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A formula fiction segundo Ana Teresa Pereira
Leonor Martins Coelho et Thierry Proença dos Santos

PLAN

A complementaridade dos caracteres e o gosto pela descoberta
Uma perspetiva da dualidade e ecos de outras ficções
A intriga como indagação e o enigma como sentido da vida

TEXTE

Lan çada pela Edi to rial Ca mi nho, na co le ção «La bi rinto», a série ju ve‐ 
nil «A Casa» de Ana Te resa Pe reira declina- se em cinco li vros pu bli ca‐ 
dos nos anos 1991 e 1992. As his tó rias, es cri tas sob o signo da in da ga‐ 
ção, do sus pense e da des co berta, cons ti tuem uma atra tiva fic ção, de
acordo com o mo delo nar ra tivo de The Fa mous Five de Enid Blyton, e
se guido, em Por tu gal, nos anos oi tenta, por Ana Maria Ma ga lhães e
Isa bel Al çada, atra vés da bem- sucedida co le ção «Uma aven tura…», já
trans posta para uma série de te le vi são.

1

O pro tó tipo di e gé tico é, pois, plas mado no es quema de se nhado e po‐ 
pu la ri zado pela es cri tora in glesa: encena- se um grupo de ado les cen‐ 
tes muito au tó no mos, acom pa nhado por um cão, pro ta go ni zando as
mais ima gi no sas aven tu ras num lugar mis te ri oso para des ven dar um
de lito ou uma si tu a ção enig má tica. No en tanto, em vez de o en redo
se de sen ro lar nos me a dos do sé culo XX, os pro ta go nis tas vivem nos
anos no venta e no venta e um; em vez da Ilha bri tâ nica, um ar qui pé‐ 
lago por tu guês. Com efeito, Ana Te resa Pe reira ergue como ce ná rio a
re a li dade in su lar ma dei rense, essa mesma que ob serva no mo mento
em que es creve a série, e faz evo luir os seus pro ta go nis tas no de curso
de um ano, des do brado em cinco epi só dios. Cada epi só dio coin cide
com um pe ríodo de fé rias es co la res e desenrola- se em torno de uma
casa re ti rada, a lem brar a ima gem li te rá ria de uma velha man são in‐ 
glesa, num lugar recôn dito da Ilha, que com põe um am bi ente es tra‐ 
nho, denso de ten são. Eis o ro teiro que a es cri tora pro põe para ex‐ 
plo rar pai sa gens e as pe tos «fora do cir cuito tu rís tico ha bi tual» do ar ‐
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qui pé lago da Ma deira com par tida do Fun chal: Porto Moniz (1), Porto
Santo (2), Ma da lena do Mar (3), Jar dim da Serra (4) e Paul do Mar (5).

Con ce bi dos como ob je tos de con sumo, en qua dra dos numa es tra té gia
de mar ke ting do edi tor, os li vros da série «A Casa…» – pro va vel mente
uma en co menda em jeito de de sa fio à então jovem au tora – 1

apresentam- se como um pro duto co mer cial com marca pró pria,
sendo que a sua ma te ri a li dade e su ges tão, a sua rou pa gem e re co nhe‐ 
ci mento, ao co mu ni car com o mundo ex te rior, as su mem uma dupla
fun ção, si mul ta ne a mente ape la tiva e identificadora- distintiva: exi bem
um for mato es ta bi li zado, com um nú mero de ter mi nado de pá gi nas
(entre 75 e 86) e de ca pí tu los (sem pre doze), bem como uma capa fácil
de re co nhe cer, sobre ilus tra ção de José Mi guel Ri beiro, a mos trar
uma cena de pe rigo emi nente para al guns dos pro ta go nis tas, o clí max
da nar ra tiva. Os tí tu los dos li vros, de sig na da mente A Casa dos Pe‐ 
nhas cos (1), A Casa da Areia (2), A Casa dos Pás sa ros (3), A Casa das
Som bras (4) e A Casa do Ne vo eiro (5) re ve lam tanto o con ti nuum entre
cada um deles como a va ri a ção que os dis tin gue, atra vés de uma de‐ 
no mi na ção de efeito poé tico e al cance sim bó lico. O texto ver bal das
res pe ti vas con tra ca pas con vida o lei tor a pas sar para o outro lado do
«es pe lho», des cor ti nando um pouco esse mundo pa ra lelo, fas ci nante
e as sus ta dor, que esta li te ra tura pro por ci ona, como ilus tram os se‐ 
guin tes exem plos: «A casa fi cava do outro lado de um túnel. Quando
se atra vessa um túnel passa- se para um mundo di fe rente» (3); «A casa
era enorme e pa re cia des li zar um pouco para um dos lados…» (4); «A
casa fi cava do outro lado do ne vo eiro, quase no fim do mundo…» (5).

3

O pa ra texto anun cia, assim, um con teúdo ga ran tido, mas com múl ti‐ 
plas va ri an tes. O jogo com bi na tó rio de pos si bi li da des que a au tora vai
de sen vol vendo ao longo da série ar ti cula os ele men tos es tá veis da
nar ra tiva com os seus ele men tos mu tá veis ou epi só di cos. Cada aven‐ 
tura ar ranca, como nota Rui Ma ga lhães, nos mes mos mol des:

4

num pri meiro nível, a prima Mó nica vai do con ti nente para a Ma deira
pas sar fé rias; num se gundo nível, ela, os pri mos e a tia, deslocam- se
do Fun chal para algum lugar mais ou menos iso lado da ilha, para uma
casa an tiga e nor mal mente fan tas ma gó rica, lugar onde ocorre a
aven tura. (Ma ga lhães, 1999� 110, nota 71).
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A aven tura realiza- se de acordo com a ma triz que a se guir se apre‐ 
senta: de te ção de um caso sus peito, de sen vol vi mento da in ves ti ga ção
de cariz po li cial, si tu a ção de pe rigo e re so lu ção do enigma (com final
feliz). Em bora al guns crí ti cos, como re fere Eli a cer Can sino (2002� 34-
36), con si de rem a li te ra tura ju ve nil mo nó tona e re pe ti tiva, este tipo
de nar ra tiva, con ce bida numa es tru tura tor nada clás sica, ou seja, si‐ 
mul ta ne a mente po pu lar e re quin tada, é pas sí vel de sus ci tar in te resse
junto de um vasto pú blico de jo vens lei to res e de tornar- se um «pro‐ 
duto atra ente e de se já vel, capaz de pro por ci o nar pra zer (…) a quem o
com pra» (Fi guei redo e San tos, 2006� 96).

