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e "Dom Ca:rnurro" partilha-em a 

mesm�� e algo bastante simples de ser observado por qualquer leitor que ja as tenha 

lido. Contudo, ao realizar uma analise mais detalhada e comparar os livros com mais aten�ao, 

diversas outras caracteristicas em comum sao possiveis de ser identificadas. Desta forma
2-

� 

is:o que o pres:nte tra:>alho prorura inves:iga com a pergunta "Quais sa:> c5 relapes 

ex:is:entes entre c5 obrcS.( Otelo:/0 Primo Basil io,r e .. 'Dom Ca:rnurro"'?'. 

Na introdu�o desta analise, foram apresentadas breves no�6es a respeito do conceito 

de intertextualidade e do conteudo de cada uma das obras, fundamentais para a compreensao 

do leitor. 0 material de apoio utilizado para compor o desenvolvimento deste trabalho ficou 

praticamente restrito as pr6prias obras, que foram comparadas quanto a estrutura, ao enredo e 

a presen�a de rela�6es diretas entre os tres textos. Foi investigado, ainda, um caso de 

comunica�ao especial entre os autores e os valores e costumes que as obras possuem em 

comum devido a epoca em que se situam. 

Ao termino de toda a pesquisa, foi possivel concluir que os tao prestigiados tftulos 

dialogam em muito alem da tematica e que seus autores utilizaram a intertextualidade de 

forma enriquecedora. As obras ligam-se tanto direta quanto indiretamente, desde pequenos 

detalhes no enredo ate em caracterfsticas da estrutura. Tambem se pode chegar a conclusao de 
-·-·'·"�---· 

que um livro engloba mais que seu aparente texto, ja que se inserem no enredo fatores 

referentes a epoca e ao espa� em que foi escrito e conex6es com outras obras, que muitas 

vezes sao dificeis de serem observadas. Desta forma, um leitor com mais conhecimento de 
-·

mundo fara uma leitura diferenciada e extraira da obra mais que sua essencia.
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INTRODU<;AO 

Esta analise, realizada sabre os classicos /Otelo\ ,.,,0 A'imo Basilio"/ e ,c·oom 
·-

Casmurro..,,., foi desenvolvida visando provar que as tres obras estudadas possuem diversas

caracterfsticas em comum e em muito estao ligadas, -�evi�o ·- £_r_i_ncie�!�_en�--� V' , 
intertextualidade. Alem disso, tambem contribuem para estas ligag6es a relagao entre os 
---------· () 

autores e os valores presentes rta sociedade da epoca em que os textos J�:%digidos. No que 
--

se refere ao dialogo entre as obras, destacam-se conex6es quanta a estrutura, enredo, citag6es 

e tematica, que, por ser a mesma nas tres, toma-se o elemento amalgamador dos textos. Para 

compreender a analise, e necessario primeiramente ter uma breve nogao acerca dos recursos 

linguisticos e literarios nos quais o trabalho se baseia. 

A intertextualidade e uma das diversas caracterfsticas que podem ser identificadas em 

um texto ao se realizar uma analise. Sua origem vem do latim, com a jungao de inter, que 

significa. "entre', e toouaida:ie, origina:ia de textus. 0 conceito, na sua essencia, significa, 

portanto, o ato de um texto (verbal ou nao verbal) citar ou estabelecer conex6es com outro, 

podendo estas estar implicitas ou explicitas. De maneira geral, o uso da intertextualidade 

enriquece um texto, aumentando seu nivel de conteudo e seu prestigio quando a referenda e 

uma obra bem conceituada. E possivel identificar o fato de o estabelecimento de conex6es 

a,tre textos ser bem vista por meio da afirma;a:> da crftica litera-ia J .. llia Kristeva: "todo tooo 

se constr6i como mosaico de citagoes, todo texto e absorgao e transformagao de um o�tro 7 

tooo". 

