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Nao se deve esquecer este «mundo memoria» [ ... ] que amamos p.rofundamente, 
memoria olfativa, memoria dos lugares~ da infancia, memoria do corpo, .dos gestos 
da infancia, dos prazeres. Talvez nao seja inutil sublinhar a im.po~futcia deste 
domfnio «irracional» ou desra «ni.io historia». [ ... } 0 que interessa ao historiador 
do quotidiano e 0 invis{vel. 

(Certeau, 2003, p. 31). 

A epigrafe que abre este texto recupera o pensamento de Michel de Cen eau para 
afirmar a fun<rao do quotidiano na constitui¢o simbolica nao apenas das identidades 
individuais, mas tambem de grupos culturais. Na sua anilise, o conceito de quotidiano 
emerge como aquilo «que nos cabe em partilha» 1 e pressup6e a existencia de uma rede de 
significados que gera - material e simbolicamente - comunidades. 

0 ponto de ancoragem desta argumenta¢o e a ideia de que essa rede multiforme e 
influenciada pelas categorias de tempo e de espa90 que, articuladas aos campos da-historia 
e da cultura pelo menos, dao sentido ao presente e garant:em objetividade n,o convivio 
com a realidade empfrica. Compreender os fatores esteticos envolvidos neste processo tern 
sido a base do trabalho de diversos pesquisadores, pmfessores e ensaistas que, ao longo 
do seculo XX, analisaram a fun¢o da ~e e, particularmente, a do texto literario, na 
formula¢o de entendimentos acerca da dimensao esterica dessa partillia. 

0 texto que aqui se apresenta e um dos resultados parciais de uma pesquisa mais 
ampla em torno da obra ficcional de Antonio Lobo Antunes que tern como objetivo 
central o estudo das encenas:oes do quotidiano em sua obra, representado como realidade 
constantemente interpretada e rasurada pelos personagens. Buscando investigar os opera
dores cognitivos da cultura, da memoria e da sodedade portuguesas nestas .J1'epresenta96es 
literarias do quotidiano, verificamos que o escritor - em sua fic;s:ao - tern privilegiado os 
deslizamentos de sentidos presentes nas interpreta<r6es do mundo e nas reconfigutac;oes de 
um quotidiano aparentemente coerente e verossimil. 

A obra de Lobo Antunes tern sido constantemente Iida e estudada em perspectiva com 
metanarrativas, como o salazarismo ou a historia colonial porruguesa, . abordagens que 
destacam o estagio politico da sua obra e, de certa forma, ncgligenciam um tras;o marcante 
no seu projeto de escrita: a articulac;ao minuciosa de pequenas historias que determinam 
os gestos incertos e debeis dos seus personagens e fundonam coma base de run inventario 
de acontecimentos menores, desJ?rovidos de uma relevancia evidente, mas que, em contra~ 
partida, apontam para conjuntos de atos e praticas simb6licas que particularizam grupos 
e segmentos culturais. 

Este procedimento tangencia o que aqui se poderia chamar de um est<4,oio-psicol6gico 
da cultura, onde a representa¢o de formas quotidianas, alem de nos caberem em partilha 
e «nos pressionarem dia ap6s dia, nos oprimirem, pois existe uma opressao d0: presente» 
(Certeau, 2003, p. 31), se enderes:a a um conhecimento que preside a conduta na vida 
diaria, estruturada a partir da organiza<rao de pequenos relaros tt<J;gmentados e inverte
brados, para utilizar uma expressao de Ricardo Piglia. Em outras palavras, .poderiamos 
dizer que Lobo Antunes privilegia a representa<;:ao do quotidiano, em ndido como-rede 
de significados afetivos, sociais, historicos e esteticos que funcionam como conjunto de 
instru<r6es das potencias de vida. 

