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1. a mais terrivel porem neste quadro e0 que nao vemos nele1

o homem sentado na esta~aode trem com uma mala no colo

parece ser, nos primeiros paragrafos, 0 personagem do conto.

Entretanto, ap6s algumas indaga~Oesem tomo das probabilidades

e dos possfveis vestfgios sobre a origem e destino daquele viajante,

o narrador permite que 0 leitor perceba que 0 homem do qual fala

esta retratado em urna pintura: sUa narrativa havia sido, ate entiio,

a representa~ao discursiva de uma representa~aopict6rica, a busca

da transmuta~aode urn c6digo em outro.

E como uma cfunaI'a que se afasta aos poucos para ampliar 0

campo de visao do espectador, ap6s alguns indfcios como 0

contido na epfgrafe acima, 0 narrador desvenda diante da tela dois

outros personagens: Oswald de Andrade e Mario de Andrade que,

em visita a uma cidadezinha do interior paulista, participam da

inaugura~ao da biblioteca publica onde se encontra 0 quadro

an<>nimo do seculo passado.

"0 futuro muitas vezes Be encontra no passado, ou pelo menos e limftrofe
dele",

diz Mario. E Oswald:

1 sergio Sant'Anna. "0 homem sozinho numa esta.;ao ferroviaria". In: A Senhorita
Simpson. Siio Paulo, Companhia das Letras, 1989, p.80.



"Locomotivas. Estiio faltando umas locomotivas naquele quadro" (p.82).

"0 homem sozinho numa esta.,;ao ferroviaria" e 0 nome pelo

qual 0 narrador do conto se refere ao quadro anOnimo e sem titulo

que descreve e e, ainda, 0 titulo que 0 escritor sergio Sant'Anna

fornece a urn dos contos do livro A Senhorita Simpson, de 1989, este

conto no qual os personagens sao, entre outros, Mario de Andrade

e Oswald de Andrade, os dois modernistas de 22 que 0 leitor

certamente reconhecera como ja pertencentes a hist6ria da

literatura brasileira.

Oswald e Mario sao, na verdade, ci~oe&, conv~oes

intertextuais atraves das quais 0 autor e capaz de instigar 0 leitor a

trazer para 0 ato da leitura a mem6ria de textos anteriores. Ao

serem reconhecidos como personagens hist6ricos, Mario e Oswald

nao sao apenas ecos de urn passado que se conhece sob a forma de

textos, mas entidades que ativam uma outra pressuposil,;io

compartilhada por autor e leitor: a de terem urn dia existido no

passado, pertencentes a esse espa.,;o que se convencionou

denominar "realidade". Mas 0 que e afinal a realidade passada

senio os vestfgios de urn tempo que pode emergir no presente

somente a partir de outros textos: 08 documentos?

A pr~a ficcional de Mario e Oswald no conto de sergio

Sant'Anna serve ao presente ensaio como ponto de partida para

indaga.,;oe& em torno das rela.,;oe& possiveis de serem estabelecidas

de forma a definir urn autor contemporAneo e sua obra como

participantes de uma suposta tend~ a ser classificada sob 0

r6tWo do p6s-modernismo.

Neste sentido, a contemporAnea ansiedade na busca de

fronteiras, limites e definil,;oes em torno do termo faz ecoar uma

pratica ja tradicional a partir da qual cada epoca ou periodo

artfstico se caracteriza por determinados elementos

preponderantes capazes de fazer com que obras diferenciadas

participem de certas tend~ciascomuns.
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Por outro Iado, aproximar urn autor a partir de urn r6tulo

pr~tentepode apenas reveIar sua eficcicia a partir do momenta

em que a pr6pria contemporaneidade da investiga~ao se coloque

tambem. como objeto de estudo: a busca de qualquer d~ao

estavel acerca da contemporatlea emerg~ia de uma estetica p6s

deve trazer em si a pr6pria consci~cia de que a periodiza~ao e,

antes de tudo, uma conven~ao da historiografia, uma estrategia

pela qual os historiadores buscam apreender 0 passado.

Ha, inclusive, quem afirme que a periodiza~ao literaria e urn

metodo de abordagem intertextual que permite trazer a tona

quesroes que resistem a analise individual das obras2• A partir da

periodiza~ao, a historiografia busca solucionar uma das questOes

mais probletnl1ticas que se lhe apresentam: como estabelecer

coer~cias entre fenOmenos esteticos isoIados e construi-Ios

legitimamente como au~ticosparticipantes de urn todo organico.

Se 0 presente ensaio opera urn recorte em que os limites do

objeto se delineiam atraves das n~Oes de autor e obra individual,

o faz a partir da consci~ciade que 0 tipo de abordagem escolhida

traz implfcita a considera~ao de outras obras. A delimita~ao do

campo de investiga~aoa partir de algumas narrativas de urn livro,

A Senlwrita Simpson, de sergio Sant'Anna, permite iluminar

nuances que podem construir problematiza~6esou apontar para

variaveis nao previstas por pressupostos te6ricos construidos em

fun~ao da analise de obras nao produzidas no presente contexto,

seja este contexto compreendido de forma mais abrangente, 0 da

literatura brasileira, seja este referente as especificidades de uma

dada produ~ao literaria como aquela que encontra sua defini~ao

na ideia de autoria.

Embora a narrativa p6s-modernista seja referida como urn

c6digo simultaneamente origincirio da America, Europa e America

2 Matei Ca1inescu."P~and some paradoxes of periodization". In: Dowe
Fokkema eHans Bertens. Approaching postmodernism. Amsterdam e Philadelphia,
Jolm Benjamins, 1986, p.239-54.

79



do SuI durante os anos 603, e preciso levar em conta que os criticos

que se dedicaram a mapear uma estenca pOs 0 fizeram quase

sempre em fun~iio de urn corpus que niio inclufa as obras

produzidas em contexto latino-americano.

A investiga(,;iio em torno do livro de sergio Sant'Anna traz,

portanto, uma tend~cia comparativista na medida em que sera

articulada tendo como ponto de partida teorias advindas de

contexto distinto, 0 que requer a considera~ao de uma -perspectiva

intertextua1.

Ao requerer do leitor 0 conhecimento previo de elementos

exteriores Asua pr6pria configura~iio,atraves dap~a fkcional

de Mario e Oswald, 0 conto de sergio Sant'Anna torna explicito

aquilo que e inerente a todo e qualquer texto, sua rela~ao

inevitavel com textos anteriores. Algo ja apontado no cIassko texto

de Roland Barthes em que 0 leifor se define justamentecomo 0

espa~o atraves do qual se delineia a origem e 0 limite da escritura,

urn ponto deintersee~aode textos, sempre repleto de mem6rias:

todo texto consiste de mUltiplas escrituras4•

Neste, sera preciso compreender a intertextualidade niio

apenas como a rela~ao de uma obra com obras anteriores e·

especfficas mas, tal como sugere Jonathan Culler, como a

participa~iio de toda e qualquer obra no espa~o discursivo pelo

qual se delineia a cultura5•

Mario e Oswald. Oswald e Mario. A constru~iio de

personagens ficdonais que possuem em praticas discursivas

distintas 0 estatuto de personagens coloca em questao 0 limite e a

extensiio dos referentes externos de urn texto, como sugere que a

3 Larry McCaffery. "Fiction-making and the~tionalmuse". In: Manfred Piitz e
Peter Freese (eds). Postmodernism in American literature. Darmstadt Thesen Ver1ag,
1984, p.197.
4 Roland Barthes. "The death of the author". In: S. Sears e G.W.Lord. The discontinuous
universe. New York. Basic Books, 1972, p.12
5 Jonathan Culler. "Presupposition and intertextuaIity". In: The pursuit of signs. New
York. Ithaca, Cornell University.Press, 1982, p.1OO-18
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literatura, compreendendo-se at a hist6ria literilria e os textos

criticos, pode configurar urn microcosmos regido por leis pr6prias,

na medida em que seus elementos se revelam infinitamente auto

referenciaveis.

