
Reflexos
ISSN : 2260-5959
Éditeur : Université Toulouse - Jean Jaurès

3 | 2017 
Mélanges offerts au Professeur Christophe Gonzalez

Yes Mim Diz Asneiras... Personagens inglesas
nas comédias de Martins Pena
Cristina Duarte-Simões

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/799

Référence électronique
Cristina Duarte-Simões, « Yes Mim Diz Asneiras... Personagens inglesas nas
comédias de Martins Pena », Reflexos [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 19 mai
2022, consulté le 18 avril 2023. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/799

Droits d'auteur
CC BY



Yes Mim Diz Asneiras... Personagens inglesas
nas comédias de Martins Pena
Cristina Duarte-Simões

TEXTE

Con si de rado o fun da dor do te a tro bra si leiro, o autor ro mân tico Luís
Car los Mar tins Pena (1815-1848) es cre veu vinte e duas co mé dias —
com pos tas entre 1833 e 1847 — em que re pre sen tou não so mente a
so ci e dade ca ri oca e al guns as pec tos da zona rural cir cun dante, como
tam bém vá rias per so na gens es tran gei ras que vi viam na ci dade do Rio
de Ja neiro, então ca pi tal do Im pé rio bra si leiro, na que les me a dos do
sé culo XIX. Se fran ce ses, ita li a nos e por tu gue ses emer gem pon tu al‐ 
mente em di ver sos tex tos do co me dió grafo, foram sem dú vida al‐ 
guma as per so na gens in gle sas que o autor in ven tou com o mais ex‐ 
tremo ta lento.

1

Com efeito, se os de mais es tran gei ros, na maior parte das co mé dias,
só exis tem pelas men ções fei tas a eles por ou tras per so na gens, os in‐ 
gle ses cons ti tuem fi gu ras prin ci pais de duas peças, quer seja o ri dí‐ 
culo in ven tor de O In glês ma qui nista, quer sejam os ami gos na mo ra‐ 
do res de As Ca sa das sol tei ras. Os cri té rios des sas re pre sen ta ções,
porém, foram tri bu tá rios dos prin ci pais pre con cei tos que pre va le‐ 
ciam na época em re la ção a esses sú di tos de Sua Ma jes tade bri tâ nica
cuja pre sença era par ti cu lar mente sig ni fi ca tiva no Bra sil Re gen cial e
no do iní cio do Se gundo Im pé rio. Pode- se até mesmo afir mar que
uma certa in to le rân cia em re la ção a eles cons ti tuía a prin ci pal ca rac‐ 
te rís tica da re la ção que os bra si lei ros en tre ti nham com esses es tran‐ 
gei ros.

2

Por outro lado, o ino va dor te a tro de cos tu mes inau gu rado por Mar‐ 
tins Pena en con trou um grande êxito junto ao pú blico do Rio de Ja‐ 
neiro, que aplau dia sem he si tar as ins pi ra ções do autor pois as si tu a‐ 
ções cô mi cas en ce na das re fle tiam não so mente a so ci e dade da
época, como tam bém os seus pró prios des com pas sos.

3

Gran des su ces sos po pu la res, as co mé dias de Mar tins Pena tornaram- 
se na época o es pe lho da so ci e dade ca ri oca e até mesmo bra si leira.

4
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São Se bas tião do Rio de Ja neiro era a ca pi tal do Bra sil e a prin ci pal ci‐ 
dade do país. A seu porto che ga vam todos os na vios e todas as no vi‐ 
da des da Eu ropa. A ci dade de São Paulo — fun dada aliás um pouco
antes da ca pi tal ca ri oca 1 — já co me çava a se de sen vol ver com o café,
mas sua re gião não tinha ainda atin gido o lugar pre pon de rante que
ocu pa ria no sé culo se guinte: o de es tado mais rico da Fe de ra ção.

Pra ti ca mente ne nhum as pecto da vida local da que les tem pos es ca pou
ao olhar crí tico do autor: a cor rup ção das ad mi nis tra ções pú bli cas; a
de so nes ti dade das ins ti tui ções re li gi o sas; o as pecto ri dí culo de uma
pe quena bur gue sia que as cen dia so ci al mente; o trá fico ne greiro que
con ti nu ava, ape sar das proi bi ções; a oni pre sença in glesa na vida co ti‐ 
di ana da ci dade do Rio de Ja neiro. Nas peças que nos in te res sam aqui,
são esses dois úl ti mos as pec tos que foram sa li en ta dos e cri ti ca dos
por Mar tins Pena. Para apre en der in tei ra mente o qua dro com plexo
em que se in se rem, é ne ces sá rio re lem brar al guns ele men tos his tó ri‐ 
cos que ca rac te ri za ram as re la ções am bí guas es ta be le ci das, bem
antes, entre Por tu gal e a In gla terra.

5

Com efeito, desde os tem pos do rei D. Fer nando, no sé culo XIV, os
bri tâ ni cos já vi nham ob tendo van ta gens na me tró pole por tu guesa 2,
pri vi lé gios con fir ma dos ge ne ro sa mente du rante o go verno de
Cromwell, no sé culo XVII, e, prin ci pal mente, pelo tra tado de
Methuen, em 1703. Eram imen sas as re ga lias que os por tu gue ses con‐ 
sen tiam aos "sú di tos de Sua Ma jes tade":

6

[…] os in gle ses ob ti nham li ber dade de co mér cio sem salvo- conduto
nem li cença em Por tu gal e em todos os seus do mí nios, li ber dade de
re li gião e de culto, pri vi lé gio de seus cré di tos quanto aos bens e
mer ca do rias em bar ga dos de por tu gue ses pre sos pela In qui si ção ou
pela Jus tiça Real, ju ris di ção es pe cial nos casos de he ran ças ja cen tes e
es pó lios, li vros e con tas de sú di tos bri tâ ni cos fa le ci dos em Por tu gal,
isen ção de em bargo de na vios e bens para uso de guerra, tra ta mento
de nação mais fa vo re cida, ju ris di ção es pe cial do juiz con ser va dor,
sem cuja ordem ne nhum in glês podia ser preso ou em bar gado, salvo
em fla grante de lito, di reito de cir cu la ção e de pro pri e dade pri vada
de casas de ha bi ta ção, lojas e ar ma zéns, porte de armas ofen si vas e
de fen si vas (Sousa, 1977� XXi).

