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LUIZ COSTA LIMA nasceu em ]937, em ~io Lufs do MaranhAo,

realizou OS estudos de Gra~ua~go em Recife. na Universidade

Federal de Pernambuco (UFP) onde, de 1962 a ]964. foi professor

assis!ente de Literatura Brasileira. Em 1964 fQi aposentado pelo

AlII. Especial izou-s,e nas Universidades de Matli'i (J960=i961) I

t.tsboa (1961) e Harvard (1963). Em ]972 doutorou-se em Teoria

Liter~r~a e Literatura Comparada pela Universidade de Sio Paulo

(USP), com a tese Estrutural ismo e Teoda da Li teratura, sob 'a

orientac;io de Antonio ·Candido. De 1974 a 1975 fO'i bolsista do

Programa da D.A.A.D. (Alemanha) e em 1979, da ·Humboldt.

Reside desde 1965 no Rio de Janeiro e leciona 3eotia da'

Literatura no Departamento de Hist6ria. da Pontificia Universi-

dade Cat6lica (pdC) e ~a Vniversidade do Estado do Rio de

Janeiro (VERJ), oode exerce tambem 0 cargo de Coordenador da

P6s-GraduaC;ao em Literatura Brasileira. Reintegrado A

Universidade Federal em 1980, assumiu as atividades did4ticas na

Universidade Federal Fluminense (UfF) , onde permaneceu ate 1987,

epoca em que se aposenta. Exerceu 0 cargo de Professor Visitante

em v4rias universidades, no exterior: em 1979, na Ruhr

Universi tlit Bochum (Alemanha Ocidental), e em 1989. na Stanford

University. ~(lrt..Lcin6Jl~~orpo docente da llniversidade de

Minnesota como Associate Professor, no Departament of Spanish

and Portuguese, de 1984 Ii 1986. Coordenou e ministrou cursos .d~ ...•.

extensao em v4rias universidades do pais, congregando

.,

'. ''':,'

pesquisadores nacionais e estrangeiros, alem de ser presenc;a.
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obrigat6ria nos Congressos ~'Simp6sios de Literatura no Brasil e

no exterior.

Representantc de Urna gcra~ao de crrticos literarios e de

professores que iniciaram sua carreira nos anos 60, Luiz Costa.

Lima teve participa.~iio ativa na forma~iio de grande parcela dos

estudantes deP6s-Gradua~ilo da PUC!RJ, juntamente com Affonso

Romano de Sant'Anna e, Silviano Santiago, entre outros.

Atuou dL forma efica~ no divulga~ilo e rcleitura de

v4rias correntes da crhica que aqui aportaram, citando-se, r'l!n-'. ~.

tre elas, a teoria estrutural ista baseada na antropolc-.gia Uvi-

straussiana e na psicanalise lacaniana; a est~tica da ,recep;!o e

.EO ereito; a sistematiza~iio do tema ~obre 0 veto ao imagin4rio e

o surgimento da categoria do ficcional na Modernidade.,
.-\utor de alentada obra ensa(stica, composta de artigos

pUblicados em peri6dicos especializados no Brasil e no exterior,

e de I ivros cujo primei ro tItulo - Por que' Ii teratura ~ de

1966, e 0 ultimo, Pcnsando nos tr6picos, de 1991. Exerce ainda

papel ativo no meio editorial brasileiro, organizando antolo

gias, participando de comit8s editoriais de revistas, traduzindo'

obras ficcionais e ensalsticas, aUm de colaborar regularmente

nos melhores jornais do pars. Sua obra tem sido ac01hida com

receptividade no exterior, tanto pela publicaQilo de· artigos

• I

o alem30. The d~rk side of reason ~ 0 tftulo da ediGao americana

quanto pela traduQao de 0 controle do imagin4rio par~ 0 ingles e..
que reune Sociedade c discurso ficcional e 0 fingidor e 0

censor. Esta publica~ao tern 0 selo da Stanford University Press.

!
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o escritor que data e assina sua obra aponta,
l

de

imediato, para um Jugar e urn tempo de onde se rala. Marca~ e

assinaturas, ora grafadas convenciona Imente por meio do nome do

autor ou de preUcios, ora di retamente lan.;adas no interior do

t-exto ou em fina. de capitulo, corporificam contextualmente a

escrita. Tftulos,. eplgrafes e dedicat6rias tamb~m concorrem para

a produQao do imagin~rio te6rico do autor, em que se processa 0

intercambio sutil entre amigos, colegas e pais intelectuajs. Os -"meandros da enunciaQao textua I sao captados atrav~s de viirias

formas de i nscr i gao au tora I, fragmen tos que se art i cu lam para 0

posslvel arranjo do desenho. Penetrar na armadi Iha enunciat iva

da obra de .Luiz Costa Lima exige 0 recorte vertical e 0 pingar

dos elos que se enlaQam no corpo tecido por· seu discurso-tede.

o objetivo deste ensaio ~ reconstituir 0 caminho te6rico

do autor enquanto inserido na hist6ria da crftica liter~ria

brasileira dos Gltimos vinte anos, uma vez que a produQao de sua

autobiografia intelectual e social se processa pela prlHica de

uma escrita engajada historicamente. A discussAo interna sobre a

relaqao entre literatura e hist6ria \'em completar a estreita

vinculaQao que Costa Lima estabelece ent~e a produQao e a

recepgao do discurso ficcional.

...
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Respons4vel. dentre outros, pelo fortalecimento de uma

tradic;:io te6rica no Brasi I, constr6i urna obra que nao se pauta

divulgac;ilo de teorins estrangeiras, mas

di41ogo com a rca1idade nscional. Seu

.\ pela reprodu<rllo .e .rner~

pe.lo questionamento e

temperamcnto inquieto percorre universidades estrangeiras,

convivendo com novas formas de pensar a tcoria literaria' e essa

experiencia nos ~ trllnsmitida sem preconceitos ou complexos. 0

intercambio cultural se processa de modo a nao privilegiar nem 0

pesquisador nativo nem 0 estrnngciro: inexiste o' escrupulo ·em

apontar certa anterioridade ou posterioridade no conhecimento,
I

mas a dernonst raC;:8o de que as id~ias part icipam de urn contexto

hist6rico comum, embora dotadas de part,icularidades distintas.

