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Canga de Horácio Bento de Gouveia – Do
romance ao teatro radiofónico
Thierry Proença dos Santos
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TEXTE

Ao longo da His tó ria da Li te ra tura oci den tal, as adap ta ções e as tra‐ 
du ções foram con si de ra das por mui tos in te lec tu ais como sub pro du‐ 
tos cul tu rais que pouco pres ti gi a vam os seus obrei ros. To da via, a tra‐ 
du ção co me çou a ser en ca rada de forma di fe rente no sé culo XX,
quando se tomou cons ci ên cia da im por tân cia do seu papel nos in ter‐ 
câm bios cul tu rais e pas sou a ser vista como uma arte cri a tiva na qual
per so na li da des li te rá rias se en sai a ram com su cesso. Além disso, o ad‐ 
vento das novas in dús trias de en tre te ni mento, li ga das à cul tura de
mass media, ou seja, a uma arte po pu lar, ba se ada numa pra xis do
con creto, num fazer me câ nico ou tec no ló gico, veio con sa grar um
novo campo de pes quisa no âm bito dos Es tu dos Cul tu rais, dada a sua
pro ble má tica im pli car uma ges tão de vá rios re cur sos, téc ni cos, fi nan‐ 
cei ros e hu ma nos e dado o seu im pacto so ci o e co nó mico e ide o ló gico
na so ci e dade. Tal vez, por essa razão, os crí ti cos te nham dei xado de se
in ter ro gar sobre a le gi ti mi dade de um es tudo acerca de uma obra li‐ 
te rá ria e das suas adap ta ções para uma outra lin gua gem ar tís tica. Os
elos são mais do que evi den tes: os con cei tos e as hi pó te ses, os con‐ 
teú dos e as for mas ex pres sas por cada qual influenciam- se,
interpenetram- se, enriquecem- se. Na prá tica, a trans po si ção te a tral
de um ro mance im plica so frer al te ra ções a vá rios ní veis: o modo de
in ter pre ta ção su jeito a vá rias aco mo da ções, a ên fase em de ter mi na‐ 
dos tó pi cos em de tri mento de ou tros, a con fi gu ra ção ide o ló gica mol ‐
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dada – ou não – pelo pa drão do gosto do mi nante e, fi nal mente, o su‐ 
porte de me di a ção que os dis tin gue.

Nesta pers pec tiva, im porta ob ser var a pro ble má tica da trans ver sa li‐ 
dade da obra li te rá ria: um ro mance pode, por exem plo, transformar- 
se em te a tro ra di o fó nico, ilus trando assim a ver sa ti li dade das artes
ver bais. Em suma, pro cu ra re mos co men tar os jogos com bi na tó rios da
re- composição de uma es crita que pro cura dar a ouvir um mundo
par ti cu lar atra vés do veí culo ra di o fó nico.

2

O te a tro ra di o fó nico, uma ex pres ‐
são ar tís tica di fe ren ci ada
Sobre o papel so cial e o poder sug estivo que o teatro radiofónico ex‐ 
er ceu junto das audiências em vésperas da Se gunda Guerra Mun dial
até a televisão se ter gen er al iz ado nos lares das populações do
mundo ocidental, bastaria evo car a radiofonização de A Guerra dos
Mun dos, de H.G. Wells, por Orson Welles, a 30 de Ou t ubro de 1938,
nos Es ta dos Unidos, e cujo im pacto se tornou um caso de estudo.

3

Em Por tu gal, o te a tro ra di o fó nico – em fo lhe tim 1 – es teve em voga e
fez tra di ção, em par ti cu lar, entre os anos 1950-1970, ao adap tar clás‐ 
si cos da Li te ra tura Por tu guesa do séc. XIX e, pos te ri or mente, obras
que re tra ta vam pro ble mas so ci ais do quo ti di ano. Lem bra Edu ardo
Street, em O Te a tro In vi sí vel, que «os pro gra mas eram ou vi dos, sa bo‐ 
re a dos em si lên cio como um di ges tivo» (Street 2006� no texto da
con tra capa), pois a rádio, tal como foi e con ti nua a ser, tem- se afir‐ 
mado como um media po pu lar. A pri meira obra de fic ção adap tada
para o te a tro ra di o fó nico na Emis sora Na ci o nal (1935-1976) terá sido
As Pu pi las do Sr. Rei tor de Júlio Dinis, em 1950. O su cesso foi tal que
pas sou a cons ti tuir um marco, um mo delo que ori gi nou uma tra di ção
cul tu ral, de ter mi nando uma pra xis com téc ni cas e re gras apli ca das
por sis tema. Lê-se, ainda, no ar tigo in ti tu lado “Que pre ten dem «os
ro man ces ra di o fó ni cos?» 2, pu bli cado em 1971 na im prensa ma dei‐ 
rense, que

4

A sua au di ção é enorme e en con tra maior nú mero de adep tos pre ci ‐
sa mente nas ca ma das eco no mi ca mente mais des fa vo re ci das e cul tu ‐
ral mente menos pre pa ra das. § O con teúdo des tes «ro man ces ra di o ‐
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fó ni cos» di fere um pouco, em vá rios por me no res, de es ta ção para
es ta ção. En quanto na Emis sora Na ci o nal os «ro man ces» são mais
«su a ves» do ponto de vista emo ci o nal e mais de di ca dos à exal ta ção
das «vir tu des ex cel sas» de fi dal gos e en di nhei ra dos, nas ou tras es ta ‐
ções (Rádio Clube Por tu guês, por exem plo), o teor emo ci o nal e de
sus pense é mais ele vado e o sen ti mento amo roso, exis tente em todo
o tipo de «ro man ces», reveste- se, neste úl timo caso, de ca rác ter
mais «le vi ano». § Num as pecto, porém, tudo é idên tico: o ponto final
des ses «fo lhe tins» ra di o fó ni cos. Tudo acaba da me lhor das for mas: o
amor, o bem, a razão ven cem sem pre. § A sua trans mis são quase
quo ti di ana con se gue fazer in te res sar vi va mente os ou vin tes pelo de ‐
sen ro lar dos epi só dios, levando- os ao ponto de dis cu tir, ace sa mente,
o com por ta mento deste ou da quele per so na gem, as suas re ac ções,
os lan ces da in triga — como se se tra tas sem de ele men tos da sua
pró pria vida. § Por outro lado, tais «ro man ces» con se guem tam bém
fazer acre di tar o pú blico ou vinte na «bon dade», na «ge ne ro si dade»
das clas ses pos si den tes, no «des tino» fatal dos des fa vo re ci dos, con ‐
de nado a transmitir- se de ge ra ção em ge ra ção, se não hou ver uma
«alma ca ri dosa» que os ajude na as cen são e li ber ta ção, no final feliz
de todos os idí lios amo ro sos…

É, assim, neste en qua dra mento so ci o cul tu ral de tra ba lho ide o ló gico
por parte dos mass media que surge o pri meiro pro jecto para adap tar
o ro mance Canga 3, de Ho rá cio Bento de Gou veia (1901-1983), em
1978, por Ju dite Na varro 4 (1918-1987). O ro teiro da adap ta ção de
Canga, a que ti ve mos acesso gra ças à gen ti leza da viúva do es cri tor
ma dei rense, deu então en trada nos «ser vi ços cri a ti vos» da Ra di o di fu‐ 
são Por tu guesa, ex- Emissora Na ci o nal, sob o re gisto de «pro grama nº
609» a 13-XII-1978, mas por mo ti vos que des co nhe ce mos não che gou
à re a li za ção. Não será, por isso, de ad mi rar que a adap ta ção que Ju‐ 
dite Na varro fez do ro mance Canga, sendo ela uma co la bo ra dora de
longa data da Emis sora Na ci o nal, tenha her dado algo da tra di ção
com po si tiva e dos prin cí pios de de coro que nela pre va le ciam. Ainda
assim, pro por, em fi nais de 1978, uma fic ção de Bento de Gou veia a
uma larga au di ên cia foi ta refa de uma ge ra ção de cri a ti vos cuja vo ca‐ 
ção era não ape nas en tre ter, di ver tir, como tam bém su ge rir pon tos
de re fle xão sobre os pro ble mas de uma pai sa gem so cial do país
(estava- se então no res caldo da Re vo lu ção do 25 de Abril e na eu fo ria
da im plan ta ção da au to no mia po lí tica e ad mi nis tra tiva da ilha da Ma‐ 
deira).
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Quase trinta anos de pois da pri meira adap ta ção de Canga para o te a‐ 
tro ra di o fó nico, em 2007, Car los Ca bral, pro fes sor na Es cola Su pe rior
de Te a tro e Ci nema e autor/adap ta dor de peças para a rádio, ela bora
um novo pro jecto de fo lhe tim. Se gundo Edu ardo Luiz, di rec tor ar tís‐ 
tico do Te a tro Ex pe ri men tal do Fun chal (T.E.F.) que o re a li zou – a
quem de ve mos a ama bi li dade de nos ter con ce dido uma cópia do ro‐ 
teiro de Car los Ca bral –, o fo lhe tim foi para o ar a par tir do dia 16 de
Março de 2007, no pro grama «Bas ti do res» da An tena 1, com du ra ção
de dez mi nu tos. É crí vel que a es co lha de Car los Ca bral tenha re caído
sobre este ro mance ben ti ano, por con ter, além da sua den si dade ar‐ 
tís tica, subs tan ci ais ele men tos his tó ri cos, so ci ais e cul tu rais que con‐ 
vi dam a uma re fle xão de iden ti dade, re for çando o sen ti mento de per‐ 
tença a uma ge o gra fia e a uma co mu ni dade de des tino.

