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ARTE E CICNCIA
Antonia Torreao Herrera

RESUMO

A Arte e a CiAncia representam dois movi -

mei, t os distintos de atuag -ao d o h o m e m na socieda

de, s e n d o que a Ci"encia, por estar engajada no

processo da civilizag5o, a reconhecida social-

mente como detentora da verdade. A Arte, porsua

vez, nao a considerada , da perspectiva do saber

eleito pela sociedade, uma contribuigao efetiva

no estabelecimento ca verdade.

0 trabalho examina essa eleigao discrimina

toria, m o s t r ando a atuagao da Arte e da CiAocia

comp duas vi as de acesso ao conhecimento, con -

siderando o modo c o m o a p r e e n d e m o real, o que

visam e o discurso utilizado nesse ato apreen-

sivo. 0 "angulo de enfoque da arte literaria so-

bre a vida, em nivel diverso do cientifico, di-

mensions uma compreensao especifica do mundo.

A APREENSAO DO REAL

0 carater seletivo das ciencias

Heidegger dimensiona a compreensaocomo ele
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mento inerente a constituicao ontologica do ser hu-

mano, A essencia hermeneutica da existencia humana

consiste em interpretar-se a si mesmo no mundo, na

hist6ria.l

Guiado por essa inclinacao para compreen-

der o universo, o homem desenvolve vias de apreen

sao do real que the possibilitam uma convivencia em

situacao de dominio. 0 saber passa a constituir-se

num mecanismo de poder do ser humano sobre a natu-

reza e sobre outros animais. E consequentemente do

homem sobre o homem. Disso decorre a fratura inevi-

tavel entre civilizacao e natureza - duas forcas

em movimento.

0 conhecimento cientifico nasce do impulso

civilizat6rio e se estabelece dentro de uma hierar-

quia utilitaria, como o mais decisivo para o ''pro-

gresso" como ideia inserida no programa de conquista

do homem.

0 status de poder adquirido pelo conheci-

mento cientifico em detrimento de outros modos de

conhecimento - o onirico, o magico, o puramente in-

tuitivo, o poetico - permite-lhe afastar como insu-

ficiente qualquer tentativa nao-cientifica, nao pres

crita metodologicamente, e assim delimitam de manei

ra seletiva os modos de apreensao do real. Proce-

de-se, para tanto, a uma limpeza, sob o criterio de

seriedade e objetividade cientifica, demarcando-se

valorativamente a fronteira do racional/irracional,

na pretensao de constituir um mundo exato com exclu

sao do acaso e da incerteza.

Nao pretendemos invalidar totalmente as ex

ploragoes e explicagoes cientificas, nem ignorar as

contribuigoes de suas descobertas para o desenvolvi

mento e a preservagdo da especie humana. Nao pode-

mos porem deixar de refletir sobre as destruicoes pro

vocadas por muitos de seus atos e questionar a des-

culpa de inevitabilidade. 0 que pretendemos, tooa-

via, recusar 6 a eleicao desse tipo de conhecimento

como totalizante, aliado ao processo de formaliza-

gao crescente, exigido pela tecnica e objetividade

cientificas, restringindo as possibilidades de de-

senvolvimento de outras formas de apreensao do real.

Cria-se o mito de cientificidade - um verdadeiro pa
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rar-adoxo num mundo que busca racionalmente destruir

os mitos.
Os procedimentos estabelecidos com rigorpe

la inetodologia cientifica funcionam como instrumen-

tar defensivos da contaminapao de potencialidades cognitivas

nao controladas pela razao. 0 constante apelo a ra-

vao desempenha uma funpao conservadora na aborda-

gem do real e constitui uma barreira efetiva a. am

m:ado natural de conduta, a apao livre do homem no

rem impulso de conhecer.
Or proceitos de Descartes, estabelecidos ha

toes seculos, no Discurso do Netodo, que tem como sub

tituto: "Para bem dirigir a propria razao e procu-

rar a verdade nas ciencias", permanecem-como base ra

clonal da metodologia cientifica. Esse dirigir foi

levado as ultimas consequencias pelo pensamento ci-

entifico que restringe discriminatoriamente o atin-

gimento da verdade a onipresenga da logica e da ra-

zao. Rejeitam-se as bases do conhecimento "primiti-

va-a", as sendas magicas, a fantasia, o conhecimento

oairico, a imaginagao ("Nada e mais perigoso para a

razao que os voos da imaginapao")2, a loucura, o it

racional, o inconsciente, o ilogico, etc., como mo-

do de apreensao da verdade do real. Limita-se assim

o proprio real, descartando-se do que no se subme-

te a apreensao racional. A marginalizagao das pra-

ticas cognitivas nao-cientificas como feitiparias,

sociedades secretas esotericas e mesmo a ativiaade

poetica ilustra o carater seletivo da ciencia no

exercicio do controle do saber.

0 conhecimento cientifico e orientado pelo

principio da eficiencia, apoiando-se numa metodolo

gia sistematica aue visa a uma determinada "oraem",

sem a necessaria inclusao da desordem e do caos. A

"eficiencia" limita necessariamente a liberdade de

agao e o grau de alcance da percepgao do observador.