5

Sublinhe- se, pois, que os li vros que se pro põem des ven dar um mis té‐ 
rio têm vindo a ocu par um lugar de des ta que na li te ra tura de re ce ção
ju ve nil em Por tu gal, so bre tudo a par tir dos anos oi tenta. Assim, para
Fran cesca Bloc keel, a pro li fe ra ção des tes es cri tos «é re al mente a
grande ino va ção no pa no rama li te rá rio, e tomou uma en ver ga dura e
uma vi ta li dade que nin guém es pe rava» (Bloc keel, 2001� 68). Por outro
lado, como ob serva José An tó nio Gomes, em Li te ra tura para Cri an ças
e Jo vens, nos
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dias que cor rem, o que leva um autor a es cre ver uma nar ra tiva de
mis té rio e in da ga ção não é, se gu ra mente, o im pulso de es cre ver a
grande Obra ou um livro de pro fun das im pli ca ções mo rais e fi lo só fi ‐
cas. No en tanto, hoje, mais do que nunca, está na ordem do dia a exi ‐
gên cia de uma «li te ra tura» de con sumo de qua li dade, capaz de om ‐
brear com as pro pos tas lú di cas da te le vi são e do vídeo, do com pu ta ‐
dor e da banda de se nhada. Referimo- nos, como é óbvio, às ne ces si ‐
da des de uma larga franja de con su mi do res ju ve nis, que, sem esse
tipo de lei tura, di fi cil mente será con quis tá vel para um con ví vio re gu ‐
lar com os li vros. (Gomes, 1991� 105)

Este tipo de li te ra tura, com re gras ri go ro sas de com bi na ção, segue
um mé todo for mal que trans põe ca ra te res e si tu a ções ao nível de
uma es tra té gia ob je tiva e con ven ci o nal. No qua dro de uma cul tura de
massa e de acordo com a lei da oferta e da pro cura, sé ries plas ma das
nesse dis po si tivo fic ci o nal multiplicaram- se, já que, como sa li enta
Maria Ni ko la jeva, «o fas cí nio pela for mula fic tion as senta na sua pre‐
di zi bi li dade, o ‘pra zer no re co nhe ci mento’» 2 (Ni ko la jeva, 1996� 12).
Veja- se, a tí tulo in di ca tivo, o su cesso al can çado por Maria Te resa
Gon za lez e Maria Ro sá rio Pe dreira com o «Clube das Cha ves» ou por
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Ál varo Ma ga lhães com o «Tri ân gulo Jota». Cer ta mente, esse su cesso
dever- se-á tanto ao con sen ti mento da larga mai o ria de lei to res como
à apre ci a ção dos mais exi gen tes, as so ci ado ao gosto que os jo vens
cos tu mam de sen vol ver pelo co le ci o nismo e pelo culto a sé ries fic ci o‐ 
nais ou gru pos mu si cais 3.

Note- se que a ilha da Ma deira pas sou a ser vir como pano de fundo
para his tó rias de sus pense e de in da ga ção, pro ta go ni za das quer por
um rapaz co ra joso e in te li gente, quer por uma equipa de jo vens in tré‐ 
pi dos, com o de sen vol vi mento da cha mada «li te ra tura de ae ro porto»:
o livro Enigme à Madère, de L.N. La volle, pu bli cado em França em
1974 4, en cena a aven tura de um jovem tu rista em torno de uma des‐ 
co berta ci en tí fica e de um es quema de trá fico de droga, re ve lando
uma certa Câ mara de Lobos dos anos sessenta- setenta, e a nar ra tiva
A Joia do Im pe ra dor, de Maria do Carmo Ro dri gues, lan çada em 1992
pela Edi to rial Pre sença, alu dirá ao grande ban di tismo in ter na ci o nal e
a In ter pol, re tra tando o Fun chal e o Monte dos anos oi tenta. To da via,
pela sua di fu são e ti ra gem de mi lha res de exem pla res, com um ou
outro nú mero es go tado, a série «A Casa» de Ana Te resa Pe reira
apresenta- se como o exem plo mais bem- sucedido desta li te ra tura
dita «de pa drão re pe ti tivo» (Bloc keel, 2001� 68) que ins ti tui a ilha da
Ma deira como pai sa gem li te rá ria. Esta ilha vol tará a ser no va mente
ilus trada, pas sa dos de zoi tos anos, na série de Fran cisco Fer nan des,
ma te ri a li zada pela edi tora 7dias 6noi tes, com os se guin tes tí tu los O
Enigma do Có digo *uSn, de 2009, O Enigma da Casa da Mudas, de
2010, e O Enigma do Pa lá cio, de 2011, que com bina aven tu ras de um
grupo de ami gos com en si na men tos e in for ma ção sobre o pa tri mó nio
his tó rico da Re gião Au tó noma da Ma deira 5.

8

Os li vros de Ana Te resa Pe reira en ce nam as aven tu ras de um grupo
de jo vens, unido e coeso: os ir mãos ór fãos de pai, David e Cris tina,
fun cha len ses, a prima Mó nica, con ti nen tal, e o amigo João, porto- 
monicense, acom pa nha dos da mas cote e es pé cie de anjo da guarda, o
cão Char lie. Tal como é ha bi tual neste tipo de ar te facto li te rá rio, João
e David constituem- se como uma dupla, de per fis di fe ren tes mas
com ple men ta res: um é mais fí sico, o outro é mais in te lec tual. No to‐ 
cante à dupla fe mi nina, Cris tina mostra- se mais pon de rada e in de‐ 
pen dente, Mó nica re pre senta a per so na gem mais sen sí vel, in tui tiva e
afe tu osa do grupo. De acordo com as fór mu las pró prias da «es crita
de série», as múl ti plas atu a ções dos pro ta go nis tas visam a re so lu ção
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de enig mas, de modo a man ter presa a cu ri o si dade do re ce tor. O
grupo de ami gos que gosta de vi a jar, de nadar (João, em par ti cu lar),
de ler (David, so bre tudo), de jogar xa drez, de andar de bi ci cleta
(todos, sem ex ce ção), de comer (os qua tro têm muito ape tite e nunca
se es que cem das re fei ções), e de viver as pe ri pé cias de uma aven tura,
evo lui num en redo ima gi noso e bem con du zido, ar ras tando con sigo o
lei tor que, com agrado, se deixa levar até à úl tima pá gina.