o ponto de partida parece ser instigante, ja que Linda

Hutcheon sugere a exis~cia contemporartea de urn consenso a

partir do qual 0 .p6s-modernismo se define justamente pela

tendfulcia contemporartea das manifesta~Oes artfsticas de

investigarem exaustivamente os processos de sua pr6pria

produ~ao e rece~ao, bern como suas rela~Oes com a arte do

passad06•

A presen~a de dois escritores modernistas em uma obra

contemporartea pode perfeitamente encontrar analogia na

arquitetura, aparentemente 0 primeiro c6digo em que se delineia

mais claramente os rastros de uma estetica p6s-moderna

marcadamente caracterizada por voltar-se agressivamente contra a

funcionalidade e 0 estilo intemacionalista da arquitetura modema,

a arquitetura p6s-moderna se articula em nome de urn "neo

ecletismo" onde

"todos os elementos de significa~aode todos os c6digos anteriores podem
ser usados (citados, e a paIavra p6s-moderna) numa mesma edifica~ao:e
o recurso Ii historiografia",

ensina Teixeira Coelh07•

Mas a estetica pas tem seus detratores. Fredric Jameson, por

exemplo, v~ na recorr~cia p6s-modema a cita~Oes advindas do

passado 0 sintoma nao s6 do esgotamento criativo da arte como da

perda de qualquer r~ao desta com 0 contexto social, a partir do

6 Unda Hutcheon. "The politics of postmodemism". In: Culture critique, 5, 86-87,
p.l79.
7 Teixeira Coelho. Moderno-p6s-moderno. sao Paulo, L&PM.1986, p.72.
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momenta em que as manifesta~oes artfsticas passam a

obsessivamente se dedicarem ao pastiche de obras e estil0s8.

De fato, muitos sao os que consideram, com forte

argumenta~ao, que os ecos do passado surgem com tanta

freq(l~cia pelo pr6prio esgotamento das atitudes transgressoras

da arte. Octavio paz, por exemplo, sustenta com maestria 0 "ocaso

das vanguardas", advindo da pr6pria descren~a da modernidade

em seus poderes de transforma~109.E Umberto Eco, a partirda

mesma id~a de que 0 tempo presente testemunha 0 limite das

possibilidades artlsticas de nega~io do passado, compreende 0

escritor p6s-moderno como aquele que opera com a consci~cia de

que nada tern de absolutamente novo a dizer, restando-lhe apenas

voltar-se para 0 acervo cultural da humanidade, onde irA buscar,

com ironia, suas cita~oesl0.

HA, airtda, os que procuram desmistificar qualquer ideia de

ruptura ou exaustAo dos valores da modernidade e da arte
moderna. Gerald Graff, por exemplo, demonstra 0 quanto a perda

do referente externo e inerente Apropria conc~io rom4ntica da

arte, onde a imagina~io se sobrepOe A razio de forma a deixar

nftido 0 carAter arbitrlirio do processo de significa~io, algo que

serA levado As Ultimas conseq(l~ias no seculo XX com as

vanguardasll • E Jean-Fran~ois Lyotard afirma que a arte p6s

moderna estli destinada a realizar plenamente 0 sentido do gesto

das vanguardas: a busca de regras interiores A obra, sem mais a

nostalgia moderna por uma reconcilia~ao entre 0 conceitual e 0

sensivel12•

8 Fredric Jameson. "PostJrodemism and consumer !fOciety". In: Hal Foster. The anti
aesthetic: essays on postmodern culture. Seattle, Washington. Bay Press, 1989, p.111-25.
9 Octavio Paz. Os filhos do barro. Rio, Nova Fronterira, 1984, p.25.
10 Umberto Eco. P6s-escrito a 0 Nome cia Rosa. Rio, Nova Fronteira, 1985, p.59.
11 Geral Graff. "The myth of the posmodemist breakthrough". In: Manfred Piitz e
Peter Freese. Op.cit., p.42
12 Jean Fran;ois Lyotard. 0 p6s-moderno explicado as crianfllS. Lisboa, Dom Quixote,
1987,p.22
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Entretanto, Linda Hutcheon parece fomecer a resposta mais

positiva ao debate em questao quando aiirma a eficacia polftica

das tend~cias artfsticas contempor4neas para a auto

reflexividade: a ~ase no processos de produ~ao e r~ao de

textos e formas coloca em evid~ia 0 carater discursivo,

ideol6gico de toda e qualquer represen~oe, portanto, 0 carater

provis6rio de qualquer realidade13•

Na obra Narcissistic Narrative: the metafictional paradox, de

1980, Linda Hutcheon ja se dedicara, ainda sem assumir 0 termo

p6s-modernismo, a estudar especificamente narrativas narcisistas,

a chamada metafic«;ao, aqueles textos que apresentam, de formas

diversificadas, a si mesmos como objetos. No prefacio a edi«;ao de

1984, a te6rica explica que 0 termo metafic«;ao fora originariamente

escolhido a partir da rejei«;ao do termo p6s-modernismo

posteriormente assumido atraves das analogias estabelecidas entre

auto-reflexao discursiva e as cita«;Oes da arquitetura ja consagrada

como "p6s-moderna". Neste sentido, a metafic«;lio se define

basicamente como aquela forma de discurso ficcional

"que inclui em si mesmo um comentario acerca de sua pr6pria narrativa
e/ou identidade lingiiistica"14.

Em sentido similar, Larry McCaferry define a metafic«;ao

como uma pratica discursiva que se debate contra 0 carater

mimetico da tra.dicional fic«;ao. A metafic«;ao e aquela que desafia

rela«;oes causais, personagens e tramas que se baseiam na

concepc;ao de urn mundo coerente e significativo a ser

representado e que, para tanto, desestabiliza as conven«;Oes

realistas. Para McCaffery, a metafic«;ao se realiza de duas formas:

atraves de ficl;Oes que examinam ou comentam seus pr6prios

13 Linda Hutcheon. Op.cit., p.182-183.
14 Idem. Narcissistic narrative: tile metafictional paradox. New York. London. Methuen.
1985,p.l.
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processos ou que operam de forma mais abrangente, ao

demonstrar como se articulam os mais diStintos sistemas

ficcionais15•

Niio e l toa que u.J:na especffica forma de metafiq;iio,

perfeitamente cIassificAvel dentro da segunda categoria,'·abordada

por McCaffery, vem aset urn dOS pOntds tentrais de investi~o

de Linda Hutcheon, no momento em que' 'ate6rica se'df!dica a

mapear as nuances da.s prAticasdiscursivas p6s-moderilils em A
poetics' of posbnodet1tiSftf, de 1988: a met8flq;io historiOgr6fica, ou

sej8., aqtieIa forfna. de tt\etafic~oqueieVisita 0 pas8adoi*t:rav~ da

instri~o depetSonagens hiStdriCasi e da' inv~o dos
processos pe10s quais 0 diScurso' dahiSt6ria constr6f' a'ideia de

uma reaJidade pOsada. i ,

Nio se trata~ portartto, sottlente ~~ inscri~o de elementos

adVindos do~d() hiSt6tiCo, estr8tegiaamplame1\te utilizada

pelafic~io,do ~o XIX. Segundo Hutcheon, quando 0

tradicional romance hist6rico incorpora dadOs advindos do "real",

o faz com 0 objetivo de prover 0 mtindo ficcional de Iegitimidade e

verificabilidade, ou seja, em nome do estabelecimento e refor~o de

cOnven~ reaIistas. Ao contnirio, a m.etafiq;io :historiogriifica

problematiza a ideia de uma realidade a ser representada, ao

enfC\1;izar, an~ de tudo, suas pr6prias drcunst4nciasenunciativas:
Q texto, oprodutor, 0 receptor, 0 contexte hist6rico e social e

acentuar a na,tureza ~iva tanto d~ fic~o quanto da, pr6pria
hist6ria16• AfinaI, 0 objeto da~io nio e a realidade mas 0

processo imagina.tivo, elemento comum i\s mais diferenciadas

formas discursivas.