Ademais, o corte epistemologico efetuado pela cien-

cia so permite uma apreensao parcial do real, nao

sendo possivel em momento algum o atingimento de sua

totalidade. A relagao de correspondencia univoca en

tre significante e significado colabora nessa limi-

tagao que e coerente com o carater seletivo do co-

nhecimento cientifico. Diz o real mas nao consegue
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da-lo no seu dinamismo. Se diz de um movimento, aban

dona metodologicamente o outro. 0 objeto da obser-

vagao, retirado do seu habitat natural, e mutilado

por um enfoque especifico e restrito. Selecionada a

logica racional como unico meio qualificado para the

gar a verdade, defende-se a prioridade da ideia so-

bre a agao livre, do cerebro sobre o corpo, tentan-

do-se essencializar o homem como ser racional.

Diante dessa exigencia coloca-se a questao

seguinte: a ciencia como fenomeno historico no con

teria ela propria elementos que desafiam uma anali-

se racional?

Abraham Moles tenta explicar racionalmen-

te o mecanismo psicologico que di origem a criativi

dade, o que nos parece precario. A natureza do ge

nio ja recebeu explicagao racional satisfatoria? Se

gundo Moles, "no ato criador, o cientista r,ao se di

ferencia do artista. Em principio nao ha diferenca

entre criagao artistica e cientifica, elas traba-

lham sobre materiais diferentes do Universo."3

Apesar de distinguir a criacao cientifica

da ciencia acabada, e ser possivel assim a aproxima

gao criacao cientifica e criacao artistica, impul-

sionadas pela mesma forca originaria, nos parece fal

so racionalizar, explicar cientificamente, o meca-

canismo que aciona a criatividade. A imaginagao cri

adora opoe-se a determinada razao logica, movimen-

tando-se numa dimensao que escapa a racionalizacao.

E ainda nos parece facil a tentativa de chegar abs-

tratamente, abstraindo as realidades concretas - obra

de arte literaria e ciencia acabada - a um denomina

dor comum da criatividade, quando o que importa

e o fato de que a criatividade nos dois do

minios e direcionada diferentemente. Na ci-

encia, estreitando seletivamente a liberdade em

nome de uma verdade alcangavel apenas por procedi-

mentos logico-racionais. Na obra de arte, avidamen-

te incorporando as impulsos naturais, e as ocasionais.

A diferenga ja ester apontada no proprio esquema de

Moles quando separa, como coisas distintas, a cria-

gao cientifica da ciencia acabada, o mesmo nao ocor

rendo com a criagao artistica e a obra de arte. 0

espirito criador ester presente na obra de arte da
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qual faz parte, permanecendo no seu dinamismo de a-

bertura constante, contraria ao conceito da obra

acabada. Ademais, a criatividade ester dissociada da

percepgao artistica do mundo, diversa fundamental-

mente da percepgao cientifica.

0 paradoxal na pretensao cientifica de ri-

gor e objetividade 6, porem, nao enxergar a igenui-

dade da visao que se apoia na ideia de um metodo fi

xo, de uma teoria da racionalidade fixa. E uma vi-

sao demasiado simples do talento dos homens e das

circunstancias do desenvolvimento do universo, da

vida. Nero considera que as regras ou padroes certos

infaliveis, isto e, sistematicos e objetivos, sao

contrarios as nossas faculdades faliveis e incertas

que partem desse ideal e as vezes caem no erro.

E orientado por essa ideia que Feyerdbend

desenvolve, numa proposta demolidora do metodo cien

tifico, a teoria do erro, na qual propoe encarar o

erro como fenomeno historico, como elemento que par

ticipa diretamente de grandes descobertas cientifi-

cas. Desenvolve a ideia de que um metodo com princi

pios rigidos, absolutamente obrigatorios, ester em

contradigdo com os resultados da investigagdo his-

torica, onde ocorre inflapao as regras que no e

acidental nem resulta de um conhecimento insufici-

ente ou de falta de atengao. Ao contrario, as infla

goes sao necessarias ao progresso. Temos assim a ci

encia ideal, de acordo com as regras e a ciencia co

mo se efetiva com combinagao de regras mais erro:

A ocorrencia de determinados desenvolvimentos his

toricos tiveram origem na decisao de pensadores em

no ligar a certas regras metodologicas "ebvias"ou

por violacao involuntaria por parte dos mesmos.4

Como a aggao livre e desvalorizada pela con-

duta cientifica que a,considera sem sentido, alouca

da, Feyerabend propoe aplicapao a vida cientifica

das ideias de Kierkegaard sobre o papel da fe, da

paixao e da subjetividade. Sugere tambem a adogao do

principio de proliferacao da teoria: revitalizagao

da astrologia, bruxaria, magia, alquimia e a incor-

poragao da fantasia a ser considerada na perspecti-

va sociologica ou psicologica da reforma do mundo.
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0 conhecimento cientifico de base raciona^_

incorpora-se a nossa cultura e transmite-se ccmotr`

digao do saber no ambito pedagogico, na escola e no

lar. A tendencia a explicagoes causais e o Wahl

de racionalizar todo fenomeno representam a conti-

nuidade desse modo de apreensao do real na percep-

gao cotidiana. 0 homem manifesta porem outran fornrra

de relagao cognitiva com o mundo e inconscientemer.--

te orienta-se pela sua intuigao mais que pela razdo..

