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. SEXO, PORNOGRAFIA EEXPERIaNOA ESTtnCA

Ruud Ploegmakers
UnivenkIIIde b1Aiden

Gustave FJaubert e· Rubem Fonseca fol'lUl\ acuaad08 de tier pubJicado
urn Iivro contra as lei! da moral: MU4me Bovary (1857) e Feliz Ano Novo
(1976Y~ Nail dois ca6OS·a corCl! exprimiu 0 medo de que a juventude fosse
negativamente influenciada. No cuo de FJaubert a corle opinou que em
Matltnne &vary niO havia um personagem'sage' (positivo) com que 08
jovens se pudeesem identifiC*r. '0 estilo inditelo livre implEava, segundo 0

procurador ~, umll distlncia fria e impessoal do imoralismo do
adulb&io cia Smma Bovary. Os advogados de F1aubert usavam 0 mesmo
estilo'iinpeasoal' como argumento em favor do Jivro. A impenonalidade
doestilo impedia ai~ com 0 exemplo neptivo e aif c:lirigia os
leitores 110 horror·pelo vido.· Apesar du muitas alus6es a FJaubert no 1"0

mente BuJO & Spallam:.tJJU de Rubem PONeCa, hA uma prtde~
entre os dois. Em MiulJmfe &1Nry 0 sexo ~ apenu aludido e nunca~.
Nio hA nenhUnui palavra indecente no livro. se PJaubert alude eo sexo, Iaz
isto por meio de met6fbras que falam do ato de encher a boca com comida.
Rubem Fonaeca pratica um estilo direIo em que dialogs com 0 leltor' em
term08 explicitos. 0 narrador de Bufi> & Spalltmztmi ~ gu1oso e tem um
grande apetite sexual A comida na sua boca muda-se 1'lU bochecNs da
mulher que passa pela sua mesa no restaurantle.

Alrlnio·Coutinho, que funcionava comoperito no littgio, depois do
qual Ponseca· loi condenado em 1C1i7, disee na sua pedcla que a vida pa.
bUea brasileira e geraI eram. invadidas pot uma ondA de sexuaJiclade:
"Vive-8e sexo hojeAs~'.Sendo antigetnente gUardado para situa
~6es secret8s, 0·· peJaV1'eado erttrou hoje na Unguagem. (Silva 1984: 188).
Neste coritexto tem08 que penaar tamben no aumento el\Ol'D\e cia ind..-tria
pomOgi'dfica e seu mercado. A repreten~ explfdta do sexo genhou
grande popularidede no genero da pomografia (Ross 1993: 222).

o romance BuJO & SpallJlnzani tem, aImt do crime,.0 sexo e a violtnda
a ele US-da como teJna. Quero pc'r 0 romance no contexto de popuJaridade
atual da pomografia e estudar a mistura deste genera popular com 0 t}
nero de arteculta. A1ml de PQI'DOgrafia, entrarlonu COIIIid~nov~
las sentimentais. A perspectiva deste estudo ~ definir a pos~o de PQnseca
no debate sobre a orgaiUza~o de experienaa esWica.

Com este aaeunto entramos no meio du.fd6ias, muitas veztS difusu'e
eonfusas, sobre 0 p6s-modemismo. Uma: constante eta lU1e p6&-modema ~



a incluaIo naarte elevada ("alta") de formas cia ute "bUxa" (POpular)
(SUchez 1997: 43, Van Alphen 1989: 828). A~ entre a culture alta e
a cultura de1NUlM8 era primordial pua 0 esteticismo dOl modemistas de
cunho europeu. Fizeram da autonomia institucional cia ute 0 conteUdo de
suas obras. 0 prazer encontrava-se fom da sociedade com suas normas
iguaJizadoras de quantificec;io e utilidade. Os vanguardiatas do iNdo
desle skulo, p<rim, queriam utilizar a arIe para destruir estaB normas e,
portanto, acaber com a insti~o isoJada e dissolver a arIe na pnb da
vida (BQrger 1974: 67). Do muaeu para a rua. As categorias em que a ute ~

pe:nsada entraram em aise na~ p6s-modema (S6nchez 1997: 43, Ha
bermu 1983: 9), e a mistura de f01'1XlU do popular e do culto constitui uma
IMlleira dOl esaitores de atacar esta crise. Tentativas da parte de autores
cultos de escrever romances poJiciaU tfm 0 objetivo de demolir os muros
da torre de marfim do estetidsmo.