Uma identidade cultural, portanto, que vai sendo moldada pelas

v.1rias vozes da cultura. nacional e estrangeira e que assume

feic;:io intersubjet iva e plural. Compondo urn di410go com

intelectuais brasileiros ou com seus mes.tres e colegas

estrangciros, como Auerba~h, L~vi-Strauss e, mais rec:entemente,

os alemaes, dentre eles, Ulrich Gumbrccht, Costa Lima propaga 0

h4bito da refleX80 e da polemica te6ric:as entre n6s.

base em erros e ignorando a certcza ilus6ria dos comec;:os. Por

corrigindo-se aqui e ali 0 que fora afirmado anteriormente,

acrescentando pos.f4cios, enfim, passando 8 limpo 0 livro de

Dotado de espfrito irrequieto, seu texto revela-'o-

edic;Cles,novasemcoletineasdepreUc ios

ontem. Esta sua grande qualidade e seu maior risco.

retirando

carater prec'rio do ensaio e da experimentaC;:8o, estruturado com----
essa razio, a obra se inscreve como uma grande errata,II

I

:?
I
i

I
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o per{odo de vinte anos correspondente Ii sua, produ~lo

intelectual inicia-se com Por que literatura (1966) e se

.. prolpnga at6 Pensando nos tr6picos (1991). representando ulDa

p~ogressao_ te6rica e metodol6gica que cbmete incurs6es na

.an4lise sociol6gica, no estruturalismo 16vi-straussiano e na

est6tica da recep~lo e do eCei to. culminando com 0 exame do veto

ao imasin4rio ao longo da hist6ria. Podem-se perceber dual

grandes Cases em su~ ,obra. A primeira se faz representar pelos

livro,s iniciais Por que litoratura e Lira e antilira (1968).

mareados por abordagem 'socioI6gico-estrutural. e os textos. que

via de Bstruturalismo e Teoria da Literatura (1973) at6 A

perversio do trapezista (1976). caracterizados pelo rigor do

m6todo estruturalista 16vi-straussiano. A seiunda, estende-se fte
• -'P'.••

Mimesis e Modernidade (1980) e A aguarrh do tempo ("1989). em

que retoma a prob!eDl~tica da m{mesis e'consi~era a participa~lo_

do receptor enquanto const i tuinte do ficciona I. Inieia,. a part ir

de 0 eontrQle do imagin4rio, 0 exame da repr~senta9io social da

mimesis e dos mecanismos de controle aplicados Ii CiC980.·

A mudan~a de interesse veri Cicada em sua trajet6ria traz

como'marco a revitaliza9iio dos estudos hist6ricos, a~andonados

na 6poca da pr4tiea estruturalista e agora retomados pelo

pesquisador. Se 0 estruturaJismo nio Coi capaz de ultrapassar 0

recorte sincronico, .ao despertar a hist6ria por seu car~ter

- ....._-o:--'!---... --positivista e': continuista, as novas perspectivas abcrtas pel·a

disciplina incent ivaram no\'a postura Crente abordagem

sociol6giea da Jitertura. Dessa maneira, 0 seu I ivro de 1973; 0'·;.

Bstrutural hmo e Teoria da Li teratura, rea Ii za um corte
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t.int:rC::ico na critic;" :10 ,optar pelo estruturl1lismo levi-

straussbno e se opel' it crit iCll de natureza estetiea.

rccorter.d'o. pa:-:ufigmaticamcnte. scu m;lterial de trabalho, Ao se

privilcgiar 0 sincronico cm,dctrimcnto do diacronico. tra~ava-se

a hist6ria da critics de acordo com 0 p6lo de oposi;~cs montndo

pela armndura anal!tica, au seja, a produ~.o/rcccp~Bo, Em

Socicdade e discurso ficeional (19~61. a dedicat6rin a Antonio

Candido scla emplematicnmente 0 livre como pertencente a
I inhl.lgcm tc6rica de Li teratura e sociednde (197:!). r(.'ror~and~~ a

'_..
abordngcffi socioldgica (e n&o soeiologizantel, que scmpr~ buscou .

•
A obra de Costa Lintil se cnmpleta peln organiZ89ao de

'''olu~lcs de to::xtcs tc6ricos. cllnsagr,,<!os a divulgl1~iio de iddias
•

ria aro:!d dllS Ci;-;clas Hurr.anas, c. principalmcnte. dt' Tctlria'da

•
~iteratura: 0 estruturalisClo de Levi-Strauss (19681, Tcoria da

cultura de massa (i96:l), T<:oria cia Litcraturn em suas fontes

(19"5 e l',s:n e .At litcratur~ e,o Icitor (1979). este ultir.lo

sobre r. estfticb da rcc~r~10 e ~o cfciLo. 1

o c;:minho critic.::. do .,utor se resume na buscil constante

de pist~s para 0 entcndimento do discul'so literArio e na ousadia

das questDcs que aprcscnta, Dusdc os primeiros livros. a anAlise

desse discurso nlo se dcsvincula de seu contexto hJst6rico-

social, rcccbendo, na iast' cstruturalistll, tratam(.'nto rclalivCl a

sc orondo as ahordagcns

.:...
imanentistas do texto. defcncidas prineip;ilmcnte pelo Formi.t.iismo

RU~so, 0 Sew Criticism anglo-saxio e 0 Estruturalismo fra~cGs.

1 cr. Bibliografia,
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Corrigindo as ralhas contidas no estruturalismo, Costa

. Lima amplia 0 conceito de diScurso (iccionai. apropr"iando-se da

teoria do ereito" d~ Iser. ao considerar a maneira pela qual al

•obra ~ recebida e a ponte criada entre texto e leitor. Rel1ne al
pr4tica da anUise estrutural, transformada em anUise dos

'..
discursos, e a esUtica do efeito. 0 importante 6 apontar a .

diferen~a entre cada discurso sUbmetido a exame -- 0 ficcional-

II Ur4r!o, 0 rei igioso, 0 cient Hico -- a part i r de suas marcas

pr6prias que exigem. por conseguinte. recep~Oes di ferenciadas. 2

"No caso especffico da an41ise do texto ficcional, 0 autor

declara utilizar reflexOes de, autores que trabalbam com 0

discurso na 4rea das Ciencias Humanas. como Foucaul t e Goffman'

(a territorial idade do cot idiano). ao procurar entender, no ato

-"da enuncia~io. 0 lugar do interlocutor e as redes de poder

presentes no ate da fala. 3

A contribui~iio te6rica trazida pelas pesquisas referen-

tes ao coM role do ficcional atrav6s da recep~io bist6rica abre

persp~ctivas para se pensar a Literatura" Comparada hum. ambito

2 Cf. Sociedade e discurso ficcional, p.73-74.

3 A teoria da Ii teratura, como a praiicamos, concebendo seu
objeto como a modalidade verbal do discurso riccional, est4
necessariamentc em relaljao com a dcsenvolvimento da teoda dos
atos de fa la, conquanto nao seja de esperar que seu re laciona
men to traga ineviUveis convergen'cias ( •.. ). Estrategicamente,
poi s, em vez de depos i tarmos rna ior esperan~a nesse i,ntercimbio,
6 preferivel desenvolvermos 0 conhecimento do ato de fala
pr6pdo ao discurso ficcional-liter4rio, partindo do suposto de
que sua just i fica~iio te6rica, enquanto ato de inspira~io

foucaultiana das relaljOes entre saber e pader, da an41ise da
ter~itorialidade do cotidiano por E. Goffman. do desenvolvimento
da teoda dos atos da fala. LIMA, Sociedade e discurso
ficcional, p.~67.
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abrangente e cui tural, '.desvinculando-se da tradicional e,

As vezes, inopetante aproxima~io entre autores e obras.