As propostas no sentido de minimizar o c-

rater seletivo da metodologia cientifica visa, ac,

fim, a uma compreensao mais abrangente do homem e

do universe.

. 0 carater hibrido da arte

Outra forma de conhecimento que detem o p0

der apenas per sua forga da vida e sobrevivencia c:--

mo expressao do homem e o articulado pela obra de

arte literaria.

Enquanto uma energia humana e canalizala

para construir , realizar efetivamente uma civiliza-

gao; outra, resultante de uma experiencia humans n

ma esfera do provavel , cria um mundo contido na tin

guagem, a qual sera negada no movimento de transcc_

dencia que transcende tambem a propria experiencia.

Na ccnstrugao desse mundo imaginario , mr,vi

do pela liberdade , ha um descentramento da crdcm r_

cional, onde um caos aparente proporciona outr,^ nr--

dem, onde o acaso e a incerteza perdem a conotacao

de desvalor dada pelo referencial da razao. A vi.a

unitaria do mundo , proporcionada pela arte litera--

ria, abarca todos os tempos num so tempo , todo espy

go numa unica espacialidade . Nao ha um ponto de vin

to fixo , mas um mover- se constante , a imagem de um

caleidoscopio que assume todas as nuances de visas

e alarga a feigao do mundo , abarcando os provaveis

e improvaveis , ampliando os lances do acasc.

Contraria a posigao ascetica e seletiva da

ciencia, podemos aplicar a arte a ideia de contarni-

nagao : abrangencia de todas as faculdades ou forgas

humanas, transito livre , destituido de fronteiras en

tre real / irreal, racional / irracional , consciente/in

consciente , verdadeiro / fantastico , vigilia/sorthc, et;.
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Aqui a fantasia ganha deliberadamente dimensao obje

tivadora como expressAo dos anseios e desejos mais

intimos do homem.

A abrangencia da arte e ilimitada, funcio-

na como um ima, incorporando a si a exterioridade

e todas as experiencias imaginadas. Julio Cortazar,

falando da atividade do poeta, diz que "todo poeta

parece ter sentido que cantar um objeto ("um tema")

equivale a apropriar-se da essencia dele." E refe-

rindo-se ao conhecimento poetico, o qual nAo e dire

cionadamente buscado, mas encontrado, mostra como

o "ato poetico entranha algo mais profundo que um

conhecimento em si" e que mais importante para o poe

to que o afa de conhecer e "a ansia de ser cada vez mais.
De ser por agregagao ontologica, pela forma de ser que reco-

lhe, assume e incorpora a obra poetica em seu criador."6

0 conhecimento artistico e simultaneamente

intuitivo e objetivo. A objetividade e atingida atra

ves do acento individualizador, num movimento que

vai do particular ao universal. Aderindo apaixonada

mente ao particular, detendo-se nas particularida-

des nao visiveis a percepgao comum, a arte expressa

rA melhor o real na sua generalidade.

A metodologia da arte e aleatoria, conti-

nua e descontinua, incorporando o ordinario e o ex

traordinario, numa manobra que transforma um no ou-

tro. Esta aberta a novas vias de acesso ao real. A

experiencia artistica do mundo agrega as experien-

cias do sonho, da fantasia, da magia, das praticas

esotericas, da loucura e afins.

As experiencias dos poetas surrealistas,

impressionistas e o roteiro de vida - arte e vida

irmanadas - do Dadaismo representam uma contribui-

qao efetiva para a plenitude do homem como ser pen-

sante e inquiridor do universo.

Os dadaistas viam na arte a possibilidade de

melhor compreensao do mundo. Numa tentativa de trans

cender as barreiras da racionalidade atraves do aca

so, buscam a fusao, num todo unico, das partes dis-

sociadas da razao/nao razao, sentido/nao sentido, pro-

jeto/acaso, consciencia/inconsciencia. Os surrealis

tas propunham fazer sair o espirito dos limites im-

postn.s pela razao, tendo o pensamento magico como
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fonte.

Cortazar ve a atividade poetica e o conhe-

cimento dal resultante caracterizados pela escolha

da "diregao analogica", presente tambem no pensamen

to magico. 0 poeta e o remanescente possuidor da cos

movisao magica que a evolugao racionalizante do ho-

mem foi eliminando progressivamente: "o metodo magi-

co foi gradualmente desalojado pelo metodo filosofi

co-cientifico." E adiante acrescenta: "o poeta con-

tinua e defende um sistema analogo ao do mago, com-

partilhando com ele a suspeita de uma onipotencia do

pensamento intuiLivo, a eficacia da palavra, o ''va-

lor sagrado" dos produtos metaf6ricos."7

As experiencias individuais sao valoriza-

das e percorrem todas as margens da personalidade hu

mana, a manifestagdo do mal e do bem, do maligno e

do divino. Essas experiencias, que tem expressao ana

loga nas crencas e ritos populares e nos rituals ma

gicos dos povos primitivos, sao articuladas poetica

mente, a partir de um referencial novo que rejeita

a divisao de aguas imposta pelo saber estratificado

da ciencia.

