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o NOVO HUMANISMO: FORMAS DE DESCENTRAMENTO

Sergio Luiz Prado Bellei

o classico estudo de Leonardo Da Vinci expressa urn con

ceito antropocentrico do homem que pode, em epocas passadas,

ser admirado com uma aprova~ao e uma serenidade que nos sao

hoje estranhas. Leonardo imaginou 0 homem com pernas e bra~os

estendidos, impondo a forma humana ao clrculo, ao quadrado e

ao universo. Em nossos tempos, quando a ecologia, a tecnolo

gia, a polltica e a economia nos lembram constantemente a PO!

sibilidade do apocalipse, a visao de Leonardo tende a envol 

ver-se nas brumas de urn mite pertencente a urn passado irrec~

peravel. A metafora de Da Vinci sugere organiza~ao, controle

e continuidade a partir do homem como centro e medida de todas

as coisas. Ao organizar e controlar dentro de uma continuidade

o homem realiza-se enquanto "homo ethicus" e "homo historicus"

e, ness as realiza~oes, constroi-se a si mesmo e ao mundo. Es

se ideal do humanismo secular, entretanto, sofre constantes

agressoes em nossos dias e propoe constantemente a indaga~ao

a respeito da possibilidade, caso a metafora antropocentrica

torne-se realmente inviavel, de novas imagens que a substi 

tuam.

Questionar a viabilidade do modelo humanist~ tradicio

nal supoe a analise previa de tal modelo e os motivos de seu

desgaste dentro da ordem temporal. Se se tomar como base as

caracterlsticas do quadro de Da Vinci apontadas acima, e PO!
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slvel formular uma hipotese de trabalho para a crltica do huma

nismo tradicional nos seguintes termos: se 0 programa definido

pelo humanismo tradicional identifica-se, em larga escala, .com

o programa da ideologia realista nas artes e nas ciincias, 0

descredito do humanismo nada mais e que 0 descredito da ideolo

gia realista. 0 termo "realismo" deve ser aqui entendido em

seu sentido mais amplo, nao apenas como uma ideologia caract!

rlstica do seculo XIX, mas como a ideologia predominante na

evolu~ao da historia do Ocidente. Nesse sentido, a ideologia

realista aproxima-se da metafora de Da Vinci, ou seja, 0 rea

lismo sempre implica em uma divisao dualista original que se

para homem e mundo, mundo e centro, e que atribui ao homem a

fun~ao essencial de organizar e melhorar constantemente a rea

lidade atraves de planejamentos, ou fic~oes, sucessivas.

o realista, em ciencia ou arte, e sempre urn construtor

de mapas. Seu fim preclpuo e 0 mapeamento do real atraves de

uma configura~ao previa, de uma fic~ao que idealiza e contro

la a realidade em seu estado bruto. Dadas as limita~oes huma

nas, entretanto, nenhum mapeamento e definitivo. Cada mapa

idealizado em urn determinado ponto da ordem temporal pode ser

ampliado e melhorado. Os acrescimos e modifica~oes sucessivos

feitos aos mapas dao origem a Historia, ao Progresso, a Civili

za~ao, em suma, ao processo evolutivo que leva sempre em dire

~ao ao mapa perfeito, mas nunca 0 atinge. A fun~ao do ideal e

acenar apenas, e levar a humanidade a urn crescimento constante.

Assim definido, 0 realista tern side uma presen~a consta~

te na evolu~ao ideologica do Ocidente. Pens adores representati

vos como E. Gombrich em Teoria da Arte, Karl R. Popper em Fil~

sofia da Ciincia, e Erich Auerbach em Crltica e Historia Lite-
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raria revelam uma intensa convic~ao realista. l Em Art and

Illusion Gombrich caracteriza 0 "milagre grego" como sendo a

descoberta da possibilidade de verda des provisorias na descrl

~ao do real, de fic~oes temporarias feitas a semelhan~a do mu~

do. Trata-se aqui da imagina~ao grega libertando 0 homem de urn

primitivismo mitico que poderia apenas conduzir, na concep~ao

de Gombrich, a uma sociedade fechada e hierarquizada dentro de

padroes "miticos" e, portanto, irreais. Da me sma forma, a

Mimese de Auerbach mostra que a conquista fundamental da Lite

ratura Ocidental foi 0 desenvolvimento da mimese, da represen

ta~ao realista de uma a~ao. E a mimese que, da mesma forma que

o "milagre grego" de Gombrich, liberta gradualmente a literatu

ra das cadeias da imagina~ao mitica. Nas palavras do historia

dor Hayden White, e caracteristica essencial da visao de Auer

bach a cren~a 'no realismo como a "historia da elimina~ao grad!

al dos poderes miticos enquanto conceitos operatorios em ques

toes sociais e psicologicas, e do desenvolvimento de for~as s~

ciais, naturais e psicologicas caracterizadas como for~as in 

tra-historicas compreendidas dentro de uma racionalidade pro

pria ll
•
2 Popper, finalmente, esfor~a-se ardorosamente para de

monstrar que a ciencia e incapaz de dar respostas absolutas tan

to no que toca a natureza como no que toca a sociedade, e arg!

