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Costuro 0 infinilo sohrc 0 peilo. 
E no cnlanto sou agua fugidia C Hmarga. 

E sou crivcl c antiga como aqucle que yes: 
Peclras, fronl5es no Todo inamovlvel. 

Ten-en a, me adivinho monlanha algumas vezcs. 
Rccente, inumana, inexprim Ivel 
Costuro 0 infinilo sobrc 0 

Como que <.Imam. 

Hilda Hilsl' 

Tratar do inominavel, do esplendor que conhecem as paLavras no 
punho de alguns escritores, 6 por demais audacioso de nossa parte. Por 
isso mesmo, trataremos do il1fil1ito que nao pode ser consumido nus pou
cas linhas deste artigo, mas que apenas pode ser tratado pela simbologia 
illlagetica refletida no rio du estrondosa e singular figura de Narciso. 

Esse infinito do qual proPOlllOS tratar, pretende passear pe\as mar
gens do mesmo rio em que Narciso se cspelhou, para usarde uma lingua
gem Silllb6lica, imagens disfol'mes em sua perfei~ao, e, 
em seu alcance. Sao 

vida suspensa de 
lmagens que desembocam no II1ll11JtO porque 
diversas e extensas da paixao desregrada, e, como tal, 
face da morte: eros e fanatos, sempre juntos, sempre divergentes, natu
rezas comuns de um mesmo tempo, de um mesmo estado, 
consubstanciados como Cristo e 0 sangue do amor e do sofrimento, da 

vida e da morte. 

Trataremos do livro !?ulifo noda, de Hilda Hilst, e da paix5.o que 
absorve a vida de dois homens: Lucius Kod e Lucas. Duas iniciais iguais, 
para dois sexos semelhantes c destinos comuns. Ambos experimentam a 

Pocsia H.:tiraua uo Iivro "Do 
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"no e a morte, 0 erotismo e 0 fim, a vida e sua derreli~ao.2 Ambos sao 
s e convivem numa sociedadc onde 0 amor ainda parece ser uma 

1I111_,goria para os antigos tabus, para 0 serviyo da procriac;ao, da heran
e do encaixe dos sexos. Para aquem disso. estao os chamados 

iantes", seres amargem do rio de Narciso, entes que ainda nao tern 
:IIIH~mlgem de olhar a pr6pria a nao scr no escuro seguro de seus 

l!;,r6prios quartos. Homcns ou mulheres que apesar de toda a balburdia 
1.\1'· t,

llprol,terada sob os quatms cantos do mundo acerea 
nUl'na sociedade considerada p6s-modema, ainda precisam de guetos, 
IIvl'Os tcmaticos ou especialistas no assunto. Mas acalmem-se, nao pre
'''lllkmos aqui militar a favor das causas gays. Simplesmente trataremos 
do UI11 livro ousado e complexo que, trac;ado em poueas linhas, pode 
rtHrular a realidade erotica de dois personagens e a cena comum da mor
te para tudo aquilo que devc ser destrufdo, mesmo que '"aquilo" seja 0 

rtelrulo de urn sentimento, de uma louvar;ao comum aos cantares Ifricos 

E SOCIAlS 

Desta forma, para n5.o perder 0 fio da meada, usaremos a dcfini
~ii() de "desvio", a fim de tratar inicialmente da relac;ao Daradoxal em 
,!1IL! se encontram nossos dois personagens: 

o problema dos dcsvianlcs. c no nivel do scnso comum. rcmclido it 
pcrspecliva de palologia. ( ... ) 0 individuo dcsviante [em sido cllcarado a 

de lima perspccliva mcdica prcocupado em dislinguir 0 "sao" do 
"nao-sao" ou do "insano". Assim ccrlas pcssoas aprescnlariam caraclc
rfslicas de comportamcnlos "anormais", sinlomas ou cxprcssao de 

c docnca (VELHO. 1974, p. II). 