A partir da Epoca du Luzes, a experiMcia es~tica tinha se tornado
uma questio para especiaJistas, os Artis_ e os erfticos da ute. Isto tomou
luger no quadro do projeto de ensino publico pelo qual os suditos das an
tips m~uias tleriaIXl que ser educados para se tomarem cidadios res
ponaveis por meio de w:ria vidaenriquecida pela arte. Esta 'promesse de
bonheur' daes~ eslava na bMe da modemidade cultural. e consistia na
reco~oentle a vida ea arIe, apeear da autonomia artistica Oau81984:
46 e Haberma8 1983: 10). J' na~ de BawleJaire esla utopia com~oua
se enfraquecer e ficou 'amarga' (Habennu 1983: 10). 0 conhecimento, a
moral e a ute se tomaram em especialismos para especia1istas separados
com que a socledade tentava controlar a vida dos cidadios. A cultunl de
D'UtI8U ~ nu ide. dos modemistas de cunho europeu.. resmta 80S praze
res simples e ao divertimento daa massas e denunciada como um. ato de
~ da parte dopoder. A questio de que se trata ~ se um.a experi
ft\cia est!ti<:a auflentica <las musas ainda ~ possfve1 no fim do skuJo vinte.
Segundo.Habermas 0 projeto dam~ da Epoca das Luzes consis
tia em do. momentos opostoe: por um. Jado 0 desenvolvimento da cil!ncia
objetiva, da moral univerBal e da ute aul6noma na base de sua l6gica in
tema, e do outro lado 0 U80 destas a1mosferas para ao~o radonal
da vida di6ria. No .8kuJo. vinte eate otimismo era aniquiJado: pela sua dife
renciac;io as diversas atmosferas se tomaram em segmentos tratadoa por
especiaJistu, que perderam a oonexio com "as herm.~ticasda comuni
~ di6ria" (Habennas 1983: 9). A questio a ser posta ~. portanto, se 0

Jeitor leigo, e nio eepeeiaJiB~~ capaz de ae reconhecer em obras de ute,
conatnUdas por espeda1ista&. Para poder responder positivamente a esta
pergun~ serA ne<:aIMrio, segundo Habermas, que a modemiza~'socie

ar (- aaubo~ da vida di4ria ts exigtndas do ai$tema, 0 que incl.ui
a dependAncia das massaa da manipu1&ll;io pelos maa.mfdia) se mudar e
der poaibilidadea 80S cidadioa d,. ae comunicar autenticamente. Isto quer
dizer que tambmlll~o dos campos eticos, es~coa e cognitivos se
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devem dissolver (Habermu 1983: 13). Uma_~ pritka cia arlle podia
set possibiIitada, Ie 0 oeleito de prazer do redpiente faue zeamhicido.
Hans Robert J-uS pleiteia por iIto bueartdo-ee nos prindpioe catUliooe de
Arist6teles·e nat id. 80bre _ estlMica de Kant (1986).

A hist6ria JiterUia do Bruil conhece, a partir cia vquarda do !DO

denrlsmo bnaileiro doe anoe vinte e trin1a, uma Ionp tra~de mistwa
de artie popular e a culta. Nste IeIltido a incluslo de patic:hea do~
popular de INlI8aI no romance BujiJ &S~ de Rubem Fonseca nIo 6
nada nova. QueMnoa anaJisar a melulio de putic:hes de pomogrefia como
uma proposta de Rubem PONeal para organizar a experitnda.edMica doa
leltores, dentro doa quais ele inclui as maseaa, como aap~ elM tl6cni
cude 'marketing' para vender, como seus romances moetram. 0 que ..
tarA em·jogo sao a remtrod~ do prazer Ita expeJiellda eatetica e _ po.i
bilidade de ligar a ute Aav~ de experitndu de vida de dia a diL 0
sexo como tema j4 f emsi um enunciad.o, neste eentido, derttro do debate
sobre a experitnda estl6tica. 0 tnltmnento do sexo em termoe expUdtoe
relere 081eitores a experibiu que tDdo 0 mundo c:onhece.