Na re a li dade, a li te ra tura ju ve nil, como re fere Ga briel Janer Ma nila
(1995), de sen volve um dis curso que fala di re ta mente aos jo vens, ex‐ 
plora os con fli tos pró prios da ju ven tude, mas tam bém per mite uma
pos sí vel iden ti fi ca ção entre per so na gens e lei to res. Ora, a fic ção ju ve‐ 
nil, em par ti cu lar a de con fi gu ra ção po li cial, res ponde a esse sen ti‐ 
mento de iden ti fi ca ção dos po ten ci ais lei to res com as vozes do texto.
Com efeito, essa li te ra tura tende a es pe lhar prá ti cas e há bi tos cul tu‐ 
rais dos jo vens, já que aborda pro ble mas que lhes são es pe cí fi cos (Cu‐ 
bells Salas, 1989), res pei tando a idade do lei tor e expondo- lhe de
forma ade quada os mis té rios da vida (Tei xi dor, 1995). Se par ti lhar mos
a lei tura de Díaz Plaja e Prats (1998), para quem a ado les cên cia vai
sen si vel mente dos 12 aos 16-17 anos e re flete a evo lu ção psi co ló gica
do ser hu mano que dei xou de ser cri ança, mas que não che gou ainda
à idade adulta, o cor pus em apreço irá cons ti tuir um leque in te res‐ 
sante para nele se ob ser var al guns pa râ me tros per ti nen tes desta es‐ 
crita: um lé xico ade quado ao público- visado, a uti li za ção de dis cur sos
com os quais os jo vens podem identificar- se e em que os adul tos
con se guem ver- se re tros pe ti va mente. Usando uma lin gua gem clara,
só bria e di reta, isenta de mo dis mos, os pro ta go nis tas exprimem- se
num re gisto em con so nân cia com o seu en qua dra mento so cial e a sua
faixa etá ria. Têm, aliás, muito em comum com a prin ci pal fi gura
adulta desse mi cro cosmo fic ci o nal, cujo papel na eco no mia do en redo
é de ga ran tir o re en con tro dos vá rios pro ta go nis tas, proporcionando- 
lhes as con di ções ne ces sá rias para uma nova aven tura. Per so na li dade
atí pica, es cri tora de pro fis são, Carla, a mãe de David e Cris tina,
revela- se mais ide a lista do que ma te ri a lista, si mul ta ne a mente prá tica
e pe cu liar, por que des li gada do mundo nos seus mo men tos de cri a‐ 
ção li te rá ria. As afi ni da des entre Carla e os ado les cen tes que tu tela
vin cam a im por tân cia do diá logo in ter ge ra ci o nal que deve as sen tar
numa re la ção de con fi ança, de re ci pro ci dade e de res pon sa bi li dade.
Atra vés da sua fi gura, valoriza- se, por um lado, a es crita, a de ci fra ção,
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a cri a ção ar tís tica e a vi vên cia de mun dos fic ci o nais, por outro,
constitui- se um exem plo que pode sus ci tar res peito ou até vo ca ções
junto dos jo vens lei to res.

Para O’Sul li van (2005), os tex tos para a ju ven tude propõem- se co mu‐ 
ni car novos va lo res e de fen der ideias e prá ti cas con si de ra das po si ti‐ 
vas que ten dem a perder- se. Não en ve re dando pro pri a mente pela de‐ 
fesa do Outro, pela re a ção ao Es tra nho ou pela de fesa das Iden ti da‐ 
des ame a ça das, a es crita de Ana Te resa Pe reira para a ju ven tude não
dei xará de abar car esse es ta tuto edu ca tivo. Os seus li vros en cer ram,
efe ti va mente, as pe tos que podem in te res sar os jo vens lei to res: temas
da cri a ti vi dade ar tís tica, re la ções fa mi li a res, exem plos de au to no mia
que qua li fi cam o ado les cente res pon sá vel, ativo e so cial, a co ra gem
de en fren tar os pró prios medos, bem como um apu rado sen tido de
ob ser va ção da so ci e dade em que o jovem está in se rido. Aliás, os li vros
que se guem o mo delo pro posto pela for mula fic tion têm como fun ção
des per tar esses lei to res para uma nova forma de estar, mais au tó‐ 
noma e di nâ mica. Neste sen tido, Na tér cia Rocha re fere que os:

11

ele men tos co muns são, por um lado, o pro ta go nismo dado a um ou
mais ado les cen tes ati vos e em pre en de do res, ca pa zes de re sol ver si ‐
tu a ções que se diria serem re ser va dos à ação dos adul tos, e man ter
as mes mas fi gu ras cen trais ao longo da série de tí tu los que a co le ção
venha a abran ger. Por outro lado, a emo ção e o medo con tro la dos
que se en con tram nas his tó rias tra di ci o nais tam bém se en con tram
pre sen tes, dando a sen sa ção de se gu rança que agrada aos mais jo ‐
vens mesmo que eles disso se não aper ce bam. (Rocha, 2001� 150-151)