Desta forma, e sob 0 signo da auto-reflexa.o, definida

enquanto ,metafic~io no caso especffico da narrativa, que se

compreende aqui 0 caminho possivel para se rastrear uma estetica

15 Larry McCaffery. Op at, p.197.
16 Linda Hutcl\eqn.'"Historiographic meta!iction: the pastime 0 the past time". In: A
poetics ofpostmodemism. London,. New York Routledge, 1988, p.105-23.
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p6s-modernista. 0 que se coloca como ponto central de

investigal;ao sao as formas atraves das quais urn determinado

autor pode apresentar tral;os meta£iccionais.

Para tanto, 0 presente ensaio escolhe abordar entre as sete

narrativas contidas no livro A Senlwrita Simpson, tr~ contos: "0

homem sozinho numa estal;ao ferroviaria", "Um discurso sobre 0

metodo", e "A mulher cobra".

Indagar 0 quanto a presenl;a ficcional de Mario e Oswald

pode ser compreendida como forma de metafic~ao historiografica

parece instaurar urn intrigante pereurso de abordagem do tema. A

questao remete nao s6 aproblematiza~o das fronteiras conceituais

do discurso metaficcional como permite, ainda, rastrear variantes,

pontos sensiveis atraves dos quais 0 discurso ficcional e capaz de

enriquecer e desafiar pressupostos te6ricos.

Nao se trata, pois, de seguir 0 caminho simples e rastrear

nos contos de sergio Sant'Anna os elementos de uma estetica pOs, a

partir de caracteristicas pre-estabelecidas. Ao contrario, enos

limites entre a narrativa convencional, aquela que se dedica a

contar urn mundo supostamente reconhedvel na "realidade" e as

tecnica,s que permitem transformar a textualidade no pr6prio

mundo narrado que se torna possivel investigar nao s6 as marcas

da metaficl;ao, como a pertin~ia das teorias que a definem e

delimitam.

2. S6 existem duas coisas grandiosas saidas do ser humano: a musica ea
imagina{:iio, a capacidade de criar realidades que nao sao

- mas se tornam - reais17

o narrador que apresenta ao leitor Mario de Andrade e

Oswald de Andrade em "0 homem sozinho numa estac;ao

17 sergio Sant'Anna. "A muIher cobra". In: Op.cit., p.64.
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ferroviaria." a tecerem observa~oesem torno da pintura anOnima e

um narrador em terceira pessoa e que estabelece seu ponto de

vista sem participar diretamente como agente dos acontecimentos

datrama.

No nfvel dos acontecimentos, 0 conto narra uma '\7iagem

realizada pelos dois modemistas de 22 em visita a uma cidade

provinciana por ocasiio da inaugur~ioda bibliotecap6blica, da

qual os modernistas partidpam proferindo discursos.

E possfvel perceber, a partir daf, que as personagens

hist6ricas seapresentam ficcionalizadas de .forma tota1mente

verossfmil, nio· 56 pelo fato da geografia ficdonal reproduzir 0

espa~o real, j4 que 0 cerWio do conto e 0 interior de Sao Paulo, em

cuja capital viviamMmo e Oswald, como pelo fato das

caracterfsticas das personagens ficdonais reproduzirem 0 perfil

que apresentam em SUBS ~oes hist6ricas: Mario - 0 homem

introspectivo, formal e soIibirio. Oswald - 0 brincaJllio, rebelde e

sedutor. Um contraste de personalidades que acabou por provocar

urn sil~cio de anos entre os dois escritores, 0 que corresponde a

dizer que,seguindo as exig@ndas da veross~a,as si~oes

criadas no conto s6 teriam sido plenamente possfveis em n;tomento

anterior ao desentendimento, por volta de 1929, 0 que delimita

remporalmente 0 espa~o ficcional.

Oconto reproduz, inclusiye, 0 clima de animosidade entre

Oswald e MiUio que, apesar de inicialmente grandes amigos, seis

anos depois da Semana de 22, A epoca em que produzem a 18.

denti~ao da &vista de Antropofagia, ja se v~ em clima de

desentendimento

"abrangendo um amplo espectro que envolve a religiio, a politica, os
atritos de personalidade, a figura de Tarsila"18.

18 Maria Augusta Fonseca. Oswald tk Andrade - biograjia, Sio Paulo, Art
Edirora/Secretaria de Fstado da Cultura. 1990, p.186.
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No conto, Oswald flertl\ com a professorinha da cidade e

Mario se ressente:

"A Mario pareceu que ela demorou sua mio muito mais do que 0

apropriado na mio de Oswald, quando se despediram. Quando deu por
si, Mario sentia-se amargurado com 0 amigo" (p.84).

E justamente com a fusio entre 0 imagiruUio e a esfera do

que se apresenta como possivel em urn suposto mundo empfrico

que 0 conto termina:

"Mario de Andrade levantou-se, abriu a janela e deixou que entrassem 0

frio, 0 barulhinho dos grilos, a escuridio amenizada peIa lua em quarto
crescente e, por urn momento, julgou tel ouvido muito ao longe 0 apito
de urn trem, 0 que nao era impossivel" (p.86).

Afinal, 0 narrador ja houvera anteriormente informado que

os dois "forasteiros ilustres" haviam chegado de trem a cidade

provinciana, estabelecendo urna interessante analogia entre os

modernistas eo homem do quadro:

"chegaram de trem, como se de repente a visiio do homem no banco da
esta¢o ferroviaria fosse invadida pelo futuro" (p.80).

A primeira vista, portanto, os elementos citados parecem

remeter a defini~ao do conto nao como metafic~ao,mas como uma

narrativa bem mais pr6xima da fic~ao hist6rica, ja que as

personagens e as situa~Oessao passiveis de serem legitimadas por

informa~()es documentadas pelo discurso historiogratico, 0 que

poder vir a produzir no ato da leitura urn efeito de realidade.

Alem do mais, no nfvel do discurso19, a perspectiva

narrativa parece, a principio, participar de conven~Oes realistas.

19 Palo de discurso e hist6ria a partir da form~o de Emile Benveniste, tal como
apresenta Tzevetan Todorov. No mvel da hist6ria, a obra se caracteriza por
apresentar um conjunto de acontecimentos envolvendo personagens que se
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Afinal, tal como a perspectiva em pintura, 0 narrador impessoal e
capaz de unificar a perce~ao dos fatos, escamotear a

possibilidade de outros pontos de vista, criar a ilusao de

neutralidade capaz de gerar 0 efeito realista, ou seja, promover a

sensac;ao de que aquilo que conta realmente aconteceu20•

Mas serli preciso retomar ao inicio do conto para

compreender as su~ de suas estrategias. Tal como

~onadona inuod~aodo presente estudo, 0 c;onto. de sergio

Sant'Anna se inicia com a descric;ao do homem sentado no banco

da estac;ao de trem, 0 que leva 0 leitor a considerar, durante alguns

pamgrafos, 0 suposto viajante como personagem.