ERRATAS DA ESCRITA

o repl1dio do autor pelo discurso ensafstico brasileiro,

pautado, especHieamente, pels dic~40 de Gilberto Preire que

earaeterizaria ulII certo tipo de "cultura auditiva" se refor~a

pela exposi~io argumcntativa e sistem4tica do

Costa Lima. Ao denuneiar as mareas de oral idade

pensalllento6 de.

e improvisa~io
•

do ensaio, rico em palavr6rio e artifieios sedutores, revela-o

como fruto de uma,' cultura t ransmi t ida de boca em boca,
•

sem

cadeias demonstrat Ivas e cujo palco ~ a "palavra teatraHzada".f
,

Segundo 0 critico, a intelectualidade brasileira, moldada no

h4bito do palco e da tribuna, se vi! retratada como desprovida do

espirito de debate e reflexlo, por acreditar no poder sedutor do

discu~so ~ se contentar ~om a precariedade dos argumentos. Essa

improvisa~30 funciona como armu de dois gumes, pois serve tanto

para preservar a condic;io colonial da cultura brasileira quanto,

para privilegiar 0 espirito pr4tieo e experimental, contrapondo-

o A reflexao te6rica. Tal argumento se expande para, questi'ies

ligadas dependencia cultural, quando afirma ser a

desorganiza~io e auslmcia de mlltodo no pensamento de um povo

grande fator para se consolidar a 'condi~iro de dominado frente it
outras culturas. 0 critico assim se expressa:

4 cr. LIMA, Da existencia prec4ria:
Bras i I.

o sistema jintelectual nQ
I .

I
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"E do ponto de vista do sistema inteJectual, 0
pior do autoritarismo ~ que ele acostuma a
intellisentsi:.t no pensamento impositivo, que nio
precisa demonstrar, pois the basta apontar.
mostrar com 0 dedo, 'a verdade'. No caso das·
na~6es economics e culturalmente perif~ricas,

como a nossa, es ta conseqiienC'i a a i nds se torna
mais intensa, ·.porque 0 seu horror a teoriza~io

pr6pria as deixa duradouramente sujei tas A
teoriza~ao alheia."$

'Conseguindo captar, com lucidez. a re'la~io entre os

h4bitos e' costumes do senhor colonial e a existencia do discurso

eloqUente, "voltado para for~", Costa Lima. nesse artigo,

refor~a a' ponte entre I inguagem e contexto social, por meio de

fina associ.a~ao interdiscursiva. Os costumes de uma sociedade

que tern por voea~ao expor-se publicamente, sao isomorfos A

preferencia POI' um discurso igualrnente voltado para a

receptividade publ iea. A cria~iio de um efei to sedutor ..importa

mais do que 0 "razo~v.l" encadeamento de id~ias•.
Interessante regisirar, ainda nesta linha ensal'stica, a

dec lara~iio dt; Char Fern~ndez Moreno, organ i zador do vo I t!me da

Unesco dedicado a America Latina Am6rica Latina 'en su

literatura' -- na qual se valoriza 0 c8r4ter intuitivo, poetico e

adivinhat6I'io do ensaio. Contribuihdo para 0 rcfor'ro da visiio

"irracionalista" e tclurica do Terceiro Nundo, a postura

assumida pelo organizador da publicl\'riio endossa ums vertente

ideoJ,6gica e nutoritiiria que insistc em reror~ar a face_ ..... ----
desorganizada, 'selvagem e experimental da America Latfna:

$ LIMA, Dispersa demanda, p.IS.

'MORENO, Cesar Fernandez. Coordenaci6n
Introducci6n. In: Am6rica Latina
,M~xico: Siglo Veintiuno Editores, 1972 ••

e introducci6n.'" ..•,..
en su literatura.
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':1'';-1"0 c:->cllcialrll(.'ntc, In viII ensayistica. con 10
Clue c I cns:t)'O l i L'lIe de poct ieo - e5to es I de
intuitivo. de adidn:ltorio - nos ha parecido el"
mas adl'cuado para en":lrar esta real idad f luida"
m6vi I. Que cs hoy In America Latina. Nu se
~spcre. pues, un rignr cientifico, una prccisi6n
sociol6~icR 0 cst6tica. una ordenaci6n hist6
rica, sino el nervioso saltar del pensamiento
sobre una realidad que tambi~n se desplaza
imprevisiblementc. como un potro sin domar."7

Lutar cant ra assn i ngenuidade cu 1tural que perpassa a

maior parte dos discursos totalitarios sobre a America Latina e

3 grandetarefa A qual Costa Lima tem se cmpcnhadOd notadamente

no que se refere u recep~50 de teorins estrangeiras.

Outra faceta do ensuio praticada pelo critico ~iz

respeito a forma enunciCdivil utilizada na exposi~ao de id~ias.

conjug:lndo, simultancamcnte. desc(.berta e erro, rasura e

c()ns~rto na ~scrita que vai sendo construida. Ao ensaiar

pos~ibilidades c hip5tescs a partir de rigoroso procedimento

IT,ell"ldologico. es:,u (lHRlil narraliva tL'm sielo praticada de modo

ex~mplar pela nova ~nsaislica brasil~ira, na qual 0 recortc

•analftico ~ proccssado pr,r via obliquil c indireta.

o discur~o crilico de Costa Lima se norteia pelo

e:,ercicio de Ur.l.:1 t:nu:l..:ia<r;10 cram"tica - diferentemente do que _

se processa r:a ut i I iza<riio de uma relodca de ostenta.. iio e do

vazio - no sentido de se exror c dialogllr com um interlocutor

oculto. Escrita ;jJe so exibc em espelllculo, inserindo si 0

narrador como :;'.. jcito-alor da drllr..ati7.tl.;ao de unl saber. 0
,

~! carAter de espctaculo de seu discurso nao se restringe apenas aO

lade pol~mico, a encena<rao continua de um debate no interior do

7 Ibidem,p. If 1.
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concede una credibilidad rclativn •.. "6

Critica em palimpsesto, em que SI: rasura 0 tempo todo 0

origina I, ins ist i nd,o nao no apl1gamento e no esquecimento do que

foi eserito, mas na dilui~ao de uma profundidade interpretativa,

que permanecc, ao contrario, na porosidade superficial da

escrita. 0 reenvio infinito e a circula~ao provis6ria de

enuneiados participam do ato vigilan~e e censor do sujeito,

tornando 0 referencial m6vel, como m6vel ~ todo.o 'ideal de

verdade. A distaneia em reln~ao ao dito e ao original se

a,presenta a inda nn figura obi [qua e ?ctcrogenea do suje i to que

escre ...e.Meuifora da'critica em palimpsesto, 0 apagar e rasurar

do texto primeiro' repetem 0 sesto desmit'ificador da eserita da

cuI tura perif6rie~,
I

scmpre stcnta a essa mobil idade

significativa dos i eonceitos,

"verdade" e a razao;

ao I ugar onde pont if i cam a

o curatcr experimental dn escritta se mostra, tambem,cm

contradi~Ro com a "raeiona~idade" e 0 dcsejo de rigor do metodo

estrutural ista dl:fe,ndido pelo nutor, na primeira fase de sua

obra, seneo reiterado, nos textos mais recentes, pela necessi-

dade de estllbelecer barreiras conceituais, defesa muitas vezes

prejudicial para 0 melhor transito das categorias operncionais.