'Idem. 
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Em seus textos, a vida quotidiana apresenta-se como uma realidade constantemente 
interpretada pelos personagens e vai sendo progressivamente dotada de sentido subjetivo, 
movedi~o, apesar de sua forma aparentemente coerente. No capitulo intitulado «Os fun
damentos do conhecimento na vida quotidiana>>, Peter Ludwig Berger afirma que: 

no quadro da sociologia enquanto ciencia empirica, e possfvel tomar esta realidade [o quo

tidiano] co mo dada, to mar como dados os fenomenos particulares que surgem dentro dela, 

sem maiores indagac;6es sobre o fundamento dessa realidade, w:efa jade ordem filosofi.ca, 

(Berger e Lucmann, 1987, p. 35-36). 

Este ensaio niio pretende formular uma analise sociologica da realidade da vida con
temporanea nem formular uma fenomenologia da experiencia subjetiva da vida quoti
diana, mas visa contribuir teoricamente para a maior .predsao do conceito de quotidfano, 
como categoria estetica fundamental nos estudos literarios e culturais. Desta forma, a 
analise apontara para alguma bibliografia disponivel sobre 0 tema, .a .partir da qual serao 
formulados argumentos criticos e te6ricos a partir de defini'!6es previas> ja consolidadas no 
campo dos estudos de cultura. 

Neste sentido, como categoria ligada a escrita realista, o quotidiano se tornaapreensivel 
como sentimento de perten\:a a um «comum partilhado» e co mo sinonimo ·de experiencia 
empfrica e repetida. Para analisar as representa~oes do senso comum presentes na escrita de 
Lobo Antunes, e fundamental considerar as interpreta~oes da realidade niio apenas levando 
em conta seu carater de suposi¢o indubicivel, mas tambem reconhecendo ~ contribui~oes 
artisticas e culturais para a leitura dos objetos e das diferentes esferas da realidade. 

Este texto e, portanto, antes de tudo, uma investiga¢o preliminar das formas de 
escrita que vao da observa\:iio antropol6gica a auto-encena¢o biografica, atravessando 
um conjunto de textos voltados para a constitui¢o de uma poetica d9 quotidiano: que 
privilegia efeitos de realidade e cria, atraves deles, espa~s verossimeis. 

A partir de perspectivas te6ricas diversas, varios autores procuraram formular objeti"." 
va¢es dos processos e das significa~oes quotidianas, tomadas nao apenas como base das 
condutas subjetivas dotadas do sentido que imprimimos a nossas vidas, mas, sobretudo, 
como um mundo intersubjetivo radicado no senso comum, originado no pensamento e na 
a¢o dos homens, sendo afirmado como real por eles. 

Elegendo como. questoes centrais deste texto o mapeamento e a analise ,da poetica do 
quotidiano na obra de Antonio Lobo Antunes, torna-se necessirio partir do processo de 
conforma¢o de uma estetica do menor, para utilizar a expressao de. Charles, Baudelaire, 
ainda no seculo XIX. 

Ao captar as fulgura~oes do instante presente na obra de Constantin Guy, o poeta 
escolhia o artista para definir o que chamou de homem do mundo: «aquele que se interessa 
pelo mundo inteiro; que quer saber e apreciar tudo o que acontece na super.fide do nosso 
esfer6ide» (Baudelaire, 1991, p. 167). Na sua observa~, a palavra supe1ftcie parece querer 
privilegiar o exterior como categoria estetica; aquilo a que o po~ta chamou de «a vida 
ordinaria, a metamorfose incessante das coisas exteriores, o movimento clpido que exige 
do artista identica velocidade de execu¢o» (Baudelaire, 1991, p. 163). 

Em 1886, em A gaia ciencia, Nietzsche advertiu os realistas do seu tempo, apresen
tando-os como homens s6brios, «defendidos contra a paixao e as fantasias», o que parecia 
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impossibilitar que eles se embriagassem. Como provoca~o, o fil6sofo tambem cobrava 
deles uma dose maior de humanidade, lan~do a seguinte pergunta: 

Voces, no seu estado sem veu, nao continuam seres akamente apaixonados e obscuros, se 

comparados aos peixes, e ainda muito semelhantes a um artista. apaixonado? E o que e 

«realidade» para um artista apaixonado? {Nietzsche, 2002, p. 95-96). 

