis das leituras do romancista. A partir das pega-
das de Pascal deixadas nos textos de Machado, presumo poder inferir a
maneira de Machado leI' Pascal, isto e, penso poder descrever como 0
tcxto machadiano recepciona 0 texto pascaliano. Em vez de procurar
motiva90es, busco, nos efeitos do dialogo intertextual, os resultados da
intera9ao de dois discursos que, nao obstante as diferen9as de texto e
'ontexto, quando postos em contato, revelam afinidades profundas. Na
kitura sincronizada de Pascal e Machado, nao fixo as posi90es dos dois
ilutores; deixo-os frente a frente. E ora Pascal serve de fundo iluminando
a leitura do texto machadiano, ora Machado, como fundo de contraste,
ilumina a leitura do texto pascaliano.

Nesta comunica9ao, yOU circunscrever-me a dois pontos. Primei-
ro, centrarei minha exposi9ao em algumas passagens em que Machado
faz referencias explfcitas a Pascal. Em seguida, dirigirei a aten9ao para
conexoes latentes, elos nao explicitados a superffcie do texto. Tomo como
corpos distintos dessas duas aproxima90es respectivamente Memorias
!)(5.1'lumasde Bras Cubas e Dom Casmurro. 0 contraste e facil de cons-
lalar: nas Memorias saD muitas as cita90es, referencias e alusoes a tex-
los de Pascal; em Dom Casmurro nada ha de explfcito que se refira ao

o dialogo intertextual de Pascal com Machado nao e tema novo.
Desde cedo a crftica machadiana apontou com propriedade para a rele-
vancia dessa interlocu9ao, embora poucos estudos se tenham efetiva-
mente dedicado a sua analise. Em Afilosofia de Machado de Assis (1959),
Afranio Coutinho, ocupando-se largamente das fontes e fatores da for-
ma9ao filosOfica de Machado, dedica, no subtftulo, "A sombra de Pascal",
aten9ao maior a heran9a herdada do c1assicismo frances pelo nosso ro-
mancista, em especial atraves do autor de Pensees e Les Provinciales, a
respeito de quem afirma: "de todas as influencias que Machado recebeu,
esta foi a que marcou mais profundamente 0 seu espfrito" (COUTINHO,
obra citada: pp.62-63). Enveredando pela exposi9ao das concep90es
jansenistas e pascalianas a respeito do homem e do mundo, Afranio sali-
enta os ingredientes de pessimismo, ceticismo, inquietude espiritual e
rigorismo moral que formam 0 fundo das PerlSeeS, conc1uindo que "vem
daf 0 pessimismo de Machado, a sua interpreta9ao amarga da vida, a sua
descren9a no homem", e categorico, deduz: "0 homem de Machado e 0
homem de Pascal" (COUTINHO, obra citada: p. 90). Benedito Nunes,
mais cauteloso, ao inves de falar de fi losofia em Machado, prefere con-
siderar 0 modo de pensamento proprio da fic9ao, "capaz de absorver
filosofias e de recondiciona-Ias a uma inten9ao diferente da que possuem
nos discursos de origem" (NUNES, 1993: p. 131). Cabe a Silviano San-
tiago 0 merito de reparar uma falha da nossa crftica que, atenta as ideias
provenientes dos Pensamentos de Pascal, descurou 0 exame da interfe-
rencia das Provinciais na elabora9ao dos textos machadianos. Em "Re-
torica da verossimilhan9a", Silviano identifica, no discurso assumido
pelo narrador de Dom Casmurro, expedientes de um casuista empenha-
do na inocenta9ao de si mesmo e na inculpa9ao da outra parte, no caso,
de Capitu, a quem acusa de infidelidade conjugal (SANTIAGO, 1978:
pp. 29-48). A pe9a retorica produzida pelo advogado Bento Santiago,
desenvolvendo-se coerentemente dentro do princfpio da verossimilhan-
9a, seria pautada pel a doutrina casufstica da 0P9ao provavel conforme

I _ Este texto foi originariamente apresentado no III Seminario Internaciollal de
Historia da Literatura. Porto Alegre, RS, PUC-RS, 06/1 0/99.



nome ou remeta a passagens das obras do autor dos Pensamentos e das
Provinciais.

Comecemos pel a metafora da errata pensante, referida no capitu-
lo XXVII de Bras Cubas, pois ela me parece bem reveladora da inter-
ven~ao que 0 narrador machadiano opera no texto pascaliano. Diz Bras
Cubas:

Deixa la dizer Pascal que 0 homem e um cani~o pensante. Nao; e
uma errata pensante, isso sim. Cada esta~ao da vida e uma edi~ao que
corrige a anterior, e que sera corrigida tambem ate a edi~ao definitiva,
que 0 editor da de gra~a aos vermes. (ASSIS, 1960: p. 161)

No capitulo XXXVIII (quarta edi~ao), 0 narrador volta ao mesmo
t6pico:

Lembra-vos ainda a minha teoria das edi~6es huinanas? Pois sabei
que, naquele tempo, estava eu na quarta edi~ao, revista e emendada,
mas ainda in~ada de descuidos e barbarismos; defeito que, alias, achava
alguma compensa~ao no tipo, que era elegante, e na encaclerna~ao, que
era luxuosa. (ASSIS, obra citada: p. 171)