Como conseqüência desse tra ta mento pri vi le gi ado que pro vi nha de
vá rios sé cu los, os in gle ses ad qui riam, cada vez mais, um poder
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imenso não so mente em Por tu gal, como tam bém em suas colô nias.
Por exem plo, havia em Lis boa, na se gunda me tade do sé culo XVIII
"mais de cem casas co mer ci ais in gle sas e em mãos in gle sas es tava
quase todo o co mér cio de vi nhos. Por tu gal era sem maior exa gero a
'vinha do In glês'"[…] (Sousa, 1977� XXi).

Além disso, e tor nando a si tu a ção ainda mais com plexa, du rante as
guer ras na po leô ni cas, Por tu gal per ma ne ceu ali ado à In gla terra, numa
po si ção in con for tá vel entre as duas po tên cias eu ro péias. Ten tando
ga nhar tempo, evi tou tomar uma po si ção clara, mas quando a in va são
fran cesa tornou- se imi nente, o então prín cipe re gente D. João pre fe‐ 
riu acei tar a pro posta in glesa e par tir com toda a Corte para a lon gín‐ 
qua colô nia bra si leira. A In gla terra for ne ceu na vios e es colta que dei‐ 
xa ram Lis boa em 1807 e che ga ram a Sal va dor da Bahia em 22 de ja‐ 
neiro de 1808 (Costa e Pe dreira, 2008� 202-203).

8

Du rante os treze anos de per ma nên cia da Corte por tu guesa no Bra sil
— de 1808 a 1821 — a pre sença in glesa fez- se sen tir cada vez mais.
Pri vi le gi a dos, os sú di tos de Sua Ma jes tade já pu de ram be ne fi ciar, a
par tir de 28 de ja neiro de 1808, da aber tura dos por tos bra si lei ros às
na ções ami gas, es ta be le cida pelo Prín cipe Re gente D. João, que per‐ 
mi tia a im por ta ção «de todos e quais quer gê ne ros, fa zen das e mer ca‐ 
do rias trans por ta dos em na vios es tran gei ros das po tên cias que se
con ser va vam em paz e har mo nia com a Real Coroa» (Ho landa, 1962�
71). Essa me dida econô mica be ne fi ci ava cla ra mente a In gla terra e
rom pia o ex clu si vismo co lo nial vi gente até então.

9

Como se não bas tasse, em 1810, o Tra tado de Co mér cio Anglo- 
Lusitano es ta be le ceu que:

10

[…] os co mer ci an tes lusos pa gas sem 15% de di rei tos [al fan de gá rios]
sobre mer ca do rias in gle sas que fi zes sem vir por sua conta. As mer ‐
ca do rias por tu gue sas, con tudo, con ti nu a vam pa gando 16% de di rei ‐
tos. E as mer ca do rias de outra ori gem con ti nu a vam pa gando os 24%
de taxa (Ho landa, 1962� 82).

Um nú mero sig ni fi ca tivo de ne go ci an tes e co mer ci an tes bri tâ ni cos
instalou- se então no país e pas sou a im por tar di ver sos pro du tos, pe‐ 
re ni zando no Bra sil a tra di ção das re la ções pri vi le gi a das ou trora en‐ 
tre ti das com a me tró pole:

11
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De tudo trou xe ram os in gle ses desde as pri mei ras vi a gens: fa zen das
de al go dão, lã e seda; peças de ves tuá rio, ali men tos, ar ti gos de ar ma ‐
ri nhos, mó veis, vi dros, cris tais, lou ças, por ce la nas, pa ne las de ferro,
cu te la ria, quin qui lha ria, car ru a gens, etc (Ho landa, 1962� 75).

Por ques tões de ordem prá tica, instalaram- se de pre fe rên cia nas cer‐ 
ca nias da al fân dega: na Rua Di reita, na dos Pes ca do res e na pró pria
Rua da Al fân dega (Ho landa, 1962� 75). Era ali que che ga vam todas as
mer ca do rias da Eu ropa e do Ori ente.

12

Nos pri mei ros tem pos, esses in gle ses cons ti tuí ram fi gura res pei tada
na colô nia bra si leira. Eram pes soas dig nas e ricas (Freyre, 1977� 11). Em
se guida, como o nú mero deles muito au men tou no Rio de Ja neiro, o
li mite de to le rân cia foi aos pou cos sendo ul tra pas sado e, a par tir de
1826, a in to le rân cia já era bem vi sí vel e se ma ni fes tava atra vés de bri‐ 
gas e pi a das que os des va lo ri za vam, con ta das nas ruas e nos bares. Os
in gle ses de ti nham as ré deas econô mi cas do país e essa pri ma zia bri‐ 
tâ nica torna- se cla ra mente im pe ri a lista a par tir de 1835, como sa li en‐ 
tou Gil berto Freyre, 1977� 12) 3.

13

Além desse as pecto de su pe ri o ri dade co mer cial e econô mica, um
outro fato já havia tor nado os in gle ses bas tante an ti pá ti cos aos olhos
do povo bra si leiro. Com efeito, no mo mento da in de pen dên cia do
Bra sil, em 1822, a In gla terra oferecera- se para ser vir de me di a dora
entre a me tró pole e a colô nia e foi ela, então, que ne go ci ara o preço
da in de pen dên cia do Bra sil. Ora, como uma grande coin ci dên cia, os
dois mi lhões de li bras es ter li nas exi gi das por Por tu gal cor res pon diam
exa ta mente à dí vida que esse país tinha para com a In gla terra. Pago
pelo Bra sil, esse di nheiro so mente tran si tara por Lis boa, antes de
che gar a seu des tino final: os co fres in gle ses! (Schwarcz, 2006� 293-
294).