Desde entao, inilmeras obras que entraram em circula<;:ao poderiam ser tomadas como 
resposta a provoca<;:ao de Nietzsche. Baudelaire, entretanto, ao inves de atacar. a hist6ria e 
a tradi<;:ao do ocidente, como Nietzsche procurou fazer, se ateve ao menor acontecimento 
e, com uma escrita comovida, o poeta defendeu uma beleza dispersa na vida comum: 
«Mesmo amando tanto a beleza geral [ ... ], nem por isso deixa de serum erro negligenciar 
a beleza particular, a beleza de circunsclncia e a pintura de costumes» (Baudelaire, 1991, 
p. 160). A favor do registro desse real imediato, o poeta pressupoe que o real se define na 
temporalidade: 

0 prazer que extraimos da representa<fto do presente se deve nao somente a beleza de que ele 

esta revestido, mas tambem a sua qualidade essencial de presente. (Baudelaire, 1991, p. 160). 

Sabemos que, na Europa, em rea~o a gera~o de romanticos que «embelezava e fan
tasiava a realidade» (Saraiva, p. 147), os realistas pretendiam formar consciencias criticas. 
Tomados pela ascensao do socialismo ut6pico e do positivismo, rejeitando o clericalismo 
e pintando a burguesia iludida em suas «falsas bases» - para utilizar a expressao de Es;a de 
Queiroz -, os realistas abriram discursos que ajudaram a pavimentar o posterior. desen
canto com as narrativas modernas. 

Por uma via diferente, Baudelaire celebrou o presente, afumando a fixac.;:io do efe
mero e do transit6rio como via de percep~o estetica do quotidiano; dando forma a uma 
cerimonia do olhar que privilegiava aquilo que chamou de as «moventes arquiteturas que 
Deus faz de vapores e as maravilhosas construs;oes do impalpavel» (Baudelaire, 1997, 
p. 56). Aqui, a pretexto de descrever as nuvens em sua mobilidade formal, o poeta reflete 
sobre o presente vertiginoso que, na leitura posterior de Walter Benjamin, expandiu a 
teoria cultural da modernidade. 

Alem.disso, Baudelaire pas em quesrao a dimens:io especular que os realistas propu
nham para interrogar 0 presente. 0 metodo n:io refletiria nem a historicidade .nem 0 devir 
dos objetos representados, mas se deteria na representa<;:ao do estm/,o imediattJ dos aconteci
mentos sem os fundamentos da historiciza<;::io do mundo. Segundo o poeta, este processo 
estaria incompleto, a menos que o artista fosse habil o suficienre para n:io apenas fixar os 
objetos ou acontecimentos, mas, neste processo, revelar a sua historicidade, a dimensao 
etema extraida de um belo transit6rio. 

A vivencia di:iria de produs;ao e de representa<;::io das pessoas e ·de tipos humanos, 
moldada pelas condis;oes hist6ricas e esteticas ligadas ao surgimento da modernidade, 
fomentou a prolifera<;:ao das representa<_;:oes do quotidiano, emendido como experiencia 
simultaneamente material e simbolica. Desta forma, a «realidade para um artista apai
xonado» - se fosse possivel responder a Nietzsche - talvez se constirua por estampas de 
circunstancias e de costumes, em conjuntos prec:irios de pequenos.enredos em que residem 
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esbo~os de praticas culturais e de valores vigentes, instalados. no cora<;ao da .culrura e: na 
experiencia diaria do individuo moderno. 

0 legado desta sensibilidade moderna permite que, no contexto do seculo XX, essa 
questfo se desdobre nos termos propostos por Nelson Goodman em ~ys of worldsmaking 
(1978). Colocando o sujeito no centro da quest:io, o ensaista partede um conjunto de tres 
perguntas: «Vemos ou nao o que temos diante dos nossos olhos?»; «0 que temos diante de 
nossos olhos?»; «E voce, como o interpreta?» 