menta a favor das vantagens do relativismo realista, da verda

de provisoria. 3

Os tres pens adores discutidos na paragrafo anterior tem

em comum, portanto, a mesma parcialidade na defesa da ideologia

realista e no ataque ao primitivismo mitico. Trata-se, de urn

lado, de defender a todo custo a ordem temporaria criada pelo
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homem e melhorada com 0 passar do tempo, e, de outro, de com-

bater os momentos culturais considerados estagnantes, caracte

rizados por urn maneirismo ou urn formalismo que podem conduzir

apenas a urn "regresso em dire~ao a formas de imagina~ao opre!

sivas arcaicas infantis e selvagens ll
•
4 Sao esses os momentos

'em que nao ocorre progresso atraves de mapeamentos ~~cessivos,

momentos que devem, na melhor das hipoteses, ser considerados

como perlodos de transi~ao, preparatorios para a apari~ao de

novas ordens organizadas por mapeamentos previos. Nas artes,

exemplos de tais periodos de formaliza~ao sao freqOentemente

localizados na ultima fase de urn estilo de epoca, como e 0

caso do maneirismo classico, ou do maneirismo ultra-romantico,

ou do parnasianismo. Ou ainda, selecionam-se autor~s e criad~

res que, em momentos especlficos, por for~a de uma preocupa

~ao constante com a forma, relegaram a urn segundo plano a at!

vidade de mapear 0 mundo. Dessa forma,para 0 realista, sao

exemplos de formalismo a obra de urn Edgar Allan Poe ou de urn

James Joyce, a pintura de um Mondrian e a poesia dos grupos

concretistas.

t facil compreender porque 0 formalismo e 0 maneirismo

devem necessariamente ser condenados pelo humanismo realista.

Ao abandonar 0 procedimento que, de Aristoteles a Auerbach,

tern side considerado padrao nu cultura Ocidental, 0 formalis

ta distancia-se dos ideais eticos, historicos e progressis 

tas do humanismo. Quando essa distancia aparece em urn grande

criador, como Joyce, surge a possibilidade de uma concorren

cia agressiva e amea~adora com 0 realismo. Tradicionalmente,

a concorrencia apresentada pelos "maneirismosll foi consider.!
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da insignificante e excepcional, normalmente massacrada pela

norma realista vigente. Em nossos dias, esses "formalismos"

tendem a erigir-se em sistemas auto-suficientes e, portanto,

capazes de ultrapassar a sua condi~ao de formalismo marginal,

de realidade parasitaria que vive a custa da tradi~ao humani!

ta, e chegar finalmente a situa~ao de realidade cultural aut£

noma, ou ate mesmo dominante. Assim, em oposi~ao ao principio

vigente de uma atividade mapeadora historica e antropocentri

ca, 0 seculo xx testemunha 0 aparecimento em grande escala de

tendencias anti-historicistas, anti-antropocentricas e anti

mapeadoras. Em oposi~ao ao centralismo realista tais tenden

cias tern em comum a preferencia pelo descentramento. Em maior

ou menor escala, e de formas diferentes, as vanguardas artist!

cas do seculo xx e correntes tais como 0 Pos-Estruturalismo

Frances ou 0 Mcluhanismo enfatizam 0 descentramento e procuram

novas imagens e metaforas capazes de substituir a metafora cen

trista de Da Vinci.

£ possivel imaginar uma evolu~ao gradativa da ideologia

do descentramento a partir de Marx, que tende aver 0 homem co

mo uma vitima das for~as abstratas do capital e do trabalho,ou

a partir de Freud, que tende aver 0 homem como uma vitima do

subconsciente. De qualquer forma, a posi~ao antropocentrica

desloca-se gradualmente. Tal desloca~ao verifica-se tambem nas

artes, na pintura e literatura em particular, a partir do se

culo XIX. Em pintura, do Impressionismo ate a Arte Abstrata e

ate Mondrian, percorre-se urn caminho anti-realista que cada vez

mais comprometea posi~ao central humana. Com efeito, do Impre!

sionismo ate Mondrian 0 caminho percorrido aponta para a nega-
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~ao da necessidade de representar 0 real (ainda que se afirme

a possibilidade de retratar a realidade interior humana) e pa

ra a afirma~ao da necessidade de se dar primazia ao meio de

comunica~ao. Em Mondrian. as combina~oes de formas e cores. e

nao a representa~ao do real. e Que chama a aten~ao. Essa enfa

se no meio em si e em sua estrutura inerente tende a provocar

o esquecimento do autor da obra: 0 meio tende a absorve-lo. 0

codigo em sit com suas possibilidades de combina~ao. tende a

tornar-se centro e a rejeitar 0 sujeito-autor. Em literatura.

da mesma forma. 0 realismo triunfante de um Flaubert e urn

Henry James vern sendo substituido por uma carencia de represe~

ta~ao e pela enfase na densidade do meio. De Virginia Woolf e

Joyce a Robbe-Grillet e ao argentino Borges 0 problema da re

presenta~ao do real. do Weltanschauung. da gradualmente lugar

a problematica da linguagem na densidade do seu ser.

