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Schnitzler, Kubrick, Freud: 
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Daniel Bento 

Resumo 

o presente trabalho aborda Breve romance 
de sonho (1926), de Arthur Schnitzler (1862-
1931), e sua adapta9iio cinematognifica, De 
olhos bern fechados (1999), de Stanley 
Kubrick (1928-1999), apoiado principalmen
te em quatro textos de Sigmund Freud (1856-
1939): A interpreta~ao dos sonhos (1899) 
e as tres "Contribui90es a psicologia do amor" 
(1910, 1912, 1917). Resulta dessa abordagem 
a constata9ao de proposi90es freudianas nos 
personagcns principais (masculino e femini
no) e, como conclusiio, identificam-se proces
sos psiq uicos bastante especificos nestes e uma 
aproxima9iio entre as obras mesilla elll suas 
divergencias. 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; psica
nalise; cinema; romance. 
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A Viena do fun do seculo XIX e inicio do XX viria a se tomar famosa 
(tambem) por suas mulheres glamourosas e neur6ticas. Segundo William 
Johnston (1983, p. 117), a cidade deveria a notoriedade destas Ultimas as 
descri~6es de Arthur Schnitzler (1862-1931) e Sigmund Freud (1856-1939). 
As semelhan~as entre estes jamais seriam ignoradas, num prirneiro olhar 
talvez pelo fato de os dois terem sido medicos vienenses vindos de familias 
judias e por suas forma~6es terem tido pontos emcomum (Universidade de 
Viena, Hippolyte Bernheim e Ambroise Iiebault como professores de hipnose 
emNancy). Mas haveria mais que isso, 0 amor ao campo, a irnpossibilidade 
pratica de residir fora da cidade, a aguda percep~ao de viajante e, falo dos 
mais irnportantes, a fascina~ao pela neurose (JOHNSTON, 1983, p. 242). 

Nao se poderiam deixar de constatar, evidentemente, diferen~as 
abismais: Schnitzler ja na adolescencia iniciaria lUna longa serie de casos 
amorosos, escreveria alguns de seus textos durante as aulas de medicina e 
ficaria surpreso ao conseguir se graduar; Freud manteria uma vida sexual 
discreta e almejaria ardorosamente a pesquisa (BREGER, 2000, p. 34). Apesar 
disso, nada irnpediria que eles mesmos notassem suas afinidades. Se 
Schnitzler se referiu a si proprio como gemeo psiquico de Freud e assurniu 
que muitas de suas hist6rias se originaram de sonhos, este, por sua vez, 
escreveu aquele em 1922 e afirmou que evitaria encontra-Io temendo 
confrontar-se com seu" duplo" (JOHNSTON, 1983, p. 241-242) - como se 
sabe, entidade irnportante na literatura germanica e que merecera aten~ao 
de Otto Rank (1834-1939) em 1914 (Oduplo) e do pr6prio Freud em 1919 ("0 
'estranho"'). Ele ainda reconheceu: "Tenho a irnpressao de que voce sabe 
por intui~ao - resultado na verdade de astuta autopercep~ao - todas as 
coisas que descobri atraves de laborioso trabalho com outras pessoas" 
(SYMINGTON, 1998, p.130). 

No caso de Breve romance de sonho (Traumnovelle), de 1926, a arte de 
Schnitzler pode ser ligada quase que de irnediato ao extenso texlo de Freud 
que surge em 1899, A interpreta¢o da; sonhos (Die Traumdeutung). As reiter~6es 
de desejos, horrores, desfechos e frustra~6es relacionadas ao personagem 
principalmasculino, em diferentes locais e com diferentes pessoas, indicam 
a propriedade onirica de manuten~ao de determinados afetos a despeito dos 
deslocamentos e das mudan~as na representa~ao (FREUD, 2001, p. 448-
449). Ao mesmo tempo, a personagem principal feminina satisfaz seus 
desejos censurados em sonho, reafirmando-se a fun~ao realizadora (e em 
boa medida terapeutica) deste (FREUD, 2001, p.l42). Estes seriamapenas 
dois exemplos. 