Primeira observa~ao: Bras Cubas nao cita textualmente, antes
emenda, corrige e, possivelmente, desarticula pela base 0 texto pascaliano.
o dualismo de miseria e grandeza, de fragilidade e resistencia, de
imanencia e transcendencia que, na concep~ao de Pascal, define a essen-
cia da natureza humana, expressa na metafora canifr'opensante, desapa-
rece na imagem errata pensante. A nova metafora refor~a a situa~ao
precaria, transit6ria e perecfvel do homem, enfatizando imperfei~oes,
erros e defeitos, mais a obriga~ao de corrigi-los - tarefa que se afigura
absurda, pois sem fim e sem finalidade, ja que a versao definitiva e dada
de gra~a aos vermes. Vermes saD leitores que se ocupam sem repouso do
offcio de roer 0 rofdo conforme se Ie no capitulo XVII ("Os vermes") de
Dom Casmurro. Bras Cubas, a semelhanya dos vermes, r6i 0 texto que
Ie, rasurando a dimensao de grandeza transcendente a que acena 0 texto
de Pascal e conferindo relevo ao carater perecfvel, inscrito na imanencia
da escrita. A segunda cita~ao, insistindo nas emendas sem termo das
ediyoes/estayoes/fases da vida, refor~a a ideia da mutabilidade do texto
que, espelho da vida, e permanentemente alterado, nunca permanecendo
o mesmo. Sendo, porem, a l6gica da ficyao diversa da filosofia, pode 0

narrador voltar atras, e, roendo 0 roido, recuperar 0 que antes tinha
rasurado, sem quebrar, com isso, a coerencia ficcional do discurso. E

efetivamente 0 que faz Bras Cubas no capitulo XCVIII, quando, seduzi-
do pelos encantos de Nha-lol6 e sentindo-se tornado de uma sensayao
dupla e indefinivel, recupera a dualidade que a errata pensante elidira,
nao, porem, sem emenda-Ia do jeito que Ihe apraz. Eis a emenda: "Ela [a
sensayao dupla] exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, l'ange et
Lahete, com a diferenya que 0 jansenista nao admitia a simultaneidade
das duas naturezas, ao passo que elas ai estavam bemjuntinhas -L 'ange,
que dizia algumas coisas do ceu, - e Lahete, que ..." (ASSIS, obra citada:
p. 247). Se compararmos esta versao com 0 fragmento XIII (artigo X,
Parte I dos Pensamentos, PASCAL, 1866), veremos que Bras Cubas
tresleu Pascal cujo texto diz: L'homme n 'est ni ange, ni bete, et LemaLheur
veut que qui veut faire l' ange fait La bere. Ao contrario do que diz 0

narrador machadiano, 0 pensamento pascaliano afirma a dualidade
irredutivel e, portanto, simultanea do homem, como "alguem capaz de
pouco e de muito, de tudo e de nada. Nem anjo nem besta: homem ape-
nas" (PASCAL, 1953: p.1l1). Composto de duas naturezas distintas:
materia e espirito, razao e instinto, alma e corpo unidos (bemjuntinhos
na linguagem de Bras Cubas), a dualidade forma "0 mais prodigioso
objeto da natureza e, pOl' isso, inacessfvel a plena compreensao huma-
na." (Parte I, art. VI). 0 fragmento XIII nao s6 reafirma esse ponto de
vista como Ihe confere expressao concreta. Portanto, nem s6 espfrito
(anjo), nem s6 corpo (besta), mas ambos ao mesmo tempo. Querer s6 0

anjo ou s6 a besta leva a perversao da natureza do homem. Bras Cubas
interpreta erroneamente Pascal, quando escreve que "0 jansenista nao
admitia a simultaneidade das duas naturezas" e se apropria indevidamente
do pens amen to do outro quando da como sua a percep~ao de que anjo e
animal af estavam bemjuntinhos. Claro, Bras Cubas nao e Machado, e
a leitura distorcida que 0 narrador faz de urn dos textos mais valorizados
pclo autor funciona ficcionalmente acentuando a arrogancia esnobe e
:lulo-suficiente de Bras Cubas, personagem cfnico e cabotino. Mas, ao
/ado da bravata sem modestia, insinua-se a ponta da ironia que abala a
confianya do lei tor a respeito da veracidade e seriedade do discurso do
II<lrrador.Assim, a "descontextualizayao escarninha" (SCHWARZ, 1999:
p. 106) que permite atribuir a urn texto 0 que ele nao diz ou negar 0 que
('Ie afirma e seria desonesto num discurso serio, aqui serve para dar cor-
po ao pensamento ficcional. Vejamos 0 que acontece quando esse mesmo
discurso parodia 0 filos6fico. E ler 0 capitulo CXLII onde 0 personagem
lIi\1'radorcede a palavra a urn personagem narrado. Acompanhemos 0

1 :lciocfnio de Quincas Borba:



Pascal e urn dos meus avos espirituais; e, conquanto a minha filoso-
fia valha mais que a dele, nao posso negar que era urn grande homem.
Ora, que diz ele nestas paginas? [...J Diz que 0 homem tern "uma gran-
de vantagem sobre 0 resto do universo: sabe que mone, ao passo que 0

universo ignora-o absolutamente." Yes? Logo, 0 homem que disputa 0

osso a urn cao tern sobre este a grande vantagem de saber que tern fome;
e e isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. "Sabe que mOITe" e
uma expressao profunda; creio todavia que e mais profunda a rninha
expressao: sabe que tern fome. POl'quanto, 0 fato da morte lirnita, por
assirn dizer, 0 entendirnento humano; a consciencia da extinr;ao dura
urn breve instante e acaba para nunca rnais, ao passo que a fome tern a
vantagem de voltar, de prolongar 0 estado consciente. Parece-me (se
nao vai nisso alguma imodestia), que a formula de Pascal e inferior a
minha, sem todavia deixar de ser um grande pensarnento, e Pascal urn
grande homem. (ASSIS, obra citada: p. 289)

humanitismo, positivismo, evolucionismo, historicismo etc. Corroendo
a ambi<;ao sistematizadora, obliquamente eleva Pascal cujo estilo frag-
mentario e linguagem aforismatica contornam e abalam 0 maci<;o dos
sistemas fechados. A observa<;ao de Benedito Nunes que afirma ser 0 de
Machado "um pensamento que ri da filosofia" (NUNES, obra citada:
132), pode-se, com propriedade, retrucar com Pascal: Se moquer de La
phiLosophie c' est vraiment phiLosopher. Ha ainda a considerar a fun<;ao
ficcional da fala de Quincas Borba. Para isto, nao basta dizer que ela
define 0 carater e a posi<;ao do personagem no tabuleiro da narrativa.
Convem ainda situa-Ia na dinamica do discurso romanesco. A seriedade
presun<;osade Quincas Barba contrasta com a volubilidade inconsequente
de Bras Cubas. Este, praticando a "descontextualiza<;ao
escarninha"(Gledson), zomba da filosofia. Aquele, mediante a
descontextualiza<;ao caricata, faz da gravidade pretensiosa uma contra-
fa<;aodo pensamento filos6fico. Tanto nan'adar quanto personagem nar-
rado, porem, no fundo se encontram na mesma fun<;aoao ironizar posturas
graves que se autoconferem importancia desmedida. Pode-se ainda acres-
centar que, ao lado da parodia do discurso filos6fico, Quincas Borba faz
a caricatura do polemista que, tendo ideias curtas, vale-se de um arsenal
de recursos retoricos com 0 fim de amplifica-Ias. Ve-se ali a teoria do
medalhao em pleno funcionamento. Quando 0 nome de Pascal entra em
cena, ja nao e Pascal que fala mas um lei tor que 0 interpreta a seu jeito e
um orador que 0 declama enfaticamente. E assim que na letra de Bras
Cubas, toda vez que Pascal e citado, este sofre truncamentos, distor<;6es,
desvirtuamentos.2 Isso em flagrante desrespeito ao espfrito pascaliano,
que diz na decima primeira carta das Provinciais "nada detestar mais do
que ferir mesmo de longe a verdade [...] e que sempre cuidou muito de
nao alterar nem deturpar de modo algum 0 sentido de um
trecho."(PASCAL,obra citada: 179)

o dialogo Machado/Pascal, no entanto, prossegue em nfveis mais
entranhados nas dobras do texto. E talvez seja nas urdiduras da fabula<;ao
c nas entrelinhas do discurso que a recep<;ao atue de modo mais persis-
tente e consistente. Se esta hipotese e valida, narrativa e estilo realizari-
am de maneira enviesada e com mais eficacia a interlocu<;ao que
referencias e alus6es inscritas no registro da galhofa apenas indiciam e

INeste ponto, dou urn passo adiante frente a Rairnundo Magalhaes Junior, que, subli-
nhando truncarnentos e ernendas, conclui que Machado deturpava os textos citados,
"mas sem fugir ao sentido, sern introduzir-lhes ideia nova e estranha." Cf. "0
dClurpadorde cita90es" In: MAGALHAES Jr., 1955: pp.225-235.

Caricatura de filosofo, Quincas Borba parodia 0 discurso filosofi-
co de maneira caricata. Francamente polemica, a fala do personagem,
alem de desarticular 0 pensamento de Pascal, isolando um segmento da
ideia que tinha um sentido na proposi<;ao original (no discurso pascaliano
a superioridade do homem sobre 0 universo decorre da consciencia, do
ato de pensar; pois e "[0] pensamento [que] faz a grandeza do homem".
Quincas Borba desloca 0 acento do sujeito para 0 complemento, da cons-
ciencia pensante para 0 conteudo ou objeto pensado. Mais do que isso, a
pseudologica desse raciocfnio reduz 0 alcance da reflexao. Em Pascal, a
consciencia da morte tem dimensao metaffsica, ao passo que em Quincas
Borba nao passa de uma figura retorica. A vaidade pretensiosa deslum-
bra 0 espfrito de quem quer convencer os outros a respeito de sua propria
importancia. Manipulando recursos da arte de persuadir, Quincas Borba
sofisma: ele confunde consciencia da morte com 0 fato da morte e cons-
ciencia da fome com sensa<;ao de fome. Se e verdade que a morte extin-
gue a consciencia enquanto que a fome nao extingue a fonte do
pensamento, a consciencia da morte acompanha toda a existencia do
homem e 0 faz refletir, pensar filosoficamente. A parte a amplifica<;ao
retorica e a arrogancia cabotina que perverte 0 pensamento, persiste 0