6

Se nos idos de 1978, o te a tro ra di o fó nico per dia au di ên cia a favor das
te le no ve las 5, este es pe cí fico gé nero cul tu ral não tem ces sado de ca‐ 
ti var, como ilus tra, aliás, a ini ci a tiva de Car los Ca bral em par ce ria com
o Te a tro Ex pe ri men tal do Fun chal, cul to res e ac to res que o pra ti cam
em pro gra mas ra di o fó ni cos de ca rác ter cul tu ral, to cando um pú blico
de afi ci o na dos e de es pe ci a lis tas.

7

Assim, com este es tudo com pa ra tivo – fi xado num cor pus pu ra mente
tex tual, visto o texto dra má tico não dei xar de ser um texto su jeito a
lei tu ras e in ter pre ta ções –, pre ten de mos con tri buir para a com pre‐ 
en são de um fe nó meno cul tu ral que já foi muito po pu lar, mas que
con ti nua a evo luir, quer do ponto de vista do pú blico, quer do ponto
de vista da di nâ mica so nora di e gé tica (a ló gica áudio do uni verso re‐ 
pre sen tado). Com efeito, o te a tro ra di o fó nico pa rece, ac tu al mente,
ter maior re cep ti vi dade junto de co mu ni da des; pro cu rando
aproximar- se do meio so ci o cul tu ral a que se des ti nam, as peças ten‐ 
dem a vin car as pec tos com os quais de ter mi nada co mu ni dade se
iden ti fica.

8

O ro mance Ilhéus/Canga
Além da sua in trín seca qua li dade li te rá ria sa li en tada por Aqui lino Ri‐ 
beiro, que o pre fa ciou, e do seu valor cul tu ral in di ci ado pelas su ces si‐ 
vas re e di ções 6, o ro mance Ilhéus/Canga re pre senta um ad mi rá vel
fresco da ilha da Ma deira, vi sando ilus trar a ex plo ra ção hu mana de
que pa de cia certo mundo rural ilhéu, bem como a evo lu ção dos cos ‐
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tu mes da so ci e dade fun cha lense da pri meira me tade do sé culo pas‐ 
sado. Neste sen tido, não ad mira que tenha ins pi rado vá rios pro jec tos
de adap ta ção – não tendo a mai o ria pas sado, ma lo gra da mente, do
papel (te a tro ra di o fó nico, ci nema e ópera 7) –, visto ser con si de rada
por mui tos ma dei ren ses como a obra mais re pre sen ta tiva de uma
me mó ria e de uma ex pe ri ên cia da ilha, con fi gu ra dora de um ho ri‐ 
zonte iden ti tá rio in su lar.

A acção prin ci pal da nar ra tiva re monta a 1914, na fre gue sia da Ponta
Del gada, «ter re ola atra sa di nha, de con vi vên cia rús tica», no dizer do
autor, e, pa ra le la mente, em jeito de con tra ponto, pas sará a de cor rer
tam bém no Fun chal e em Lis boa. A fic ção inscreve- se, si mul ta ne a‐ 
mente, na nar ra tiva de apren di za gem com fundo au to bi o grá fico e no
modo li te rá rio da cró nica. Nos seus múl ti plos dis cur sos, o livro na‐ 
vega por entre as águas do pre sen cismo, do neo- realismo e dos re gi‐ 
o na lis mos aqui li ni ano e bra si leiro, apon tando cla ra mente para a rei‐ 
vin di ca ção so cial, uma das mis sões que a li te ra tura oci den tal da
época le vava a peito.

10

O tema cen tral do ro mance é o drama da co lo nia, an tigo re gime agrá‐ 
rio que vi go rava ainda na Ma deira, e que teria tido par ti cu lar ex pres‐ 
são de su mana na Ponta Del gada. Esse re gime pren dia à terra o co‐ 
lono, nela tra ba lhando de sol a sol, em be ne fí cio do se nho rio, sem
nunca poder ser dono do solo, mas ape nas das ben fei to rias 8, cujo
valor de tran sac ção de pen dia da von tade do terra- tenente. As fa mí‐ 
lias de co lo nos aqui re tra ta das, os Pé leas, os Ga ri pos e os Mi sé rias,
entre ou tros, con tra ce nam com os ga nan ci o sos se nho rios, Luís da
Fei teira e Fi lipe Cus tó dio. Esta si tu a ção é acom pa nhada por Ma nuel
Es me raldo, o fio con du tor da nar ra tiva e o tipo do bom rapaz da bur‐ 
gue sia rural, sen sí vel e ab sorto, que ini cia um per curso sen ti men tal e
que as pira a per ten cer à elite in te lec tual. Desse pro cesso de to mada
de cons ci ên cia, re sulta a afir ma ção do pro ta go nista con tra uma si tu a‐ 
ção eco nó mica e so cial que o in digna. O per curso de Ma nuel leva o
lei tor a des co brir a vida da al deia, de pois, a vida mun dana fun cha‐ 
lense da época em que se dan çava o tango e o fox- trot nos bai les do
Ca sino e, por fim, a vida boé mia de es tu dante em Lis boa. Nes sas at‐ 
mos fe ras re cri a das, denuncia- se a dis so lu ção de va lo res tra di ci o nais
e certo ar ti fi ci a lismo no modo de viver das pes soas em meio ur bano.
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Apro pri a ção do mo delo li te rá rio
Livre ou pró ximo do ori gi nal, a adap ta ção li te rá ria vai fun ci o nar como
um hi per texto, de acordo com a ter mi no lo gia de Gé rard Ge nette (v.
Pa limp ses tes), no sen tido em que cons ti tui um pro lon ga mento, uma
ex ten são, uma re for mu la ção ou uma re ac tu a li za ção da obra- fonte.
Este pro cesso, que re monta à si tu a ção de enun ci a ção e adapta a
men sa gem por meio de uma equi va lên cia se mân tica para outra lin‐ 
gua gem ar tís tica, opera, na ver dade, como uma ima gem re frac tá ria da
obra es co lhida: pro jecta a mesma iden ti dade, mas com vá rias dis tor‐ 
ções. Roman Ja kob son (1986� 79) situa- o no campo da tra du ção in ter‐ 
se mió tica.

12

O ro mance e as adap ta ções em aná lise opõem- se sin gu lar mente pelo
facto de a fic ção ser a fonte dos guiões e de nada dever a um «mo‐ 
delo» nar ra tivo. A adap ta ção de Ju dite Na varro e a de Car los Ca bral
desviam- se do ori gi nal, por nele ope rar uma ma ni pu la ção, logo, uma
trans for ma ção, submetendo- se a um pro cesso de re cri a ção. Res pei‐ 
tam, no es sen cial, o seu es quema nar ra tivo, mas tomam para com ele
al gu mas li ber da des sig ni fi ca ti vas: podem su pri mir ou subs ti tuir pa‐ 
péis, re dis tri buir pro ta go nis mos, criar novas per so na gens, acres cen‐ 
tar ou re ti rar ele men tos com valor do cu men tal, re de fi nir de ter mi na‐ 
das si tu a ções e sim bo lis mos.