A primeira das tres obras analisadas e YQtelo"': de Willi�h\Shakespeare. Por ter sido a 
-- \j 

primeira a ser escrita, por volta de 1603, ela pode ser considerada a fonte inspiradora das duas 

outras, cedendo a elas sua tematica e diversos aspectos do enredo. A criagao de Shakespeare 

conta a hist6ria do mouro que da nome a obra, que, ap6s casar-se com a bela Desdemona, e
r--. 
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manipulado por Iago, seu vingativo alferes, a fim de pensar que a esposa o havia traido com 

seu recem-promovido tenente; cargo a que Iago almejava Em 1878, e publica::Jo YQ Primo 

Basilio,,,.., de E<;a de Queir6s, romance ra31ista que ncrra a hist6ria de como Lufsa, a 
----
protagonista, trai seu rnarido Jorge com seu primo, Basilio, e exp6e as consequencias do 

a:o:Em 1900, finalmente{ie publica::Jo wf>om O:sn__!![LQ'", de M�o de Affiis, obra na qual 
i ! ,:----

Bento, por intermedio de digress6es e mon6logo interior, reflete sobre a natureza humana e 

acerca do fato de Capitu, sua amada de longa data, te-lo ou nao traido e engravidado do 

melhor amigo da familia, Escobar. 
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DESENVOLVIMENTO 

E importante ressaltar o fato de que, por rnais que as obras estejam em muito 

conectadas, estas nao se tornam repetitivas ou passam a impressao de plagio, vista que--

divergem em muitos aspectos. Como exemplo disso, ha as estruturas textuais: "Otelo" e 

classificado coma urna pega, "O Primo Basilio" e urna narrativa escrita em terceira pessoa e 

"Dom Casmurro", uma narrativa escrita inteiramente em primeira pessoa, com narrador 

autodiegetico. Outro fator que distancia os textos e o pafs onde suas hist6rias ocorrem, o que 

influencia sa.J contexto e as situ�es vividas por ruas peroonagens: "Otelo" pcssa-se em 

Chipre e em Veneza, apesar de ter sido escrito na Inglaterra; "O Primo Basflio", em Portugal; 

e" Dom Casmurro" , no Brasil. 

Alem das diversas conex6es implicitas presentes nos tres enredos, ha situag6es em que 

uma obra cita a outra diretam�nte. Claro e que, por ter sido a primeira das tres obras a ser 

escrita,"Otelo" rm �resenta intertextuaida::le com as posteriores. A intertextualidade por 

meio da referenda direta ocorre nos textos de Ega de Queir6s e Machado de Assis, e o fato de 

esses autores terem optado por deixar nitidas conex6es pode ser vista coma urna estrategia 

usada por eles a fim de fazer com que o leitor percebesse a ligagao entre as obras, 

convidando-o a identificar outras relagoes latentes. 

"0 Primo Basilio", como afirma::lo aiteriormente, faz referencias diretas a "Otelo". A 

primeira citagao esta no capftulo II, durante urna reuniao na casa de Jorge e Lufsa, na qual 

estao presentes seus amigos mais pr6ximos. Ernestinho, o primo de Jorge, conta a todos que 

esta escrevendo sua primeira pega, na qual uma mulher comete adulterio e e descoberta pelo 

marido. Ernestinho comenta que, em sua versao original, o marido rnataria a mulher, porem 

seu empresario prefere que o marido a perdoe. Os presentes passam entao a discutir qual seria 

o melhor final para o ato, quaf!-do Jorge, ao ser questionado, deixa claro sua preferencia pela

./·
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morte da mulher, dizendo que e o que ela merece por ter enganado o marido. 0 narrador entao 

conta que os amigos de Jorge chamaram-no Otelo, vista que este mata sua esposa ao pensar 

que havia sido traido. 

