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Em sintese, tem fido continuo ou reiterado o digogo maltiplo, umas :)

da hist6ria. nia e outras cacofonia, entre todos, uns e outros, no longs I)

A controv6rsia sabre o contraponto ci6ncia e arte complica-se )

um pouco mats quando se reconhece que ha diferengas notfveis entre )
as pr6pnas ciencias, com as suas v6rias e diferentes linguagens; da -)

==:==='='.==,,'r:=;:"lull::U= 3
podem ser "litergrias" e "musicals". Essas diversidades realmente am- )
pham e complicam os tempos da controv6rsia, exigindo especiHica- l?

gees. Neste ensaio, no entanto, cabe circunscrever o debate ao que se J

pode observar no contraponto entre Sociologia e literatura: o qual per- -\

mite observagdes e intuig6es de interesse sobre connaponto ci6ncias .
socials e artes. -,/

N5o cabe buscar apressadamente uma solu9ao para a controv6r-:)
sia,,la que ela 6 realmente complexa, talvez inso10vel Mas cabs rico- :)

nhecer que a ci6ncia e a arte podem ser tomadas coma dual linguagens :)

aistintu, abbas compreendendo fomlas de conhecimento e imagina- )

9ao- Ambas revelam algum compromisso com a "realidade", taqulgra- )
lands-a ing6nua ou criticamente, procurando represents-la, sublime-la ll)

ou simplesmente invents-la. Ha produg6es cientificas e artfsticas que :)

lidam com o que se pode denominar de "realidade virtual", fabu ando :)

sobre mundos imagingrios, compreendendo utopias, nostalgias ou es- )

catologias. Talvez se possa dizer que em toda criagao intelectual, sqa )

cientifica ou artlstica, ha sempre um qu6 de exorcismo. O que poderia I)

ser a realidade, em gerald delimitado, taquigrafado, compreendido, :)

interpretado e exorcizado. A nanagao litergria e cientf6lca sempre de- I)
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gerd, predominante, tend6ncia principal, alternativa possfvel; sempre )
reconhecendo o emaranhado das relag6es, tens6es, e contradigdes ou )

con6igurag6es. Esse o contexts do qual se decantam conceitos, catego- :)
das, leis ou condig6es e possibilidades. )

A despeito das diferengas evidentes e fundamentais, as narraLi- )
vas Socio16gicas e litergrias muitas vezes se aproximam. As socio16gi- ll?

cas com freqtidncia mobilizam metfforas ou outras figuras de lingua- I)

gens: virta, fortuna, inca-estrutura, superestrutura, anemia robinso-

nada, vampirismo, desencantamento do mundo e outras. E as narrati- ,.-\

vas litergrias com freqti6ncia revelam intuig6es ou mesmo formula- :)

goes muito pr6ximas do conceito, categoria ou lei. Como diz o princi- :)

pe, em O feopardo de Lainpedusa, ha epoch nas quads gabe mudar:)
alguma coisa para que tudo continue coma estava. :)

Servo dias de muita desordem e confusao, mas a vf//a Salina vai :)
ficar segura coma uma rocha... Tudo vai melhorar, creia-me. Ex- ,,-..

celdncia. os homers honestos e habilidosos poderao progredir o l?
rests flcarf coho dances... Porque tudo fTca na lnesma. No fundo :)

da na inesma, apenas com uma insensfvel substituigao de classes".' :l)

Em outros termos, elsa 6 a tese da "revolugao passiva" ou "revolugao I)
restauragao" formulada por Gramsci.2 :)

Cabe reconhecer, ainda, que a literatura e a sociologia aproxi- I)

mam-se bastante, no que se revere a construgao de tipologias. Ambas :)

p=:;:'E=,=;11::.Fl:=E£=.='f'-"::.;=; '' --: ','';,',;, 3' '';.;', ?

i:lB; n$iig 51 :!E?11111 z;,,:;' : ::,::j=1?
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111 111: '=i=;T=,==::v=:=:!
assam homo em O Pr/nope de Maquiavel. Essas narrativas talvez ja I)

estivessem revelando argo particulamiente essencial dos tempos mo- I)

demos, na medida em que a polltica passava a ser crescentemente fun- )
damental na organizagao e dinamica da sociedade. Essas revelagdes )
foram sendo enriquecidas com outras narrativas e muitos fates hist6ri- )
cos, tends um dos deus mementos excepcionais na Revolugao France- )

sa, simultaneamente nacional, europ6ia e mundial. Esse foi um iHo- )

nos, continuando polo s6culo vinte afora. "Napoleao disse uma vez l?

CUante de Goethe, que nas trag6dias do nosso tempo a politica havia ..

substitufdo o destiny das tragedias antigas".3 '' ' '"vu "a''a I)

As ]larrativas ]iterfrias e Socio16gicas adquirem nilveis excepcio- -\

nail, tornando-se propriamente nio s6 notaveis mas clfssicas, quando :)

os seus autores lidam criativamente com a paixao, a intuigao e alma- I)

ginagao. Talvez todas tenham alba em comum, na medida em que to- :)
das estio impregnadas de fabulagao.