A narrativaWci& se compCie da descric;ao deste homem,

seu perfil e da delimitac;ao do Mundo possive! ao qual sua figura

pode pertencer, jli que da descric;ao da cena da estac;ao onde 0

homem se encontra em estado de espera, 0 narrador segue a

delinear seu perfil como 0 de urn homem "colonial e conservador",

advindo de urn Mundo cujos VE!8tigios.se apresentam na cena

narrada, atraves da paisagem, do "mato" que sedeixa entrever na

bifurcac;ao dos trilhos da estac;ao, urn Mundo agricola que r~ete 0

narrador a urn espac;o exterior a esta cena, exataJIlente no ponto

em que a narrativa permite perceber tratar-se de uma pintura:

"0 mais terrivel, porent neste quadro, ~ 0 que nio vemos nele" (p.84).

o que nao se v~ no quadro e justamente urn Mundo que e da

ordem do imaginmo e que, apesar de atribuido ao interior do

homem, acaba por· revelar-se enquanto constru~o imaginiiria:

aproximam do qu entendemos par realidade. No mvel do diacurso, deve-se levar em
conta a~ de urn narrador 'I'le conta os fates de determinada forma. N~
sentido, a hist6ria 56 pode ser tomada como uma abstra~o, pais serA sempre
mediada par algum ponto de vista. In: Tzevetan Todorov. "As categorias da
narrativa literaria.".In: Analise estrutural da narmtiva. Silo Paulo, Petr6polis, 1976,
p.211.
20 E1izabeth Ermarth. "The narrator as nobody". In: Realism and ronsensus in the
English novel. PriR:eton, Princelon University Press, 1983,p.~7.
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daquele que narra e que, enquanto observador, promove urn

discurso que transcende as fronteiras do objeto observado,

ultrapassa os limites da simples descri~ao da realidade visivel, os

limites do que se encontra representado no quadro:

"Pois 0 homem fuca um vazio que necessariamente povoa de recordal;oes
ou pressAgios, como se este olhar penetrasse tambem no interior da casa,
onde estario bailando morcegos e as assombral;oes que 0 homem abriga
em sua alma, delineando por vezes seus contomos fugidios: um riso de
mulher, uma tal;a de champagne, uma veste branca e esvoal;ante numa
va!sa" (p.80).

E atrave; do pr6prio contraste entre a narrativa que se

promove em torno da pintura e a cena que esta representa que 0

conto estabelece sua primeira marca metaficcional. Ao representar

atrave; do discurso narrativo uma suposta representa~aopict6rica

e, portanto, demarcar a distin~ao entre as formas, 0 narrador

enfatiza as especificidades do discurso ficcional, entre estas, a de

operar no eixo da temporalidade. Ao contrario da pintura, que se

dedica a representar 0 instante, a narrativa -segue em busca da

dinAmica das transforma~Oes.

Quando a narrativa finalmente revela de todo referir-se a

uma pintura, 0 leitor e imediatamente induzido a tomar-se

consciente de estar diante ~e uma autoridade discursiva que,

apesar da pseudo-neutralidade da terceira pessoa, ao instaurar as

conven~Oes realistas para, em seguida, revelar as possibilidades

construtivas de sua pr6pria narrativa, esta a tomar-se visivel,

trazendo a superficie a exis~cia de urn ponto de vista, como se

por uns instantes a profundidade da perspectiva se rompesse em

nome da consci~ciada parcialidade de visao.

No momento da narrativa em que Oswald e Mario surgem

diante do quadro, recriados na verossimil visita a cidadezinha

provinciana, 0 leitor ja Be sabe diante de urn narrador que tematiza

a pr6pria ficcionalidade ao revelar a disjun~ao entre a narrativa ate
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entio apresentada, que se dedica a descrever 0 mundo de onde se

origina 0 homem do quadro (urn mundo pertencente ao passado

ou ao futuro daquela cena da esta~io) e a estaticidade da realidade

observada, a pintura.

Desta forma, e possivel perceber que as marcas de

verossimilhan~asao estabelecidas nio para prover os eventos em

tolno de Mario e Oswald de 1egitimidade, mas para aludir aos

pr6prios personagens enquanto advindos de reptesenta~Oes

passadas. E0 que se revela, quando Oswald, bern de acordo com 0

perfil transgressor e rebelde, atraves do qual e conhecido, esta

prestes a baterna porta da professorinha da cidade que lhe

passara dur~ a noite urn bilhete, num aperto de mao mais

demorado (0 mesmo aperto de mao que tanto lncomodara Mario).

Neste momento, Oswald de AndJ'ade hesita:

"A meia noite e.meia, segura com 0 bilhetinhoque • profeliSOra deixara
em sua mio, Oswald aproXimou-se silenciosamente do quarto da m~. E
ali, por um instante, he8itou como se estivesse cansado de representar a si
proprio, Oswald de Andrade. A~ que se decidiu e bateu. de leve na
porta" (p.SS).

Neste momento, torna-se explicito que Oswald e Mcbio nio

sao duas figuras que remetem a entidades empiricas advindas de

alguma realidade passada. Tal qual 0 discurso que promove a

realidade do mundo agricola, a partir da representa~aopict6rica,

os personagens Oswald e Mcbio Sio representa~Oes de prmas

representa~Oes efetivadas pelo discurso. historiografico. Os dois

escritores modernistas, tal como se oferecem ao conhecimento, sao

representa~Oes discursivas que 0 conto reproduz em. uma

circularidade de refer~cias textuais, justamente porque, ao

permitir a verificabilidade documental, indica que seu referente

externo ecomPOSto, na verdade, de textos anteriores.

Ao recriar com tanta perfei~iouma situa~io passive! de ter

sido vivida pelo Mcbio e Oswald inscritos pe1a hist6ria, 0 conto de



sergio Sant'Anna demonstra, com maestria, que a realidade que

conhecemos como hist6rica, e que nos dita a personalidade de

seres como os escritores modernistas, s6 existe enquanto reaIidade

discursiva, representa~ao, que adquire valor de verdade atraves

tambem de conven.;Oes textuais, sejam estas a do discurso crftico,

da legitimidade adquirida pelos bi6grafos ou do valor testemunhal

atribuido ao discurso das mem6rias e das cartas pessoais.

Para tanto, 0 narrador de "Um homem sozinho numa

esta.;ao ferroviaria" tematiza, antes de tudo, 0 tempo, ao demarcar

aquele quadro enquanto vestigio documental de urn passado

inapreensfvel:

"Mario perguntou, mais tarde, quem era 0 autor do quadro. 0 rapaz disse
que ninguem sabia ao certo, mas que sobre 0 pintor corriam algumas
histOrias desencontradas" (p.82-83).

Assim como Oswald e Mario sao em rela~ao ao quadro

"procedentes de urn outro tempo" (p.81), tambem a narrativa do

conto de sergio Sant'Anna, ao realizar-se no passado e, portanto,

enquanto narrativa futura em rela~ao aos dois modernistas, acaba

por demonstrar que 0 passado do qual emergem e mera

representa~ao, de cuja verdade 0 tempo presente se encontra

definitivamente alienado, restando apenas os vestigios das

possibilidades de diversas narrativas, sejam estas hist6ricas ou

ficcionais.