Vo hado de forma indsiva cont ra a mentalidade

ensaistica da eritica, nos moldes de G. Freire ou R. Barthes,

Costa Lima sc invl:ste de apsrato interpretativo n'otadamente

na rase estruturalista comparado A t~cnica do ~quebra-

8 HOZVEN, Roberto. EI discurso del ensllyo, a prop6sito de "0
controle do imagin~rio", p.84.
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cabe;as". pr6pria do g&nero d~tetivesco. uti~izando~se, para

tal. de argumcntos, provns c eonclusoes. A deres'a do raciocinio

16gico e sistc~~~ico expDe em espet~culo sua escrita. aSl

acrobacias do trapezistn. ao assumir os pcrigos e riscos dessa~

postura. 9 Aprendendo com Levi-Strauss 0 rigor metodol6gico e a \
\,;....

precisio conceitua!, 0 autor encontra meios de contrapor-se A '

tendencia de t 1"ansf 0 rma r a critica I i ter~ria em "genero

liter~rio" (na linha ensaistica de Rarthes), ou a proliferacoio

rnetaf6rica da linguagem erltica (nos moldes de Derrida). Na

x~alidade, 0 que se propoc e a dendncia da reduplicaCOio

espelhada nn linguagem-objeto •.rcduzindo-se a critica ao puro

exame da textualidt/de e auto-rcferencialidade da literatura,'

t6pico a ser retomndo em 0 fingidor e 0 censor, nos capitulos

-'consagrados a Borges e Dcrrida.

Curiosamente. & cefesa de urn olhar perscrutador baseado

em provas e argumentos, rcquerendo do sujei to posi;iO

distnneiad~ e eontida de scus ans~ios interiores, aproxima-se da

teoriza9ao sobre 0 estatuto do sujeito' fieeiona!.- 0 teatro

mental. "metdfora iluminadora do fieeional" e marco da poetica

valeriana, ser6 de grande eontribui;io para 0 cstabelecimento'do

car~tcr fingido c crrtilico do sujeito ficcional. 10 Nao seria

tamb~m esse 0 estatuto do sujcito da crft!ea pretendido POl"

Costa Lima? A me sma mobil idade do sujeito e de perspectivas, a

refra;~o e 0 "irrealizar-se do ep enquanto sUjeito~ se processam

e Cf. LIMA, ~ pervcrsio do trapezista, p.12S.

~ Cf. LIMA, ~ociedade e discurso fi~cional, p.I9f e ~s.
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oa atitude analitic8, contami";ludn por uma enunciat;iio ficcional-

liter~ria e patticipantc do movimcnto incessante de trocas

..

discursivas. Esse transito impoe barreiras, pelo fatci de

existirem intencionalidades diferenciadas em cada discurso - 0

cientlfico e 0 ficcional - mas aponta para 0 procedimento

simultaneo existente entre a linguagcm-objeto e a metalinguagem.

A mobilidade do sujeito enunciativo se evidencia, ainda,

pela sujei~ao A. sucessividade temporal da escrita, em que

mudan~as e 'reflex~es viio surgindo ao longo do trajA-to
;_1

discursivo. Osvazios desse tra~o inconsciente niio conseguem ser.
controlados pelo sujeito da enuncia~iio que .cant i nua, .

o!>sessivamente, corr.igindo 0 rascunho en marca do "outro eu":
•

sujeito que se ;Iteriza, confrontando-sc sempre com re'flex5es
,

realizadas em outro tempo ou reccntcmcnte vivenciadas; escrita

que flui de maneira lenta quando se deseja revisitar textos de

te6rico predileto e se atemori~a com a perda do encanto da

primeira leitura:

"Mais que doutras vczes, hesito ante esse
comc~o. 0 papel ~ 0 mesmo, mas parece
estranhamcntc rugoso; 0 l~pis nao avan~a e a
chuva cntorpece 0 ritmo dn frase. Talvez tema
que minha leitura niio mais saja capaz do antigo
cncanto em que, pcrante cstllS mesmns. pAginas,
cOSlumava mcrgulhar, vinte anos atr4s. Talvez
tcma 0 fantasma de quem as escreveu. Mas nao, as
pessoas queridas nao nos assustam.""

Amoroso lei tor de Auerbach, Costa Lima participa
...

do

ritual imagin4rio onde se processam a simultaneidade temporal e

11 LIMA, Sociedade c discurso ficcional, p.373.
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o enconlro real atr'v6s da li~guagem. 0 reencontro com 0

te6rico, ap6s anos de conviv~ncia intermitentw, 6o~serva 0 mesmo

entusiasmo de antes.

TECENDO DA DIFERENCA

"Depois dlsso, 80 partir, espargiu 0 sueD de urna
planta Infernal e, mal Aracne foi tocada pelo
filtro maldito, eairam-Ihe os cabelos, 0 nariz e
as orelhasj a eabe"a tornou-se minuscula e 0

eorpo se eneolheu proporeionalmente; nas
ilhargas se prendem dedos em lugar de pernas; 0
resto 6 ventre, de onde, no entanto, deixa
escapar 0 fio, e, tornada aranha, continua a
teeer, como antiga;mente."

Palas e Aracne-Ovidio

o bordado de Araena representava 0 encontro proibido dos

deuses com os mortais e Palas Atenas transforma a rival em

aranha, condenada a urdir, eternamente, sua teia. Essa disputa

entre as duas tecedeiras. i lustra a vi t6ria da raziio contra os.
desmandos da illlagina"ao, em que 0 poder divino censura a obra.

!
•
~

\
"i~...

._.

dos mortais, por ameac;:ar a suposta harmonia do poder.

possuidora, desde a sua origem, de uma fun"ao cosmogonica e

ordenadora, a arte t em em Pa las sua guard ill, que i rli censurar,

no desenho de Araene. 0 hiato e a desordem trazidos pela ruptura

da continuidade c6smica e da hierarquia entre deuses e mortals.

Aracne aprende a t6enica da arte de Palas e inverte 0 desenho, a

trama da hist6ria. Copia a t~cnica. mas dese.nreda 0 imbroglio.

parodia 0 tecido e canta em honra dos deuses. Reorganizar,

artisticamente, esse fio desfeito, relembra e reproduz a cena



20

proibida, reenccna a sexualidadc de~medida dos deuses e espelha,

portanto,. a sexualidllde reprimidll de Palas, a dcusa-virgem. A

imagem da aranha que tece, eternamentc, sua teia, constitui a

met'fora do fazcr artfstico, enquanto resultado de um ato.

punitivo que se nutre da faita criadora a vida saindo da

morte e vice-versa. Condcnada 11 prisao de urn tecido inalter4vel

e circular -- a semelhan~a

contudo, COmo marca da difcrcn~a.

o tecido-aranha S8 inscreve,

A disputa cntre 0 conccito de arle defcndido por ¥',jas'

representa~ao da ordem e da razio social -- e 0 de 'Aracne --

a desmedida atua como met4fora do controle doimaginario

empreendido por- Costa Lima na tri rogia dedicada a esse tema •.
Controle da razio sobre os discursos do imagin4rio,

instauradores da di ferenr;a e da ruptura que amealj:avam a ordem

social e 0 poder. Se a desraziio do tecido de ·Aracne revelava a

descantinuid&dc e a assimetria do mundo ordenado dos deuses, sua

•
condena~ao vern confirmar esse desenho como amea~a ~ funyao

cosrnogonica da arte desejada por Pains. E ~ n essa fun~ao que se

concebe a artc como dotada de for~n inaugurndora, ordenando e

produzindo simctrias com n realidade.