elogio de Machado a Pascal, po is so a mente embriagada de si e estufada
de eloquencia ousa, de maneira va, colocar-se egoisticamente acima do
grande mestre. Por outro lado, antecipando-se a alegoria do humanitismo,
que Quincas Borba desenvolvera no romance seguinte, Machado se ri do
pensamento organizado em sistema, qualquer que seja 0 seu rotulo:



distorcem. Convem, pOl' isso, estudar nao s6 a heran~a filos6fica dos
Pensamentos que repercutem no texto ficcional, mas tambem a produ-
~ao de sentido decOlTente das a~6es das personagens, da intriga e articu-
la~6es discursivas. Acenando para essa dire~ao, seria Hcito supor que
Bras Cubas, 0 personagem, recheado de vangl6ria e instigado pOl'uma
concupiscencia insaciavel; entregue ao rufdo e aos divertimentos exteri-
ores que 0 distraem do tedio e vazio interiores, realizaria cabal mente em
si mesmo 0 aforismo pascaliano de que tudo e abominavel nos homens.
Egofsta ao ponto de sequel' compartilhar a pr6pria miseria com quem
quer que seja, Bras Cubas chega ao termino de seus dias sem 0 saldo de
uma linica a~ao merit6ria, sem 0 consolo de urn amigo, sem 0 carinho de
uma mulher. A crftica tradicional viu nesse conjunto de negativas a se-
nha de urn pessimismo niilista que seria a marca filos6fica do pensamen-
to de Machado de Assis. Mas, ao inves de identificar a negatividade do
narrador com 0 espfrito do autor, por que nao identificar, na instabilida-
de amorosa e na volubilidade espiritual do personagem, a marca da ca-
rencia, indfcio de uma grandeza perdida, pertinente a Bras Cubas e com
a qual Machado pouco ou nada tern a vel'. Parece ate que nao haveria
como nao escutar no ultimo capItulo do romance (Das negativas) - nessa
confissao de fracasso e reconhecimento da pr6pria miseria -, como nao
escutar precisamente ali 0 lamento implfcito de uma dimensao perdida?
Sem grande esfor~o seria posslvel ouvir agora 0 eco do fragmento III,
artigo IV, Parte I dos Pensamentos:

ora a direita e ora a esquerda, andando e parando, resmungando e urran-
do, gargalhando, amea~ando 0 ceu, escorregando e caindo. Esse estilo
que Paulo Sergio Rouanet, no ensaio - "A estetica da fragmenta~ao"
(ROUANET, 1995: pp. 59-82) - filia ao seiscentos barroco tern, embu-
tida nele, boa dose da maneira de escrever de Pascal. A escrita
machadiana, como a crftica vem apontando desde 0 tempo de Machado,
deriva para figuras de estilo aberrantes, em completo desacordo com as
praticas entao consagradas, destoante das vozes afinadas e afinado com
tendencias heterodoxas, quase hereticas diante das conven~6es, c6digos
e canones em yoga na epoca. Alheio a modismos, avesso a regras e a
normas escolasticas, 0 nos so romancista, como prop6e Gledson, sabia-
se herdeiro de uma tradiyao de muitos seculos, e, fato extraordinario,
tornou-se 0 continuador dessa tradi~ao (GLEDSON, 1998) - tradi~ao
que muito freqiientemente transgredia. Uma passagem de A tradi~iio chis-
sica de Highet nos ajuda a melhor perceber essa fidelidade rebelde de
Machado. Segundo Highet, 0 perfodo solto, com ora~6es breves, ligeiras
conex6es, alinhadas urn pouco ao acaso e de maneira assimetrica, bem
como 0 perfodo cortado que vai se formando ao correr irregular da escri-
ta, surge no seculo XVII como rea~ao contra 0 discurso grandiloqiiente e
aparatoso. E, prosseguindo, afirma que esse estilo solto ou cortado nao
roi s6 urn modo de acomodar palavras. Foi tambem urn modo de pensar.
Arrastava consigo implicac;6es morais e poHticas. Como 0 estilo
ciceroniano era 0 da Igreja, das universidades, dos jesultas, dos despa-
c.;hosdiplom<iticos e em geral da ortodoxia, aquela outra maneira, que
provinha de Seneca e Tacito, ficou associada a heterodoxia e a libertina-
'em. As brilhantes cartas de Pascal contra os jesuftas estavam modela-

das, em parte, sobre os discursos est6icos de Epicteto, em que 0

pensamento aparece desnudado. Dezessete seculos antes, Bruto, urn dis-
dpulo dos est6icos, ja havia proclamado contra Cfcero a simplicidade de
l'sli 10, e contra Cesar os direitos do cidadao (HIGHET, 1954: pp. 59-62).
I)' acordo com esse ponto de vista, pode-se dizer que a forma livre das
Mem6rias, na qual 0 narrador se prop6e realizar 0 estranho conlibio da
I'alhofa com a melancolia, desviando-o das modas do seu tempo, aproxi-
Ilia Machado dessa linhagem de classicos que vem desaguar na
Illodcrnidade. Visualizada na perspectiva dessa tradic;ao, a presen~a de
Pascal 110 texto machadiano assume relevancia maior.