14

País in de pen dente, mas pobre, o Bra sil vive di fi cil mente o seu Pri‐ 
meiro Im pé rio — de 1822 a 1831 — até a ab di ca ção do im pe ra dor D.
Pedro I em favor de seu filho Pedro de Al cân tara, que con tava ape nas
cinco anos de idade. Para go ver nar o país du rante esse pe ríodo,
sucederam- se vá rias re gên cias que, de 1831 a 1840, ten ta ram man ter
coeso e pa cí fico um país fus ti gado por vá rias re vol tas. Esses nove
anos foram um dos pi o res pe río dos da his tó ria bra si leira. A qual quer
mo mento, a uni dade na ci o nal cor ria o risco de se rom per e o ter ri tó ‐
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rio de se frag men tar em vá rios pe que nos paí ses, como fora o caso da
Amé rica es pa nhola. Era a Ca ba na gem no Grão- Pará 4, a Sa bi nada na
Bahia 5, a Ba lai ada no Ma ra nhão 6, a Re vo lu ção Far rou pi lha no Rio
Grande do Sul 7. E as ten sões foram assim au men tando até a mai o ri‐ 
dade an te ci pada do Im pe ra dor e sua co ro a ção em 23 de julho de 1840,
com ape nas qua torze anos de idade!

Em meio a esse con texto frá gil, per ma ne cia uma di ver gên cia sig ni fi‐ 
ca tiva entre o Bra sil e a In gla terra em re la ção à es cra va tura: Lon dres
já eli mi nara o trá fico ne greiro em 1807 e co me çava a abo lir a mão de
obra es crava de suas colô nias; e pres si o nava o Bra sil para que fi zesse
o mesmo. O as pecto hu ma ni tá rio dessa me dida — de fen dido com ên‐ 
fase pelos bri tâ ni cos den tro e fora de seu país — dei xava, porém, en‐ 
tre ver o fato de o açú car bra si leiro che gar ao mer cado bem mais em
conta pois pro du zido por mão de obra es crava. Isso pre ju di cava as
colô nias açu ca rei ras in gle sas das An ti lhas cuja pro du ção co me çava a
ser man tida por mão de obra as sa la ri ada (Ho landa, 1962, p. 344).

16

Desta forma, sob forte pres são in glesa, a As sem bléia Geral do Im pé rio
Bra si leiro pro mul gou, a 7 de no vem bro de 1831, uma lei proi bindo o
trá fico ne greiro e de cla rando li vres todos os es cra vos que en tras sem
no ter ri tó rio na ci o nal a par tir dessa data. Essa lei foi cha mada iro ni‐ 
ca mente de "Lei para in glês ver". Nunca foi cum prida, mas legou ao
por tu guês fa lado no Bra sil essa ex pres são di ver tida para de sig nar
efei tos de apa rên cia sem ne nhuma va li dez…

17

Com efeito, os na vios ne grei ros con ti nu a vam a che gar às cos tas bra‐ 
si lei ras re ple tos de es cra vos. Esses úl ti mos eram cha ma dos de
"meias–caras" e a en trada deles no ter ri tó rio na ci o nal fazia- se gra ças
à cum pli ci dade entre tra fi can tes e au to ri da des al fan de gá rias, que lu‐ 
cra vam ambos com esse co mér cio ile gal: em vez de serem con si de ra‐ 
dos ho mens li vres, como pre co ni zava a lei, esses "meias- caras" eram
sim ples mente ven di dos.

18

A In gla terra de ci diu então tomar me di das mais drás ti cas. Em 1845 o
Par la mento in glês votou o bill Aber deen, lei de triste me mó ria que
au to ri zava a Ma ri nha bri tâ nica a in ter cep tar os na vios ne grei ros que
cru za vam o Oce ano Atlân tico, a apre en der suas car gas e a levar as
tri pu la ções para serem jul ga das na In gla terra, o que pro vo cou imensa
ira nos bra si lei ros.

19
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Em re sumo, havia uma in ge rên cia in glesa muito grande nos ne gó cios
in ter nos do Bra sil. Bas tante in ter ven ci o nista, a In gla terra man ti nha o
lugar pre pon de rante que con se guira no âm bito co mer cial du rante
todo o pe ríodo co lo nial. Gil berto Freyre notou que as re la ções entre o
Bra sil e a In gla terra che ga vam quase a ser as de uma colô nia face à
me tró pole, lem brando que a um dado mo mento, quase todo o al go‐ 
dão bra si leiro era en vi ado para a In gla terra (Freyre, 1977� 48).

20

Por outro lado, havia no Bra sil uma in fluên cia cul tu ral in glesa muito
im por tante, com pa la vras e cos tu mes in tro du zi dos já na quela pri‐ 
meira me tade do sé culo XIX. Pa la vras tais como drink, bun ga low,
smo king; novos há bi tos ali men ta res tais como o de comer beef- steak
ou roast- beef, o de tomar cer veja, chá ou uís que; e novos cos tu mes
tais como: morar fora do cen tro, tocar piano, usar pi jama e até
mesmo comer em pra tos in di vi du ais usando ta lhe res, pois antes dos
in gle ses, no Bra sil, todos co miam jun tos, num mesmo prato grande,
usando as mãos! (Freyre 1977� 30-31).

21

Por todas essas ra zões, a re la ção entre bra si lei ros e in gle ses no Rio de
Ja neiro foi aos pou cos se de gra dando. Já em fe ve reiro de 1814, por
exem plo, o mi nis tro da Grã- Bretanha no Rio en viou um ofí cio ao Mi‐ 
nis tro dos Ne gó cios Es tran gei ros do seu país, em que afir mava: «O
ódio dos na tu rais do Bra sil à In gla terra é mais vi o lento do que posso
des cre ver» (Freyre, 1977� 121). E a par tir de 1826 a re la ção entre bra si‐ 
lei ros e in gle ses no Rio de Ja neiro já tinha se tor nado ex plo siva.
Quando o pa ta mar de to le rân cia foi atin gido, o res pei tado "Mis ter" de
ou trora transformou- se no pe jo ra tivo "bife". O co me dió grafo Mar tins
Pena vai de nun ciar todos esses des com pas sos em suas co mé dias, fa‐ 
zendo do tão de tes tado in glês per so na gens bas tante ori gi nais e, so‐ 
bre tudo, ri dí cu las.