Con tra ri ando o cunho mais mo ra lista dos pri mei ros exem plos de sé‐ 
ries fic ci o nais, tais como os de Odette de Saint- Maurice (1918-1993),
com a sua «saga» da fa mí lia Ma cedo que teve grande su cesso nos
anos cin quenta, as nar ra ti vas tornaram- se numa es pé cie de re po si tó‐ 
rio do co nhe ci mento cul tu ral e de ati tu des mais ar ro ja das. Afastando- 
se do teor mo ra li za dor de ou tros tem pos para ser cada vez mais po‐ 
lis sé mica e re fle xiva, a li te ra tura de Ana Te resa Pe reira para a ju ven‐ 
tude, em bora mol dada pela ver ti ca li dade, mo de ra ção e con ten ção,
pa rece visar a for ma ção de lei to res plu rais e sen sí veis à per ce ção da
Arte, re ce ti vos a «mo de los» e «ati tu des» que fa vo re çam uma edu ca‐ 
ção li te rá ria, um gosto pela cri a ti vi dade e um sen tido ético na es fera
pes soal e so cial. A este res peito, vale a pena re fe rir a pre sença, ainda
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que dis creta ou ve lada, de uma men sa gem po lí tica em prol do exer cí‐ 
cio de ci da da nia: por exem plo, o tri buto à ação so cial e edu ca tiva do
então padre Edgar Silva junto de cri an ças des fa vo re ci das de Câ mara
de Lobos, a quem a au tora de dica sig ni fi ca ti va mente o ter ceiro livro
da série, o des dém pelo cor tejo de Car na val, pro va vel mente tido por
ela como mo da li dade fes tiva im por tada «para in glês ver», alu dido na
aber tura de A Casa das Som bras, bem como a de nún cia de uma po lí‐ 
tica dita do betão que des res peita a har mo nia pai sa gís tica ou a me‐ 
mó ria de in te resse his tó rico, pa tente em A Casa dos Pás sa ros.

De qual quer forma, destaque- se a le gi bi li dade da es crita de Ana Te‐ 
resa Pe reira que en tre laça nas suas obras sus pense e ima gi na ção.
Além disso, o seu dis curso nar ra tivo está mar cado pela cul tura do
afeto, a do com pa nhei rismo e ami zade, e tal vez so bre tudo, pela força
sim bó lica que a casa ad quire na sua pro du ção. A casa re pre senta aí
esse es paço de du pli ci dade, si mul ta ne a mente fa mi liar e es tra nho,
onde nos po de mos per der como num la bi rinto, en co brindo um al ça‐ 
pão, uma pas sa gem e es pa ços se cre tos que alo jam uma ati vi dade pa‐ 
ra lela, es con dendo algo ou al guém à es pera de ser des co berto. A esse
res peito, Rui Ma ga lhães chama a aten ção para esse tema re cor rente
cons ti tu tivo do uni verso da au tora: o acesso a essa «casa» re pre senta
uma es pé cie de per curso ini ciá tico, de per se gui ção da sus peita ou de
uma fuga ao quo ti di ano. Essa casa pos sui uma «bi bli o teca e li vros»,
sím bolo de his tó rias, e um jar dim com flo res que a ro deia, ha bi tado
por vezes por gatos e pás sa ros, sím bolo da uni dade pri mor dial e de
tudo o que isso con tém de ater ra dor. Fi nal mente, dessa casa avista- se
o mar, ima gem da pro fun di dade e do afundar- se em si mesmo (Gui‐ 
ma rães, 1999� 113-121). É a pró pria Ana Te resa Pe reira a afirmá- lo: «No
fundo de todos nós há a ima gem de uma casa, que exis tiu ou não na
nossa in fân cia. Vol ta mos lá de vez em quando: nos so nhos no tur nos,
nas fan ta sias diur nas, quando lemos Enid Blyton» (Pe reira, 2011� 50).