A do autor aos 
rill scr mais apropriada quando falamos em csquadnnhamentos socials e 
s~xllalidade (FOUCAULT, 2001), principal mente se levarmos em 
,Icrayao que ha um clemento comum no tratamcnto dessas quest6es: 0 

r.:orpo. Ora, como nao localizar na rela<.:ao homocr6tica dos personagens 
lima ligayao embrionaria aos "COl'POS d6ccis" tratados por Foucault, no 
processo de disciplinarizac;ao dos COl'POS desde a Moclcrnidade? 

ulilizada do livro A obsc<'lw .'iI!Il/iOrtl f). que lem sentiuo ue ahanuono. 
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Trataremos a parlir daj de duas quest6es: primeiro, a rela<;ao 
homoerotica, e nao simpiesmente "homossexuai", como faremos ques
tao de ressaltar posteriormente; depois, da relu<;ao dos corpos doeilizados 
e a composi<;ao social da sexualidade nas sociedades ocidentais. 

Ora, ao tratarmos da rela~ao homoerotica, e n5.o simplcsmente 
"homos sexual", fazemos referencia ao envolvimento amoroso dos dois 
personagens e it substancia erotizada da relayao enquanto constru~ao 
cultural e historicamente definida na sociedade. COSTA (1994) e urn 
desses estudiosos que se contrapoe as ideias de "anormalidade" e "pro
miscuidade" impifcitas no termo "homossexual", trabalhado a partir de 
uma perspectiva medico-sexol6gica interessada em naturalizar essas re
la~oes como tal. Ao inves disso, 0 mesmo autor (COSTA, obra citada, 

13-116) refuta a concep~ao biol6gica "desviante" da atra~ao er6tica 
entre pessoas do mesmo sexo e afirma: "( ... ) nossos desejos erotieos 
nada tern de naturais. Sao apenas realidades lingtifsticas, arranjos 
rais, que determinam ludo aquilo que sera objeto de atl'a~ao sexual. Cada 
cultura organiza esses desejos em c6digos morais que dizern 0 que e 

aprovado e reprovado". 
Como aponta GIDDENS (1993, p.2S), a sexualidade da socieda

de contemporanea csta no delicioso quadro da multiplicidade. e "tern 
sido descoberta, revelada e propfcia ao desenvolvimento de estilos 
vida bastante variados". Mais e mais 0 fator "curiosidade" tern sido fa
voravel as novas descobertas sobre si, 0 outro, 0 corpo e as tendencias a 

outros desejos e possibilidades do olhar. 

Foucault, nos seus tres volumes sobre A historia cia sexualidade. 
vai ser juntamente com autores como MARCUSE e DERRIDA, urn dos 
importantes representantcs da discussao contemporanea sobre sexuali
dade. Para aquele autor, com a ascensao do "poder disciplinar," aufcrido 
pelas grandes institui~oes criadas na modernidade, a repressao toma-se 
crescente no mundo "civilizado". 0 "poder disciplinar" viria, entao, 
compartimentar em seu bojo, "corpas d6ceis", regulados, controlados e 
capazes de atuar sobre os impulsos do dcsejo. A tematica sexualidade 
tornou-se, portanto, um fenomeno, uma categoria que precisava mais 

llunca ser investigada. A produ~ao de textos, manuais e estudos 
Medicina estabelcccu-se como uma espiral constante dos debates medi
cos: assim como a personalidade "normal" e a loucura, era preciso dis
tinguir a "sexualidade normal" da patol6gica. A sexualidade feminina. 
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.Ilfnlplo, no seculo XIX, come~a a ser tratada como a "origem pato
d. hisl~ria"; as crian~as come~am a ser reconhecidas como seres 

.INOX\I,didade ativa"; e 0 sexo no casamento come~ava a ser visto 
ill" ,'cpcrt6rio de controle, era necessario ter a consciencia dos 

cOl1lraceptivos pur parte dos casais (GIDDENS, obra citada, 

N(ll~llfanto, como desenvolve GIDDENS, desde as ultimas deca
dn Nl!'clilo passado, a cria~ao da chamada "scxualidade plastica" vern 
I) unHl ~aracterfstica conseqiiente da Revolu~ao Sexual iniciada na .'"ndll LIe (10. Ela pas sou a envoI vcr dois elementos importantes na tra