Poderfamos trazer estas tres questoes para o universo da literatura e pensar hip6teses 
sobre as formas de representa¢o da vida contemporanea e do real imediato, desenvolvendo 
um quadro analirico do que se poderia chamar de uma poetica do quotidiano. Desta 
forma, um espectro muito largo de textos poderia se enquadrar n ta categoria e, para 
efeito metodol6gico, sera necessario delimitar as preocupa~6es deste ensaio em torno • da 
obra do escritor Antonio Lobo Antunes, centrando a analise proposta nas representas:oes 
de valores simb6licos invisiveis, . mas inoculados na necessaire quotidiana das sociedades 
contemporaneas. 

Retornando as perguntas de Goodman: «Vemos OU nao 0 que temos diante dos nossos 
olhos?»; «0 que temos .diante de nossos olhos?»; «E voce, como o interpreta?>>. ·Goodman 
demonstra que uma cadeia de variaveis amarra as suas interroga~oes, o que faz .com que 
a resposta para as tres questoes seja a mesma; afinal, para · Goodman, em smtese, tudo 
depende de como se interpreta o que se tem diante dos olhos e que pode ou naoser. visto~ 

E possivel afumar que, no conjunto dos textos de Lobo Antunes, o · que . s.e le. em 
romances como A morte de Carks Gardel (1994) e Exortafito aos c1rocodilos U9·99), , .tra~ 

zidos aqui como exemplos preliminares, sfo redes de personagens .qu~ se ligam atrav;es 
de circunstancias discursivas que pressupoem a vida quotidiana como sendo a rea1idad¢. 
Este fenomeno parece nfo requerer maior verifica¢o que se estenda alem de sua .simples 
presern;a. Esta simplesmente ai, como fato evidente por si mesmo e compulsorio.' 

As narrativas dos romances, construidas em forma de mon6logos alternados~ cmzam 
circunstancias triviais da vida, configuradas em tomo de um centro vazio, um lttgar:dis.., 
cursivo, onde- para utilizar a expressao de Nieztsche- «nao ha faros, so .foUnterpretas;acm: 

Tomando o pressuposto de Vera Lucia Follain de Figueiredo de que .<<interpretar e--um 
exerdcio que se confunde com imprimir uma ordena~o arbitraria .a dados .que.estfo: dfa.,. 
poniveis» (Figueiredo, 2003, P· 13), verificamos que e exatam nte desta.forma que Os .per-: 
sonagens de Lobo Antunes se interpretam e se representam muruamente. Isto se-da, atraves 
de lentes que lhes conferem, antes de tudo, um lugar que p6e em tensao duas instftncias: 
«a do que parece olhar ea do que parece ser olhado» (Correa dos Santos, .19-89, p. 4). 

0 fato de seus textos privilegiarem o que Deleuze chamou de «perspectivismo univer
salizado», ou seja, serem baseados em conceps:oes de realida,de que correspondem .sempre 
a um ponto de vista parcial e localizado, poderia nos fazer pensar _ que Lobo . Antunes 
quer apontar para uma nostalgia da totalidade, expressa. pela focaliza~o recorrente. da 
inexistencia ou da impossibilidade de um real. Mas, como afu~ Zizek, 

Issa n:lo significa que nao haja realidade, uma vez. que tudo e uma perspec;tiva -subjetiva; 
e mais radical. Ao percebermos uma coisa por tal perspectiva, nossa impressao imediata 

tende a ser a de que essa percep~o faz pane de uma visao distorcida do que ea coisa,em si. 
A pr6pria realidade resulta de certa perspectiva distorcedora. (Zizek, 2006, p •. 120). 
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Neste sentido, em ve:z de mna simples desqualifica¢o da ruina do quotidiano, penso 
que Lobo Antunes promove antes de tudo afumou Cardoso Pires 
em seu coment:irio ao Auto dos Danados, no JL: 