Em segundo lugaI'~ que ftJar solm! 0 luger da pomopfta deatIo
daex~es~Normabnente consideta-ee a pomopfta como um
prazer simples e isolado, que incita oleitor A fimtuia e eventua1mente ao
ato sexual (R088 1993: 225). 0 leitDr rende-ee hnediatunente ao ob;eto.Para
JauS 0 prazer simples clistingueoee do prazer es6!tico,. porque 0 primeiro
nio contmn a ida e volta entre a~ direfa e a reflexIo datandada. 0
leitor de uma obra es~ f capaz de se p6r a sf mesmo • prova pelo
exemplo do destino do heroi (JauB 1984: M e 254). 0 pruer es6!tico b!m
que conhecer sempre um momento· de dJsttnda em que. 0 leitor experi
menta pela~ sua conecIo com 0 mundo reaL Para este mundo entrar
na~ f necese6rio para 0 1eitor e 0 espectador tomar ·dJsttnda
pE!lo Cato de que ele se·cU conta que 0 quees" Cazendo, quando It e ~·6
sentir prazer. pelo fingimento doe au reprtellel\tacloe. o· ctistlmcfmnento
realizl-se pela conscifnda de que a arte·~ algo IleD\ objetivo pr6tico, uma
atMdade que, por set agradAvel em sf e por sua seperaqlo dolllU11do, leva
o leitor Ac~ do mundo. A pornografia f eempre.condderllCia como
um 'prazer simplea' a que Calta ... disiincia do pruer. no .fmgimento
(Ross 1993: 224).

No romance Bufo & Sp;IlltmzImi encont:nunos vm. hist6riu que po
dem ser consideradas como diletentes propostu de~oda iexperi
fnda estlMica. Duas delas sao pastiches do~ popular de l'OmIlnL'S

sentimentais. Trata-se da histbrla da depressiodo c:liretor de orquMtrae a
hist6ria da cura da loucura do beiIarino Sfivio. A terteira hiat6ria • \UN

tertt8tiva do~ alto e artfatico. a_hist6ria da competk;Io entre doia
machistu, 0 marido da ad41tera Del8na e 0 lUl'lal\te delL 0 I'OlnIInCe em
total fume esp6cle delaborat6rio em que Ie experiJnenll.com a estetica.
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o primeiro upedo interellaantie ~ 0 at.ndono da~ da hierarquia
entre 0 gtnero culto e 0 pop•. Fon8eca trata os dois gtneroe como p~
poStu com status iguaL Em -sundo luger ele nio eeconde suaa~
peJa~ aeduiora com que os &fneros popuJares conseguem cativar a
a~ de IeUS JeiID1'eS e espectadores. A categoria da ute culta est'- smdo
questionada e desestibiliuda pelo 8*tero de DUUlS8 (Sm:hez 1997: 43). A
pretenIIo de que apenu a aile seja capaz de organizar a experif:ncia ...
tica ~ aNndonada e os merecimentos doe~ bUxos alo reconheddos.
Neste ex:perimento Fonseca usa indisaiminadIUnente elementos du duu
atmoeieru,numa fentativa de ..taurar 0 prazer lildico da es~ Ele
volta a obru do J*l8"do para aproveitar destu propostas est6ticas antisu,
maa critica-as ao mesmo tempo. Sua crltica a Flaubert~ 6bvia: Fonseca quer
faIar do aexo em 1Imnos explk:itoa: N A mel6fora surgiu por isso, paia os
nouos av6s nloterem. de dizer - loder" (Fonaeca 1975: 138).

As duu hist6rias do gtnefo popular de massas tim como lema a cura
de uma~ pstquica causada por um aconfll!dmen1D tr6gico. Os
dais aoonledmentDs tr6gioos IDJDlbn luger no Wc:io da hisi6ria e servem
comomotivo para poder reJatara~ dos dais personagens com
a vida por meio da map. Trata-se de dois ll!xtoe sentimentais, N amenos e
pouco problem6ticos"(~ 1997: 43). No decorrer de seu NmOl'O com
a mulher do primeiro vioIinista de sua orquestra, 0 diretor (Orion) quebrou
o violino raro e earo do illtimo. Destruiu um instrumento da mafs alta ute
num aID de tipo mais bUxo: ciilme. 0 maestro entra DUma dePre88Io pr0
funda que paraliza completamente IeUS talentos. A cure )he ~ dada,
quando ouve numa manhi cedo uma orquestra de sapos, que toea a mil
sica mD divina que e1e jamais OlIVia,. e toma luger sob os raio& primeiros
do novo dia. Happy end. 0 beiJarino Sftvio foi paratizado no momento em
que tinha que dar um saito diffdl e famoso de Nijinaky. Ele entra nwn es
tado catat6nico. Depois de muitas.vialtu a mfdicos e psiquiatras ele ~ fj..

nalmente curado pelo beijo do sapo de uma santinba de macumba. As duas
recupera¢es de~ profundaa aIo acompenhadas porem~
foJ1es e seguidas por grande feJiddade. Os dais her6js 110 recondUados
com a vida e podem continu6-Ja como fizeram antes da~o.

