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...como ficcionisla, Rubcm Fonseca buscou c cncontl'OlI 
um modo dc narrar que Ihe possihililassc 0 oepoimcnto. 0 

testcl11unho, e cste modo de narrar ['oi sc cOllsolidando alraves 
destn cscolha: narrar sendo pcrsonagelTl. Nan apcnas dar a 
palavra aos varios personagens que cria. mas fal:cr-sc lambem 
ele personagem, e personagel11 importanle. scnhol' da narraliva. 

(Deonlsio cia Silva) 

A arte tem vivido nessas ultimas decadas uma constante 
de seus c6digos. Ecerto que essa 

decOlTentc do propno avanyo 
Nao ha duvida de que passamos por um momento de transforma<,(oes 

a qualquer cspectador atento. A velocidade das informayoes, a 
informatizayuo da vida, a art-pop, a dcsconstruyao do diSCllrso filosOfi
co ocidental. 

A literatura tambem se insere neste contexto e esta scnslvel a tais 
mudanyas. Ao nos depararmos com a ficqao contemporanea, vamos en
contrar diversas modalidadcs de expressao, tais como a antinarrativa, a 
mctanarrativa, a intertextualidade, a descollstI'UI;UO, 0 romance histori

de exposi~ao, que e 0 que nos intercssa no momento. 
....""'y·phpl· uma fntima liga~iio com a 

os temas focalizados envolvem a violencia urbana, 
o dcsellcantamento do mundo, a sexualidade, a perda de rct'crcncias c a 
fragmentayao do indivfduo; enfim, as tens6es entre indivfduos e sociedade. 

Nosso objeti vo e examinar a questao da violencia e da sexual ida
de na ficyao contemporanea, Para isso, selecionamos alguns contos de 
Rubem Fonseca, autor que se enquadra perfcitamellte na categoria, como 
colocou Pierre RESTANY (1979), de "naturalista de urn lipo especial", 

e, a natureza neste autor nao e apenas 
com suas mancnas, com suas 

que cia possa rPTWP<.:{' 

quando 

cale mesmo 
Coutinho e 
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Ii um cscrilor dotado de extrema sensibilidade e argticJa no captar 
os costumes de sua sociedadc, nossa socicdade, Realista, dominando os 
recursos que a lecnica litcnlria mais recente proporciona ao ficcionista, 
o quadro que nos orcrece is muito vfvido e sem ambages, Seu instrumen
to verbal e rico, nuenle, natural e dcnso, uma lingua que todos nos 
brasileiros reconhecemos como nossa, a lingua que todos falamos, nos 

nos sal6cs, nas ruas, um<l lingua que eslamos, os cem mi
Ih5es de hrasikiros. lransformando, recriando, rcnovando dia-a-dia (. .. ). 
A violencia, a crilllinalidade, 0 ahus(), 0 menor abandon ado induzido ao 
crimc, a toxicomania, a permissividade. a lihcrtinagc1l1, nao sao cria
<;5cs suns, mas cstao af, na run, nas praias, nos ediffcios de apartamell
tos, nas ravclas. (COLJTlNHO, 1979, p. 

Na leitur£l dos contos de Rubem t"\Arlnrnrnnc observar 

que 0 seu dcspoJamento litenirio e sua 
que a narrativa violenta nao esta apenas nos fatos, porem na 

utilizada peto autor: nipida, direta, compulsiva, bru
e, por vezes, obscena. 

Podemos £linda dizer que 0 amor erotico de sua ficyao tern urn tom 
confessional, dada a proximidade construfda com 0 leitor, que passa a 
ser confidentc do narrador. Essa estrategia narrativa condiciona a lin
guagem, que poe em relevo urn tom coloquial, .iii que se trata de uma 
conversa. Desvendando seus amores ou os amores alheios, 0 narrador 

quadros que falam da sexualidade de maneira informal. 0 vocabu
e sintoma da conversadio oue se estabeleceu. 0 narrador de Rubem 

vcis. Definitivamente, um modo romantico de nanar. 0 amor morre nos 
bra~os de Rubem Fonseca na segunda metade do seculo XX. 

Veremos tambem um pouco da dimensao estetica da literatura, 
lerritorio onde e mais importante saber como certa narrativa esta articll
lada do que propriamente seu conteudo, ainda que fascinante, como e0 

caso da ficc;ao em apreyo. 