[Em Lobo Antunes,] o real assume-se fancistico nao atraves da poesia e do suporte fabular 

como se fez depois da li~ao de Gabriel Garcia Marques, mas atraves de urna pes

soalissirna de dados e de acontecirnentos irnplacavelmente objetivos. Hiper-realismo? Sitl)., 

talvez lhe possa charnar assirn pela caracteriza¢o minuciosa ate a abjec¢o (Pires, 1990, p. 9). 

A concordarmos com isto, poderiamos recuperar alguns trechos da entrevista de Anto
nio Lobo Antunes no lanc;amento de A morte de Carlos Gardel Numa dessas entrevis14s, 
o autor afuma que seu projeto liter:irio baseia-se em «retratos desfocados da realidade>>. 
Efetivamente, a potencia de distor¢o da realidade parece serum eixo em tomo do qual 
gira a escrita de Lobo Antunes. Distorcidas pela caracterizac;ao minuciosa, excessiva, pelo 
tedio, pela rotina ou pela indiferenc;a, as vidas infames com que o escritor povoa suas 
narrativas cercam-se de equivocos e de mal-entendidos em rela~o ao outro._ Para Zizek, 

a distor¢o da realidade ocorre, precisarnente, porque nossa mente fu parte da realidade. 

Nossas distor¢es da realidade ocorrem exatarnente por sermos parte da realidade e portanto 

nao termos dela unia visao neutra: nossa percep¢o distorce a realidade porque o observador 

fu parte do observado. (Z~k, 2006, p. 121). 

Por outro lado, nos romances de Lobo Antunes, as vozes dos personagens revelam, 
antes de tudo, o empobrecimento simb6lico do indiv!duo urbano no seculo XX e estam
pam, atraves de pequenos gestos e lapsos, pciticas simb6licas quotidianas que funcionam 
como eixos de leitura do real. 0 investimento de escrita dos pequenos enredos, das micro
-hist6rias aparentemente insignificantes e a sua op~o pela representa~o de uma expe~ 
riencia residual apontam para um quotidiano dilacerado pelas transforma<,;6es urbanas. 
Com isto, o autor enfrenta as dimens6es eticas e esteticas dos espa<;os e das narrativas _da 
intimidade, especialmente o espac;o da casa: 

Somos felizes. Acabarnos de pagar a casa em outubro, fecharnos a marquise, substituimos a 

alcatifa por tacos, nenhum de nos foi despedido, as pres~6es do Opel estao no fun. Somos 

felizes: preferimos a mesma novela, nunca discutirnos por causa do comando, quando com

pras a TV Guia sublinhas a encarnado os prograrnas que me interessam, sempre 

da hora daquela serie policial que eu gosto tanto com 0 preto cheio de aneis a dar cabo dos 

italianos da mafia. {Lobo Antunes, 2006, p. 67). 

Ao contr:irio dos autores que optam por criar sequencias de a¢es, Lobo Antunes pri
vilegia o nao-acontecimento e nos di a ver representa<;oes do inapreensivel como epifanias 
do quotidiano. Como pciticas emergentes do «pr6prio evento-superncie», (Zizek, 2006, p. 
106) representando atos que sao configura<;oes de experiencia que novos modos 
de sentir, induzem a novas formas da subjetividade polirica (Ranciere,. 2005, p. 11): 

A vida e uma pilha de pratos a cairem no chao. Vai a genre muito devaga.r Q_;i sala ~ c~zinha, 

com aquela lou~a toda de dias, de semanas, de meses em equilibrio uns sobre. os outros, a 

225 



tilintarem e a tremerem, mais duzias de garfos e fucas escorregando la em cima1 no meio dos 

restos de comida e dos restos de inI"anda, [ ... ] a salvo, os dias, as os meses deslizam 

uns a seguir aos outros, devagar primeiro, depressa depois, tudo junto por fun, e eis a vida 

em cacos no lin6leo (Lobo Antunes, 2002, p. 85). 