Na~ do modemismo e do reaUsmo de FJaubert osauto.. da lite
ratura cultanio tinham a mesma~ com que FoNeCa aprecla estes
dois contos. Modernistas e realisiM luWUl· contra as conv~ do ~
mantismoten1ando evitar a leitura aut0m6tica. Nos oJhos de reaJistas 0

romantiamo em mero sentimentalismo. Como podemos ver no exemplo de
MtuIame Bovcry aid~ do Jeitor com 0 destino da heroma era bIo.
queada. Bate ~ 0 famoso N COUp d'ceilIMcUcalN de FJaubert. 0 prazer Ie

separou da reflexio critica e era graduabnente mais considerado COMO

rendimento nio critico aos sentimentos e como abertura emodonal das
maasas .. mani~o das mass-~dia.A experi@nciaes~ restringia-se
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A apenas reflexio elit4ritl1 e ~ca aauS 1984: 28). Enquanto os ~eros
baixos .guantaram • funqio cia emoc;io dOB leitores, os gtneros altos Be
alastavam cada vez mais deJa. Fonseca parece nos transmitir a mensagem
de que a 1iteratum deveria voltar Aexplo~ da sed~o pelas emo¢es
dos leitores. No canto "Cora~SolitUios" de 1975, am jomalista, empre
gado por uma reviata de muIheres, que inventa as cartas du leitoras e, ao
mesmo tempo, lhes responde, Be encontra na escoJa para a Iiteratud (27).

BmBujU & SpfIll41Wlni nio Be trata, porero. de uma volta~ua aos
~ de maNa. Suas posaibiIidades es~cas 810 apenas reconhecidas
em perle. PeIa outra perle sao criticadu e nio passam pelos testes no ]abo

rat6rio. Encontramos a amostl'a cia critica aos~B popuJares na hisCl6ria
cia com~o violenta entre os dois Jl'UlChistas. Nesta hiaCl6ria assistimos
ao tratamento dos tem.as do sexo e cia violencia. 0 contexto atual ~ a pol!
tica sexual. 0 feminismo tem den1U1ciado fortemente a~ sexual
como am fen6meno ligado ao sexo mascuIino (Ross 1993: 225) e pas a por
nografia na agenda doe debetes dos Ultimos vinte anas. Gustavo Fl6vio
mostra-se, no lOJrI8nce inteiro, ostensivamente convencido de suas proezas
sexuais e cia sedu!;io que emana de seu imenso corpo para as mulheres. 0
exagero ir6nico com que e1e Be apresenta como machista, representa a posi
~o de Foneeca no debate atual 80m 0 BeXO e a pomografia. Esta hist6ria
decom~entre os dois machistas segue asins~d6ssicas 80bre 0
efeito.· cat6rtico cia tra~ia, descritu por Arist6teles na sua Poifica. Se
gundo Arist6lleles 0 autor do drama tem que apresentar um acontecimento
de horror que ocorre a uma peseoa de boa vontade e sinceridade, 0 her6L
Depois serA 0 medo do espectador que organizarA a sU~io da pertur-
~ e criar6 a diatancia do horror por sua compabcio com 0 her6i, e fi
nalmente a catarse trar-1he-4 uma nova visio do mundo. Os dais homens
Be encontram duas VezelS. Durante 0 primeiro encontro 0 marido enganado
am~Gustavo FlAvio, dizendo que vai cutJ'6..lo. Durante o segundo en
contra ele procede clinicamente A~. Os elementos cabirticos fund
onam: 0 lettor Be sente horrorizado, depois recupera-se pelo medo e final
mente sente uma compaixio com 0 her6i por ca\l8ll de seu 8Ofrimento. A
cena ~ tao brutal que a pertur~ do Ieitor ~ assegurada. 0 valor da emo
~o na Iiteratura ~ afirmada.

Mas eo m.eemo tlempo a cena conli&n uma critica Amaneira em que os
gtneros de muaa U8IID\ a~. Estes fazem antes am e&f~ gnmde
para consolar 0 leitor do que para erial um espl4;O reflexivo em que 0 leitor
Be poeea ~r • prova pela compara.;io com 0 destino do hemi <JauB 1984:
254). Nas duashist6rias do gtnero popular •~o veto no inkio e
funcionou apenu como motivo para poder contar 80m 0 procedimento de
coNOJac;io e conlorto que veto depois. Quer dizer que se trata de um sen-

I BJit»ta (nota do Editor).
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timentalismo conservador, porque Ilio leva 0 leitor Adisdncia nect!lIS4riA
para incilar sua imagina~reflexiva.