De forma nao menos s6lida, ve-se nesses personagens muito 0 que se 
relacionar as tres independentes "Contribui~6es a psicologia do amor" 
freudianas: "Urn tipoespecial deescolha de objeto feita peloshomens" (1910), 
"Sobre a tendencia universal a deprecia~ao na esfera do amor" (1912)e "0 
tabu da virgindade" (1917). Como se pretende demonstrar, tais textos 
of ere cern meios de se abordar algumas das for~as que envolvem a 
interioridade desses personagens. 

Neste ponto, insere-se na discussao a adapta~ao cinematogra£ica do 
texto de Schnitzler, De olhos bem fechados (Eyes wide shut, 1999), dirigida por 
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Stanley Kubrick (1928-1999). Se em determinados aspectos 0 filme se 
incompatibiliza com 0 texto e em outros quase literalmente 0 preserva, mrma 
terceira via se distancia dele apenas para interpreta-io, freqiientemente 
refor~ando sua conexao com Freud. Este distanciamento aproximante e 
particularmente merecedor de aten~ao. 

Antes que algumas rela~6es ftmdamentais entre os recortes sejam 
comentadas, apresenta-se lUna breve rememora~ao do romance, seguida 
pela indica~ao das diferen~as mais significativas encontradas em sua 
adapta~ao. Esse procedimento enecessario para que, mesmo (e quem sabe 
especialmente) 0 leitor familiarizado tanto com 0 livro quanta com 0 filme, 
possa ser poupado de inconclusa indistin~ao entre os objetos. T alindistin~ao 
prejudicaria qualquer tentativa de intera~ao entre eles. 

Fridolin e Albertine, Viena, inicio do seculo xx 
Breve romance de sonho nao hierarquiza as experiencias reais e as 

sonhadas. Schnitzler estranhamente da indicios de nao confiar na clareza 
auto-suficiente dessa ideia, fazendo com que 0 narrador afirme nas mais 
diversas ocasi6es que determinadas experiencias reais mais se pareciam 
com sonhos. Sendo obra sobre a sexualidade, tambem e sobre 0 desejo, 0 

horror, a falta de controle: seu personagem principal diversas vezes sente 
que sellS impulsos 0 aproximam de experiencias que podem leva-Io it morte. 
Nao deixa de ser urn texto ironico, centrando-se quase ininterntptamentena 
infidelidade semsequer apresentarum ato concreto de adulterio. No sentido 
inverso, e desconcertante, nega a existencia de fidelidade na dimensao da 
interioridade: se esta {utima e expressa, confessa-se a trai~ao; se e guardada, 
trai-se uma segunda vez. Une oposi~6es sem as neutralizar. 

Fridolin e, como Freud e Schnitzler, lUn medico vienense. Casado 
com Albertine, ambos tern umafilha de seisanos (fora do foeo suficientemente 
para nem ter seunome apresentado). Na noite de lUn baile de mascaras, ja 
no fim do carnaval, ap6s Fridolin ser saudado por dois amigos que nao 
consegue reconhecer e Albertine sofrer investidas de urn galanteador 
impertinente, reaproximam-se como ha muito nao 0 faziam. Na noite 
seguinte, antecedida por manha e tarde de estagna~ao, levam a extremos 
urn jogo de provoca~6es e revela~6es. Albertine confessa a Fridolin 0 

incontrolavel desejo que sentiu por outro homem, quando estiveram na 
Dinamarcano verao anterior. Ela fala tambem da compaixao sem precedentes 
que seu marido, justamente na ocasiao, inspirou-lhe. Fridolin, por sua vez, 
conta que na mesma viagem trocou olhares de desejo reciproco com uma 
jovem que utilizava uma cabine de banho na praia. 

