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RESUMO  
  

  
  
  
O   trabalho   analisa   apropriações   do   conceito   de   bovarismo   por   uma  

comunidade   interpretativa   específica   do   Brasil:   a   crítica   acadêmica.   Para  

tanto,   o   historiador   Roger   Chartier,   em   seus   conceitos   de   apropriações   e  

comunidades  interpretativas,  será  ponto  importante.  Na  primeira  parte  da  tese,  

composta  por  três  capítulos,  após  uma  discussão  sobre  Gustave  Flaubert,  sua  

política  literária  e  Madame  Bovary  (1857),  faz-se  um  percurso  do  que  seria  o  

bovarismo   como   noção   e,   a   seguir,   com   o   amparo   de   Delueze   e   Guattari,  

como   conceito   filosófico,   tendo   sido   primeiramente   cunhado   por   Jules   de  

Gaultier.   Examina-se   também   a   recepção   do   conceito   e   da   filosofia  

gaultieriana  na  comunidade  interpretativa  francesa  a  partir  de  estudiosos  como  

Delphine  Jayot,  Per  Buvik  e  Didier  Philippot.  Na  segunda  parte  da  tese,  forma-

se  um  corpus  de  análise,   inspirado  no  arquivo  de  Michel  Foucault,  composto  

por   teses   e   dissertações   de   estudiosos   brasileiros   e   disponibilizadas   em  

domínios   virtuais   para   se   analisarem,   quantitativa   e   qualitativamente,   as  

ocorrências  dispersivas  do  termo.  Dessa  varredura  exaustiva,  depuram-se  três  

troncos   significativos   básicos   –   1)   Psicologia,   Modernidade   e   Histericização  

feminina;;   2)   Contemporaneidades,   Leitores   e   Cultura   de   massa;;   e   3)  

Identidade  Nacional  Brasileira:  ideias  fora  de  hora  e  de  lugar  –  para  o  conceito  

de   bovarismo   na   comunidade   interpretativa   acadêmica   brasileira   a   serem  

detalhadamente  discutidos  e  interrelacionados.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE:   Bovarismo,   Apropriações,  Gênero,   Leitura   e   Identidade  

Nacional  
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RESUMÉ  
  
  
  
  
Ce   travail   analyse   des   appropriations   du   concept   de   bovarysme   par   une  

communauté   d'interprétation   spécifique   du   Brésil:   la   critique   académique.  

Ainsi,   l'historien   Roger   Chartier   dans   ses   concepts   d'appropriation   et   de  

communautés  interprétatives  sera  très  important.  Dans  la  première  partie  de  la  

thèse,   composée   de   trois   chapitres,   après   une   discussion   sur   Gustave  

Flaubert,   sa   politique   littéraire   et   son   livre   Madame   Bovary   (1857),   nous  

parcourons  un  chemin  de  ce  qui  serait  le  bovarysme  comme  notion,  puis,  avec  

le  soutien  de  Deleuze  et  Guattari,  en  tant  que  concept  philosophique,  inventé  

d’ailleurs   par   Jules   de   Gaultier.   Nous   examinons   également   la   réception   du  

concept   et   de   la   philosophie  gaultierienne  dans   la  communauté   interprétative  

française  à  partir  des  travaux  chercheurs  comme  Delphine  Jayot,  Per  Buvik  et  

Didier   Philippot.   Dans   la   deuxième   partie   de   la   thèse,   nous   constituons   un  

corpus  d'analyse,  inspiré  par  Archive  de  Michel  Foucault,  composé  de  thèses  

et   mémoires   de   chercheurs   brésiliens   et   mettons   à   disposition   dans   des  

domaines   virtuels   pour   des   analyses   quantitatives   et   qualitatives,   les  

occurrences   dispersives   du   terme.   De   cette   analyse   exhaustive,   nous  

présentons  trois  importants  troncs  –  1)  Psychologie,  Modernité  et  hystérisation  

féminine;;   2)   Contemporanéités,   Lecteurs   et   Culture   de   masse;;   e   3)   Identité  

Nationale   Brésilienne:   idées   hors   de   temps   et   de   lieu   –   pour   le   concept   de  

bovarysme  dans  la  communauté  interprétative  universitaire  brésilienne  dans  le  

but  d’être  minutieusement  discutés  et  associés  les  uns  aux  autres.  

  

  

MOTS-CLÉS:  Bovarysme,  Appropriations,  Genre,  Lecture  e  Identité  Nationale    
     
  
  

  



7	  

SUMÁRIO  
  

  

INTRODUÇÃO  ..............................................................................................  09  
  
PARTE  I:  CONTEXTUALIZAÇÃO  E  FUNDAMENTOS  TEÓRICOS  
  

1.  FLAUBERT  e  MADAME  BOVARY  ............................................................  16  
1.1  Gustave  Flaubert:  dados  biográficos  e  posicionamentos   ideológicos  
.........................................................................................................................  16  

1.2  Madame  Bovary:  concepção  e  recepção  .............................................  20  
1.3  O  estilo  flaubertiano  e  sua  política  literária  .........................................  24  
  

2.  BOVARISMO:  DE  NOÇÃO  A  CONCEITO  ................................................  32  
2.1  Bovarismo  como  noção  .........................................................................  32  
2.2  O  bovarismo  de  Jules  de  Gaultier:  um  conceito  filosófico  ................  42  
2.2.1  Primeira  obra  da  trilogia  –  Le  Bovarysme:  la  psychologie  dans  l’œuvre  de  

Flaubert  (1892)  ...............................................................................................  46  

2.2.2  Segunda  e  terceira  obras  –  Le  Bovarysme  (1902)  e  Le  génie  de  Flaubert  

(1913)  .............................................................................................................  52  

  
3.   O   BOVARISMO   GAULTIERIANO   SEGUNDO   A   COMUNIDADE  
INTERPRETATIVA  FRANCESA  ...................................................................  64  
3.1  Gaultier:  influências,  tensões  e  críticas  às  obras  ...............................  66  
3.2  Apropriações  da  filosofia  gaultieriana  .................................................  78  
3.2.1  Psicopatologia  .......................................................................................  79  

3.2.2  Crítica  literária  ou  “bovarismo  das  letras”  ..............................................  84  

3.3  Bovarismo  e  seu  diálogo  com  outros  conceitos  .................................  88  
3.4  Considerações   iniciais  sobre  a  comunidade   interpretativa  brasileira:  
diálogos  críticos  com  Gaultier  ....................................................................  91  
  

PARTE  II:  APROPRIAÇÕES  DO  BOVARISMO  PELA  CRÍTICA  ACADÊMICA  
BRASILEIRA    
  



8	  

4.  CONSTITUIÇÃO  DO  CORPUS  E  ANÁLISE  QUANTITATIVA  .................  97  
4.1  Direcionamentos  teóricos  para  formação  do  corpus  .........................  98  
4.2  Metodologia  de  formação  do  corpus  ..................................................  103  
4.3  Apresentação  dos  dados:  análise  quantitativa  .................................  109  
  

5.  PSICOLOGIA,  MODERNIDADE  E  HISTERICIZAÇÃO  FEMININA  ........  114  
5.1  Hipertrofia  do  eu:  indivíduo  moderno  e  sintomática  burguesa  .......  116  
5.1.1  Desejo  de  alhures  ................................................................................  119  

5.1.2  Distinção  do  indivíduo  burguês  e  falseamento  ....................................  121  

5.1.3  A  leitura  de  literatura  e  os  desejos  burgueses  ....................................  126  

5.1.4  Contextos  da  Modernidade  .................................................................  129  

5.1.5  Lacan  e  Foucault:  o  indivíduo  e  as  instâncias  de  poder  ......................  133  

5.2   Questões   de   gênero:   a   situação   da   mulher   na   sociedade   e   o   mal  
bovárico  .......................................................................................................  136  
5.2.1  Tranferências  e  deslocamentos:  silêncio,  voz  e  escrita  ......................  144  

  
6.  CONTEMPORANEIDADES,  LEITORES  E  CULTURA  DE  MASSA  .......  148  
6.1  Os  leitores  e  suas  leituras  ...................................................................  149  
6.1.1  Daniel  Pennac  e  o  direito  ao  bovarismo  ..............................................  150  

6.1.2  As  seduções  operadas  no  leitor  e  nos  usos  da  literatura  ....................  152  

6.2  Subjetividade,  educação  da  alma  e  outro  bovarismo  .......................  157  
6.3  Literatura:  estratégias  e  implicações  dentro  e  fora  do  espaço  ficcional  
.......................................................................................................................  159  

6.4  Bovarismo  segundo  Piglia  ..................................................................  165  
6.5  Cultura  de  massa  e  domínios  virtuais  ................................................  171  
  

7.   IDENTIDADE  NACIONAL  BRASILEIRA:   IDEIAS  FORA  DE  HORA  E  DE  
LUGAR  .........................................................................................................  183  
7.1  Primeiras  compreensões:  generalidades  de  uma  “nação  cópia”  ...  185  
7.2  Contradições:  povo  versus  elite;;  centro  versus  periferia  ................  188  
7.3  Lima  Barreto,  bovarismo  e  (não)  inserção  político-artístico-social    195  
7.4  Sérgio  Buarque  de  Holanda  e  Roberto  Schwarz:   compreensões  das  
raízes  do  país  e  das  “ideias  fora  de  lugar”  ..............................................  205  



9	  

7.4.1   Maria   Rita   Kehl   e   Ivo   Barbieri:   diálogos   entre   Machado   de   Assis,  

Holanda  e  Schwarz  ......................................................................................  214  

7.5  Outras  acepções  da  apropriação  brasileira  do  bovarismo  ..............  218  
  

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  .........................................................................  225  
  

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................  242  
I.  Referências  Gerais  ..................................................................................  242  
II.  Referências  do  corpus  ...........................................................................  259  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



10	  

INTRODUÇÃO  
  

A  relação  entre  o  ser  humano  e  a  ficção,  em  especial  a  literatura,  é  um  tema  

recorrente  em  muitas  investigações  de  críticos,  intelectuais  e  escritores.  Entre  

esses,   figura   Gustave   Flaubert,   escritor   francês   oitocentista   bastante  

expressivo  que,   sobretudo  desde  a  publicação  de  sua  obra  mais   conhecida,  

Madame  Bovary  (1857),  vem  suscitando  uma  volumosa  produção  bibliográfica  

crítica   ao   longo   dos   anos.   As   obras   literárias   flaubertianas,   portanto,  

alavancaram   discussões   que   tratam   dos   perigos   da   ficção   (e   também   dos  

benefícios   dela),   bem   como   de   traços   do   comportamento   humano   e   sua  

representação   nos   personagens.   Inclui-se   ainda   como   tema-chave   entre  

críticos   a   contextualização   do   século   XIX   e   a   estética   literária   de   Flaubert,  

diferente   e   polêmica   (se   se   pensa   no   processo   judicial   sofrido   pelo   escritor)  

em  seu  tempo  e  ainda  hoje  intrigante.  

  

Tendo   nascido   a   partir   do   nome   da   personagem   principal   do   clássico   de  

Flaubert  e  caminhado  paralelamente  à  crítica  literária  (e  não  só  a  ela),  a  noção  

de  bovarismo  constituiu-se  como  um  dos  elementos  de  análise  dentro  desse  

conjunto   de   estudos   teórico-críticos.   Esse   termo   alcançou   relativa  

independência   da   obra   Madame   Bovary   e   de   seu   autor   e   passou   a   ser  

repetido,  também  no  senso  comum,  nas  mais  diversas  situações,  como  forma  

de   dizer   sobre   o   comportamento   humano   e   sua   relação   com   o   mundo.  

Dicionários,   reportagens,   ensaios   críticos,   conversas   aleatórias,   crítica  

flaubertiana,   estudos   sobre   ficção:   esses   e   outros   são   espaços   para   o  

surgimento   do   termo,   seja   apenas   citado   rapidamente,   seja   observado   com  

mais  atenção.  

  

Não  espanta  o   fato  de  a  palavra   “bovarismo”   constar  não  só  no   vocabulário  

francês  e  europeu,  de  maneira  geral,   como   também  no  de  países  de  outros  

continentes.  As  acepções  do  termo  são,  atreladas  diretamente  ou  não  à  obra  e  

ao   escritor   francês,   vastas,   alcançam   significações   divergentes   entre   si   e  

inusitadas  quando  ambientadas  em  países  com  histórico  colonila  –  e  aqui  se  

insere   o   Brasil.   Após   a   observação   desses   curiosos   aspectos,   notou-se   a  
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importância  de  escrever  a  história  dessa  dita  “patologia  literária”  e  demonstrar  

o  seu  alcance  significativo,  particularmente  no  Brasil.  Em  que  pontos  o  uso  do  

conceito  de  bovarismo  é  comum  na  Europa  e  no  Brasil?  Em  quais  outros  ele  

diverge?  Essas  são  algumas  das  perguntas  feitas,  já  que  é  inegável  o  uso  da  

palavra,   sempre   e   cada   vez   mais   reinventada,   em   estudos   atuais,  

contemporâneos,  do  leste  ao  oeste,  do  norte  ao  sul.  

  

Este   trabalho   dedica-se,   portanto,   ao   estudo   das   apropriações   da   noção  

conceitual   de   bovarismo   em   diferentes   perspectivas   teóricas   pela   crítica  

brasileira.   Para   tanto,   retoma   inicialmente   a   gênese   da   noção   nas   obras   de  

Jules  de  Gaultier1  –  sobretudo  Le  Bovarysme:  la  psychologie  dans  l’oeuvre  de  

Flaubert   (1892),   Le   Bovarysme   (1902)   e   Le   génie   de   Flaubert   (1913)   –,  

inspiradas  na   leitura   crítica   de  Madame  Bovary   (1857)   de  Gustave  Flaubert.  

Após   essa   primeira   abordagem,   é   desenvolvida   uma   discussão   de   como   a  

comunidade   interpretativa   acadêmica   francesa   –   leitores   críticos   da   obra  

gaultieriana  e  de  suas  influências  –  se  apropria  do  conceito.  Finalmente,  foca-

se  o  olhar  nos  usos  entre  os  brasileiros.  Como  se  sabe,  o  termo  é  utilizado  em  

contextos   distintos.   Assim,   escolheu-se,   nesta   tese,   olhar   especificamente  

para   o   ambiente   acadêmico.   Fez-se,   de   saída,   uma   varredura   exaustiva   de  

plataformas   de   publicação   de   teses   e   dissertações   de   universidades  

brasileiras   para   se   compreender   os   diferentes   modos   como   o   conceito   foi  

sendo  apropriado  e  movimentado  por  essa  comunidade  interpretativa.  

  

A  pesquisa  que  ora  se  apresenta  dá  prosseguimento  a  estudos  anteriormente  

realizados,   entre   os   anos   de   2006   e   2008,   na   escritura   de   uma   dissertação  

comprometida  com  a  exposição  do  conceito  do  bovarismo  segundo  Jules  de  

Gaultier.   O   objetivo   inicial,   na   ocasião,   era   encontrar   traços   marcadamente  

femininos   –   o   que   se   hipotetizava   denominar   bovarismo   –   em   poemas   de  

escritoras   contemporâneas  brasileiras.  No  entanto,   as  pesquisas   levaram  ao  

reconhecimento  da  não  delimitação  do  conceito  bovarismo,  o  que  dificultava  

determinar   quais   seriam   seus   significados   e   suas   possibilidades,  

principalmente   no   que   concerne   a   associá-lo   diretamente   a   uma   postura   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Jules  de  Gaultier  é  o   filósofo  que  se  dedicou  a   teorizar  o  conceito  do  bovarismo  ainda  no   fim  do  século  XIX  e  no  
início  do  século  XX.  Assim,  ficou  conhecido  como  o  filósofo  que  cunhou  o  termo.  
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escrita  poética  feminina  brasileira  e  contemporânea.  A  escassez  de  acesso  a  

material  bibliográfico  teórico,  associada  à  profusão  de  pequenas  menções  ou  

entradas  em  dicionários  aparentemente  imprecisas  ou  divergentes,  levaram  ao  

questionamento   da   hipótese   inicialmente   levantada   e   motivaram   a   primeira  

pergunta  a  ser  feita:  que  é  o  bovarismo?  

  

Priorizou-se,   então,   na   época,   a   realização   de   um   trabalho   teórico   que  

compreendesse   apresentação,   discussão,   exemplificação   e   análise   do  

pensamento  gaultieriano;;  contraponto  dessa   filosofia  com  os   lugares-comuns  

dos   dicionários;;   observação   do   bovarismo   em   outras   obras   flaubertianas;;  

diálogo   dessas   obras   com   outras   obras   literárias,   inclusive   brasileiras;;   e  

relação   do   conceito   com   as   estéticas   literárias   oitocentistas   (Romantismo,  

Realismo  e  Naturalismo).  Com  o  fim  dessa  pesquisa,  restava  ainda  o  interesse  

acerca   do   conceito,   bem   como   hipóteses,   surgidas   durante   o   percurso,   a  

serem   discutidas,   sobretudo   no   que   tange   às   múltiplas   significações  

associadas  ao  termo.  Delineia-se,  assim,  a  questão  norteadora  desta  pesquisa  

em  duas   partes:   como   o   bovarismo   se   constitui   conceitualmente   –   em   suas  

potências   e   complexidades?   Em   que   áreas   e   como   é   usado   no   contexto  

intelectual  brasileiro?  