Ad~ da cas~o acreseenta Arepresen~o dos acontecimen
IDs um elemenlo de que a tra~ cl6ssica nio podia dispor. Esta apenas
representa alos no paJco.Fonseca aproveita de sea texto eecrito para infro.
dum ironia e humor. Assim. ele ~ capaz de U\tecipar e 8R\ptiar a disdncia
causada pelo medo e a t.'011\paixio. A represen~ do ato de castra~

provoca as J4grimas do leitor, as obMrv~e as~ do narrador
provocam. ao mesmo tempo, sea riso. 0 objetivo do humor e da ironia ~

refletir sobre 0 proprio alo de representar acontecimenlos fictfcios. No
momento da incisio pelo canivete no saco escrotal do her6i para retirar 0

primeiro testiculo - um momenlo temido e U\tecipado pe10 leitor - 0

narrador nio relata 0 que aconteceu, mas lembra 0 leilor do lato de que
esbi lendo uma representa~o:"Eu sempre ouvira~ que quando uma
dor e muilo forte, vod nio a sente. ~ verdade" (326). 0 medo do leitor
muda-se, por causa da distincia da represen~,em prazer na maneira
em que 0 acontecido e representado. Metafi~ autoreflexiva na meJhor
'tradi~o' pOs-modema (S6nchez 1997: 47, Hutcheon 1995: 19).

Este aspeeto ludico do prazer imaginativo e tornado par Rubem Fon
seca como um argumenlo contra os gfneros popuJares de filmes de horror.
o confronto entre os~ ooIDs e popuJares ocorre num trecho verda
deiramente pornognifico. Trata-se de um pastiche do chamado 'hard-core
pornography', cujo Unico objetivo ea excita~o imediata do leitor. Trata-se,
por um !ado, de um pastiche. 0 alo descrilo na primeira pessoa (Gustavo
Flavio) e acompanhado por exc~ como "ai", "eatou gozando",
"Agora", "Porra' etc., que tern a~ de Mlgerir, na maneira mais rea
lisla possive!, a presen;a imediata do alo. Mas 0 pastiche e interrompido
por observa~que desestabilizam a conexio direta entre tearia e pr6.tica,
entre 0 texlo e a fantasia. No momento antes do climax Fonseca introduz a
imagem do brilho das estrelas. Quando os dois decidem fazer 0 amor sob
"0 manto fulgurante das estrelas" vern a observ~o: "Aqui estio eJas,
muitas j4 morreram lui mais de mil anos e deJas 56 existe este brilho via
jando pelo espa~o" (283). Esta imagem pravem da literatura do sublime e
sua introdu~aqui eleva 0 trecho pornogrMico ao niveI da~, i.e.,
ao debate sobre a hierarquia entre a ute cuIta e a literatura de massas. A
imagem aparece na poesia de MaIIarme para indicar 0 ideal da presentifi
ca~io do divino no texlo de suas poesias. Nap~a do divino as paJa
vras nio seriam mais a representa~o dum objeto, mas a PreseI\Ql do objeto
inalcaJll;liveL MaIIarme sabia que estap~ nunca serA~da peIa
Iiteratura e expressou 0 fracasso do projeto da poesia do sublime peIa ima
gem da reflexio da luz fraca das estreJas num espelho.

A introdu~o desta imagem da luz morta das estreJas no g!nero baixo
da pornografia e um comentario irf)nico com que Fonseca se afasta d..
duas propostas literArias, a proposta da literatura alta por sua pretensio de
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eel' a Unica organizldora cia expeiklda eall6tica e a pomografia por ..
faIla de quem' organizar a expel~ estlMiaL Na hue cia obn de apeNIS
um autor No Ie pode predizer qualler6 0 efeito ciarein~ cia emo
~o e do prazer na expeziel1da en6tica. A miatura de~ altDe e baixos
resullanumaD\U~doe doia gtneroe na obrade Rubem Fon&eea. e pode
eel' considemda ClOIllO uma tentativade~·.aquelumMIU, que prete
rem. 0 .~popuJar, sem oautor reprod.uzir u armadiJhu muUpulati
va do prazer sbnpJea. Fon8eca faz UD\ apelo •~ erftica do lei1Dr
e.oJneSmO tempo ..suu~
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