13

Na adap ta ção te a tral, as con ven ções dra má ti cas obri gam a um re a jus‐ 
ta mento do texto a nível pe ri tex tual, por que não pode, por es sên cia,
con tem plar todas as con di ções de enun ci a ção. Com efeito, a trans‐ 
for ma ção do ro mance em texto de modo di a lo gal re sulta da apro pri a‐ 
ção do en redo, da sim pli fi ca ção da es tru tura nar ra tiva, da in tro du ção
de ele men tos que aju dam a cons truir um ter ri tó rio do ima gi ná rio
com bases es tá veis e co nhe ci das da mai o ria do pú blico a que se des‐ 
ti nam. Quando Bento de Gou veia cria e Ju dite Na varro e Car los Ca‐ 
bral re criam o drama do co lono, o pri meiro re corda ex pe ri ên cias vi vi‐ 
das no pas sado ao passo que os se gun dos en ce nam actos e falas para
serem ou vi das em tempo pre sente. Se a van ta gem do ro mance é o de
poder fazer a eco no mia do diá logo, subentendendo- o na nar ra ção,
cabe à adap ta ção trans fe rir parte do con teúdo da nar ra tiva para as
falas das per so na gens. A ope ra ção rege- se pelos prin cí pios de eco no‐ 
mia de meios, de con ci são do en redo e da efi cá cia dra má tica. Se
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olhar mos para a subs tân cia das adap ta ções, re la ti va mente ao qua dro
re fe ren cial, às per so na gens e às cenas ou sequên cias, po de mos reter,
dessa aná lise, vá rias cons ta ta ções in te res san tes.

Em pri meiro lugar, a in triga é con si de ra vel mente sim pli fi cada. O
«adap ta dor» retém os mo men tos cru ci ais da acção e aban do nam as
par tes des cri ti vas e/ou lí ri cas, de modo a res pei tar a «os sa tura» do
en redo. No texto- fonte, as sequên cias nar ra ti vas são mais de sen vol vi‐ 
das e há um maior nú mero de per so na gens (por exem plo, o grupo so‐ 
cial dos co lo nos é bem maior no ro mance), bem como uma va ri e dade
de lu ga res que as adap ta ções res trin gem ou sim pli fi cam. A tí tulo in di‐ 
ca tivo, no ro teiro de Ju dite Na varro, as sequên cias nar ra ti vas que
ilus tram os dez anos que Ma nuel pas sou em Lis boa são re du zi das a
duas bre ves cenas num café lis bo eta e, no fo lhe tim de Car los Ca bral,
ao epi só dio da lei tura da carta que o pai de Ma nuel lhe en viou, dando
no tí cias da terra. Como a so no plas tia é parte in te grante da en ce na‐ 
ção, ambas as adap ta ções ten dem a si tuar as ac ções num am bi ente
que se apre senta, si mul ta ne a mente, como re a lista e sim bó lico: para
su ge rir o am bi ente de campo, dar- se-á a ouvir aves e gri los; para in‐ 
di ciar uma casa de to le rân cia, reproduz- se o som de uma pi a nola
eléc trica ou de uma gra fo nola.

15

Em se gundo lugar, o tra ta mento a que as per so na gens são sub me ti‐ 
das torna- as menos am bí guas atra vés de um com por ta mento pre vi sí‐ 
vel. Cada per so na gem é, ao mesmo tempo, in di vi du a li zado e re pre‐ 
sen ta tivo de um tipo hu mano fa cil mente iden ti fi cado, quer pelos
modos ma ni fes tos, quer pelo tom de voz (re me tendo para aquilo que
se po de ria ape li dar de ico ni ci dade so nora da voz: jo vial ou me lan có‐ 
lico, ur bano ou rude, se reno ou rís pido) que vai po ten ciar o jogo das
atrac ções e das opo si ções na ló gica da acção. A esse res peito con vém
pres tar aten ção às in di ca ções de régie que de fi nem a per so na gem,
como se pode ler na adap ta ção de Ju dite Na varro: «Emí lia Pélea (mu‐ 
lher do campo, hu milde, bon dosa)», «José Maria (25 anos, ale gre, de‐ 
si ni bido)» ou «Luís da Fei teira (meia- idade. Duro, au to ri tá rio)». Se,
por exem plo, con fron tar mos a ca rac te ri za ção de Ma nuel Es me raldo
no ori gi nal e nas adap ta ções para te a tro ra di o fó nico, ve ri fi ca mos que,
no ro mance, a cons tru ção do pro ta go nista avança num modo alu sivo
e la tente, ao passo que, nos fo lhe tins, Ma nuel surge de ime di ato
como uma per so na li dade fora do comum: é de ter mi nado, ge ne roso,
ro mân tico e hu mano. Na tu ral mente, as suas in cli na ções e o seu es ta‐
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tuto so cial vão colocá- lo em si tu a ção de poder aproximar- se de
Eglan tine/Cris tina 9, a fi gura fe mi nina que, à par tida, pa rece em tudo
corresponder- lhe.

Em ter ceiro lugar, percebe- se que para o pú blico poder se guir a con‐ 
versa e cap tar a si tu a ção sem grande es forço, a cena ra ra mente junta
mais de três in ter lo cu to res. Como o diá logo pres su põe en con tros e
con ví vios, mui tas cenas desenrolam- se em torno de uma mesa, seja
numa «venda» ou num café, seja numa sala de jan tar ou num salão de
baile – si tu a ção ideal para con fra ter ni zar – e é tec ni ca mente fácil re‐ 
criar o am bi ente so noro que lhe está as so ci ado (o ti lin tar da louça e
dos ta lhe res, o lí quido a cor rer no copo, o rumor de vozes e a mú sica
to cada pela or ques tra). O re trato das per so na gens é su ge rida quer
atra vés da voz e da fala que cada qual pro duz, quer atra vés da apre ci‐ 
a ção que uma per so na gem é le vada a fazer oral mente acerca de outra
(por exem plo, uma apre ci a ção do tipo: «é mesmo bo nita!»).

17

Em quarto lugar, verifica- se que as di das cá lias in di cam ele men tos
des cri ti vos que en qua dram as si tu a ções da acção, mas so mente aque‐ 
les que se com pa gi nam com as con ven ções e téc ni cas do fo lhe tim ra‐ 
di o fó nico e/ou da arte so nora. O pro blema do tempo obriga a gerir
de forma di fe rente os por me no res da des cri ção. A mu dança do ponto
de vista na peça al tera, por vezes, a con fi gu ra ção da cena re la ti va‐ 
mente à cons tru ção do ce ná rio en qua drada no ro mance. No co tejo
entre o texto- fonte e o texto adap tado de Ju dite Na varro po de mos
re le var, por exem plo, os se guin tes as pec tos: no ro mance, a pai sa gem
é dada a ver ao lei tor ao mesmo tempo que as per so na gens 10 a des‐ 
co brem, ao passo que o ro teiro do sé timo epi só dio su gere o ce ná rio,
antes da en trada das per so na gens, com a in di ca ção so nora: «(rumor
de le vada de água)». Os por me no res da des cri ção de Agua gem Alta no
ro mance não são re to ma dos na adap ta ção: o tempo é con tado, im‐ 
porta ser con ciso e é a per so na gem, Pe res trelo, que in si nua o qua dro
des cri tivo da cena atra vés da apre ci a ção: «– Agua gem Alta! Bem bo‐ 
nita esta le vada!» (7º epi só dio, p. 3).