  

A   teoria   do   bovarismo,   tal   como   surgiu   e   com   os   contornos   que   ganhou   na  

crítica  brasileira  contemporânea,  é  o  que  se  busca  abordar,  sem  se  esgotarem  

os   textos  que  tratam  desse  tema.  Sabe-se,  entretanto,  que  “todo  trabalho  de  

pesquisa   exige   uma   revisão   da   literatura   relacionada   com   o   que   já   foi  

produzido  na  área”  (MOREIRA  &  CALEFFE,  2008,  p.  27).  Textos  relevantes,  

livros  e  referências  são  selecionados  no  percurso  da  pesquisa,  de  acordo  com  

a   potência   que   podem   oferecer,   muitos   a   partir   de   efeito   “bola-de-neve”   –  

encontrados   na   leitura   de   “livros-textos   importantes”   –,   que   “propiciam  

referências   fundamentais   na   área   de   interesse   [...]”   (2008,   p.   33).   Tais  

referências   servirão   para   o   desenvolvimento   de   toda   a   pesquisa.   Para   o  

percurso   a   ser   realizado,   entende-se   que   não   é   possível   lançar  mão   de   um  

único   referencial   teórico-metodológico   na   consecução   dos   propósitos  

investigativos,  sendo  necessário  articular  contribuições  de  fontes  não  apenas  

distintas,   mas,   às   vezes,   possivelmente   conflitantes.   Em   face,   então,   desse  
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objeto   e   das   questões   de   investigação,   optou-se   por   realizar   uma   pesquisa  

bibliográfica  teórica,  exploratória  e  compreensiva,  de  natureza  qualitativa.  

  

A   primeira   parte   da   tese,   dedicada   aos   fundamentos   teóricos   da   pesquisa,  

compreende   os   três   capítulos   iniciais.  O   primeiro   deles   parte   de   questões   a  

respeito   de   Gustave   Flaubert   –   autor   cujas   obras   e   correspondências  

suscitaram   o   conceito   do   bovarismo,   bem   como   outras   críticas   desde   sua  

publicação  no  século  XIX.  Dedica-se,  portanto,  a  um  breve  exame  do  contexto  

flaubertiano   e   da   produção   e   recepção   de   Madame   Bovary   (1857).   Na  

ocasião,  refletir-se-á  sobre  a  obra  literária  flaubertiana:  ao  mesmo  tempo  que  

ela  permite  o  nascimento  de  um  conceito  filosófico,  constitui  um  elemento  da  

“política  literária”  do  autor.  Intenta-se  hipotetizar  sobre  como  uma  personagem  

de  romance,  Emma  Bovary,  desencadeia,  a  partir  das  escolhas  de  seu  autor,  

reflexões  a  serem  entendidas  como  próprias  da  condição  humana,  na  vida  real  

ou,   ao   menos,   na   discussão   da   vida   real.   Nessa   empreitada,   Jacques  

Rancière,  em  Politique  de  la  littérature  (2007),  será  importante  referência.  

  

Em   seguida,   no   capítulo   dois,   o   estudo   lança-se   ao   bovarismo,   buscando  

apresentar  sua  trajetória  de  neologismo,  passando  por  noção  e  alcançando  o  

estatuto   de   conceito   filosófico.   Primeiramente,   será   apresentado   o   termo  

presente  em  dicionários  e  em  usos  mais  corriqueiros,  a   fim  de,  em  seguida,  

serem  discutidas  as  obras  de  Jules  de  Gaultier  –  escritor  francês  que  em  fins  

do   século   XIX   e   início   do   XX   preocupou-se   em   teorizar   o   bovarismo.   Para  

articular   a   questão   do   conceito   filosófico   complexo   em   si   mesmo,   a   teoria  

presente  na  obra  O  que  é  a  filosofia?  (2010),  de  Deleuze  e  Guattari,  servirá  de  

aporte  para  se  entenderem  as  margens  difusas  e  as  convivências  divergentes  

próprias  de  um  conceito.  

  

Após   apresentada   a   teoria   gaultieriana,   conceitos   do   estudioso   da   História  

Cultural,   Roger   Chartier,   nortearão,   no   terceiro   capítulo,   exposição   das  

apropriações   do   bovarismo   na   comunidade   interpretativa   francesa   –   etapa  

relevante   para   compreendermos   como   foi   e   ainda   é   recebida   a   teoria  

gaultieriana  entre  intelectuais  franceses.  Entender-se-á  um  pouco  da  recepção  

da   teoria,   buscando-se   situá-la   em   seu   contexto   e   na   crítica   que   dela   se  
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ocupa.  Autores  como  Per  Buvik,  Didier  Phillipot,  Delphine  Jayot2,  Yvan  Leclerc  

e   as   referências   por   eles   lançadas   serão   evocados   na   ocasião.   É   a   partir  

dessa  discussão  teórica  que  será  possível  entender  a  constituição  do  conceito  

e   indagar   como   essa   difusão   chegou   ao   Brasil   e   que   contornos   assumiu   –  

afastando-se  ou  aproximando-se  do  pensamento  francês.  

    

A   segunda   parte   da   tese   centra-se   na   comunidade   interpretativa   brasileira,  

especificamente  em  estudos  acadêmicos.  No  capítulo  quatro,  será  exposta  a  

metodologia  adotada  para  a  construção  do  corpus  de  análise  que  possibilitou  

o   decantamento   de   acepções   comuns   à   crítica   brasileira   para   o   bovarismo.  

Objetiva-se   descrever   os   procedimentos   realizados   na   seleção   e   na  

organização   de   estudos   recentes   disponíveis   nos   domínios   da   internet   –   no  

caso,   teses   e   dissertações,   entendidas   como  parte   do   que   se   chama   crítica  

acadêmica  brasileira  –,  localizados  em  portais  de  universidades  do  país.  Tais  

textos  compõem  um  conjunto  de  enunciados  como  arquivo,  amplo,  mas  não  

infinito,   passíveis   de   nos   fornecer   pistas   sobre   apropriações   do   bovarismo  

nessa   comunidade   interpretativa.   A   profusão   inicial   de   estudos   parte   de   um  

corpus   multidisciplinar   de   textos   a   servir   de   amostragem   a   possibilitar   o  

alcance   de   significações   produzidas   no   âmbito   da   crítica   brasileira.   Nesse  

sentido,  entendendo  que  tais  textos,  a  partir  disso,  estabelecem  entre  si  uma  

ligação,  com  base  nos  conceitos  de  arquivo,  formação  discursiva  e  dispersão,  

de  Michel  Foucault,  presentes  em  Arqueologia  do  saber  (1987),  sistematizou-

se  o  conjunto  de  enunciados  nos  quais  estaria  disperso  o  objeto  de  análise.  

Serão,   portanto,   ainda   no   capítulo   quarto,   apresentados   resultados  

quantitativos  sobre  as  acepções  do  bovarismo.  

  

Nos  quinto,  sexto  e  sétimo  capítulos  apresentam-se  as  análises  qualitativas  da  

pesquisa.  Cada  um  dos   capítulos   corresponderá   ao  desenvolvimento   de  um  

grande  domínio   temático  em  que   transita  o  bovarismo  na  crítica  brasileira,  e  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  A   tese  de  doutorado  de  Delphine  Jayot   (Le  bovarysme,  histoire  et   interprétation  d’une  pathologie   littéraire  à   l’âge  
moderne,  defendida  em  2007)  será  referência  teórica  básica  e  capital  na  primeira  parte  desta  tese  por  tratar-se  de  um  
estudo  teórico  e  sistemático  do  surgimento  do  neologismo,  da  noção  (propagada  desde  o  século  XIX  até  dias  atuais)  
e  do  conceito   filosófico  cunhado  por  Jules  de  Gaultier  e  discutido  pela  crítica  acadêmica   francesa.  Essa  história  do  
bovarismo  é  indispensável  para  se  compreenderem  alcances  de  significação  do  termo.  Observando-se  os  numerosos  
estudos   consultados,   arrisca-se   afirmar   que,   apesar   das   várias   referências   do   bovarismo   como   cenceito   em  obras  
francesas   e   brasileiras,   não   é   conhecido   outro   estudo   que   tenha   se   dedicado   à   história   do   bovarismo,   reunindo  
críticos  e  teóricos  que  se  debruçaram  sobre  ele.  
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isso  será  exemplificado  com  comentários  acerca  de   fragmentos  encontrados  

nas  teses  e  dissertações.  Os  textos  do  corpus  serão  organizados  e  postos  em  

diálogo  entre   si   e   entre   referências  de  outras   fontes   críticas  –  brasileiras  ou  

não   –,   constituindo-se   esta   uma   forma   de   dar   os   aportes   necessários   às  

discussões  a  se  apresentarem.  Mostra-se,  nessas  comparações,  como  se  deu  

essa   passagem   do   conceito   no   eixo   norte-sul,   entre   nações,   ou   ainda   essa  

inventividade   em   sua   apropriação   do   conceito.  Como  primeiro   passo   para   o  

trabalho  com  esses   temas,  é  preciso  olhar  para  a   literatura,   fonte   inicial  das  

discussões  teóricas  a  despontarem:   inicia-se,  então,  com  Gustave  Flaubert  e  

Madame  Bovary.  
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1.  FLAUBERT  e  MADAME  BOVARY  
  

Eu   sou   um   homem-pluma.   Eu   sinto   por   ela,   por  
causa   dela,   a   respeito   dela   e   muito   mais   com  
ela3.  

Gustave  Flaubert  
  

  
Em   1857,   fora   publicado   o   romance   intitulado  Madame   Bovary:   mœurs   de  

province   (Madame   Bovary:   costumes   de   província),   de   Gustave   Flaubert   –  

que,   antes   disso,   passara   vinte   anos   escrevendo   apenas   para   si   e   alguns  

amigos.  É   indiscutível  a   importância  da  obra  desde  sua  publicação,   tanto  no  

contexto   do   século   XIX,   na   França,   como   em   outras   épocas   e   países.   A  

infinidade   de   estudos   que   Emma   Bovary   e   todos   os   elementos   da   obra  

provocam   e,   certamente,   continuarão   a   provocar   nos   estudos   de   literatura,  

crítica  e  teoria  literária,  psicologia,  filosofia  e  nas  ciências  humanas  em  geral  é  

também   inegável.   Como   parte   do   percurso   de   compreensão   dessa   obra  

literária,   inspiradora   do   termo   bovarismo,   passa-se   a   observar   elementos  

selecionados  do  contexto  histórico,  sociológico  e  crítico  do  livro  a  configurarem  

evocações  futuras  neste  estudo.  

  
1.1  Gustave  Flaubert:  dados  biográficos  e  posicionamentos  ideológicos  

  
Nascido  em  Rouen,  em  1821,  Gustave  Flaubert  era  considerado,  segundo  a  

biografia  proposta  por  Jean-Paul  Sartre4,  como  “criança  retardada”  (SARTRE,  

2013,  p.11),  idiota.  Depois  de  ter  passado  os  primeiros  momentos  da  vida  em  

uma   casa   no   centro   de   Rouen,   muda-se   com   a   família   para   o   hospital   da  

cidade,   depois   de   seu   pai   ter   sido   nomeado   médico-chefe.   Sua   primeira  

instrução  veio  da  mãe,  e  a   iniciação  na   leitura  partiu  de  Julie,  a  empregada.  

Sua  educação  não  foi  baseada  na  religião,  dado  o  desapego  dos  pais:  “Mais  

que  a  igreja,  o  hospital  foi  seu  universo  de  infância”5  (WINOCK,  2013,  p.  22).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  “Je  suis  un  homme-plume.  Je  sens  par  elle,  à  cause  d’elle,  par  rapport  à  elle  et  beaucoup  plus  avec  ele”.  A  tradução  
é  nossa.  Quando  não  houver  outra  indicação,  as  traduções  feitas  são  desta  pesquisadora.  
4  Sartre   escreveu   uma   extensa   e  minuciosa   obra,   dividida   em   dois   volumes,   sobre   Gustave   Flaubert:  O   idiota   da  
família,  sendo  um  estudo  –  crivado  de  análises,  com  base  em  correspondências  e  relatos  –  compreendendo  o  período  
entre   1821,   o   nascimento   do   autor,   até   1857,   ano   de   publicação   de  Madame   Bovary   e   do   processo   sofrido   pela  
publicação  dessa  obra.  Curioso  para  Sartre  é  “um  idiota  que  se  torna  gênio”;;   isso  (e  sobretudo  o  apreço  por  Emma  
Bovary)  levou  o  filósofo  a  estudar  Flaubert,  a  despeito  de  sua  antipatia  inicial.  É,  no  entanto,  na  biografia  escrita  por  
Michel  Winock,  que  se  apoiará  para  tratar  da  vida  de  Flaubert.  
5  “Plus  que  l’église,  c’est  l’hôpital  qui  fut  son  univers  d’enfant”.  
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Provavelmente  aí  tenha  nascido  o  dito  pessimismo  flaubertiano,  a  enxergar  o  

mundo  a  partir  da  miséria  e  da  finitude  da  vida.  

  

“A  família  de  Flaubert  pertencia  a  uma  burguesia  dotada  de  renda  e  mérito”6  

(WINOCK,  2013,  p.  16).  Isso  é  decisivo  para  a  realização  de  seus  estudos  em  

um  colégio  que  poucos  podiam   frequentar,   bem  como  para   seu   ingresso  na  

faculdade  de  Direito.  Por  conta  de  crises  nervosas,   iniciadas  em  1844,  sobre  

as   quais   até   hoje   se   especula,   inclusive   em   estudos   sobre   o   bovarismo,  

Gustave   fará  pausas  até  abandonar   o   curso.  A   riqueza  de   sua   família   “será  

para   Gustave   segurança   de   vida   confortável,   quando   ele   terá   renunciado   a  

continuar   seus   estudos”7  (WINOCK,   2013,   p.   19).   Arnold   Hauser   (1995,   p.  

801)   explica   que,   até   depois   dos   20   anos,   Gustave   vivia   em   um   “mundo  

fictício”,  em   “escaldante  atmosfera  espiritual  de  uma   juventude  sem   raízes  e  

atrasada  no  tempo”,  recorrente  nos  assuntos  de  loucura  e  suicídio.  

  

Segundo   o   biógrafo  Winock   (2013),   o   olhar   pessimista   está   presente   desde  

cedo:  “Desde  a  idade  de  nove  anos,  ele  nota  a  estupidez  dos  adultos”  e  “Ele  

detecta,  por  trás  dos  grandes  ideais  proclamados,  a  vaidade,  a  má-fé,  o  vazio  

e  a  corrupção”8  (p.  32-33).  Após  uma  sucessão  de   fatos   tristes,  o  escritor  se  

torna   mais   cético   e   devotado   à   literatura.   Muda   de   postura   estilística   e  

prossegue  renovando  sempre  mais  seu  compromisso  com  a  arte.  “Ele  rompeu  

com  o  mundo  exterior,  a  agitação  dos  humanos,  as  preocupações   imediatas  

dos  burgueses.  […]  Em  dois  anos,  Flaubert  entrou  em  ermitagem  literária  […]  

ele  não  fará  nada”9  (WINOCK,  2013,  p.  119).  Sua  conclusão  é  a  de  que  a  Arte  

deve   ser   feita   somente   pela   Arte,   não   devendo   ser   utilitarista,   nem  

comprometida   com   verborragia   cética   –   como   havia   sido   seu   costume   de  

juventude:  “Ele  se  rendeu  à  evidência  de  que  não  tinha  nada,  não  era  nada  e,  

a  partir  daí,   […]  pela   luz  desse  nada  enfim  assume  que  devia  desse  dia  em  

diante  viver,  agir,  escrever.  É  o  que  ele  faz”10  (BERGOUNIOUX,  2012,  p.  22).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  “La  famille  de  Gustave  appartenait  à  une  bourgeoisie  issue  de  la  rente  et  du  mérite”.  
7  “sera  pour  Gustave  l’assurance-vie  confortable,  quand  il  aura  renoncé  à  poursuivre  ses  études”.  
8  “Dès  l’âge  de  neuf  ans,  il  note  les  sottises  des  adultes”  e  “Il  détecte,  derrière  les  grands  idéaux  proclamés,  la  vanité,  
la  mauvaise  foi,  le  vide  et  la  corruption”  
9  “Il  a  rompu  avec  le  monde  extérieur,  l’agitation  des  humains,  les  préoccupations  immédiates  des  bourgeois.   [...]  En  
deux  ans,  Flaubert  est  entré  en  ermitage  littéraire  [...]  il  ne  fera  rien”.  
10  “Il  s’est  rendu  à  l’évidence  qu’il  n’avait  rien,  n’était  rien  et  à  partir  de  là,  [...]  à  la  lumière  de  ce  néant  enfin  assume,  
qu’il  lui  faut  désormais  vivre,  agir,  écrire.  Ce  qu’il  fait”.  
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Dessa  nova  visão,  são  escritas  suas  obras  mais  conhecidas.  Em  8  de  maio  de  

1880,   com   dificuldades   financeiras   e   problemas   de   saúde,   já   apartado   dos  

amigos,  Flaubert  falece  em  Croisset.  