A pas sagen do antropocentrismo para 0 10gocentrismoS e

particularmente vislvel em Borges. 0 escritor argentino que

se torna. subitamente. um dos principais focos de aten~ao de

uma parte bastante significativa da intelectualidade do Oci 

dente. Em Borges as sugestoes do desaparecimento do homem. em

particular do escritor. diante do mundo da linguagem e da lit!

ratura,sao constantes. Ja nao se trata aqui de uma tecnica. c~

mo em Joyce. que tende a comprometer 0 realismo. Borges preo

cupa-se constantemente com a produ~ao de metaforas de descen

tramento. 0 escritor tende a desaparecer porque. como diz

Gerard Genette. "quando nao esta procurando fontes. Borges es

ta descobrindo precursores ll
•
6 A leitura do escritor argentino

sugere constantemente que ha no mundo urn livro unico. uma su-
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pra-linguagem onde tudo ji esti dito. Ao escritor resta apenas

a atividade de repetir. Duas das estorias de Borges exp1icitam

essa problematica.

o quadro apresentado ao lei tor na "Biblioteca de Babel"

e 0 do mundo como uma bib1ioteca contendo todos os livros po~

s;veis e imaginaveis em todos os tempos.] Trata-se de uma bi

blioteca em que todas as combina~oes de signos poss;veis foram

esgotadas, e, portanto, onde tudo ja e escrito. Numa bib1iote

ca desse tipo os leitores e bib1iotecarios devem necessariame~

te estar perdidos. 0 autor esclarece, com efeito, que alguns

dos bibliotecarios tentaram encontrar a origem da bib1ioteca,

mas falharam. No contexto das possibilidades virtua1mente infi

nitas das combina~oes da linguagem, 0 homem ja nao pode ser

considerado urn centro. E1e e, ao contrario, uma v;tima de

uma estrutura incompreens;vel que 0 precedeu no tempo e que

existira apos sua morte.

A perda de identidade caracteristica dos bibliotecarios

de Babel encontra-se tambem, embora de maneira diversa, em

"Pierre Menard, Autor do Quixote". Pierre M~nard nao tern a

autonomia criadora caracter;stica do escritor na medida em

que sua identidade tende a confundir-se com a de Cervantes.

Menard nao e simplesmente urn autor copiando, reescrevendo,ou

reestruturando a obra de Cervantes. Ele e urn escritor contem-

poraneo criando, independentemente, uma fic~ao que coincide,

palavra por palavra, com 0 D. Ouixote. Trata-se aqui do escri

tor que acredita criar mas que, na realidade, deve necessaria

mente repetir porque tudo ja esta escrito. Borges sugere, as

sim, que 0 criador, 0 mapeador que controla a realidade atra-
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yes de fic~~es. nada mais e do que uma ilusao. a ilusao do a~

tropocentrismo. No mundo de Borges. bern como no mundo de urn

grande numero de escritores de vanguarda contemporaneos. a fun

~ao central humana do criador e constantemente substitulda pe~

la fun~ao ludica do homem que nada mais faz do que reordenar

signos. sem preten~oes a originalidade. Em suma. 0 que se sug!

re e que nao ha mais autores. apenas editores.

r interessante notar que a passagem do antropocentrismo

para 0 logocentrismo. tal como ocorre em casos como 0 de Bor

ges. tende a tornar-se. em ultima analise. uma passagem para 0

descentramento total na medida em que a linguagem nao pode con~

tituir-se em centro. Da mesma forma que a biblioteca de Babel.

a linguagem. vista em termos de possibilidades ilimitadas de

combina~~es slgnicas. admite apenas reorganiza~oes e substitui

~oes internas em seu sistema. sem que nunca exista urn centro

organizador pe rmenen te , Ao constituir-se em "centro". a flui

dez do fenomeno lingUlstico em sua multiplicidade labirlntica

gera imediatamente 0 descentramento total.

Essa visao metaflsica da linguagem enquanto situa~ao de

descentramento torna-se. em nossos dias. cada vez mais freqUe~

teo as pensadores chamados as vezes de "P5s-Estruturalistas

Franceses" tern constantemente enfatizado essa visao de uma lin-

guagem e de urn mundo descentrados. E 0 caso. por exemplo. de

Michel Foucault em As Palavras e as Coisas. 8 Foucault ve as

ciencias humanas nao em termos de uma hist5ria. de uma genese

centralizadora. mas em termos da dimensao espacial de uma ar

queologia onde urn discurso inconsciente constantemente reorde

nado determina a Hist5ria Natural. a Economia e a Gramatica.
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Nas pa1avras do proprio Foucault, 0 1ivro procura "descrever

nao a genese de nossas clencias, mas 0 espa~o epistemo1ogico

espec;fico de urn determinado per;odo". 9 Foi, de acordo com

Foucault, em urn campo epistemo1ogico no secu10 XIX, quando urn

modo de conhecimento predominantemente espacia1 foi substitu;