22

Foi du rante o pe ríodo re gen cial e o iní cio do Se gundo Im pé rio que
Mar tins Pena co me çou a es cre ver e a en ce nar suas co mé dias. A pri‐ 
meira delas foi es crita pro va vel mente em 1833 e a úl tima, em 1847
(Da ma ceno, 1956� 8-13). Na tu ral do Rio de Ja neiro, o co me dió grafo
nas ceu em 1815 e pas sou pra ti ca mente toda a sua vida na ca pi tal do
Im pé rio. Só a dei xou em 1847 para as su mir um cargo di plo má tico…
em Lon dres! Tu ber cu loso, o ar lon drino agra vou sua saúde frá gil e
teve então de ser re pa tri ado ao Bra sil no ou tono de 1848. Não re sis‐ 
tindo à vi a gem, fa le ceu du rante a es cala do navio na ca pi tal por tu ‐
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guesa, em de zem bro de 1848, aos trinta e três anos (Ma ga lhães Jú nior,
1972� 245).

Em plena época do Ro man tismo, o co me dió grafo es cre veu peças de
tom re a lista. En ce nava o que cap tava da re a li dade so cial, exa ge rando
os tra ços. Foi ro mân tico no sen tido em que, pela pri meira vez no te a‐ 
tro do país, voltou- se para ele men tos na ci o nais, co lo cando no palco
per so na gens bra si lei ras, gente tí pica do lugar e da época, com seus
fa la res sim ples e co lo qui ais, e até mesmo com suas pre o cu pa ções
me dío cres e mes qui nhas. Num con texto te a tral em que as peças en‐ 
ce na das ti nham por herói per so na gens mi to ló gi cas ou ti ra das da His‐ 
tó ria clás sica eu ro péia, Mar tins Pena ousou, pela pri meira vez, criar
per so na gens tí pi cas do co ti di ano bra si leiro e ca ri oca.

24

Duas peças do autor apre sen tam in gle ses como per so na gens prin ci‐ 
pais: Os dous ou O in glês ma qui nista 8 e As ca sa das sol tei ras.

25

A pri meira delas, es crita em 1842, tem por pro ta go nista Gai ner, o tal
in glês ma qui nista, o que na época sig ni fi cava in ven tor. Seu nome tal‐ 
vez tenha sido ins pi rado do de Ge orge Gard ner, na tu ra lista bri tâ nico
que per cor reu o norte do Bra sil por volta de 1836 e pu bli cou um livro
em Lon dres, em 1846, sobre a flora, a fauna, a po pu la ção e os cos tu‐ 
mes bra si lei ros 9. Além disso, com uma co no ta ção irô nica que per‐ 
corre todo o texto, o nome Gai ner lem bra o subs tan tivo in glês ”gain”
(lucro), noção que, na peça, encontra- se no âmago das re la ções entre
o in ven tor in glês e os bra si lei ros.

26

A ação da peça está si tu ada na casa de D. Cle mên cia, uma bur guesa
tola e su per fi cial, ro de ada de ami gos tão de sin te res san tes quanto ela:
o con tra ban dista de es cra vos que res ponde pelo nome irô nico de Ne‐ 
greiro, e o in glês Gai ner. Ambos dis pu tam o co ra ção — e o dote — de
Ma ri qui nha, a filha ca sa doura de D. Cle mên cia que, porém, é amada
de ma neira mais sin cera pelo primo Fe lí cio.

27

Ma ga lhães Jú nior lem bra com acui dade que o pro blema dos "meias- 
caras" – aque les es cra vos in tro du zi dos ile gal mente no Bra sil pelos
na vios dos tra fi can tes que con se guiam dri blar as pa tru lhas in gle sas —
ins pi rou am pla mente a es cri tura dessa peça: "[Mar tins Pena] ex plora
a ri va li dade exis tente entre os in gle ses e os que se be ne fi ci a vam com
o con tra bando de es cra vos" (Ma ga lhães Jú nior, 1972� 55) 10.

28
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Ne greiro e D. Cle mên cia fazem parte des ses bra si lei ros que ti ra vam
pro veito do des res peito à lei de 1831 — aquela "para in glês ver" — e
con ti nu a vam, o pri meiro a levar es cra vos para o Bra sil; a se gunda a
adquiri- los. O diá logo entre o con tra ban dista e o jovem Fe lí cio dá o
tom:

29

Fe lí cio — Sr. Ne greiro, a quem per tence o bri gue Veloz Es pa darte,
apri si o nado ontem junto quase da For ta leza de Santa Cruz pelo cru ‐
zeiro in glês, por ter a seu bordo tre zen tos afri ca nos?

Ne greiro — A um pobre diabo que está quase ma luco… Mas é bem
feito, para não ser tolo. Quem é que neste tempo manda en trar pela
barra um navio com se me lhante car re ga ção? Só um pe daço de asno.
Há por aí além uma costa tão longa e al gu mas au to ri da des tão con ‐
des cen den tes!… (Pena: 98) 11.

A essas ob ser va ções pouco abo na do ras do tra fi cante, fazem eco as de
D.Cle mên cia que pro cura, de forma egoísta, tirar o me lhor par tido
pos sí vel da si tu a ção:

30

Cle mên cia — […] A pro pó sito, já lhe mos trei o meu meia- cara que re ‐
cebi ontem na Casa da Cor re ção?

Ne greiro — Pois re ce beu um?

Cle mên cia — Re cebi, sim. Empenhei- me com minha co ma dre, minha
co ma dre empenhou- se com a mu lher do de sem bar ga dor, a mu lher
do de sem bar ga dor pediu ao ma rido, este pediu a um de pu tado, o de ‐
pu tado ao mi nis tro e fui ser vida.

(Pena: 98-99)

Por outro lado, a que rela entre Ne greiro e Gai ner, que dis pu ta vam
ambos o co ra ção de Ma ri qui nha, en ce nava do ponto de vista te a tral
uma re a li dade per cep tí vel no dia- a-dia ca ri oca, ou seja, a ri va li dade
entre bra si lei ros es cra vo cra tas e in gle ses abo li ci o nis tas:

31

Ne greiro, indo sobre Gai ner — Es pera, god dam dos qui nhen tos!
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Gai ner, indo sobre Ne greiro — Meia- cara! (Gai ner e Ne greiro bri gam
aos sôcos. Gai ner gri tando con ti nu a da mente: Meia- cara! Pa tifa! God ‐
dam!   e Ne greiro: Ve lhaco! Tra tante!) […] (Pena: 113).