AO reineidir, exatnmcntc, nn eondena~iio da ~titude de

Pains e na tentativa de entendimento e defini~iio do' lugar de

Aracne, a recente produyao ensa[st ien ,de Costa Lima pretenAe
" 

examinar as variadas recep~Oes e a constitui~ao do discurso

ficcional, . pelo recorte de alguns Perfodos hist6rieos,

articulando,

raciocinio se

dialetieamente, 0

norteia por' esse

par

eixo,

razaolimag i na~ao. Seu
I '

ao conja,., a def;,;'
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discursos e conceitos distintos (Iiteratura e hist6ria, fict£cio

e riccional, documento e literatura, physis e antiphysis),

resgatando-se 0 par semelhan~a/diferen~a'no estudo da mimesis, e

privilegiand~ a diferen~a.

o exame das incursoes e desmandos da razlo no pensamento

ocidental se reveste ainda do cuidado, revelado pelo te6rico em

repenSj4r l}IiU ni;aQ, qllAndo, lfCInliporta parll 0 §OIg ~g!onitedgl

el.abo~ando-so, par,sot. isso '. um ~ensament'o de di ferenfi'a. Mui tas

vezes a adofi'ao de teorias estrangeiras impede a consciencia dos

riscos que certo tipo de racioclnio provoca. t em virtude dessa

sl tun~iio que 0 autor ressal ta 0 porque da denuncia A raz!o como

ror~a centrIpeda, responsavel, entre outras coisas, pelo teor de

universalidade e generaliza~ao dos conceitos. A infiltra~lo

inconseqUente de detcrminadas no~oes produz a ncutralidade das

distinl;oes contextuais, igualando, pela i Jusilo da semelhan~a,

socledades, cultu~as c interesses diversos.

IrnpQe-se, portanto. a direren~a, cnquanto n~cleo central

da produfi'ao te6rica de Costa Limn. que ir4 se manifestar atraves.

de variadas formas: a} na reccp~ao'de teorias e literaturas

----'~strangeiras; b) no endosso da assimetria como categoria

rev~Ladora da analise estruturnlista: cI nil constituifi'iio do

estatuto do ficcional e 00 relaciooamcnto com OUlros discursos.

Interpretar, com cautela, a rec"p~iio de teorias e urna

das posi90es de Costa Lima diante da necessj(~ade de se p.roduzir

um pensamento pr6prio. em contrllponto e diaJogo com a cultura

estrangeira. 0 reconhecimento da pr6pria alteridade possibilita
, .

a reflex!o sobre ~ estatuto do outro, conseguindo separar 0 joio

'.
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do trigo. sem se posieionar como repetidor, mas enquanto

interlocutor da cultura met"ropolitnna. No PosUcio A 2A edilWlio

do Controle do Im~ginario 0 autor elege a pr4tica interlocut6ria

como urn dos antidotos para se '.desafiar 0 espectro de

racionalidade imposto aos paises perif6ricos.

"Deixar de ser col5nia tamb6m significa
pcrgunt3r-se peto espect ro de racional idade que
nos tern's ido proposto' e reconhecer as areas que
essc espect ro tcm domest icado. ,Acei tar esse
desafio signifieR deixar de nos vermos com~

rcpetidores da cultura metropolitans. Qualquer
pois que seja a efic6cia da hip6tese do controle
parece pelo menns inquest ionavel que ela'
manifesta a possinilidade doutro modo de
relllcionamento de n6s, latino-americanos, COlli a.
cultura ocidcn181. Em vez de seus repetidores,
'podemos ser seus interlo·cutores."u

A pr4tica1dessa intcrlocut;ao 6 urna das possiveis sllfdas

para os cstudos d~ Lite'ratura Cornparada, nos quais se examina 0

intercarnbio de id6ias com base em diferen~as contextuais,

questior.ando-se sernpre 0 grau de recepIW80 de teorias (e de

literaturas), 0 lugar do discurso do autor, estrat6gias

enunciativas e jo'gOS de poder ou as raz(les s6cio-culturais 'de

acei tabi I idade dests ou daquela corrente rnetodol6gica.

Ressal tem-se,' nesse part icu lar. os textos que ternat izam a

problemlitica cultural brasileira e latino-americana, a revis80

constante de teorias, em que sao pesados e medidos os porques da

receplWao hist6rica de autores e obras.

Em 0 fingidor e 0 censor sio discutidos, nos dois

capitulos finais, a recept;ao da obra de Borges e Derrida. Ao se

1% LIMA, 0 controle do imagin4rio. p.
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deslocar a pergunta sobre 0 controle para a ~poca contemporinea,

o ensalsta elaborn urn raciocfnio oposto Aquele utilizado nos

textos cUssicos. ao aponta r para a inversAo do 'Iugar dOl•
fi ccional

se transforma

dil>t:ur,soosentido.Nesse

exemplificado peia po~tica de Borges

controlador. del,
controlado a contiolador. contrariamente ao que se processava em

outros momentos. Pelo fata de a fic"llo borgiana se interessar,

111:ica e exclusivamente, por e la mesma, contaminando os outros

discursos de seu tra"o devorador, converte-se em pura

.textual idade, abafando a distin"ao entre discursos. Ao romper,

por exe~plo, 0 limite entre fic"ao e teoria, a po~tica borgiana

funciona, para os adeptos da critica textual imanentista. como·

comprovagiio de ser 0 discurso ficcional auto-suficiente e irnune -'ao contato dos outros. Costa Lima, com fina perspic4cia, aponta

para os perigos que 0 culto da textualidade pode trazer para os

estudos liter~rios.

Derrida. enquanto representante te6rico da "inflavao

atual da textualidade" rec~be tratamento semelhante pdr parte do

te6rico brasileiro, quando discorre sabre as causas hist6ricas

da . recep"ao da t eori a des cons t ruc ion i s t a ame ri cana que ser ia,

segundo cle, 0 rcflcxo dn tradi~ao de an~lisc imanentista do New

Criticism. Borges e Derrida estnrinm, portanto. contribuindo

para 0 reforyo de 'teorias ligadas A descontextualiza"io da

literatura e A hegemonia do discurso ficcional centralizado na

sua pr6pria autonomia. "controlando" outros discursos.