Sugere-se, em ambas as cirClmstancias, que foram tao-somente as 
eventualidades que impediram a infidelidade conjugal. Albertine grifa a 
falta de controle fazendo uma nova confissao: nao dependeu dela ter se 
casado virgem e teria bastado "a palavra certa" (SCHNITZLER, 2000, p.16) 
de Fridolin para que isso nao acontecesse, mesmo antes do noivado. Este 
sup6e que outro homemqualquer poderia ter despertado a mesma rea~ao 
nela. 0 momenta e interrompido por lUnaliga~ao: Fridolin tern que atender 
urn paciente moribundo. 
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Quando chega ao seu destino, 0 paciente ja esta morto. Fridolin 
encontra a filha deste, Marianne, noiva de lUn certo Doutor Roediger. A 
situa~ao de seu pai nao mais exigiria visitas meclicas, 0 que faz Marianne 
revelar a Fridolin seu amor inconfesso, que nao 0 surpreende. Pensando 
com arnargma em Albertine, tenta se aproximar da mo~a, mas sente repulsa 
ffsica. 

Andando narua, sem querer voltar para casa, estranha-se com tun 
grupo de estudantes, lembra-se de quando era tun deles e pensa no homem 
que sua mulher tanto desejou. Encontra tuna prostituta, Mizzi, e logo esta 
emseu quarto. Novamente, instaura-se urn jogo de eventualidades que decide 
o desfecho desse encontro: as investidas de cada tunnao se sincronizam. 
Mizzi, galanteada, nao aceita pagamento, e na despeclida diz: "Hoje fico em 
casa" (SCHNITZLER, 2000, p. 36). 

Nurn cafe, Fridolin Ie notlcias, lUna delas sobre urna jovem vinda de 
tuna casa principesca, noiva de um prfncipe italiano, que se envenenou 
comsublimado. ReencontraNachtigall ("rouxinol" em alemao), pianista de 
segunda classe (mas de toqueinconfundivel), desistente de meclicina (0 que 
lembra 0 aparente descaso do pr6prio Schnitzler quando estudante), antigo 
amigo. Nachtigall fala-lhe de seu servi~o extravagante: tocar de olhos 
vendados num tipo de reuniao (que sempre ocorre em lUna diferente 
residencia) com mulheresnuas e com todos de rostos cobertos: "como aquelas, 
voce nunca viu" (SCHNITZLER, 2000, p. 46). Ele e obrigado a perrnitir que 
seu amigo morbidamente curiosa ingresse nessa cerimonia. 

Fridolin visita urna loja que 0 receberia naquele horario impr6prio. 
Ele e 0 dono, Gibiser, ouvem tun bamlho e encontram dois senescais e tuna 
pierrete, sua filha. Gibiser os detem, ameac;a chamar as autoridades. A quase 
crian~a, pertmbada segundo 0 pai, corre e abra~a Fridolin, que tanto tern 
vontade de protege-la quanta se sente seduzido. Ele pede ao pai que nao a 
maltrate e terrnina suanegocia~ao alugando chapeu, mascara e habito. 

Ntun furtivo reencontro com Nachtigall, Fridolin torna conhecimento 
da senha para a reuniao, que the da 0 que pensar: "Dinamarca" 
(SCHNITZLER, 2000, p. 53). Segue 0 coche que leva aquele, que mais se 
parece com urn carro ftmerario. Como em outros momentos naquelanoite, 
pensa que tudo poderia acabar mal e em morte; anseia por retomar sua 
estavel e confortavel rotina profissional, mas abomina estar em casa, com 
Albertine. Nareuniao - umasolenidade orgiaca que oscila entre 0 sagrado 
eo profano-, urna mulher faz 0 possivel para convence-lo a fugir. Fridolin, 
conscio de que nenhum evento daquela noite teve conc!usao e 
irremecliavelmente seduzido pelamuJher, decide ficar, disposto a salva-la e 
a sofrer qualquer puni~ao, mesmo ap6s saber que a mo~a sobre a qual leu 
nos jornais nao se envenenou: simplesmente infringiu regras daquele 
ambiente. 

Inevitavelmente, ele e descoberto. Antes de ser condenado a expia~ao, 
sua protetora exige que lhe seja conceclida Iiberdade, assmnindo seu resgate, 
reclimindo-o. Comisso, Fridolin e expulso e amea~adoramente aconselhado 
a esquecer 0 que viu. Vai calculando a pena de sua defensora (cujo rosto vi'! 
mal e de relance), sem saber se tudo nao passava de tuna brincadeira. 
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Frustrado,nao quer voltarpara Albertine sem trai-Ia com todas as mulheres 
daquela noite, como se isso significasse reconquista-Ia. 