-lu ' '" ..../
'''1

E 6bvio que atividade intelectual do cientista social geralmente )

este referida a "realidade". Lida com rata e evid6ncia, dado e signify- .)

cado, next e processo, hierarquia e esuutura, diversidade e desigual- )

I,er.hzr trad ' , Im Friedrich Hegel, Zeccione.\' Sabre/a fi/oso/ia de/a Hll /orig (/nl- I)

T974, P. 499 aos, 4a. edifao, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, :)
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C dig6es que povoam a reflexao. Nesse sentido e que a uil ip-v'"v"

C entiflca mobiliza rigor e precisao, tanto quando paixao e inspiragao.
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absolutamente, para assegurar aue se alcnnef: vi n nm ....J.i. -\

A paixao e aintuigao podem ser as estradas pdas quaid se chega :)

a fabulagao, territ6rio no qual se realizam tanto o conhecimento coma 'z

linguagens, parametros, modelos, paradigmas ou estilos. :)

E mats do que evidente que a socio]ogia e a ]iteratura nascem e )
desenvolvem-se desafiadas, influenciadas ou fmcinadas pda questao :)

nacional. Colaboram decisivamente na elaboragao do mapa da nagao, :)

ajudando a estabelecer o territ6rio e a ftonteira, a hist6ria e a tradigao, )

a lingua e os dialetos, a religiao e as seitas, os simbolos e as faganhas, :)
os santos e os her6is, os monumentos e as minas. )

Em larga medida, a hist6ria da sociologia pods ser vista coma a ?

hist6ria de uma larva reflexio sabre a quesUo nacional. ModiHcam-se ?

m : li l;lS%l£HiJ'l!;::#';!: i :£'£: ?

)

)
)
)
)

)
)
l

2. NAgAo E NARRAgAo

10



C

11(
C
C



envolvem tamb6m outros temas, compreendendo inclusive a critica ou I)

o ceticismo sabre a questao nacional. Em alguma medida, uns e outros :}

dialogam com produg6es cientfficas e criag6es artfsticas diversas. de :)

diferentes parses ou 6pocas- Sgo plurals, poji#onicos. -, u ' ?

Nos dots cason, no entanto, ha argo ou muito de imaginagao. f]
Tanto o escritor coma o soci6]ogo sio levados a delimitar, SeJecionar e )

taquigrafar para compreender, intelpretar ou conhecer. A despeito das )

diferengas de linguagens, ja que um busca o conceito e o outro a meta- :J

fora, 6 inegfvel que amboy participam do processo de invengao (la na- l?

9ao. Privilegiam algumas situa96es e alguns incidentcs, ou temas e ?

desafios, ao mesmo tempo que deixam de dado, menosprezam ou sim- l?
plesmente esquecem outros. Exorcizam e decantam. - -'-" :.2

Quando se grata da nagao, ha sempre argo de invengao. Seja a -s

:=:;=.=:;.;-".:"'-''1 ;::i, ..I, Li:=.:';=1;':1=1:.=':: g
formas de realizar a invengao, sendo que em mui

'' '' ..J
tos casos oode ser -\

indispensavel a omissio. ' ' " 'J

$ !'
6 Ernest Ronan, gue es u/z i\hczon?, trad. de Rodrigo Femandez Carvalal, 2a. edigao, il
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, PP. 14-1 5. Consultar tamb6m: =)

D
)

)
)
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das desigualdades e tens6es socials atravessando continuamente as ''f

Sends assim, a nagao toma-se simultaneamente realidade e fic- )

Qao. Uns querem modemiza-la, no sentido de aperfeigoar o status quo, I)

ao passe que outros querem transforms-la, no sentido de negar e supe- =)

rar a sua forma presente. Hf os que a imaginam conforme a utopia, =)

assam coma os que a imaginam com nostalgia. Mas todos, ou a grande I)

maioria, t&m side levados a agir, pensar, sentir, compreender, explicar I)

ou fabular tendo coma refer6ncia esse emblema, argo simultaneamente I)
real e imaginario. - ' '=)

...b

Ocorre que todos, individuos e coletividades, se Constituem :)

cano adores de um vasco e inHindfvel espetaculo. Um espetfculo que ")

se desenrola em vfrios palcos, diferentes, separados, justapostos e ?

mesclados. Um desses palcos tem side a naQao, pasco no qual encon-

tra-se uma profusao de cengrios, que se alteram, reananjam ou trans- :-.

formam, conforme o jogo das forgas socials. Todos, individuos e co- -.

letividades, sgo reals, coma personagens: principals e secundhios, :)

conscientes e inconscientes, assumidos e sonambulos. Fomiam-se ao :)

acaso, na trama das relag6es socials e no jogs das forgas sociais. S5o )

carentes, inacabados, mutilados ou desesperados, assim coma podem )

ser assumidos, exigentes, auto-conscientes. Podem ser mandantes, di- )
rigentes ou dominantes, assim como humilhados, subaltemos ou die- :)

nados. Nesse sentido 6 que a nagao pods ser vista coma um imenso I)

pasco, no qual se deseruola um vasco e infindfvel espetaculo, aonde :)

uns e outros buscam ou afimlam o seu papal, Hlsionomia e identidade. I)
ou autoconsci6ncia, descortinio e humanidade. I)

)

)

)
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desenvolve com a ci6ncia, a t6cnica e o experimentalismo, a burocrati- )
zagat da empresa, mercado, cidade, estado e direito, a secularizagao :)

da cultum e das relag6es sociais, a individuagao e o individualismo. )

Foi necess6rio um lingo empenho intelectual, levando as conquistas )
do Renascimento, lluminismo e Enciclopedismo aos extremes do pa- ''

roxismo, para que se pudesse equacionar audaciosamente a alianga :)

entre religiao e economia, particularmente entre protestantismo e ca- I)

pitalismo, o que pode signiHlcar a criagao de outras condig6es pam I)
surpreendentes pactos diab61icos. ' -\

O protestantismo e o capitalismo est5o no centro de Of ]
BuciZenbroo# de Thomas Mann, publicado em 1901, assam coma no I)

;entxo de .4 Erica Protestants e o Espiriio do Capitalismo de M.ax ")

Weber, de 1905.8 Em linguagens radicalmente distintas. ambos ')

focalizam o mesmo enigma, a maneira pda qual a utica protestante. )
crescentemente seculnizada, este presente na maneira pda qual os :)

individuos e as coletividades vivem e trabalham. Tudo o que diz l?
respeito a vida cotidiana, compreendendo as atividades e as l;)
responsabilidades, os direitos e os deveres, pasha a ser crescentemente ll)

pautado pda utica protestante, tamb6m crescentemente secularizada ?

lsto 6, pouch a pouch a utica rejigiosa transforma-se em utica social.