Nas anlilises que 0 crftico realiza de textos literl1rios

-- a comparavio de autores nacionais e estrangeiros -- constata-



se a mesma articula~ao da semclhftn~a com a diferen~a, na qual 0

primei ro p610 ~ cons iderado como ponto de part ida e elemento

estruturador da segunda. ~ direren~a, instaurada como jogo

ambivalente de presen~a e ausencia, consiste na produ~ao do

efeito assim6trico que rompe com 0 espectro da simetria. Para

Costa Lima, comparar autores, scja Flaubert e Machado, Denle e

Corn~lio Penna, nao se,confunde com a revela~io de iden~idades e

pontos de contato, mas se destaca, principalmente, pela

preocupa~ao em descobr i r d i fercn"as de produ~i1o e' recep~ilo de

suas obras, marcadas por exigencias contextuais. Ao estudar
I

Machado e comparit-Io a Flaubert 13 , 0 ensafsta ressalta 0 trac;o

distintivo da narrativa machadiana em fac.e do escritor frances,

caracteri zando-a como "narrat iva em pal impsesto", dist in~iio

justificada por imposi ..~es do contexto s6cio-polftico da 6poca:

"Como Machado vlvla em urn meio provinciano e sob
urn Estado clicntelfstico, precisou desenvolver
uma t~cnica que Flaubert nao teria necessitado:
t6cnica que temos chamado oarrativa em palimp
sesto, i.e.~ forrnada por duas carnadas, uma apa
rentemeote cordata, a esconder da t iota visivel
a virulencia crfti~a dcposta na segunda."u

A predile~ao pelo esquema binlirio como m6todo aflora na

,.,

j

escolha de varios tUulos que traduzern a pcrspectiva rela~ional__

de seus escritos: Lira e antilira; Estruturalislllo e teoria da

Ii teratura; Mimesis e modcrnidade: 0 cont!ole do imagin4rio;

razio e imagina~io no Ocidentc; Sociedade c discurso ficcional;

13 cr. LIMA, 0 controle do imagin4rio.

l' Ibidem, p.260.
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o fing i dor e -0 censor. Art i eu lando, orll Pll res- de OPOlS tos, ora

pares complemcnlares, os litulos ind:ci'n1 ainda n extensio dos

tem.s tratados, tornllfldo 0 pr()jelo te6rico do au lor arnbicioso e

abrangente_ Atualiza, portanlo, 0 esquema' relacional onde 0

binarismo pode resultar em trfade no desdobramento do raciocfnio

analitico, desde ° estudo minucioso dos textos, na rase

.estruturalista, ate a recente mudan~n de perspectiva tc6rica,

Na faso est-ruturnl ista l~vi-straussiana, 0 recorte da'

est6tica classica e' moderna realizado por Costa Lima em

Estruturalismo c teoria da literatura visava A leitura do

denunciadora. Dcfinia-sc a estrutu-ra enquanto dotada de cari1ter

causadora de tcnsiio, em oposi ..iio as estrl'turas centradas no

(organizalfiio e sintaxc), trazia no seu interior a assimetria

estrutura

conjuga, 0

da

em det rimento da

mais precisamente. a

simetricaaparentcmente

cadeia paradi8m~tica

-",,~..._---_..... -
"A fa en s6 lamina", metafora da di feren-,3.

A. natureza

ideol6gicos.

sintagmatica. Baseando-se na estrulura in~erna dos textos e

suspendendo a preocupalfdo com 0 creito cst~tico pr6dU~ido no

privilegiando-sc a

est~tico' sob a per:spectiva antropol6gica e psicanalitica,.

receptor, a antil.ise sistemica objctivava ~ leitura de textos

calcados nn difcrenlf8 e nn dcn6ncia da verdade social.

equilfbrio e na simetria, posi~ao assumida pclos discursos

m6todo e a po~tica da modernidadc

asslmhrico e di ferencial - 0 vazio que faz tudo fyncionar

cabral ina que assume a funlfao de paradigma - do discU'rso...,.

po.Hico. Ncsse sentido. estruturalismo e potltica cabral ina
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ajustam-se perfeitamente. considerando-se que ~ an~Jise do poema

de Joao Cabral de Melo Ncto apresenta, entre outros objetivos, 0

espelhamento da te\~ria retirada do texto, que se inscreve como

avesso A verdade socialmente institu(d\l, A ilusiio sim6trica da

representa~ao ideol6gica. 15

Essa "lamina em estado de pure corte", remete ainda ao

corte sincronieo efetuallo na le-itura que 0 edtico realiza da'

est6tica cUssica' e moderna. constru!da com base na' armadu.ra

produtyiio X reccptyiio. Dent 1'0 dessa perspect iva, Costa Lima'

interpreta as teorias est~ticas de forma redutora e parcial, por

privi legiarem a recepc;:iio, 0 reconhecimento do texto, em

detrimento da pr6duc;:ao. As teorias est~ricas nao se afastam da
;

vis!o aristot~lica, segundo a, qual a organizac;:ao interna da
1

tragedia caminha

especiador, pelo

rara a provoca~ao

I

~econhecimento de

do cfeito catartico

situa~Oes dram~ticas.

no

Ao

optar peJa analise sistemic.1, centrada na prorlu~ao tcxtual e

desvinculada do apelo ao ~eccPtor, Costa Lima recusa a func;:iio

cat~rtica da trag~dia, produtQra de identifica~3es e nno de

resiscencias. Postulando a assepsia da func;:ao identificat6ria da'

arte - reduto da difercnc;:a e da assimetria - 0 sujeito cdtico,

exi lava 0 pape I do lei tor-receptor. na const i tui"iio do o')jeto

est6tico, deslize este que serl! ulteriormente retificado ,elo

crftico em outros ensaios.

A antilira, delineada desde 0 segundo livro do aut)r

(Lira e antiJira), e tributar.a da ilusao da simetria cria(iI

~ Cf. LIMA, A mctamorfose do silancio.
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constru~ao analftica e tambem constru~ao do
sujcito analista. Mas constru~iio a partir de urn
umbigo, que.permanece scmpre 0 mesmo."

Costa Lima

A passagcm do sujeito "m~quin~ mental" do estruturalismo

para 0 "sujeito vigilante" da fase ntual, corresponde, em Costa·

LiCla, A mudan~a processada nao apenas na figura do enunciador,

como no tratamento e t~matiza~ao do objeto de estudo. 0 veto ao

sujeito respondia A necessidade de "suspens!o dojurzo",. em

favor da neutralidnde interprctntiva. isolando-se, para tal, as

questoes relativas A pr6prin constru~ao dn anlil ise. Colocando a·

produ~ao artfsticao em posi~ao de maior importancia do que a.

recep~ao, recaltava-sc a figurn do suj~1to como criador do saber

enunciativo. 0 narcisismo do crrtico fazia-o esquecer que era na
;

:
condil;ao de leitor - sujeito que fala de determinado lugar

hist6rico - que! construfa a inlerprcta~ao do texto. Se, como

afirma Costa Lima, Levi-Strauss nao se :interessava pela

interprctat;ao do mi to pelo• fnlante, Ulna vez que iria apenas

dizer do modelo consciente dll socicdacJe, tal posi~iio refletia 0

deslocamento do dcstinatario para segundo plano, restando,

somente. a voz autori taria do pesquisador. 17 A percep~iio do

modelo inconsciente do mito ficnria sob a unic8 responsabilidnde

de um leitor privilcgiado, C;ipaz de distinguir a difercn~a entre

as represcnta~oes sociais. Dessa ronna, as manifestalWoes "cons-

cientes" do destinatlirio sc distanciavam da leitura .simb61ica do

objeto, praticada por essu "sujeilo m~quina mental".