Além disso, o in glês considera- se mais in te li gente do que os bra si lei‐ 
ros pois afirma ter in ven tado uma má quina ex cep ci o nal e es pera an‐ 
ga riar fun dos para colocá- la em fun ci o na mento. Trata- se de uma má‐ 
quina com ple ta mente ab surda, mas para a qual o ar guto in glês conta
obter ajuda fi nan ceira dos bra si lei ros otá rios. E a des cri ção feita por
Gai ner dessa in ven ção ab surda torna- se ainda mais ri dí cula pelo fato
de o in glês não con se guir falar por tu guês cor re ta mente, ape sar de
viver no Bra sil há vá rios anos:

32

Gai ner — […] Eu bota a ma quina aqui no meio da sala, manda vir um
boi, bota a boi na bu raco da ma quine e de pois de meia hora sai por
outra banda da ma quine tudo já feita. […] A carne do boi sai feita em
beef, em roast- beef, em fri candó e ou tras mui tas; do couro sai sa pa ‐
tas, botas… […] Das chi fres sai bo ce tas, pen tes e cabo de faca; das
ossos sai mar cas…. […] tam bém sai açú car, balas da Pôrto e amên ‐
doas (Pena, 1956� 105).

A hábil men ção ao açú car re mexe a ques tão con ten ci osa do preço in‐ 
fe rior do pro duto bra si leiro no co mér cio in ter na ci o nal e o con se‐ 
quente des peito in glês que exi gia a abo li ção da es cra va tura a fim de
que ambas as pro du ções fos sem re a li za das com mão de obra as sa la ri‐ 
ada, como já foi sa li en tado.
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Para os bra si lei ros da época, a per so na gem do in glês in ven tor re pre‐ 
sen tava ao mesmo tempo a ci vi li za ção in dus trial, os pri mór dios da
mo der ni za ção, e a opres são ca pi ta lista. Havia então uma grande vin‐ 
gança em lhe atri buir um papel ri dí culo, sus ten tado por uma ma neira
de falar ainda mais ri dí cula.

34

Em con tra ponto a esse in glês ex ces sivo e im pe ri a lista, a peça pro põe
a per so na gem Fe lí cio, so bri nho da an fi triã D. Cle mên cia, pes soa lú‐ 
cida que não cai na ar ma di lha e que não perde uma só opor tu ni dade
de res pon der para o in glês com muita iro nia:
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Mas veja como os ho mens são maus. Cha ma rem ao se nhor, que é o
homem o mais fi lan tró pico e de sen te res sado (sic) e ami cís simo do



Yes Mim Diz Asneiras... Personagens inglesas nas comédias de Martins Pena

Bra sil, es pe cu la dor de di nhei ros alheios e ou tros nomes mais (Pena:
106).

E num aparte, dirigindo- se ao pú blico sem que Gai ner possa ouvir —
téc nica fre quente nas co mé dias do autor ca ri oca — Fe lí cio acres‐ 
centa: "O bem estar do bra si leiro é o es tri bi lho des tes ma lan dros"
(Pena�106).

36

Por outro lado, a per so na gem Gai ner con den sava ma ra vi lho sa mente
tudo o que o povo bra si leiro as so ci ava aos in gle ses, ou seja, as di ver‐ 
sas tec no lo gias. Foram eles, com efeito, que cons truí ram as pri mei ras
fun di ções, o pri meiro cabo sub ma rino, as pri mei ras fer ro vias, os pri‐ 
mei ros te lé gra fos, os pri mei ros bon des, as pri mei ras ilu mi na ções a
gás, etc… O povo bra si leiro via o in glês como o má gico do ferro e do
aço, do vidro e do cobre (Freyre, 1977� 26-27). Antes da in to le rân cia
atin gir o li mite sem volta, o en ge nheiro in glês era uma fi gura res pei‐
tada, tra tada pelo já ci tado "Mis ter".

37

Os dous ou O in glês ma qui nista al can çou um grande su cesso. "Foi
peça re pre sen ta dís sima, não só nos te a tros pro fis si o nais, mas ainda
pelos alu nos do curso de te a tro do Con ser va tó rio de Mú sica […]",
lem bra Ma ga lhães Jú nior (1972� 65). E seis anos após a es tréia, as es‐ 
tri pu lias do in glês in ven tor ainda di ver tiam as pla teias do Rio de Ja‐ 
neiro (Ma ga lhães Jú nior,1972� 65)!

38

A se gunda peça, es crita em 1845, leva o tí tulo de As ca sa das sol tei ras e
é adap ta ção de uma obra fran cesa in ti tu lada Les Trois Di man ches, es‐ 
crita pelos ir mãos Cog ni ard e por Jules Cor dier 12. Mar tins Pena mo‐ 
di fi cou vá rias si tu a ções, su pri miu al gu mas per so na gens e re or ga ni zou
a in triga em fun ção do con texto ca ri oca.

39

O en redo bra si leiro apre senta duas irmãs, Cla risse e Vir gí nia, que
estão apai xo na das por dois in gle ses: John e Bo ling brok 13. Porém, o
pai co mer ci ante é fe roz mente con tra os na mo ros e os even tu ais ca‐ 
sa men tos. Bra si leiro da classe média, ele não su porta mais os in gle‐ 
ses, como a maior parte dos ha bi tan tes do Rio de Ja neiro na quela
época: "É o que me fal tava: casá- las com in gle ses! Antes com o diabo!"
(Pena: 404). Vir gí nia re sume per fei ta mente a si tu a ção: "Ele [o pai] diz
que odeia aos in gle ses pelos males que nos têm sem pre cau sado, e
prin ci pal mente agora, que nos que rem tra tar como pi ra tas" (Pena:
404), cons ta ta ção que faz re fe rên cia à in justa lei in glesa bill Aber deen,
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já re fe rida. As duas moças re sol vem então fugir da casa pa terna para
ca sa rem às es con di das com os bri tâ ni cos num tem plo pro tes tante do
Rio de Ja neiro. Os ca sais par tem em se guida para a lon gín qua pro vín‐ 
cia da Bahia. Ora, na quela época, o ca sa mento re li gi oso era im pres‐ 
cin dí vel e a única re li gião au to ri zada no Bra sil era a ca tó lica. Havia
porém uma ex ce ção que au to ri zava o exer cí cio da re li gião pro tes‐ 
tante pelos in gle ses, ne go ci ada por eles desde 1810 (Ho landa, 1962�
82).