Mas volta e a encontrasonhando. Sua tranqililidade e depois seuriso 
sinistro the saoestranhos. Acorda-a e ouve 0 relato de seu sonho. Nele, ap6s 
urn suntuoso inicio no qual eles se parecem com principes e se arnarn, ela 0 

odeia e 0 culpa por suanudez, sentindo-se bern ap6s a partida dele, a procura 
de roupas. 0 homem por quem sentiu atra~ao na Dinarnarca reaparece, 
deitando-se com ela. Muitos casais se juntam a imagem, nurna orgia (a 
afinidade com a experiencia vivida pelo maridoe 6bvia). Fridolin, enquanto 
isso, e perseguido pela multidao nurna cidade irreal, mas pode ver Albertine 
e ser visto par ela. Uma princesa local- a jovem com quem Fridolin trocou 
olhares na Dinarnarca - oferece-lhe perdao na condi~o de eles se tomarem 
amantes. Ele a rejeita e volta para sua mulher com tudo 0 que ela precisava 
e desejava, nao escapando da execu~ao (crucifica~ao); em seguida, Albertine 
ri e zomba dele 0 mais alto que pode, par sua op~ao de fidelidade e por sua 
recusa a princesa. 

Ap6s ouvir 0 sonho, Fridolin odeia sua mulher como nunca a arnou, 
mas sente temura por ela. No dia seguinte, descobre que Nachtigall 
desapareceu e que foi visto pela Ultima vez acompanhado de dois homens. 
Ao devolver as pe~as alugadas, vema saber que Gibiser fez urn acordo com 
os intrusos da noite anterior, permitindo-lhes desfrutar de sua filha, em 
seguida ofertada ao medico. Falando com Albertine ao telefone, sente que, 
mesmo que continuassem casados, tudo estaria acabado: ela 0 deixou ser 
crucificado. 

Agrada-lhe entao a ideia de urna vida dupla. Volta a casa da argia e 
recebe de urnempregado urn segundo aviso, por escrito. Tentanovarnente 
se vingar de Albertine com Marianne, mas sua pr6pria frieza os afasta. Vai 
a residencia de Mizzi e descobre que ela esta intemada. Sua amiga diz que 
iria visita-lae que entao the diria que Fridolin "nao foiinfiel" (SCHNITZLER, 
2000, p. 103). 

Nurn cafe, percebe que esta sendo seguido, descobre que urna baronesa 
se envenenou com morfina e suspeita que ela e a mulher da orgia 
(presurnivelmente prostituta) sejarn a mesma pessoa. Pouco tempo ap6s, 
vern a saber que ela nao sobreviveu. Condui que deu sua vida por ele. Ao 
ver 0 corpo, nao consegue saber se, de fato, a baronesa e a sua ptotetora erarn 
a mesma mulher. Uma razao para isso e que a imagem que procurava 
reconhecer era a da esposa. Encerra a questao. 

Retomando aquela e vendo-a dormir, percebe que se esqueceu de 
devolver a mascara, que se encontrava agora, como advertencia, sobre seu 
travesseiro. Seu choro acorda Albertine, que ouve os acontecimentos 
recentemente vividos pelo marido. Sem resistencias (talvez pelas 
transgress6es redprocas), reconciliarn-se, considerando grande sorte terem 
sobrevivido a aventuras. Reais e sonhadas. 

Bill e Alice Harford, Nova Iorque, fim do seculo xx 
Fridolin se torna Bill Harford (Tom Cruise), Albertine, Alice (Nicole 

Kidman), e a Viena da terceira decada (presurnivelmente) do seculo XX, a 
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Nova Iorque de sua Ultima decada. A epoca do ano e alterada, evidenciando
se a aproxima~ao do Natal. Afilha do casal continua fora do foco, mas agora 
ganha urnnome, Helena. Nick Nightingale (Todd Field) e 0 amigo pianista 
do medico e, dentre os novos personagens, surge urn importante Victor 
Ziegler (Sydney Pollack). 