17 Cf. LIMA, Estruturalismo e cr{tica liter4ria, p.246.
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o autor ira concluir que a pratica metodol6gica de Levi-

Strauss, pela diferen~a de ohjcto. deixnvn sem resposta as

varias questoes da literatura, uma vcz que 0 leitor de fic~ao

\nao se confunde com 0 informantc do 01 it (I, c que nlio se concebe a

obra literaria sem a concClrrencia efetiva do lei tor. 0 contato ~:.
de Costa Lima com t.e6ricos da recepljno e do efeito marea a

transforma~ao entre literatura e hisl6ria, cern a reintegra~io da

figura do receptor.

o discurso ficcional. passando pelo crivo da recep~ao

hist6rica, deixa de ser definido com base somente ns sua

·produ~io (como se dava no esfrutural isrno I~vi-straussiano).

abrindo-se para urna interpreta",iio comunicacional, peIa interayio

entre toxto c Icitor. Rompe-se. mais deliberadamente, CODI o. _-

carateI' irnancntista do texto e recupera-se 0 horizonte de uma

nova hist6ria, part icipante ativa na caracteriza"ao do

ficcional. Na tentativa de se reconstituir historicamente a

recep"ao 1 iteraria, Costa Lima privilcgia 0 estatuto da

difereilya frente aos outros discursos. seja quanto A mOdS'lidade

discursiva ou us particuluridades contcxtuais.

Essa postura critica tem como coordenada a

"desistoricizay~o da Hist6ria", 0 rcpudio /10 seu modelo

cont inufsta e totalizante, determinado por uma estrutura

positivista de causa e efeito. Os novos estudos hist6ricos,

inaugurados pe Ill. Esco 1a Francesa' dos Anna Ies, compreenderam a

importincia da intcrdisciplinaridade. rcconh~cendo nos outros

discursos (psicllnalftico, social, litcrll:rio), elementos capazes
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de tamb~m contribuir para a cxpl ica9Ao dos fatos hist6ricos. 18

Afirmar,' contudo, que a hist6ria, a subjetividade e 0

.,

indivlduo' estiveram ausentes das pesquisas 1igadas' ao

estruturalismo, nao corresp,onderia a realidade, urna vez que

esses elementos foram vetados e domesticados pelos pr6prios

sujeitos-analistas. A suspensao da subjetividade corresponde

ainda A da hist6ria e do indivlduo, £lor ameat;arem a ordem pre-

vista £lor determinada estrutura de pensamento, que controlava,

inconscientemente, a evas40 de tcmas dessa natureza.l~

A opt;ao de Costa Lima pelos estudos de hist6ri'a se

evidencia na sua admirat;ao £lela obra de Auerbach, te6rico que

s~mpre soube ler 0 contexto socia I no qual as obras sa inseriam,
•

aprendendo, com vrc:o, que a pocsia nao se desvincula da
,

hist6ria: "Meu prop6sito 6 sempre 0 de escrever hist6ria"20. No

capitulo dedicado ao mestre alemao, "Auerbach: hist6ria e

meta i st6ria", cont ido em Sociednde e discurso fi.ccional, revela-

18 Cf. LIMA, Teoria dn lileraturn em suns fontes, £1.455.

1~ A titulo de ilustrnC;l10, v~rificn-se que os novos caminhos da
Antropologia, assinalados em artigo rccente de Roberto Cardoso
de Oliveira, permitem sHunr n transformat;ao que se processa,
atualmente, no campo <las Cicncills Humanas: "a subjetividade que,
libernda da cocrc;ao da objetividnde. toma sua forma socializada,
nssumindo-sc como intersubjet ividadc; 0 indivlduo, igualmente
liberado das tensues do psicologismo, torna sua forma personali
zada (portanto 0 indivfduo socil1lizado) e nao teme assumir slla
individualidade; e a hist6ria. desvcncilhada das peias natura-
I istas que a tornavam tota Imente exterior ao sujei to cognos
cente, pois de la se esperava fosse objot iva, lorna sua. 'orm~
interiorizada e .se assume como historicidade." OLIVEIRA, Roberto,
Cardoso de. A categoria de (des}ordem e a p6s-modernidade da
Antropologia, In: OLIVEIRA. Roberto r.ardoso de et alii. P6s
Modernidade. tampinas: Editora da Unicamp, 1988. p.25.

20 LIMA, Sociedade e discurso ficcional, p.383.
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f'e 0 pr(lprio eaminho'triihado pllr Cosla Lima, sua posi~J.o frente

1\ literatura <: a hisloria, na qual Auerbach l1cuparia 0 lugar de

iniciador. Nessc texto sClbrt> Auerbach. o ens:dsta deixa

.~.

transparecer sua prcdil~~50 pclas id6ins iluminadoras do mestre,

endossando-as compl~tRmente:

"Encnrar historicamcnte a poesia n~o signlfi
c:\\'o1', como enliio .. ra rr~qUcnle e nao deixou de
ser em nossos dias, vi!-Ia 'de fora', Le." em
seu'. sen'i,,<-- ou em sua correspondeneia com as
in~ti.tui<;,"\,... s sos;iais, nc'm tampoueo 'de dentro',
c\)mo prova de supcrioridade individual e de \'ir
tuosismo vcrbal. Signifieava, sim, ider:tificar a
linhll sinuosa pclll qual a voz do poeta pertence
a nltcridade s6c,io-cultural e a altcridade nela
se formu la,"%1 '

as limites da teoria rnim05tica de .Auerbach lOe pr'endem a

atitude frente a hist(jria - eon:dderada ainda sob a perspectiva

continuista - e a postura hUll':anistica tribut~ria do conceito de

mimesis como "catcgoria adj.::tiva, it serviljo da ~xp~rHincia da

individual ida(:,'" t dcmonstrando, portanto, Ii cren~a nn manuten~!o

do.individu0 como nucleo de idcntidade,

Abertn a via pela I iljao de All,erbach, Costa Lima, na

trilogia, centraliza 0 foeo de .tenlj§o nn historicidade do

conceito de ficcional e de seu controle pelos discursos

ral,;iunalistas, inl~rpretando os tc>;tos que oferecem condi~oes de

se analisarem a recep~iio e a I,;ollstituif\ao do ficeional moderno.

No exame das diversos fermas de controle impostas A fiClj30,

pretende reconstituir a presen~3 da historicidade do sujeito

'.

,moderno (iniciau~ no final da IdnGe M~dia), constatando-~e que a

"21 LIMA, Socicdade e discurso ficciopal, p.3S4.
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descoberta da· razAo orientadora corresponde ao surgimento do

sujeito individual. Por essa razio, 0 estudo do discurso

autobiogr4fico nAo tem como objctivo principal 0 estabeJecimento

de caracteristicas pr6prias a esse discurso, mas a descri~io das

condif6es hist6ricas de surgilllento da autobiografia, c1poca em

~ue "0 individuo se encontra perante si meSIllO". A caracteriza~io

do genero se realiza segundo critc1rios Jigados A existencia

paralela da no~iio de indiv!duo na hist6ria, nAo se contentando

-

apenas com explica~Oes de ordem interna e desprovidas , fJ
contextual iza~lio. Na Idade Mc1dia. por exemplo, desconhe~e-se 0

genero autobiogr4fico, ullla vez que a no~lio de individuo" nessa

~poca, nao hay i8 8 i.nd.ft.-se formado.