A segunda cita:;a) que EQa. faz a" Otelo" passa-se no capitulo X, durante um almo<;;o 

logo ap6s o retorno de Jorge, no qual este informa �Lufza que durante sua viagem trabalhara 

como um mouro, o que pode ser entendido como uma alusao ao fato de Jorge ser um homem 

traido. Finalmente, a terceira referenda direta ocorre no capitulo XIV, quando Ernestinho, ao 

visitar Luisa, adoentada, informa aos presentes que sua pe<;;a recebeu excelentes criticas e que, 

em uma delas, havia sido comparado a Shakespeare. 

Ma::ila:lo, ro es;re.1er "Dom Casmurro", s:>freu influencia das duas obras aiteriores, o 

que e facilmente observado. Seu sexagesimo segundo capitulo chama-se "Umapontadelago" 

eesse dialogo com o antagoriista da obra de Shakespeare deve-se ao fato de que neste 
-

momento do enredo machadiano, ao visitar Bento no seminario, Jose Dias faz-lhe um 

comentario sabre Capitu com o provavel intuito de difamar a menina e nele provocar ciumes, 

vista que o agregado queria convence-lo a partir para a Europa e o relacionamento do jovem 

com Capitu seria um empecilho pcra essa. da::!isa:>. Em "Otelo", I� difama DEH!ernona e 

provoca ciumes no mouro, manipulando-o da mesma forma que Jose Dias faz com Bento. 0 

capitulo CXXXV de seu livro chama-se "Otelo" e ncrra o momento no qua Bento vai a:> 

teatro, em uma tentativa de distrair-se de seus pensamentos sabre a suposta trai<;;iio de Capitu, 

e depara-se com a pe<;;a de Shakespeare sendo representada. Bento cementa a coincidencia e, 

ao final da pe<;;a, conclui que quern deveria morrer nao era ele, mas Capitu, vista que 

Desdemona foi morta apesar de ser inocente, enquanto sua esposa era culpada. Bento tambem 

observa que a plateia aplaude a a<;;iio do mouro apesar da injusti<;;a, refletindo o que faria a 

plateia se Capitu, deveras culp�da, recebesse sua puni<;;iio. Ja em casa e ainda com um piano 

suicida em mente, no capitulo CXXXVI, ele volta a refletir sobre a inocencia de Desdemona. 
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Segundo Maira Curvello, em lB.J ensaio publica::Jo na "Revista Crioula'.', no robrenome de 

Bento ha a insinuagao da duplicidade de sua personalidade, relagao anjo x demonio, por meio 

da jung{o "Santo" + "l�o", � de, na obra, o ncrra:lor-protagonista tentar difundir seu 

carater apenas como inocente. 

Uma forte a:mexro entre" 0 Primo Basilio" e "Dom Cc6murro" e o fato de que, em 16 

de abril de 1878, Machado de Assis teve publ ica::Ja na revista "0 Cruzeiro" uma aitic:a sua 

referente a obra de Ega. Nesta _crftica, ele elogia o autor portugues e revela admira-lo, porem 

estabelece uma opiniao forte e negativa acerca de alguns aspectos da narrativa. Machado diz 

que a frase que encerra o livro tern um ar cliche, afirma que a obra de E�a nao passa 

ensinamento algum e da a entender que pensa em suas descrig6es como excessivas. Treze dias 

mais tarde, e a vez de Ega redigir uma carta a Machado, na qual agradece as criticas e diz 

sentir-se honrado por Machado te-las feito. 

"Otelo", "O Primo Basflio" e "Dom Casmurro" compartilham a mesma tematica: a 

�) 
trai�ao e o foco principal de seus enredos. Nas tres obras, a personagem principal feminina e 

tida como traidora, porem somente em "O Primo Basflio" o leitor tern certeza de que o 

adulterio de fato ocorreu. Em "Otelo", Desdemona e a::usoc:la injustamente, enquaito em 

"Dom Cc6murro", pelo fato de cl)0la3 o ponto de vista de Bento sa- explora::io na ncrrativa e 

este mostrar-se ciumento e inseguro, a duvida quanto a trai�o de Capitu e considerada um 
! 

dos grandes misterios da literat_ura brasileira. tern da tematica, os trabalhos de Shakespeare e

de Machado compartilham um elemento intere�nte: em ambos os enredos, a suposta traigao 

ocorreria com alguem pr6ximo e de confianga do her6i da hist6ria, respectivamente Cassio, 

oficial de Otelo, e Escobar, melhor amigo de Bento. 