do por formas de ordem impostas pela continuidade do tempo,

que a posi~ao central do homem no mundo foi radicalmente defl

nida. Em nossos dias, gra~as a uma nova episteme na qual a lin

guagem ganha sua unidade e tota1idade, "0 homem esti prestes a

perecer, na medida em que 0 ser da 1inguagem continua a bri1har

de maneira cada vez mais intensa emnosso horizonte ll
•
10

Da mesma forma que Foucault, Jacques Derrida refere-se

constantemente i no~ao de descentramento e de perda do homem

na 1inguagem. A no~ao de descentramento em Derrida imp1ica na

rejei~ao de todos os principios que, no decorrer do tempo,te~

deram a tornar-se centros de contro1e. Tais principios sao C!

racter;sticos da historia do mundo ocidenta1 e foram chamados,

em epocas diversas, de "eidos, arche, telos, energeia, ousia

(essencia, existencia, substancia, sujeito), a1etheia, trans

cendenta1idade, consciencia, Deus, Homem, etc." 11 Em urn de

terminado momenta da historia do Ocidente, no entanto, essa

no~ao de urn centro come~a a deteriorar-se e, nas pa1avras de

Derrida,

a partir desse momenta, tornou-se necessirio come
~ar a pensar que nao havia ~entro, que 0 centro nao
podia ser pensado em termos de urn estar-presente,
que 0 centro nao tinha uma 10ca1iza~io natura1,que
nao se tratava de urn ponto fixe mas de uma fun~ao,
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uma especie de nao-local onde ocorria urn numero in
finito de substitui~oes de signos. Esse foi 0 mome~

to em que a linguagem manifesta-se como problemati
ca universal; 0 momento em que, na ausencia de urn
centro ou de uma origem, tudo se torna discurso --
uma vez que se entenda 0 sentido dessa palavra -
isto e, quando tudo se torna urn sistema onde 0

significado central, 0 significado original e tran~

cendental, nunca esta absolutamente presente a nao
ser em urn sistema de diferen~as. A ausencia de
significado transcendental estende 0 dominio e 0

jogo da significa~ao ate 0 infinito. 12

Em Jacques Lacan, finalmente, 0 problema do descentrame~

to e relacionado ao discurso do inconsciente enquanto ordem

simbolica que determina 0 Sujeito. 13 0 mundo do discurso in

consciente e, para Lacan, autonomo. A1em disso, 0 sujeito fa-

1ante depende totalmente da cadeia significante que 0 precede

e que existira apos sua morte. Ele esta condenado ao procedi

mento de substitui~ao ditado pelo eixo rnetaforico e sua identi

dade perde-se para sempre nessa cadeia infinita de substitui

~oes. Lacan ilustra essa predorninancia do inconsciente atraves

da analise do mais famoso dos contos de Edgar Allan Poe. Na

Carta Roubada 0 detetive Dupin deve encontrar uma carta compr~

metedora roubada de uma rainha com a inten~ao de ser usada co

rno chantagem. A carta cria, em todos os personagens do conto,

uma situa~ao de dependencia de uma realidade ausente, de uma

rea1idade que nao pode ser manifestamente usada sob pena de

que seu poder se perea. A partir dessa ideia geral, Lacan ve

a carta como uma metafora do funcionamento do inconsciente

Freudiano, como urn significante flutuante e suspenso que con
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trola os possiveis significados expressos pelos personagens.

Nao e apenas no chamado Pos-Estruturalismo que pode ser

verificada a presen~a da preocupa~ao com 0 descentramento.Tam

bem no canadense Marshal McLuhan nota-se claramente uma preoc~

pa~ao descentralizadora e uma nostalgia pela volta ao envolvi

mento mitico global. Ao afirmar que 0 meio e a mensagem

McLuhan afirma, na realidade, que 0 homem e determinado pelos

meios que usa para extender seus sentidos. Atraves dessa deter

mina~ao os novos meios tendem a criar 0 homem descentrado que

e constantemente desprezado e/ou temido pelos realistas: 0 ho

mem mitico, ou seja, 0 homem capaz de participar miticamente

na "Aldeia Global". 0 modelo ideologico subjacente is teorias

de McLuhan substituem a no~ao do homem como urn centro contro

lando a realidade atraves do meio pela no~ao do homem contro

lado pelo meio e vivendo em urn espa~o mitico eoatemporal. 14

Como disse Tom Nairn, "McLuhan age como se nos, com os nossos

padroes de comunica~ao e de sensibilidade, tivessemos escapado

da historia -- de tal forma que e agora possivel falar em um

mito-historia, no qual as comunica~oes sao vistas como causas,

como as alavancas bisicas que produzem todas as mudan~as". 15

Seria possivel continuar a estudar manifesta~oes da ten

dencia descentralizadora, anti-historica e anti-realista em

outras esferas do interesse humano. Poder-se-ia, por exemplo,

estudar a popularidade de certas vanguardas que of ere cern ao

gosto popular, e isso com sucesso significativo, uma forte

dose do transitorio, do desestruturado, do aleatorio, do ca-

sual, do imediato. Mas isso nos levaria a transgredir os li

mites gerais desse trabalho. Mais pertinente que tal tentati
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va de verificaCao seria procurar, em nosso horizonte cultural,

as possiveis solucoes para os problemas gerados pelo descen 

tramento. E precise, em outras palavras, encontrar novos sim

bolos para urn humanismo que ja nao e antropocentrico, histori

co e realista, e para um homem que se viu, de sUbito, desloca

do da posiCao central em que 0 imaginou Leonardo Oa Vinci.