18

Em quinto lugar, um es tudo do por me nor faz res sal tar a di fe rença do
ponto de vista no trans cor rer da nar ra tiva: no ro mance, grande parte
da di e gese é me di a ti zada pelo nar ra dor, mercê da sua uni vo ci dade
que con trola 11 o en qua dra mento dos enun ci a dos e a dis tri bui ção,
quase sem pre, ho mo gé nea das falas das per so na gens. Nos tex tos de
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tipo di a lo gal são as in di ca ções cé ni cas que vêm as se gu rar a fun ção
que, na arte ro ma nesca, in cumbe ao nar ra dor. Nas adap ta ções te a tra‐ 
li za das, tudo é re ve lado ao pú blico atra vés da fala das per so na gens
que in te ra gem nos diá lo gos. Com efeito, são as su ces si vas si tu a ções
de co mu ni ca ção a que per ten cem as tro cas ver bais que es tru tu ram e
me di a ti zam a nar ra tiva, atra vés do sis tema das per so na gens as sente
em pares: o par homem/mu lher, o par jovem in te li gente/maduro- 
experiente, o par rús tico/ci ta dino, o par in flu ente/hu milde, cujas re‐ 
la ções se for ta le cem, se cor tam ou se re to mam ao longo do fo lhe tim.
O par Ma nuel e Cris tina vai fun ci o nar como o con tra ponto do par
Maria e Men des. Além disso, re pro du zir as «re fle xões in te ri o res» das
per so na gens não pa rece exequí vel nas trans po si ções: os adap ta do res
pre fe rem transformá- las em ele mento do diá logo. A tí tulo exem pli fi‐ 
ca tivo, o tre cho do mo nó logo in te rior do Padre Ca si miro, pa tente no
dé cimo ca pí tulo do ro mance Canga (2008� 67-68), é mu dado num diá‐ 
logo entre ele e Ma nuel, no quinto epi só dio do ro teiro de Ju dite Na‐ 
varro. No sexto epi só dio do fo lhe tim de Car los Ca bral, entra em cena
uma per so na gem que não existe no ro mance, a «Ro sá ria, cri ada do
padre», para com ele co men tar a si tu a ção do le van ta mento po pu lar.

No pro cesso de adap ta ção de Ilhéus/Canga para o texto dra má tico,
tudo ten derá para ser ex te ri o ri zado, não so mente atra vés da fala, mas
tam bém atra vés da en to a ção da voz (su a vi dade ou dra ma tismo), como
se pode in tuir a par tir deste passo 12 re ti rado do ro teiro de Car los Ca‐ 
bral: «MARIA (per dida de de sejo, sentindo- se des fa le cer) – Não seja
mau… Pode vir al guém… quando a gente casar, então sim… (5º epi só‐ 
dio, p. 2)». Assim, não será de me nos pre zar a ex pres si vi dade de um
sus piro, de uma gar ga lhada ou de um si lên cio.

20

Su bli nhado o pri mado da voz hu mana na mon ta gem da peça ra di o fó‐ 
nica, con vém re fe rir, por fim, a im por tân cia da so no plas tia e da mú‐ 
sica. Os ruí dos devem ser tra ta dos de modo a cons truir ve ro si mi‐ 
lhança (efeito de real), por que, ao criar am bi en tes, parte da in for ma‐
ção re la tiva aos qua dros de acção passa por eles (poder su ges tivo). A
mú sica pode tam bém re ves tir uma fun ção nar ra tiva e/ou sim bó lica.
Na mon ta gem da tri lha so nora para a re a li za ção do pro jecto, são vá‐ 
rios os mo ti vos que de ter mi nam a uti li za ção da mú sica: si tuar a acção
num de ter mi nado es paço ge o grá fico e so ci o cul tu ral; anun ciar a ten‐ 
são dra má tica de uma cena im por tante; en gen drar, re to mando, por
exem plo, uma me lo dia po pu lar, uma afi ni dade entre o fo lhe tim e o
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pú blico; cons ti tuir um eco poé tico atra vés de uma me lo dia; as si na lar
a mu dança de cena atra vés do «se pa ra dor» ou des ta car, por via de
uma «ra jada mu si cal» ou de um «se pa ra dor breve», uma si tu a ção ge‐ 
ra dora de ten são dra má tica.

Regra geral, o con junto tende a uma sig ni fi ca tiva re du ção de ele men‐ 
tos cons ti tu ti vos dos qua dros de acção, oca si o nando uma forte con‐ 
cen tra ção do en redo. A trans mis são da nar ra tiva é as se gu rada pelos
diá lo gos que não so mente se devem apre sen tar como con ver sas ve‐ 
ro sí meis entre in ter lo cu to res, como tam bém se or ga ni za rem de
modo a me di a ti zar a nar ra tiva junto do pú blico. Além disso, pa rece
que o autor do texto adap tado pa rece preocupar- se em con fe rir à
nar ra tiva uma visão de con junto har mo ni zada, pas sí vel de se impor ao
pú blico como uma evi dên cia da vida. Ao de sen vol ver esse pro cesso
de re for mu la ção de uma his tó ria já es ta be le cida para um meio de di‐ 
fu são es pe cí fico e para uma de ter mi nada au di ên cia, este aca bará por
in ves tir no es te reó tipo (quer cul tu ral, quer lin guís tico), na emo ção e
na sua ide a li za ção a fim de tor nar a his tó ria mais di nâ mica, in tensa e
de fácil in ter pre ta ção.

22

As adap ta ções para te a tro ra di o ‐
fó nico
Dada a dis tân cia tem po ral que se para as adap ta ções em apreço, vale a
pena confrontá- las para ver que lei tu ras fazem do texto ori gi nal e
como nelas se ins cre vem as pre o cu pa ções e as ide o lo gias da época a
que per ten cem.

23

A ma té ria ver bal, si tu a ci o nal e de fic ção que ambos os adap ta do res
ex traí ram do ro mance Canga devia acomodar- se a uma es tru tura pa‐ 
dro ni zada, que to mava em linha de conta o for mato co mer cial (epi só‐ 
dio com du ra ção de dez a quinze mi nu tos), a im por tân cia da mon ta‐ 
gem téc nica, as con ven ções do diá logo, a dic ção e a in ter pre ta ção dos
ac to res. Com efeito, o te a tro ra di o fó nico é, subs tan ci al mente, com‐ 
posto de vozes (falas, diá lo gos e ex pres são vocal hu mana), de ruí dos
(ac ti vi da des hu ma nas e sons da na tu reza) e de mú si cas (com valor re‐ 
pre sen ta tivo ou ex pres sivo), que se ins cre vem numa rede de sig ni fi‐ 
ca ções com força su ges tiva. Estas mo di fi ca ções explicam- se, em
parte, tanto por mo ti vos téc ni cos como por ra zões ide o ló gi cas. Com
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efeito, a pre o cu pa ção dos adap ta do res em apro xi ma rem a ma té ria
fic ci o nal do pú blico vi sado, ori en tam a re cri a ção se gundo uma in ten‐ 
ci o na li dade es pe cí fica – a de en tre ter e de ilus trar e di vul gar uma
obra de re co nhe cido valor cul tu ral –, pro cu rando res pon der ao seu
pro vá vel ho ri zonte de ex pec ta tiva a que o novo su porte da nar ra tiva
obriga (de sig na da mente, a con ven ção deste gé nero te a tral de pro por
a vi tó ria do bem sobre o mal).

Vale a pena ob ser var que a adap ta ção de Ju dite Na varro foi re a li zada
a par tir da ter ceira edi ção da nar ra tiva re bap ti zada Canga (1975), ao
passo que a de Car los Ca bral de riva da sua pri meira edi ção, vindo
então a pú blico sob o tí tulo Ilhéus (1949). Se a opção de Ju dite Na varro
pa rece ser a mais na tu ral, por re cor rer à ver são do ro mance dada
como aca bada pelo autor, a de Car los Ca bral pode explicar- se por
mo ti vos prag má ti cos: sa bendo que a adap ta ção para um texto dra má‐ 
tico con siste num obri ga tó rio tra ba lho de con ci são, par tir da ver são
mais curta da obra edi tada re pre sen tará um ganho de tempo e de es‐ 
forço.