  

Situar   o   contexto   histórico   em   que   vive   o   escritor   e   quais   seriam   seus  

posicionamentos   ideológicos   auxilia   a   compreender   aspectos   a   repercutirem  

no  olhar  sobre  Madame  Bovary  e  bovarismo.  Rapidamente,  de  início,  pode-se  

passar   pelo   conjunto   de   agitações   vivenciado   na   França   em   fins   do   século  

XVIII   e   no   século  XIX:   a   queda   de  Napoleão   I   em  Waterloo   (resultando   em  

grupos   distintos:   os   reacionários   saudosos   do   absolutismo   de   Luís   XIV,   os  

defensores  de  uma  monarquia  constitucional  e  os   liberais);;  a   restauração  da  

monarquia  com  Luís  XVIII;;  o  autoritarismo  de  Charles  X;;  a  reação  popular  em  

1830   com   as   “Trois   Glorieuses”;;   a   prosperidade   no   reino   de   Luís   Filipe   I  

(possibilitando   o   enriquecimento   da   burguesia);;   a   crise   econômica   de   1848  

(vivenciada   por   Flaubert   em   Paris   e   pano   de   fundo   da   obra   L’Éducation  

sentimentale);;  a  Segunda  República  de  Napoleão  III,  culminando  no  golpe  de  

Estado   que   instaura   novamente   o   Império   (entre   os   anos   1851-70);;   e   a  

Terceira  República,  a  findar  junto  com  a  Primeira  Guerra  Mundial  (1918).  Essa  

ambiência  repercute,  como  aponta  Winock:  
A  vida  e  a  obra  de  Gustave  Flaubert  se  inscrevem  em  um  século  de  
transição   democrática   na   França:   fim   definitivo   da   sociedade   de  
casta   substituída   por   uma   sociedade   de   classes,   aumento  
progressivo   da   reivindicação   igualitária,   instauração   do   sufrágio  
universal,   secularização   da   sociedade,   revolução   industrial,  
nascimento   do   proletariado   e   difusão   das   doutrinas   socialistas,  
abertura   progressiva   da   imprensa,   desenvolvimento   da  
escolarização   [...],   progresso   da   leitura,   transformações   técnicas  
aceleradas  nos  transportes  e  na  imprensa11  (WINOCK,  2013,  p.  10).  
  

Flaubert  é,  então,  atravessado  por  essas  ressonâncias.  Um  aspecto  marcante  

do   escritor   era   o   ódio   que   nutria   pela,   cada   vez   mais   aparente,   classe   da  

burguesia,  “grosseira”,  reprodutora  de  lugares-comuns  e  voltada,  sobretudo,  a  

questões  materiais:  
O  ódio  de  sua  época  se   fixou  sobre  a  burguesia,  que  encarnava  a  
seus   olhos   o   rebaixamento   dos   espíritos,   dos   costumes   e   dos  
gostos.   A   crítica   lhe   vale   algumas   contradições   com   seu  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  La  vie  et  l’œuvre  de  Gustave  Flaubert  s’inscrivent  dans  le  grand  siècle  de  la  transition  démocratique  en  France  :  fin  
définitive   de   la   société,   révolution   d’ordres   remplacée   par   une   société   de   classes,   montée   progressive   de   la  
revendication   égalitaire,   instauration   de   suffrage   universel,   sécularisation   de   la   société,   revolution   industrielle,  
naissance  du  prolétariat  et  essor  des  doctrines  socialistes,   libération  progressive  de   la  presse,  développement  de   la  
scolarisation   […],   progrès   de   lalectures,   transformations   techniques   accélerées   dans   les   transports   et   dans  
l’imprimerie.  
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pertencimento  de  classe,  mas  o  burguês  é  antes  de   tudo  o  homem  
moderno,   bestificado   por   seu   utilitarismo,   inflado   de   ideias   feitas,  
desertado   pela   graça,   impermeável   ao   Belo12  (WINOCK,   2013,   p.  
11).  
  

Sua  estética  é  um  trabalho  de  valorização  da  escritura.  Para  Pierrot,  Flaubert  

combate   no   seu   estilo   a   literatura   industrial,   recheada   de   estereótipos,  

imagens   e   opiniões,   lançando-se   a   erigir   uma   estética   (e   uma   ética)  

diferenciada.  Em  Flaubert,   “a   ética   da   escritura   se   funda   sobre   o   imperativo  

moral  da  obra  exclusivamente  [...]  e  sobre  a  coincidência  entre  o  verdadeiro,  o  

bom  e  o  belo”13  (PIERROT,  2012,  p.  7).  Bergounioux   (2012,  p.  19)  aponta  o  

fato   de   Flaubert   usar   sua   obra   para   “persuadir   o   outro   […]   de   que   os  

fundamentos   da   sua   existência   são   sem   valor;;   o   ser   que   ele   se   tornou,  

caduco,  tem  uma  única  realidade,  a  do  autor  cuja  obra  lhe  privou  seu  sentido,  

tomado  pelo  vazio”14.    

  

Ainda  assim,  mesmo  não  participando  de  eventos  históricos  e  políticos,  nem  

se  engajando,  o  escritor  emite  certos  posicionamentos.  Antes  dos  15  anos,  já  

se   declara   republicano.   Em   determinado   momento,   já   mais   velho,   Flaubert  

demonstra   uma   atitude   aristocrática,   antimoderna,   por   encontrar,   onde   quer  

que   olhasse,   “miséria,   burrice,   sujeira”.   Para   ele,   a   massa   não   tem  

necessidade  de  arte,  poesia,  estilo.  “Seu  desgosto  em  relação  ao  moderno  é  

inspirado   pela   evolução   econômica,   pela   indústria   e   pelo   maquinismo”  

(WINOCK,   2013,   p.   217).   O   industrialismo   (representado   pela   burguesia  

industrial),   para   Flaubert,   “desenvolve   a   feiura   a   uma   escala   desmesurada”  

(FLAUBERT,  apud  WINOCK,  2013,  p.  217)15.  Logo,  prefere  não  fazer  parte  de  

associações,  academias  etc.  Dedica-se,  apenas,  a  observar  essa  turba.  

  

Outra  questão  importante  é  a  negativa  de  ter  pertencido  à  estética  realista  ou  

a   inaugurado.  A  historiografia   literária  o  situa  como  autor  que,  com  Madame  

Bovary,   teria   inaugurado  não  só  o  chamado   realismo  como  estética   literária,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12  La  haine  de  son  époque  s’est  fixée  sur  la  bourgeoisie,  qui  incarnait  à  ses  yeux  l’abaissement  des  esprits  des  mœurs  
et  des  goûts.  La  critique   lui  vaut  quelques  contradictions  avec  son  appartenance  de  classe,  mais   le  bourgeois  c’est  
avant  tout  l’homme  moderne,  bêtifié  par  son  utilitarisme,  gonflé  d’idées  reçues,  déserté  par  la  grâce,  imperméable  à  la  
Beauté.  
13  “L’éthique  de  l’écriture  se  fonde  sur  l’impératif  moral  de  l’œuvre  exclusivement  [...]  et  sur  la  coïncidence  du  vrai,  du  
bon  et  du  beau”.  
14  “persuader   l’autre   [...]   que   les   fondements   de   son   existence   sont   sans   valeur,   l’être   qu’il   en   tire,   caduc,   la   seule  
réalité,  celle  de  l’auteur  dont  l’œuvre  l’a  privé  de  son  sens,  frappé  de  néant”.  
15“Son  dégoût  du  moderne  est  inspiré  par  l’évolution  économique,  l’industrie,  le  machinisme”;;  “développe  la  laideur  à  
une  échelle  démesurée”.  
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mas  também  o  romance  moderno,  por  sua  diferença,  sua  análise  psicológica,  

sua  multiplicidade  de  vozes.  
  

1.2  Madame  Bovary:  concepção  e  recepção  
  

O  homem  não  é  nada;;  a  obra,  tudo16.  
Gustave  Flaubert  

  
  

O   trabalho  com  Madame  Bovary  é  de  “lenta  germinação”  para   tratar  de  uma  

rasa   história   burguesa   insípida   em   relação   ao   enredo   em   si,   contudo  

sustentada   no   estilo   proposto.   Flaubert   busca,   durante   a   concepção   de  

Madame  Bovary,  escrever  um  livro  sobre  o  nada:  
O  que  me  parece  belo,  o  que  eu  gostaria  de  fazer,  é  um  livro  sobre  
nada,   um   livro   sem   amarra   exterior,   que   se   sustentaria   pela   força  
interna   de   seu   estilo,   como   a   terra,   sem   estar   sustentada,   se  
mantém  no  ar,  um  livro  que  não  teria  quase  tema,  ou  pelo  menos  em  
que  o  tema  fosse  quase  invisível,  se  é  que  pode  haver  (FLAUBERT,  
2005,  p.  54)17.  
  

Escreveu,   portanto,   baseando-se   em   sugestões   dos   amigos   e   em   fatos  

conhecidos  na  vida   real:  1)  a  história  de  adultério  da  Senhora  Delamare  em  

relação   a   seu   marido   Eugène,   que   era   oficial   de   saúde;;   e   2)   dramas  

financeiros   de   mulheres   conhecidas,   como,   por   exemplo,   Louise   d’Arcet,  

extravagante   irmã   de   um   colega   seu,   rodeada   por   amantes,   que   levou   seu  

marido   à   ruína.   O   autor   sentia   fortes   dores   nas   longas   horas   de   trabalho;;  

escrever  sobre  a  vulgaridade  daqueles  personagens  causava-lhe,  como  relata  

em  correspondências,  náuseas,  raiva,  repugnância.    

  

A   lentidão   advinda   dessa   dificuldade   levará   seu   amigo  Du  Camp   a   concluir  

que  Flaubert  fora  prejudicado  pelas  crises  nervosas,  todavia  
Maxime   Du   Camp   [...]   não   havia   compreendido   a   revolução   que  
Flaubert   estava   operando   no   romance  moderno.   [...]   o   estilo   devia  
sugerir  o  que  os  romancistas  antes  dele  tinham  costume  de  analisar  
e  explicar  do  ponto  de  vista  do  criador.  Não  se  tratava  de  fazer  um  
“bom   estilo”,   mas   de   confiar   às   palavras   associadas   na   frase,   às  
descrições,  às  imagens  a  missão  do  sentido  –  uma  exigência  para  o  
futuro   leitor   e  mais   ainda   uma  exigência   de   escritura   para   o   autor.  
Flaubert  não  era   lento,  ele  escreveu  milhares  de  páginas;;  ele  criou  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  “L’homme  n’est  rien,  l’œuvre  tout”  
17  A  citação  em  português  de  correspondências  é  da  obra  Cartas  Exemplares  (FLAUBERT,  2005).  
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uma   arte   nova   do   romance 18   (WINOCK,   2013,   p.   232,   grifos   do  
autor).  
  

A  obra  apresenta  questões  da  época,  como  a  educação  que  se  dava  a  jovens  

mulheres   a   partir   de   leituras   e   nas   instituições   religiosas:   fechadas   no  

convento,  elas  não  aprendem  sobre  casamento  e  inflamam  a  imaginação  com  

leituras   clandestinas.   Além   disso,   segundo   Winock,   existia   um   “aspecto  

sensual”   no   trato   religioso   em   comparações   entre   Deus   e   um   “amante  

celeste”,   “noivo”,   “esposo”   etc.   Emma,   recebendo   uma   criação   considerada  

própria   a   classes   sociais   mais   elevadas   que   a   sua,   acaba   nutrindo   um  

sentimento   de   superioridade,   intelectual   e   amorosa,   diante   das   pessoas   de  

seu  convívio.    

  

Outros   elementos   da   “burguesia   provinciana”   retratada   no   livro   são  

importantes.  Os  personagens  secundários  não  gozam  de   tanta  profundidade  

como  Emma,  assim  torna-se  mais  visível  o  tédio  que  a  ronda  ante  as  pessoas  

da  cidade  e,  sobretudo,  ao  marido:  “[...]  Flaubert  não  teve  o  desejo  de  dotar  os  

personagens   secundários   de   ambivalência   […].   A   psicologia	   somente   é  

utilizada   na   caracterização   de   Emma   […]” 19   (WINOCK,   2013,   p.   265).   O  

“mundo   médico”   é   representado   em   três   figuras   constituintes   de   uma  

hierarquia.  Charles,  o  oficial  de  saúde,   leva  uma  vida  modesta  com  clientela  

do   campo   (principalmente   quando   Homais,   o   farmacêutico,   começa   a  

concorrer   com  ele)   e  apresenta   conhecimentos   restritos.  O  doutor  Canivet   é  

chamado  quando  há  casos  mais  complicados.  Acima  deste,  existe  o  médico  

Larivière   –   talvez   o   personagem   “que   escapa   à   estupidez”   (p.   259).   Esses  

personagens   representam   o   “positivismo   científico   e   os   estados   sólidos   da  

esquerda  liberal,  nessa  primeira  metade  do  século  XIX”20  (WINOCK,  2013,  p.  

260),   ainda   que   Charles,   de   aspecto   amorfo,   não   apresente   pensamentos  

políticos.   Entende-se   por   “esquerda   liberal”   grupos   que   viviam   como  

profissionais  liberais  e,  mesmo  tendo  boas  condições  econômicas  de  vida,  não  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  “Maxime  du  Camp  [...]  n’avait  pas  compris  la  révolution  que  Flaubert  était  en  train  d’opérer  dans  le  roman  moderne.  
[...]  le  style  devait  suggérer  ce  que  les  romanciers  avant  lui  avaient  coutume  d’analyser  et  d’explique  du  point  de  vue  
du   créateur.   Il   s’agissait   non   pas   de   faire   du   “beau   style”   mais   de   confier   aux   mots   associés   dans   la   frase,   aux  
descriptions,   aux   images   la   mission   du   sens   –   une   exigence   pour   le   futur   lecteur   et   plus   encore   une   exigence  
d’écriture  pour  l’auteur.  Flaubert  n’était  pas  lent,  il  a  écrit  des  milieux  de  pages;;  il  créait  un  art  nouveau  du  roman”.  
19“[...]   Flaubert   n’a   nullement   le   désir   de   doter   ses   personnages   secondaires   de   l’ambivalence   […].   La   psychologie  
n’est  poussée  que  dans  le  portrait  d’Emma  Bovary”.  
20  “qui   échappe   à   la   bêtise”;;   “positivisme   scientifique   et   les   étais   solides   de   la   gauche   libérale,   em   cette   première  
moitié  du  XIXe  siècle”.    
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tomavam   parte   da   aristocracia.   Grupos   como   esse   que   encabeçaram   a  

revolução  contra  a  sociedade  de  privilégios.  

  

Tendo   terminado   a   obra   em   1856,   o   escritor   desloca-se   para   Paris,   como  

antes   havia   se   negado   a   fazer,   para   publicar   e,   finalmente,   sair   de   seu  

anonimato.  A  primeira  publicação  se  deu  em  seis  partes  na  Revue  de  Paris21,  

de   cujo   corpo   editorial   fazia   parte   Maxime   Du   Camp   –   amigo   íntimo   de  

Flaubert.   Este   e   Léon   Laurent   Pichat,   editores   da   revista,   prevendo  

represálias,  solicitaram  fazer  algumas  alterações  no  texto  para  publicá-lo.  No  

último  número,  Du  Camp  solicita  o  corte  da  cena  da  carruagem  (em  que  Léon  

e  Emma  consumam  o  adultério),  por  julgar  impossível  para  a  revista.  Flaubert,  

contrariado,  acaba  aceitando  sob  a  condição  de  que  houvesse  uma  indicação  

de  censura  por  parte  da  revista  na  publicação.  Em  seguida,  o  escritor  contata  

seu  advogado  para  processar  a  revista  por  abuso  de  poder.  

  

O   fato   é   que   em   1856   devido   à   existência   de  medidas   autoritárias   de   1819  

ainda   em   vigor   no   Segundo   Império,   de   Napoleão   III,   apoiado   em   pilares  

tradicionais,  como  a  Igreja  Católica,  Flaubert  é  convocado  para  julgamento  por  

sua   obra.   Mesmo   com   os   cortes   feitos,   o   texto   é   julgado   imoral,   sendo  

influência   negativa   moças   leitoras,   julgadas   como   de   mentes   frágeis,  

habituadas  aos   romances  açucarados  do   século  XIX.  A  preocupação   com  a  

ordem  social  e  com  a  tentação  do  mal,  inspirada  pela  leitura  de  “maus  livros”,  

é  o  grande  motivo.  Flaubert,  então,  vai  a  tribunal,  acusado,  por  sua  ficção.  A  

acusação,  na  figura  do  promotor  Ernest  Pinard,  alegava  ser  a  obra  um  “ultraje  

à   moral   pública   e   à   religião”   (BOUDOU,   2005,   p.   30).   Algumas   cenas  

específicas  foram  detalhadas  como  forma  de  deixar  clara  a  “má  influência”  da  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21  Os   folhetins   são   formas  de  publicação  bastante   consumidas  no   século  XIX,   onde   se  propagam  os   romances  da  
época,  divididos  em  capítulos,  a  serem  lidos  sobretudo  pela  classe  burguesa  que  pouco  a  pouco  começa  a  se  inserir  
no   meio   cultural   e   demandar   publicações   que   lhes   atendam.   No   site   www.universalis.fr,   encontramos   algumas  
informações  básicas  da  Revue  de  Paris,  onde  Madame  Bovary  fora  primeiramente  divulgada.  Essa  revista  se  tornou,  
em  uma  de  suas  fases,  concorrente  da  Revue  des  Deux  Mondes,  popular  e  apreciada,  figurando,  inclusive,  como  uma  
das  preferências  de  leitura  de  personagens  de  romances  do  século  XIX,  dentre  elas  Emma  Bovary.  Vejamos:  “Sous  le  
titre  de  Revue  de  Paris,  on  trouve  en  fait,  entre  1829  et  1970,  avec  discontinuité,  [...].  La  première  Revue  de  Paris,  en  
1829,  est  celle  fondée  [...]  dans  l'intention  de  produire  un  «  nouveau  recueil  littéraire  dans   le  genre  des  magazines  
ou   revues   anglaises  »”   (acesso   em  março   de   2015,   grifos   nossos).   Em   tradução  nossa,   tem-se:   “Sob   o   título   de  
Revue  de  Paris,  encontramos,  de  fato,  entre  1829  e  1970,  com  descontinuidade  [...].  A  primeira  Revue  de  Paris,  em  
1829,  é  aquela  fundada  [...]  com  a  intenção  de  produzir  uma  ‘nova  coleção  literária  do  gênero  das  revistas  inglesas”’.  
Muitos   escritores  hoje   conhecidos   tiveram  oportunidades  nela   de   lançar   suas  obras.  Em  um  de   seus   retornos,   em  
1951,  a  publicação  tem  como  um  dos  diretores  Maxime  Du  Camp,  amigo  de  Flaubert.  Depois  de  fechar  novamente  
em  1958  por   razões  políticas,  a   revista   tem   idas  e  vindas  entre  visões  mais  conservadoras  ou  concorrências  mais  
acirradas  com  a  Revue  des  Deux  Mondes.  
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obra   sobre   as   leitoras.   A   primeira   era   a   do   adultério   consumado,   quando  

Emma,  depois  de  ter  se  entregado  a  Rodolphe,  retorna  a  sua  casa,  cheia  de  

orgulho  de  si,   “com  olhos  maiores”,  mais  bela  e   radiante:   trata-se  de,  para  a  

moral   oitocentista,   um   louvor   ao   adultério.   A   segunda   cena   consiste   no  

momento  em  que  Emma,  doente  depois  do  abandono  de  Rodolphe,  comunga  

(atitude   relativa  a   “coisas   santas”)   e,   em  vez  de  alcançar  a   redenção  moral,  

sente-se  livre  e  sem  culpas.  A  terceira  cena,  obviamente,  trata-se  do  adultério  

cometido  com  Léon;;  em  seguida,  o  suicídio  por  envenenamento,  sem  indícios  

de  arrependimento,  bem  como  o   recebimento  da  extrema  unção,  ainda  que,  

segundo  a  moral  julga,  não  merecido.  