niJ.16rln hisI6rica das perspectivas sexuais: a autonomia sexual feminina c 
(;iea nUJ'cscimcnlo das rela~oes homoer6ticas. Contudo, nos alerta 0 autor: 
·uCllltcmlOs lidando aqui com mudanc,;as muito mais profundas c irreversfveis 
do '11It! aqllclas provocadas por tais movimentos, por mais importantes 
qUit ~I~s lcnham sido na facilita~ao de discursos mais livres sobre a sexu
Mlldll<k:" (GIDDENS, obm citada, p.38). Hoje em dia "0 eu e para todos 
Un! proj\.~t() reflexivo uma interroga<;:ao mais ou menos continua do 
PUHIWdo, do presentc e do futuro. Eum projeto conduzido em meio a uma 
prnl\lsil{} de recursos reflexivos: tempia c manuais de aulo-ajuda de to
daN os lipos, programas de lelevisao c artigos de revistas" (GIDDENS, 
ohl'lll.'itada, pAl). 

Do mesmo modo, ao Iratarmos da visao de corpos docilizados na 
narl'utiva em estudo, estamos imergindo no mesmo composto de desejos 
II' I:l~djgos morais constantemente questionados quanto asua veracidade 
&1" "siios" e nao-saos" no mundo: f6rmulas antigas e contcmporancas 
dlz,~1' {} que deve ser fcito ou nao de nossos COl'pOS. Concerne-nos. no 
.ntlll1to, uma unica apreensao: COl-pOS docilizados sao corpos civilizados 
que devem responder aos ditames sociais de lima sociedade. Edo que 
tnlla MERTON (1968, p.236) ao definir anomia e constru~ao cultural 
no interior de uma estrutura social: 

A estrulura cultural pode SCI' dcl'inida como () conjunlo dos valorcs 
normalivos que governam a condula cornurn dos mcmhros dc uma dc
tcrminada socicdaclc ou grupo ( ... ) a anomia c cnlao concchida como 
uma ruptura na estrutura cultural ocorrcndo particularmcl1lc, quando 
ha uma disjun<,:i'io aguda entre as l10rmas e I11ctas cuilurais e as 
dades sociaimcntc cstruluradas dos memhros do grupo cm agir de acor 
do com as 
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o que fazer entao com Lucius Kod e Lucas e a vivencia desse 
processo an6mico? A anomia, na base de sua defini.;:ao, vem recomporo 
quadro fulgurante do "desvio" fazendo com 0 mesmo urn par oposilor ao 
campo erotizado da relaqao existente entre aqueles dois personagens. 

este not6rio e camuflado ao mesmo tempo, pOl'que pOl' mais que 
dcsse pemas aos sentimentos vividos pelos dais rapazes, era constantc
mente exposlo aos olhares mordazes das que "nao "nrnnr..",,';i 

am" a dar vivcnciada por Lucius na morte do Lucas: 

Estou cuindo mas sou erguido, ali ali ali a porta cles dizem, nao, C 
melhor pOl' aqui, meus olhos alham 0 chao, sapalos prelos de verniz 
movcndo-se afoitados sobre as tabuas largas, hahas de mim, len<,:os chci
rando a lavanda me comprimem a hoca, alguem diz 0 carro deve eslar 
ali mais adiante, meus olhos olham oulro chao, folhas nas manhas de 
venlOs, outros sapatos e oulras vozes coitado 0 quc foi hein? ta dcmais 
hranco 0 homem, olha ali, saiu dc um velorio, quem IS que ll)clITeu? roi 0 

filho dele foi? foi a mac? saiam da frcnle, a gente precisa aehar 0 carro, 
mas onde e que esUi l) carro? clc estu desfi !!urado. olha olha 

1993, p.14)1. 