25

Pen sado para atin gir um pú blico alar gado por via de uma emis sora
com co ber tura na ci o nal, a adap ta ção de Ju dite Na varro per mi tia di‐ 
vul gar um autor, Bento de Gou veia, e uma obra, Canga, pouco di vul‐
gado junto do grande pú blico por tu guês. No seu ro teiro, co loca so‐ 
bre tudo o en fo que na fi gura de Ma nuel Es me raldo, sem dei xar no en‐ 
tanto de dar conta da vida dos co lo nos; re força o bom humor no
texto, aproximando- o da tra di ção es té tica da «co mé dia à por tu‐ 
guesa». No caso da adap ta ção re a li zada por Car los Ca bral, a si tu a ção
é outra: des ti nada a ser di fun dida no es paço in su lar, atra vés da «Ra di‐ 
o di fu são Por tu guesa – Ma deira», a obra e o autor di vul ga dos são con‐ 
si de ra dos de in te resse re le vante no âm bito dos va lo res cul tu rais da
Re gião. A in ten ção di dác tica é clara, como se pode in fe rir da «apre‐ 
sen ta ção» que en cena um diá logo entre «Ela», voz fe mi nina a re pre‐ 
sen tar o/a ou vinte, e o «Edu ardo», o di rec tor do fo lhe tim. Esta troca
ver bal vai per mi tir con tex tu a li zar o ro mance se lec ci o nado e adap‐ 
tado, ex pli car os temas do mi nan tes do en redo (o re gime de co lo nia, a
con di ção do co lono e o re sumo da acção), bem como pu bli ci tar o
«ge né rico» do fo lhe tim. Com efeito, a to na li dade e o en fo que di fe rem
li gei ra mente dos do texto de Ju dite Na varro: o fo lhe tim de Car los Ca‐ 
bral acom pa nha igual mente a evo lu ção do pro ta go nista, mas segue,
com maior aten ção, a vida de três fa mí lias de cam po ne ses, os Ga ri ‐
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pos, os Pé leas e os Mi sé rias, ilus trando com ên fase os pro ble mas que
o re gime agrá rio da co lo nia ge rava, acentuando- lhe o traço me lo dra‐ 
má tico. Sendo assim, o ro teiro de Ju dite Na varro apre senta uma es té‐ 
tica da meia- tinta com ten dên cia mo ra li zante, o de Car los Ca bral pa‐ 
rece in sis tir em con tras tes so ci ais mais for tes.

Como seria de es pe rar, os diá lo gos das adap ta ções apro vei tam, em
boa me dida, os diá lo gos do ro mance. No en tanto, estes so frem vá rias
ma ni pu la ções que, além de darem conta das in for ma ções re le van tes
para a com pre en são do en redo, visam a co lo qui a li dade e o dis curso
im pres sivo, re sul tando numa ba na li za ção da fala. Neste sen tido, as‐ 
sis ti mos a uma subs ti tui ção do enun ci ado ori gi nal por um enun ci ado
mais aces sí vel e cor rente de modo a aproximá- lo do ou vinte, como
neste passo, es co lhido quase ao acaso, entre mui tos:

27

PE RES TRELO (pau sa da mente) – Este car reiro, ta lhado na rocha, onde
nos en con tra mos, é comum a toda a costa norte… Re para, Cris tina:
os ho mens que o fi ze ram limitaram- se a cavar uns de graus…. Sem
pre cau ção de pro te ger as pes soas que pas sam por aqui…

CRIS TINA – Não há um res guardo, nem nada… com estes pre ci pí ‐
cios?

PE RES TRELO – Estás a ver a al tura?!

CRIS TINA – Sim, pai. É uma coisa que as susta.

MA NUEL – E já era tempo de cons truí rem uma es trada que be ne fi ci ‐
asse estas po vo a ções do Norte… (7º epi só dio, p. 3) 13

Este pro ce di mento justifica- se pelo facto de ditar uma es crita para
ser fa lada, con ce bida com o in tuito de ser apre en dida pelo ou vido, de
ser dada em si tu a ção e, como toda a lin gua gem ver bal, de se ins cre‐ 
ver na li ne a ri dade ori en tada do tempo, li ne a ri dade essa ir re ver sí vel
em re pre sen ta ção. Os tex tos adap ta dos ten dem, deste modo, a apa‐ 
gar o es tilo do autor da obra ori gi nal. A esse res peito, ob serva Edu‐ 
ardo Street: «Com a au sên cia da nar ra ção e sem a cri a ção de diá lo gos
in se ri dos no es tilo dos au to res, privava- se o ou vinte da carga ide o ló ‐
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gica, so cial e cul tu ral do autor e uniformizavam- se as obras» (Street
2006� 72).

No en tanto, nem sem pre as ré pli cas pri mam pela na tu ra li dade. Pre o‐ 
cu pado em con den sar ao má ximo as cenas mais sig ni fi ca ti vas do ro‐ 
mance, Car los Ca bral faz com que uma per so na gem re late uma cena
pas sada, re cons ti tuindo o con texto 14 e ci tando parte do diá logo:

29

MI SÉ RIA – (…). Deito- me então à serra, junto a lenha e, quando volto,
dou com o meu filho mais velho em frente ao pa lheiro, com um saco
na ca beça a ser vir de ca pu cho, para o res guar dar da chuva.
Capacitei- me logo que al guma coisa má teria acon te cido. Ele vai ao
meu en con tro: «Pai, a mãe está do ente!»; «Não se ale van tou da
cama?», per gunto eu. Que não se nhor, que disse que lhe doía o peito
e dei tara san gue pela boca. Nem quis acre di tar. «O quê! Tu viste?»
Que sim se nhor, que a palha tinha fi cado toda suja. Entro no por tal,
des canso a lenha na pa rede da co zi nha e abeiro- me da cama onde
es tava a mu lher. Encontro- a des co rada como nunca a vira: «Estás
me lhor?» – «Agora sinto um alí vio» – «Então como foi isso?». Que
não sabia, que sen tira uma co mi chão na gar ganta, lhe dera uma tosse
e tinha sido como se a ar re ben tas sem por den tro. Que cui dou que se
afo gava. (11º epi só dio, pp. 1 e 2)

O grau de im por tân cia de cada per so na gem pode ser de fi nido pelo
nú mero de vezes em que par ti cipa e fala nos mais de vinte epi só dios
(v. anexo). Essa es ta tís tica per mite ve ri fi car que os pro ta go nis tas são
Ma nuel Es me raldo, os Ga ri pos, os Pé leas e o Mi sé ria, con forme o ro‐ 
mance Ilhéus/Canga. Na adap ta ção de Ju dite Na varro, o João dos La‐ 
mei ros goza de um pro ta go nismo sem equi va lente no ro teiro de Car‐ 
los Ca bral, fun ci o nando como o cam po nês amigo e es pe cial in ter lo‐ 
cu tor de Ma nuel. Se, por um lado, po de mos dis tin guir as per so na gens
que per ten cem ao meio ur bano da que las que vivem em meio rural,
por outro, po de mos con si de rar a re la ção de for ças entre o uni verso
mas cu lino e o uni verso fe mi nino. Assim, como acon tece na nar ra tiva
de fic ção ori gi nal, as adap ta ções caracterizam- se pelo con traste nas
ati tu des das per so na gens: à festa su cede a me lan co lia, à ilu são a de si‐ 
lu são, à pai xão o de sen gano e à exu be rân cia su cede o in ti mismo e o
re co lhi mento.

30

No ro mance de Bento de Gou veia, po de mos ainda notar que Ma nuel
se apre senta como o pro tó tipo do bom rapaz de fa mí lia abas tada,
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dado à me di ta ção e de con fi gu ra ção ro mân tica, que des perta para os
amo res de ado les cente e de es tu dante. Ora, na ca rac te ri za ção que faz
da per so na gem prin ci pal, Ju dite Na varro induz o pú blico a re la ci o nar
Ma nuel Es me raldo com o topos do mor gado: foi cui dado por uma cri‐ 
ada velha e vive numa casa abas tada em que se re a li zam jan ta res e se‐ 
rões com o padre Ca si miro. Como todo o herói que se preze, Ma nuel
tem uma per so na li dade ex tra or di ná ria. As suas qua li da des fí si cas e
mo rais fazem dele o cen tro das aten ções. Ma nuel gosta de par ti lhar o
far nel com os cam po ne ses e de lhes pagar um copo na «venda»; não
tem «maus ví cios» por que re cusa vá rias vezes o ci garro ofe re cido.
Ma nuel é vo lú vel, do ponto de vista sen ti men tal, o que com bina com
a tra di ção ro mân tica por tu guesa. Ma nuel é bem- falante, quer
instruir- se e tirar um curso, por que tem uma mis são, a de ex tin guir o
re gime de co lo nia para pôr fim às de su ma nas con di ções de vida dos
co lo nos.