  

Após   os   ataques   da   promotoria,   Sénard   iniciou   sua   defesa.   Uma   de   suas  

bases   foi  a   comparação  da  obra  com   livros  contemporâneos.  Buscou-se,  na  

ocasião,  provar  que  Madame  Bovary  não  inspirava  o  ódio  e  sim  “a  excitação  

da  moral  pelo  horror  do  vício”  (SÉNARD,  apud  BOUDOU,  2005,  p.  47).  Além  

disso,  contribuiu  muito  para  a  retirada  da  acusação  o  refazimento  da  história  

da   ilibada   reputação   dos   Flaubert.   O   fim   do   julgamento   se   dá   com   o   autor  

saindo   ileso.   Isso  gerou  mais   interesse  pelo   romance,   passando  a  estimular  

sua   leitura.   Ainda   assim,   como   coloca   Carvalho   (2014,   p.   37),   “os   críticos  

divergem   sobre   os   motivos   da   absolvição   de   Flaubert   em   um   caso   onde  

acusação  e  defesa  parecem  ter  mantido  posições  conservadoras”,  uma  vez  ter  

esse   julgamento   provado,   segundo   Kehl   (2008),   o   “fracasso”   do   projeto  

dialógico  do  escritor:  a  alternância  de  vozes  pressupunha  a  compreensão  da  

ironia  do  autor.  Kehl  aponta  que  os  dois  discursos  tratavam  as  vozes  de  autor,  

personagens   e   narrador   como   uma   única,   dificultando   o   entendimento   de  

quem   seria   de   fato   o   réu:   o   crime,   fora,   na   verdade,   de   linguagem.   “É   a  

novidade   do   estilo   de   Madame   Bovary   que   questiona   as   ideias   feitas,   em  

particular   a   forma   de   impessoalidade   fundada   na   polifonia   e   no   discurso  

indireto  livre”22  (PIERROT,  2012,  p.  6).  O  leitor  é  que  precisaria  ler  a  contento  

a  obra,  provando  não  ser  “um  imbecil”.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22  “C’est  en   fait   la  nouveauté  du  style  de  Madame  Bovary  qui  bouleverse   les   idées   reçues,  en  particulier  une   forme  
d’impessoalité  fondée  sur  la  polyphonie  et  le  discours  indirect  libre”  
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Tais  acontecimentos  e  a  surpresa  trazida  pelo  romance  impulsionaram,  como  

aponta   Carvalho   (2014),   Jauss23  a   desenvolver   o   conceito   de   horizontes   de  

expectativas,   que   abarca   o   efeito   que   uma   nova   obra   alcança   quando  

contrastada  com  seu  pano  de  fundo.  “Uma  nova  forma  pode  perturbar  todo  um  

sistema   literário   [...]   e   superar   o   horizonte   de   expectativas   de   sua   época”  

(CARVALHO,  2014,  p.  39).  E  ainda:  “Reconhecida  como  uma  enunciação  sem  

centro,   a   narrativa   flaubertiana   teria   impossibilitado   os   juízes   do   Segundo  

Império  de  [...]  apontar  com  o  dedo  a  responsabilidade  do  autor”  (p.  40).    

  

Flaubert   passa,   com   isso,   a   ser   conhecido.  Ele   teria,   segundo  Bergounioux,  

revolucionado  a  história  das   longas  narrativas,   pois,   depois  dele,   a   literatura  

teria   rompido   com   as   ligações   que   tinha   com   a   realidade   social   –   isso   se  

explica   também   com   a   constituição,   no   fim   do   século   XIX,   das   ciências  

humanas  e  sociais.  Sobre  esses  aspectos  é  que  se  deterá  agora.  

  

1.3  O  estilo  flaubertiano  e  sua  política  literária  
  

Em   seu   ensaio   “A   educação   escritural   ou   o   outro   Flaubert”,   Leyla   Perrone-

Moisés   (1990)   trata   do   conto,   da   juventude   do   escritor,   “Quidquid   volueris:  

études  de  psychologie”24  (estudos  de  psicologia),  de  1837,  tentando  não  fazer  

dele   um   estudo   biográfico,   como   o   habitual,   mas   observando   o   estilo   não  

como  “anúncios  de  sua  futura  [a  de  Flaubert]  perfeição”,  “a  origem  bárbara  da  

prosa  futura”  (PERRONE-MOISÉS,  1990,  p.  67),  mas  como  parte  dela.  Moisés  

inicia  com  a  seguinte  questão:  
A  obra  de  Flaubert  é  assim  o  lugar  exemplar  onde  se  pode  estudar,  
ao   mesmo   tempo,   a   evolução   e   a   permanência.   [...]   O   que   é  
particularmente   interessante   [...]   é   que  ele   tenha  mudado  de  modo  
tão   radical,   tão   voluntário   –   passando   do   romântico   exaltado   ao  
realista   “frio”   e   “objetivo”   –,   permanecendo,   ao   mesmo   tempo,  
idêntico  a  si  mesmo   [...]  até  sua  morte   (PERRONE-MOISÉS,  1990,  
p.  68).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23Os   estudos   de   Hans   Robert   Jauss   (escritor   e   crítico   literário   alemão   referência   para   os   estudos   de   “estética   da  
recepção”)  são  uma  das  bases   teóricas  utilizadas  por  Carvalho  para  estudar  o   jogo  de   tensões  entre  autor,  crítica,  
teoria,  leitores  diversos  e  o  discurso  jurídico  quando  a  obra  flaubertiana  foi  publicada  e  julgada.  
24  O  conto   trata  de  um  homem-macaco,   sub-homem   (mais  desenvolvido  cerebralmente  para  a  sensibilidade  e  com  
dificuldades  para  a   racionalidade  ou  para  a  expressão   verbal),   parte  de  um  experimento  do   cientista,  Sr.  Paul   –  o  
cruzamento  entre  um  orangotango  e  uma  criada,  realizado  no  Brasil,  país  “exótico”.  O  doutor  o  usa  como  experiência,  
e  o  resultado  é  bizarro:  Djalioh  apaixona-se  pela  mulher  do  médico,  estupra-a,  mata  o  filho  do  casal  e  se  suicida.  Dr.  
Paul  ainda  o  empalha  e  o  exibe  como  curiosidade  científica.  
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Ela  prossegue  se  perguntando  o  que  precisou  ser  silenciado  e  o  que  precisou  

“morrer”   para   que   o   resultado   final   da   obra   flaubertiana   chegasse   aonde  

chegou.   Na   verdade,   coloca   que   “o   grito   permaneceu   audível   no   fundo   das  

frases  ponderadas  e  medidas,  o  cadáver  foi  esterco  ativo  na  base  da  floração”  

(PERRONE-MOISÉS,   1990,   p.   78).  Então,   investiga-se:   que  preços  Flaubert  

teria  pagado  para  alcançar  a,  dita,  perfeição  de  Madame  Bovary?  Ou  ainda:  

como   a   crítica   elimina   alguns   elementos   e   observa   outros   para   ver   um  

Flaubert   evolutivo?   A   estudiosa   utiliza,   porém,   um   subtítulo,   “O   romântico  

fossilizado”,  em  seu  ensaio,  a  fim  de  desenvolver  sua  conclusão  de  que  “não  

podemos   aceitar   a   simplificação   didática   persistente   que   consiste   em   ver   o  

grande   Flaubert   como   um   romântico   disciplinado,   superado   pelo   realista”  

(PERRONE-MOISÉS,  1990,  p.  79).  Afirma  ter  sido  ele  “romântico  até  o  fim”,  
[...]  mas  pertencia  desde  o  início,  precocemente,  àquela  espécie  de  
românticos   minados   na   base   e,   talvez   por   isso   mesmo,   os   mais  
radicais  dentre  os  românticos,  roídos  pela  ironia  a  um  tal  ponto  que  
seu   romantismo   começa   já   além   do   Romantismo   (PERRONE-
MOISÉS,  1990,  p.  79).  
  

Sobre  isso,  basta  olhar  para  a  obra  do  escritor  para  perceber  a  ironia,  já  que  

um  dos  seus  focos  era  discutir  a  banalidade,  a  pequenez  de  grupos  sociais  do  

seu  tempo.  O  próprio  Flaubert  se  coloca:  
Se   a  Bovary   vale   alguma   coisa,   nesse   livro   não   faltará   coração.  A  
ironia  no  entanto  me  parece  dominar  a  vida  [...].  O  cômico  levado  ao  
extremo,  o  cômico  que  não   faz   rir,  o   lirismo  na  blague,  é  para  mim  
tudo   o   que  me   desperta  mais   vontade   como   escritor   (FLAUBERT,  
2009,  p.  18)25.  
  

O   caminho   prosseguiu,   alimentado   pelo   desejo   de   não   morrer   antes   que   o  

estilo   pretendido   fosse   de   fato   mostrado.   “Sinto   no   entanto   que   não   devo  

morrer  sem  ter   feito   rugir  em  alguma  parte  um  estilo  como  eu  o  concebo  na  

minha   cabeça   e   que   poderá   dominar   a   voz   dos   papagaios   e   das   cigarras”  

(FLAUBERT,   2009,   p.   22) 26 .   Sobre   isso,   Perrone-Moisés   apresenta  

observações  coerentes  –  pois,  no  escritor,  nada  se  apaga.  
O  que  a  sociedade  burguesa  oferecia  como  antídoto  à  loucura,  como  
alternativa  ao  delírio,  era  a  bobagem,  o  lugar-comum.  Mas  a  própria  
bobagem,   sob   a   pena   desses   românticos   decepcionados,  
enlouquece;;   o   remédio   se   torna   veneno   [...]   e   no   lugar-comum  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  “Si   la  Bovary  vaut  quelque  chose,  ce   livre  ne  manquera  pas  de  cœur.  L’ironie  pourtant  me  semble  dominer   la  vie  
[...].  Le  comique  arrivé  à  l’extrême,  le  comique  qui  ne  fait  pas  rire,  le  lyrisme  dans  la  blague,  est  pour  moi  tout  ce  qui  
me  fait  plus  envie  comme  écrivain”.  
26  “Je  sens  pourtant  que  je  ne  dois  pas  mourir  sans  avoir  fait  rugir  quelque  part  un  style  comme  je  l’entends  dans  ma  
tête  et  qui  pourra  bien  dominer  la  voix  des  perroquets  et  des  cigales”.  
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assumido,   o   Romantismo   agoniza   e   triunfa,   em   recusa   e   irrisão  
(PERRONE-MOISÉS,  1990,  p.  82).    
  

Já  Genette,  em  seu  texto  “Silêncios  de  Flaubert”,  aponta  momentos  da  prosa  

em   que   o   “real”   da   narrativa   se   confunde   com   sonho   ou   com   devaneio.   As  

obras  analisadas,  nos  aspectos  descritivos,  nos  usos  dos  tempos  verbais  etc.,  

com  mais  atenção  foram  Madame  Bovary  e  A  educação  sentimental.  É  muito  

comum   a   “passagem   do   sonho   à   realidade   [...]   sem   mudança   de   registro  

narrativo   e   sem   descontinuidade   substancial”   (GENETTE,   1972,   p.   217).  

Acrescenta-se   a   isso   um   “excesso   de   presença   material   nos   quadros  

geralmente   totalmente   subjetivos”   (GENETTE,   1972,   p.   217),   ou   seja,   nos  

momentos   de   devaneios,   pensamentos   ou   sonhos,   encontram-se   muitos  

detalhes  descritivos  de  objetos  e  lugares,  “uma  precisão  paradoxal”,  embora  a  

motivação,  em  muitos  dos  casos,  tenha  sido  subjetiva.  

  

Sobre   isso,   o   crítico   coloca:   “o   estilo   de   Flaubert   parece   muitas   vezes   tão  

refratário   à   interiorização   quanto   à   imagem   cinematográfica”   (GENETTE,  

1972,  p.  218),   já  que  o  escritor  ao  escrever  a  presença  do  personagem  e  os  

elementos  de  seu  devaneio  toma-os  como  iguais  e  de  mesmo  nível,  por  serem  

“apenas  palavras  impressas  no  papel”  (p.  218).  Em  certas  descrições,  ocorre  o  

que  Genette  denomina  “uma  espécie  de  objetividade  hipotética”  (p.  219),  pois  

não  parecem  pertencer  nem  à  ordem  da  subjetividade,  nem  à  da  objetividade.  

Isso   se   dá   quando   o   narrador   parece   afastar-se   de   seus   anti-heróis27  para,  

então,   partir   em   direção   a   imagens   que   possam   traduzir   o   sentimento:   nas  

expressões  de  Genette,  a  “faculdade  de  percepção  especial”,  a  “contemplação  

extática”,   a   “extrema   concentração”,   a   “expansão   infinita”,   sinais   de   “uma  

harmonia   e   de   uma   ligação   universais”.   As   descrições   nem   sempre  

demonstram  uma  necessidade  dramática,  mas  um  amor  à  contemplação.    

  

Em  outras  observações,  Genette  nota  muitas  passagens  nas  duas  obras  em  

que  os  personagens,  estando  juntos,  depois  de  ações  (conversas,  discussões  

ou   relações   sexuais),   não   se   falam   mais,   entregam-se   ao   silêncio   e   à  

observação   um   do   outro   ou   da   paisagem   e   à   “escuta   do   mundo”.   Esse  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Considere-se  o  conceito  de  anti-herói  –  em  contraposição  ao  herói,  plano  –  conhecido  por  sua  complexidade  de  
constituição  e  em  sua  relação  com  os  outros  elementos  da  narrativa.  
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momento   é   chamado   por   Sartre   de   “o   grande   olhar   petrificante   das   coisas”  

(SARTRE,  2013,  p.  48).  Trata-se  de  “instantes  musicais  em  que  a  narrativa  se  

perde   e   se   esquece   no   êxtase   de   uma   contemplação   infinita”   (GENETTE,  

1972,  p.  226).  O  narrador  se  “esquece”  da  narrativa  por  momentos  e  lança-a  

em   uma   outra   instância.   Genette   finaliza,   ancorado   em  Bachelard   e   Proust,  

com  as  seguintes  conclusões:  
Essa   transcendência   frustrada,   essa   evasão   do   sentido   para   o  
balanço   indefinido  das  coisas,  é  a  escritura  de  Flaubert  no  que  ela  
tem  mais  de  específico.   [...]  Essa  volta,  essa  virada  do  discurso  no  
seu  avesso  silencioso,  que  é  para  nós,  hoje,  exatamente   literatura,  
Flaubert   foi,  em  evidência,  o  primeiro  a  tentá-la,  mas  essa  tentativa  
foi  para  ele  quase  sempre   inconsciente  ou  vergonhosa  (GENETTE,  
1972,  p.  230).  
  

Sem   saber   talvez   definir,   Flaubert   operou,   inseguro,   fortes   estratégias,  

nomeadas  por  Genette,  em  seu  estilo:  “desromancização”,  “desdramatização”,  

“recusa   ao   estilo   romanesco”,   “nada   a   dizer”,   “livro   sobre   o   nada”,   “fonte  

petrificante”,  “romance  paralisado”.  