Em Grande Sertao: Veredas, Como consequencia

de reflexao intensa de Riobaldo sobre a vigencia das

forcas mal e bem no interior do homem e dissemina-

das na natureza, o ato de pensar o mundo e um ato

de conhece-lo. 0 voltar-se da arte para a natureza,

para o mundo, e um voltar-se amoroso, contemplativo,

uma entrega e uma retirada, um apego e um desapego.

A fala de Riobaldo expressa tambem o carater episte

mologico do conhecimento artistico que articula o

conhecimento do objetivo e de sua propria atividade.

De primeiro eu fazia e mexia, e pensar, nao pen-

sava. Nao possuia os prazos. Vivi puxando dificil

de dificel, peixe vivo no moquem; quem m5i no as-

pr'ro, nao fantaseia. Mas agora, feita a folga que

me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de ran

ge rede. E me inventei neste posto de especular

ideia. 0 diabo existe e nao existe? Dou o dito ...

Viver 6 negocio muito perigoso ... Explico ao se-

nhor: o diabo vige dentro do homem - ou 6 o homem

arrruinado, o homem dos avessos.8
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Fragmentos do conhecimento comum nao sao desqualifi

cados e nem considerados como simples dito. Atras do

dito, ha o sobredito - o fio do conhecimento indu-

tivo que apreende de um lance a realidade recondita

das coisas.

A ciencia sistematiza, classifica, ordena,

estabelece causas e efeitos na explicagao dos feno

menos. A arte nao busca uma resposta imediata, nao

persegue a verdade absoluta que esgote o real como

possibilidades. 0 procedimento de estranhamento di-

ante do fato banal, aceito e incontestavel, faz par

to da percepgao artistica que a partir de um "nao

sei" inquire com forga de desvelamento alem das cau

sas:

Sofro pena de contar nao... Melhor, se arrepare:

pois, num chao, e com igual formato de ramos e fo-

lhas nao der a mandioca mansa que se come comum e

a mandioca brava que mata? Agora, o senhor jA viu

um estranhez? A mandioca doce pode de repente vi-

rar azangada - motivos nao sei; as vezes se diz que

e por replantada no terreno sempre... E ora veja: a

outra, a mandioca brava, tambem e que is vezes po-

de ficar mansa, a esmo, de se comer sem nenhum mal.

E que isso e?9

A resposta causalista e orientada pela logica e co-

locada em suspensao pelo questionamento mais despre

tensioso e mais profundo da arte. 0 codigo ester na

natureza, nas coisas, a resposta ester contida al.

0 observar sem o aparato teorico da ciencia, o dei-

xar mostrar-se, resulta numa atitude de apreensao do

real mais reveladora que a observagao seletiva das

ciencias.

0 conhecimento do mundo e articulado analo

gicamente pela literatura atraves da reflexao de

pormenores, geralmente abandonados pela percepgao

cientifica e pela percepgao comum. 0 carater hibri-

do da arte, que toca num so lance os dois polos de

uma antinomia, dissemina o significado dos aconteci

mentos, libertando-os das amarras de um sentido res

trito e unilateral.

Krystyna Pomorska, analisando as propostas

dos futuristas, refere-se a visao de Briussov que
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diz ser a arte o unico meio de conhecimento, "por-

que o conhecimento sensorial e impossivel e a fun-

gao da ciencia e apenas trazer uma certa dose de or

dem para o caos dos fenomenos incognosciveis."10

Consideramos, no entanto, que a sistemati-

zagao ordenadora da, ciencia se da a custa de uma de

sordem no estado natural das coisas, que passam a

fazer parte de certo escalonamento, exterior a sua

realidade in.trinseca. A arte, por sua vez, na apa-

rencia de desordem e famlliaridade com o caos, apro

xima-se mais da ordem natural das coisas que se da

de modo desordenado, assistematico - do ponto de vis

to cientifico - onde o acaso joga um papel importan

to no acontecer dos fenomenos.

0 CAMPO DE ATUAC,AO: 0 TRATAMENTO DO DADO

. 0 factual

"A ciencia moderna e a ciencia de fatos, en

quanto a ciencia medieval era ciencia de concer-

tos. "11 0 fato, que ^ e o ponto de chegada da pesquisa

cientifica, pressupoe um grau de maior abstragao em

relagao ao fenomeno empirico que os conceitos. A de

terminagao do fato esta ligada a regras e leis cor-

respondentes, sendo o fato um possivel do real.

A ciencia propoe-se reproduzir o real, apon

tando para a exterioridade. Nesse apontar, ela in-

terpoe um conjunto de proposigoes que designam con-

certos que se referem a objetos rears. Com else pro

cedimento, ela nao tem o real diretamente, mas atra

ves de um aparato teorico.

Esse tratamento nao descaracteriza a pro-

pria realidade, transformando-a numa sombra de si pro

pria?
0 conhecimento cientifico visa sistemati-

zar as relagoes dos dados empiricos, classifica-los

a partir dos pontos em comum, e nao de suas particu

laridades. Na ansia de atingir a universalidade, apre

senta uma alegoria do real, reduzindo-o as simili

tudes, desprezando as diferengas reveladoras.

Para se aproximar do dado observado,, o in-

vestigador deve se precaver quanto a contaminagao de

sua subjetividade em relagao a objetividade do da-

do. Essa aproximagao sera na realidade um distancia
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mento. Distanciar-se para melhor ver, preconiza 0

comportamento cientifico. 0 distanciamento objetivo,

porem, nao se faz num respeito a subjetividade do

dado, mas a sua objetividade, a sua transformagao em

objeto manipulado, visto atraves de um instrumento

teorico que o deforma.