Sem se afas tar do per fil psi co ló gico e so cial do mo delo tra çado pelo
ro man cista, Car los Ca bral vai adop tar uma ati tude in ter pre ta tiva da
obra adap tada, ao su bli nhar a sua di men são fac tual e au to bi o grá fica.
Re força o elo exis tente entre o pro ta go nista e o autor, ao em pres tar à
per so na gem, Ma nuel Es me raldo, um dado bi o grá fico do es cri tor
Bento de Gou veia que não consta do ro mance 15: «– Com efeito,
[licenciei- me] em Le tras, em Lis boa. Mais exac ta mente em Ci ên cias
His tó ri cas e Ge o grá fi cas.» (21º epi só dio, p. 1)
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No elenco do ro teiro de Ju dite Na varro, vamos notar al gu mas no vi da‐ 
des 16: a Mãe de Ma nuel e Ca ta rina, a cri ada velha, que vêm como que
«cor ri gir» a quase au sên cia do agre gado fa mi liar do herói no texto
ori gi nal, como forma de des ta car a im por tân cia do papel da fa mí lia,
de acordo com a ide o lo gia do mi nante na época. A isso acresce o re‐ 
forço do tema da ami zade sin cera re pre sen tado pelo Padre Ca si miro,
o José Maria, o João dos La mei ros, o Car los, fi gura cri ada para este
ro teiro que de sem pe nha o papel do con ter râ neo de Ma nuel a es tu dar
tam bém em Lis boa, e a Ân gela, «ra pa riga edu cada, viva, ale gre», vi si‐ 
tas ha bi tu ais da casa dos Es me ral dos ou que o herói pro cura sem pre
que a opor tu ni dade se lhe ofe rece. Deste modo, o papel de Ri cardo (o
pai de Ma nuel), do Padre Ca si miro, de João Maria e de Ân gela, foi re‐ 
de fi nido, ga nhando maior pro ta go nismo. Em bora com um tem pe ra‐ 
mento igual mente vivo e ale gre, Ân gela re vela ter uma psi co lo gia
mais com plexa no ro mance, ao dei xar trans pa re cer res sen ti men tos
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em re la ção à rival, Cris tina. Na sua adap ta ção, Ân gela torna- se uma
per so na gem plana, sem pre po si tiva, bem- disposta, edu cada, a boa
amiga que va lo riza as ap ti dões dos pró xi mos, como re vela o epi só dio
vinte e dois, em que sa li enta a qua li dade dos bor da dos que a Maria
faz (e que não consta de Canga).

Parece- nos con ve ni ente des ta car que a adap ta ção de Ju dite Na varro
se ins creve no re gi o na lismo ide a lista, no na tu ra lismo rural a Júlio
Dinis ou Trin dade Co e lho. Des taca os ele men tos de ca rác ter tra di ci o‐ 
nal, tí pico, fol cló rico (a mú sica, a pai sa gem des lum brante, a qua li dade
dos bor da dos, a pon cha, o doce de ma ra cujá, a posta de gai ado). No
seu ro teiro, a fun ci o nar como a tra di ci o nal cena de ex po si ção, está
pre visto pôr a tocar um tema mu si cal da ilha da Ma deira. O seu texto
man tém a lín gua po pu lar, com pro nún cia ma dei rense, para ca rac te ri‐ 
zar os cam po ne ses, quer por estar in ti ma mente li gado à ma té ria do
en redo (cor local) e ao es pí rito da obra, quer pelo efeito dra má tico
que dela se pode tirar (traço có mico ou co mo vente). Verifica- se o re‐ 
forço de um na tu ra lismo pi e doso e de um mo ra lismo pe queno bur‐ 
guês de que o pró prio ro mance não é, por vezes, isento. O fo lhe tim é
assim ado çado, re cu pe rando mo ti vos e at mos fe ras do ro mance bur‐ 
guês do sé culo XIX: al deia bo nita; so ci e dade pa tri ar cal; bu co lismo de
bom- tom; a fa mí lia Es me raldo, exem plo de har mo nia e de bons
modos; a velha cri ada que aca ri nhou Ma nuel; o padre bo na chei rão,
sim pá tico e bom con ver sa dor; Ân gela, a vi sita as sí dua da casa dos Es‐ 
me ral dos, boa amiga e sem pre ale gre; João dos La mei ros, o amigo
cam po nês de Ma nuel. Nas ino va ções re la ti va mente ao ori gi nal, Cris‐ 
tina toca piano na fre gue sia da Ponta Del gada para a Ân gela; o pai e a
mãe de Ma nuel de sem pe nham um papel sig ni fi ca tivo que não têm em
Canga. Ju dite Na varro su a viza as si tu a ções mais dra má ti cas (a re volta
do povo da Bo a ven tura) e apaga as cenas in de co ro sas (re fe ren tes a
acto se xual menos con ven ci o nal). A «adap ta dora» pa rece in sis tir em
temas como o pro gresso e a con cor rên cia co mer cial (2º epi só dio, p.
6) que de viam, então, estar na ordem do dia.
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No seu texto adap tado, é o «Apre sen ta dor» que abre e fecha o fo lhe‐ 
tim (pró logo e epí logo), re to mando o in ci pit e o ex ci pit do ro mance.
No úl timo epi só dio, a al deia está em festa: en tram em cena o Chico
das Vacas, o Mi sé ria, vozes, o João dos La mei ros, o pai e a mãe de
Ma nuel, o padre Ca si miro e, fi nal mente, Ma nuel, a quem cabe con du‐
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zir o diá logo final com o João dos La mei ros, explicando- lhe a nova lei
pro mul gada que vem por fim ao ob so leto re gime de co lo nia.

Quanto ao elenco do te a tro de Car los Ca bral, apa re cem tam bém al‐ 
guns pa péis que não cons tam da ma triz fic ci o nal: o amigo de in fân cia
de Ma nuel, João Per ro lho, ape sar de ser filho de gente hu milde e de
con ti nuar a viver na terra, vai re pre sen tar a ca ma ra da gem fra terna
que per dura até à idade adulta, e vem a pre ceito a Ro sá ria, a cri ada do
padre, par ti ci par numa troca ver bal com o vi gá rio, per mi tindo a me‐ 
di a ção das re fle xões que este de sen vol veu sobre a «opor tu ni dade» do
im posto ad va lo rem que pro vo cou uma su ble va ção po pu lar. Em con‐ 
so nân cia com o texto ori gi nal, os pais de Ma nuel mantém- se au sen‐ 
tes (ti rando a pre sença in di recta do pai, Ri cardo Es me raldo, atra vés
da carta que este lhe man dou, quando Ma nuel vivia em Lis boa), ca‐ 
bendo ao bom Padre Ca si miro, fi gura pa ter na lista e com pre en siva, in‐ 
ter lo cu tor pri vi le gi ado de Ma nuel na al deia, ser a le gí tima voz da
cons ci ên cia so cial.
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No fo lhe tim de Car los Ca bral, Fran cisco Pélea torna- se num «pobre
tonto», tal como no ro mance, mas transforma- se na quela fi gura saída
do ima gi ná rio cul tu ral, o velho louco e pro feta, que anun cia para
breve a jus tiça di vina, en quanto no ro teiro de Ju dite Na varro, re pre‐ 
sen tará o homem in dig nado e bravo, que ousa en fren tar o se nho rio,
dizendo- lhe na cara «as ver da des» que os co lo nos tei mam em calar
com medo de re pre sá lias, sem lhe as so ciar o pathos com que a per so‐ 
na gem se apre senta na cena cor res pon dente em Canga.
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Mantendo- se o mais fiel pos sí vel à ima gem que Ho rá cio Bento dá do
es paço in su lar, Car los Ca bral pro cura re ve lar no trans cor rer do seu
fo lhe tim toda a pro ble má tica do re gime agrá rio da co lo nia que o ro‐ 
mance ilus tra, en ce nando co men tá rios e tro cas ver bais que vão de fi‐ 
nindo o co lono como ser in di vi dual e como tipo so cial. Neste sen tido,
re cu pera o re a lismo em que a obra ori gi nal se ins creve, ao su bli nhar o
dia- a-dia dos pro ta go nis tas, ao dar conta de in di ví duos em cir cuns‐ 
tân cias tri vi ais das suas exis tên cias, quer nos seus la ze res, quer nos
seus afa ze res, quer nos seus con fli tos. Co munga com o autor da
mesma aver são por todos aque les que ex plo ram o pró ximo,
retratando- os de sas som bra da mente.
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É a nível da at mos fera que se notam as mai o res di fe ren ças entre a
adap ta ção de Ju dite Na varro e a de Car los Ca bral: o re gi o na lismo que
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este en cena apre senta um re a lismo de pen dor na tu ra lista: evita o fol‐ 
clore, ate nua a cor local, apaga o so ta que ma dei rense, mas man tém o
re gisto po pu lar e ar cai zante na ex pres são oral para de fi nir cam po ne‐ 
ses hu mil des: «Filho do Mi sé ria – E adonde está a mãe?» (13º epi só dio,
p. 1) ou «Mi sé ria – A gente não po de mos a ver?» (ibi dem). Su bli nha os
abu sos de que fa mí lias de cam po ne ses são ví ti mas: ex plo ra dos, de‐ 
sam pa ra dos e hu mi lha dos, al guns mem bros vão su cum bindo ou su‐ 
cum bi rão à de gra da ção fí sica e à ali e na ção men tal, no me a da mente a
mu lher do Coto, a Joana Ga ripo e o Fran cisco Pélea.