  

Mais   do   que   uma   questão   apenas   estética,   a   Arte   pela   Arte,   ou,   como  

denomina  Rancière,  a  “absolutização  literária”,  implica  uma  postura  política  do  

fazer   literário.   Também   a   respeito   da   petrificação   da   escrita   flaubertiana,  

Jacques  Rancière  afirma,  em  sua  obra  Politique  de  la  littérature28,  tratar-se  da  

forma  mais  radicalmente  democrática  de  fazer  literatura  –  ainda  que  o  escritor  

não  tenha  sido  simpático  à  democracia.  Isso  porque  –  depois  do  costume  da  

associação  direta  da  obra  literária  a  classes  sociais,  assuntos  elevados  ou  vis,  

difusão   de  moral   ou   da   visão   do   autor   etc.   –   entender   que   não   há,   para   o  

romance,  hierarquia,  entre  pessoas,  coisas,  objetos,  temas,  configura-se  olhar  

aberto   a   entender   que   tudo   pode   ser   assunto   da   literatura,   permanecendo  

igualmente   interessante.   Por   isso,   a   enfastiante   vida   campesina   de   Emma  

Bovary  merece  a  abordagem,  até  nos  detalhes  de  suas  botas  ou  cortinas.  É  

claro   que   a   implicação   direta   entre   a   literatura   e   a   ordem   social   tem   raízes  

históricas  não  tão  longínquas,  como  afirma  Rancière,  uma  vez  ser  o  conceito  

de  literatura  ainda  recente.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28   Nessa   obra,   o   filósofo   discute   a   forma   como   a   literatura   (com   seus   temas,   estilos   e   sistemas   de   recepção)  
representa  uma  política  própria,  não  necessariamente  engajada.  A   literatura,   já  sendo   literatura,   realiza  política  que  
permite   (re)configurar   a   “partilha   do   sensível”   –   (re)distribuição   de   espaço,   tempos,   lugares,   identidades,   palavras,  
barulhos,   (in)visível.  A  atividade  política,  segundo  Rancière,   introduz  elementos  novos  na  cena  comum,   fazendo-os  
interagir:  novas  práticas,  novas  maneiras  de  dizer  (visibilidade),  de  ler  e  de  compreender  (inteligibilidade).  
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Quando,  com  o  romance,  a  partir  do  século  XVIII,  a  literatura  passa  a  ser  mais  

acessível  a  um  público  maior  e  diverso  (daí  se  entende  a  democratização  da  

literatura),   geram-se   consequências   diferentes.  Uma   delas,   inclusive,   é   vista  

como   patológica.   Refere-se   aqui   às   palavras   “em   liberdade”,   das   quais   é  

possível  se  apropriar  da  maneira  que  se  quer:  “usurpação  da  palavra  errante”,  

nas   palavras   de   Rancière.   Para   evitar   esse   resultado   intrínseco   à  

democratização   da   leitura   literária,   foi   necessário   um   desdobramento.  

Diversos   autores,   entre   eles   Flaubert,   tematizaram   “os   males   da   leitura”   –  

males  que  simultaneamente  alimentam  e  arruínam  a  “absolutização   literária”.  

Em  seu   artigo   específico   sobre  Madame  Bovary,  Rancière   explica   as   raízes  

dessa  questão.  Para  ele,  Emma  não  confunde  a  literatura  com  a  realidade;;  ela  

gostaria   de   fundi-las   em   uma   só   vida.   Tendo   acesso   ao   deleite   intelectual  

(contemplação)   proporcionado   pela   leitura,   a   personagem   intenta   encontrar  

semelhante  deleite  nos  bens  materiais  (excitação  prática).  

  

Emma   sofria,   portanto,   da   obsessão   intelectual   comum   a   seu   tempo:   a  

excitação   –   também   chamada   de   democracia.   O   acesso   a   ideias   e  

possibilidades  causou  um  tumulto  de  apetites  e  frustrações:  
Era   a   insurreição   dessa   multiplicidade   de   desejos   e   aspirações  
surgindo  de  todos  os  poros  da  sociedade  moderna,  a  insurreição  da  
infinidade  de  átomos  sociais  em  liberdade,  ávidos  de  gozar  de  tudo  o  
que  é  objeto  de  gozo:  o  ouro,  claro,  e  tudo  o  que  se  pode  comprar,  
mas   também,  o  que  era  pior,   tudo  o  que  não  se  pode  comprar:  as  
paixões,  os  ideais,  os  valores,  os  prazeres  da  arte  e  da  literatura  [...].  
As  coisas  teriam  sido  menos  graves  se  as  gentes  tivessem  somente  
querido  tornar-se  ricas29  (RANCIÈRE,  2007,  p.  63).  
  

Esse  “apetite  democrático”  é  uma  explicação  social,  fora  do  enredo  da  ficção,  

para   a   pergunta   que   o   filósofo   se   faz   no   início   do   artigo:   “por   que   foi  

necessário   matar   Emma?”   Sabemos   os   motivos   ficcionais   –   o   casamento  

entediante,  os  abandonos  dos  amantes  e,  sobretudo,  as  dívidas  –  e  sociais.  

Restam  ainda   as   reflexões   acerca   da   literatura   e   sua   implicação   no  mundo.  

Sendo   democrática,   a   literatura,   para   o   filósofo,   oferece   inúmeras  

possibilidades,   entre   as   quais   a   busca   por   fusão   entre   vida   e   literatura   –   a  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29   “C’était   l’insurrection   de   cette   multitude   de   désirs   et   d’aspirations   surgissant   de   tous   les   pores   de   la   société  
moderne,   l’insurrection   de   l’infinité   de   ces   atomes   sociaux   en   liberté,   avides   de   jouir   de   tout   ce   qui   était   objet   de  
jouissance:  l’or  bien  sûr,  et  tout  ce  que  l’on  peut  acheter,  mais  aussi,  ce  qui  était  pire,  tout  ce  qu’il  ne  peut  pas  acheter:  
les  passions,  les  idéaux,  le  valeurs,  les  plaisirs  de  l’art  et  de  la  littérature  [...].  Les  choses  auraient  été  moins  graves  si  
les  petites  gens  avaient  seulement  voulu  devenir  riches”.  
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“estetização   da   vida   cotidiana”.   Flaubert,   para   Rancière,   teria   feito   Emma  

causar   um   mal   à   literatura,   quando   buscava   equivaler   todas   as   fontes   de  

excitação   e   estetizar   a   vida.   O   escritor,   diferentemente,   tratava   da   literatura  

impassivelmente,   colocando-a  apenas  nos   livros.  A  personagem  era  o  duplo  

do   artista:   a   antiartista.   Sua   morte   é   uma   tentativa   de   proteger   a   literatura  

desse  duplo,  na  “guerra  entre  arte  e  estetismo”.  

  

Para  Rancière,  a  vida  é  composta  de  microeventos  dispersos  que  se  alternam,  

misturam,  agregam  e  separam.  Personagens  como  Emma  querem  criar,  com  

eles,   um   enredo,   numa   ilusão   de   que   se   possa   reunir   essas   sensações   em  

uma  figura  amorosa  ou  em  um  objetivo  material  –  trata-se  da  ficção  amorosa.  

No   século   XIX,   “a   vida   ameaçada   pela   vontade”   passa   a   ser   um   mal,   e   a  

literatura,   uma   “questão   de   saúde”.   A   “má   interpretação   da   sensação”   –   ou  

seja,  o  desejo  de  materialização  –  foi  estudada  nos  campos  da  medicina,  da  

psicologia   e   da   literatura   (RANCIÈRE,   2007,   p.   65).   Esta   última,   para  

Rancière,   compreende   que   as   palavras   errantes   não   promovem   essa   febre.  

Esse   mal   parece   consubstancial   à   vida,   impulsionado   pelos   desejos   de  

satisfação   com   palavras,   objetos   e   coisas.   Um   outro   nome   dado   a   ele   foi  

“histeria”,   a   procura   por   junção   de   sensações   em   uma   individualidade   (um  

elemento   único   que   as   reuniria)   a   satisfazer   desejos.  O   oposto   a   isso   seria  

uma   postura   de   “boa   esquizofrenia”   do   escritor,   a   separar   e   retratar   as  

sensações,   “desfazendo  conexões  patológicas  operadas  pelos  personagens”  

(RANCIÈRE,   2007,   p.   67)   desromantizando   os  microeventos   da   vida.  Essas  

duas  posturas,  no  entanto,  são  intrínsecas  à  relação  com  a   literatura.  Para  o  

escritor   esquizofrênico   manter-se   saudável,   ele   precisa   do   duplo   histérico.  

Esse   raciocínio   de   Rancière   permite   entender   como   um   conceito   como   o  

bovarismo   emerge   de   uma   obra   literária   para   dizer   sobre   o   real   –   num  

movimento   responsivo,   já   que   real   e   literatura   relacionam-se,   bem   como   o  

leitor  histérico  é  necessário  ao  escritor  esquizofrênico.  

  

Democrático,   tal  como  a   “letra  errante”,  e  ao  mesmo   tempo   impondo   “outras  

regras  de  adequação  entre  significação  das  palavras  e  visibilidade  das  coisas”  

(RANCIÈRE,   2007,   p.   65),   Flaubert   operou   diferente   maneira   de   dizer.   O  

“banimento  de  qualquer  engajamento”,  o  “igual  desprezo  por  todos”  é  a  “marca  
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mesmo  da  democracia”.  Dessa  maneira  é  que  o  estilo  flaubertiano  foi  lido  por  

críticos   do   século   XX,   entre   eles   Sartre   –   consequentemente   Emma   e   o  

bovarismo   receberam   caracterizações   a   partir   disso.   Para   Rancière,   essa  

postura  flaubertiana  permite  (como  parte  de  seu  sistema)  que  da  obra  literária  

se   depurem   leituras   divergentes.   Isso   se   comprova   na   leitura   crítica,  

completamente  diversa  da  de  Sartre,  por  exemplo,   feita  por  contemporâneos  

oitocentistas  de  Flaubert,   diante  de  sua  estética  –   impessoal,   descritiva:   tais  

críticos   o   compreenderam   como   sendo   reacionário   aristocrático,   que   daria  

importância   apenas   a   “valores   materiais”,   representados   no   detalhe   de   sua  

descrição30.  O  “dispositivo  literatura”  em  sua  prática  de  escrita  de  significação  

política   é,   portanto,   a   inter-relação   dos   elementos   maneira   de   escrever  

(concernente  à  prática  da  escritura),  maneira  de   ler   (leitura  que  vê  no  estilo,  

sendo   aqui   no   caso   a   petrificação,   um   sintoma)   e   ambivalência   (própria   às  

maneiras  opostas  de  interpretação  do  sintoma).  “A  absolutização  do  estilo  é  a  

fórmula   literária   do   princípio   democrático   de   igualdade”31  (RANCIÈRE,  2007,  

p.  19).  

  

O   fato   é   que,   no   caso   de  Madame   Bovary,   os   conflitos   gerados   por   essa  

mudança  de  paradigmas  e  as  maneiras  divergentes  de  ler  essa  nova  forma  de  

dizer   afinaram   olhares   para   um   “tipo”   emergente   das   discussões.   Da   obra  

literária,   começam   a   nascer   olhares   para   a   vida.   Houve,   assim,   quem  

visualizasse   no   comportamento   humano   similitudes   com   a   constituição   de  

Emma,  produzindo  teorias  e  relacionando-as.  O  que  particularmente  interessa  

aqui   surgiu   já   na   passagem   do   século   XIX   para   o   XX   dentro   de   um  

cruzamento  de  perspectivas  proporcionado  pela  confusão  operada  pelo  estilo  

flaubertiano.   A   filosofia   do   bovarismo   nasceu   assim:   de   reflexões   –   não  

desapegadas  de  preceitos  de  suas  respectivas  épocas  –  sobre  as  atitudes  de  

Emma   Bovary   em   comparação   a   seres   humanos,   indivíduos   ou   grupos.  

Apesar  da  menor  expressão  do   filósofo  do  bovarismo,  Jules  de  Gaultier,  em  

relação  ao  artista,  Flaubert,  torna-se  quase  obrigatório  ao  menos  mencionar  a  

noção,   por   esta   ter   tão   organicamente   se   inserido   nos   estudos   da   obra  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30  Nesse  ponto,  é   importante   fazer  uma  ressalva  –   também  feita  por  Rancière:  Flaubert  não  se  engajava  em  causa  
política,  no  entanto,   sabe-se  que  sua  postura  pessoal  era   “aristocrática”,   como   já  se   teve  oportunidade  de  mostrar  
aqui  neste  estudo.  Sua  obra,  entretanto,  em  nada  se  compromete,  sendo  essencialmente  democrática,  segundo  as  
reflexões  rancierianas.  
31  “L’absolutisation  du  style  était  la  formule  littéraire  du  principe  démocratique  d’égalité”.  
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flaubertiana.  Mesmo  na  biografia  escrita  por  Winock,   fala-se  da  presença  do  

bovarismo,   embora   se   reconheça   o   profundo   enraizamento   de   Emma   na  

sociedade  do  século  XIX,   “objeto  de  execração  do  autor”.   “O   retrato  de  uma  

mulher  a  qual  Flaubert   se  atrelou  é   tal   conquista  que  pôde   fazer  nascer  um  

substantivo   habitual,   o   bovarismo” 32   (WINOCK,   2013,   p.   252).   Passa-se,  

portanto,   ao   exame   de   noções   do   bovarismo   para,   enfim,   entender-se   o  

conceito  filosófico.  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32  “Le  portrait  de  femme  auquel  s’est  attelé  Flaubert  est  une  telle  réussite  qu’il  a  pu  donner  naissance  à  un  substantif  
toujours  usité,  le  bovarysme”.  
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2.  BOVARISMO:  DE  NOÇÃO  A  CONCEITO  
  

Em  dicionários,  sejam  os  de  língua,  sejam  os  especializados  em  áreas  como  

psicologia   ou   filosofia,   encontram-se   não   raramente   entradas   para   o   termo  

bovarismo.   Trata-se   de   uma   palavra   utilizada   também   com   frequência   (ou  

mesmo  espontaneidade)  razoável  em  uma  linguagem  mais  corrente  de  textos  

jornalísticos   brasileiros,   por   exemplo   –   e,   em   maior   escala,   entre   os  

franceses33.   Existem   profusões   de   usos   da   noção   a   partir   do   que   a   palavra  

evoca   tanto   pela   teoria   de   Jules   de   Gaultier,   em   qualquer   uma   de   suas  

leituras,  quanto,  e   talvez,  sobretudo,  pela  personagem  de  Emma  Bovary  e  o  

romance   que   protagoniza.   Este   capítulo   inicia-se,   portanto,   com  a   noção   de  

bovarismo,  sem  deixar  de  se  expor  a  história  de  criação  do  neologismo,  para  

então  abordar  a  discussão  sobre  o  conceito  filosófico  propriamente  dito.  

  

2.1  O  bovarismo  como  noção34  
  

O   sobrenome   de   Emma   já   oferece   a   interessados   pistas   para   uma  

compreensão   do   bovarismo,   seja   para   um   leigo   investigador,   seja   para   um  

crítico  literário.  Uma  hipótese  já  lançada  é:  a  palavra  é  formada  pela  sufixação  

de  um  sobrenome  que  não  é  o  de  nascimento  de  Emma,  e  sim  emprestado  de  

seu  marido,   para   designar,   em  muitos   casos   de   interpretação,   um   “mal”   de  

Emma   e,   por   extensão,   um   “mal”   feminino.   Essa   reflexão   remonta   ao  

sentimento  de   inadequação  da  personagem,   relativo  a  questões  históricas  e  

sociológicas   da   condição   da   mulher   no   século   XIX.   Flaubert   mesmo   incita  

essa   suspeita   na   voz   do   personagem   de   Rodolphe,   um   dos   amantes   de  

Emma,  que  percebe  claramente  esse  mecanismo  e  usa  desse  conhecimento  

para  envolver  ainda  mais  a  senhora  Bovary35.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33  Isso  tem  razões  óbvias  já  que  se  trata  de  um  termo  nascido  a  partir  de  um  clássico  escrito  por  um  autor  francês,  no  
seio  da  cultura  francesa.  Como  Delphine  Jayot  (2007)  aponta  em  sua  tese  (sobre  a  história  dessa  que  ela  chama  de  
“patologia   literária”),   o  bovarismo  é  desde  cedo  ensinado  como   tema  de   reflexão  nas  aulas  de   literatura  de  ensino  
médio  nas  escolas  da  França.  Na  maioria  das  edições  de  bolso  do  romance  voltadas  para  o  contexto  estudantil  ou  em  
livros  de  ensino  de  literatura  nas  escolas,  podem-se  encontrar  notas,  fichas  de  leitura  ou  textos  que  desenvolvem  o  
tema.   Tanto   que   Jayot   se   dedica   à   observação   da   significação   de   bovarismo   dentro   do   que   chama   “bovarysme  
pédagogique”  (bovarismo  pedagógico).    
34  Utiliza-se   aqui   a   palavra   “noção”   como   forma   de   apresentar,   primeiramente,   as   recorrentes   aparições   do   termo  
como  uma  ideia  geral  (e  até  mesmo  como  ideia  feita)  que  está  no  uso  daqueles  que  se  apropriam  dele.  Neste  início,  
fala-se  de  “noção”.  Quando  se  utiliza  o  termo  “conceito”  –  o  que  ocorrerá  no  próximo  subtópico  –  intenta-se  observar  
a  preocupação  teórica  e  os  autores  que  dela  se  ocuparam.  
35  Em  determinada  circunstância,  ele  diz  a  Emma:  “[…]  tout  le  monde  vous  appelle  comme  cela!...  Ce  n’est  pas  votre  
nom,  d’ailleurs;;  c’est  le  nom  d’un  autre!!”.  (FLAUBERT,  1999,  p.  257).  Em  tradução  nossa:  “[…]  todo  mundo  a  chama  
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Tanto  o  sobrenome  da  mulher  casada  quanto  um  conhecimento  do  enredo  ou  

algum  comentário  difuso  sobre  Emma  Bovary  e  sobre  a  estética  literária  que  o  

romance   inaugura  são  elementos-chave  de   leitura  que  evocam  pressupostos  

na  tentativa  de  entender,  e  na  liberdade  de  usar,  a  palavra  bovarismo.  O  que  

se  quer  afirmar  com  esse  exemplo  de  levantamento  de  hipóteses  é  o  caráter  

expansivo   e   democrático   do   termo.   Ele   se   abre   à   vasta   escala   de  

significações,   sendo   independente   da   teoria   ou   até   da   obra   literária,  

oferecendo-se  para  uma  infinidade  de  relações.  