Ziegler e 0 personagem que articula as maiores mudan<;as em rela<;ao 
ao livro, talvez nao coincidentemente sendo interpretado por urn a tor
cineasta. Ele e sua mulherpromovem 0 baile que antecipa as confissoes (ou 
provoca~oes) iniciais, baile agora sem mascaras, adiantando 0 reencontro 
entre Nightingale e Bill, os dois amigos de Fridolinsendo substituidos por 
duas belas mulheres liberais (que provocam cillines em Alice). De maneira 
mais relevante, afetando-se de certa forma 0 esqueleto do romance, antecipa
se 0 encontro de Bill com a prostituta da orgia: ela sofre urna overdose quando 
esta no banheiro com Ziegler e e acudida pelo medico. Justifica-se, assim, 
porque quis protege-Io na cerim6nia orgfaca posterior. Ojogo de suspeitas 
acerca de sua identidade e, no cinema, resolvido: no fim, Bill reconhece seu 
corpo. 

Victor ainda serve de instrmnento para explica~oes que 0 romance 
nao quer fornecer. Por ter estado na orgia tambem, afirma mun encontro 
posterior que a Unica penaIidade que a mulher la sofreu foi sexual, e que sua 
morte subseqiiente emnada se relacionava il cerim6nia: teria sido mais luna 
overdose de quem ja quase morrera no seu banheiro, pouco antes. As amea<;as 
a Bill teriam sido apenas uma teatraIiza<;ao para assusta-Io e para evitar que 
comprometesse pessoas mais importantes do que poderia imaginar. 

Independentemente de a discussao conjugal na pelicula ter sido 
favorecida pelo uso de maconha, ha nesta, de fato, altera<;oes estruturais em 
rela<;ao ao livro. Em primeiro lugar, 0 posicionamento do homem e da mulher 
perde a simetria. Ele nao tern confissao a fazer, ela sim. Se, no livro, ambos se 
mostram quase iguaImente cmiosos e ciumentos, aqui a situa<;ao e diferente, 
pelo menos de inicio. Bill ainda vai descobrir que e ciumento, e categ6rico 
demais em suas concep<;oes sobre 0 sexo oposto, acredita que as mulheres 
sejam seres menos desejantes e expressa confian<;a opressora na fidelidade 
de Alice. Elanao resiste a possibilidade de abalar tantas certezas e rebate 
com a confissao sobre 0 veraopassado, agora em Cape Cod. Alice ultrapassa 
Albertine e nao se constrange quando diz que pensou no homem que a 
atraiu enquanto mantinha rela~oes sexuais com 0 marido. 

Baile de mascaras do masculino e do feminino 

Torna-se finaImente oportuno abordar alguns perfis recorrentes nas 
mulheres com quem 0 personagem masculino se envolve ap6s a revela<;ao 
de sua esposa (no livro e na adapta<;ao cinematografica). Nenhurna delas e 
desimpedida, todas revelam de algurna maneira infidelidade para com 
alguem ou disposi<;ao para manter mais de umrelacionamento amoroso ao 
mesmo tempo. Discutivelmente com a filha do paciente morto, mas 
indubitavelmente com as prostitutas e com a filha do dono da loja de 
fantasias, 0 protagonista masculino demonstra uma tendencia .il 
autocobran<;a de fidelidade e, mais que isso, sente necessidade de resgatar 
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. essas mulheres, salva-las da concli~ao em que se encontram. Conclui-se que 
suas disposi~5es e as circunstancias que 0 envolvem 0 colocam como 
exemplo consistente dos impulsos masculinos neur6ticos que Freud percebe 
em "Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens". 