£6rmula de sociabilidade, modo de ser, pensar, agar, mandar, obedecer. -\

gentle e imaginar. Paulatinamene, uns e outros, proprietfrios e )
assalariados, urbanos e rurais, dirigentes e subalternos, todos sio :)
levados a amir segundo os mesmos paramet

.../
ros.-i

ill$1 HFzu !z3 :i::;!

)

)
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\- asceusmu inobemplo 'e no exercicio da vida cotidiana, traduzindo em

( atividades e c6digos de conduta habituais na casa e na rua, tibnca e

£ ":"'=;=£l=':::=':=":\::::F":==:':1=:=
(I. blimar o que pode haven de tentagao e pecado, evttan

) venindo o castigo.

L-luxo:

,- 1 16, 1 i9, e 122. Citag6es do cap. ): "A ;jscese e o Espltato do'(;apidaistno". 4, 1 15,
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medida que se difunde e enrafza, saindo dos claustros, con )

ventos, igrejas ou temples, e secularizando-se no cotidiano da vida e I)
trabalho, elsa utica transforma-se em parametro de todos, individuos e 'l

coletividades. Traduz-se dada vez maid em praticas e preceitos, nor- .>

mas e diretrizes, exig6ncias e imposigdes. Assim se Uilha o caminho :)

do castigo ou redengao. "0 av6 acrescentmf is notfcias muito boas '.)
exonag6es para a descend6ncia, entre as quaid, desenhada em altai :)
letras g6ticas e cuidadosamente emoldurada, se destacava a ftase: I)

"Meu filho, de dia dedica-te com gusto aos n J

de maneira que, de nolte possas dormir, tranqiii ameme. E dmlos- :?

w H?:n :;x$Rl#;
ciosa do pai, que se esfalfava, cerrando os dent '' "''
diirinrnm ,n-.it.. ...a .... :- )seenchendooseu :)

pols nio somos individuos livres nem indgpendentes, que vivem )
porsis6s,massim,elosdeumacorrente".10' ' '"' ,.-\

A narrativa socio16gica ressoa na literaia, ansi
J

m como este na- ,-\

quela, a despeito das linguagens diversas. Mas 6 provavel que as con- -\

vergencias, ressonincias ou contemporaneidades reveled o clima )
cultural em que se df a elaboragao da narrativa. O enigma estava no :)

ar, presence e exigente, interrogando pensadores, escritores, fi16sofos, :)

ctentistas, anistas, em suas diversas linguagens; interrogag6es tamb6m =)

presentes na vida da sociedade, em deus diferentes cfrculos de convi- )
vCncia e trabalho. ,-.\

)

)
n

)
)
)
)

Thomas Mann, Os .BucZde/zbrook, citado, pp. 40, 54 e 106.
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C fundamentais do enigma.
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.d de I,e6n Mamet, Ediciones
I Thomas Mann, Consfderaciones de zzn 4Pi
"riialbo. Barcelona, 1978, PP. 164-165.
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interior do homem. Emancipou o compo das cadeias porque sujei- :)
toudecadeiasocoragao".i2 ' ' ' -/' '''\

Essa 6 uma hip6tese interessante: o enigma protestantismo e ca- )

pitalismo, que vinha gemlinando ha muito tempe, adquire contornos l;)

mais nitidos nos escritos de Marx e Nietzsche. E alcanga suas fomiu- I)

lagdes mats eJaboradas nos escritos de Thomas Mann: Max Weber. l?

Emit Troeltsch e Wemer Sombart. Mas ngo se encerra ai Caminha l?

peso s6culo vinte adentro e espalha-se pecos quatros lantos do mundo. ,.

Reaparece em escritos de ci6ncias sociais.i3 E pode estar ressoando ,-.
em narrativas liter&ias, cinematogrgficas e outras . '''\

.7

Essa 6 uma problematica periodicamente recriada, ja que kami- -\

nha na esteira do desenvolvimento extensive e do capital
. '-/
ismo, como "''\

modo de produgao e processo civilizat6rio. Recoloca-se em termos de )
protestantismo, catolicismo, islamismo, confucionismo, budismo e :)
capitalismo, sempre compreendendo aspectos mats gerais da proble- :)

mftica religiao e economia. Mas o que predomina 6 o enigma relative )

ao contraponto ascetismo, pronlssao, vocagao, disciplina, racionalida-:)
de, produtividade e trabalho. Esb sempre em causa o exorcismo e a =)

sublimagao, por meir dos quads individuos e coletividades ajustam-se )
is exig8ncias do processo de trabalho e produgao, em gerd atravessa- )

£E IUX%HST RF £ TI ':::; :::=.=:

)

)
D
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C do pda alienagao- Esse pode ser um memento avangado da lanka e

,1
C ta.se na religiao.

c.
C 4. RACIONALIZAGAO E ALIENAGAO

I ;lH8:;E::i'=Z=::1=:':;=::E=:
:":::='::=:T;:==

C tividades. Com autos e baixos, avangos
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que se desenvolve na empresa, corporagao, mercado, cidade, estado e )

direito, ao mesmo tempo que se desenvolve com o mercantilismo, o =)

colonialismo, o imperialismo e o globalismo; sem esquecer o nacio- :)

nalismo. Em larga medida, elsa 6 tamb6m a hist6ria do capitalismo, I)

coma modo de produgao e civilizagao. Em boa parte, o pensamento ll)

social em gerd, da economia e Sociologia a polftica e a demogrania )
participam desse processo. Em outra escala e em outros termos. ha :)

argo de racionalizagao do mundi na forma pda qual desenvolve-se a :)

lmprensa, a escola, a igreja, o teatro, o romance, o filme, a cultura de )

massa, a indOstria cultural. Sob vfrios aspectos, o mesmo processo de :)

desencamamento do mundi desenvolve organizag6es, burocracias e :)

sistemas rejembrando metalbrica ou literalmente algo da "prisao de )