Ao abordarem a uniao de Otelo e Desdemona e de Bento e Capitu, e perceptfvel mais 

uma caracterfstica comum as tramas. Na primeira obra, Brabantio, pai de Desdemona, ao 
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tomar conhecimento do casamento dela com o mouro mostra forte reprovagao e

desapontamento, e ate mesmo chama-o ladrao e acusa-o de te-laenfeiti<;a::io: "..i.Jlgueo mundo/

se nao fica bem claro/Que nela· usaste s6rdidas magias/E violaste a sua juventude/Com drogas\j\r/5:r:>

que enfra:iua::em a vonta:le./E o prova..tel e exijo julganento" (SHAKESPEARE, 2011, p.l

23). A obra de Machado, por sua vez, tambem da a entender que a uniao do casal nao seria

algo aceitavel ja no capftulo III, quando Bento comenta, por meio de uma analepse, um

momento no qual ouviu Jose· Dias falar a Dona Gloria de uma possfvel dificuldade para

colocar Bento no seminario. 0 agregado informa estara dificuldade na casa do Padua, pai de

Capitu:

Ha algum tempo estou para lhe dizer isto, mas nao me atrevia. Nao me parece

bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga,

e esta e a dificuldade, porque, se eles se pegam de namoro, a senhora tera

muito que lutar para separa-los (ASSIS, 2013, p.52).

Ao dizer isto, Jose Dias deixa clara a necessidade de impedir um possfvel

relacionamento entre Bento e Capitu. No capftulo :XXV, ele novamente mostra seu desagrado

em rela�o a ela e a seu pai, quando diz a Bento que nao e bonito que ele ande com o Padua

na rua e chama este de homem chulo. Tambem caracteriza os olhos de Capitu como os de

cigana oblfqua e dissimulada e condena a vaidade e adulagao da menina. Desta forma, o

casamento das personagens principais nas duas obras nao e bem visto, tampouco aprovado

por parte de seus familiares e forma-93, assim, mais uma oonexao entre "Otelo" e "Dom

Casmurro".

"0 A-imo Bffiflio", alem das refa-encias diretas citcl:1as a,ta-iormente, tambem dialoga

com "Otelo". Em certos momentos do enredo desenvolvido por Ega, pode ser observada a
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intertextualidade entre as obras. Na hist6ria do mouro de Veneza, ha uma cena que pode ter 

influenciado a elaboragao de uma reagao similar para Luisa. 

Ap6s ser persuadido por Iago e comegar a duvidar da fidelidade de Desdemona, Otelo 

passa a acreditar em tudo�que lhe e dito pelo ardiloso alferes. Assim, quando Iago fomenta o 

ciumto mouro dando-lhe mais detalhes do falso adulterio e dizendo ter Cassio confessado 

deitar-se com ela, Otelo ca� cohforme informa a rubrica, e quando Cassio entra em cena, Iago 

lhe diz que o mouro cau com epilepsia Em "O Primo Basilio", ha um momento no qual 

Luisa tambem sofre de um ataque epiletico: quando Jorge, seu marido, decide revelar-lhe que 

ja sabe da traigao e estende-lhe uma carta redigida por Basilio, o narrador informa que ela cai 

sobre o tapete e, desmaiada, tern seu corpo sacudido por movimentos convulsivos. Com isso, 

percebe-se que E<;a de Queir6s inspirou-se em Shakespeare ao fazer sua personagem principal I 
reagir, perante uma importante revelagao, com um dramatico desmaio. 