VIOLENCIA E SEXUALIDADE ENQUANTO 

dizer que Rubem Fonseca exptora no 
e aguda da percepc;ao. Esta pode reconhecer as les6es 

graus que a sociedadc de classes nao cessa de produzir no 
tecido moral do cidadao contcmponlneo; lesoes que vao da subvida do 
pequeno marginal dus periferias, asubvida dos altos marginais cariocas. 
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o enfoque da face obscura da sociedade tern sido, no correr dos 
seculos, uma obsessao de numerosos escritores e artistas; dentre 
Rubem Fonseca ocupa urn lugar ern especial. Fotografando f1agrantes 
da vioH~ncia urbana tal qual esta se apresenta na realidade cotidiana, 
seus personagens, em sua maiOl'ia, lrafegam pelo submundo do crime; 
cada urn delcs can'ega 0 estigrna ou a qualidade do ex.cluido, que vai 
reivindicar 0 que dele foi roubado, ou seja, sua condi~ao de ser humano. 
Para tal, utiliza-se da violcncia como armamento, a qual nao se aprescn
ta de forma gratuita, como poderia sugerir ao Ieitor apressado. 
como valvula de escape para um c\ima de tensao imposto pela sociedade 

de consumo. 
Imagem do caos e da agonia de valores que a tecnocracia 

num pais do Terceiro Mundo. Assim e a narrativa brutalisla deste autor 
que arranca a sua fala direta e indiretamente das experiencias da burgue
sia carioca da Zona SuI, onde, perdida de vez a inoccncia, "os inocentes 
do Leblon" continuam atulhando praias, apartamentos e boates, 
rando no mesmo coquetel instinto e asf alto. A dic~ao que se faz no inte
riOl' desse mundo enipida, as vezes compulsiva; impura, se nao obscena; 
direta, tocando 0 gestual; dissonante, quase rufdo. 

A op<,;uo por uma narrativa em prime ira pessoa - predominancia 
absoluta na fic~ao do autor - revela um recurso estrategico de extraordi
nario vigor para a ficl.lao documental e testemunhal de Rubem Fonseca, 
alem de cindir, vertical e profundamente, a fic<,;ao de cunho social, levan
do aquele que narra a ser um dos rebel ados que se junta aos personagens, 
personagem ele tambem, ao mesmo tempo em que conduz a narrativa. 

Eexatamente essa tomada de poder no interior da narrativa que 
possibilita ao personagem dar sua propria versao dos acontecimentos do 

opinar sobre acondic;ao dos outros personagens, extravasar seus 
sentimentos mais fundos, dominar a crftica, notadamente aquela 
contra usos e costumes registrados no decorrer dos enredos, e distribuir 

com autoridade, quase autoritariamente, dada a manipulac;:ao 
declinar opinioes contrarias as defendidas por um 

ou outro personagem. 

Provavelmente, essa opc;ao narrativa agravou a violencia em sen
tido largo, ja que temos um escritor que nao abdica de uma crftica desa
brida, praticando para tanto uma linguagem quase aliteraria, no 
contrario ao das "bel as letras", consagradas por nossa tradic;:ao. Assim, 
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quem faz a crftica nao e um personagem do qual 0 narrador poderia 
discordar ou contestar pela inser~ao de outro personagem que estabele
eesse 0 anlagonismo. Quem faz a crftica mais aguda, mais profusa, mais 
densa, e justamente 0 narrador; por isso, a dimensao importante que 

o fato de a narra<,;ao ser feita na primeira pessoa. 

Em "Feliz Ano Novo", urn grupo de assaltantes se prepara para 
roubar uma casa da alta sociedade onde ecomemorado 0 reveillofl. Em 
seus dia1ogos, fica pontuada a carencia de um grupo massacrado pelo 
capitalismo da grande cidade. Esse massacre, que eles sentem no proprio 
corpo um deles edesdentado - sera devolvido durante 0 assalto a casa. 
A alta burguesia, que desfruta dos deleites de uma Festa de Ano Novo 
regada na fartura, sera violentada com requintes de tortma e perversida
de. E a junc;:ao da violencia dos assaltantes, denunciadora da 
social, com a festiva comemora<,;ao dos bem-situados. 

Ja em "0 cobrador", esse mesrno grupo e representado por um 
tinieo sujeito. 0 autor da a voz a urn elemento da classe oprimida. AI
gucrn que decide cobrar tudo aquilo que Ihe foi negado pelo sistema: 
"Estao me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, casa, autornovel, 
relogio, dentes, estao me devendo". (FONSECA, 1994, p. 492) 

o mirante escolhido para nalTar 0 enredo em "0 cobrador" econsti
tufdo de maneira que leva 0 narrador a preferir a primeira pessoa, tor

ele proprio urn dos personagens, mas um personagcm especial, 
ja que esenhor dos acontecimentos, uma vez que arrebatou 0 poder de 
conduzir a narrativa por onde melhor Ihe aprouver. Ao narrar, ele 
presentifica os fatos, quaisquer que sejam eJes, onde e quando ten ham 
ocorrido. 