O processo de racionalizagao das organizag6es e instituigdes, ?

pablicas e privadas, leigas e religiosas, nacionais e internacionais. rea- I)

liza-se tamb6m e necessariamente no fmbito das agnes e relag6es so- ,!

dais, dos comportamentos e atividades, das praticas e id6ias. Desen- ,-..

volve-se de forma particularmente acentuada e gerd na empresa e cor- -\

poragao, no mercado e cidade, na escola e igreja, na media impressa e -\

eletr6nica, no estado e no direito. Difilnde-se por ladas as panes e to- "I

dos os polos da sociedade, em imbito nacional e mundia], envolvendo )
indivfduos e coletividades. -.

A problemgtica da racionalizagao das organizag6es, instituig6es, :)

atividades e mentalidade este bastante presente em narrativas socio16gi- :)

cas e liter6rias. Ja se manifesta em escritos de Maquiavel e Shakespeare, :)

desenvolve-se nos de Marx e Balzac e alcanga niveis avangados nos )

de Weber e Kafka. De forma aberta ou implfcita, consciente ou in- )

)

)
22 )

)
)



C consciente, sio muitos os que se dedicam a registry descrever, com-

C dos. teias, pris6es. Aos poucos, as criaturas submetem o criador, coma

(ll em um mundi dada vez mats fantasmag6rico
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ainda a quem caberi no futuro
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d6sse tremendo desenvolvimento, ngo surgirao profetas inteira- )
monte novos, ou um vigoroso renascimento de velhos pensamentos -l
e id6ias, ou ainda se nenhuma dessas duas - a eventualidade de l?
uma petrificagao mecanizada...".14 ' '" " :)

Nessa mesma 6poca, na transigao do s6culo dezenove para o :)

vince, e crescentemente no curse do s6culo vinte, intensi6ica-se e gene- )
raliza-se a racionalizagao das organizagdes, instituig6es, atividadcs e )

mentalidades. Tudo tends a ser organizado, formalizado, sistemitico. I)

calculado, contabilizado, modemizado ou racionalizado. Tanto 6 as- )
sim, que as ci6ncias sociais e as arles, em gerd, participam ativamen- )

te, ou s5o levadas a participar, dessa tend6ncia. Os temas, as situag6es I)

e os incidentes que povaam as nanativas revelam argo, ou muito, nes- )
se sentido. )

Vgrias narrativas de Kafka podem ser lidas homo criag6es situa- ?

das Hesse clima. A16m dos deus enigmas fllos6ficos, religiosos, politi- :

cos ou outros, das contribuem decisivamente para a revelagao do de- -x

senho da prisao de ferro, literal ou metaforicamente. Sio um mergulho -\

audacioso, surpreendente, aflitivo e fascinante, ou fantasmag6rico. E -)

como se o inesperado e absurdo estivessem escondidos em tudo o que -l

parecia inocente, claro e transparente. -.\

Esse o tom em que se nana O Processo, O Caine/o, .4 Grande )
Muralha da China, A Construgdo e Na Cot6nia Penal, sem pTeilliza ')

dos deus enigmas filos6ficos, religiosos e politicos. Em cada uma des- )

sas nanativas, tudo o que 6 objetivo, direto, neutro e isento, revela-se )

simultaneamente assustador e fascinante. S5o criag6es magical, das )

quais sara o fantasmag6rico. Podem ser vistas coma alegorias da die- I)

'' Max Weber. ,4 frlca Proresranre e o Esphfro do Cqzf/a/fema, citado, pp. 130-131. :)

)

)
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nagao inexoravel escondida na na racionalizagao do mundi. Expres-
qam um memento exceptional da hist6ria, quando a modemidade se

romps em p6s-modemidade, quando a racionalizagao transfomla o
conhecimento em t6cnica de alienagao.

nuca
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Fr.mn diz Kafka, o aparelho cumpre a sentenga realizando a

tortura e o assassinate do condenado. A t6cnica toma-se dada vez maxi

eficaz, desenvolvendo villas operag6es simultaneas e combinadas, de

,.I de Modesto Carone, 2a. edi-
i5 Franz Kafka, O Heredffo & ]Va Co/aria/ Pelzal, trad
.H. I ORq nn. 34-36. Citagao de Na Co/6/zfa Fella/.
gao,
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tal modo que ao operador do aoarelhn n5n rnhp n-d. ..;- J. .... . J
p'.-audi uu aparelno nao Gabe nada maid do que ape- ')

nas aciona-lo, ja que o proprio aparelho se desliga assign que completa )

a sua tarefa; ou mellor, assim que se cumpre a sentenga. A flcgao pre- )

nuncia a rob6tica, a automagao. Aos poucos, os aparelhos adquirem :)

maier compjexidade, dais versatilidade e cresceNe eficfcia. Come- )
gam a mover-se por si, tornando-se independentes do seu criador e po- )
dendo nio s6 influencig-lo coma subordinf-lo. )

A prisao de ferro imaginada por Weber em 1905 ressoa no apa- )
relho de torture e assassinato imaginado por Kafka em 1 9]4. As nar- )

rativas socioi6gica e ]itergria registram dots mementos do progresso )
tecnico, quando a ci&ncia se traduz nio s6 em tdcnica de produgao ou :)

emancipagao, mas tamb6m de alienaQao. Este cada vez mats intensa e )
generalizada a racionalizagao do mundi, compreendendo as organiza- ?
gees, instituig6es, atividades e mentalidades.ie I)

A metffora vai lange, adquirindo diferentes signiHicagdes. Mad- :?

testa-se em situag6es aparentemente prosaicas e ressoa no mtagingrio ..