E talvez possivel pensar um novo homem em um mundo nao

antropocentrico a partir de certas metaforas popu1arizadas

pelos teoricos do Estruturalismo e Pos-Estruturalismo Frances.

o conceito de "bricoleur", desenvolvido por Levi-Strauss, e

urn exemplo. A ideia de homem expressa por tal conceito e es

tranha ao padrao humanista de Oa Vinci. Para Levi-Strauss,

"bricolage" caracteriza tanto a atividade do pensamento rnitico

como a atividade do analista de mitos: trata-se nos dois casos

de tentar encontrar, no espaco intermediario entre 0 percebido

e 0 concebido Kantianos, uma certa racionalidade estabelecida

a partir de uma nova manipulaCao e/ou relacionamento de signos.

o "bricoleur", por sua vez, e caracterizado por Levi-Strauss

como sendo 0 construtor que so trabalha a partir de materiais e

signos pre-existentes. Esses materiais sao posteriormente reo!

denados atraves de uma atividade de montagem. 0 "bricoleur"

nao irnpoe formas a partir de urn centro de controle; ele as

reorganiza:

Seu universe de instrumentos e fechado e as regras
de seu jogo implicarn sempre em trabalhar com 0 que
esta a mao, ou seja, trabalhar com urn conjunto de
instrumentos e materiais que e sempre finito e h!
terogeneo porque 0 que ele contem nao implica em
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uma re1a~ao direta com 0 projeto do momenta, ou
at~ mesmo com qualquer projeto especifico, mas ~

o resu1tado contingente de todas as ocasioes que
existiram para renovar ou enriquecer 0 estoque,
ou para mante-10 com 0 que sobrou de constru~oes

ou destrui~oes previas. 16

o "brico1eur" e, portanto. uma metifora para 0 homem agindo

em urn universo fechado, onde as possibilidades de a~ao sao

predeterminadas. Nesse contexto, 0 homem deve definir sua

fun~ao nao em termos de uma te1eologia, como no caso do rea1i!

mo humanista, mas em termos de uma atividade de combina~ao.

Sua fun~ao ~ interrogar "todos os objetos heterogeneos que co~

poem 0 seu tesouro para descobrir 0 que cada urn de1es poderia

'significar ' e, dessa forma. contribuir para a defini~ao de um

sistema que esti ainda por se materia1izar, mas que deveri fi

na1mente divergir do sistema instrumental somente em termos da

disposi~ao interna de suas partes". 17

No campo mais especifico da literatura. tambem Roland

Barthes ve na atividade da "bricolage" e na fun~ao do

"brico1eur" metiforas para urn novo conceito do escritor descen

tra1izado no interior da atividade literiria:

Mas inicialmente esse desejo, 0 desejo de escre
ver e de comunicar um sentimento, tem a seu dis
por apenas uma 1inguagem pobre e banal; os senti
mentos de que dispoe a 1iteratura inc1uem apenas
um numero absurdamente restrito de fun~oes: ~_

sejo, eu sofro, eu odeio, eu rejeito, eu amo, ~
quero ser amado, eu tenho medo de.morrer -... a par
tir disso e preciso criar uma 1iteratura infinita.
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o sentimento e trivial, OU, se se prefere, tipico,
e essa circunstancia governa todo 0 ser da liter!
tura; pois se a vontade de escrever nada mais e
do que a constela~ao de algumas figuras recorren
tes, 0 que resta para 0 escritor nada mais e do
que uma atividade de varia~ao e combina~ao: nao
ha criadores, apenas combinadores, e a literatura
e como 0 barco Argo, cuja longa historia nao admi
tia cria~ao alguma, apenas combina~oes. Confina 
da a uma fun~ao imutave1, entretanto, cada parte
era eternamente renovada, sem que 0 todo cessasse
de ser 0 Argo. 18

Os conceitos do ubrico1eur u, do homem parcia1mente cas

trado em sua atividade criativa mas recompensado atraves de

uma atividade de combina~oes, e da "brico1age", da atividade

parcia1mente desprovida de um centro e de uma te1eo1ogia, sao

sintomas de uma mudan~a ideo1ogica de ambito mais gera1 em

nossos dias. Trata-se de uma mudan~a que procura afastar-se

do mapa e do mapeador, mas sem saber ainda que dire~ao tomar.