Após so mente dois meses de ca sa dos, os ma ri dos co me çam a des tra‐ 
tar as es po sas, deixando- as so zi nhas em casa — moram todos jun tos
— en quanto vão a te a tros, bai les e public- houses. "Pa re ciam tão sub‐ 
mis sos e res pei to sos, lá no Rio de Ja neiro! Que mu dança!" (Pena: 411),
lamenta- se Cla risse. "Assim mor re re mos neste in su por tá vel ca ti‐ 
veiro!" (Pena: 416), acres centa tris te mente Vir gí nia, con cluindo mais
tarde: "[…] Não temos von tade nem de li be ra ção em coisa al guma.
Governam- nos bri ta ni ca mente" (Pena: 419), afir ma ção que não dei‐ 
xava de avi var o ponto sen sí vel da re la ção entre os dois paí ses na‐ 
quele mo mento.

41

Nesta peça, a per so na gem in glesa da co mé dia pre ce dente desdobra- 
se em duas: John e Bo ling brok. O pri meiro sabe falar por tu guês flu en‐ 
te mente pois nas ceu no Bra sil de pais in gle ses e torna- se, ra pi da‐ 
mente, menos ri sí vel do que o amigo Bo ling brok, um in glês bem in‐ 
glês, ri di cu la ri zado pri mei ra mente pelo por tu guês atra ves sado que
fala: "My dear Cla risse, eu fica do ente longe de ti" (Pena: 403). Ou
então: "Mais re po lha e nabas?" (Pena: 433). Ou ainda: "Yes, mim diz as‐
nei ras…" (Pena: 404).
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E como se não bas tasse a lín gua atra pa lhada de um deles, os dois são
apre sen ta dos como jo vens de sa jei ta dos e sem ne nhuma ap ti dão para
a dança, num país em que mú sica e dança já de sem pe nham um papel
cul tu ral im por tante. E são as pró prias irmãs ou trora apai xo na das que
cons ta tam esse de feito:

43

Cla risse — [No baile] Sal ta vam como uns demô nios… Cada per nada!

Vir gí nia — E na polca ia tudo raso, com pon ta pés e en con trões.
Todos fu giam deles. Ah, ah! (Pena: 427).
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As duas jo vens cons ta tam tam bém o abismo cul tu ral que, afi nal,
existe entre elas e os es tran gei ros, e não se pri vam de cri ti car cer tos
as pec tos gas tronô mi cos que lhe pa re cem agora im pos sí veis a ado tar:
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Vir gí nia — Ontem o meu [ma rido] quis que eu co messe, por fôrça,
ros bife quase cru.

Cla risse — E o meu, que eu en go lisse me tade de um plum- pudding
hor ro roso. Vir gí nia — Atei mou co migo boa meia hora para que eu be ‐
besse um copo de cer veja. Prrr… que be bida di a bó lica!

Cla risse — E eu vi-me obri gada a beber um copo de pon che deste ta ‐
ma nho, que me dei xou com a ca beça por esses ares! (Pena: 411).

Com ple tando essas in com pa ti bi li da des agora in trans po ní veis, os dois
in gle ses fazem crí ti cas enor mes em re la ção ao Bra sil e aos bra si lei ros,
o que, du rante a apre sen ta ção da peça no te a tro, au men tava ainda
mais a já in tensa ani mo si dade dos es pec ta do res ca ri o cas em re la ção a
eles. Na quele seu por tu guês in cor reto, Bo ling brok cri tica a su jeira dos
trans por tes ma rí ti mos bra si lei ros: "É uma ver go nhe êstes bar ques de
vapor do Bré sil. Tão pór que 14, tão, tão, tão…" 15 (Pena: 399); não he sita
em de fi nir os ha bi tan tes do país de ma neira pouco elo gi osa: "Bra si lei‐ 
ros sabe mais gasta do que sabe ganha" (Pena: 414); e chega até
mesmo a de cla rar sua pró pria ati tude in te res seira: "Bra sil é bom para
ga nhar di nheiro e ter mu lher…" (Pena: 424).

45

Se na co mé dia pre ce dente a per so na gem Fe lí cio era em pre gada en‐ 
quanto con tra ponto, re e qui li brando os exa ge ros da per so na gem bri‐ 
tâ nica, na pre sente obra é o jovem Je re mias que de sem pe nha essa
fun ção. Amigo dos dois in gle ses, o bra si leiro adota, en tre tanto, aos
pou cos, uma ati tude bas tante se vera em re la ção a esses es tran gei ros
tão crí ti cos dos as pec tos lo cais: "Não gos tam do Bra sil, Bré sil non
preste!, mais (sic) sem pre vão che gando para lhe ga nha rem o di‐ 
nheiro…" (Pena: 401). E a forma de ex pres são pre fe rida de Mar tins
Pena para en ce nar esses jul ga men tos, con ti nua sendo o aparte, como
na peça an te rior. A per so na gem pa rece tecer ob ser va ções para con‐ 
sigo mesma, porém, na ver dade, diz alto o que o pú blico pensa, mas
guarda den tro de si. E o aparte pode então ser visto como uma con fi‐ 
dên cia à pla teia, como uma busca de co ni vên cia por parte do di re tor
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da peça. Esse ar ti fí cio cons ti tuía algo bas tante hábil por parte de
Mar tins Pena pois não fal ta vam, na sala do te a tro, pes soas que pen sa‐ 
vam da mesma forma que a per so na gem de nun ci a dora.