de uns e outros. Hf diretrizes, instrug6es e decretos traduzindo o inca- -.

duzivel. TransHiguram a metgfora eln outras significag6es. Aos pou- -\

cos, n&o se gabe mats qual 6 a diferenga entre a prisao, o aparelho e o -\

decreto, ou o visivel e o invisfve], as prgticas soda
. ' -J
is que parecem es- -l

tabelecidas e as que pairam nebulosas certezas de incertezas. )

Naquela 6poca havia muita gente, entre ela os meth
.J

ores, que pos- -\
sufam a seguinte mfxima: Tenta,'com todos os deus esforro. com- )
preender os decretos do comando supreme, mas s6 at6 detmi- :)
nada ponte; a parter daf, evita pensar mats nisso. Uma mfxiina I)

' Jose M. Gonzalez Garcia, fa A#dgu//za B rocrd/ica rAfinidades Eletiv.- «-." v
Max Webery Kafka), Visor, Madrid, ]989. - u-v'--n ' b--uQ J

)

)
)
)
l

26



! :lahti::iii; isHX Hi:C judicial".''

: dl gH:ilH il
( com base na utopia da emancipagao, o que se verifica 6 a crescente

\- alienagao. Em lugar da raz8o critica, predomina a razgo instrumental.

€- Multiplicam-se as t6cnicas sociais de produgao e reprodugao, controls

( e administragao ou racionalizagao e alienagao

C O que .)a se esbogava nos prim6rdios dos tempos modemos, tor-

. na-se bastante evidente no s6culo dezenove. Como observe Man em

CI T;56, a medida que se desenvolve a ci6ncia e a t6cnica, aumentam as

/- desigualdades sociais e a misCna.

(- poucos ands depois, Dostoi6vski surpreende-se com a massiHi

'; =:=.'====' := :='=::=::;::::::==:==;=
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ttuenLuam-se as carencias socials e culturais. Este em curio mais uma ->

das metamorfoses da multidio. ,-\

A City, com os sUDs milh6es e o seu com6rcio mundial, o Palicio :)

sianante. Sente.se uma forma terrivel, que univ num s6 rebanho to- :)
dos estes homens inumeraveis, vindos do mundo inteiro; tem-se :lr
consci6ncia de um pensamento titanico; dente-se q ue aldo ja foi al- :)
cangado ai, que ha nisso ulna vit6ria, triunfo. At6 se iomega coma :)

ue a temer argo. Por nlais que se seja independence, isto por al- :)
guma razio nos assusta. Nio serf este realmente o ideal atingido?, ,<
pensa:se. Nio seri o flm? Nio seri este, de rata. o rebanho Qni- -)

O que se esboga nas narrativas de Marx e Dostoi6vski, adquire -'\

contomos mats nltidos, impressionantes e fascinantes nas narrativas de .)

Weber e Kafka. Este em curse o processo de burocratizagao, tecniHlca- :)

fao, sistematizagao ou modemizagao. Por dentro do processo de de- I)
sencantamento do mundi, manifesta-se a racionalizaQao e esconde-se I)
a alienagao. -)

Esse 6 um enigma ressoando lange, no passado e no futuro. A I)

Hbrica da sociedade moderna, que este na base da maquina do mundi, I)

funciona de modo dada vez mais raciona], desenvolvendo a emancipa- :)

Qao e a alienagao de individuos e coletividades. Juntamente com as :)'

realizag6es e ilus6es simbolizadas na emancipagao, a ci6ncia e a t6cni- I)

ca intensificam e generalizam a alienagao. E coma se o elements sate-:)

nico e vampiresco escondido nas conquistas da razio adquirisse for- :!
mas cada vez mais sofisticadas e inesoeradas. "-/

1" Fi6dor Dostoidvski, 4demdrfas do Su6fo/o e burros fscrfroi. trad. de Boris ll)J
Schnaidemlan, Editora Pauliceia, S5o Paulo, 1992, p. 226. Citagao de "Notas de '\
Invemo sobre Impress6es de Verso", cap, intitulado "Baal"

'HYHV vv ilvLuo \.iv ..Hail
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F. 5. DESENCANTAMENTO E DANAGAO
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mesmo individualismo que simboliza a modernidade, desenvolve-se o

ascetismo protestante, comprometendo vocaQao e pronlssao com pre-

destinagao: ningu6m babe se este destinado a salvagao ou a danagao

O homem, pda sua queda em um estado de pecado, perdeu com-
pletamente toda capacidade de desejar qualquer bem espiritual que
acompanhe a salvagao... Por decreto de Deus, para manifestag8o
de sua g16ria, alguns homens e anjos sio predestinados a morte
eterna... Aqueles do g&nero humano que estio predestinados a
vida, foram escoljlidos para a gJ6ria com Cristo por Deus, antes de
efetuada a criagao do mundi...23

'Desapareceu o Pai Ce]estia] do Novo Testamento tio humano e

compreensivo, que se alegra com o arrependimento de um pecador
homo uma mulher com a moeda de prata perdida que encontrou
Seu lugar 6 ocupado por um ser transcendental, a16m do alcance do

entendimento humana, que, em seus designios inteiramente impre-
visfveis decidiu o destino de cada um e regulou os mfnimos deta-
Ihes do cosmos na eternidade. A grata de Deus, uma vez que seus
desfgnios nio podem mudar, 6 tgo impossfvel ser perdida por
aqueles a quem Ele a concedeu como 6 inatingfvel por aquelesaos

quads Ele a negou. Em sua pat6tica desumanidade, esse ;pensa-
mento devs arima de tudo ter tido uma conseqii6ncia para a vida
de uma geragao que se rendeu a sua magnifica consist&ncia: o sen-

timento de uma inacreditfvel solidio interna do indivfduo. No que
era, para o homem da 6poca da Reforma, a coisa mats importante

seu caminho ao encontro de um destiny.que Ihe fora designado na
eternidade. Ningu6m poderia ajudf-lo".24 '