13

Posto isto, falta agora exa mi nar esse dis po si tivo nar ra tivo para de ter‐ 
mi nar as cha ves do su cesso desta série. Tratar- se-á de cons truir um
qua dro que des creva a es tru tu ra ção nar ra tiva pa tente neste con junto
de li vros, pro cu rando ao mesmo tempo ava liar a in ci dên cia pro vá vel
de cer tos ele men tos na sen si bi li dade do jovem lei tor.
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A com ple men ta ri dade dos ca rac ‐
teres e o gosto pela des co ber ta
A Casa dos Pe nhas cos, o pri meiro nú mero desta série, de fine, desde
logo, os pro ta go nis tas. Como é ha bi tual nos li vros desta na tu reza, os
he róis, algo ti pi fi ca dos, apre sen tam tra ços ge rais que, por um lado,
con fi gu ram as ca rac te rís ti cas de qual quer ado les cente, mas, por
outro, ser vem para su bli nhar uma per so na li dade dis tinta re la ti va‐ 
mente às ou tras, sendo todas elas com ple men ta res na or gâ nica do
grupo. Mó nica re pre senta a me nina in de pen dente, ha bi tu ada a vi a jar
so zi nha, já que os pais, jor na lis tas de pro fis são, se au sen tam de Por‐ 
tu gal com frequên cia. Agora, com ape nas doze anos, Mó nica de verá
pas sar as fé rias da Pás coa na ilha da Ma deira com os pri mos e a tia,
es cri tora de ro man ces po li ci ais. À che gada à Ilha, des faz a apre en são
quanto ao pri meiro con tacto com esses fa mi li a res que des co nhe cia
até então: a tia, de nome Carla, acolhe- a de bra ços aber tos e sim pa‐ 
tiza com os pri mos: Cris tina, doze anos, de ca belo en ca ra co lado, um
pouco maria- rapaz, tem a ga lhar dia da atleta as su mida, e David, ca‐ 
torze anos, de ca be los ne gros, alta es ta tura e olhos azuis como a mãe,
usa ócu los e anda de livro de baixo do braço. Fi nal mente, como não
podia dei xar de ser, en cara com Char lie, o «ca chorro cas ta nho»,
muito afe tu oso. Entre todos, nasce, de ime di ato, uma re la ção de ami‐ 
zade, a que virá juntar- se um quinto ele mento, João, o me lhor amigo
da dupla de ir mãos, des te mido e ex ce lente na da dor. A tia co mu nica a
Mó nica o pro grama de pas sar uns dias na casa de fa mí lia que pos sui
no Porto Moniz, aguçando- lhe o ape tite pela des co berta dos en can‐ 
tos e re can tos da Ma deira: «As fé rias pro me tiam ser emo ci o nan tes,
afi nal… pis ci nas na tu rais, uma praia es con dida, uma pas sa gem se‐ 
creta» (A Casa dos Pe nhas cos, 1991� 11). Até che ga rem ao des tino, a vi a‐ 
gem cons ti tui um mo mento de apren di za gem único, tanto para Mó‐ 
nica como para o lei tor que des co bre a re a li dade in su lar atra vés dos
olhos dessa per so na gem: des co bre as le va das e as cas ca tas que ao
longo da es trada mar cam a Costa Norte. Aí, a pai sa gem apresenta- se
mais na tu ral e bra via, «o mar era muito mais agi tado, ondas enor mes
re ben ta vam na praia» (Ibi dem, p. 16). É nesta en vol vên cia que surge a
casa de fé rias: «Era ve lhís sima, cons truída em pedra, e tinha algo que
pa re cia uma torre. Fi cava mesmo junto às fa lé sias, no fim de uma pe‐
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quena es trada em más con di ções que só tinha es paço para um au to‐ 
mó vel» (Ibi dem, p. 19). Logo à che gada, deparam- se com dois in di ví‐ 
duos sus pei tos junto à mo ra dia. Vol ta rão a pas sar por eles perto das
pis ci nas ditas na tu rais do Porto Moniz, e um dos jo vens he róis
apanha- lhes a frase: «we have to find the diary». Este in dí cio re mete,
na re a li dade, para o diá rio do bi savô de David, Cris tina e Mó nica. Após
David ter con sul tado o Elu ci dá rio Ma dei rense, o grupo fica a par da
no tí cia de um te souro pro ve ni ente do saque de três na vios me xi ca nos
que exis ti ria por baixo da casa dos pe nhas cos e que a ele se ace de ria
por uma pas sa gem se creta. Re zava a his tó ria que esse te souro, es‐ 
con dido nas ilhas Sel va gens, como na lenda do ca pi tão Kidd, fora tra‐ 
zido para a Ma deira pelo bi savô dos jo vens. Estes aca bam por des co‐ 
brir na casa um al ça pão que dá para «uma gruta ampla, quase um
salão» (Ibi dem, p. 66). En con tram aí arcas re ple tas de mo e das e es pa‐ 
das de ouros, co la res e pul sei ras de pe dras pre ci o sas. Mas são logo
sur pre en di dos pelos in gle ses que se guiam pis tas em busca do te‐ 
souro de cuja exis tên cia ti nham co nhe ci mento por via de um bi savô
que fora, ou trora, mor domo na «Casa dos Pe nhas cos». São pre sos na
gruta, mas Mó nica des co bre uma outra pas sa gem se creta que lhes
de volve a li ber dade. Por sua vez, David con se gue trancá- los na bi bli o‐ 
teca até à che gada da po lí cia, pois «o te souro deve per ten cer ao Es‐ 
tado» (Ibi dem, p. 76). John e James Kent serão en tre gues à In ter pol e
os pro ta go nis tas re com pen sa dos. Já no de sen lace, os pe que nos he‐ 
róis tra vam co nhe ci mento com o his to ri a dor Car los Es te ves que an‐ 
dava tam bém em busca de pis tas do te souro. Esta per so na gem, que
re a pa re cerá no quarto livro, es ta be lece uma re la ção de em pa tia com
os jo vens «de te ti ves». Assim, na es crita de in da ga ção, a «aven tura ou
o mis té rio a des ven dar têm in va ri a vel mente a ver com um as peto his‐ 
tó rico, ar tís tico ou ge o grá fico» (Bloc keel, 2001� 71). Ana Te resa Pe reira
não dei xará, pois, de en tre ter o jovem lei tor e, si mul ta ne a mente, de
lhe su ge rir ati tu des de aqui si ção de co nhe ci mento.

Uma pers pe ti va da dua li dade e
ecos de ou tras ficções
Em A Casa da Areia, os he róis apre sen ta dos no livro an te rior
deslocam- se até à ilha de Porto Santo, num mês de se tem bro morno,
mas li gei ra mente chu voso – repare- se que as his tó rias da série co ‐
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me çam sem pre num dia chu voso. Os qua tro pro ta go nis tas e o cão
Char lie vão des lin dar o enigma em torno da quele in di ví duo que dizia
ser o es cri tor es pa nhol Ra fael Es trada, autor de O Cas telo sem Fundo.
Fátuo e te a tral, esse novo amigo de Carla não agrada ao grupo de jo‐ 
vens, que de teta nos seus dis cur sos al gu mas in con gruên cias re ve la‐ 
do ras da sua im pos tura. Mó nica, David, Cris tina e João vêm a saber
que alu gou uma casa iso lada, que os po pu la res dizem as som brada. Ao
apre ci a rem a casa ao longe, os jo vens pro ta go nis tas adi vi nham «uma
fi gura hu mana que logo de sa pa re ceu» (A Casa da Areia, 1991� 36) por
trás das cor ti nas da ja nela do sótão. De ci dem ron dar a casa e nela en‐
trar. João é apa nhado pelo es pa nhol que o prende num dos quar tos
da casa. Ao es tra nha ram a sua de mora, os ami gos lançam- se à sua
pro cura. En tram na mo ra dia «as som brada», mas o es pa nhol acaba
por prendê- los tam bém, à ex ce ção de Mó nica que fi cara de vigia. É
ela quem vai tirá- los dessa si tu a ção des con for tá vel. De se guida, en‐ 
con tram a pas sa gem se creta para o sótão onde vive o ver da deiro es‐ 
cri tor. Este con fir mará o se gredo que David des cor ti nara: o ver da‐ 
deiro Ra fael Es trada isola- se do mundo para poder es cre ver, en‐ 
quanto o irmão mais novo, Juan, o subs ti tui na vida so cial, já que não
con se guira vin gar como ator de te a tro. David ex plica aos ami gos que
se trata de uma si tu a ção se me lhante àquela que fora cri ada por
Henry James em A Vida Pri vada:

É uma his tó ria fan tás tica. Uma fan ta sia. Esse es cri tor era dois, ou
seja, havia dois du plos. Um deles fi cava no quarto a es cre ver, en ‐
quanto o outro fi cava cá fora, con ver sava com as pes soas, fazia parte
da so ci e dade. (Ibi dem, p. 71)