o homem e tao grande, que sua grandeza transparece mesmo nisto
em que ele se reconhece miseravel. Uma arvore nao se reconhece mise-
ravel. 13verdade que e ser miseravel reconhecer-se miseravel; mas tam-
bem e grande reconhecer que se e miseravel. Assim todas essas miserias
provam a sua grandeza. Sao miserias de grande senhor, miserias de um
rei deposto. (Tradur;ao minha)

Por outro lade, e certo que, tanto quanto fez em rela~ao ao pensa-
mento, Machado tambem interage com 0 estilo de Pascal. Tra~os mais
visfveis percebem-se na fragmenta~ao do discurso, nas inserc;6es
aforismaticas, nas figura~6es concretas de conceitos abstratos, nas pro-
posi~6es sentenciosas etc. Nas Mem6rias p6stumas, 0 narrador faz ques-
tao de inscrever 0 seu diseurso no registro informal, dizendo que 0 estilo
que pratica e sem gravata e suspens6rios, e, no capltu 10LXXI, descreve-
o como solto e ziguezagueante, que se move como os ebrios, guinando
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Consideremos agora 0 dialogo de Dom Caslnurro3 com 0 texto
pascaliano. Diferentemente de Bras Cubas, que dialoga explfcita e
provocativamente com os Pensamentos, as memorias de Bento Santia-
go interagem mais e de maneira mais enviesada com a doutrina e a reto-
rica das Cartas Provinciais. Embora 0 nalTador nao cite a estas uma
unica vez, nao faltam pistas, como os nomes Sancha e Escobar, que
parecem aludir de maneira inequfvoca a Sanchez e Escobar, dois
renomados casufstas que Pascal cita freqiientemente nas Provincia is.
Mas 0 disfarce funciona bem e a linguagem da narrativa se afasta muito
do estilo das Cartas. Articulando 0 discurso de maneira dramc'itica, Ma-
chado arm a a a<;:aode modo progressivo e contfnuo, relegando
fragmentarismo e galhofa a segundo plano. No primeiro plano, figuram
agora cenas Ifricas e, no climax da crise, cenas de intensidade patetica.
Mas 0 tom apaixonado da defesa de urn ponto de vista questionavel, que
daria margem a controversias sem fim, e uma pista que indicia a polemi-
ca e, embutida nela, a retorica das Provinciais. Machado, que de habito
parecia nao apreciar a polemica, acercou-se dela em varios pontos desta
narrativa, sinalizando, atraves de questoes menores, 0 caminho em dire-
<;:aoa questao principal. A pista emerge nas posi<;:oesantagonicas, mani-
festadas na disputa entre Bentinho e Manduca no episodio da guerra da
Crimeia. Ba ainda a controversia medica entre alopatas e homeopatas,
repontando na retorica superlativa de Jose Dias, que, fanatico da
homeopatia, esgrime os termos da polemica: "a alopatia e 0 erro dos
seculos, [...J eo assassinato, e a mentira, e a ilusao". Hereticas e polemi-
cas sac tambem a alego ria do tenor Marcolini ( A vida e uma opera, IX)
e a reforrna dramatica proposta por Santiago no capftulo LXXII (Otelo).
Todos esses topicos podem ser lidos, ao mesmo tempo, como fndices e
como despistes em rela<;:aoa questao principal, que diz respeito a fortuna
e infortunio do personagem narrador. Colada ao tema nucleador do enre-
do e complicadora da tram a, surge a promessa de dona Gloria que inter-
poe uma ban'eira moral entre Bentinho e Capitu. A questao e como
resolver 0 problema, deixando livre 0 caminho para 0 amor dos dois
adolescentes e, ao mesmo tempo, desobrigando a consciencia da mae,
que deve permanecer sem culpa e sem macula, pois, na visao de Bentinho,
ela e uma alma santa. 0 compromisso de dona Gloria e tratado
casuisticamente pelo narrador que parece fazer reviver, nas paginas de

Dom Casmurro, aspectos da polemica do seculo XVII entre jesuftas e
jansenistas e que, ironizada por Pascal, ficou imortalizada nas Cartas
Provinciais. Tanto a complacencia jesuftica quanto 0 rigorismo moral
do jansenismo parecem aninhar-se no cora<;:aodo drama de D. Casmur-
roo 0 caso de D. Gloria ocupa muitas paginas e muitas cabe<;:as.Para
livrar Bentinho do seminario sem comprometer a fidelidade de D. Glo-
ria, arma-se a cena casufstica. 0 argumento do Pe. Cabral de que a
voca<;:aoe dom de Deus e, por isso, a promessa de dona Gloria nao pode
se sobrepor a vontade divina, caso Bentinho nao demonstre inclina<;:ao
para a vida religiosa, nao e levada em conta. Os devaneios de Bentinho
(solicitar a interven<;:ao do Imperador, pedir dispensa ao Papa) tern a
consistencia dos sonhos. A safda que acaba prevalecendo e oferecida
pelo suspeito Escobar cujo raciocfnio se inscre~e em cheio na logica do
casufsmo jesuftico ironizado nas Provinciais. Eo que se pode vel' nesta
fala com Bentinho:

_ Sua mae fez promessa a Deus de lhe dar UI1l sacerdote, nao 6?
Pois bern, de-lhe um sacerdote que, nao seja voce. Ela pode muito bem
tomar a si algum menino orfao, faze-lo ordenar a sua custa, esta dado
um padre, sem que voce ... (Cap. XCVI, 294)

Surge assim, casuisticamente, 0 cordeiro para 0 holocausto que
substituira Isaac, isto e, Bentinho, no altar do sacriffcio. Paralelamente a
promessa da mae, mas em contraponto a seriedade do obstaculo que essa
levantava, correm as promessas inconseqiientes de Bentinho que as
descumpre com a mesma leviandade com que as formula e sem experi-
mentar remorsos de verdade. Equiparando juramentos e promessas a
contratos financeiros, Santiago interpreta a seu modo a doutrina casufstica
da reta inten<;:ao,ou melhor, da capciosa inten<;:aodirigida. Ou<;:amos
Dom Casmurro: " .. Jeova, posto que divino, ou por isso mesmo, e urn
Rothschild muito mais humano, e nao faz moratorias, perdoa as dfvidas
integralmente" (Cap. LXIX); " ... a igreja estabeleceu no confessionario
\1mcartorio seguro (ibidem)"; "Purgatorio e uma casa de penhores, que
t:mpresta sobre todas as virtudes, ajuro alto e prazo curto." (Cap. CXIV)
" ... pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mae, e eu
Ihe rezaria dous mil padre-nossos. [...J Eram mais dous mil, onde iam os
i1ntigos? Nao paguei uns nem outros, mas, saindo de almas cfll1didas e
vcrcladeiras, tais promessas sac como a moeda fiduciaria - ainda que 0

dcvedor as nao pague, valem a soma que dizem." (Cap. LXVI). E, na30 autor nao indicou qual das edic;6es de D. Casmurro foi uti]izada para as citac;6es
de seu texto (NE).
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esperanc;a de que a ideia de que 0 amor de Capitu, que tomava Bentinho
incompatfvel com 0 seminario, invadisse 0 coraC;aode dona Gloria, Ben-
to romperia 0 contrato sem sentimento de culpa, declara candidamente:

Sera que a astuciajesuftica nao encontraria uma brecha para absolver 0
casal? 0 casufsta Sanchez diz, na XIX carta, que

Era como se, tendo confiado a alguem a importancia de uma dfvida
para leva-la ao credoI', 0 portador guardasse 0 dinheiro consigo e nao
levasse nada. Na vida comum, 0 ate de terceiro nao desobriga 0 contra-
tante; mas a vantagem de contratar com 0 ceu e que inten<;ao vale di-
nheiro. (Cap. LXXX)

Se pode jural' tel' feito uma coisa, embora nao se a tivesse efetiva-
mente feito, subentendendo que nao se a fez em determinado dia, ou
antes de tel' nascido ou subentendendo qualquer outra circunstancia se-
melhante sem que as palavras usadas tenham qualquer sentido que a
possam denunciar. E isto e bastante comodo em muitas situa<;6es, e e
sempre muito justo quando necessario ou util a saude, a honra, ou ao
bem. (PASCAL, obra citada: idem)

Na esteira de tais e tantas restric;oes mentais, e lfcito supor que se
pode prometer e jurar qualquer coisa sem se obrigar a nada. Desde cedo,
esperta e atenta a astucias e artimanhas das formulas consagradas, Capitu,
110capftulo XLVIII (Juramento do poc;o), elabora, com fina intuic;ao fe-
minina, uma formula de juramento presumivelmente a prova de restri-
c;oesmentais. 0 juramento de Bentinho e bem convencional:

- [...] Juro, Capitu, juro pOl'Deus Nosso Senhor que so me casarei
com voce. Basta isto?

- Deveria bastar, disse eJa; eu nao me atrevo a pedir mais. Sim,
voce jura ... Mas juremos par outro modo; juremos que nos haveremos
de casar um com outro, haja 0 que houver.

Aqui, no centro da trama de Dom Casmurro, e 0 ponto em que 0
pensamento ficcional de Machado emparelha com a retorica e a doutrina
jesufticas, ironizadas nas Provinciais. Citando 0 casufsta Sanchez diz
Pascal na carta IX: "a intenC;ao e que regula a qualidade da ac;ao,".E,
separando a moral profana da moral teologica, na setima carta, 0 padre
jesufta prefigura tangencialmente a fala de Bentinho: "Os jufzes, que nao
penetram nas consciencias, so julgam pelo exterior da aC;ao,ao passo
que nos olhamos principalmente a intenc;ao" (PASCAL, sid: p. 146). Na
esteira desse ponto de vista, manter ou nao manter urn juramento, faltar
ou nao faltar a urn compromisso sac questoes que so podem ser julgadas
moralmente de acordo com a intenc;ao implfcita em sua formulac;ao ou
transgressao, isto e, seu valor e todo subjetivo. Diz 0 casufsta Escobar
na XIX carta:

As promessas nao obrigam , quando quem as formula, ao formula-
las, nao tem a inten<;ao de se obrigar a cumpri-Ias. Ora, nao ocone
nunca qu.e aIguem tenha tal inten<;ao a menos que confirme as promes-
sas com Juramento ou contrato. De sorte que dizer simplesmente: farei
isto ou aquilo, significa que isto ou aquilo sera feito se nao mudar a
vontade de quem promete: pois ninguem quer, prometendo, abrir mao
da propria liberdade. (PASCAL, obra citada: p. 145)