Perccbemos al a surpresa das pessoas peln causa de tanto sofri
mento, de tanta dor, do olhar dcsfigurado, da apatia, do corpo detido nos 
bravos da moralidade composta pelos comentarios mordazes das testc

Novamente voltamos ao "corpo d6cil" e disciplinado que nao 
aos ditames da cmocao "desviante", mas sim, desmerece-

EROS E TANATOS: LIGA<;:OES E DIVERGENCIAS 

Dao-se nessa obra de Hi Ida tres encontros importantes: Lucas (0 

amante), Lucius (0 filho) eo pal. A eles cnbeni na narrativa um verda
deiro triangulo amoroso: Lucius que ama Lucas, Lucas que e beijado 
pelo pai de Lucius, e 0 pai que ama Lucius. Voltemos um pouco a fita. 
Lucas namorava a filha de Lucius, e Lucius se apaixona por Lucas que 
Ihe corresponde, e 0 pai descobre a "sodomia" e manda matar Lucas, 

ldo-Ihc, antes do rim, um beijo na boca. 

Vejam que a teia de relaq6es vai ficando cada vez mais 
Embora Lucas mantenha lima relaquo amorosa "normal" com a filha de 

1 Deste ponto em diante, as citac,:oes ao texto de Hilst far-sc-iio apen:ls indicando (l 

nUl11cro das puginas. 
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t..UCillS, toma-se pertinente frisarmos que eno cncontro dos tres persona
LtCI1S (pai, filho e genro) que a narrativa ganha complexidade e 
"III, c nao no namoro comum da Ileta com 0 varao amante. A partir daL 
ti/Y).\' e {anatos sc encontram, e 0 beijo, volupia da paixao, consumira a 
vid" de Lucas, que, ap6s sofrer todo tipo de humilhayocs sexuais, mone 
dtlsU'onado de si c na alcova de seus sentimentos nos braqos de Lucius 

I("d: 

anoile ja nlio senis mais meu mas dcssu fina e fccunda, Essa 
mudrasta que tudo, Essa que toma e transmuta, Essa escura e 
rinfssima senhora, umidadc, frescor, 0 ventre sem dccoro rece
hendo 0 mundo, migalhas, excremenlo lripas leu adorado corpo luzentc 
scm decoro, eu, um homclll, suguei teu scxo viscoso e cinlilante, dcho
che e clarao na Usura da hoca, ajoclhado, furioso de ternura, revi como 
os afogados a rua do meu pusso, a via leu adorado corpo luzente, a boca 
espessa, Lucas Lucas, a madrasta nao roeni leus dentes ... dentes? Ah... 
ricam intactos ... (p.17 ).1 

(nteressante ressaltar aqUi nessa passa!!\;; 

t!xpl'~ssivas do amor e da morle como entes 
cuito erotico sedimentado e fugaz 

do 

que 
t.:1I1'n.~ga 0 amante; morte-madrasla que emadrasta pOI-que nao emae, e, 
que, conludo, carrega em si a afinidade possivel que lima madrasta pode 
compoI' com seu pseudofilho; morte-madrasta que sucumbe ao son'iso 
de sell semelhante, pois como afirma Lucius, numa Iinguagem simb6li
CII. os dentes "ficam intactos". 

Assim, temos aqul um 
Ct)I'~S abstratas. 0 erotismo 
C{)llslantes do amor de Lucius: 

Os sentimcnlos vastos nao lem nome. Perdas, deslumhramentos, 
.:«tastrofes do espfrilo, pesadelos da carne, os sentimentos vastos nao 
lem boca, fundo dc soturnez, mudD desvario, escuros enigmas habitados 
de vida mas scm sons. assim eu nesse instanle diante do teu corpo mor
10. Invcntar palavras, qucbn"i-las, recomp6-las, ajustar-me dillnn diantc 
de tanta 

~ Os I!:xtos de Hilda Hilst scr50 (ransl:ritos, no dccorrer do 
urillinni. 

em sua forma 
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Acompanhando 0 teor profundo do estado emocional de Lucius, 
vemos que a morte, tambem chamadade mudrasta, purecc sempre regis
trar, em retornos, as saudades do corw;ao: a morte parece mesmo cami
nhar como cortejo funebre e constante as lembranyus do arnor perdido. 
Tomaremos aqui, portanto, a imagem sublime dos discfpul os de Socrates 
que ao ve-Io caminhar para a morte, perscrutaram 0 labor da sabcdoria 
que aquele momento poderia Ihes aufedr: Socrates, antes de tomar a 

cicuta, vai sendo seguido por seus discfpulos. como numa procissao fu
nebre. Como 0 filosofo afirmava sempre aos seus scguidores que a vida 
era 0 caminho passfveJ e cotidiano de uma morte diaria, a pincelada final 
de seu quadro vital parecia ser uma grande atrat;,:ao para aqueles que 0 

admiravam (CARNEIRO, 1997, p.63-64). 

