
mais

i2

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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texto, mas on exposi"ao e nhcrturn dol' bastidores. Tra·ta-se da

configura~ao de uma pralica metalingulstica de estilo crftico, 0

.. espe~4cu 10 da escri ta se convertendo em seu ensa io, dada a

impressao d~ so estar lidando com 0 experimental e 0 provis6rio,

.concei tos e idcias que serao, posteriormente, desmontados.

Escrever, para 0 autor, e sempre adiar, corrigir e se preparar

para a errata que certamente se imprimir4 'no pref~cio, no

posf4cio ou noutro '~olume. Esse procedimento se espelha na

redupl.ica~ilo, em abiSJllo, de. temas com os ~uais trabalha,

projetos'refeitos e rasurados pela mao irrequieta do revisor. A

s imu I tane idade ent re a produr;iio e a recepo;iio de um argumento

permite ao autor, pelo efeito da pratica metalingUfstica,

transformar-se no primeiro leilor e crrtico d~ seu texto.

o aspecto arlesannl da escrita impede ao leitor-'·a busea

segura de um POUS~I' ao sc certificar de que a armadilha est4

eriada e 0 mnis prudente c enlrar no jogo interlocut6rio.

Imprime-se ,ao receptor uma sensao;1'io entre instigante e

decepcionante, por ser obrigado a pereeber os vazios ease

conscientizar dos limites de todo saber. Roberto Hozven, em

brilh'ante ensaio dedieado a 0 controle do imaginario, ~essalta 0

car4ter metal ingUist ico do texto de Costa Lima, considerando-o

como "metal inguagem sem barreiras", seja com rela-rao ao autor,

ou quanto aos discul'l!0s cn:ditos: "Cuando se leen sus textos se

------"""'"""" --tiene la impresi6n de que el mismo LCL estuviera releyendo con

nosostros, por encima de nuestro hombro, 10 que otro LCL

, escribi6 antes y, al cual, el LeL que re-Iee con nosostros,·fe· .";
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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.

!
•
~

\
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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