Neste sen tido, A Casa da Areia inau gura na série a con ce ção do
duplo, um tema muito re cor rente den tro da li te ra tura fan tás tica e
muito pre sente no mundo de aven tu ras des tes he róis. Como é sa bido,
a sim bo lo gia es pe cu lar cos tuma ex pres sar as se guin tes men sa gens: o
pas sado projeta- se num fu turo, o fim de um ciclo coin cide com um
novo co meço, da in cer teza nasce a es pe rança. A es crita de Ana Te‐ 
resa Pe reira in cor pora assim as pe tos for mais e sim bó li cos, numa
trans fi gu ra ção li te rá ria que con ci lia real e mis té rio, força es pi ri tual e
poder ima gi na tivo.
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O ter ceiro livro da série, A Casa dos Pás sa ros, re lata as fé rias de Natal
do grupo de ami gos. De pois de ce le bra rem a «Festa» 6 no Fun chal, os
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pro ta go nis tas vão pas sar uns dias na Ma da lena do Mar, onde Carla
alu gou uma casa an tiga e iso lada – logo ba ti zada pelos novos in qui li‐ 
nos de «a Casa dos Pás sa ros» –, para es cre ver um conto. Ao acom pa‐ 
nhar as mo vi men ta ções dos pro ta go nis tas, o lei tor po derá reter al‐
guns in for mes de ca rá ter et no grá fico, his tó rico e pai sa gís tico: a tra di‐ 
ção de mon tar a «la pi nha» 7, o pro mon tó rio do Cabo Girão, a co mida
tí pica ma dei rense, a lenda do Ale mão 8 e mar cas dos pri mór dios do
po vo a mento da Ilha, tais como as plan ta ções de cana- de-açúcar, o
con tri buto dos es cra vos e o co mér cio com os fla men gos «que tro ca‐ 
vam qua dros por açú car» (A Casa dos Pás sa ros, 1991� 41). Num pas seio
à Ma da lena do Mar, os jo vens he róis dão com o his to ri a dor Car los Es‐ 
te ves, sen tado à mesa de um café, per dido em pen sa men tos, o jor nal
aberto com a foto de uma ré plica da «Casa dos Pás sa ros» em meio
ur bano. Tal como a «Casa dos Pás sa ros», a mo ra dia do Fun chal que a
ima gem exibe é uma «bela quinta, an tiga, ro de ada por ár vo res e ro‐ 
do den dros em flor. David lê o ar tigo que adi an tava que no lugar da‐ 
quela quinta ia ser cons truído um cen tro co mer cial ou algo do gé‐ 
nero…» (Ibi dem, p. 40). Pros se gue o ha bi tual jogo de pis tas que a per‐ 
ce ção fu gi dia de uma si lhu eta a ob ser var a casa que Carla alu gara já
tinha anun ci ado. De pois de um agra dá vel giro pela Ca lheta na com‐ 
pa nhia do his to ri a dor, os pro ta go nis tas re sol vem fazer uma ex pe di‐ 
ção no turna para iden ti fi ca rem o vulto avis tado à noite na es ca da ria
do cais. Ao aproximarem- se do local, den tro do com par ti mento de
pedra, deparam- se com Car los Es te ves, de so lado, en ca rando o pro‐ 
jeto de uma cons tru ção me ga ló mana pre vista no lugar da «quinta»
en tre vista no jor nal. Car los Es te ves ex pli cou então o sig ni fi cado das
suas mo vi men ta ções. A quinta do Fun chal, ré plica da «Casa dos Pás‐ 
sa ros», con de nada a de sa pa re cer, era, na ver dade, a velha casa da sua
fa mí lia. Pen sou que, ao es con der o pro jeto no cais da Ma da lena, as
obras pu des sem atrasar- se e, assim, pro lon gar um pouco mais as me‐ 
mó rias de in fân cia. Quer a casa do Fun chal, quer a da Ma da lena do
Mar eram idên ti cas e al ber ga vam me mó rias que não que ria per der.
Como a «Casa dos Pás sa ros» fora ven dida há muito, restava- lhe a
«quinta» na ci dade. Carla surge nesse mo mento e é in for mada deste
en redo. Não ha vendo crime pro pri a mente dito, mas para não dar azo
a inqué ri tos que pu des sem com pro me ter o his to ri a dor, David ima‐ 
gina um de sen redo para apa gar a prova: o «pro jeto» do novo em pre‐ 
en di mento pega fogo, aci den tal mente, quando a es cri tora acende um
ci garro. A «moral» do livro versa sobre o prin cí pio se guinte: tal como
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a Arte, há «casas que têm alma. E têm o di reito de con ti nuar a exis tir»
(Ibi dem, p. 66). Para além do mis té rio cri ado, do enigma re sol vido, da
so lu ção (pro vi só ria) al can çada, é de su bli nhar o diá logo in ter tex tual
que es tru tura parte da nar ra tiva, nas en ce na ções em que David cita o
Tra ba lho Poé tico de Car los de Oli veira, o que faz com que o lei tor
deste livro se re la ci one com uma outra obra que, por sua vez, pa rece
con ter a chave que vai des lin dar o enigma apre sen tado. Aliás, no de‐ 
sen ro lar da nar ra tiva, os ver sos de Car los de Oli veira ci ta dos fun ci o‐ 
nam como uma força pre mo ni tó ria que an te cipa o des fe cho da in da‐ 
ga ção le vada a cabo pelos he róis da série.