No livro A SenJwrita Simpson, ha, ainda, urn outro

interessante exemplo sobre a forma como as conven.;Oes realistas

podem ser simultaneamente instauradas e desafiadas pelo pr6prio

narrador. Trata-se do conto denominado "Um discurso sobre 0

metodo", em que 0 personagem central e urn operario que limpa

as vidra.;as do decimo oitavo andar de urn predio quando, ao

sentar-se na marquise para fumar, econfundido pelos transeuntes
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com urn IIsuicida em potencial". Ao perceber que 0 homem e
apenas urn trabaIhador, a multidao com~aa estimuIa-Io a puIar.

a narrador, mais uma vez, fala em terceira pessoa. Mas 0

que poderia ser urn fndice de nentralidade, acaba por revelar-se

como marca de auto-reflexao discursiva, ja que constantemente a

narrativa aponta para sen pr6prio processo na constru~ao da

realidade que cerca 0 homem, atraves da enfase na~_do

narrador, iunalinguagem da qual 0 personagem, por raz6es s6cio-
, ,~, . ,. .

econOmicas, se encontra alienado:

"~ que ele jamais estiverll num palcd,'Um pedestal, e isso afetara sua
mod~tia. Nao ~ precise conhecer a palavra pedestal para sabet que as
estlituas repousam sabre uma base. Como tamMm nio ~ preciso conhecer
a palavra polif6nico paraouvir,as mui~,vozese o. conjuq.to de sons da
ddade. E:haveriA ~pre aIgu~ quepu~esse narrar issO, por..eJ.e, ali que
as condi~aes s6cio-econ6mico-cul~ da cJasse oper6ria se
transformassem no pais e eta pudesse £alar com a propria vo'Z!' (p.92).

A estratl!gia opera de forma gradativa. No inicio do conto,

se realiza atraves de_c)bServa~aescomo:

"0 que !he proporcionava umas tanW calorias, embora ele nio pensasse
asSim, em ~os de calorias, mas da.~ui~o da vontade de comer'f'
(p.SS). -.-

Se1l~como esta estabelecem nitidamenteUD:\i\_~
eittre'dtias razoes: a do narrador e a' do personagem e remetem aos

diferentes c6digos que os perpassam.

Na verd~de; 0 que se coloca como tematica central Ilio e
sotriente'aqufioque esta no rovel- dos acontecimentos, ou seja, no

nfvel da hist6:tia, mas 0 que se estabelece no rovel do. discurso, em

si' mesmo urn acontedmento, atraves do qual 0 narrador tece

inCiaga~aes acerca do operario enquanto objeto de representa~ao.

Na medida em que 0 narrador busca a representa~ao das

em~Oes e sentimentos do homem, ao mesmo tempo em que
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sugere que a linguagem que promove, a partir de sua pr6pria

condi~ao de narrador, transcende a consci~cia do personagem, a

narrativa passa a dedicar-se a tematizar as perspectivas possiveis

de abordagem do objeto, seja atraves da analogia com fenc')menos

internacionais (os Beatles, os "angry young men", a ditadura

cubana), seja atraves da alusao a perspectivas como a filos6fica (0

existencialismo sartriano) ou a psicanalitica:

"Mais dificil - e romfultico - embora Ilio impossive!, desde que se
encontrassem as expressoes adequadas, seria aprofundar com ele a coisa
no sentido de entend~Ia, a sua tenta~ao repentina de pular, como um
desejo de retorno aos bra~os e seios maternos e taIvez a~ a uma vida
uterina, ao indiferenciado que a todos iguala, Ilio houvesse sido esta
sobressaltada por tentativas de morle contra ele e ainda por cima com a
utiIiza~ao de m~todos inadequados - talvez sentidos por ele como
maremotos no liquido em que boiava" (p.%).

o tom e marcadamente irc')nico. Como afirma D. C. Muecke,

o discurso irc')nico e assinalado por urn contraste entre apar~ciae

realidade, acrescido de uma atitude de simula~ao por parte do

sujeito da ironia, que finge desconhecer 0 contraste21• Diante da

oposi~ao entre a sofistica~ao da linguagem do narrador e a

humiIdade do personagem representado nao sera dificil que 0

Ieitor considere irc')nica a afirmativa acerca da possibilidade de que

o operario viesse a "aprofundar" a compreensao de soo pr6prio

psiquismo, "desde que se encontrassem as expressOes adequadas".

Por outro lado, a presen~a da ironia pode ser confirmada

atraves detensOes intemas ao conto, pois, tal como afirma Daniel

O. Nathan, nao e preciso que urn leitor tenha acesso a informa~Oes

extemas ao texto, tais como as inten~Oes do autor ou 0 contexto

social de produ~ao (0 conhecimento da realidade da classe

operaria brasileira, por exemplo) para inferir ironia. Para Nathan,

o discurso irc')nico pode ser percebido atraves de incoer~as

21 D. C. Muecke. Irony. London. Methuen&Co, 1978, p.24-40.
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detecbiveis no pr6prio textoll. 0 que parece bastante pertinente

quando se considera a sugestio de Umberto Eco, ao buscar a

demarca~ao dos limites da responsabilidade do leitor emr~o a
obra:

"qualquer interpreta¢o dada de uma certa por¢o de um texto pode ser
aceita se for confirmada e deve ser rejeitada se for desafiada por outra
po~io do mesmo texto"23.

Mesmo considerando que a assertiva de Eco parece

sustentar a id& de que textos formam totalidades isoladas e

coerentes, 0 que coloca em questao a propria id& de

intel textuaIidade como for~ motriz de todoe quaJquer discurso,

creio que abordar um texto em busca de sua coer~ interna,

talvez seja, ainda, um metodo inicial YUvel para a perce~o de

contradi~Oesque possam levar as marcas do discurso irOnico.

Como nao ob8ervar a oscila~ao de "Um discurso sobre 0

metodo" entre a busca de apreens10 de uma supoSta realidade

interna ao personagem e a ~ no pr6prio processo de

representa~ao, denunciando que a narrativa tem mais a revelar

sobre 0 sujeito do discurso do que sobre 0 objeto represemado?

Basta que se compare a cita~ao acima que parece refor~ar, junto a
outros momentos do texto, a exist@ncia de uma verdade a ser

revelada acerca da personagem, com outra afirma~ao efetivada
mais adiante 'no amto:

"ele nio era um sonho, mas uma alegoria social. Social, polftica,
psicol6gica e 0 que mais se quiser. Aos que condenam tal procedimento
metaf6rico, ~ preciso relembrar que a close trabalhadora, principalmente
o seu segmento a que chamam de IUmpen, ainda estli longe do dia em que

22 Daniel O. Nathan. "Irony and the artist's intenti<m". In: British Journal ofAesthetics,
vo122, 3, 1982, p.247.

23 Umberto Eco. "Jntentio lectoris: the state of the art". In: The limits of interpretation.
Bloomington e IndiaIqx>lis, Indiana University Press, 1990, p.45.
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podera falar, literariamente, com a propria voz. Entio se pode escrever a
respeito deJa tanto isso quanto aquilo" (p.103).

Neste momento da narrativa, em que 0 narrador se refere Ii

arbitrariedade da representa~ao que efetua, parece tornar-se

explicita a auto-reflexao, ao mesmo tempo em que se acentua 0

carater irOnico das assertivas. Por outro lado, se Wayne C. Booth

esta correto em suas sugestOes para a investiga~ao de marcas da

ironia, ao afirmar que 0 autor irOnico comumente fomece pistas

para sugerir ao leitor que suas palavras Ilio devem ser literalmente

compreendidas24, sera preciso ir em busca de indicios nao apenas

que reforcem 0 carater irOnico do conto, mas que revelem

propriamente quem ou 0 que esta sendo ironizado.

Afinal, tal como afirma Linda Hutcheon, a forma mais

precisa de diferenciar a ironia da sinedoque, da metafora ou da

metonimia e perceber que, ao contrario de outros tropos, a ironia

sempre tem um alvo, e muitas vezes, uma "vitima"2S. E 0 alvo de

Um diSCUTSO sobre sobre 0 mitodo Ilio parece ser 0 personagem

principal e a classe social que representa.