Os enredos dos tres classicos compartilham uma mesma caracterfstica: seus finais sao 

marcados por mortes. E no primeiro a ser redigido que se da a conclusao mais tragica: na 

ultima cena da pega, logo ap6s a morte de Rodrigo, Otelo finalmente acusa Desdemona de 

traigao e, como nao acredita em sua inocencia, mesmo tendo ela tentado convence-lo, sufoca-

-a com um travesseiro. Emilia, ao tomar conhecimento do assassinato de sua senhora,

subitamente informa a Otelo que a suposta traigao foi armada por seu marido. Desta forma,

Iago ao ver suas tramoias reveladas apunhala Emilia, matando-a. Otelo, diante da culpa de ter

assassinado sua inocente amada, opta por morrer, apunhalando-se, a fim de livrar-se da dor,

como pode 9:1° ol:a:Tva:io na frc69 diferida a Iago: "Na:> o lamento; aJ te quero vivo,/ Pois 

pa-amim felicida:ieeamortef ·(SHAKESPEARE, 2011, p.150). 

"O Primo Basilio" apresenta o mesmo tom tragico no desfecho, com a lenta e 

dramatica morte de Luisa. A protagonista passa a sentir fortes dores de cabega ap6s Jorge 



8 

revelar que sabe de sua traic;ao. Sua febre, frequentes desmaios e delirios levam-na a um 

estado de coma, no qual permanece por alguns dias ate, enfim, perecer. A morte de Luisa nao 

encerra a obra, mas pode ser considerada como parte de seu desfecho visto que finaliza o 

climax mantido por quase toda a hist6ria. 

Dos tres dassicos, "Dom Casmurro" e o que mais oo distaicia quanto ro desfocho 

dramatico. Isso se deve ao fato de que as mortes ocorridas sao narradas por Bento de forma 

objetiva e quase isenta de emoc;ao, o que pode ser observado quando ele informa ao leitor ter-

- se esquecido de mencionar o fato de a mae de Ezequiel ja encontrar-oo "morta e enterra::la"

(ASSIS, 2013, p.242 ). Quante a morte do filho, Bento narra-a em um curto capftulo,

informando que Ezequiel morreu de febre e, ao colocar que recebeu a conta de seu enterro,

diz que pagaria o triplo para nao tornar a ve-lo. Alem disso, ele encerra o capitulo ainda

dizendo ter jantado bem e ido ao teatro, apesar do ocorrido. Sendo assim, apesar de a obra de

Machado diferir das demais _quanto a forma de o evento ser apresentado, a morte de

personagens importantes ao enredo esta presente no enlace dos tres textos.

Tanto na obra de Shakespeare quanto na de Ec;a, as personagens masculinas e vftimas 

do adulterio veem-se arrependidas ap6s as consequencias do confronto com suas esposas. Em 

"Otelo", conforme ja cita::lo a:iteriormente, o her6i problernatico surpreende-se ao descobrir 

por Emilia que Desdemona de fato nao o havia trafdo e, em um claro gesto de desespero, 

suicida-se. Jorge, por sua vez, ve-se abalado assim que Luisa choca-se com sua revelac;ao e 

perde a consciencia, levando seu marido a preocupar-se com seu estado de saude. Em um 

curto intervalo no qual ela se encontra lucida, Jorge afirma que nao falara mais do ocorrido e 

pede-lhe para esquecer o que aconteceu, dizendo ainda que a ama. Em consequencia <lesses 

fatos, ainda que por motives distintos, as obras relacionam-se quanto ao pesar sentido pelos 

conjuges de Desdemona e de Luisa. 
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O tempo em que uma obra se situa diz muito sobre os valores vigentes e costumes da 

epoca, que acabam sendo incorporados ao enredo. Os tres trabalhos, apesar de terem sido 

redigidos em epocas e ate mesmo em seculos diferentes, compartilham algumas 

caracteristicas devido a alguns aspectos que se mantiveram durante o contexto social da 

produgao dos tres. Em se tratando das tres obras analisadas, a sociedade estruturada de forma 

patriarcal exerce papel relevante e digno de destaque nas obras literarias abordadas. 