Em ambos os contos, a oposi~ao classe burguesa X classe opri
mida vai se dar em nivel ffsico e corporal. Enquanto cobrador, ele so 
paga na mesma moeda 0 que a ele nunca foi concedido como cidadao. A 
violencia usada por ele e proporcional aquela que a sua propria classe 
sofre. 

Toda essa apresentac;ao violenta c revcstida de uma linguagem 
brutalizada, crua e irascfvel, ja que se prop5e a dizer as coisas como elas 
sao. Para Rubem, 0 palavrao, antes de ser a forma por excelencia da 

eo elemento palpavel que a ex.orciza na grande cidade, pois IS 
ele que libera 0 caminho para 0 melhor conhecimento do nosso corpo, da 
natureza do homem, principalmcnte pOl' vir carregado de uma forte dose 
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rar. " 
no entanto, que Rubem Fonseca utiliza 0 pa-

quem fala e 0 

de e"fino e nobre", opondo-se a 
com tanta maestria. Os assaltantes de 

, !:'V. ~"~"'I:"'" ..:xpressam a sexualidade com termos vulgares, mas 
o lei tor entende que 0 propos ito do escritor nao eexcitar quem 0 Ie, 

nao poderia cxpressar-se na lingua de alguns dos nan'adores cul
los que povoam a fic9ao de Rubem Fonseca. Ocorre, porem, que 0 usa 
do palavrao nivela as pessoas, sejam elas membros respeitaveis da soci
edade ou pobres diabos marginalizados por essa me sma sociedade que 

os cerca e aniquila. 

E bandido e marginal 0 nan'ador que diz a Pereba, seu compa
nheiro de assallo no conto "Feliz Ano Novo", nao por acaso tambem 
companheiro de classe social: "Pereba, voce evesgo, preto e pobre. voce 
acha que as madames vao dar pra voce? 0 Pereba, 0 maximo que voce 
pode fazer e tocar uma punheta". (FONSECA, 1975, p. 9) 

Outra face da mesma moeda; diz 0 namldor de "Intestino grosso": 
"A metaiora surgiu para isso, para nossos avos nao terem de dizer foder. 
Eles dormiam com, foziam omor (tiS vczes em frances), praticavam re
laroes, congresso sexual, conjull~'iio carnal, coito, c()puia, faziam tudo, 
s6 naofodiam." (FONSECA, obm citada, p. 138.) 

Este personagem e um escritor que esta sendo entrevistado, nao e 
nenhum bandido ou marginal que esteja vitimado, al6m de outras caren
cias, pOl' algum tipo de redu9ao em seu universo vocabular. Eesse poder 
de passar uma significa9aO que 0 narrador faz questao de exercer. Sua 
versatilidade encontra-se bem assumida nesse mesmo conto de FelizAno 

Itestino , em numerosas passagens, sendo necessario 
citarmos somente uma delas: "Mas nao escrevo apenas sobre marginais 

alcan<;ar a lumpen hourkleoisie: tambem escrevo sobre 

e nobre." 

nao se da fisicamente, edirecionada para 0 descarne da vaca. 

Em "0 outro", temos mais uma vez 0 usa da barbaric como solu
\(ilo para 0 conflito social. Neste con to, entretanto, a violcncia is dupla
mente institufda pela c1asse dominante. Por varias vezes 0 narrador. lim 
(!xecutivo de ex ito, e abordado por um rapaz que sempre lhe pede dinhei
roo A silua930 parcce a costumeira: um processo de extorsao e chanta
gem, cujo motivo talvez se dissipasse com uma morte. Contudo, um dia 
o rapaz 0 acompanha ate em casa. Durante a call1inhada, 0 homem rico 
vi? 0 outro como forte e amea9ador. Os dois param aporta, 0 executivo 
cntra para apanhar 0 dinheiro e quando retorna, para abafar 0 seu pavor, 
dispara urn tiro em dirC9aO ao pobre. S6 entao percebe que 0 outro era 
Hinda urn menino franzino, de espinhas no rosto, com uma palidez tao 
grande que nem 0 sangue que foi cobrindo a sua face conseguia esc on
d~r. 0 que ocorre nao e a idcntificas;ao do executivo com a sociedade a 
que pertence: 0 morto <5 0 SCll outro. A economia de palavras evita 0 

lirismo declamatorio. 