Os conceitos operacionais das teorias cien

tificas permitem apenas manipular os dados do real.

0 real e submetido a situagao de coisa. A ciencia

opera a morte da interioridade do objeto, disse-

o nay relagoes observadas e o abandona.

Ocorre, no entanto, um movimento de reagAo

a atitude de dominio da ciencia - o real se es

quiva, se esconde, fugindo ao jugo e dando a perce

ncr apenas sua apareencia. Heidegger fala que a ci-

.._:cia visa o ente e nao o ser do ente: "A ciencia a

firma sua seriedade e sobriedade, ela se ocupa uni-

e~:te do ente. "12 Pesquisando apenas o ente, "o na-

ia > rejeitado pela ciencia e abandonado como ele-

monto nadificante."13 A indiferenga e desprezo da

_Ancia em relagao ao nada, ao caos, ao irreal, ao

for tastico, a todas as categorias, enfim, que fogem

agao originiria de existir, expressam o limi-

do Campo de atuagao do conhecimento cientifico.

i.'_ez,ger adverte quanto a essa limitagAo: "A apa-

rente sobriedade e superioridade da Ciencia se trans

Sbrn:la em ridiculo se nao leva a serio o nada."14

A ciencia lida apenas com o dizivel, o no-

do dado, caminhando no terreno dos possi-

s; aponta para o ja dado e expressa verdades ex

trinsecas. A realidade reduzida a fatos e tomada

numa dimensao diminuta. A meta do saber cientifico e
stet e r today as diferengas e atingir a absoluta lineari-

A vertigem arrebatadora do caos, do acaso, e neutra-

ri pelo enfoque cientifico, que reduz tudo a tin piano, um

na representagao unidimensional do universo.
Na apreensAo cognitiva do real, o conheci-

mer.^_^ cientifico nAo preve nenhum grau de estranha-
A situagao em que se coloca e de superiorida

de, resultando em ingenua submissao a moral metodolo

Pretendendo esgotar a verdade do real , visan-

do n definitivo, mostra-se desconhecedor do caster

it iriesgotabilidade do dado . Essa atuagao e denun
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dada por Heidegger: "A ciencia se caracteriza peso

fato de dar, de um modo que the 6 proprio, expressa

e unicamente a propria coisa, a primeira e ultima pa

lavra."15

A meta cientifica de atingir a verdade uni

versal malogra ante a sistematica ordenagao a que

submete linearmente o real, atingindo apenas uma fa

ce, uma realidade particular - a cientifica - recor

tada da totalidade do real. A limitagao do campo de

atuagao da ciencia limita tambem o grau de sua apre

ensao.

. 0 ficcional

Acentuamos o carater hibrido da arte que

assume todas as categorias do real, trazendo-as Pa-

ra seu interior. Dirlamos entao que a multiplicida-

de do real encontra expressao na articulagao artis-

tica, no ficcional.

0 ficcional aparentemente e a deformagao

do real, 6 a fuga da realidade para a invengao. Es-

se movimento de fuga, pela manobra da mimese artis-

tica, resulta, porem, numa representagao intensa do

proprio real. Poe o real a descoberto. Desvela-o, re

velando sua natureza encoberta.

Esse jogo reflete a atitude descontraida,

livre, e sem intengao da arte, que esconde uma ati-

tude de reflexao e amplitude de agao modificadora do

mundo. A "finalidade sem fim" da arte, definida por

Kant, atinge, no fim, a maxima finalidade, como 0

gesto ocasional de uma crianga ou a inclinagao even

tual da asa de um passaro. Que profundas forgas mo-

vem essas agoes, que intengoes ocultas a propria

consciencia? Essa motivagao intrinseca, que impul-

siona a obra de arte literaria a realizar a finali-

dade a que nao se vincula aparentemente, ester na na

tureza indesvendavel da propria arte.

A explicagao do ficcional, do ponto de vis

to da referencia, do ponto de vista da ciencia da

linguagem 6 fragilmente insuficiente. Coloca-se do

lado contrario em que caminha a arte, nao conseguin

do defini-la:

Existe um tipo de discurso chamado ficcional, em

que a questao da referenda se poe de uma maneira
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radicalmente diferente : a explicitamente indicado

que as frases projetadas descrevem uma ficcao, e

no um referente real.16

A ficcao pretende porem abarcar o proprio

real , ou seja , o real como dado , como ordinariamen-

te tido , interiorizando-o, atraves do orocesso mi-

metico , e devolvendo -o revificado . Ao conferir o

grau de autenticidade do real, consciente de sua i-

nesgotabilidade , rao the furtando sua categoria de

sujeito , descoisificando -o, a obra de arte litera-

ria consegue apreende - lo em suas nuances . Simples-

mente deixa-o acontecer.

A ficcionalidade , como caracteristica cen

tral da obra de arte , nos proporciona uma visao uni

ficadora do real , tornando -o visivel . Esse poder vi

sivo da arte nao se da apenas em relagdo a empirici

dade mas tambem em relacao as experiencias encober-

tas do homem . 0 ficcional representa pois a abertura

a todas as dimensoes do real , operando a compatibi-

lizacao dos contrarios real / irreal , particular/uni-

versal, etc.