Em um 1ivro pub1icado em 1973, John Vernon tenta definir a te~

dencia anti-rea1ista e logocentrica da cu1tura Ocidenta1 atra

yes do conceito do jardim, do horto edenico. 19 Vernon argume~

ta que 0 mundo do horto e uma possive1 a1ternativa para 0 mundo

do mapa na medida em que 0 horto, em oposi~ao ao mapa, nao e

estruturado em termos de pares opostos que se exc1uem mutuamen

te, mas em termos de uma tota1idade de experi:ncia; da unidade

dos principios opostos de sujeito e objeto, exterior e interi

or, fantasia e rea1idade; de uma especie de participa~ao total

na qual todas as areas da experiencia se acham inter1igadas.

Nao e difici1 perceber nesse vocabulario, obviamente seme1ha~
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te ao de McLuhan, uma nostalgia pelo regresso ao homem mltico

na era atual das comunica~oes. De fato, Vernon admite que a

volta ao horto e a volta a estrutura das experiencias primor

diais, tanto do mundo da crian~a como do mundo das culturas

primitivas. Mas esse regresso e tambem um progresso na medida

em que ele nos afasta de certos aspectos negativos caracterl!

ticos da estrutura do mundo do mapa. De urn lado, como ja se

notou, a ideologia realista possui vantagens inegaveis: mape!

mentos sucessivos permitem ao homem controlar e manipular a na

tureza e gerar 0 progresso e 0 aparecimento das riquezas. Mas

a ideologia do mapa sempre implica tambem em uma reifica~ao

nao so do mundo, mas tambem do homem, que tende a ser inclul

do no mapeamento e transformado em um objeto de consumo. Alem

disso, como argumenta Vernon, a atividade mapeadora opera em

termos de uma maneira esquizofrenica ao separar tudo em duali

dades estanques: fate e fic~ao, mundo e representa~ao, exte 

rior e interior, fantasia e realidade, etc. Trata-se

aqui da separa~ao alienadora que 0 homem mltico, em seu conta

to com 0 mundo, parece desconhecer.

o homem mltico do horto e 0 homem que rejeitou, ou a

quem foi negada, a fun~ao de centro alienado e que optou pe

la participa~ao em um todo maior, em uma unidade mlstica ou

mltica na qual ele ainda se move, mas apenas como urn

"bricoleur" participante e nao como urn realista criador. Se

o realista criava fic~oes atraves da linguagem, 0 novo homem

mltico apenas manipula linguagens pre-existentes e autonomas,

discursos em cujo interi~r se localiza toda a sua liberdade.

Nao importa muito, no contexte desse trabalho, 0 fate de a
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realidade maior a que 0 homem mitico pertence ser a 1inguagem

dos Pos-Estrutura1istas, os meios de comunica~ao de McLuhan,

ou a bib1ioteca de Borges. 0 que importa e que, de repente,

uma parte bastante significativa da cu1tura do Ocidente se da

conta da existencia, ou da volta, do homem mitico descentrado

e procura descobrir seu significado, estabe1ecer seu novo 1u

gar no mundo. A literatura contemporanea, ao engajar-se nessa

procura, tern sugerido simbolos e imagens para esse homem descen

trado.

Uma das imagens contemporaneas de descentramento que po

de ser vista como uma a1ternativa em rela~ao a imagem centra

1izadora de Da Vinci e a imagem da faixa de Moebius. A faixa

e norma1mente representada por uma figura que se asseme1ha ao

numero oito visto em posi~ao horizontal, de tal forma que 0 r!

su1tado e uma seqUencia sem inicio, sem fim, e sem urn centro

fixo. Jacques Lacan usa essa imagem para representar a ordem

simbolica do inconsciente, a qual 0 homem deve se submeter e

na qual e1e deve for~osamente entregar-se a uma atividade inin

terrupta de sUbstitui~ao de signos. Nessa ordem simbo1ica do

inconsciente 0 desejo humano nunca e satisfeito pois 0 Dutro,

o objeto do desejo, e descentrado e inatingive1. 20 Tambem 0

romancista contemporaneo John Barth usa, em um de seus 1ivros,

a imagem da faixa de Moebius para representar 0 conjunto infi

nito de estorias ja prontas, urn discurso ja comp1eto e ao qual

o escritor moderno nada pode acrescentar. A tarefa que 1he

resta e a tarefa de reorganizar essa tradi~ao, recontar as es

torias existentes com pequenas modifica~oes e adapta~oes, em
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urn jogo infinito de possi~ilidades de varia~ao. Em John Barth