  

Percebe-se  pelas  reverberações  do  bovarismo  que  sua  representatividade  se  

deve   mais   à   força   da   obra   literária   que   propriamente   à   teorização   que   o  

subjaz.   No   entanto,   para   Delphine   Jayot   (2007),   o   conceito   veste-se   de   um  

hibridismo,   uma   vez   ser   possível   tratá-lo   tanto   a   partir   da   conceituação  

gaultieriana   quanto   a   partir   da   crítica   literária.   Esse   segundo   método   de  

análise  é  o  percurso  mais  comum,  segundo  a  pesquisadora,  para  se  tratar  de  

conceitos  que  nascem  de  obras   literárias  e  ganham  independência  delas;;  no  

entanto,   esses   conceitos   designam   um   tipo   claro,   sem   que   haja   uma  

teorização  que  os  extrapole.  Assim,  a  conclusão  imediata  é:  o  bovarismo  pode  

pertencer  aos  dois  sistemas  de  análise,  não  sendo  completamente  nem  um,  

nem  outro  –  não  se  resume  à  teoria  gaultieriana,  nem  caracteriza  um  “tipo”  tão  

claro,   como   é   o   caso   do   sadismo.   Nota-se   desde   já   o   truncamento   e,  

consequentemente,   a   heterogeneidade   –   sem   que   haja   hierarquia   entre   os  

elementos  –  do  objeto36:  
[...]   fazer   uma   crítica   do   bovarismo   deveria   consistir,   igualmente,   a  
afrontar  [...]  o  diálogo  de  surdos  que  pode  resultar  do  confronto  entre  
discursos   críticos   em   que   cada   um   dispondo   de   seu   próprio  
“bovarismo”,  contorna  sem  conhecer  o  bovarismo  do  outro.  Escrever  
a   história   do   bovarismo   se   tornará   também   escrever   a   história   de  
seus  mal-entendidos37  (JAYOT,  2007,  p.  12).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
assim…  Não  é  seu  nome,  no  entanto;;  é  o  nome  de  um  outro”.  Ou  seja,  o  nome  da  personagem  e  o   título  da  obra  
emprestam   o   radical   para   a   criação   do   neologismo.   Bovarismo   pode   significar   o   sentimento   de   inadequação   de  
Emma.  Parece  interessante  ver  que  o  nome  do  marido  (e  não  dela)  que  empresta  essa  significação.  
36  Não   é   o   objetivo   específico   traçar   a   história   do   bovarismo,  mas   é   nela   que   se   ancora   para   tratar   com  a   devida  
atenção   da   heterogeneidade   do   objeto   –   pertencente   ao   campo   da   literatura,   da   psicologia,   da   psiquiatria,   da  
sociologia  etc.  –  e  do  percurso,  naturalmente  heterogêneo,  que  vem  tomando  na  crítica  brasileira.    
37  Todas   as   traduções   de   citações   da   tese   de   Jayot   são   nossas,   bem   como   de   outros   textos   quando   não   houver  
indicação  do  tradutor:  “[...]   faire   la  critique  du  bovarysme  devrait  consister,  également,  à  affronter  [...]   le  dialogue  de  
sourds  qui  peut   résulter  de   la  confrontation  des  discours  critiques  où  chacun  disposant  de  son  propre   “bovarysme”,  
côtoie  sans  reconnaître  celui  de  l’autre.  Écrire   l’histoire  du  bovarysme  reviendra  donc  aussi  à  écrire   l’histoire  de  ses  
malentendus.”    
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Para   se   situar   a   noção   do   bovarismo,   tal   como   se   apresenta   em   sua  

polissemia,  pode-se  iniciar  um  exame  com  uma  primeira  análise  na  definição  

de  dois  dos  dicionários  de  língua  portuguesa  conhecidos  no  Brasil.  Escolhem-

se   esses   dicionários   pela   possibilidade   que   oferecem,   tanto   quanto   nas  

edições   de   dicionários   de   língua   francesa,   de   vermos   como   significações  

foram  solidificadas.  O  que  se  encontrará  nas  entradas  a  seguir  reproduzidas  é  

igualmente   recorrente   no   contexto   francês38.   No   Dicionário   Aurélio   (1999),  

tem-se:    
bovarismo.   [Do   fr.  Bovarysme,   t.   criado   por   Jules   de  Gautier   [sic]  
(Le   Bovarysme,   1902)   com   base   no   ficciôn.   Emma   Bovary,   do  
romance   Madame   Bovary,   de   Flaubert   (v.   flaubertiano).].   S.m.   1.  
Psiq.  Insatisfação  neurótica  que  se  observa  em  mulheres,  sobretudo  
jovens,  decorrente  da  mistura  de  vaidade,  imaginação  e  ambição,  e  
que   resulta   de   aspirações   acima   do   permitido   pelas   condições  
sociais   que   ocupam.   2.   Tendência   de   certos   espíritos   romanescos  
para   emprestarem   a   si   mesmos   uma   personalidade   e/ou   condição  
fictícia   e   desempenharem   um   papel   que   não   combina   com   a  
realidade.  3.  P.  ext.  Ilusões  que  alimentam  a  respeito  de  si  mesmos  
os  homens  e  povos  (FERREIRA,  1999,  p.  325).  
  

Essa   definição   apresenta   Gaultier   como   o   teórico   do   bovarismo   e,   em   sua  

primeira   acepção,   associa-se   diretamente   ao   contexto   da   psiquiatria   e   à  

condição  social  da  mulher  –  esta  considerada  bovárica  caso  aspirasse  a  algo  

“acima   do   permitido   pelas   condições   sociais”   que   ocupa.   Em   seguida,  

apresentam-se   “espíritos   romanescos”,   não   necessariamente   de   mulheres,  

possivelmente   relativos   ao   romantismo   ou   ainda   à   leitura   de   romances,   que  

emprestam   da   ficção   uma   personalidade   em   desacordo   com   a   realidade.  

Parece   aqui   ser   apaziguada   a   ideia   de   personalidade   e,   mais   ainda,   a  

distinção   entre   personalidade   emprestada   da   ficção   versus   realidade.   A  

acepção   extensiva   do   termo   designaria,   assim,   a   ilusão   alimentada   por  

homens   e   povos.   Nessa   mesma   entrada,   coexistem   elementos   que   não   se  

excluem  e  não  necessariamente  se  confirmam.  A  primeira  acepção  é  ligada  à  

“insatisfação  neurótica”   feminina,   dando   lugar  à   segunda  a  expandir-se  para  

uma   relação   com   a   estética   literária   da   primeira   metade   do   século   XIX   e  

desembocando   numa   terceira,   ampliada   à   ideia   de   ilusões   alimentadas   a  

respeito  de  si  mesmos,  por  uma  pessoa  ou  por  um  grupo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38  Em  sua  tese,  Delphine  Jayot  analisa  as  entradas  em  dicionários  de  língua  francesa,  classificando  as  definições  em  
dois  grupos  de  acordo  com  suas  perspectivas:  uma  delas  volta-se  para  restituir  historicamente  a  definição  gaultieriana  
e  a  outra  busca  dar   relevo  a  uma  acepção  mais  moderna  para  o  bovarismo.  Assim,  Gaultier   ficou  conhecido  como  
aquele  que  cunhou  e  difundiu  o  conceito  mas  do  qual  o  bovarismo  não  depende,  tendo  alcançado  sua  autonomia.  
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No  Dicionário  Houaiss  foi  possível  encontrar  outra  janela  para  o  bovarismo:    
bovarismo:  1  tendência  que  certos  indivíduos  apresentam  de  fugir  da  
realidade  e  imaginar  para  si  uma  personalidade  e  condições  de  vida  
que   não   possuem,   passando   a   agir   como   se   as   possuíssem.   1.1  
Derivação:   por   extensão   de   sentido.   faculdade   que   tem   o   ser  
humano   de   se   conceber   diferente   do   que   é.   Etimologia:   fr.  
bovarysme,   orig.   grafado   bovarrisme   (1865),   de   Madame   Bovary,  
personagem   de   G.   Flaubert   (escritor   francês,   1821-1880);;   f.hist.  
1923  bovarysmo  (Dicionário  Houaiss,  edição  eletrônica).    
  

Não  se  tem  menção  à  condição  da  mulher  especificamente.  O  primeiro  sentido  

trata   da   tendência,   examinada   pela   psicologia,   a   julgar-se   outro   que   se   é   e  

viver  com  base  nesse  julgamento.  Essa  ideia  associa-se  à  derivação  dada,  no  

dicionário,  como  “por  extensão”  em  que  se  apresenta  a  definição  básica  inicial  

formulada   por   Jules   de   Gaultier,   sem   referenciá-lo   como   aquele   que   a  

concebeu.  Faz-se,  nessa  entrada,  alusão  (com  a  colocação  da  data  de  1865)  

à   segunda   aparição   noticiada   do   neologismo   –   chamado   por   Jayot   de  

“segundo  bovarismo”  –,  na   forma  “bovarisme”,  em  um  dos  artigos  de  Barbey  

d’Aurevilly,  a   respeito  da  obra  Antoine  Quérard,   de  Bataille  e  Rasetti.  Nesse  

texto,  Aurevilly  critica  tal  obra,  julgando  ruins  seu  tema  e  seu  estilo;;  negando,  

assim,   comparações   já   feitas   anteriormente   entre   essa   obra   e   Madame  

Bovary,   como   explica   Jayot.  O   termo   é   usado,   em   1865,   sem  pretensão   de  

formulação   teórica,   para   caracterizar   a   degradação   da   personagem   em   sua  

trajetória  amorosa.  Ou  ainda:  “Sob  a  pena  de  Barbey  d’Aurevilly,  muito  crítico  

em   relação   a   Flaubert,   o   neologismo   se   tinge   de   pejoração39   (LECLERC,  

2002,   p.   3).   Ao   contrário   do   que   possa   parecer   implícito   nessa   entrada   de  

dicionário,  na  ocasião,  em  1865  o  neologismo  não  foi  criado  com  o  intuito  de  

conceituação  filosófica  ou  definição  de  uma  “tendência  humana”.  

  

Em   realidade,  a  primeira  ocorrência  do  neologismo   “bovarisme”,  ainda  antes  

de  1865,  deu-se  em  1860  na  crítica  de  Gustave  Merlet  ao  romance  Madame  

Bovary,   feita   em   formato   de   artigo   publicado   na   Révue   européenne.   Para  

Merlet,  segundo  Jayot  (2007)  e  Yvan  Leclerc  (2014),  o  bovarismo  nada  mais  

era  que  uma  forma  ruim  de  realismo,  ou  seja,  o  estilo  de  Flaubert,  considerado  

medíocre   e   criticável,   era   um   realismo   que   “sacrifica   o   homem   e   se   fixa   no  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39“Sous  la  plume  de  Barbey  d’Aurevilly,  très  critique  à  l’égard  de  Flaubert,  le  néologisme  se  teinte  de  péjoration”.  
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gosto   pelas   coisas   depravadas   e   extremamente   ilusórias”   (DALVI,   2008,   p.  

26).   É   importante   apresentar   também   a   colocação   feita   por   Delphine   Jayot.  

Mesmo  que  não  tivesse  havido  até  nessas  primeiras  aparições  uma  teorização  

do  conceito,  nota-se  que  o  uso  do  neologismo  remete  já  a  uma  compreensão  

por  parte  do  leitor  do  romance  analisado:  
Isso  supõe   [...]  que  Madame  Bovary  havia   já  adquirido  um  estatuto  
particular,  no  sentido  em  que  um  discurso  (mesmo  confuso,  mesmo  
tecido   de   ideias   feitas)   se   teria   já   desenvolvido   em   torno   da   obra.  
Tudo   se   passa   como   se,   em   1865,   Madame   Bovary   e   um   certo  
discurso  em  torno  de  Madame  Bovary  fossem  portadores  de  um  tal  
poder  de  sugestão  [...]40  (JAYOT,  2007,  p.  21).  
  

Desse  modo,  entende-se  que  esse  poder  de  sugestão   já  permitia  produções  

de  sentido  em  torno  da  palavra,  sem  a  necessidade  do  olhar  teórico  que  anos  

depois  se  constituirá;;  assim,  concorda-se  que,   “em  grande  parte,  é  Madame  

Bovary  e  não  sua  teoria  que  faz  existir  o  bovarismo”41  (JAYOT,  2007,  p.  21).  

Em   todo   caso,   essas   primeiras   aparições   (de   1860   e   de   1865)   não  

apresentaram   o   interesse   teórico   e   conceitual.   Elas   realizam   especialmente  

uma  evocação  difusa  de  significados  sustentados  pela  obra.  É  com  Jules  de  

Gaultier,  assunto  do  próximo   tópico  desta   tese,  que  ocorrerá  a  preocupação  

teórica.    

  

Antes   que   se   ocupe   disso   especificamente,   cabe   discutir   que,   além   da  

aparição  do   termo   “bovarisme”  ou   “bovarysme”,   foram  criadas,  em  contextos  

específicos,  outras  palavras  por  derivação  do  nome  Bovary.  O  próprio  Gustave  

Flaubert  utiliza  a  palavra  bovaristas   (bovarystes),  como  substantivo,  em  uma  

de  suas  cartas,  de  1857,  ao  seu  irmão,  para  designar  aqueles  que  apoiaram  o  

romance  Madame  Bovary  e  seu  autor  na  ocasião  do   julgamento  no   tribunal.  

Essa   palavra   passou   a   ter,   de   acordo   com   Jayot,   uma   extensão   de   sentido  

que  designa  todos  os  admiradores  da  obra  –  e   isso  inclui   também  os  grupos  

formados  em  torno  de  uma  espécie  de  “culto  idólatra”  à  obra,  como  é  o  caso  

dos  moradores  de  vilas  normandas  que  disputam  o  título  de  verdadeira  cidade  

onde  teria  habitado  Emma  Bovary.  Compreende-se  que  bovarista  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40“Cela   suppose   […]  que  Madame  Bovary  ait   déjà  acquis  un  statut   particulier,   dans   le   sens  où  un  discours   (même  
confus,  même   tissé   d’idées   reçues)   se   serait   déjà   développé   autour   de   cette  œuvre.  Tout   se   passe   comme   si,   en  
1865,   Madame   Bovary   et   un   certain   discours   autour   de   Madame   Bovary   étaient   porteurs   d’un   tel   pouvoir   de  
suggestion  [...]”.  
41  “pour  une  large  part,  c’est  bien  Madame  Bovary  et  non  sa  théorie  qui  fait  exister  le  bovarysme”.    
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pode  tomar  marca  de  plural  e  receber  um  determinante  feminino  [...]  
ou  indiferenciado  [...].  Não  é  indiferente  no  entanto  que  o  neologismo  
apareça   pela   primeira   vez   em   um   contexto   inteiramente   feminino:  
são  as  senhoras  [...]  que  intercedem  [...]  em  favor  do  autor  ou  mais  
ainda   [...]   em   favor   do   livro.   Essas   senhoras   não   são   flaubertistas,  
mas   bovaristas   [...].   Pode-se   encontrar   então   mulheres   e   homens  
bovaristas,   mas   não   pelas   mesmas   razões:   as   mulheres   são  
bovaristas  porque  são  mulheres.  Gaultier  e  seus  amigos  da  Arte  pela  
Arte  são  bovaristas  por  serem  artistas:  eles  tomam  feito  e  causa  pela  
obra,  não  pela  heroína42  (LECLERC,  2002,  p.  4).  
  

Concernente  às  primeiras  recepções  da  obra  no  século  XIX,  Leclerc  apresenta  

um   olhar   “sexuado”   que   possui   marcada   a   diferenciação   de   motivos   que  

levavam   leitores   a   serem   considerados   bovaristas.   Faz-se   necessária   a  

ressalva  de  que  essas   relações  mulher/obra  e  homem/obra  estão   ligadas  ao  

contexto  histórico-social  de  que  esses  leitores  fazem  parte  e  dos  papéis  que,  

em  geral,  assumem  nele.  

  

Bovarista,   no   século   XX,   aceitando   outra   classificação  morfológica,   passa   a  

ser   entendido   também   como   sinônimo   de   outro   neologismo:   bovárico  

(bovaryque),  utilizado  no  contexto  da  análise  psicopatológica.  Como  adjetivo,  

derivado  de  bovarismo,  então,  designa  aquilo  que  é  próprio  a  ele,  pertencente  

ao   vocabulário   crítico   da   teoria,   e,   certamente,   aquele   que   “sofre”   do   mal  

observado   em   Emma   Bovary.   Seria,   para   alguns   autores,   relacionado  

diretamente  a  mulheres;;  para  outros,  recorrente  em  “anormais”.  Já  bovariano  

(bovaryen),  derivado  diretamente  de  Bovary,  é,  no  contexto  da  crítica  literária,  

relativo   ao   que   é   próprio   à  Emma  Bovary   e   ao   romance,   não   tendo,   assim,  

relação  com  a  teoria  do  bovarismo.  