No tá mos, além disso, que o adap ta dor não se coi biu de vin car, no seu
texto, um sen ti mento re gi o na lista, quase mi li tante, ao re for çar o an‐ 
ta go nismo entre con ti nen tais e in su la res 17, com vista a sus ci tar a
sim pa tia do au di tó rio ma dei rense (os se nho rios «de má morte» vi e‐ 
ram do con ti nente e os ex plo ra dos são fi lhos da terra).
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No úl timo epi só dio do fo lhe tim de Car los Ca bral, é con fe rido ao
padre Ca si miro, por uma pro vá vel ques tão prá tica de con ci são e de
ve ro si mi lhança, um papel de des ta que. Neste lance, in te ra gem ape nas
Ma nuel e o padre, a dupla in te lec tual da al deia. De sen vol vem uma
longa con versa, co men tando a re la ção in justa e imo ral exis tente entre
os se nho rios e os co lo nos. Em jeito de apelo à res pon sa bi li dade so cial
das eli tes es cla re ci das, afirma o padre Ca si miro, a quem é dada a úl‐ 
tima pa la vra:
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– Porque, sendo tu dou tor, e filho desta terra, tens obrigação de
contri buir, com o teu saber… e com a tua possível in fluên cia, para
tor nar menos des gra ça da a vida de tan tos in fe lizes que por cá ve ge ‐
tam… (21º episódio, p. 7)

Para re ma tar o fo lhe tim, ca berá a um lo cu tor ler o final do ro mance
Ilhéus. O des fe cho deve ser en ten dido como men sa gem edi fi cante de
su pe ra ção. Por isso, a meio do tre cho lido pelo lo cu tor, num dis curso
pa ren té tico, es creve Car los Ca bral: «(su giro que se ini cie aqui um
apoio mu si cal triun fal que acom pa nhe a lei tura até final e que subs ti‐ 
tua o ha bi tual «se pa ra dor final de epi só dio»)».

42

Con si de ra ções fi nais
Feita a abs trac ção da di nâ mica so nora desse gé nero de te a tro, os tex‐ 
tos adap ta dos in for mam sobre o modo como a fala e a so no plas tia
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podem inscrever- se no ho ri zonte prag má tico da es crita. Sem nos
afas tar mos da sua li te ra ri e dade, os ro tei ros ana li sa dos in di ciam como
esta se vai mol dar aos con tor nos de uma es cuta li gada às tec no lo gias
ra di o fó ni cas. Tal cons ta ta ção leva- nos a for mu lar as se guin tes per‐ 
gun tas com in ci dên cia na poé tica da re es crita: como a es crita te a tral
pensa e re vela a ex pres são ra di o fó nica? Por que a me di a ti za ção da
ma té ria fic ci o nal im plica re cor rer ao senso comum, a es te reó ti pos
cul tu rais, a ex pe ri ên cias e nar ra ti vas par ti lha das?

Com efeito, ao con fron tar as duas adap ta ções do ro mance Canga
para te a tro ra di o fó nico, ve ri fi ca mos que o oral fic tí cio que Ju dite Na‐ 
varro en cena visa a res pei tar a ve ro si mi lhança, a criar a ilu são de uma
lin gua gem viva, tre pi dante, afec tiva como a con ver sa ção. Na con cep‐ 
ção do ro teiro de Car los Ca bral, vimos que as falas po diam pro ce der
de uma ora li dade tra ba lhada pela es crita ou or ga ni zada como um
jogo te a tral que sub verte a tra di ção li te rá ria.

44

Além dos có di gos es té ti cos e ide o ló gi cos que pa re cem re ve lar o
tempo e lugar de cada um dos adap ta do res, a aná lise com pa ra tiva dos
dois ro tei ros aponta para a ten dên cia de a es crita te a tral de ex pres‐ 
são ra di o fó nica se afi gu rar como um gé nero cres cen te mente hí brido,
sendo certo que esta con fluên cia entre li te ra tura, es crita te a tral e
rádio pro por ci ona tam bém um de sa fio ao ta lento cri a tivo para re con‐ 
fi gu rar uma obra de fic ção, possibilitando- lhe uma mul ti pli ci dade de
novas res so nân cias.
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NOTES

1  Na de sig na ção «te a tro ra di o fó nico», in cluí mos as duas mo da li da des dra‐ 
ma túr gi cas: o «fo lhe tim», que cos tu mava ter na Emis sora Na ci o nal uma du‐ 
ra ção de meia hora, e a «peça de te a tro», em ver são in te gral.

2  H.S., «Que pre ten dem os «ro man ces ra di o fó ni cos»?», Co mér cio do Fun‐ 
chal, Fun chal, 14-II-1971, p. 12.

3  O ro mance Ilhéus veio a lume em 1949, com a chan cela da Coim bra Edi‐ 
tora. É re e di tado pela mesma casa em 1960, com o mesmo tí tulo e uma ex‐ 
pan são de uma de zena de pá gi nas no final. Em 1975, faz- se uma ter ceira edi‐ 
ção que apre senta um texto re visto, am pli ado e com novo tí tulo: Canga.
Encontrando- se há muito es go tado, o ro mance foi no va mente edi tado em
2008, no âm bito das co me mo ra ções dos 500 anos do Fun chal.

4  Esta adap ta ção de Canga terá sido pre pa rada por Ju ve nal Xa vier, jor na‐ 
lista ma dei rense, a quem coube re cor tar as cenas mais sig ni fi ca ti vas. O tra‐ 
ba lho de adap ta ção es tava des ti nado à es cri tora Odette Saint- Maurice
(1918-1993), da Ra di o di fu são Por tu guesa, mas aca bou por ser a es cri tora Ju‐ 
dite Na varro a concretizá- la. Ju dite Na varro foi a ro man cista que, se gundo
An tó nio José Sa raiva e Óscar Lopes, em His tó ria da Li te ra tura Por tu guesa,
mar cou «o iní cio do mais re cente e me lhor surto do ro mance fe mi nino» em
Por tu gal, ha vendo nele «uma pro funda sim pa tia pelas pes soas sim ples de ao
pé da porta, bran cos ou ne gros mo çam bi ca nos» (Sa raiva e Lopes 16ª ed.:
1076). Foi, igual mente, uma «ex ce lente es cri tora da rádio», no dizer de Edu‐ 
ardo Street, uma «adap ta dora que mar cou forte pre sença na Emis sora Na ci‐
o nal», re bap ti zada, de pois do 25 de Abril, Ra di o di fu são Por tu guesa. Edu ardo
Street descreve- a como sendo «suave na des cri ção das cenas, sim ples como

Na var ro, Ju dite, Canga, um ro mance de
Horácio Bento de Gou veia numa
adaptação livre de, 1978. [dac ti lo gra fa‐ 
do]

Sa rai va, José António e Óscar Lopes,
História da Li te ra tu ra Por tu gue sa,
Porto, Porto Edi to ra, 1989.