Com competencia e engenho, Rubem Fonseca nao se furta a upi
nar sobre os temus; de que trata em slla fic9ao. A inova9ao de sua fic9ao 
IW panorama da literatura brasileira e 0 fato de este escritor nao evilm 
umll questao crucial para todas as sociedades e culturas: a sexualidade, 
que ate entao os escrilores evitavam ou evitavam certas formas de tratu
!Lt, No ato mesmo da cria~ao, no calor da 
tll11 narrador, emile seus 
Hohre 0 em que os govern an 
melha-se muito mais a uma testemunha de 
jl!ito de uma devassa. Faz com 

que 

e sua tlc9ao toma 0 

que Affonso Romano de 
executivo 
ia nao COI1SC
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de erotismo. A realiza9ao do desejo sexual, que aparecc despida de qual
quer tipo de media'tao, eflagrada de forma bruta c direta. Podemos per
ceber esse fato em um trecho de "0 cobrador", quando 0 nan'ador descre ve 
um instante do ato amoroso com a mulher por quem esta apaixonado e a 
quem ama, onde "agua e sal e porra jorram de nossos corpos, sem pa-
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Um outro texto onde observamos a violencia 
e"Relato de ocorrencia em que semelhan9a nao 

as pessoas se aglomeram com 0 

"0 nan'ador nos coloca frente aos fatos: 0 

faminta diante de lima vaca morla. Em lorno do 

objetivo de retirar slla carne. 


entre elas um clima de tensao. A rivalidade, porem, 
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Como ja dito, 0 modo como Rubem Fonseca mimeja a linguagem 
ganha contomos poderosos. Enxuta. com pinceladas fortes e diulogos 
perfeitos, ele tece tramas semprc inusitadas, em que amor e morte for
mam um par constante, numa rela~30 que pode assumir nuances 
comoventes ou tragicas, ironicas ou engrayudas. Sua! inguagem tambem 
apresenta-se caustica e nasce de sua forma de captar a violencia urbana. 
A natureza modema, cruel, arida e desprovida de sentimentalismo, e 
apresentada pel a fic930 contemporanea, e principalmente por este autor, 
atraves da linguagem jornalfstica, tendo esta como meta retratar as acol1
tecimentos de forma clara, concisa e direta. 

Direcionado por umjornalismo Iitenirio. Rubem Fonseca. ao ex
por os conflitos sociais, acaba fazendo uma escritura da violencia. Nao 
ha outro caminho, a nao ser 0 usa da lingua vivaz e franca. Sua ficyao 
afiada nao nos deixa esquecer que a vida eaqui e agora, feita de ingredi
entes nem sempre agraduveis e cheia de mati va90es inconfessaveis e ca
minhos imprevisfveis. A arte sempre tematizou a violencia; a grande 
diferen9a esta na maneira como se fala dela. ° caso de Rubem, que 
pensa 0 tempo todo na melhor maneira de aborda-Ia, distingue-o, por 
cxemplo, de program as como "Brasil Urgente". A dimensao estetica da 
literatura de Rubem Fonseca faz a grande diferen<;a dentro de nossa fic
9aO contemporanea. "Nao condena, e nao eessa a fum,tao da arte; exp6e. 
Se sao feios os seus quadros, a culpa nao e sua, mas de todos nos, da 
sociedade que nao soubemos ainda liberal' das mazelas, que alguns jul
gam inerentes anatureza humana". (COUTINHO, obm citada, p. 225
226) 

A apologia da violencia como forma adequada a reSOl1l9aO dos 
conflitos efeita por varias personagens, a ponto de uma delas produzir 
uma mensagem ainda mais ousada: a de que a violencia haveria de ser 
praticada com organizayao, metodos apropriados, em parcerias adequa
das, racionalmentc. Assim procedendo, essa personagem reitera que a 
violencia individual se esgotara, nao mais a satisfazia, e que cia cstaria 
interessada em deflagrar uma violencia de grupos, estopim de uma vio
lencia coletiva. 

Vimos, portanto, que a literatllra se realiza rnuito mais especifica
mente no modo escolhido e construfdo pelo escritorpara fazer sua narra
9aO do que no enredo ou no tema que resolveu cleger como suporte do 
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que vai contar. No caso da prosa de fic9ao de Rubem Fonseca, certa

mente ambos cxercem fascfnio. 
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