
, , "',,'- .

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
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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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pcla poe t i ea eabralina. metlifors de toda proposts do

estruturnlismo Ii terario de! Costa Lima: "sera ilegftimo

conSjiderarmos a assimetria da eSlrutura profunda isocronicaA

pnesia da antilira? Nao. e "!~.smo POI' se querer llntil(rico que 0

·poema se faz assimetrico, na presun~ao de que 0 ritmo do

equllibrio e. ' pc 10 menos para a consci encia do homem
,

~ontemporAneo. um cncanto de paralisia".u

A I'eleitura' do estrutural ismo levi-straussiano em

psrti~uJar -- detectando os lrmites da tcoria e do metodo, seI'4.

contudo,' efetuada de ma'neira exemplar no ensaio "Estruturalismo

e critica, literaria", inclufdo em Teods da litcratura £lID suas.

fontes, onde 0 eritico pondera sabre as con,seqUencias advindas

da aus~ncia. na abordagem litcraria. da figura do receptor e fts
,.,....

hist6ria. Esse olhar semrre atcnto A difcrent;a e aos obst4culos

epistemol6gicos impede afirmar que 0 trajelo, anaHtico de Costs_

Lima esteja rnarcado POI' ums I inha cont lnua de .pens~mento. 0

ensaIsta nao cnnsa de a IcrtnI' parn as eli ferer~as e os Fecortes

hist6ricos peculiares a toda c quaiquer teoria.

FICCOES

"Em \'CZ de urn sujei to. pura e t I'ansparente
'maqui.na mental. passei mais modestamente a

,.. .. ~,.."'l<l"lO""" -nm- sujeito vil!ilante quanto A sua
pr6pria subjetividade, vigilar.cia suficiente
apenas para eliminar sua auto-referencialidade,
seu magistral narcisismo; incapaz contudo de
ultrapassar sua pessoaJidade. Neste sentido •.}l:

----------
U LIMA. A metamorfose do silancio. p.126.
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