  

O   verbo   bovarizar   (bovariser)   foi   primeiramente   utilizado   no   século   XIX   em  

uma   carta   de   Edmond   About   a   Flaubert   para   afirmar   que   as   leitoras   de  

Grenoble   se   identificavam   com   o   romance,   ou   seja,   bovarizavam-se.   Jayot  

chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  não  havia  a  significação  contemporânea  

que  o  bovarismo  ganhou  posteriormente   com  a  discussão  sobre   recepção  e  

leitura   identificatória.  O  verbo   “bovarizar”  apresentou  outras  ocorrências,  não  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42  “peut  prendre  la  marque  du  pluriel  et  recevoir  un  déterminant  féminin  [...]  ou  indifférencié  [...].  Il  n’est  pas  indifférent  
toutefois  que  le  néologisme  apparaisse  pour  la  première  fois  dans  un  contexte  entièrement  féminisé:  ce  sont  le  dames  
[...]  qui  intercèdent  [...]  en  faveur  de  l’auteur  ou  plutôt  [...]  en  faveur  du  livre.  Ces  dames  ne  sont  pas  flaubertistes,  mais  
bovarystes  […].  On  peut  trouver  donc  des  femmes  et  des  hommes  bovarystes,  mais  sans  doutes  pas  pour  les  mêmes  
raisons   :   les   femmes   sont   bovaryste   parce   que   femmes.   Gaultier   et   ses   amis   du   cénacle   de   l’Art   pour   l’Art   sont  
bovarystes  en  tant  qu’artistes  :  ils  prennent  fait  et  cause  pour  l’œuvre,  non  pour  l’héroïne”.  
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tendo  nunca  feito  parte  dos  escritos  gaultierianos.  Passou  a  significar  a  atitude  

de  comportar-se  como  Emma  Bovary,  significado  mais  atrelado  à  personagem  

e   à   obra   e,   por   isso   mesmo,   mais   reservado   à   exploração   no   domínio   da  

crítica  literária.  Sua  utilização,  no  entanto,  é  ambígua,  pois  o  verbo  pode  ainda  

relacionar-se  à  atividade  psíquica  de  Emma  (e  aquelas  que  lhe  são  similares):  

“‘Bovarizar’   é   então   uma   palavra   surpreendente,   porque   tem   esse   estatuto  

misto   de   ser   fielmente   de   inspiração   romanesca   e   poder   pertencer   a   um  

registro  didático”43  (JAYOT,  2007,  p.  25).  O  verbo,  segundo  Jayot,  é  motivado,  

portanto,  primeiramente  pela  “substância  psicológica”  do  romance  (“inspiration  

romanesque”)  e,  em  segunda  instância,  mantido  pelo  discurso  crítico  em  torno  

da  obra  (“registre  didactique”).  Deste  último,  certamente,   também  faz  parte  o  

bovarismo.  

  

Ao   se   continuar   um   trabalho   de   reconhecimento   das   significações   básicas  

para   a   noção   de   bovarismo,   podem-se   encontrar   em   dicionários  

especializados  outras  pistas  para  os  truncamentos.  Em  O  dicionário  do  nome  

das   coisas   e   outros   epónimos,   de   Orlando   Neves   (2003),   encontram-se  

conceitos  surgidos  a  partir  de  nomes  de  pessoas  ou  de  personagens,  logo  não  

se   deixa   de   ler   o   bovarismo,   brevemente   definido   na   entrada   “Bovarismo,  

Bovarista”.   Mais   ao   fim   da   explanação,   após   situado   Gaultier   como   teórico,  

tem-se:  “foi  tomado  pela  psiquiatria  para  definir  um  sentimento  de  insatisfação  

sentimental  e  social  das  mulheres”  (NEVES,  2003,  p.  40).  Ainda  que  a  teoria,  

já  em  suas  primeiras  aparições,  tenha  alcançado  dimensões  sociais,  coletivas  

e   metafísicas   na   obra   gaultieriana,   e   que   a   obra   de   referência   tenha   sido  

situada   como   desenvolvimento   do   conceito,   o   dicionário   apresenta   uma  

particularização   do   conceito,   restringindo-o   à   insatisfação   das   mulheres,  

determinada  pela  sua  condição  social  e  sentimental.  

  

A  presença  do  termo  em  dicionários  de  medicina,  psiquiatria  e  psicologia  tem  

sua  explicação  no  seio  da  crítica  à  teoria  de  Gaultier  ainda  no  século  XIX  e  no  

início  do  século  XX.  Isso  se  deu  pela  discussão  na  teoria  do  bovarismo  do  que  

se   apresentava   como   uma   postura   patológica,   relacionada   a   aspectos  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43  “‘Bovaryser’  est  donc  un  mot  étonnant,  parce  qu’il  a  ce  statut  mixte,  d’être  à   la   foi  d’inspiration  romanesque  et  de  
pouvoir  appartenir  à  un  registre  didactique”.  
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psíquicos   dos   sujeitos   –   sejam   eles   de   ficção,   sejam   reais.   Certamente,   o  

interesse  pela  doença  relativa  ao  devaneio  ou  à  ilusão  competia  a  esse  ramo.  

No  Dicionário  Médico  online,  vemos  que  bovarismo  é  o  
Termo   extraído   do   romance   de   Gustave   Flaubert   "Madame  
Bovary",   e   aplicado   aos   indivíduos   que   levam   uma   vida  
romanesca,   fictícia,   em   desacordo   com   a   realidade   (Dicionário  
Médico,  edição  online).  
  

Nessa  curta  definição  transcrita  não  vemos  menção  à  teoria,  tampouco  existe  

a  preocupação  de  dizer  que  o  termo  não  foi  “extraído”  da  obra  literária,  mas  foi  

pensado  e  criado  a  partir  dela.  Nota-se,  nessa  definição,  a  ideia  de  “extração”  

do   romance   e   “aplicação”,   simples,   a   indivíduos   que   “levam   uma   vida  

romanesca”.  Cabe  pensar  aí  a  confusão  feita  desde  a  gênese  da  teoria:  a  vida  

romanesca   diz   respeito   à   estrutura   interna   de   um   romance   –   no   discurso  

literário  –,  o  que   leva  a  concluir  que  não  se  pode  equalizar  o  ser  real  a  uma  

vivência   romanesca,   nem   o   contrário   se   realiza;;   ou   seja,   a   “aplicação”   à  

realidade.  Da  mesma  maneira,  o  termo  “fictícia”  permite  semelhante  ressalva.  

  

Littera  Med:   literatura  &  medicina   –   ortografia   de   termos  médicos,   dicionário  

disponível   online,   tece   considerações   mais   amplas   sobre   o   bovarismo:   “[...]  

termo   médico-literário   amplamente   utilizado,   na   prática   surge   já   no   exato  

momento   em   que   Gustave   Flaubert   profere   sua   famosa   resposta   ‘Emma  

Bovary   sou   eu’”.   Considera-se   aqui   o   cruzamento   entre   os   dois   campos   do  

saber  (“termo  médico-literário”)  e  a  associação  direta  comumente  realizada  –  

por  conta  da  célebre  frase  proferida  por  Flaubert,  entendida  como  apócrifa44,  

“Madame  Bovary,  c’est  moi”  (“Madame  Bovary  sou  eu”)  –  entre  o  bovarismo,  

inspirado  por  uma  obra  literária  para  designar  um  comportamento  humano,  e  o  

escritor   Gustave   Flaubert.   Estabelece-se   igualmente   aí   o   intercâmbio  

ficção/realidade.  O  texto  vai  além  ao  hipotetizar  sobre  intenções  do  escritor  ao  

proferir  a  frase:  
Talvez  muito  mais  que  uma  resposta  irônica,  Flaubert  tenha  intuído  
premonitoriamente   uma   condição   que  mais   de   um   século   e  meio  
depois   atingiria   não   somente   os   sonhos   de   moças   sonhadoras  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44  O  estudioso  Yvan  Leclerc,  em  seu   texto   “Bovarysme:  histoire  d’une  notion”,  que   inicia  o   livro  Le  bovarysme  et   la  
littérature   de   langue   anglaise   (2002),   explica   o   porquê   de   ser   uma   frase,   embora   muito   célebre   e   conveniente   a  
hipóteses  da  crítica   literária,  apócrifa.  Segundo  ele,  na  obra  de  René  Descharmes  sobre  Flaubert   (Flaubert:  sa  vie,  
son   caractère   et   ses   idées   avant   1857,   de   1909),   existe   uma   nota   em   que   Descharmes   afirma   que   uma   pessoa  
(supostamente  Senhora  de  Launay)  intimamente  ligada  à  correspondente  de  Flaubert  Amélie  Bosquet  teria  a  ouvido  
repetir  a  frase.  Ela  teria,  segundo  se  conta,  ouvido  a  frase  de  Flaubert  como  resposta  à  pergunta:  “de  onde  você  tirou  
o   personagem?”.   O   escritor   teria   respondido   claramente   e   repetido:   “Mme   Bovary,   c’est   moi!   –   D’après   moi”.  
(LECLERC,  2002,  p.  6).  
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como   à   época,   mas   sim   indistintamente   homens   e   mulheres  
ansiosos   demais   por   encontrar   plenitude   de   existência   em   um  
mundo   ilusório,   sempre   colocado   à   frente   e   inatingível   às   próprias  
possibilidades  individuais  (Littera  Med,  edição  online,  grifos  nossos).  
  

Nas   explicações,   é   relevada   a   literatura,   ao   se   abordar   o   “estilo   preciso”   do  

escritor   em   favor   de   uma   explanação   “[d]os   estados   de   espírito   de   Emma  

Bovary  [...]  desvelados  ao  leitor  de  forma  paciente,  insidiosa  e  progressiva,  tal  
como   acontece   com   a   evolução   de   determinadas   patologias”   (Littera   Med,  
edição  online  grifos  nossos).  Não  é  deixada  de  lado  a  influência  da  leitura  de  

“romances  açucarados”  na  vida  de  Emma,  que  se   “apropriava  do   irreal  para  

elaborar   sua   própria   existência”   (Littera   Med,   edição   online).   Faz-se   a  

relativização  que  intenta  corroborar  a  aproximação  entre  o  discurso  literário  e  

a  vida:  “A  força  estilística  e  narrativa  de  Flaubert  fez  com  que  essa  dualidade  

de  uma  personagem   literária   expressasse   com  precisão  um  estado  de  alma  

real   [...]”   (Littera   Med,   edição   online).   Esse   “estado   de   alma”   é,   no   caso,   a  

definição-bordão45  dada   por   Gaultier:   a   faculdade   que   tem   o   homem   de   se  

conceber  outro  que  ele  não  é.  É  nesse  contexto  que  se  afirma  que   “embora  

não  seja  reconhecido  como  designação  de  patologia  pelo  DSM,  por  exemplo,  

tornou-se  corrente”  (Littera  Med,  edição  online)  

  

A   correlação   frequente,   no   verbete   apresentado,   entre   bovarismo   e   outros  

conceitos  da  psiquiatria  revela  conhecimento  da  trajetória  do  conceito.  Finda-

se  o  parágrafo  sobre  essa  descrição  de  relações  e   inicia-se  outro,  causando  

no   leitor,  mais   uma   vez,   a   impressão   de   encadeamento   lógico   (e   sugerindo  

quase   uma   causalidade)   entre   Emma,   a   vida   humana   em   perspectiva  

metafísica   e   a   vida   humana   em  perspectiva   particular,   na   figura   do   escritor:  

“Flaubert  sofreu  com  crises  periódicas  de  epilepsia  e  manejava  com  maestria  

a  descrição  de  sintomas  médicos”  (Littera  Med,  edição  online).  Após  citações  

sobre   a   relação   entre   as   crises   do   escritor   e   as   de   sua   personagem,   bem  

como  conclusões  sobre  o  “ideal  inatingível  de  vida”  criado  por  Emma,  termina-

se   a   explanação   apontando   para   a   importância,   mesmo   no   século   XXI,   do  

bovarismo  para  a  psicologia:    
O   bovarismo,   entendido   como   uma   espécie   de   colisão   patológica  
entre  o   real  e  o   fantasioso,  que   leva  à   fragmentação  e  deformação  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45  O  termo  “bordão”  aqui  utilizado  é  extraído  da  nomenclatura  dada  na  obra  Bovarismo  e  romance:  Madame  Bovary  e  
Lady  Oracle  (2000),  de  Andrea  Hossne,  para  se  referir  à  definição  central  do  bovarismo  na  teoria  gaultieriana.  
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da   visão   da   realidade,   hoje,  no   início   do   século   21,   é   um   termo  
muito   mais   apropriado   como   designação   científica   de   uma  
condição   psicossocial   e   humana   desagregadora,   que   afeta   a  
todos,  indistintamente  entre  homens  e  mulheres  [...]  (Littera  Med,  
edição  online,  grifos  nossos).  
  

Nas   consultas   a   dicionários   disponíveis   na   internet,   acessou-se   outro  

especializado,  da  área  da  filosofia,  em  que  se  descobre  esta  breve  definição:    
Termo   derivado   do   nome   da   famosa   personagem   de   Flaubert  
(Madame  Bovary,  1857),  para  indicar  a  atitude  de  quem  cria  para  si  
mesmo   uma   personalidade   fictícia   e   procura   viver   em  
conformidade  com  ela,  chocando-se  contra  a  sua  própria  natureza  
e   contra   os   fatos.   O   termo   foi   criado   por   Jules   de   Gaultier  
(Dicionário  de  filosofia,  edição  online).  
  

A   ser   notado   de   interessante   –   além   da  mesma   falta   de   clareza   na   relação  

direta  entre  vida  e  discurso  literário,  ao  se  utilizar  a  expressão  “personalidade  

fictícia”   –   é   a   convicção   da   existência   de   uma   natureza   própria   que   o   ser  

humano   carrega,   como   se   houvesse   uma   hereditariedade   dirigindo,   em  

primeiro   plano   e   marcadamente,   aquilo   que   convém   ou   não   aos   seres  

humanos.  

  

Por   fim,   o  e-dicionário   de   termos   literários   (edtl),   página   de  Portugal,   porém  

muito   consultada  no  Brasil,   traz   o   enfoque  ao  bovarismo  presente   na   crítica  

literária   e   um   olhar   mais   contemporâneo,   demonstrando   diversificações  

semânticas.   Depois   de   situada,   de   saída,   a   obra   literária   e   o   teórico   de  

referência  do  conceito,  segue  a  definição:  
O  bovarismo  consiste,  assim,  numa  insatisfação  romanesca  com  a  
realidade,  numa  inversão  do  olhar,  e  demonstra  a  incapacidade  de  
assumir  uma  posição  crítica  em  relação  à   ficção.  O  abismo  que  
se  abre  entre  as  duas  experiências,  a  da  realidade  e  a  do  imaginário,  
confere   uma   dimensão   ao   mesmo   tempo   trágica   e   irónica   ao  
bovarismo  (edtl,  edição  online).  
  

Surge  um  olhar  sobre  a  complexa   relação  do   leitor  com  a   ficção,  a  partir  do  

desejo  que  esta  pode  desencadear  naquele.  A  definição  atribui,  contudo,  essa  

fecunda   complexidade   à   incapacidade   crítica   daquele   que   lê,   sem,   talvez,  

considerar   com   merecido   detalhamento   a   questão   da   identificação   com   a  

leitura.  O  texto  em  questão  deixa  clara  a  apropriação  do  termo  pelo  campo  da  

psicologia,  integrando  a  atitude  neurótica  com  a  incapacidade  de  autocrítica.  A  

dificuldade  de  operar  uma  crítica  de  si  aparece  mais  uma  vez,  no  entanto,  em  

um   segundo   momento,   apontando   para   aquilo   que   poderia   ser,   caso   se  
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pudesse  assim  chamar,  o  aspecto  de  “positividade”  do  bovarismo.  Para   isso,  

não  se  abandona  a  familiar  relação  entre  a  personagem  e  seu  criador:    
[...]  a  perpétua   insatisfação  e  o  contínuo  trabalho  da   imaginação  
prefigurarem  o  desejo   de   escrita   do  qual   o   personagem  de  Emma  
Bovary   fornece   um   modelo,   embora   ingénuo.   Assim,   a   análise   do  
bovarismo  proposta  por  Alain  de  Lattre  descobre,  na  forma  da  tolice  
de   Emma   e   na   forma   da   inteligência   criadora   de   Flaubert,   um  
mesmo  princípio:  a  distância  invencível  entre  o  mundo  e  si,  entre  si  e  
si  mesmo  (edtl,  edição  eletrônica,  grifos  nossos).  
  

Concebe-se  a  complexidade  da  constituição  da  personalidade  e  apresenta-se  

um   importante   elemento   que,   em   determinado   momento   da   história   do  

bovarismo,   será   vastamente   discutido:   o   desejo.   Outra   interessante  

contribuição  desse  dicionário  é  o  fato  de  introduzir  uma  utilização  extensiva  do  

termo   que   foge   aos   domínios   da   influência   crítica   francesa:   “na   América  

Latina,   o   termo  vem  sendo  empregado   também  com  o   sentido  da  alienação  

intelectual  que  precede  a  construção  de  uma  identidade  cultural  própria”  (edtl,  

edição   eletrônica).   Após   esse   primeiro   panorama,   convém   examinar   como  

Jules   de   Gaultier   construiu   sua   teoria   filosófica   de   maneira   e   sugerir,   em  

muitos  casos,  os  usos  das  noções  acima  delineadas.  