Na verdade, 0 titulo do conto de sergio Sant'Anna fomece

uma preciosa pista para sua leitura. "Um discurso sobre 0

metodo" remete, por sua sem~a, ao titulo com 0 qual Rene
Descartes nomeou em 1637 sua argumenta¢o em tomo dos

atributos da razao humana e sua voca~ao Ii verdade: DiscOUTS de la
metlwde pour bien conduire sa raison et chercher la verite a travers les
sciences, 0 discuTSo do metodo, tal como se apresenta na versao em

portugu~.

Em primeira pessoa, Descartes parte de axiomas simples e

evidentes por si mesmos, tais como 0 celebre "Penso, logo existo" e

24 Wayne C Booth. "Is it ironi.cr'. In: A rethoric of irony. C1\icago & London,
University of Chicago Press, 1961, p.47-86.
2S Unda Hutcheon. Irony's edge - the theory and politics of irony. London, Routledge,
1994,p.15.
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a partir deles elabora raciodJ.Pos, atraves dos quais procura

afirmar a exis~cia de UJll conjunto de conhecimentos ·universais

como, por exemplo, a exis~cia de Deus, em uma 16gka que MO

da lugar a .qualquer outra causalidade que MO se encontre na

pr6pria perfei~ao divina. Para Descartes, na medida em que as
verdades que se mostram. evidentes por si mesmas ltaO 't@m rela~ao

com aexperi~cia sensive1, elas devem. ser inerentes ao espirito

humano:

"A razio nio nos diz, pois, que Q que vemosou imagmamos seja
,v~dade.ifQ. Ela ~s diz. que tod~ as nossas id~ ou 005Pesdevem ter
algum fUndamento de verdade, porque nio seria possivel que Deus, que e
absolu:tamerite petfeito e vetdadeiro,as tivesseposto em n6s Sem issO"26.

o que'primerro se observa no discurso de Descartes eque 0

fil6s0fofaIana primefrapessoa'doplural, ja que a razao a que se

Mete, 0 bam sensa, deve set neeessariamente urn atributo

universal, igual em todos os homens, havendo, entretanto, urn '

metodo correto 'para conduzi-la de forma aakan~ara verdade.

Na medida em que 0 texto de ~o Sant'Anna ecoa 0

discurso de DeScartesatraves da marcain~ presente no

titulo, e passiveI refletir sobre sua voca~ao 'par6dica atraves da

investiga~ao dos principais cohtrastes entre os dois textos. E 0
{

principal ponto a ser cbnsiderado diz respeito· a distin~lo entre 0

tom auto-reflexiV'o do texto de Descartes e a:U:tiliza~ao da terceira

pessoa em~gio Sant'Anna. Se no texto do fil6sofo a auto

c()nsci~ enfatiza a razao comb fonte de acesso a verdade, no

texto contempor3neo, e justamente a aliena~ao do personagem de

uma suposta verdade sobre si mesmo que e tematizada pelo

narrador, eujo discursopOe em evid~ciasua pr6priaparcialidade

26 Rene Descartes. Discurso do mitodo: as paix6es cIa alma, sao Paulo, Nova Cultural,
1978,p.94. .
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ao afirmar, com ironia, a aplicabiIidade de suas premissas a
realidade do operario.

Cabe ressaltar, ainda, que a psicaruilise, tantas vezes referida

no conto, representa justamente 0 momenta da trajet6ria iluminista

em que a busca de premissas universais para a compreensao do

humano acaba por remeter, principalmente atraves da leitura

efetivada por Jacques Lacan das teorias freudianas, ilideia de urn

inconsciente estrutural que, curiosamente, descentra 0 conceito de

sujeito que fundamenta a pr6pria razao. Atraves da articula-;ao

entre simb6lico, real e imaginario, 0 inconsciente e definido como

estruturado como urna linguagem. Lacan transforma em barra de

interdi-;ao 0 tra-;o de sobredetermina-;ao de Saussure entre 0

significante e 0 significado e assume que a linguagem, desde os

fonemas ate as 10cu-;6es compostas, opera de forma tal que cada

elemento somente adquire sentido atraves da rela-;ao diferencial

que mantem com outros, 0 que explica 0 etemo deslizamento do

sentido:

"e na cadeia do significante que 0 sentido insiste; mas que nenhum dos
elementos da cadeia consiste na significac;io da qual ele e capaz no
momento mesmo"27.

E numa articula-;ao em que 0 real se confWlde com a falta

constitutiva do sujeito e 0 imaginario se relaciona .com as fic-;oes

que cada urn promove sobre si mesmo, 0 simb6lico se define como

o espa-;o da cultura, das leis e ,simbolos que antecedem 0 pr6prio

nascimento do sujeito e acabam porconfigura-Io e faze-Io operar

em nome de urn "Outro".

Curiosamente, e a urn "outro" que 0 personagem de sergio

San!'Anna se refere, quando e retirado da marquise pelos

bombeiros:

27 Jaques Lacan "A instancia da letra no inconsciente ou a razao desde Freud". In:
Escritos. Sio Paulo, Perspectiva, 1978, p.232- 233.
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"- Ecomo se fosse um OUtro, compreende? - ele disse ao bombeiro, que
o abra~va sem encontrar resis1encia, para conduzi-Io t\ sala. - Algum
possivel dentro de miD\, que estivesse soprando pensamentos 1\8. minha
ca~a" (p.l03).

A arUllogia entre este outro e 0 pr6prio narrador nio e d~ci1

de ser estabeIecida, na: medid~ em que e.no fl~o danarrativaque

.se configuram os pensamentos do .~nagem, (ou melbor,

pensamentos do narrador sobre 0 personagem), bern. ,como aquilo

que os transcende, .tanto ~rsua con~o.,social quanto por

. aproxiinar-se dopr6prio inconsciente. 0 metodo a que. se refere 0
," ., .\. • < •

tftulo pode. ser.compreendido,portanto, nio a~ COmO

referente ao discurso da psicanAlise, mas a qwu,quer outraforma
• ,.. . .' . _- -. ~ ',-: ' t , '

de ,representa~io discursiva. Afinal, no, entrecruzamento mesmo

entre a psicaNilise e a perspectiva,marxistar inscritana pr6pria

delimi~io da realidadesocial c;lo homem, "Q discurso sobre 0
, "' ~" { '~; .

metodo" ironiza. as aspira~Oes universalizantes da pr6pria

trajet6ria ilunliniSta da qual parti.cipa 0 texto de Descartes.

Enquanto metodo de interpreta~o, a psicaruilise pode ser

compreencUda como uma forma. de narrativa totalizante, atraves

da qual se busca, uma apreenslo do humano, com aspira~Oes ao

estabelecimento de pressupostos universais. Enquanto discurso

surgido da pr6pria trajet6ria das Luzes, ao longo do

desdobramento da ci~cia modema, a psicanaHsepode ser

compreendida como um metarre~'fuque aponta para sua pr6pria

dissohi~o, pois ao lnesmo tempo em que se Justitia atraves da

ideia de stljeito,Centro do penS8merito mOdeind,' 0 problematiza

atraves da inscri~ao do conceito de inconsciente que remete, por

sua vez, aos limites da pr6pria razio.

Por sua vez, 0 pr6prio marxismo, ao mesmo tempo em que

concebe a ideologia como falsaconsciencia prev~ um

encaminhamento, por um mecanismo do pr6prio sistema, no

sentido ut6pico da liberta~ao. 0 que para uma linha cetica de
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pensamento, s6 pode ser percebido como ir6nico, ja que 0

marxismo admite que

"as ideologias que, de urn ponto de vista externo, sao falsa consci~ncia,

sao precisamente a consci~cia correta quando vistas de dentro"28.

