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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



30

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.





•
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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desdobramenlo e radicaJiza~io."U
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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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