A in tri ga como indagação e o
enig ma como sen ti do da vida
A Casa das Som bras con subs tan cia novas pe ri pé cias dos jo vens des te‐ 
mi dos e in te li gen tes, ocor ri das nas fé rias do Car na val, no Jar dim da
Serra. Como é ha bi tual, a ação desenrola- se numa casa mis te ri osa,
«imensa e som bria» (A Casa das Som bras, 1991� 24), man tida por um
casal, D. Dina, a co zi nheira, e Ri cardo, o jar di neiro. Têm ambos um ar
si nis tro «como saí dos de um filme de ter ror» (Ibi dem, p. 24). Falam de
ruí dos es tra nhos, de li vros que caem mis te ri o sa mente, do fan tasma
de um es cri tor que terá mor rido «ator men tado por que que ria es cre‐ 
ver um livro e não o con se guiu» (Ibi dem, p. 35). Os pro ta go nis tas de‐ 
ci dem in ves ti gar as ocor rên cias bi zar ras que vão tes te mu nhando.
David de sa pa rece, mas dei xou uma pista na bi bli o teca que o grupo
sa berá apro vei tar. Por de trás de uma tela, existe uma pas sa gem se‐ 
creta e la bi rín tica por entre os muros da casa. João, Cris tina e Mó nica
vão dar com David amor da çado e preso a uma ca deira. Este ex plica
que foi sur pre en dido por dois la drões que o neu tra li za ram para não
serem de nun ci a dos. Na re a li dade, trata- se do filho dos ca sei ros e de
um seu cúm plice que vi nham as sal tando ou ri ve sa rias no Fun chal e
es con der o pro duto do roubo na «Casa das Som bras». Os jo vens de‐ 
te ti ves con se guem avi sar a po lí cia que os vem pren der. Cu ri o sa‐ 
mente, David en con tra, nesse quarto se creto onde es teve amar rado,
den tro de uma velha se cre tá ria, «um monte de fo lhas ma nus cri tas,
ama re le ci das pelos anos» (Ibi dem, p. 66). Tudo in dica que se trata do
livro que o tal es cri tor an dava a re di gir, muito ao gosto das his tó rias
de G.K. Ches ter ton e de Edgar Allan Poe. Pro va vel mente por in fluên ‐
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cia des tes au to res, o livro em aná lise é o único da série «A Casa» que
su gere a pre sença efe tiva do so bre na tu ral, de um es pí rito que terá in‐ 
di cado a Carla como con cluir a his tó ria que es tava a es cre ver. A esse
res peito, vale a pena lem brar Tz ve tan To do rov:

só a lin gua gem per mite con ce ber o que está sem pre au sente: o so ‐
bre na tu ral. Este torna- se assim um sím bolo da lin gua gem, do mesmo
modo que as fi gu ras de re tó rica, e a fi gura é, como já vimos, a forma
mais pura da li te ra li dade. (To do rov, 1976� 87)

Para pôr cobro ao tor mento desse es cri tor tor nado fan tasma e por
res peito à sua me mó ria, David e Carla de ci dem quei mar o ma nus crito
que aquele en ten deu, em vida, não pu bli car. Note- se que, na parte
final do livro an te rior, é igual mente o gesto de pegar fogo a um do cu‐ 
mento que en cerra a in ves ti ga ção. O fogo, en quanto ima gem en can‐ 
tada que li berta das an gús tias e ob ses sões, como ob serva Gas ton Ba‐ 
che lard em La Psychanalyse du feu, pode, efe ti va mente, sig ni fi car pu‐ 
ri fi ca ção, sen ti mento forte e jus tiça.

20

A Casa de Ne vo eiro cons ti tui o úl timo livro da série. A ação desenrola- 
se por al tura da pri ma vera, no Paul do Mar. «A po vo a ção era es tra nha,
fora do tempo e da re a li dade» (A Casa de Ne vo eiro, 1992� 31). Este é o
ce ná rio em que os he róis vão des ven dar o mis té rio em torno do qua‐ 
dro rou bado que a im prensa no ti ciou. Re gis tam o com por ta mento
sus peito de Ri cardo Matos, que passa horas a con tem plar um pai nel
com anjos na ca pela da lo ca li dade, e notam as mo vi men ta ções não
menos sus pei tas do casal Sousa, sem pre a fazer per gun tas in qui ri do‐ 
ras. Se, por um lado, a so li dão de Ri cardo Matos re vela o seu modo de
ser ar tista, con cen trado em ob ser var ou ima gi nar fi gu ra ções, alheio
ao mundo que o ro deia, por outro, a ati tude dos Sou sas pre fi gura uma
ma qui na ção in ti mi dante. Na ver dade, o Sousa foi quem rou bou um
dos qua dros de Ri cardo Matos, cujo nome ar tís tico é Mi guel Ri beiro.
Repare- se, a tí tulo de cu ri o si dade, na coin ci dên cia deste nome com o
do ilus tra dor efe tivo da série que pa rece in di ciar uma pro vá vel ho me‐ 
na gem que a au tora do livro quis prestar- lhe. Indo no en calço dos jo‐ 
vens de te ti ves, o Sousa acede tam bém, atra vés do al ça pão exis tente
na re fe rida ca pela, à pas sa gem se creta que segue ao longo da fi leira
de casas e que o con duz à casa do pin tor, mas acaba neu tra li zado por
este, sendo obri gado a de vol ver o qua dro fur tado sob pena de ser de‐ 
nun ci ado à po lí cia. A par do en redo de cunho po li cial, o livro pre nun ‐
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cia uma his tó ria de amor entre Carla, a es cri tora, e Ri cardo Matos, o
pin tor, sob a in vo ca ção li te rá ria de Peter Pan. Pode isto que rer dizer
que vale a pena per ma ne cer no es tado da ino cên cia pri mor dial e cri a‐ 
tiva, ainda que se seja adulto. Como re fere David, «a mãe é duas pes‐ 
soas di fe ren tes. É uma quando está a es cre ver e outra quando está a
des can sar» (Ibi dem, p. 42). Mais pre dis posta ao con ví vio por não estar
a es cre ver, Carla aproxima- se do vi zi nho, Ri cardo Matos. Ambos têm
mui tas afi ni da des: são cri a do res, in te lec tu ais e o pin tor perfila- se
como a sua alma gémea. Pau la ti na mente, estabelece- se entre ambos
um diá logo em torno da Arte, em par ti cu lar da Li te ra tura (Rilke, Bal‐ 
zac, Swe den borg) e da Pin tura (Ra fael, Fra An ge lico, Piero della Fran‐ 
cesca). Ri cardo ex plica o mo tivo de se ter iso lado do mundo: a pas sar
por uma crise de ins pi ra ção, ten tou reavê- la nas múl ti plas vi a gens
que fez, na apre ci a ção de telas dos gran des mes tres e na con tem pla‐ 
ção do qua dro da sua au to ria ex posto na ca pela do Paul do Mar. A
res peito da re la ção entre Carla e Ri cardo, David dirá: «tenho a im‐ 
pres são de que a mãe vai dei xar de es cre ver por uns tem pos… mas
tal vez aprenda a de se nhar anjos…» (Ibi dem, p. 85).