Afinal, quem ocuparia esta ut6pica posi~aoexterior?

A descren~a nos metarrelatos e justamente 0 que se coloca

no centro da p6s-modernidade, na medida em que a atomiza~ao

do social e a heterogeneidade dos jogos de linguagem, parciais e

provis6rios, amea~am qualquer aspira~ao a pressupostos

universaIizantes levando discursos como 0 psicanalitico e 0

marxista, ao longo do pr6prio desdobramento do saber cientifico,

a sofrerem urn processo de deslegitima~a029.Neste sentido, tanto a

psicaruilise quanto a pr6pria filosofia revelam-se no presente

contexto enquanto fabulas infinitamente problematizaveis por

outras perspectivas.

"0 discurso sobre 0 metodo" parece por em evidencia

justamente 0 entrecruzamento de diferentes sistemas de

significa~ao,ja que, na medida em que focaliza 0 pr6prio processo

de representa~aodo operario, ou seja, 0 "metodo" de abordagem e

configura~ao do objeto, ironicamente equipara a fic~ao a outras

sistemas representacionais, como 0 da pr6pria ci~cia.

Mas se "0 discurso sobre 0 metodo" e "0 homem sozinho

numa esta~ao ferroviaria" referem-se a sistemas significativos

outros para alem da pr6pria literatura e da forma como suas

narrativas se auto-referenciam, sera interessante observar, por

Ultimo, urn conto em que 0 narrador-personagem curiosamente se

chama sergio Sant'Anna.

28 Peter Sloterdjk. "Cynicism - the twilight of false consciousness", NGC, 33, 1984,
p.206.
29 Jean Fran;ois Lyotard. 0 p6s-modemo. Rio, Jose Olympio, 1986, p.27-76.
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Ao Iongo da narrativa, e passivel que 0 Ieitor venha a

acreditar que se trata de um conto autobiogrAfico, 0 que remete a

uma interessante condensa~io dos Iugares do narrador, do

personagem, do autor e do pr6prio autor implicito. Para Wayne C.

~ a utiliza~o da primeira ou terceira pessoa tem menos a

dizer sobre uma narrativa do que a forma e 0 grau com os quais 0

escritor dramatiza 0 n.anador e 0 faz.participar na.lUst6ria. Neste

contexto, o. autor implt<:ito .~ aque1e q~ exi$te emqualquer
'f' " ,

narrativa, por mais objetiva, eque se define COQ:lO uma versio

superior que 0 escritor cria de si mesmo no JXl,Omento em que

escreve'O.
No caso de narrativ~ $Upostamente autobiogr4ficas, e

interessante observar que 0 leitor pode ser 1eva40 a anuJar as

distin~oes entre autor, narrador.e autor implicito, na~a em

que a autobiografia pressuJ?6e 0 estabelecimento de uma
conven~o de g@nero entre autor e Ieitor a partir da qual aquilo

que se narra deve ser compreendido como algo referente a

experi~ vivida e a realidade.

Entretanto, 0 que int:eressa investigar no conto A mulher
cobra e a forma pela.qual marcas metafi~onais se ~tabelecema

partir dos desafios que a narrativa: oferece. aquelas premissas e

conven~oes. Quando se compreende a pr~ de S&gio

Sant'Anna enquanto personagem de si mesmo como forma de

produ~iode um efeito de realidade, 0 interesse passa a residir na
maneira pela qual a narrativa transgride as pr6prias conv~oes

que estabelece.

No conto de S&gio Sant'Anna, 0 Ieitor sera apenas Ievado. a

crer que eshi diante de uma narrativa autobiografica quando se

torna exp~ito 0 nome da personagem-narrador, quase ao final da

narrativa. Na medida em que se trata de um livro de contos e,

30 Wayne C Booth. The rethoric offidWn. QIicago &: London. University of OUcago
Press, 1961, p.I50-151.
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levando--se ern considera~oque aquilo que vern escrito nos dados

de catalog~o de um livro - "contos brasileiros" - pode ser

tornado, desde j8. como um paratexto capaz de remeter 0 leitor ao

es~o da ficcionalidade, 0 leitor de "A mulher cobra" sera

surpreendido, e nio confortado, pe1a intrusio de um elemento

autobiografico ao longo do livro.

Em nome, ainda, das conv~Oes realisms, 0 conto narra

fatos queremetem a um mundo que tent as mesmas propriedades

do mundo do leitor. Trata-se de uma viagem a Bruxelas na garupa

de uma moto, na qual 0 narrador solitUio decide entrar numa

tenda ern que se anunciava uma atra~o internacional - a mulher

cobra. A primeira pista metaficcio~ surge quando 0 narrador

oscila na representa~lo do homern da cartola, que anuncia 0

espet:aculo: '\
\

"0 homem da cartola pareda um desses manequins de pIastico inex
pressivos que eu j4 vira em Iojas de temos vagabundos no interior no
Brasil Nio, pensando bem. havia em seu rosto um desamparo cavemoso,
olheiras e vincos, que os manequins nio costumam ostentar" (p.64).

Ao apresentar duas formas possiveis e tao contrastantes de

representatao do mesmo objeto, 0 trecho assinaIa, desde ja, 0 ima

ginario enquanto espa~o de configura~o dos elementos
narrativos. Logo em seguida, comoco~ao,vem 0 trecho que

serve como epfgrafe do presente segmento e que pode ser lido

tanto como comentario em torno dos personagens da tenda

enquanto frutos do imaginario, como quanto uma observa~o

auto-reflexiva sobre a pr6pria constru~ao ficcional do mundo

narrado:

"86 existem sentido duas coisas grandiosas safdas do ser humano: a
m6sica e a imagina~io, a capaddade de erial realidades que NO 810 
mas se tornam - reais. Aquela tenda de mafua, composta de paisagens e
cores impossiveis, que nio existem na natureza - cores de rock dreams
-, era um exemplo disso" (p.64).
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A sofistica~o da narrativa eIIl ~gio Sant'Anna nao

permite que 0 universo ficcional seja ·lido como algo aqum ou

aIem da.realidade. Ao contrmo, ~ atraves mesttlo da simultinea

inscriC;io e transgressao das convenc;Oes realistas que as marcas

metaficcionais cumprem 0 seu papel:

"enganam.,se mais UJIl4 vez aquelesque pensam que amulher-cobra
ferrou seu senhor e amante- -com uma.. picada venenosa. Isso. seria
reaIismo-m4gico, essa outra bobagem, s6 que agora Ja:tino-americ8ria, mas
que se espdwu pe1omund.o como uma especiaria ex6tica,· bu1ante
ajudada, digamos depassagem, por lobbies literUios" (p.69).

Atraves da explicitac;io do lugar do leilor, ao sQlicitar que

este se mantenha ali mesmo, diante de um mundo que possui as

.mesmas propriedades do mundo que percebe como reaL 0

narrador simultaneamente afirma a intenC;io realista e a contradiz,

ao inscrever a exis~ de uma 16gica que e interna aosistema

litermo, sua produc;io erecepc;lo.

Logo em seguida, 0 narrador reafirma ao~ a leis

ffsicas ao afirmar que a mulher-cobra malou 0 indiano nao com

uma mordida, mas com um

"bote rapidfssimo? De serpente, sim, mas com um. punhalzinho
embainhado num doe Ol'iffclos do corpo e que devia ocultar-se ali ha
tempos" (p.69).