A infidelidade ou 0 envolvimento com terceiros por parte dessas 
mulheres sao fatos nas duas obras artisticas, mas talvez seja recomendavel 
exemplificar, em rela~ao aquelas, os desejos de fidelidade e de resgate por 
parte do protagonista. Ele sistematicamente as revisita, inclusive Marianne 
(Marion, no filme), que nao mais precisava de seus servi~os. Nao sente 
exatamente vontade de resgata-la, embora, de alguma forma, nessa dire~ao 
interfira na sua conduta. Chega a pensar que ela estaria melhor se fosse sua 
amante. Com rela~ao as outras, sua postura e ainda mais deterrninada. Quer 
proteger a filha do dono da loja e teme pelo destino da mulher da cerim6nia. 
Insiste em pagar a prostituta de rua que se recusa a receber seu clinheiro (a 
do filme, Domino, cede a insistencia). Nummomento posterior do livro, a 
arniga de Mizzi assegura a Fridolin que dira a esta algo sobre sua lealdade. 

o interesse do protagonista no resgate damulher da cerim6nia orgiaca 
talvez seja 0 mais interessante no seu genero, pela extraordiruiria afinidade 
com 0 pensamento de Freud, iluminando 0 comentario deste (ja aqui 
reproduzido) sobre a capacidade de Schnitzler de retratar suas conclus5es. 
Nao e dilicil se identificar arazao para aquela mulher da cerim6nia constituir 
a experiencia mais marcante daquelanoite para 0 personagemmasculino, 
da qual teve maior dificuldade em se livrar e, em liltimainstancia, que mais 
se aproximou da substitui~ao da esposa. Ele nao apenas sentiu irresistivel 
atra~ao por essa representante dasmulheres eventualmente chamadas por 
Freud de infelizes (1996e, p.176) epor Schnitzler de criaturas (2000, p. 33, 
59), mas agradecimento e, 0 que mais deve ser notado, divida. Freud ve na 
vontade de salvar, resgatar, redimir a mulher degradada algo alem do medo 
de que ela se perca nos perigos reais que sua vida conturbada lhe reserva. 
Percebe uma racionaliza~ao do complexo parental, da divida com quem da 
a vida (FREUD, 1996e, p.178). Amulher daorgia (no ambienteem questao) 
nutre 0 personagem masculino com todo 0 "desejo e horror" caraclerfstico 
da prostituta (FREUD, 1996 e, p.176), mas, alem disso, alia-se diretamente a 
figura da mae, realmente dando a vida por ele. 

Seria viavel a alega~ao de que as tentativas de reencontro com essas 
personagens, por parte do protagonista, teriam como for~a motriz mais a 
dece~ao com a esposa que a real atra~ao por elas. Entretanto, 0 perfil comum 
que recorre em todas estas e a fixa~ao dele na mulher que 0 salva desafiam 
esse pensamento. De qualquer forma, um possivel debate acerca da questao 
perde sua tensao se todas as mulheres da rua forem percebidas como 
deslocamentos de afetos outrora relacionados a esposa (Fridolin misturar os 
tra~os fisicos desta com os da mulher da orgia confirmam isso), pela qual 0 

protagonista sem duvida sente ciume, 6dio e desejo de vingan~a, 
precisamente outros elementos mencionados por Freud ern "Um tipo especial 
de escolha de objeto feita peloshomens" (FREUD, 1996e, p.17 4,177). 

Curiosamente, 0 filme muda a senha para adrnissao na cerim6nia 
orgiaca, que se toma "Fidelio". Se no livro, que era "Dinamarca", a palavra 
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transcendia uma mera localiza~ao geografica e remetia it dimensao afetiva 
em que a casal vislumbrava a infidelidade, na adapta~ao cinematografica 
tal dimensao e tocada por referencia oposta. "Fidelio" aparece como urn 
retorno de conteudo recakado (entao absolutamente censurado) e, 
lateralmente, traz ao contexto Beethoven (1770-1827) e sua 6pera homonima 
de 1814 (versao final), que coroa 0 amor conjugal. Eis um ponto em que as 
divergencias entre £ilme e romance s6 os aproximam. 0 roteiro de Kubrick e 
de Frederic Raphael aplica a "Dinarnarca" uma manobra onirica: "a 
substitui~ao de uma coisa desagradavel por seu oposto" (FREUD, 200l, p. 
458), opostonaquele momenta bem-vindo. 