Cons ci en tes do en godo em que caí ram, Vir gí nia e Cla risse
encontram- se no auge da ira e do de ses pero quando chega a Sal va‐ 
dor, para uma vi sita, a amiga Hen ri queta, que conta o que se diz no
Rio de Ja neiro a res peito dos ca sa men tos delas com os in gle ses:

47

Hen ri queta — Mi nhas caras ami gas, sinto muito re pe tir: não es tais
ca sa das le gi ti ma mente.[…] As ce rimô nias nup ci ais pro tes tan tes só
ligam os pro tes tan tes; e as ca tó li cas, aos [sic] ca tó li cos. (Pena: 420)

Ali vi a das, as sol tei ras ca sa das aban do nam os ma ri dos e vol tam para a
Corte e para a casa do pai Nar ciso, sendo por ele per do a das. A peça,
porém, não con clui com esse final feliz pois os dois in gle ses par tem
para o Rio de Ja neiro à pro cura das es po sas, no mo mento em que o
pai co meça a pre ver o ca sa mento delas com dois ami gos de sua es co‐ 
lha. Aten dendo pelos nomes ri dí cu los de Pan ta leão e Se ra pião, esses
noi vos bra si lei ros im pos tos pelo pai são ve lhos e não agra dam às fi‐ 
lhas. No fundo, elas ainda amam os dois in gle ses e sen tem sau da des
deles:

48

Vir gí nia — Que me dizes a esta, mana? Eu, ca sada com um Se ra pião!

Cla risse — E eu, com um Pan ta leão!

Vir gí nia — Isto não pode ser…

Cla risse — Que dú vida!

Vir gí nia — Até por que ainda nutro cer tas es pe ran ças…

Cla risse — E eu tam bém. (Pena: 426)

De volta ao Rio de Ja neiro, John e Bo ling brok ten tam se apro xi mar
das es po sas. Esse úl timo foi visto pela amiga Hen ri queta que não
tarda a co mu ni car o fato a Cla risse, dei xando trans pa re cer todo o ri‐ 
dí culo que pensa dele:
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Hen ri queta — […] Ontem en con trei o teu, o Bolin, Bolin… Que mal ‐
dito nome, que nunca pude pro nun ciar!

Cla risse — Bo ling brok.

Hen ri queta — Bo lin lo que a pas sear no Largo do Paço, ver me lho
como um ca ma rão. […] (Pena: 426).

Esse diá logo per mite in tro du zir um outro as pecto ri sí vel do in glês: o
fato de não ficar bron ze ado, mas ver me lho, quando ex posto ao sol.
Porém, observa- se que, ape sar de todos esses ele men tos con si de ra‐ 
dos de pre ci a ti vos, as irmãs ainda amam os es tran gei ros e os pre fe rem
aos pre ten den tes na ci o nais.

50

Após mil pe ri pé cias, as moças con se guem fi nal mente con ven cer Nar‐ 
ciso a acei tar os in gle ses como gen ros, desde que casem na Igreja ca‐ 
tó lica. O final feliz é co me dido e am bí guo pois, ape sar das ali an ças
es ta be le ci das, todos sabem que, mais cedo ou mais tarde, serão en ga‐ 
na dos pelos bri tâ ni cos. Aliás, as úl ti mas pa la vras da peça são ditas em
coro por quase todas as per so na gens: "[…] se re mos todos… fe li zes!
[…] Lo gra dos!" (Pena: 438).
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Da mesma ma neira que a peça pre ce dente, As ca sa das sol tei ras co‐ 
nhe ceu um grande su cesso pois foi uma "muito aplau dida co mé dia",
como sa li en tou Ma ga lhães Jú nior (1972� 179).

52

53 Desta forma, as peças cô mi cas de Mar tins Pena fun ci o na vam como
um es pe lho da so ci e dade da época, es pe lho em que as pes soas iam se
mirar com frequên cia, pois o te a tro cons ti tuía o di ver ti mento mais
im por tante da ci dade. As sis tiam essas co mé dias as pró prias pes soas
nelas re pre sen ta das, cri ti ca das, ri di cu la ri za das. As bur gue sas tolas, os
tra fi can tes de es cra vos, os co mer ci an tes, as au to ri da des cor rup tas,
os es tran gei ros, todos se en con tra vam na sala do te a tro…

54

Por outro lado, o crí tico Síl vio Ro mero ob ser vou com acui dade que a
im por tân cia da obra cô mica de Mar tins Pena ul tra pas sou de fi ni ti va‐ 
mente os li mi tes do te a tro bra si leiro pois, com efeito: "O nosso co me‐ 
dió grafo é a do cu men ta ção viva dos pri mei ros cin quenta anos deste
sé culo 16 no Bra sil. Nesse sen tido, leva de ci dida van ta gem a todos os
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es cri to res de seu tempo, no me a da mente, aos au to res bra si lei ros" (Ja‐ 
tobá, 1978� 90).

Mar tins Pena do cu men tou a vida ca ri oca de me a dos do sé culo XIX
com seu re a lismo na tu ral e in gê nuo, e con fe rindo a suas per so na gens
uma fala co lo quial — a que era em pre gada pela pe quena bur gue sia —
afastando- se assim das nor mas da me tró pole lu si tana. Mais do que
re pre sen ta ções, as co mé dias do autor foram ver da dei ros do cu men tá‐ 
rios da vida ca ri oca — e até mesmo bra si leira — da quele mo mento:

56

Se se per des sem todas as leis, es cri tos, me mó rias da his tó ria bra si ‐
leira dos pri mei ros cinqüenta anos deste sé culo de ze nove, que está a
fin dar, e nos fi cas sem so mente as co mé dias de Pena, era pos sí vel re ‐
cons ti tuir por elas a fi si o no mia moral de toda essa época (Ma ga lhães
Jú nior, 1972� 253).

Mar tins Pena usava a co mé dia para de nun ciar. Des truía para, tal vez,
cons truir de ma neira di fe rente. E foi ro mân tico no sen tido em que
afir mava a na ci o na li dade bra si leira, sentindo- a do in te rior, na quela
fre quen ta ção co ti di ana de tudo aquilo que in ter ro gava e in co mo dava
a po pu la ção ca ri oca da quele mo mento. E propôs como pro ta go nis tas
de suas his tó rias a mu lher e o homem bra si lei ros, sim ples mente.
"Seus per so na gens re pre sen tam o homem bra si leiro pos sí vel" con‐ 
cluiu a au tora Tânia Ja tobá (1978� 71). No fundo, o co me dió grafo con‐ 
se guiu, em me a dos do sé culo XIX, o que mui tos de pois dele vão bus‐ 
car, an si o sa mente, du rante todo o sé culo XX, ou seja, pro du zir uma
arte re al mente po pu lar em que o povo se en con trasse ao mesmo
tempo no palco e na sala.
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NOTES

1  Foram os je suí tas Ma noel da Nó brega e José de An chi eta que fun da ram
São Paulo de Pi ra ti ninga, em 1554. Quanto ao Rio de Ja neiro, deve seu iní cio
ao por tu guês Es tá cio de Sá, que fun dou o po vo ado em 1565, após a ex pul são
dos fran ce ses da França An tár tica.