Ora, a relat;,:ao eros e lana/os vai percorrer toda a narrativa de 
Hilda. A morte, entenda-se aqlli, sera tratada nao s6 como 0 fim de lima 
vida, mas como esse caminho cotidiano de uma morte diaria ao qual sc 
referiu Socrates. Dcssa maneira, teremos na estrada diaria dessa paixao, 
a forte composit;,:ao de uma linha erotica e de sua destntit;,:ao pela at;,:ao de 
co-participantes da rela<;iio entre os amantes e a sociedade em que convi
viam. Assim, num determinado momenta da narrativa, 0 pai de Lucius 0 

acusa pela vergonha por que passava ao vcr a rela~ao "anormal" do filho 

com 0 rapaz: 

... e cu um banquciro, com que cara voce aclla que eu vou aparcccr 
diante de mcus amigos, ou voce imagina que ninguem sania, cnipula, 
canallla, tua sordida ligar;:ao, c esse moleque bonito era 0 namoradinho 
de minha neta, entao voces comninaram seus cnipulas, aqude 
crapulazinha namorou minha neta para poder fiear perto de voce. gosta 
de eu seu canalha? gosta de merda? f'ez-se tal1lbem de mulherzinha com 

o moc;:o machao? (p.15). 

o que 1'alar, portanto, da atitude do pai que ao encontrar Lucas 
quase em estado de morte completa, beij,a-Ihe a boca carinhosamente? 
Transcrevamos, contudo, a cena anterior ao beijo. Olhemos pela fecha
dura e des«amos ao estado de humilha«oes sofridas por Lucas ate 0 en

contro com 0 beijo. 

.. , os dois homens me tomaram como duas fornes, duas mandfbulas. 
Um clarao dc dentes. Sorriam cnquanto tiravam as camisas. Vagarosa
mente dcsabotoaram os hotoes. Cheguei a sorrir porque os gestos cram 
como que ensaiados, lentos ... lentas ... idcnticos. Depois os cintos escu

ros, as fi velas de metal. Depoi!> as calc;:as. Imagine, dobraram as 
acertaram as vincos, colocaram as culc;:as no espaJdar da pollrona. Pen
sci: eles estao brincando. E disse: voees cstao brincando. Sorriram. 0 
olhar era afavel. Meus pulsos amarrados atnls das costas. 

multo bern garof1io, vai ficar manso pm tudo ficar mals faeil 

come~a chupando a minha pica enquanto 0 meu amigo te usa {cilO 

dona 

voces s6 podem estar brincando 

pode chamaI' de brincadeira se quiscr, garot1io 

Eu queria saber 0 porque e quem mandou. E af recebi um 

violentissimo bofetao (p.23) 

Ate esse momento, perguntamo-nos a mesma coisa: "0 porque e 
'1ucm mandou?", afinal, os rapazes que cometeram tal delito pareciam 
lIluito certos de que teriam 0 tempo necessario para realizar a operac;ao. 
Tercmos, entretanto, a revelat;,:iio (1) e 0 bcijo (2) como duas partes de 
11111 mesmo corpo (p.24-25): I) "Fizemos como 0 velho mandou: um 
I)OllcO arrebentado mas nem tanto ( ... ) 0 velho vai passar por aqui. quer 
Vcr 0 serviyo"; 2) "Ell estava de bruc;os e suspendi a cabec;a para ver. a 
hOC<l do teu pai tremia. Rle beijou minha boca ensangLientada. Eu sorri. 
Dc pena da volupia". 