"Otelo", por da:a- o seculo XVI I, e,ertreastres, aobraan quearnulha- poSSJi menor 

autonomia. Isso e possivel de ser observado ja no principio da pega, quando Brabantio diz a 

Rodrigo que ele nao e digno de casar com sua filha. Alem disso, quando o rico senador de 

Veneza toma conhecimento do envolvimento de Desdemona com Otelo, logo tenta impedir 

sua uniao. Analisando a reagao de Brabantio sob os aspectos s6cio-familares da epoca, 

constata-se que sua postura au�oritaria perante a filha seria vista como algo comum, ja que o 

casamento arranjado pelos pais era uma pratica habitual e que nao deveria ser questionada. 0 

modelo de sociedade tambem se destaca quando o senador pergunta a sua filha a quern ela 

deve obediencia, claramente esperando que ela diga deve-la a seu pai. Contudo, Desdemona o 

surpreende dizendo que a deve ao mouro, da mesma forma que sua mae a devia a Brabantio, 

demostrando que a submissao a figura patema deu lugar a submissao ao marido. No desfecho 

tragico da pega, novamente e possivel observar a postura submissa que Desdemona assume 

em relagao a seu marido. Otelo, pensando que ela o tivesse traido com seu tenente Cassio, 

ofende a esposa de tal maneira que esta se espanta, porem nao adquire atitudes defensivas, 

mas sente-se culpada e fica em prantos. Algumas cenas depois, logo antes de Otelo mata-la, 

ele novamente a acusa e, quando ela tenta defender-se, recebe a ordem de calar-se e assim 

procede. Ao perceber que sera morta, Desdemona implora para que ele espere, para que ele 

lhe de tempo para que possa rezar, mas em momenta algum perde sua postura passiva; pelo 
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contrario, demonstra que ira obedecer-lhe e, mesmo discordando do mouro, ainda consente 
pacificamente que ele a trate dest3. forma. 

Dois soculos depois d� "Otelo" ser rooigido, foi av& da publica;ro de "O Primo 

Basilio". Nesta epoca, na Europa, onde o romance se pcBSa, o P<l)el da mulher na oociooa:le 

come<;ava a mudar, visto que era o come<;o da revolugao industrial, contudo essa mudan<;a 
ocorria de forrna lenta e demorava a se alastrar. Desta forrna, a obra de E<;a de Queir6s 
tambem apresenta caracteristi�as derma sociedade que ainda se mantinha patriarcal. Um 
costume que pode ser observado e o fato de a mulher, principalmente a pertencente a 
burguesia, nao trabalhar. No romance, Jorge trabalha como engenheiro, passando grande parte 
do enredo viajando a trabalho, enquanto Luisa permanece em casa, ocupando-se com 
atividades tfpicas <las mulheres da epoca, como o piano, a leitura e a administra<;ao da casa e 
de suas empregadas. Tambem pode ser identificado pelo leitor o fato de Luisa preocupar-se 
com estar sempre bela, como quando pergunta a Dona Felicidade se nao teria emagrecido -
visto que o padrao de beleza da epoca baseava-se em mulheres de formas mais avantajadas, 
mostrando-se, assim, bem alimentadas e, portanto, com boas condi<;6es financeiras -, 
demonstrando que a beleza, principalmente a que provinha da riqueza, era considerada 
essencial para a sociedade burguesa da epoca. 0 fato de Luisa nao cogitar a possibilidade de 
trabalhar e perrnanecer em casa, preocupando-se em ficar sempre bela e habilidosa na arte do 
piano, enquadra a personagem diretamente no papel da mulher segundo a sociedade patriarcal 
e burguesa da epoca, tendo como principais fun<;6es cuidar da casa e agradar a seu marido. 