2  Essas li be ra li da des fi gu ram nas car tas pa ten tes de 1367, de 1400, de 1453 e
de 1495 (Sousa, 1977� XXi).

3  Para o autor, essa in fluên cia vai con ser var seu di na mismo até 1912,
quando co me çará a ceder lugar à in fluên cia es ta du ni dense.

4  Re be lião po pu lar ini ci ada pelos ca ba nos, po pu la ção pobre que vivia em
ca ba nas à beira dos rios. Durou de 1833 a 1836.

5  Foi li de rada pelo mé dico Fran cisco Sa bino e uniu a classe média da po pu‐
la ção bai ana con tra as au to ri da des no me a das pelo go verno re gen cial. Pro ‐
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cla ma ram a Re pú blica Bahi ense em 1837, mas foram ven ci dos no ano se‐ 
guinte, após uma vi o lenta re pres são por parte do go verno cen tral.

6  Re volta po pu lar li de rada por fa bri can tes de ces tos (ba laios), de onde vem
o seu nome. Co me çou em 1838, mas foi con tida em 1841.

7  Foi a mais longa guerra civil bra si leira e tinha por ob je tivo a se pa ra ção da
pro vín cia do Rio Grande do Sul. En ca be çada pela classe do mi nante — os cri‐ 
a do res de gado pro pri e tá rios de es tân cias — pro cla mou a Re pú blica de Pi ra‐ 
tini em 1835 e só foi ven cida em 1845, após uma ampla con ta mi na ção de
todo o sul do país.

8  Essa peça apre senta um duplo tí tulo, bem no es tilo ro mân tico vi gente na
época.

9  Ge orge Gard ner era su pe rin ten dente do Real Jar dim Bo tâ nico de Cei lão
e per cor reu o in te rior bra si leiro de 1836 a 1841, prin ci pal mente as pro vín cias
do norte e a de Minas Ge rais, com pou cos meios e mui tas pri va ções. Seu
livro intitula- se Travels in the in terior of Brazil, prin cip ally through the
northens provinces and the gold and dia mond dis tricts dur ing the years
1836-1841 (Lon dres, 1846).

10  Esse autor lem bra que no ano de 1842 – o da es cri tura da peça – en tra‐ 
ram ile gal mente no país 17.435 afri ca nos; e que no ano de 1843 — data pro‐ 
vá vel da pri meira re pre sen ta ção da mesma — en tra ram 19.095! (Ma ga lhães
Jú nior, 1972� 57).

11  Em todas as ci ta ções que serão fei tas das duas peças, con ser va mos a or‐ 
to gra fia do texto de re fe rên cia.

12  Char les Théo dore (1802-1872) e Jean Hippolyte Cog ni ard (1807-1882) es‐ 
cre ve ram e en ce na ram vá rias peças jun tos. Jules Cor dier era o pseudô nimo
do es cri tor de te a tro Mathieu- Éléonore Te naille de Vau la belle (1802-1859).

13  O co me dió grafo con ser vou o nome das moças, adap tando le ve mente o
"Vir gi nie" em Vir gí nia, bem como os nomes dos dois in gle ses, que tam bém
exis tem tam bém na peça ori gi nal: Ed mond Bil brok tornou- se Bo ling brok e
Joh son, John (Ma ga lhães Jú nior, 1972� 173).

14  De for ma ção do ad je tivo "porco", em pre gado no Bra sil, em re gis tro fa mi‐ 
liar, para de sig nar "imundo".

15  Mar tins Pena in siste em fazer Bo ling brok falar re pe tindo três vezes cer‐ 
tas pa la vras, o que re mete ao mesmo tempo a uma he si ta ção con tí nua, bem
como a uma certa po breza de vo ca bu lá rio. Por outro lado, o autor co loca al‐
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gu mas pa la vras fran ce sas no dis curso do in glês, tal vez para re for çar o li mi‐ 
tado dom lin guís tico do mesmo.

16  Trata- se aqui, evi den te mente, do sé culo XIX.

RÉSUMÉS

English
The ro mantic au thor Luis Car los Mar tins Pena (1815-1848) has writ‐ 
ten twenty- two com ed ies in which he has por trayed the cari oca so ci ety and
vari ous for eign char ac ters liv ing in Rio de Janeiro in the mid-19th Cen tury.
Al though French, Italian and Por tuguese char ac ters oc ca sion ally ap pear in
the comedio graph's vari ous texts, the prot ag on ists in ven ted with the ut‐ 
most tal ent are ac tu ally the Eng lish ones. They are the primary fig ures of
two plays: The ri dicu lous in ventor in O Inglês ma quinista and the se duct ive
friends in As cas a das solteiras. How ever, this kind of rep res ent a tion, still
bears the in flu ence of the main con tem por ary pre ju dices re gard ing «Her
Majesty's Sub jects«, whose pres ence was par tic u larly sig ni fic ant in Brazil at
the time.

Português
O autor ro mân tico Luís Car los Mar tins Pena (1815-1848) es cre veu vinte e
duas co mé dias em que re pre sen tou a so ci e dade ca ri oca e vá rias per so na‐ 
gens es tran gei ras que vi viam no Rio de Ja neiro em me a dos do sé culo XIX. Se
fran ce ses, ita li a nos e por tu gue ses emer gem pon tu al mente nos di ver sos tex‐ 
tos do co me dió grafo, foram as per so na gens in gle sas que ele in ven tou com o
mais ex tremo ta lento. Cons ti tuem fi gu ras prin ci pais de duas peças: o ri dí‐ 
culo in ven tor de O In glês ma qui nista, e os ami gos na mo ra do res de As Ca sa‐ 
das sol tei ras. Esse tipo de re pre sen ta ção, porém, per ma nece tri bu tá rio dos
prin ci pais pre con cei tos que pre va le ciam na época em re la ção a esses "sú di‐ 
tos de Sua Ma jes tade" cuja pre sença era par ti cu lar mente sig ni fi ca tiva no
Bra sil na quela época.
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