Max Weber, J f/ica Pro/es/an/e e o flfph//o do Capfra/isms, citado, pp. 68-69
MaxWeber,op.cfr,pp.71-72. ' '''
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"Bem melhor viveria um ser que 6 tio franzino, :)
Nio tivesses Ihe dado o lampqo divine :)

Que se chama razio e que o faz mats brutal :)11kllli l::::;l;i:i;: :'' ,
De que 6 1ouco talvez ando mesmo dente. J
Quer do c6u as estrelas, esse pobre aflito, )

.. .-.I '' "T;l:':=::='=: : : 's,-:'., i!
Nada ha que o console ou que o apascente"" :)

g

keira Editara Tr6s, Sio Paulo, )
zs Goethe. falls/o, trad. de Silvio Augusto df
1974,pp ;7-ii '
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haviam desenvolvido bastante. O clima Socio-cultural dense typo de )

sociedade pods ter side um femlento particulamiente ativo na imagi- )
nagao que fabula uma forma singular de vampirismo, quando a satani- :)

zagat do outro parece isenta de superstigao ou religiao. O engenho e o )

exlto de Dracula diante das vitimas pode ser uma demonstragao de )
eficacia, compet6ncia, discernimento, detemiinagao e planqamento. :)

Uma forma exagerada, exacerbada ou mesmo enlouquecida de exercer =)
a profissao, cumprindo a vocagao. ' -" :)

Em o a4zdzco e o B4oni o convivem o bem e o mal, o espirito l?

prevalecentes em ambito pablico e privado. Mas polarizag6es presen- )
tes, ativas e permanentes na sociedade. Sio polarizag6es que se exclu- -.

em, negam ou antagonizam, mas subsistem e ressurgem nos dais di- -\

versos circulos de convlvio social; todd o tempo Constituindo-se rea-:)
procamente. O m6dico e o monstro podem ser.dais tipos ideals, dentre :)

os muito que se elaboram na trama das relaQ6es socials, no jogo das :)

faTWas que movimentam a sociedade, em todos os nfveis. Dizem res- :)

pesto a valores ou id6ias, ilusdes ou anig6es, prevalecentes em muitas:)
formas de sociabilidade, homo o racional e o irracional, o nomial e o :)

pato16gico, o consciente e o inconsciente, o que parece e o que n5o 6. )
Frankens/e/n 6 todd ci6ncia e t6cnica. O produto da mente rad- )

anal organizada em termos ]6gicos, raciocinando com base em conde- )
cimentos cientificos e desenvolvendo uma esp6cie de experiments. f :)

uma das criag6es por meld das quais a Fazio cientifica alcanga o palo- )

xismo, Ja que produz a vida, o ser viva capaz de amir por si. Um ser )

D

38 )
)
)



C semelhante ao homem, no qual se manifestam algumas caracteristicas

( peculiares dente. Mas 6, simultaneamente, uma realizagao de caracte-

( rlsticas que a mentalidade predominante na sociedade procura contro-

C lar. administrar ou modificar, E quando nio consegue nada ditto, Testa

C suprimir a criatura, entrar em panics diante da sua autonomia, ou ma-
(- ravilhar-se com a invengao da criatura alienando o criador

C Sim. Frankepzsrein pods ser lada coma uma narrativa excepcio-

tl na] sabre a dia]6tica "criador e criatura". A criatura torna-se indepen-

\l dente. rebelde e diferente. Possui caracteristicas humanas e monstruo-

, sas. de tal madeira que surpreende e atemoriza o seu criador; inclusive

I'' porque pode ser seu espelho. Quer comportar-se homo "humana", mas

r tamb6m comporta-se homo "selvagem". Quer uma companheira tam-

C b6m criada coma ele, para acompanha-lo; para reduzir ou povoar sua

C solidio. Reivindica ardentemente a companheira, outra pessoa, para

(I que possa completar-se, constituir-se e eventualmente humanizar-se,

C formando-se coma ser social. Talvez se humanize, isto e, tome-se se-

C melhante aos humanos. Por via das davidas, no entanto, com a com '

C panheira, aceitaria nio viver na "Europa", ida pma a "America do
C Sul"

C que nasceu

C "frei para as florestas sem flm da America do Sul. Meu alimento

(. nio 6 o do homem: nio matarei os cameiros nem os cabritos para
/- saciar minha tome; para me nutrir, servo suflcientes rafzes e frutos

, silvestres

C
(
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:Consinto em atend6-1o sob o solene juramento de que voc6 deixa-
rf a Europa para sempre, e qualquer lugar na vizinhanga do ho-
mem, logo que eu Ihe entregar uma companheira que o seguira em
seu exflio.

:Mesmo que des deixassem a Europa para viver nas regimes de-
s6rticas do Novo Mundo, uma das primeiras conseqti6ncias da vida
em comum, pda qual o dem6nio tanto ansiava, seriam os filhos.
Assam, se propagaria pelo mundi uma raga de dem6nios, que po-
deria tornar a pr6pria exist6ncia da esp6cie humana precaria e
cheia de terror..

Tremendo de 6dio, despedaceia coisa em que estava trabalhan

do. O desgragado viu-me d&struir a criatura da qual dependia sua
futura felicidade e, soltando um uivo de desespero e vinganga,
retirou-se.