Fridolin e Bill exemplificam outra questao abordada por Freud, em 
"Sobre a tendencia universal it deprecia~ao na esfera do amor": 0 fracasso 
na conexao entre as correntesmasculinas afetiva e sexual (FREUD, 1996d, p. 
186). Enquanto amam, tern dificuldade de desejar, e enquanto desejam, tern 
dificuldade de amar (FREUD, 1996d, p. 188). Se Freud relaciona tal colapso 
a impotencia psiquica masculina, nao deixa de ser interessante que nenhum 
dos dais personagens teOOa realrnente conseguido manter rela~6es sexuais 
comalguma mulher da rua naquela noite, nao importando quao propicias 
tivessem sido suas oportunidades (0 quarto de uma prostituta, a orgia de 
mascaras) e quao intensos seus desejos. A experiencia extraconjugal que 
mais se aproxima de lograr a conexao das duas correntes e a vivid a na orgia, 
par raz6es ja apresentadas. 

Aomesmo tempo, Fridolin e Bill depreciamsuasmulheres. Nenhuma 
razao seria mais 6bvia, elas as trairam, ao menos num myel anterior a a~ao. 
Entretanto, quase independentemente dessa justificativa, eles precisam agir 
assim: a rebaixamento gera um renovado interesse sexual. 

Assim, as imagens m6rbidas e irreais que invadem Bill, de Alice com 
a oficial da marinha, destituem-na da anterior posi~ao roo-sexual de mae de 
sua filha, posi~ao que, como ele mesmo confessana discussao inicial, dava
lhe seguran~a da fidelidade inquebrantavel da mulher. Essas imagens se 
insinuam como uma fantasia m6rbida que, a exemplo do soOOo, detem 
alguma utilidade. Pode ser comparada, talvez, as fantasias depreciativas de 
um menino acerca das rela~6es sexuais da mae, 0 amante comumente 
representandoumaimagemidealizadaouadultadoegodacrian~a(FREUD, 
1996e, p.1??), que entao pode possuir a objeto desejado. 

A primeira vista, nao ha alga desse genero no romance, Fridolinnao 
I' molestado par imagens da mulher com a amante imaginario. Mas se, em 
dado momento, ap6s ser expulso da orgia, deseja reconquista-la, manifesta 
processo que a diferente estrutura~ao do filme interpreta e grifa: a infidelidade, 
num sentido roo imediato e perigosamente arriscado, reaproxima. E a tensao 
(ou indissocia~ao) entre ela e sua conduta contraria que Breve romance de 
sonho e De olhos bem fechados cirClmdam. 

A personagem principal feminina, por sua vez, poderia ser um dos 
exemplos freudianos encontrados em "0 tabu da virgindade". Revela 
hostilidade em rela~ao aquele que lhe causou dor, destruiu parte de seu 
corpo e diminuiu seu valor sexual no mundo faJico: seu deflorador (FREUD, 
1996c, p. 209). Fridolinfoi 0 primeiro homem de Albertine, nao ha dllVidas. 
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No caso de Bill e Alice, nada nesse sentido e mencionado. Entretanto, Alice 
r,"for~a talhostilidade por outras vias. Como exemplo, em determinado 
momento, quando ve (e ouve) Nick Nightingale (evento quenao ocorre no 
livro), deprecia sutile memoravelmente seumarido, dizendo-lhe: "ele toca 
muito bem para urn medico" . 

