
7

· .,"

: I,.

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
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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 .
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