E, sem tais ressalvas, quem se salvaria no universo moral de Dom
C~smurro? Pois, de uma maneira ou de outra, todos faltam ao compro-
mlSSOe sac objetivamente infieis. D. Gloria nao cumpre a promessa de
consagrar 0 filho ao sacerdocio. Capitu e Bento traem a memoria da
adolescencia esquecendo 0 pregao das cocadas que tinham jurado nunca
esquecer. Jose Dias agonizante renega a sua fe na homeopatia reduzindo
suas convicc;oes do passado a "ideias da mocidade, que 0 tempo levou"
(Cap.CXLIII). E a infidelidade ao amor prometido, jurado, confirmado
e sacramentado pelo contrato de casamentel' entre Capitu e Bentinho?

A formula "so casarei com voce" do juramento de Bentinho, mes-
Illa solenizada com a invocaC;aodo nome de Deus, apresenta, no macic;o
de sua formulac;ao, lacunas onde podem se aninhar intenc;oes implfcitas,
cilpazes de tornar 0 juramento invalido ou inocuo. Encarada pela optica
jesuftica das ProvinciaLs, a declarac;ao de Bentinho aceita intercalar nela
l'Ol1jecturas ou hipoteses tais como: se eu de fato casar, se 0 amor/paixao
llilOse extinguir, se nao surgir impedimento grave ou outro motivo qual-
qller etc. A formula de Capitu "casaremos urn com outro, haja 0 que
II()lIver",procura vedar brechas por onde se insinuassem restric;oes men-
lais. Com 0 adendo "haja 0 que houver", Capitu tenta tomar 0 enunciado
do juramento impermeavel a inserc;oes diluidoras do compromisso. Pas-
sagens como esta fortalecem a hipotese de que a grande controversia de
1),1/1/ Casmurro e a que se trava entre duas concepc;oes de obrigac;ao
IIHlral:uma, de carater frouxo que se acomoda a concessoes casufsticas;
\lIllra mais dura, ancorada em princfpios solidos, que pode assumir rigor
pilisenista. 0 paradoxal e que as duas podem estar juntas, reunidas no
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mesmo personagem. Bento Santiago que, de urn lado e Uionegligente no
cumprimento quanta leviano na formula<;:aodas pr6prias promessas e,
de outro lado, e muito exigente e rigoroso no julgamento dos outros,
parece combinar tra<;:osde personagem ambivalente. 0 Santiago jansenista
manifesta-se em jufzos como este: "Faltar ao compromisso e sempre
infidelidade". Atitude que se confirma na maneira como julga, condena e
repudia a esposa. Ao contnirio do que diz 0 padre das Provinciais, se-
gundo 0 qual 0 juiz da consciencia nao avalia por sinais exteriores, San-
tiago julga e condena Capitu louvado apenas em sinais exteriores, indfcios
que so incriminam quando vistos com olhos mundanos e cegos de pai-
xao. Bento Santiago, moralmente enrijecido na sua ret6rica de advogado
de acusa<;:ao,nao concede a Capitu sequer 0 beneffcio da duvida. Mas e
benevolo e complacente em rela<;:aoa si mesmo, pois nao sente nenhum
remorso derivado da dureza implacavel com que trata mulher e filho. A
sua maneira, parece assim incorporar as duas eticas que alimentam a
polemica das Provinciais. Tragado pel a voragem do ciume, mais violen-
ta que a ressaca da praia que levou Escobar e mais trai<;:oeiraque os
olhos da cigana oblfqua e dissimulada, ele escorrega no declive do abisc
mo pOl' ele mesmo cavado e cujas beiradas come<;:araa escarafunchar
desde cedo. Os seus primeiros sinais ja se manifestam no capItulo LXII
(Uma ponta de Iago), podendo vislumbrar-se af uma antecipa<;:aoda ca-
tastrofe que tragicamente se consumara a partir do capftulo CXXI (A
catastrofe). Parece ser esta a unica vez em que Machado reelaborou a
imagem pascali ana do abismo em clave dramatica seria. Na visao do
alienista Simao Bacamarte, 0 abismo interpretado como sintoma de lou-
cura fica no registro jocoso. Para 0 narrador de "0 lapso", 0 abismo
transmutava-se em buraco patologico na memoria, que era preciso sa-
nar. Nas duas situa<;:6esnarrativas dos contos, prevalece a ironia. la, em
Dom Casmurro, abate-se arrasador 0 pathos de acento tragi co, para 0

qual nao ha humor ou ironia que possa fornecer remedio ou alfvio. Prisi-
oneiro da paixao que 0 destroi, Bento torna-se implacavel, duro e cruel.
Na solidao monacal em que se emparedou em sua velhice casmurra, ele
olha para 0 passado com olhos severos de juiz que condena. Nem com-
preensao ou clemencia humana, nem gra<;:aou perdao divinos; nenhuma
atenuante ou reserva mental vem amenizar 0 rigor de seu julgamento
definitivo: "uma cousa fica, e e a suma das sumas, ou 0 resto dos restos,
a saber, que a minha primeira amiga e 0 meu maior amigo, tao extremo-
sos ambos e tao queridos tambem, quis 0 destino que acabassemjuntan-