Se con si de rar mos, tal como enun cia Mar ga rida Mor gado, que os tex‐ 
tos para os jo vens são «ar te fac tos cul tu rais, pro du zi dos e con su mi dos
ma te ri al mente, fruto de con di ções his tó ri cas es pe cí fi cas e fios de ar‐ 
gu men tos so ci o po lí ti cos, sobre a re la ção entre adul tos e cri an ças, a
cul tura e a ci vi li za ção» (Apud, Mor gado e Pires, 2010� 17), po de mos
afir mar que a obra de re ce ção ju ve nil de Ana Te resa Pe reira ilus tra a
ten dên cia de uma li te ra tura de série que ca tiva o jovem lei tor (e até o
menos jovem). Além disso, acre di ta mos que estes cinco nú me ros da
co le ção «La bi rinto» per mi tem com pre en der quer o mundo dos mais
novos, du rante, so bre tudo, a pausa es co lar, quer o mundo dos adul tos
com as suas vi cis si tu des, quer, ainda, a car to gra fia in su lar. São li vros
que es pe lham, efe ti va mente, a cu ri o si dade de quem tem de ocu par os
tem pos li vres, de quem pode ter um tra ba lho in te lec tual ab sor vente,
de quem des co bre as ri que zas do Lugar, da Me mó ria e da Cul tura.
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Re me tendo para um con texto in su lar, estes li vros de Ana Te resa Pe‐ 
reira po de rão tocar o jovem lei tor ma dei rense que neles irá re co nhe‐ 
cer as pe tos his tó ri cos, ge o grá fi cos e cul tu rais da sua terra. No en‐ 
tanto, tal como as suas con gé ne res, a es cri tora pro cu rou ade quar as
his tó rias ao es tilo de vida e às pre o cu pa ções dos jo vens por tu gue ses
de fi nais do sé culo XX (vi a jar, con vi ver, des co brir, di a lo gar, afirmar- se,
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superar- se). Es cri tos num es tilo sim ples e flu ente, com diá lo gos vivos,
os li vros desta au tora não se con fi nam ao re fe ren cial in su lar, que
serve so bre tudo para criar um am bi ente su ges tivo de ten são dra má‐ 
tica. A fa mi li a ri za ção com os lei to res, sejam eles de onde forem, de‐ 
cor rerá de um sub til jogo de in ter tex tu a li dade com ou tras artes (ci‐ 
nema, mú sica, fo to gra fia, li te ra tura, pin tura e te a tro) e do en redo que
flui na tu ral mente com um des fe cho bem, ou até, muito bem ima gi‐ 
nado.

Em todo o caso, os li vros de Ana Te resa Pe reira pa re cem ter en con‐ 
trado o seu es tilo pró prio no campo da for mula fic tion. Assim, a Edi‐ 
to rial Ca mi nho, com a co le ção «La bi rinto», apos tou numa es cri tora
que, à se me lhança das suas con gé ne res, soube en con trar uma «equi‐ 
li brada ar ti cu la ção do lú dico e do di dá tico» (Bloc keel, 2001� 83). Na
ver dade, esse à- vontade, que per passa os seus cinco li vros, une, na
justa me dida, di ver ti mento, edu ca ção e qua li dade de es crita, bem
como sonho e fan ta sia.
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NOTES

1  Tal hipótese por nós aven ta da as sen ta no facto de a au to ra nunca mais ter
vol ta do a pu bli car obras deste jaez.

2  Tradução nossa: «the fas ci na tion of for mu la fic tion is based on its pre dic‐ 
ta bi li ty, the ‘joy of re cog ni tion’».

3  Den tro da de no mi na da «for mu la fic tion», Fran ces ca Blo ckeel in di ca no
seu es tu do as coleções que vie ram a público no contex to por tu guês.
Depreende- se do amplo número de sé ries lan ça das a for tu na que este tipo
de li te ra tu ra teve junto de jo vens lei tores na cio nais, di ta da por uma moda
que veio do mundo anglo- saxónico.

4  V. Duarte Mi guel Bar ce los Men don ça, «Tra ços da vida câmara- lobense
pa tentes no livro Enigme à Ma dère, de L. N. La volle», Girão: re vis ta de temas
cultu rais do concel ho de Câ ma ra de Lobos, Es trei to de Câ ma ra de Lobos,
vol. II, nº 6 (2º se mestre 2011), pp. 117-124.

5  Narra as aven tu ras de Ro dri go, Mar ga ri da, Becas e J.P. (João Pedro), os
alu nos da pro fes so ra Sara Veiga. Ocor ren do fur tos mis te rio sos em lu gares
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das novas pla ta for mas de comunicação: e- mail, chats, SMS e in ter net.

6  Termo que de si gna a qua dra natalícia na ilha da Ma dei ra.
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7  «Era um pe que no pre sé pio com ro chas e musgo, pontes fei tas de canas
viei ras, cas ca tas de algodão, pe que nos vasos com sea ras, maçãs e la ran jas.»
(p. 10)

8  Sobre esta per so na li dade que crónicas an ti gas dizem ter vindo viver para
a Ma da le na do Mar, adian ta o texto o se guinte: «Se gun do a lenda, era um
príncipe po la co, que de pois de ser der ro ta do numa ba tal ha em 1444 re sol‐ 
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RÉSUMÉS

Français
L’ob jec tif de cette étude est de pro cé der à l’ana lyse des cinq titres pour la
jeu nesse de Ana Te re sa Per ei ra, ins crits dans la for mu la fic tion et dans le
récit d’énigme et d’en quête, afin de ca rac té ri ser un par cours d’écri ture,
aussi co hé rent que bref, aban don né à ja mais, qui a duré en vi ron deux ans en
début de car rière lit té raire de l’au teure ma dé rienne.

Português
É ob je tivo deste es tudo pro ce der a uma aná lise dos cinco tí tu los da pro du‐ 
ção li te rá ria de re ce ção ju ve nil de Ana Te resa Pe reira, plas ma dos na for mula
fic tion e na nar ra tiva de mis té rio e in da ga ção, de modo a ca rac te ri zar um
per curso de es crita, tão coeso quanto breve, nunca mais re pe tido, que
durou cerca de dois anos no iní cio da car reira da au tora ma dei rense.
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