Afetivarnente, rno existe provamaior dessahostilidade pela deflora¢o 
que 0 sonho de Albertine, em que ela se sente bern quando 0 marido parte e 
zomba dele 0 mais alto que pode quando finalmente volta e e crucificado. 
Considera-o culpado por sua nudez hwnilhante, nao restando duvidas da 
rela~ao entre essa condi~ao e a perda da virgindade (e a desvaloriza~ao 
sexual), muito embora se possa tambem pensar na vergonha do 6rgao 
feminino (FREUD, 1996a, p. 131). Deve-se entao notar que, no sonho, antes 
de a noiva Albertine se entregar a Fridolin, ela (ainda virgem) veste roupas, 
luxuosas como as de uma atriz ou princesa. Curiosamente, Dinamarca 
parece ser posteriormente representada pela cidade encantada, fantastica, 
esquecida, refor~ando-se 0 que ja foi dito sobre sua qualidade nao geografica: 
uma especie de dimensao da interferencia, dainfidelidade. Urna outra virgem 
aparecenas paisagens de Albertine, a jovemdesejada por Fridolinnaquelas 
ferias, caraclerizada como princesa. Mesmo fora do sonho, Schnitzler retrata 
a dignidade sexual feminina, as vezes fo~ada, atraves de algum indicativo 
de fidalguia: as prostitutas de luxe mortas mantinham fachadas insuspeitas 
ligadas a nobreza. 

o sonho de Alice tambem apresenta urna cidade, de inicio deserta. 
Ha urna diferen~a importante, alem da ausencia da princesa local e da 
sobrevivencia do conjuge: Alice mantem rela~6es sexuais com muitos e 
muitos homens. Entretanto, 0 intuito do sonho nao difere intimamente do 
daquele experimentadopor Albertine: supera~ao da inibi~ao neur6tica e 
vingan~a para com 0 deflorador. Em ambos, 0 marido e assim consider ado, 
mas, no filme, nao se sabe se isso e urn deslocamento. 0 amante posterior a 
ele, de qualquer forma, nao e alvo de tal hostilidade. 1sso indicaria, em 
arnbas as personagens, mas mais fortemente na do filme, urna disposi~ao 
para arno transferencia desses sentimentos para futuros parceiros. Trata-se 
de urna questao que rno escapa a Freud, que menciona casos de mulheres 
que consumirarn tais impulsos em seus primeiros maridos (FREUD, 1996c, 
p. 215). Ele ainda afinna que esse esgotamento pode se dever a satisfa~ao da 
inclina~ao a vingan~a (FREUD, 1996c, p. 215), quebrando-se a sujei~ao que 
tarnbi'm marca a rela~ao com 0 deflorador. A fun~ao verdadei-rarnente 
curativa dos sonhos em questao assim se evidencia. As diferen~as entre 
texto e filme se conciliarnnovarnente. 

Considerac;:oes finais 

Foi objetivo dessa breve exposi~ao a utiliza~ao de alguns textos de 
Freud como bases interpretativaspara Breve romance O.e sonho e sua adapta~ao, 
De olhm bern fechados. Evidentemente, as proximidades geograficas, hist6ricas 
e mesmo pessoais entre ele e Schnitzler, jamais desconhecidas, ja de antemao 
apontariam como pertinente tal associa~ao. E de qualquer forma 
surpreendente que De olhos bern Jechados pare~a ler 0 romance, em alguma 
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medida, atraves de lentes freudianas. Fazendo isso, especificamente atraves 
de algumas eventuais licen~as citadas, caminha de volta na dire<;ao de 
Schnitzler, ao inves de se distanciar dele. Mas essa afirma~ao mais parece 
sondar 0 ambito criativo. No ambito analitico e interpretativo, aqui 
empreendido, pode-se reformular 0 pensamento e dizer que Freud, como 
mediador, aproximaromance e adapta~aoem alguns momentos analisados 
(e certamente noutros) atraves de suas divergencias. 

Obviamente, 0 espa~o e 0 foco destinados a este trabalho nao 
permitiriam que questoes a respeito da inser~ao do masculino e do feminino 
nas sociedades fossem discutidas. As diferen<;as de identidade (e de status 
social) entre a mulher vienense do inicio do seculo xx e a norte-americana 
do fun do mesmo seculo jamais poderiam ser mediadas pelo instrumental 
te6rico aqui adotado. Seria fundamental, assirn, notar-se que, se a posi<;ao 
freudiana em rela<;ao ao sexo feminino pode e deve estar em debate, aqui, 
justamente pelas aproxima<;oes com Schnitzler, ela se mostra, mesmo em 
seus riscos, autentica ferramenta de interpreta~ao. 
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