A semantica do ficcional comporta uma dis

seminacao de significados que amplia , pela caracte-

ristica de ambigUidade , o universo de sentido em que

o dado a desintegrado ao maximo e reintegrado, ple-

no de significances , de novo no real. A aura de vi-

sibilidade a atingida pelo movimento mimetico da fic

cao que eleva os referentes significantes a verda-

de simbolica . 0 surgimento desse efeito decorre do

jogo de mascaramento e desmascaramento efetuado pe-

la ficcao que diz o nao -dito , guardando o conteuao

laterite sob o manifesto , realizando o salto do conhe

3ido para o desconhecido e vice -versa.

Diante do dado a posicao da arte litera-

ria nao a de arrogancia , e sim de um sentimento de

recondito remorso em.agir, transformando -o em lin-

guagem. A atitudd de estranhamento impulsiona o pro

cesso de ficcionalidade , possibilitando a experien-

cia original do dado . 0 inedito da experiencia nao

exclui porem a familiaridade em relacao a uma esfe-

ra do real ignorada pela ciencia , ao lidar com o fa

to.

0 ficcional da expressao ao caos , temati-
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zando-o, trazendo-o como experie"ncia na dinamica da

obra de arte. Esse caos, momenta inicial, trevas e

desordem, e valorizado pela arte, que desse momento

propulsor faz nascer uma ordem numa escala diversa - a

harmoniosa ordem de um amanhecer, ou nao harmoniosa

da crepitagao do fogo na mata, ou da ventania e tro

voes de uma tempestade , semelhantes a contemplagao

estetica. Ao articular a diferenga, a obra de arte

se aproxima mais da ordem da natureza, que nao ex-

clui o caos, da ordem que emerge da propria ficgao.

A ordem da ciencia e conferida as coisas, e a orde-

nagao do arrumar, de apagar a diferenga, a marca do

"Outro" e impor a marca do "Mesmo", da similitude17

0 acolhimento do nada pela ficgao posicio
na-a em situagao oposta a ciencia que, Como vimos,
rejeita-o. 0 poeta cria do nada. "Minha materia e

o nada", diz Carlos Drummond de Andrade, e o nada en

contra sua dimensao de ser no seio da poesia. Pelo

nada atinge-se o inefavel, o indizivel. Pelo nada o

poeta nomeia o inominavel. No poema "Alimento" ao

poeta, participante do Banquete das Musas , o "tudo"

que se the oferece, na mesa surgida para ele, e cons

tituido do puro nada:

Ceia de solidao e vento... Mudo

eu me fartava , fazendeiro do ar.18

Fazendeiro do ar - fazer do ar, resume o campo de

atuagao do poeta que, num toque magico de poesia,

faz do nada o acontecer de uma existencia, faz do

ar o poema. 0 real tornando-se ficcional. A poesia

concretiza o ato original: "E do verbo se fez car-

ne." Do ar, da fala, do nada, da articulagao, do ver

bo renasce o mundo. A ficgao infiltrando-se, proje-

tando o real. A ficgao tornando-se real.

0 fantastico, o magico, aderidos a ficgao

exprimem o desejo de libertagao do homem fora das

condigoes morais, psiquicas e mesmo fisicas impos-
tas pela ordem racional.

0 romance negro e o conto fantAstico di-

mensionam seres que vivem no imaginario, fazendo e-

mergir do subconsciente potencias obscuras (temas das

ruinas, dos castelos, dos subterraneos, dos fantas-

mas, da vida dupla, etc.), que ultrapassam a ficgao
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e atingem estagio de alta ficgao.

Seguindo as raizes magicas do conhecimen-

to, Jorge Luis Borges explora o fantastico, movimen

tando-se no espago-tempo criado pela ficgao. Esse

espago incorpora passado, presente e futuro, acon-

ceclao e nao-acontecido, e estabelece a ponte entre

ficgao e realidade. Dinamiza a vivencia humana do

passado, tornada tao recente quanto a do presente,

projetando o futuro e restando os pontos que ligam

os acontecimentos de todos os tempos e lugares.

0 erro, como fenomeno histbrico, proposto

por Feyerabend,do ponto de vista ficcional a desen-

terrado do evento histbrico e reabilitado como agao

subterranea que move boa parte da atividade humana.

No conto de Borges "Tema do traidor e do herbs", um cons

pirador irlandes, que consta na histbria como herbi,

baleado no teatro por um desconhecido, em circuns-

tancias assombrosamente semelhantes a morte do impe

rador romano Julio Cesar, na narrativa ficcional e

revelado como traidor. Sua morte, aceita por ele co

mo penitencia e solugao favoravel a conspiragao de

que foi traidor. foi preparada com antecedencia.Nes

sa dramatizagao, copia-se a histbria - a morte de

J61.o Cesar -, e a prbpria ficgao - frases tomadas

de Shakespeare sao ditas por personagens que cons-

tarao da histbria do pals:

Desses labirintos circulares, salva-o uma com-

provarcao singular que logo abisma rioutros labi-

rintos mais inextric£veis e heterogeneos: certas

palavras de um mendigo que conversou com Fergus

Kilpatrick no dia de sua morte foram prefiguradas

por Shakespeare na tragedia de Macbeth . Quea his

toria tivesse copiado a hist6ria ja era suficien-

temente assombroso ; que a hist6ria copie a lite-

ratura 6a inconcebivel.19

Toda a literatura hispano-americana faz

incursdes ao fantastico que povoa nossa vida diaria,

cheia de•,herangas, arquetipos e fantasmas, desconsiderados

pela ob,etividade cientifica. 0 ordinario e ,familiar e
tamb€m o extraordinario, o estranho para a experiencia artis-

tica. 0 estranhamento do cotidiano na ficgao kafkiana acen-

tua seu caster absurdo e fantastico, atingindo paradoxalmen
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to a pernanencia desse elemento conun e familiar que ele re

toma de repente na obra de arte literaria com forges

de revelagao de consciencia. Breton diz: "0 que ha
de admiravel no fantastico e,que ja nao ha fantasti

co: apenas o reap existe.""20

0 DISCURSO
A linguagem de exclusao des Ciencia

0 discurso cientifico 6 um discurso emi-

nentemente pratico, no sentido de uma expressao apro

priada a investigagao. A linguagem especifica da ci

encia deve observar procedimentos exigidos pelo ri-

gor cientifico. Seu carater seletivo determina o ca

rater de exclusao de seu discurso, que visa elimi-

nar elementos subjetivos e contraditorios que ve-

nham a turvar a clareza das ideias. Como a ciencia

lida com conceitos, sua linguagem e altamente este

reotipada e abstrata.

Sendo o ideal da ciencia criar um mundo

no qual a univocidade e completes e sem lacunas, des

provido de contradigao, a natureza do discurso que

representa esse universo exige uma linguagem univo-

ca, vigiada nos seus derramamentos e proliferagao

de sentido. 0 ideal de expressao lingUistica para

a ciencia e a manipulagao artificial e universal.

Max Bense, falando sobre a linguagem cien

tifica, estabelece uma difgrenga entre linguagem es

pecial e tecnica e a prosa artistica, considerando

a primeira como a manifestagao de uma linguagem ar-

tificial, e a segunda, de uma linguagem natural.

A univocidade exigida pela ciencia so se-

ra atingida, diz Bense, por uma linguagem artifici-

al que seja elaborada isenta de contradigoes. Essa

e a qualidade da logica moderna, que considers a lin

guagem natural cheia de contradigoes.

Descartes e Leibniz sao citados por Bense

como responsaveis por uma teoria da linguagem que

delimita as fronteiras entre prosa artistica e pro-

sa conceitual. Descartes pressupoe clareza e distin-

gao do pensamento em fungao da eficacia da investi

gagao. Esses criterios sao validos tambem para a lin

guagem natural. E Leibniz quem postula como crite-

-rio da verdade e da clareza o principio da nao-con-
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tradiGao.21

A nao-contradicao so pode existir numa lin

guagem exclusivamente conceitual, na qual Mica sufo

cado o elemento descritivo e imagistico. 0 mundo em

pirico e reduzido a uma representacao lingUistica

fechada num unico sentido, dado parceladamente. Es-

sa semantica exata, proclamada pela ciencia, nao dei

xa de ser uma ilusao, resultando, no mais das ve-

zes, numa inexatidao e limitagao na descricao da

realidade. A fratura entre realidade empirica e dis

curso cientifico e inevitavel, em decorrencia da in

tervencao dos signos abstratos em Lugar das coisas

concretas, inflacionando a situacao de coisa a que

e submetido o real:

Todas as representacoes , modelos e formascanque

interpretamos a materia , correspondem a linguagem

matemitica abstrata com a qual descrevemos essa

materia, mas nao pertencem a ela.22

0 discurso cientifico neutraliza a lingua

gem em sua forga de vida, barrando-1he o movimento

que liberta as categorias irracionais e ilogicas do

pensamento , contrarias a conduta cientifica. Apesar

da criagao de signos cada vez mais abstratos, por

forga da clareza logico-lingUistica, a linguagem ci-

entifica e opaca e dependente de interpretacao e tra

dugao constante.

0 discurso cientifi.co apresenta uma face

de poder e outra de submissao. As expressoes que in

dicam poder e normatividade, do tipo "e proibido",

"e permissivel" subsume o seu carater de exclusao.

Normalizado, delimita-se a zona livre (de pos'sibili

dades) e a zona do proibido (de impossibilidade). 0

brigatorio, permitido, proibido sao expressoes que

representamuma linguagem vigiada, e controlada pe-

lo exercicio do poder. Esse poder elimina tabus e

contaminacoes subjetivas. Cria-se uma linguagem des

carnada de seu impulso vital, destituida de emogao,

sensualidade e mesmo sexualidade . Max Bense regis-

tra bem essa barreira da linguagem cientifica, a que

nos referimos:

As forgas da reflexao , da representacao e da fan
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tasia morrem num conjunto de regras da 16gica e

da linguagem ... As significag6es das palavras se

empobrecem , os jogos das palavras constituem os

ultimos restos de um cerimonial jd fora de uso,

e sobre o qual faz tempo triunfou a t€cnica do

axioma.23

Feyerabend aborda as questdes da lingua-

gem dos especialistas ilustrando o modo inhumano e

mesmo incompreensivel do falar tecnicista. Conside-

ra desnecessario esse tecnicismo da linguagem cien-

tifica em vista dos exemplos de inventividade lin-

guistica dos grandes cientistas, como Galileu, New-

ton, que transmitem o interesse e a emogao que sen-

tiram ao aventurar-se nos novos mundos de suas des-

cobertas.24

. A linguagem de inclusao da arte

0 discurso artistico a considerado uma das

modalidades do discurso de re-presentagao, que e

aquele em que "o sujeito disp6e de um modo de fingi

mento, isto e, de relativa suspensao quanto ao use

ordinario da palavra e do discurso."25"

Os discursos pressionados pelo principio

de realidade reproduzem o real e ajustam-se a fun-

gao ideologica. Os discursos pressionados pelo prin-

cipio de representagao supoem a mascara e se afas-

tam da mensagem de dominincia ideologica. Essa di-
visao separa o discurso cientifico do discurso

literario e aproxima esse ultimo do discurso

onirico e mitico.

0 discurso literario a um discurso de nad

proibigao, de permissividade livre. Nesse aspecto,

aproxima-se da linguagem do louco, do sonho e da

crianga, acompanhando a fluidez e o movimento livre

do pensamento. Assume, como nessas linguagens, um

cariter de denuncia do comportamento ideologico e

opera o descentramento da ordem logica.

A inclusao de categorias :irracionais e ilo

gicidade sintatica, livre associagao, nao s6 ac; ni-

vel dos significados, mas tambem so nivel fisico dbs

significantes - proporciona uma apreensao mais pro-

funda do psiquismo humano. Deixa aflorar relagdes e

associagoes recalcadas no inconsciente pela repres-
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sao ideologica, moral, que e tambem uma repressao

linguistica. Pela inclusao dessas categorias irra-

cionais possibilita ainda a apreensao do fantastico

e do magico.

Por ser uma linguagem nao submetida a re-

ferentes coletivos, conquista sua autonomia, que e

primeiramente a autonomia da propria arte. Essa lin

guagem tem como caracteristica principal a ambigui-

dade, que valoriza a conotacao das palavras, mas vi-

sa a uma denotacao central. Encaminha-se para un sen

tido.26

A desordem aparente do discurso literario

preve uma ordem mais complexa, num piano diverso da

ordem lingUistica, imposta pela normalizapao da gra

matica. 0 artista e consciente desse movimento de

desarticulacao-articulacao que faz detonar o senti-

do escgndido das coisas. Riobaldo, em Grande Sertao:

Veredas, faz considerapoes acerca do procedimento

artistico na elaboracao de sua fala. A partir do di

tado popular: "Deus escreve certo por linhas tor-

tas", teoriza sobre o poder articulatorio da lingua

gem literaria, apontando para o ato de criacao poe-

tica como ato de recriacao linguistica, no gesto de

apontar para uma experiencia diferente da que se es

to falando. A reflexao sobre seu discurso e a "de-

sordem" no seu contar e sugestivamente explicada co

mo contar melhor, o contar alem. Fala tambem do pro

cesso de aprendizagem que pressupoe a criapao lite-

raria:

0 senhor tolere minhas mas devassas no contar...

NAo sei contar direito. Aprendi um pouco foi com

o compadre meu Quelemem; mas ele quer saber tudo

diverso: quer nac e o caso inteirado em si, mas a

sobre-coisa, a outra-coisa.27

0 discurso literario reenvia a linguagem

a sua fonte; recuperando a experiencia originaria.

Pelo use de uma linguagem analogica, o po

eta entra no mundo das prorpias coisas, e por um mo

vimento que atinge as duas polaridades realiza uma

linguagem mais referencial - mais proxima da coisa - e

mais conceitual, mais simbolica. Pela inclusao das

categorias da subjetividade, da emoQao, da sensuali
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dade e sexualidade, o discurso literario retira a

linguagem de sua opacidada usual e a revitaliza no

seio do discurso literario.

Existe, pois, ja estabelecido, o lugar da

ciencia face a compreensao do mundo, sua metodolo-

gia ja aceita, sua contribuiGao incorporada a civi-

lizaGao. No entanto, a ambigtidade e inesgotabilida-

de sao caracteristicas do real e da obra de arte li-

teraria, que as aproximam de tal modo que podemos

dizer que uma ester contida na outra, ou como diz Va

lery: "0 objeto da literatura a indeterminado como

e o da vida." Estabelece-se assim o lugar da arte

literaria como parte importante do conhecimento do homem,

d.a vida, apesar de nao ser incorporada nessa dimensao pe-

lo progresso da civilizacao.
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SUMMARY

Art and science represent two distinct movements

of man's action upon society. Since science is engaged in the

process of civilization , it is socially recognized as the one

that t ruly apprehends truth. As for art, from the point of

view of the knowledge elected by society , it is not conside-

red an effective contribution to the establishment of truth.

The paper analyzes this discriminating election,

by showing the action of art and science as two ways of access

to knowledge , considering the manner they apprehend the fac-

tual, what they aim at and the discourse they use that act of
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apprehension . The angle of vision of the literary work of art

upon life , on a diverse level from that of the scientific one,

provides the measure for a specific comprehension of the world.
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