a faixa de Moebius cont~m as palavras "era uma vez uma est5ria

que come~ava era uma vez ... ", que podem ser lidas em termos de

uma continuidade infinita. Oa mesma forma que 0 realista que

se ve arrancado de sua posi~ao de centro, tamb~m 0 autor-cen

tro percebe-se no processo de ser absorvido pelo discurso de

uma literatura que se recusa a ser urn mero objeto, e tende a

controlar 0 seu autor. 2l

o caso de John Barth ~ particularmente interessante nes

se contexto porque Barth parece ter dedicado sua carreira de

escritor a descoberta de formas de descentramento. Sua posi~ao

na Literatura Americana Moderna esti vinculada ao grupo de es

critores caracterizados como os escritores da "Literatura de

Exaustio". Vladimir Nabokov, 0 escritor russo que se naturali

zou americano, ~ tamb~m considerado como parte desse grupo.Os

escritores da Literatura de Exaustao imaginam a possibilidade

de, em nossos dias, ocorrer uma exaustao nos temas literirios

uma vez que tudo ji foi dito e repetido. Oiante disso 0 pro 

blema do escritor contemporaneo consiste em entregar-se a in

certa procura do novo nao 55 em uma epoca em que hi uma su

perabundancia de literatura, mas tambem numa ~poca em que,

al~m da literatura, os meios de comunica~ao dizem tudo 0 que

hi para dizer. 0 escritor consciente da exaustao ve-se entao

for~ado a repetir velhos temas, a ressuscitar mitos gregos,

mas tudo isso de uma forma nova, acrescentando novas elementos.

Trata-se sempre de repetir as mesmas hist5rias, com alguns

acrescimos e uma nova organiza~ao. Oaf a enfase no jogo cara~

teristica da Literatura de Exaustao: tudo 0 que hi a fazer e
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brincar com a linguagem, reorganizar eternamente as pedras

de urn imenso quebra-cabe~a. Da mesma forma que para Borges,

para 0 escritor da exaustao tudo ja e escrito, e 0 importante

e repetir inovando. No Brasil, e curioso hotar que 0 livro

A Forca do Destino, da romancista Nelida Pinon, revela a mes

rna preocupa~ao caracteristica da problematica da exaustao e

da fun~ao descentrada do escritor. 0 proposito da autora par~

ce apenas ser uma tentativa de recontar a opera de Verdi acres

centando, nos intervalos do original, detalhes da mesma estoria

que se repete no presente. 22 Alem disso, nessa reconstru~ao

da obra a propria autora-narradora insere-se como personagem

e ve-se criticada nos seus atos narrativos. Trata-se evidente-

mente de urna fic~ao em que a figura central do narrador foi

absorvida pelo texto e, da mesma forma que 0 "bricoleur", mo

ve-se e vive dentro desse texto atraves da atividade ·nunca· in-

significante de reordenar, montar, acrescentar. Em suma, a per

sonagem-narradora-autora de A Forca do Destino move-se dentro

de uma faixa de Moebius que nao tern inicio ou fim, e que lhe

deterrnina previarnente as possibilidades de a~ao.

A faixa de Moebius nao e, entretanto, a unica imagem de

descentramento na cultura contemporanea. Urna segunda irnagern,

talvez mais eficaz, come~a a ser usada de forma urn tanto insi!

tente. Como a faixa de Moebius, a espiral logaritrnica nao tem

inicio ou fim. Uma vez preso na expansao de suas curvas, 0 h~

mem se perde no interior de uma estrutura acentrica. 0 materna

tico Martin Gardner define a espiral logaritmica como

o unico tipo de espiral que nao altera sua forma
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em propor~ao ao cresctmento. urn fate que explica
porque ela e tao fac11mente encontrada na nature
za. Por exemplo, na medida em que 0 molusco en
clausurado de um nautilo cresce em tamanho,a co~

cha externa expande-se em forma de uma espiral
logarltmica e mantem sempre uma forma habitacio
nal imutavel, a despeito do crescimento. 0 centro
de uma espiral logarltmica, observado atraves de
urn microscopio, teria a aparencia exata da espi
ral que seria vista se se prolongasse a curva de
tal forma que ela alcan~asse as dimeni~es de uma
galaxia e fosse entao vista de urn ponto muito
distante. 23

A espiral logarltmica e, portanto. urn slmbolo perfeito de des

centramento e de infinidade, de expansao infinita de uma forma

unica. Note-se a semelhan~a de tal imagem em rela~ao a ideia

Borgeana de urn "livro unico" onde tudo esta escrito, ou a

ideia de mite como uma estrutura atemporal unica que cons tan

temente molda e reduz a unidade tradicional os elementos cul-

turais novos que aparecem no decorrer do tempo. Note-se, fi 

nalmente, a radical nega~ao do centro e da capacidade humana

de criar novas formas. caracteristicas essenciais do realismo

humanista. A espiral logaritmica e 0 mundo do "bricoleur" e

do homem mitico, do homem que nao teme perder sua identidade

no emaranhado de um labirinto ou nas voltas de uma espiral. 'E

ela e tambem. pela sua propria essencia, a nega~ao da possib!

lidade do mapeador realista.