;Quando eu morrer, ficarei satisfeito com que a minha mem6ria
sda roberta de 6dio e opr6brio. Uma vez, em minha fantasia, em-
balei sonhos de virtude, de rama e de prazer. Uma vez, tive a ilu-
sio de encontrar sores que, perdoando a minha forma exterior, me

amassem pdas excelentes qualidades que era capaz de revelar. Fui
alimentado com elevados pensamentos de honra e devogao".26

A ironia, into 6, uma das ironias dessa hist6ria, 6 que Frankenstein

se toma um enigma muito simb61ico das antinomias que permeiam a

culture europ6ia, ocidental, burguesa ou judgico-arista. Primeiro, o

Home Frankenstein tem fido atribufdo, simultaneamente ao orientador

e a criatura. Na versio original, Frankenstein 6 o cientista que cria o

monstro, pois este nio tem noms. Mas o monstro ababa por ser conhe-

cido por Frankenstein, o que pods signinlcar que um se toma espelho

do outro. Maid uma vez, a dia16tica chador e criatura transfigura am-

26 Mary Schelley, .Flankens/eflz, trad. de Mi6cio Araujo Jorge Honkis:
Editores, Porto A]egre, 1985, pp. 140, 142, ]59-160 e 210.

L. & PM
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C bos, confundindo-os. Nunca dais um existirg sem o outro. Segundo.

C esse 6 um enigma sempre presence na cultura ocidental. E recriado sob

C' muitas formal, mas reitera-se continuamente, ecoando MesHlst6feles

C pecado e salvagao, alienagao e emancipagao ou razio e danagao

C Sob v£rios aspectos, a nlodernidade e os deus desdobramentos

C permitem levar o individuo a extremes inesperados e desesperados

C Alcanga paroxismos surpreendentes, assustadores e fascinantes. O in-

C divfduo pode tanto afirmar-se coma apagar-se, tanto salvar-se coma

C desesperar-se. Em um mundi dada vez maid padronizado e adminis-

Ci' trade, o indivfduo tende a tornar-se mora abstragao.

C "A decisgo que o individuo dove tamar em dada situagao n8o pre

C ciba mats resultar de uma dolorosa dia16tica intenla da consci6ncia
,. moral, da autoconservagao e das puls6es. Para as pessoas na esfera

t: professional, as decis6es sio tomadas pda hierarquia que vai das
C associag6es at6 a administragaa nacional; na esfera privada, pda
C esqt.ema da cultura de massa, que desapropria deus consumidores
C forgados de sells impulses internos. As associag6es e as celebrida-

C des assumem as fung6es do ego e do superego, e as massas, des-
- pojadas at6 mesmo da apar&ncia da personalidade, deixam-se mo-

delar muito mats docilmente segundo os modelos e palavras de or-

C de... dadas, do que os instintos puja censure intema

C n -llnodol' W. Adomo e Max Horkheimer. Dia16tica do Esclarecimento (Fragmentos
C Filas6ficos). trad. de Guido Antonio de Almeida, Jorge Zahir Editor, Rio de Janeiro.
r 1985, PP. 189-190
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6. NAjitiACAO E VlsAO DO MUNDO )

O dialogs entry a sociologia e a literatura involve virios enig- I.)

mas, provavelmente fundamentais. Em uma brave enumeragao podem =)

ser enunciados nos seguintes temps: texts e contexts, sociologia e :)

Hlcgao, literatura e conhecimento, sociologia, literatura e narragao, nar- :)

ragao e fabulagao, tipos e tipologias, categorias e metaforas, estilos de :)

pensamento e vis6es do mundi. Sio enigmas importantes, por suas )
implicag6es no que se pode entender por ''sociologia" e "literatura". J

A16m disso, permitem desenvolver a reflex5.o sobre essay formal nar- :!'

rativas coma express6es do mundo da cultura. Em especial, podem :

elucidar aspectos maid ou menos decisivos dos processos de exorcis- ll(

mo, sublimagao e fabulagao, sempre presentes no mundi da cultura. f ,-.\

provavel que toda narrativa socio16gica e literaia, independentemente ;.

da sua realizagao, possa ser tomada come uma forma de desencanta- -l

menlo e reencantamento do mundi. Alba que pods ser comum a todas I

as linguagens artfsticas, cient16lcas e filos6ficas. Coma o mundi 6 )
complexo, intrincado, dificil problematico, contradit6rio, continua, .)
descontinuo, opaco e infinite, os indivfduos e as coletividades estio :)

sempre empenhados em alguma fomia de exorcismo, sublimagao ou :)

fabulagao. Muda a linguagem, mas permanece a obsess5o de desen- :)

cantar e reencantar, para que se parega com a utopia ou a nostalgia. :)

Sob vgrios aspectos, o soci61ogo e o escritor narram. O mesmo :)

se pode dizer do historiador, antrop61ogo e outros cientistas sociais; )

assim homo do porta, pintor, cineasta e outros artistas. Tamb6m o fi- I)

16sofo barra. Nanar 6 algo comum a todos, coma a dimensio mais )

global do processo de elaboragao, produgao, criagao ou realizagao de !

)
D
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C uns e outros. Em todos os castes, a despeito das diferengas de lingua-

C gens, sodas as realizag6es traduzem-se em textos ou narrativas nas

(I quaid ha sempre algo de exorcismo, sublimagao ou fabulagao
C A base de recursos narratives distintos, com freqti&ncia o escrl-

C tor e o soci61ogo constr6em tipos e tipologias. As situag6es, os inci-

C dented e os dilemas podem tornar-se o cengrio m6vel, anil, complica-

S do. labirintico, ca6tico ou organizado, transparente e limpido, no qual

S movimentam-se figuras e figurag6es, individuos e coletividades, pes'

,. soas e personagens ou tipos e tipologias.