Desta maneira, a linguagem marca as coordenadas de vida dos personagens, enchendo 
esta vida de objetos dotados de significa.¢0. Com este procedimento, o autor parece 
propor uma especie de mecifora do ato criativo: representac;oes que sao um rascunho 
constantemente provis6rio da realidade a se formular e reformular ao longo dos relatos dos 
personagens. Como exemplo, podemos citar o romance Exortaflio aos crocodilos e particu
larmente a cena em que a personagem Celina escreve um bilhete para a sua empregada, 
num momento de hesita¢o e duvida se deveria faze-lo: 

Dona Alice 

risquei, comecei a escrever 

Dona Alice queria agradecer-lhe 

tornei a riscar pensando que se a mulher a dias 0 mostrasse ao exercito iam compreender 

que fui eu quern 

Dona Alice queria agradecer-lhe a forma como durante estes anos trahalhou para mim 

por conseguinte rasguei a folha, queimei-a no lava-loic;as, abri a agua para as dnzas desapa

recerem [ ... ] (Lobo Antunes, 1999, p. 263). 

Alem do gesto de escrita e de rasura que Lobo Antunes encena, verificamos que ele 
conf~re. funcionalidade narrativa a um gesto corriqueiro, aparentemente i,nsigrili:carit;~. 
0 simples bilhete escrito na cozinha demonstra a hesita¢o, nao apenas. ~ car~ter amhiguo 
da personagem, mas; sobretudo, aponta para uma circunst~cia hist6rica espedfi~a - .~. do 
desa.parecimento do priJ:neiro-ministro Sa Carneiro, no~ anos 1980 - cqnfumando que, 
na sua obra, 0 quotidiano e elevado a condi¢o de operador . cognit;ivo. da hist6ria ,e da 
cultura portuguesas. Em lugar de uma subalternidade em rela¢o .a hist6ria ea cultu~a •. ~ 
fenomeno quotidiano, na hip6tese que apresento, seria produtor e reprodutor de pr:iricas 
simb6licas menores que vao constituir formas de auto-representa¢o .de uma sociedade, no 
escigio estetico da sua culrura. 

Ao longo do romance, ha referencias ao atentado de Camarate. Essas referencias, 
entretanto, privilegiam os detalhes e os pequenos pormenores conhecidos. Enceoando a 
vida de quatro mulheres que narram o romance, Lobo Antunes trabalha a Hist6ria coma 
fic¢o «para construir um discurso que nao e nem verdadeiro nem falso» (Piglia, 1994, 
p. 71), mas onde esta presente todo o efeito ficcional: 

[ ... ] o avia.o do ministro num telhado em Camarate, .os emprt:~(lOS ao ae1roporlo 

rem a furgoneta nas traseiras, pessoas nas janelas ~~ .+#_. ... ,,,., pa:i;ma111c.o 

que chamavam de cadaveres e nao passavam de manchas 

que se unem ate compor um homem [ ... ] (Lobo Antunes, 1999, P- 12). 

Numa entrevista de lanc;amento do romance, o escritor procurou diminuir a impor
cincia deste evento, afirmando que 0 que de faro lhe interessava nao era a «historia 
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terrorista»2 em que «muito poucos se fixaram», mas as quatro narradoras prindpais e suas 
vidas privadas. Apesar das referencias tao nitidas fomecerem ao romance uma dimensao 
politica, onde «OS personagens reconhecem-se, quase nao e preciso por-lhes IlOIDe»3, 0 

escritor afirma que nao inventou nada, mas apenas narrou: 

inventei muito pouco, pensei mesmo que poderia ter problemas em Portugal pelo que 