San tos, Thier ry Proen ça dos, De Il héus
a Canga, de Horácio Bento de Gou veia

Gou veia, Horácio Bento de

Horácio Bento
: a Nar ra ti va e as suas (Re)Es cri tas,
dissertação de Dou to ra men to apre sen ‐
ta da à Uni ver si dade da Ma dei ra (em co- 
tutela com a Uni ver si dade de Paris III –
Sor bonne Nou velle), 2007. [texto pro ‐
ces sa do por com pu ta dor]

Street, Eduar do, O Tea tro Invisível -
História do Tea tro Radiofónico, Lis boa,
Página 4, 2006.
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os seus per so na gens» e nota que «as suas adap ta ções, sim pli fi cando as
cenas, pro cu ra vam uma lin gua gem ac tu a li zada, aces sí vel» (Street 2006� 148).

5  A pri meira te le no vela a pas sar na te le vi são por tu guesa foi Ga bri ela,
Cravo e Ca nela, ba se ada no ro mance epó nimo de Jorge Amado, estreando- 
se a 16 de Maio de 1977.

6  V. nota de ro dapé 3.

7  Além das duas adap ta ções para te a tro ra di o fó nico em aná lise, foi anun ci‐ 
ado em 1978 um pro jecto de filme (pre visto para a te le vi são e pos te ri or‐ 
mente para o ci nema) ela bo rado ao por me nor pelo re a li za dor José Luís Ca‐ 
brita, de que a vo ra gem do tempo fez de sa pa re cer o guião e, em 1984, um
pro jecto de adap ta ção para ópera com li bretto de Ivo de Frei tas, a cuja ver‐ 
são adi an tada ti ve mos acesso, e mú sica do Ma es tro Vic tor Costa. In fe liz‐ 
mente, estes pro jec tos não se con cre ti za ram por falta de fi nan ci a mento.

8  Isto é, os me lho ra men tos que o co lono in tro duz nas ter ras do se nho rio:
muros de sus ten ta ção, la ta das, aque du tos, tan ques, ca mi nhos, chou pana,
pa lhei ros, ár vo res de fruto e ou tras obras ne ces sá rias que as va lo ri zem.

9  Nas duas edi ções de Ilhéus, foi atri buído às duas pro ta go nis tas nomes
um tanto afec ta dos com valor sim bó lico: Eglan tina, a flor da ro seira brava (a
su ge rir au ten ti ci dade, en rai za mento e cau tela), e Creusa, nome per ten cente
à es fera da Mi to lo gia grega (a su ge rir efa bu la ção, ar ti fi ci a lismo e cos mo po li‐ 
tismo). Em Canga, ter ceira edi ção do ro mance re to cado, o autor muda- lhes
o nome, em parte por uma ques tão de con gruên cia, de sim pli fi ca ção e ac tu‐ 
a li za ção do dis curso li te rá rio. A Eglan tina e a Creusa, Ho rá cio Bento dá nova
pia bap tis mal, pas sando a chamarem- se, res pec ti va mente, Cris tina e Marta,
nomes de fei ção banal.

10  Si tu a ção cor res pon dente a Canga de Ho rá cio Bento de Gou veia: «Ao
che gar à Agua gem Alta, nos li mi tes do Passo da Areia, detiveram- se, sen ta‐ 
dos sobre as pe dras do ca mi nho. Avizinhava- se a noite. Lá de cima, a mais
de tre zen tos me tros de al ti tude, despenhava- se uma le vada de água que, a
meia al tura da dis tân cia do ca mi nho, se pul ve ri zava e caía como se fora chu‐ 
visco per sis tente. § – Donde vem esta água, Ma nuel? – per gun tou o pai de
Cris tina. § – Da serra.» (2008� 95)

11  Note- se que a su pres são deste con trolo ca rac te riza, aliás, a mo der ni dade
ro ma nesca; lembremo- nos do ro mance Faux monnayeurs de André Gide ou
das gran des obras de Faulk ner ou de Dostoïevski.

12  Eis a cena cor res pon dente no ro mance Canga: «E, sem que ela ofe re‐ 
cesse qual quer re sis tên cia, o Men des meteu a mão por entre o xaile e a
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blusa e, ao sen tir o bico de um seio túr gido e rijo, apertou- o le ve mente.
Maria per dia as for ças. Um de lí quio encegueirava- lhe a vista, as per nas tre‐ 
miam, uma vi bra ção es tra nha amolentava- lhe o corpo. E ela, com voz ve‐ 
lada: § – Nã seja mau… Pode vir al guém… Cando a gente casar, Antão sim…»
(2008� 64)

13  Cena cor res pon dente ao se guinte passo do ro mance Canga: «– Este car‐ 
reiro ta lhado na rocha, onde nos en con tra mos, é comum a toda a costa
norte. Re para, Cris tina! Os ho mens que o abri ram limitaram- se quase a
cavar uns de graus no ba salto mais rijo e não se pre o cu pa ram com res guar‐ 
dar o vi an dante dos pre ci pí cios. § – Já era tempo de ser cons truída uma es‐ 
trada que be ne fi ci asse estas po vo a ções do Norte – aven tou Ma nuel.» (2008�
95)

14  Esta fala apresenta- se como uma trans po si ção con den sada de parte do
ca pí tulo XXII do ro mance (2008� 130-132).

15  No dé cimo sé timo epi só dio do fo lhe tim de Ju dite Na varro, é re fe rido que
Ma nuel vai para Lis boa cur sar «Fi lo so fia e Hu ma ni da des», por que «são as
dis ci pli nas que mais [o] se du zem».

16  Re gis tá mos, igual mente, al gu mas subs ti tui ções que apa gam a re fe ren ci a‐ 
li dade in su lar. No trans cor rer dos epi só dios, José da Le vada troca, inad ver ti‐ 
da mente, o nome para José da Lou sada (5º epi só dio, p. 8), o Fran cisco das
Vacas passa aqui a chamar- se Chico das Vacas; de sa pa rece, por exem plo, o
uso do pro nome su jeito «si», equi va lente a um «você», ca rac te rís tico de
certo falar po pu lar re gi o nal caído em de suso; o «vi o lão» e o «pan deiro»
tiram o lugar ao «rajão», ao «ma chete» e ao «brin qui nho». Esta «troca» de
ins tru men tos explica- se pela ne ces si dade de apro xi mar o texto do uni verso
re fe ren cial da au di ên cia con ti nen tal.

17  No ro teiro de Car los Ca bral, adi anta «GA RIPO – (…). É fa mí lia de pos ses,
mas não são so ber bos como esses se nho rios de má morte que vi e ram do
con ti nente para ex plo rar a gente! Os Es me ral dos nunca ex plo ra ram nin‐ 
guém!» (1º epi só dio, p. 1). No ro mance de Bento de Gou veia, os se nho rios
têm outra ori gem: são «oriun dos de mer ca do res, (…), ricos se nho res de
mui tas ter ras [que] vi viam com os ten ta ção; ti nham lu zi dia cri a da gem e seus
pa la quins e redes, quando se des lo ca vam para fora da al deia.» (v. ca pí tulo II
de Canga, 2008� 36)
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RÉSUMÉ

Português
Sendo a trans po si ção li te rá ria uma prá tica que tem per sis tido ao longo da
his tó ria, vamos, neste en saio, co te jar duas adap ta ções para te a tro ra di o fó‐ 
nico do ro mance Canga do es cri tor ma dei rense Ho rá cio Bento de Gou veia.
Este gé nero cul tu ral, que teve grande au di ên cia em Por tu gal nos anos 50 e
60 do sé culo pas sado e que não ces sou de evo luir à mar gem do au di o vi sual
cres cen te mente he ge mó nico, além de di fun dir o texto li te rá rio de re le vân‐ 
cia cul tu ral, ainda que de uma forma me di ada, per mite a fi xa ção de um câ‐ 
none da nar ra tiva de fic ção para as novas ge ra ções. Sem com pro me te rem o
es pí rito da obra, Ju dite Na varro e Car los Ca bral vão pro por, em tem pos di‐ 
fe ren tes, ver sões dis tin tas do ro mance, quer dando uma in ter pre ta ção sua
da obra, quer vi sando cor res pon der às ex pec ta ti vas e ao gosto da au di ên cia
pres sen tida.
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adaptação literária, teatro radiofónico, Horácio Bento de Gouveia, Judite
Navarro, Carlos Cabral
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