Como havfamos dilo antes, revela<;ao e beijo marcam um encon
Iro fmpar na vida de Lucas. Desejo e destrui~ao aparecem novamente no 
.,-,'l dessa cena, equal nao foi a rea«ao almirante de Lucas ao ver com 
cerlo do a volupia contida do patriarca, que, mais que imerso no triangu
I~ umoroso do qual foi falado anteriormente, parece destrufdo (boca tre
mulu) pelo desejo "desviante". Qual tambem e a situat;,:ao do homem-pai 
10 determinar pela deslrui<;ao do desejo 0 fim do cfrculo erotico, cons
lI'uindo para isso 0 posslvel retorno de uma "normalidade" perdida. 

Entrelanto, ao desejo cabe uma rima caleidosc6pica ininteligfvel. 
Poi assim aconselhado por Deleuze numa carla, em junho de 1994 a 
Sucly ROLNIK (1996, p.88): "nunca perca sua gra<;a, quer dizer, 0 po
uCl'de uma cant;,:ao. Ele queria de certo dizer que e sempre possf vel reerguer 
odesejo de suas falCncias e recoloca-Io em movimento, ressuscitando a 
vOl1tudc de viver; islo depende prioritariamente dos agenciamentos que 
110 fuzem". 

Poden:;', portanto, esse caminho de transgressao cruel avida des
lruir os agenciamentos do desejo? 
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Continuemos ... 

AINDA SOBRE 0 BEIJO ..• 

Hii tres momentos importantes no livco R[ltilo nuda que dao ao 
beijo um status simb61ico muito preciso: primeiro, a sens39ao "quasc 
intoleravel" de Lucius ao beijar urn homem; depois, 0 beijo dos 
violentadores na boca ensanguentada de Lucas; e, por ultimo. a volupia 
de um momento vivenciado pelo homcm-pai da hist6ria. 

Segundo LE BRETON (1998, p.69), existem tres modalidades de 
beijo que "( ... ) tem perfis sociais c se abrem para formas e significados 
bem diferentes: sinal de afeto, rito de entrada e de safda na intenu.:ao e 
forma de congratula;;:ao". Longe de qucrermos enquadrar 0 local adc
quado de cada beijo insinuado no estudo em questao, situaremos, em 
delicada medida, a importancia do gesto diantc da realidade geratriz dos 
personagens. 

Ora, a experiencia de Lucius, dentre OUlms possfveis interpreta
(,foes, exprime 0 desejo do afeto, ao mesmo tempo que retoma na "intole
rancia" a vontade potente de nao faze-Io. Dar 0 beijo em outro homem 
foi precisamente a cxperienc ia de sertapeado por todo um regime social 
e individual contnirio, 0 que, no mesmo sentimento, excita 0 prazcr pmi
bide e sublime da alrw;:fio indizlvel daquela infinita experiencia: 

Quando nos beijamos naquela antiqUfssima tarde, a cOl1scicncia de 
estar bcijando lim homem roi quase intoleravel, mas foi tambcm um sol 
adentrando na boca, e na luz azulada desse sol havia uma friez de agua 
de fontc, uma diminuta entre as rochas, e bcijci tua boca como qualquer 
homem beijaria a boca do riso, da volupia(. .. ) (p.25). 

Os sentimentos contrarios na boca e na consciencia de Lucius. 
desenvolveram a delicia voluptuosa de um momento que somente pode 
ser experimentado pOl' aqueles que encerram sobre a propria vida 0 dese

de infinito: "0 infinito sobre 0 peito". Essa delicia voluptuosa tambCin 
foi experimentada pelo pai e os rapazes, no entanto, em ambos os casos, 
era na cor da violencia e destruic;:ao que 0 gesto afetuoso e de safda da 
interacrao, como bem destacou Le Breton, foi consumindo os atores des
se drama. 

Ao pai, em egpecifico, coube provavelmente a dor da volupia que 
enfrenta 0 mundo, ccerto, um mundo interior e cheio de conflitos, como 

---~ 
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(IS mums desenhados Bas poesias de Lucas: "mums longlnquos", "mu
ros dilatados de doc;:ura", "muros do encantado da luxuria", "muros pri
IIltmeiros de seu proprio mumr", "mums intensos", "muros agudos". 
IImuros castos e tristes", "muros escuros, tfmidos", "muros cendrados"." 