Ao comparar a forma como a mulher e retratada na obra de Shakespeare com o texto 
machadiano, percebe-se uma valoriza<;ao e um grau maior de independencia da figura 
feminina. Capitu ja apresenta um perfil de mulher com opiniao e sua ambi<;ao vai alem de 
tentar agradar a Bento e encaixar-se no perfil de esposa ideal. Ao ser acusada de adulterio por 
seu marido, ela nao reage de forma passiva como as duas outras personagens femininas 
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estudadas, mas enfrenta-o, exigindo que ele explique que motivo foi-lhe dado para tal suspeita 

e informando-o que pedira separagao. A obra de Machado retrata Capitolina como uma 

personagem de personalidade forte desde a infancia, quando ja sao possfveis de ser 

identificadas pelo leitor caracterfsticas de uma mulher mais moderna: maior liberdade de 

pensamento, como quando pensa jun to a Bento e sugere-lhe maneiras de evitar o seminario; e 

espago para tomar decisoes, a exemplo do epis6dio em que jura casar-se com Bento e 

aproxima-se de Dona Gloria de maneira proposital a fim de que essa aprove o casamento. 

Contudo, devido ao fato de Capitu nao trabalhar e dedicar-se ao cuidado de seu filho, 

Ezequiel, o modelo de sociedade da epoca ainda pode ser considerado patriarcal, mesmo que 

tenha perdido parte de sua essencia conservadora quando comparado ao modelo vigente em 

"Otelo". Assim, e possivel afirinar que nas tres obras a estrutura de uma sociedade patriarcal 

prevalece devido as epocas em que os textos situam-se. Assim, os tres enredos tern em 

comum caracterfsticas que destacam a desigualdade entre os generos, o que fortalece a rede de 

conexoes estabelecidas entre as obras. 
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CONCLUSAO 

Depois de realizada a analise a fim de encontrar semelharn;as que ligassem as referidas 

obras, objetos de investiga�o deste trabalho, e possfvel concluir que ha muito mais entre 

"Otelo" e "Dom Ca<rnurro", por a<Sfll)lo, que o famoro momento no qua Bento cESiste a

pe�. Ao comparar estes tres grandes nomes da literatura inglesa, portuguesa e brasileira 

pode-se descobrir nao apenas em que as obras se ligam, mas tambem o fato de que elementos 

de intertextualidade nao se limitam as entrelinhas. E evidente que nelas ocorra,_ como nos 
--��� �---� ·-·· ·--- -·--· ·-···-- . . . 

desmaios de QJ<:!Jo.eLufsa, GOntudo o dialogo entre os textos vai alem. Os tres classicos tao 
----------- �--· 

prestigiados dialogam tambem por influencias externas, desde as criticas realizadas por 

Machado a obra de E� ate 'a estrutura social presente nas epocas em que os textos foram

redigidos, fatores que acabam sendo incorporados aos textos. E inquestionavel que os autores 

utilizaram a intertextualidade de tal maneira que esta enriqueceu seus textos e acrescentou a 

eles detalhes que nao sao facilmente percebidos. 

Alem da tese que procurou ser provada desde o prindpio da investiga�o, ao final 

muito mais pode ser concluido, como o fato de que um livro contem muito mais do que pode 

ser observado ao ser lido pela primeira vez e de maneira superficial. Quando observado a 

fundo, o leitor percebe detalhes que nem sempre fazem parte do enredo, como os estudados 
�. 

neste trabalho: referentes ao tempo da obra e o que isso acrescente a ela, a intertextualidade, 

ao pafs de origem do autor e que cultura e valores sao, desta forma, assimilados a narrativa. 

Assim, o que esta escrito na superficie de obras canonicas nao pode ser considerado o todo. 

Outra descoberta possfv.el com a analise e a compara�ao dos tres romances e o fato de 

que diferentes leitores fazem uma leitura tambem diferente. No caso deste estudo em 

particular, a diferen�a na leitura deve-se ao fato do conhecimento literario adquirido a fim de 
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compreender as obras estudas como um todo que se completa. Pondo em pratica: quern nao 

lw "Otelo" rm I era" O Prirm Basflio" da mesma forma de quern o fez. 
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