do-se e enganando-me ..." E esta a senten<;:asem apela<;:aoq~e encerra 0

romance. E, na solitaria frieza de sua convic<;:ao,Bento SantIago cumpre
na velhice 0 destino de asceta sem Deus e exilado de si mesmo. POl'outra
via e perfazendo caminhada diversa, D.Casmurro tambem faz lembrar 0

rei deposto de Pascal como 0 revelava 0 legado de miserias de Bras
Cubas. Aceita essa perspectiva derivada da persistencia da obra de Pascal
no discurso machadiano, podemos ler com outros olhos a carta de Ma-
chado a Joaquim Nabuco, datada de 19 de agosto de 1906, escrita, por-
tanto, ja no fim da vida:

Erro e dizer, como V. diz em uma destas paginas que "nada ha mais
cansativo que ler pensamentos". S6 0 tedio cansa, meu amigo, e este
mal nao entrou aqui, onde tambem nao teve acolhida a vulgaridade.
Ambos, alias, SaGseus naturais inimigos. Tambem nao e acertado crer
que, "se alguns espfritos os leem, e s6 pOl'distra<;ao, e SaGraros". Quan-
do fosse verdade, eu seria desses raros. Desde cedo, Ii muito Pascal,
para nao citar mais que este, e afirmo-lhe que nao foi pOl' distra<;ao.
Ainda hoje, quando tomo a tais leituras, e me consolo no desconsolo do
Eclesiastes, acho-Ihes 0 mesmo sabol' de outrora. Se alguma vez me
sucede discordar do que leio, sempre agrade<;o a maneira par que acho
expresso 0 desacordo (ASSIS, 1942: p. 148)

Alem de sublinhar a confissao de Machado, que atribui aos pen-
samentos expressos de modo fragmentario e aforismatico 0 dom de afu-
gentar 0 tedio e a vulgaridade, deve-se destacar a elei<;:aode Pascal como
leitura privilegiada ao longo de toda sua vida intelectual. Mas 0 que mais
importa nessa carta e a identifica<;:aodo ponto de que deriva 0 prazer da
leitura. Este nao provem sempre da concordancia mas, as vezes, do de-
sacordo. Melhor: Machado lei tor se delicia quando pode discordar com
clegancia de urn classico. Esta pista sinaliza a via em que 0 dialogo
Machado/Pascal se Ie com prazer e proveito sendo que 0 sentido para
que aponta nunca se consuma de modo linear, pois sob 0 desacordo ex-
plfcito pode se esconder acordo profundo e, vice-versa, a alusividade
tacita pode revelar afinidades imprevistas.
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A PROFUNDIDADE DO CORTE: AS FORMAS BREVES NO

MEMORIAL DE AIRES

JEFFERSON AGOSTINI MELLO

Em urn texto de 1968, intitulado "Esquema de Machado de As-
sis", Antonio Candido assinala urn aspecto da obra deste escritor brasi-
leiro que poderia servir de mote para 0 presente ensaio. Ele comenta que,
num momento em que Flaubert apagava 0 narrador atras da objetividade
da narrativa e Zola preconizava 0 inventario maci~o da realidade, obser-
vada nos menores detalhes, Machado cultivava livremente 0 elfptico, 0

fragmentario, em urn tom que lembrava nao apenas Sterne, como tam-
bem 0 "conte philosophique", a maneira de Voltaire. Porem, segundo
Antonio Candido, depois das tendencias de vanguarda do nosso seculo,
este arcaismo, "uma forma sutil de negaceio", de Machado, parece brus-
camente moderno, sugerindo 0 todo pelo fragmento, a estrutura pela elipse,
a emo~ao pela ironia e a grandeza pela banalidade. (CANDIDO, 1970:
p.22)

Com efeito, para conferirmos isto que nos conta Candido, basta
lermos as obras da chamada "segunda fase" de Machado, que inicia com
as Memorias Postumas de Bras Cubas'. Mas talvez seja no Memorial
de Aires, urn simulacro de diario intimo, que Machado de Assis va ao
encontro de uma forma textual ainda mais fragmentaria e elfptica.

Publicado em 1908, 0 Memorial de Aires e 0 ultimo romance de
Machado. Trata-se de uma narrativa em forma de diario que 0 Conse-
Iheiro Aires, diplomata aposentado e personagem de urn outro dos seus
romances, Esa~t e Jac6, escreve para passar 0 tempo no trajeto da barca
de Petr6polis. Isto vem explicado na nota de "Advertencia" que abre 0

livro, onde 0 suposto editor M. de A. nos conta tambem que, alem de
diario, 0 Memorial, assim apresentado a impressao, e urn recorte feito
arbitrariamente pOI'ele. Ou seja, M. de A. recortara os anos correspon-
dentes a 1888-9 do diario do Conselheiro e desbastara-o, dando ao mate-
rial bruto, "apesar" da sua forma, uma narrativa corrida que "talvez"
interessasse ao lei tor. Suspeitamos, desde ja, que, agindo sobre as folhas

I Sobretudo as que apresentam um narrador em primeira pessoa, cujo ponto de vista e
relativizado, sem onisciencia.


