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ABORDAGEM CRITICA DE UM TEXTO FANTAsTICO: "A QUEDA DA

CASA DE USHER"

Julio Cesar Jeha

o objetivo deste trabalho e examinar urn texto fantastico

segundo 0 pensamento de alguns teoricos do seculo xx. A omissao

de varios nomes se justifica tanto pela inadequa~ao de sua abo!

dagem teorica ao texto escolhido, quanta pela necessidade de

se limitar 0 escopo do trabalho proposto.

A obra a ser estudada e "A queda da Casa de Usher", de

E.A. Poe. l Eis a historia: 0 narrador e chamado por urn amigo

de infincia, Roderick Usher, para auxilii-lo a sair de urn esta

do depressivo. Durante sua estada na Casa de Usher, Madeline,

irma de Rod~rick, sofre urn ataque cataleptico e e enterrada vi

va pelos dois amigos. Uma semana mais tarde, ela volta e sua

apari~ao causa a morte de Roderick e dela propria.

Poe articula esta fabula em uma trama que se tornou urn

dos classicos da fic~ao fantastica. Este ramo de fic~ao carac

teriza-se por {re)velar um desejo proibido, urn interdito.Freud

definiu 0 fantastico como sendo 0 'Unheimliche ', isto e, uma

sensacao de estranhamento de algo no entanto vagamente fami 

liar. 2 0 discurso fantastico seria, assim, uma revela~ao de de

sejos e medos reprimidos pelos diversos codigos de controle a

que 0 homem esta submetido.
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Tal fantasmagoria se realiza em duas instancias no texto:

na linguagem e na estrutura. Chklovski considera 0 trabalho

po~tico nada ~mais que a acumula~~o e revela~io de novos proc!

dimentos para dispor e elaborar 0 material verbal, e este con

siste antes na disposi~~o das imagens que na sua cria~io.~3 r
a 'dispositio' de Horacio, que ha mais de dois mil anos ja d~

va enfase ao arranjo das imagens no discurso. Tal arranjo n~o

visa, segundo Chklovski, a urn reconhecimento imediato, mas a~

tes, a uma visao do objeto. A arte seria, entao, 0 obscurecime~

to da forma, 0 aumento da dificuldade e da dura~~o da percep

~~0.4

o narrador de Poe compartilha dessa opiniao ao relatar

suas sensa~oes diante da Casa de Usher:

Fui obrigado a recorrer a conclusao insatisfato
ria de que existem, sem a menor duvida, combina
~oes de objetos naturais muito simples que tem 0

poder de afetar-nos desse modo, embora a analise
desse poder se baseie em considera~oes que ficam
al~m da nossa apreensao. Era possive1, refleti,
que um arranjo simplesmente diferente de particu
laridades da cena, dos detalhes do quadro, fosse
o bastante para modificar, ou, talvez, para ani
qui lar aquela f mp re ss ao dolorosa. (p. 4)

r essa no~io quase matematica de arranjos e combina~oes que faz

Eikhenbaum dizer que "a 'differentia specifica' da arte nao se

exprime atrav~s dos elementos que constituem a obra, mas atra

v~s da utiliza~ao particular que se faz de1es.~5 0 texto ~,

ent~o, urn tabuleiro de xadrez onde 0 narrador move as pe~as de
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acordo com as infinitas possibilidades que 1he permite a posi

~ao de 'master 1udi'.

o jogo e (des)ve1ar 0 leu' numa narrativa que e urn misto

de confissao, contri~ao e,-tambem, de1eite. ( (re)viver urn pas

sado que nao quer se mostrar como passado: a impossibi1idade de

defini~ao e 0 tra~o que 0 marca:

Nao sei como foi ( ... ) Que era aqu i l o - detive
me a pensar - que era aqui10 ( ... )? (p. 3)

A entrada do jogo/texto e 0 1ago, ponto focal de uma pal

sagem extrema, de uma geografia de fantasmas. Contemp1a-10 e

fruir 0 movimento, a vertigem, a antecipa~ao de urn des10camen

to sensorial feroz, num universe onde nao ha outro Tempo, mas

uma outra dimensao regida por leis espaciais e temporais pro

prias. 6

o narrador e Narciso que se descobre ao ver-se ref1etido

na agua e nao sobrevive ao espe1hamento fatal:

Contemp1ei a cena que tinha diante de mim ( ... )
com uma comp1eta depressao de alma, que nao po~

so comparar, apropriamente, a nenhuma outra sens!
~io terrena, exceto com a que sente, ao desperta~

o viciado em Opl0, com a amarga volta a vida coti
diana, com a atroz descida do veu. (p. 3)

Veu de maya, a i1usao, que e rasgado em franga1hos reve1ando a
unidade primordial do leu l com 0 universo. Do choque dia1etico
entre 0 apo11neoe 0 dionislaco renasce 0 indivlduo, nauseado
com a intrusao da rea1idade. Nausea que e 0 efeito do conheci
mento e 0 conhecimento inibe a a~ao, pois, a a~ao do indivlduo
nao mudara jamais a ordem eterna das coisas. 7 Resta-1he 0 pa-
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pel de espectador no 'theatr~m mundi', onde se desenrola a

"corpo a corpo de Eros e Tanatos onde Eros tende em dire~io a

Tanatos e onde a morte e mais viva que a vivente. DQnde a hor

ror. Seri necessirio entia matar a morte."8

o olhar do narrador e uma infra~io a ordem natural do

lago/espelho, que vai detonar uma narrativa estruturada em

circu10s concentricos. 9 Sua viagem ao centro do circu10 e a

descida de Dante ao Inferno em busca de Beatriz, e a prova~io

que a heroi deve sofrer antes de ascender aos ceus, e a do10

rosa busca de si mesmo.

o primeiro circu10 e a da casa antropomorfica de estabi

1idade preciria:

Aquila me 1embrava muito a enganadora integridade
das. estruturas de madeira apodrecidas, durante

.10ngos ahos, em a1guma aboboda esquecida, sem
cantata com a sopro do ar exterior. (p. 6)

A casa/tumu10 esconde a marta incriminador mas nio par muito

tempo:

Ta1vez a olhar de urn observador meticu10so pudes
se ter descoberto uma fenda mal perceptivel, que,
estendendo-se desde a te1hado da fachada des~ia

em zigue-zague ate perder-se nas iguas sombrias
do lago. (p. 6)

£ a fenda que separa a discurso consciente do discurso incons

ciente.
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Uma vez dentro da Casa, 0 narrador encontra-se com seu

fantasma: Roderick, que por sua vez tern seU proprio fantasma:

Madeline, sua irma. t 0 segundo circulo, onde Eros e Tanatos

tomam nomes interditos: incesto e fratricldio. A re1a~ao entre

os t rmaos e de vida-morte, amor'-fidt o. Madeline eo oposto de

Roderick: 0 que lhe falta para adquirir 0 equilibrio: a hiper

estesia dele se contrapoe a cata1epsia dela. Donde a atra~ao/

repulsao.

Outra vez 0 olhar infringe a ordem, penetrando e matan

do. Medusa cfimplice que petri fica 0 fantasma do fantasma. Ro

derick nao ve a irma; e 0 narrador que serve de ' r elayeur'

entre 0 fantasma e 0 texto:

En quanto fa 1ava, Lady Mad eli ne ( ... ) pas sou,
1entamente, pela parte mais distante do aposen
to e, sem ter notado rninha presen~a, desapareceu.
Olhei-a tornado de profundo assombro, nao desti 
tuido de terror -- ( ... ) e soube que 0 olhar que
dirigi a sua pessoa seria, provavelmente, 0 fi1ti
mo, pel0 menos enquanto vivesse, ja nao seria
vista. (p. 9-10)

testa mulher muito proxima muito distante que subver

te 0 texto ao usurpar 0 1ugar da Mu1her e se oferecer ao olhar

do narrador. E1a e, em todos os sentidos, estranha ao narra

dor.E no entanto, ela e 0 fantasma de Roderick, que e 0 fan

tasma do narrador:

... sinto que logo chegara 0 momenta em que deve
rei abandonar, ao mesmo tempo, a vida e a razao,
em alguma luta com 0 horrendo fantasma -- 0 MEDO.
(p. 9)
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o fantasma e ~ao horrendo que e inominavel: olMEDO· e 0 medo

de ser enterrado vivo, e 0 medo de enfrentar seus fantasmas e

assumir a vida. E "a vida e 0 nome tnpr-onunc t sve l da morte." 10

A acumula~ao de marcas indiciais colabora para criar 0

cenario do enterro em vida:

As janelas, compridas,estreitas e ogivais, acha
vam-se a tal distancia do negro assoalho de carva
lho que se tornavam inteiramente inacesslveis por
dentro. ( ... ) 0 olhar, no entando, esfor~ava-se

em vao para alcan~ar os cantos mais distantes do
aposento, ou os recessos do teto abobadado e
trabalhado a cinzel. )p. 6-7)

Urn pequeno quadro representava 0 interior de uma
abobada ou tunel imensamente longo e retangular,
de muros baixos, lisos, brancos e sem interrup
~ao ou adorno. (p. 6-7)

Este cenario de duvidas, trevas e impotencia paralisa 0 leu l:

o fantasma do sepultamento envolve de maneira imprecisa porem

avassaladora aquele que exuma seus mortos. Roderick escreve

10 palacio assombrado' para exorcizar seus fantasmas mas e

inutil, a exuma~ao so serviu para fortalece-los. Ele realiza

a metafora e enterra Madeline viva, sem se aperceber do erro

fatal. Nao ha Casa/tumulo que possa aprisionar urn fantasma.

A res s urr-e t cao de Madeline e a imagem perfeita do estranho

familiar de Freud. Ao se deparar com 0 interdito Roderick

sucumbe, arrastando a Casa consigo para dentro do lago. Dessa

vez, 0 lago/espelho e a salda do jogo/texto, a morte de Nar

ciso, a liberta~ao do narrador. Com urn ultimo olhar, 0 narra-



.138.

dor devolve 0 texto a ordem do mundo exterior.

Esta 1eitura do texto fantastico como fantasmatico, isto

e, articulado como urn fantasma, e, provave1mente, a mais ade

quadada a tal tipo de texto. 0 que nao exclui a possibilida

de de varias outras 1eituras serem viaveis e mesmo aconse1ha 

veis. Por exemp10, pode-se chegar a poetica e a cosmogonia

de Poe partindo deste mesmo texto, sem que uma 1eitura inva1i

de a outra. Se nao, vejamos.

Ao se atentar para 0 fate de que os irmaos Usher "eram

gemeos, e que sempre existira entre ambos certa simpatia de

natureza quase inexp1icave1" (p. 16), pode-se considera-los

como uma unidade antes de nascer. Ao virem a luz, foram movi

dos por for~as de atra~ao e repulsao, ate se re-unirem num

abra~o final. Esta, em poucas linhas, e uma metafora da cosmo

gonia de Poe, onde a unidade inicia1 so e reconquistada apos

uma rela~ao dialetica de atra~ao e repulsao e, mesmo assim,

atraves da destrui~ao. Aqui talvez esteja a chave para se en

tender 0 porque de Poe escrever textos tao macabros: e1e nao

ve sa;da a nao ser atraves da aniqui1a~ao material. 0 que nos

leva a sua poetica: se de urn lade temos Roderick/Madeline, de

outro temos a Casa/tumulo, que se confundem. Igualando-se a se

gunda parte ao mundo material, a forma, tem-se por oposi~ao

o esp;rito, 0 conteudo, na primeira parte. Donde que para

Poe 0 esp;rito so se liberta do material pe1a decadencia f;

sica, pe1a aniqui1a~ao total. Com respeito ao conteudo e a

forma ha uma diferen~a: do divorcio de ambos nao resta cria

~ao poetica, nao resta literatura digna de tal nome.

o fantastico, entao, serve indubitavelmente de caminho
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de acesso ao ~eul e tambem ao social, uma vez que ele espelha

nao so os fantasmas de um indivlduo como ainda os de uma cu1-

tura. Funciona igualmente como solu~ao para a misterio do pr£

prio processo literario: "tudo se 'pas s a como se a literatura

tivesse esgotado ou ultrapassado os recursos de seu modo re

presentativo, e quisesse refletir sobre seu proprio discurso.~l
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