! Sio muitos os tipos que povoam as narrativas liter&ias e socio-

r- 16gicas. Independentemente das inteng6es dos sous autores e dos con-

r- datos nos quads estio situados, alguns desses tipos transformam-se em

C modelos ou arqu6tipos- Sio reiterados, recriados e transfigurados pe-

C los diferentes leitores, em outros lugares e 6pocas- Inclusive ressoam

C em outras narrativas, pr6ximas ou remotas, em outras linguagens, te-

C condo metanarrativas atravessando fronteiras, 6pocas, cultures e civili-

C zaQ6es

C Talvez se possa afirmar que a construgao de tipos e tipologias

C pode ser um indicia importante de coma a narrativa lilerhia, tanto

C quando a socio16gica, este desafiada e fascinada pda "realidade"

C Mesn)o porque a realidade hist6rica ou virtual, dada ou imaginada,
C .evela-se uln vasto e fecundo manancial de materia de criagao para

C cienListas. artistas e fi16sofos. E os typos e as tipologias revelam-se

11 alba que coma uma decantagao de que se imagina que possa ser a
C .,realidade"; ou de coma se gostaria que ela fosse ou parecesse.

C ' "" E ~.erdade que o soci61ogo procura estar pr6ximo da "realidade '

f.- dos dados ou do universe empirico delimitado por suas interroga96es

C
C
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ou hip6teses. Nesse sentido, busca a ftindamentagao "objetiva" do )
conceito, categoria, lei, compreensao ou explicagao. Lida com dados, =)

evid6ncias ou significados, de modo a apreender o singular e o univer- :)

sal, bem homo as mediag6es. -)

C) escritor, por seu lada, chia situag6es, incidences, personagens, )
figuras e figurag6es imaginirios. Ainda que situe a sua est6ria em al- I)

gum lugar e em dado memento, o referencial hist6rico ou empirico :!
pode tornar-se secundfrio ou mesmo diluir-se. Trata de surpreender o if

singular, epis6dico, incidental e fugaz; ou o que estaria na sombra e :
esquecido, parecendo irrelevante. Em gerd, no entanto, quando bem :;

desenvolvida, a narrativa liter&ia desvenda ressonincias maid gerais, -l

ou propriamente universais, escondidas no singular. .,-)

Devido a relagao evidente ou implicita, real ou imaginaria, :)

transparente ou esquizofr&nica, com a "realidade", a sociologia e a :)
literatura revelam-se farmas de auto-consci6ncia. Nio se trata de :)
aceitar tranqtiilamente que exists uma dada "realidade", a qual pods- =)

ria ser descrita, compreendida, explicada ou imaginada. A despeito :)

das davidas, 6 inegavel que essas fomias narrativas conferem ao :)

leitor a convicgao ou a ilusio de que pods ser ou teria fido o dilema, =)

a situagao ou o incidence. Mesmo que se afirme e reafirme a autono- I)

mia do texts, coma sistema ou aglomerado de signos, mesmo nesses )

castes ha sempre climax, tensdes, dilemas, situag6es ou incidentes que I)

se depreendem, articulam, movimentam, transnguram ou desvanecem. -/

Cada leitor, ao traduzir o dito e a desdita, termina por taquigrafar, de- ,Y

senhar, colorir, sonorizar, movimentar e tensionar a situagao, incidente, ::

dilema, figura, tipo ou universe apresentado ou sugerido, intufdo ou :

)
)
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C Juntamente com a construgao de tipos e tipologias, e na mesma

C medida que se realiza alguma forma de autoconsci6ncia, a nanativa

Crealiza uma esp6cie de desvendamento. Sqa socio16gica ou literaria,
ela "elucida" o narrado, sda este real ou imaginado. Em gerRI, a nar-

L-rativa elucida o que parece complicado, enigmatico, opaco, in.6nito.

Se n5o esclarece no sentido de explicagao, situa o que este na sombra,

escondido, suposto ou nio revelado, em tempos de compreensao. Seja

quando desfaz magias e superstig6es, deja quando as reitera e desen-

.volvo, nos dois casos a narrativa realiza aldo do desencantamento do

mundi. Ao farrar, traduz. Mesmo quando recria, lanka luz. Pods tor-

C nar o desconhecido e misterioso em aldo evidente e transparente, sem

CpreJuizo de que se reitere o misterioso, a magma e o sorti16gio.

C Qualquer narrativa pode ser vista homo um "todd" signi6lcativo.

CNgo se trata de imaginar que esse todo 6 necessariamente coerente,

sistemftico e transparente. Pode ser complicado, labirlntico e ca6tico.

Expressa aldo que estaria necessariamente circunscrito aos signos,

simbolos, figuras e Higurag6es do texts. Mas pods tamb6m expressar

(-algo que transborda ou irrompe pelo texto a fora.

E claro que o todo representado pda narrativa 6 antes de mais
nada o do texto. Este 6 um conjunto de elementos sintfticos e semin-

ticos, ritmos e sons, figurag6es, metominias e meta.foray. Pods ser

mais ou menos complicado, clara, limpido, herm6tico, transparente ou

ca6tico. Em todos os casos, revela-se um todd em movimento; sempre

movimentado e multiplicado pelo leitor, em dada lugar e 6poca.

Enquanto dodo um movimento, o texto sempre expressa, traduz,

sugere ou induz alguma forma de percepgao, compreensao, entendi-

C
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ments, representagao ou fabulagao. Mesmo que esteja radicalmente ~)

dissociado de qualquer "contexto", necessariamente expressa ou induz :)

algo que resulta do processo de elaboragao realizado pelo autor, da sua :)

criagao. Coma 6 6bvio, a criatura nem sempre se comporta coma pre- )
tende o criador. Esse 6 o memento em que o texts pode revelar argo )
ou muito de uma situagao ou conluntura. Ha ocasi6es nas quaid o texts :)

pods ser uma exceptional sintese de tens6es e vibrag6es, inquietag6es :)

e perspectivas, aflig6es e horizontes de individuos e coletividades, em I)

dada situagao, conyuntura ou emerg6ncia. Nesse sentido 6 que algumas :'

obras de literatura, assim homo de sociologia, podem ser e t6m sido l<

tomadas homo sinteses de vis6es do mundo prevalecentes na 6poca. l<
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)

)
)
)
)
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)
)

)

)
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