Da mesma forma que no caso da faixa de Moebius, a espi

ral logarltmica tem sido empregada por escritores contempora

neos. £ 0 caso do escritor ja mencionado anteriormente, John
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Barth, em seus ultimos livros. 24 Oas tres narrativas que com

poem Chimera, duas recontam os mitos gregos de Belerofonte, 0

heroi frustrado, e de Perseu, 0 heroi vitorioso. Na versao de

John Barth, Belerofonte falha na sua tentativa de ser heroi

na medida em que tenta, a todo custo, manter-se como centro

controlador da narrativa e dos fatos dentro da estrutura acen-

trica da espiral logaritmica. Perseu, por outro lado, renuncia

a seu papel de centro, entrega-se a uma atividade de "bricola

ge" dentro da espiral, e realiza-se como narrador e heroi mi

tico ao narrar sua propria historia. Sua historia, no entanto,

deve ser enformada pela estrutura da espiral: ela e sempre,ao

mesmo tempo, identica a si mesma e diferente na medida em que

cada nova narra~ao do velho mito implica em uma nova manipula

~ao dos dados. A terceira das narrativas do livro do escritor

americana e uma aplica~ao do metoda de trabalho de Perseu para

o escritor contemporaneo incapaz de continuar a criar novas es

torias em urn mundo de comunica~oes onde tudo ja foi dito.

"Ouniazadiad" e a historia de como tanto 0 escritor moderno c~o

Duniazade, a irma da narradora das Mil e Uma Noites, aprende

ram com Sheherazade que, mesmo quando tudo ja esta dito, e PO!

sivel recontar estorias sem fim atraves de uma remanipula~ao

de dados. Trata-se novamente de aprender 0 ensinamento contido

na espiral: a expansao das mesmas formas pode ser multiplicada

"ad infinitum".

No Brasil, um romance contemporaneo triunfalmente aplau

dido pela critica usa, com particular intensidade, 0 simbolo

da espiral. Trata-se de Ayalovara, de Osman Lins. 25 A tematica

do romance e simples: a narrativa das historias de amor do per
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sonagem central. Abel. que amou duas mu1heres no passado e ama

uma terceira no presentee Essa temitica. entretanto. ~ estrut!

rada com base em dois simbo10s de descentramento. 0 primeiro

deles. que pode ser consfderado urn descentramento parcial. ~ 0

famoso quadrado pa1indromico 1atino. contendo a frase SATOR

AREPO TENET OPERA ROTAS. A frase em si ji ~. sintatica e sema~

ticamente~ urn inicio de descentramento na medida em que pode

ser 1ida em dois sentidos e na medida em que nenhuma das pa1a

vras. dada a ausencia de ordena~ao fixa na sintaxe latina.

constitui-se em urn centro. Disposta em quadrados a frase tor

na-se. a1~m disso. uma estrutura~ao ac~ntrica que pode ser 1i

da em diversos rumos. de baixo para cima. de cima para baixo.

da- direita para a esquerda. etc .•• No contexto do romance. c!

da uma das oito 1etras diferentes que estao presentes na fra

se constituem urn tema a ser desenvo1vido (a 1etra "0". por

exemp10. trata da historia da terceira mu1her de Abel). Esses

temas nao sao apresentados em ordem crono1ogica e nenhum de 

les pode ser considerado "central". 0 leitor deve. no final.

fazer a sua propria montagem do romance.

Osman Lins. entretanto. nao se contenta com 0 quadrado

pelindromico. Sobreposta ao quadrado esti a espira1. sem ini

cio e sem fim. No contexto do romance. a espira1 indica a pr~

paga~ao das formas id~nticas dos quadrados atrav~s do tempo.

e mesmo tema "0". por exemplo. aparece virias vezes. de for

masdiferentes. Atrav~s da espiral. dessa forma. Osman Lins

cria uma narrativa descentrada onde tanto onarrador, que se

transforma periodicamente em autor, como 0 leitor. tendem a

experimentar a sensa~io de confusao dentro de urn 1abirinto.
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Trata-se da confusao necessaria do homem. seja ele autor. na!

rador, ou leitor. que se Vet de repente. em urn mundo sem cen-

tro.

Em uma entrevista Osman Lins declarou que procurou, em

seu romance. desenvolver urn "esfor~o de compreensao sobre nos

sa pr5pria exist~ncia no mundo".26 Para definir 0 contexto des

sa existencia. serve-se 0 autor de formas de descentramento

que tornam-se. em nossos dias. metaforas cuja presen~a e cada

vez mais insistente. Esse artigo procurou analisar algumas de!

sas metaforas como formas de descentrarnento que substituern a

velha metafora centralista de Da Vinci e que exigem do novo ho

mem contemporaneo urn cornportamento diverso, ditada pela inse

guran~a que advern da ausencia de centros. r talvez ainda urn pau

co cedo para afirmar que a nova situa~ao de descentramento vai

permanecer. 0 desejo de centro. caracteristico de toda a hist5

ria do Ocidente. e urn desejo arraigado. e a volta aas centros

pode ser inevitavel. r sempre possivel argumentar que naa se

pode viver por muito tempo no labirinto ou na espiral. Mas e

preciso indagar a respeito de tal viv~ncia descentrada na medi

da em que 0 vigor de sua presen~a e de sua realidade amea~a to

mar conta, no momento, de nossa experiencia humana.
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