Munido de vastas docU1llenta~Ao hist6rico-1 i ter4ri8 sobre

o controle do imagin4rio, da Idade M6dia 80S dias atuais, Costa

Lima pretende descrever a constitui~ao do ficcional enquanto

fenomeno pr6prio da Modernidade c como inscri~ao 'do sujeito

autoral. Recorta tematicamente esse longo per!odo. al~m de

reconhecer a larga extensio de seu projeto e as lacunas que

provavellllente existirao. Declara, tambc1m, ser a trilogia

matl!ria-prima para uJ terior teod za~iio dos concei tos de fic~io,

mimesis e imagina~Ao, tendo efetuado um "afloramento" do tema do

controle ao imagin4rio, por nAo pretender .esgotar a questAo:

•"0 pre~o pago pela confian~a na hip6tes~' dq
controle foi a afrontosa certeza que, por mais
que ·fizesse, jamais me aproximaria de exaurir 0

tema. 0 possivel jubi 10 em haver encontrado urn
caminho vi4vel e novo se convertia. na sensa~io

de ineviUvel falenda. Do que seipoderia ser.
dito nao houve .mais que UIll aflorafllento. Seria
preciso que outros, conhecedores, do que
desconhe90, testassem a hip6tdse noutros

I
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semelhan~a. Costa Lima, na tentativa de mel~or tematizar essa

diferen~a, assinala as variadas maneiras de sua manifesta~io: a)

nas di ferentes· for.mas da temat i za~io do imagin4rio: ficdonal x

ficct Icio; b) na ternat iza~iio perce.ptual e do imagin4rio:

ficdonal x documental; c) no crit~rio de verdade: 0 ficcional

questiona a verdade estabelecida; d) na questio enunciativa: 0

ficcional se distlngue de obtros" discurso8 pelo srlU d~

encena~lo e distanciamento do eu. A sua dorlni~lo de discu'l"sO

ficcional encaixa-se perfeitamente no crit~rio da direren~a como

.divisor de 4gu~s entre os demais dis~ursos:

"0 di·scurllo ficcional aparece como 0 resultante
~~ uma produ~io da' drferen~a, sujeita a ~ma
teinatiza~iio do imaginl1rio, que se caracteriza
como uma territorialidade nio documental, praze-"
ro!sa e quest ionadora da tverdade' socialmente
eslt abe Iecida. "24

J '

o rigor com que diferencia os discursos ,est4 em perfeita

coerencia com 0 seu projeto tc6rico, evidenciado em todos os

•seus escritos: a necessidade de nio confundir crltica liter4ria

com fic~ilo e de apon"tar, nas trocas interdisciplinares, 0 ris'co

de tornar semelhante 0 diferente, mantendo fluidas as marcas

discursivas de cada texto."

24 A distin~1io entre "fict{cio" e "ficcional", no caso de Don
Quijotc, est4 expressa nesta passagem de Sociedade e discurso
ficcional: "Contra a ingenuidade suposta pelo ficticLo,
alimentando-se da ilusio indiscriminadora de seu. territ6rio
quanto ao da" verdade, 0 ficcional moderno se aliments da ironia,
do distanclamento, da constitui~io de uma complexidade que, sem
afastar 0 leitor comum, nio se Ihe elltrega como uma forma de
ilusionismo". LIMA, Socledade e discurso ficcional, p.SS.

25 LIMA, Clio em questio: a narrativa na es~rita da Hist6ria.
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enunciativa:

"Obras como cssas (Biographia Li teraria·. de
Coleridge, a Autobiography, de Coil ingwood).
indicam que,hti outra forma para que as mcm6rias
deixem de estar· a scrvi~o da persona de que'
seriam documento. Esta outra forma, alcan~ada

por 'um tra~ado em ziguezague entre as duas vias
obl(quas e nao se confundindo' nelll COIll uma. nem

. com outra. parece-me ser 0 ensaio,"H

Marcada ~inda por determinada rigidez , a diferen~a

entre documcnto e ric~io, tribut4ria de certo mal-estar do .atJor .

frente A produ~io brasi leira que se propOe anal isar. Eucl ides e
•

Machado, duas real iza~Oes Ii ter4rias dist intas, desempenham, na

perspect iva te6ricade Costa Lima. 0 papel de figuras emblem4ti-_. .
cas do documento-e-a8 fie~io. Segundo 0 autor. Os Sert~es serlam

,
obra de soeiologia e nio de literatura, por trabalhar a mimesis

de forma reprodutora, em que 0 discurso da realidade suplanta 0

fieeional: "Euclides nao ~ urn monumento da naeionalidade. por~m,

o seu ~ais ,expressivo (e la,ent4vel) doeumento"u

Machado, segundo 0 crCtieo, pelo fato de jogar com todas

as manhas da encena~io textual, rompe com a rela~io tradieional

entre hist6ria e fie~io e utiliza-sc da mat6ria hist6rieo-

po6tica para realizar a leitura em paJimpsesto da sociedade:

"Qua Iquer que scja a resposta correta, 0 fato 6
que, depos i tando na eamada apagada do
pa I impsesto sua fic~ao eorrosiva, inverteu 0.:::;..
termos como a fie~ao se relaeionava conte'm'pora-

'neamente com a Hist6ria: em vez de tornar aquela
submissa aos passos desta, tornou a' mat6ria

26 LIMA, Persona e sujeito fiecional, p.132.

27 LIMA, 0 controle do imagin4rio,p.203.

J
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seu

Seria indispensl1vel. entretanto. registrar certo

radicalismo implfcito na rolula~io de obras "documentais" e

obras "ficc;ionais", Aquelas. se detidamente consideradas,

revclam algum car4t~r de ficcionalidade que se manifest~ atrav6s

de outrns vias, de nuances de crftica social que, mesmo

corroborando a sua verdade. desperta para outra vertente
~ .

inter.pretativa. El\tepde-s~. co~tudo. que toda den\1ncia exercida

contra a ausencia de espfrito crftico dominante na cultura

brasileira. responsl'ivel peln prol i fera~iio de textos ensalsticos

e liter4rios voltados para 0 documental, resume a postura

peculiar de Costa Lima no horizonte cultural brasileiro.

o espSrito de polemica que domina a obra do autor se

conjuga a atitude constantemente avessa A escrita da mAo

direita, por julga-)a. como Cabral. "demasiado s4bia" e, por

i sso. incapaz dc. inventrao. Ensa ia a escri ta da miio esquerda; no

,des.ejo pcrllanente do desconhecido, encarnando a pr6pria figura

do outro. da alteridade construfda de 'diferen~as, Respaldado

pelo discurso da nega~ao. Costa Lim~ traz para 0 espa~o crftico

-a polemica encena~ao do saber.._-

~ LIMA, 0 conlrole do imagin4rio. p.260.

"
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