conto4• 

Buscando compreender esta formula<;ao, volto a pergunta inaugural de. Nietzsche: 
«E o que e «realidade" para um artista apaixonad.o?» Se pudesse responder com a obra 
de Lobo Antunes, minha opiniao seria a de que sua paixao pelo real reside menos nos 
quadros documentais, como o 25 de Abril, Salazar, Sa Carneiro ou Humberto Delgado) 
ou nos quadros testemunhais (Africa), e mais nas formas com que combate modelos de 
realidade pre-fabricada, interrogando acontecimentos menores para precipitar a .apreensao 
cognitiva de uma condi<;ao historica e cultural mais ampla. Assim, seria possivel afirmar 
com Cardoso Pires que «o sortilegio da sua [de Lobo Antunes] maneira de contar esta no 
saber fintar, em frase cega, sabia e desenvolta, o real que se nos apresenta como verdade ou 
evidencia>>. Este real, em Lobo Antunes, e negado e desqualificado em nome de algo mais 
subterraneo e revelador daquilo que talvez preferissemos nao ver. 

A brutalidade disfar<rada de trivialidade, a repeti<;ao sintomatica instalada na lingua
gem, as vivencias do mundo contemporaneo e os contructos da hist6ria e da cultura 
absorvidos nos atos e nas praticas simbolicas dos personagens sao t6picos com os quais se 
torna possfvel mapear e analisar as formas de expressao e de representa<;ao do quotidiano, 
apreendido nao apenas como mundo fisico exterior, mas tambem como elemento de uma 
realidade subjetiva interior. 

Como afirma Peter L. Berger, «e impossfvel ignorar ou diminuir a presen<ra imperiosa 
da realidade da vida quotidiana>>, experimentada, «como atitude natural, em estado de 
vigilia>> (Berger e Lucmann, 1987, p. 39). 0 trabalho, o amor, o consumo, a familia, 
o corpo e a casa sao alguns t6picos que compoem uma zona de vida quotidiana que se 
encontra ao alcance dos individuos e se organiza em torno de um «aqui» e <<agora», do pre
sente. Entretanto, a realidade da vida diiria nao se esgota nessas presen<_;:as imediatas, mas, 
alem de abra<_;:ar fenomenos que nao esrao presentes, apontam para formas de intera<;ao e 
de comunica<_;:ao com o outro. 

Neste sentido, partilhar o presente implica um jogo de negocia<_;:oes simbolicas onde o 
«aqui» e «agora>> de um individuo mio coincide necessariamente com o e «agora>> do 
outro. Neste jogo, as dimensoes .estetica e cultural impoem aproxim.a<_;:oes e afastamentos 
que dao forma a lugares de enuncia<;ao fundamentais para a compreensao de uma vasta 
tradi<;ao literiria e, no ambito do interesse particular deste ensaio, da obra de Antonio 
Lobo Antunes. 

2 ANTUNES, Ant6nio Lobo - A amizade e regida pelo mesmo mecanismo que o amor, e instantanea e 
absoluta. In BLANCO, Maria Luisa- Conversas cmnAnt0nio Lobo Armmes. Lisboa: Dom Quixote, 2002, p. 132. 

3 Idem, p. 131. 
4 Idem, p. 131. 
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Encenando personagens que sao como individuos moldados por uma sensibilidade 
media, Lobo Antunes parece trazer a cena uma sofisticada leitura de um certo «gosto» que 
definiria segmentos sodais especilicos naquela sociedade. Refuo-me a especificidades que 
regem uma ordem de desejos e de leituras do mundo que emergem a superficie narrativa 
dos romances e cronicas de Lobo Antunes como um inventdrio da desintegrafiio dos sonhos 
de uma classe media modema. 

Em uma de suas entrevistas a Marfa Luisa Blanco, Lobo Antunes afirma que, na 
composi<feo do romance Exortariio aos crocodilos, as quatro personagens que narram, fazem 
avan<r31' a narrativa utilizando idiomas de classe diferentes entre si. Suas diferentes formas de 
expressao verbal corresponderiam a diferentes sotaques sociais que funcionam para marcar a 
faixa socio-cultural em que cada uma delas esta inserida. 