Neste momenlo, 0 narrador estara rompendo com a

parcialidade da perspectiva aulobiografica em primeira pessoa

para instaurar um olhar onisciente que coloea em evid~que os

falos contados sio da ordem do imagirullio. Ao mesmo tempo,

esta interessante opc;io narrativa de explicitaC;io das circunstancias

do crime, embora apresen~se em nome de demandas realistas,

ironicamente desafia 0 leilor com 0 carater igualmente inusitado

do que apresenta, remetendo inclusive, a considerac;io da

possibilidade de figuraC;io. Seria 0 punha1 uma analogia com 0
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orgio sexual feminino? Uma analogia inaoita na~o de que

ele estivera ali M tempos?

Na verdade, a utiliza~o da primeira pessoa nao se opOe ao

efeito realista produzido nas demais narrativas aqui estudadas. Ao

contrario, a afirma~ao do canUer autobiogrMico dos fatos pode ter

a fun~ao de legitimar 0 mundo narrado. Ocorre, entretanto, que

certas intrusOes na narrativa podem explicitar a ficcionalidade na

medida em se referem a dados inverificaveis, seja atrav6; de um

detalhismo exagerado, como 0 "punhalzinho embainhado num

dos orlffcios do corpo", seja atrav~ de int:rusOes de ordem

introspectiva31 •

Como nao perceber que no conto de sergio Sant'Anna a

legitimidade dos acontecimentos narrativos e SU8peNa por

observa~oescomo:

"um lU'I'epio gelado pereorreu Il minha espinha, comunicando-se com os
arrepios gelados nas espinhas de todos os outros espectadores" (p.65).

Uma assertiva que, ao desestabilizar a coerencia da

perspectiva narrativa, denuncia um desvio em que subitamente a

parcialidade de visao da lugar ao~.
Afinal, quem sera este "eu" que narra 0 seu pr6prio

testemunho de um assassinato? Que rela~ao tem 0 autor, enquanto

posi~ao textual, com alguma suposta entidade existente no mundo

empirico, ja que sergio Sant'Anna e, no conto, antes de tudo, um

personagem? Um personagem que afirma: "eu, se e que este

pronome faz aqui algum sentido" e ironiza a con~iio imaginaria

de toda e qualquer identidade subjetiva:

"desconfio que Dio 1lpena8 eu, mas todos n6s, nos sentimos inexistentes.
Por isso ~ que ~ pllradoxal 0 egocentrismo, no que Galileu estaVIl certo, se
~ que entendem Il ~io. Entio fabricamos Ilcontecim.entos e hist6rias

31 Umberto F.co. Seis puseios pelos bosques dtI jia;Iio. 510 Paulo, Companhia daB Letras,
1994, p.l28.
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para podermos narr6.-los, una aos outros, convencendo-nos
reciprocamente de que existimos" (p.67).

A ideia de ficcionalidade transcende as fronteiras do conto

para passar a definir os pr6prios fatos da vida e seus personagens,

na medida em que estes 56 se oferecem ao conhecimento atraves

des~ significativos, reveJando-se, assim,o pr6prio mundo

enquanto textua1idade e a pr6pria realidade enquanto configurada

atraves de represen~Oes. Afinal, 0 que comumente se percebe

como real pode 8er compreendido como ~io, uma fic~

promovida por algoma perspectiva.

Se a autobiogr8fia ~ aquela narrativa que responde u
demandas da pressupos~oda exist@nda de uma verdade exterior

ao texto e que neste se reduplica, no conto de S&gio Sent'Anna a

verdade circula dentro das fronteiras da pr6pria textuaJidade, na

medida em que se afirma a ficcionaIidade da pr6pria vida.

Por issso mesmo, emUA muJher cobra", a narrativa 56 pode

permanecer enquanto tal na medida em que ~ narrada a partir de

algum ponto de vista, enquanto aU estiver um narrador, no papel

de wna autoridade discursiva que constr6i, sed.uz e controla os

acontecimentos e nega ao leitor qualquer ~io mais

detalhada sobre 0 crime:

"Agarrando-me pela camisa" 0 indiano suspendeu-se 0 suficiente para
que eu pudesse sentir 0 breve aroma de incenso de suares~.E antes
que eata respira~o cessasse de todo, comunicou-me ele que ia dizer sua
6ltimaspelavras" (p.70).

Ali mesmo onde se suspende 0 curso doe acontecimentos e ~

negada ao leitor a chave para qualquer resolu~io, se encontra 0

ponto em que 0 narrador sublinha seu proprio testemunho e

remete A escritura como prindpio e finalidade da propria
narrativa.
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Ao cessar 0 fluxo narrativo com a promessa de uma

narrativa impossibilitada, 0 c:onto torna explfcita a auto-ref~cia

e reafirma 0 fato de configurar-se como uma irOnica narrativa

sobre 0 ato de narrar.

Tr& contos. Tr& narrativas. E as sutilezas do aqui se

denominam variantes metaficcionais. Indfcios a partir dos quais os

textos reinetem it expansao do campo teuuitico de forma a

englobar 0 pr6prio ato discursivo. Sempre atraves de desvios de

expectativa que as pr6prias narrativas produzem em tome de

a~Oes que encontrariam conforto na conce~ao de realidade:

quebra de coer~cia de ponto de vista, tensao interna, ironia.

Estrategias que se confrontam com a cren~a em tome de urn

referencial externo, urn mundo que nilo seja aquele mesmo

promovido pe1a e na linguagem. 0 texto instala e, logo em

seguida, frustra a expectativa remetendo 0 leitor a compactuar

com as artimanhas textuais e buscar 0 prazer no pr6prio prazer da

auto-referencialidade.

A cena da esta~ao se anuncia na temporalidade e, em

seguida, se revela estatizada enquanto representa~aopict6rica. 0

narrador se apresenta como aquele que controla a verdade do

personagem para revelar que a verdade se reduz Ii verdade de urn

metodo. 0 personagem e 0 narrador se condensam sob 0 nome do

autor para provocar 0 leitor a inferi-Ios enquanto posi~Oes textuais..

sergio San!'Anna p6s-modemo? Mas se a defini~ao de p6s

modernismo osci1a sempre entre dedicar-se as razOes da obsessao

pela auto-referencialidade - a exaustao do poder criativo, a perda

do referente extemo, 0 desejo de investigar e tematizar 0 poder

das representa~Oes, nilo seria preciso inferir intencionalidade, as

razOes do autor e de urn lugar demarcado pelo contexte de

produ~aoda obra? Nao, ao menos nilo quando se deseja operar no

centro mesmo do paradoxo do "p6s-modernismo": 0 de que 0

pr6prio conceito e tambem representa~ao.Por que ir em busca do
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autor enquanto origem do sentido, que nio se produz senio por

um entrecruzamento de circunstAncias enunciativas?

Se 0 p6s-modemismo pode ser pensado como uma

constru~aode criticos, fil6s0fos e te6ricos em nome das demandas

significativas da pr6pria tecitura discursiva dentro cia qual operam

(ali4s, como qualquer perfodo), Ilio leria que ser necessariamente

explicitado enquanto concemente a um lugar da ordem da

recep¢o de obras, 0 lugar do leitor e, ainda, de wna dada

comunidade discursiva formada por leitores que configuram. um

lugar social de produ~io,circula~ioe legiti.ma~o de concei.tos?

o que se denomina "p6S-modernism.o" pode ser, bern. mats
que um esti.lo, 0 contexto que contemporaneamente possibilita a

desnatur~o das mats diversas formas de represen~o,entre

estas, aquelas concernentes ao discurso critico, lls meto<lologias de

abordagem de textos, a pr6pria hist6ria da literatura, enfim,

aquelas que promovem conceitos como. 0 de "p6s-modernismo",

em si mesmo uma forma de representa~o,cujo referente extemo

se indefine no labirinto de textos passfveis de representarem 0 pre

sente estado das manifesta~oesartfsticas.
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