111'~uros e mundos que rimam sob a mesma sombra espessa dos senti men
.~ c ~moc;:oes que nao suportam viver. Muros e mundos pOl' instantes 

ulU'apassados, mas pOl' "coerencia" destrufdos. Muros que aprisionaram 
obdjo com 0 sangue do objeto da atrac;:ao, beijo que falia com a entrega 
do <:orpo quase morto pela violencia cometida, deterioradora da can(,fiio 
'11Il! s6 os amantes apaixonados parecem saber compor melhor: 0 sexo. 

Ao final de tudo, 0 infinito que carregamos no peito nos parece 
lIil1gula!" se costuramos com tra(,fos engenhosos as nossas melhores inten
\!('les. Lucius Kod e Lucas, semelhantes a Eduardo e Monica, de Renato 
Russo, desejaram ensejar sobre 0 peito 0 melhor de cada um, e pOl' que 
niln dizer que souberam amar como "aqueles que amam". 
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TESAO SOB CONTROLE: REPREssAo SEXUAL COMO 

ELEMENTO SUBVERSIVO NA DISTOPIA 

A HISTORIA OA AlA, DE MARGARET ATWOOD 

ALEXANDER MEIRELES OA SILVA. 

Atraves dos seculos a literatura tem refletido 0 otimismo das ulo
"Ius: 110 entanto, a gradual e crescente pre valencia do pessimismo das 
iliNlllpias l tern se evidenciado desde 0 final do scculo dezenove e durante 
U N~L'ulo vinte devido aos efeitos sociais da Revolw;;ao Industrial e da 
ItKccllsao de governos tOlalitarios na Europa. (BOOKER, 1994, p. 17) 
N.:slc longo processo, tornou-se evidente a illfluencia de urn elemento 
QI-Ie marca presen<;a tanto nas utopias quanta nas distopias, sejarn eslas 
lih.m'irias, politicas ou religiosas: 0 racionalismo. Devido a esse falor, 
l!hs~HVOu-se, em ambas as formas litenirias, a prevaiencia de urn discur
Ill) l1l11sculino eurocentrico alicen;ado em urn discurso cientffico cuja ideo
\ol/.ia siiencioll mulheres e gruJJos minorit{lrios de forma geral pOl' muitos 
"~I.'ulos. (STEPAN & GILMAN, 1991, p. 78) Desde os anos sessenta, 
(lor-em, escritores como Samuel R. Delany Jr., Joanna Russ, Ursula K. 
I.\.' Guin, Marge Piercy, Margaret Alwood e Octavia E. Butler entre ou
lI'mi, tel11 discutido em :mas obms temas variados relacionados aproblc

Il\litic:a de ra~a, genera, sexualidade, e da linguagem como elementos de 
h1l:ntiJade do sujeito perante a socicdadc. (MOYLAN, 2000, p. 67-1 

NilS ric<.;6es dislopicas, especialmcnte naquclas escritas por mulheres, 
lill curacterfstica resultou, nos allOs oilenta, na cria<.;ao de contra-narra
UVIIS 1I16picas que se apropriam das conven~6es literarias do genero se 
Dpoudo a hegernonia do discurso patriarcal. Assim, ao contrario das 
dtliWpias litenlrias convencionais, onde a unica fonte de esperan<;a se 
Hltuu cxtra-textualrnentc (ao considerarmos 0 texto distopico como urn 
alcrlu <lOS que leern a narrativa), a distopia crftica mantem um loclIs 

lItt'pic,;o dentro do texto que se posta como lima possibilidade real de 
!;~,"ll.!sta<.;ao a ordem dominanle. Raffaella Baccolini, analisando essa 
Ili~;;'-4""·~·"·"'______________ 

I () It'rl11() distopia sera lIsadll nesle lex!o em prcf"ercncia a ou!ros nomes !ais como 

(f""-tilllll/a. wopia devoluciomiria. cOl1lra-ulOl)ia e wop/a nl'KMiv{1 para 

.uulqllt"f projc<;:ao de uma sociedade localizada em lcmpo e espa~() cspccfricos que () 

1,1 IIll" pode pcrccber como pior que a sociedadc na qllal elc vive. MOYLAN. T. (2000) 
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