A preocupa<feo central do escritor parece ser a de particularizar a constrm;ao de uma 
sintaxe e de um dicionario pr6prios a cada um deles. Promove a localiza<;fo de seus lugares 
na sociedade e de seus repert6rios lingilisticos e afetivos, como part do processo de deco
difica<_;:ao do universo dos personagens-narradores. Atraves de um sofisticado. mecanismo 
de escrita, Lobo Antunes provoca uma inquieta<rao que- nos faz indagar de onde fala quern 
fala no romance. Esta inquieta<feo tambem parece atingir o escritor que, na mesma entre
vista, fala de sua preocupayao acerca de os tradutores serem ou nao capazes de traduzir 
aqueles idiomas de classe. 

Para concluir, gostaria de evocar o ensaio «0 politico e o psicol6gico estagios da cul
tura», de Roberto Correa dos Santos, onde as categorias do interior e do exterior sao toma
das como condi¢es esteticas fundamentais para a leit ura das proposi<r6es contemporaneas: 

sob o regime do interior (da profundidade, e hem logo da o.rigem como centm), ordenam

-se as ac;:oes das obras fracas. Sentimentos baixos (rebaixados) a gerarem variai;oes de uma 

semelhani;a sempre reconhedvel: a vida secreta, a alma de um povo, a identidade definida 

por toda serie de estereotipos. (Correa dos Santos, 1999, p. 55). 

Para o ensaista, Nietzsche demonstra o valor do exterior valendo-se de exemplos. na 
antiga arte grega, onde so ha mascaras: 

Arte livre de uma profundidade ideal qualquer, logo arte feliz, realizada para o fora e·para·o 

alem do ressentimento. Os gregos, Nietszche assim se refere a eles: profimdamente supe;fidais. 
0 fundo e suas formas sao as do baixo-relevo em cavidade, mas extemas, superfldes abauladas. 

Nada por mis, nenhuma intimidade predominante ou condutora. De onde, pois, o grande 

rendimento da no¢o de arte: artifido, cena, corporifica<fe.o, visibilidade (Idem, p. 54). 

Segundo Roberto Correa, «amar a forma e o que nos falta». 0 ensaista adverte que 
apenas quando atingirmos o escigio de sermos «homens exteriores, estaremos na alegria 
das formas e no nomadismo da diferen<_;:a>>. Neste sentido, amar a forma, significaria exte
riorizar o pr6prio exterior e ativar na cultura a expressao de sua for<ra afirmativa. Este 
m~vimento corresponde a aboli<rao do contraste dentro e fora, afinal «exteriorizados, 
poderemos criar sem o mito da espontaneidade, da profundidade ideal, da au~~nticidade, 
da submissao e da arrogancia. Esse e o escigio politico de uma cultura. Por sinal, estcigio 
estetico» (Idem, p. 101). 
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Ao mapear um segmento da sua socied.ade - sobrerudo lisboeta - no ambito da hls
t6ria contemporanea portuguesa, o escritor nao oferece um retrato panorc1mico. Oferece 
contornos mais espedficos, delineia perfis simbolicos para os seus personagens, tta<;ando 
com mais defini¢o a visao de mundo de cada um deles. Assim, embora sejam esvazia
dos de experienda, sendo apenas personagens, poderiamos pensar que fundonam como 
um alto-relevo, um retrato talhado a partir de moldes vigentes que dao a ver uma epoca, 
uma circunstanda hlst6rica espedfica. Dar forma a per:6s a partir desses comornos e um 
procedimento que, se nfo oferece um testemunho no ambito juridico, oferece uma outra 
modalidade testemunho: o que esta instalado no cora;ao da cultura, aquele que e capaz de 
reconhecer no outro um outro de si mesmo, o testemunho que particulariza e ve, no outto, 
o mesmo diferido. 
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