  

2.2  O  bovarismo  de  Jules  de  Gaultier:  um  conceito  filosófico  
  

Os   conceitos   são   centros   de   vibrações,   cada   um   em   si   mesmo   e   uns   em  
relação  aos  outros.  É  por  isso  que  tudo  ressoa,  em  lugar  de  se  seguir  ou  de  
se  corresponder.  
  
O   conceito   define-se   pela   inseparabilidade   de   um   número   finito   de  
componentes  heterogêneos  percorridos  por  um  ponto  em  sobrevoo  absoluto,  
à  velocidade  infinita.  

Deleuze  e  Guattari,  201046  
  
  

  
A  teorização  do  conceito  do  bovarismo,  construída  como  fruto  de  seu  tempo  e  

da   visão   de   um   estudioso   francês   chamado   Jules   de   Gaultier,   deu-se   com  

base  em  aspectos,  por  vezes,  contraditórios.  Muitas  das  evocações  feitas  nas  

obras  teóricas  desse  autor  misturam  ser  humano,  personagem  literário,  ficção  

e   psicologia,   bem   como   sugerem   em   alternância   um   fenômeno   marcado  

temporalmente  e,   também,  um  fenômeno  metafísico.  Esses  elementos   foram  

sendo   interpretados   de  maneiras   distintas,   o   que   fez   constituir   uma   filosofia  

controversa.   A   noção,   no   entanto   (e   até   mesmo   por   isso),   espalhou-se,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46  As  citações,  de  estudos  de  Deleuze  e  Guattari,   relativas  a  definição  e  construção  de  um  conceito  são  da  obra  O  
que  é  a  filosofia?,  2010.  
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servindo  a  objetivos  e  associações  diferentes.  E,  para  além  de  ser  uma  noção,  

considera-se  aqui  neste  trabalho  que  se  trata  de  um  conceito,  cunhado  por  um  

filósofo.  Isso  porque,  em  muitas  das  bibliografias  lidas,  Jules  de  Gaultier  é  tido  

como  filósofo;;  e  o  bovarismo,  conceito.  Ademais,  há  consistência  em  torno  do  

termo  para  se  pensar  assim.  

  

O  bovarismo  ultrapassa  a  teoria,  sobrepõe-se  a  seu  tempo.  Antes,  é  claro,  foi  

preciso  “inventá-lo”.  Segundo  Deleuze  e  Guattari,  um  conceito,  em  si,  só  pode  

ser   filosófico,   de   estrutura   e   percurso   filosóficos,   mesmo   tendo   tomado  

proporções   maiores   em   domínios   diferentes.   Desse   modo,   reafirma-se   a  

pretensão   filosófica   de   Gaultier   –   tendo   sido,   inclusive,   esta   a   sua   maior  

empreitada   intelectual:   ainda   que   tenha   sido   dicionarizado   em   1865,   “o   [...]  

termo   só   alcança   seu   estatuto   conceitual   com   a   obra   de   Gaultier   e   a  
acepção  dicionarizada  da  palavra  –   ‘evasão,  no   imaginário,  pela   insatisfação  

[...]   (J.   De   Gaultier)’   –   faz   remissão   à   própria   definição   dada   pelo   filósofo”  
(CARVALHO,  2014,  p.  22,  grifo  nosso).  

  

O  mérito  de  Gaultier  foi  a  intuição  primeira.  Isso  porque  o  conceito  é  criado  por  

alguém   que,   ao   olhar   para   fora   de   um   terreno   de   conceitos   já   revelados,  

admira-se  com  “um  mundo  possível”,   inspirado,  neste  caso,  em  uma  intuição  

que   a   arte   –   e   a   discussão   em   torno   da   maestria   de   Flaubert   –   permite   ir  

adivinhando.  Para  Deleuze  e  Guattari,  
Não   se  pode  objetar   que  a   criação   se  diz   antes  do   sensível   e   das  
artes,   já   que   a   arte   faz   existir   entidades   espirituais,   e   já   que   os  
conceitos  filosóficos  são  também  sensibilia.  Para  falar  a  verdade,  as  
ciências,  as  artes  e  as  filosofias  são  igualmente  criadoras,  mesmo  se  
compete   apenas   à   filosofia   criar   conceitos   no   sentido   estrito.   Os  
conceitos   não   nos   esperam   inteiramente   feitos,   como   corpos  
celestes.  Não  há  céu  para  os  conceitos.  Eles  devem  ser  inventados,  
fabricados   ou   antes   criados,   e   não   seriam   nada   sem   a   assinatura  
daqueles  que  o  criam  (2010,  p.  11).  
  

No   percurso   da   criação   de   conceitos,   existem   problemas   próprios   de   um  

tempo   e   uma   geografia   a   serem   respondidos,   com   base   em   relações   de  

componentes   que   automaticamente   excluem   outros   não   pertencentes   ao  

horizonte   de   ideias   em   questão.   Da   mesma   forma,   não   se   exclui   a  

possibilidade   de   novos   componentes   aparecerem   de   novos   olhares   para   o  

problema  e  para  a  linguagem  que  “dizia”  o  conceito,  nem  outros  conceitos  que  
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atravessam   ou   tocam   o   caminho   (ou,   melhor,   o   centro   de   vibração   e  

ressonância).   Sabe-se   que   “apesar   de   datados,   assinados   e   batizados,   os  

conceitos   têm   sua   maneira   de   não   morrer,   e   todavia   são   submetidos   a  

exigências   de   renovação,   de   substituição,   de   mutação”   (DELEUZE;;  

GUATTARI,  2010,  p.  14).  

  

Não  se  pretende  reduzir  o  bovarismo  ao  seu  epicentro  gaultieriano  ou  buscar  

defini-lo  com  precisão,  excluindo  e  condenando  algumas  de  suas  terminações  

nervosas.   Interessa   entender   quais   movimentos   operou   e   como   foi  

compreendido  ou  útil  e  como  ainda  permanece:  
Um  conceito   tem  sempre  a  verdade  que   lhe  advém  em  função  das  
condições   de   sua   criação.   [...]  Mas   que   significam  os   conceitos   de  
nosso   tempo   ou   de   um   tempo   qualquer?   Os   conceitos   não   são  
eternos,  mas  são  por   isso   temporais?   [...]  E   se  podemos  continuar  
sendo   platônicos,   cartesianos   ou   kantianos   hoje,   é   porque   temos  
direito   de   pensar   que   seus   conceitos   podem   ser   reativados   em  
nossos   problemas   e   inspirar   os   conceitos   que   é   necessário   criar  
(DELEUZE;;  GUATTARI,  2010,  p.  36-37).  
  

Assim,  quer-se  estudar  o  pensamento  gaultieriano,  bem  como  sua  recepção,  

sem   que   ele   seja   sacralizado   como   “o”   verdadeiro   bovarismo   ou   a   “pura”  

teoria;;  ou  sem  que  questões  discutíveis  do  pensamento  gaultieriano  minem  a  

discussão   sobre   o   bovarismo.   Não   se   pretende   ignorar   a   gênese   desse  

pensamento,   nem   esmiuçá-lo   para   desmontar   a   filosofia   desse   escritor.   O  

bovarismo,  por  ser  conceito,  perpassa  e  engloba.  Ensinam  Deleuze  e  Guattari:  
Criticar   é   somente   constatar   que   um   conceito   se   esvanece,   perde  
seus   componentes   ou   adquire   outros   novos   que   o   transformam,  
quando  é  mergulhado  em  um  novo  meio.  Mas  aqueles  que  criticam  
sem   criar,   aqueles   que   se   contentam   em   defender   o   que   se  
esvaneceu  sem  saber  dar-lhes  forças  para  retornar  à  vida,  eles  são  
a  chaga  da  filosofia  (DELEUZE;;  GUATTARI,  2010,  p.  37).  
  

A  trajetória  de  Gaultier  foi  a  forma  encontrada  por  ele,  dentro  de  seu  contexto,  

a  partir  dos  problemas  a  investigar  e  dos  meios  que  possuía,  para  desenvolver  

sua   filosofia.   Criado   e   “livre”,   o   conceito   reinventou-se,   passou   fronteiras,  

germinou  em  outros  países,  inclusive  no  Brasil.  É  fecundo  e,  por  isso  mesmo,  

de   limites   e   encaixes   nunca   perfeitos.   O   trabalho   é   aproximar   as   pedras  

(componentes,   problemas,   contextos   e   apropriações)   que   formam   essa  

paisagem  conceitual  a  ser  observada.  Isso  porque  
Os   conceitos,   como   totalidades   fragmentárias,   não   são   sequer   os  
pedaços  de  um  quebra-cabeça,  pois  seus  contornos  irregulares  não  
se   correspondem.   [...]   Mesmo   as   pontes,   de   um   conceito   a   outro,  
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são  ainda  encruzilhadas,  ou  desvios  que  não  circunscrevem  nenhum  
conjunto   discursivo.  São   pontes  moventes   (DELEUZE;;  GUATTARI,  
2010,  p.  31).  
  

Em  Carvalho,  parafraseando  Nietzsche,  temos  também  essa  compreensão:  “A  

história  de  um  conceito  implica  uma  complexa  dissociação  entre  sua  suposta  

origem  e  sua  efetiva   finalidade”   (2014,  p.  47).  Ainda  com  base  em  Foucault,  

em   seu   Arqueologia   do   saber,   Carvalho   (2014,   p.   47)   nota   as   “rupturas   e  

descontinuidades   que   fazem   parte   de   qualquer   formação   discursiva”,   e   isso  

que   assegura   as   modificações,   as   transferências,   a   circulação   do   conceito,  

bem  como  a  “alteração  de  seu  terreno  de  aplicação”.    

  

Então  quem  teria  sido  esse  primeiro  homem  a  colocar  em  status  de  conceito  o  

termo  bovarismo?  Nascido  em  1°  de  junho  de  1858,  em  Paris,  Jules  Achille  de  

Gaultier   de   Laguionie   findou   seus   dias   em   19   de   janeiro   de   1942.   Foi  

funcionário  público,  exercendo  a  função  de  cobrador,  e  aposentou-se  um  ano  

mais  cedo  do  que  o  tempo  exigido  por   lei,  por  conta  do  constante  cansaço  e  

do   uso   de   remédios   causadores   de   depressão,   tomados   para   o   controle   de  

sua   doença:   arteriosclerose.   Suas   principais   influências   no   que   tange   à  

produção   escrita   eram   Arthur   Schopenhauer,   Paul   Bourget   e   Friedrich  

Nietzsche.   Responsável   pela   cunhagem   do   termo   bovarismo,   dedicou-se   a  

esse   conceito   durante   anos.   Escreveu   primeiramente,   em   1892,   Le  

Bovarysme:   la  psychologie  dans   l’œuvre  de  Flaubert;;  e,  após,  sob   influência  

de  Nietzsche,  em  1902,  escreve  Le  Bovarysme.  Em  1913,  publica  Le  génie  de  

Flaubert.  Nessa  trilogia  se  centram  os  estudos  dos  próximos  subtópicos,  pois  

tocam   diretamente   o   tema   de   interesse.   Houve   outros   textos   que,  

tangencialmente,   trataram   do   assunto:   De   Kant   à   Nietzsche   (entre   1892   e  

1902);;  Nietzsche   et   la   reforme   philosophique   (1904);;   Nietzsche   (1926);;   “Le  

Bovarysme  des  Déracinés”  (de  1900,  Mercure  de  France);;  “Le  Bovarysme  de  

l'histoire”   (de  1908,  Mercure  de  France);;   e   “Bovarysme  et  déterminisme”   (de  

1909,  La  Revue  des  idées).  

  

Na  época  da  publicação  da   teoria,  o   filósofo  gozou  de  prestígio.   Isso  mudou  

em  fins  do  século  XX,  dadas  as  transformações  de  pensamento  ocorridas  nos  
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campos  do  saber47,  por  isso  o  aparente  desinteresse  atual  por  “esse  ensaísta  

praticamente   desconhecido   do   grande   público”48  (BUVIK,   2007,   p.   5).   Até   o  

início  do  século  XXI,  não  se  tinha  acesso  fácil  às  obras  de  Gaultier:   “Mesmo  

entre  os  flaubertianos,  Gaultier  é  porém  muito  pouco  lido  hoje”  (BUVIK,  2006,  

p.   6)49.   Entretanto,   Per   Buvik,   estudioso   norueguês,   promoveu   em   2006   a  

reedição  da  obra  gaultieriana  de  1902  e,  em  2007,  junto  com  Didier  Philippot,  

estudioso   francês,   dedicou-se   à   reedição   da   obra   de   1892.   Em   ambos   os  

casos,  o  texto  do  filósofo  veio  seguido  de  um  grande  volume  de  textos  críticos.  

  

2.2.1  Primeira  obra  da  trilogia  –  Le  Bovarysme:  la  psychologie  dans  l’œuvre  de  

Flaubert  (1892)  

  

A   primeira   obra   gaultieriana,   publicada   originalmente   pela   Librairie   Léopold  

Cerf,  é  dividida  em  seis  partes.  A  primeira  delas  trata  do  gênio  de  Flaubert.  A  

“arte  pura”,  dita   impessoal,  do  escritor   inspira  análises  psicológicas  e  morais,  

já  que,  para  o   filósofo,   toda  obra  de  arte  é  passível  de  mostrar  ou   fazer  ver  

algum   aspecto   da   humanidade.   A   obra   flaubertiana   apresenta,   segundo  

Gaultier,  um  traço  recorrente,  a  dizer   respeito  à   inventividade  de  sua  escrita,  

característica   própria   do   gênio.   O   artista   tem   um   “dom”   (instintivo,   não  

racional)   para   levantar,   com   seu   “faro”,   as   ideias   até   então   escondidas.   O  

trabalho  do  filósofo,  que  é  o  crítico,  é  seguir  pistas  e  observar  esse  movimento  

natural,  para,  assim,  formular  constatações:  
O  artista  literário  olha  simplesmente  as  coisas  da  vida,  se  ele  possui  
esse   dom   de   visão   […].   Suas   faculdades   de   percepção   procedem  
com   a   certeza   infalível   de   um   instinto;;   semelhante   a   um   bom  
cachorro  que  caça  […].  É  como  as  abelhas,  visando  de  preferência  
entre  as  flores  certas  espécies  […]50  (GAULTIER,  2007,  p.  13).  
  

O   filósofo  ou  o  psicólogo  precisam  apenas  se  debruçar  sobre  esse  “filtro”  do  

temperamento  do  artista  a  fim  de  conseguir  enxergar  pelos  olhos  do  gênio:  “O  

psicólogo  tem  apenas  que  se  debruçar  sem  esforço  sobre  a  obra  do  escritor  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47   A   passagem   do   século   XIX   para   o   XX   trouxe   mudanças   de   paradigmas   nas   ciências   humanas.   O   próprio  
“nascimento”  da  psicanálise  foi  um  deles.  
48“cet  essayiste  pratiquement  inconnu  du  grand  publique”.  
49  “Même  parmi  les  flaubertiens,  Gaultier  est  pourtant  très  peu  lu  aujourd’hui”.  
50  “L’artiste   littéraire   [...]   regarde  simplement   les  choses  de   la  vie,  s’il  possède  ce  don  de  vision   [...];;  ses   facultés  de  
perception  [...]  procèdent  avec  la  sûreté  infaillible  d’un  instinct;;  semblable  à  un  bon  chien  qui  chasse.  [...]  C’est  ainsi  
que  les  abeilles,  en  visant  de  préférence  parmi  les  fleurs  certaines  espèces  [...].”  
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para   ali   descobrir   essa   abordagem   nova   que   acaba   de   se   estabelecer” 51  

(GAULTIER,  2007,  p.  14).  A  primeira  parte  finda  com  uma  diferenciação  entre  

os  dois   tipos  de   imaginação  que  o   filósofo  acredita  existirem.  A  criadora,  de  

Flaubert,  que  subtrai  o  engano  de  si,  a  ilusão,  e  permite  resultados  em  obras  

artísticas   estimuladoras   da   reflexão;;   e   a   fascinada   e   patológica,   que   se  

confunde  com  a  ilusão  e  a  falsa  interpretação  de  si.  

  

Na   segunda   parte   do   ensaio,   Gaultier   trata   da   relação   entre   Flaubert,   sua  

inserção  na  estética  do  século  XIX  e  o  bovarismo.  Com  base  no  conhecimento  

da  correspondência  do  escritor,  o  filósofo  busca  compreendê-lo  –  observando  

“hábitos”,   “tendências   do   espírito”,   “concordância   entre   sua   obra   e   sua  

sensibilidade”,  “preferências  artísticas”,  “opiniões  filosóficas”  etc.:  
Esses  elementos  novos  dão  uma  noção  mais  completa  do  modo  de  
visão   através   do   qual   ele   percebia   as   realidades,   e   à  medida   que  
essa   visão   é   melhor   conhecida,   ela   parece   expandir,   envolver   um  
conjunto   de   fatos  mais   numerosos,   penetrar   em   regiões   profundas  
da  alma,  pôr  a  nu  as  fontes  mais  íntimas,  desvelar  os  motivos  mais  
elementares  do  coração  humano52  (GAULTIER,  2007,  p.  21).  
  

Essas  preferências  de  Flaubert   levaram  Gaultier  a  pensá-lo  como  um  artista  

que  teria,  em  determinado  período,  feito  parte  da  estética  romântica,  mas  –  à  

maneira  com  que  Dom  Quixote,  o  personagem,  teria  posto  termo  à  mania  das  

novelas  de   cavalaria  –   com  os  próprios  procedimentos  dela  a   fez   ruir.  Seria  

como  se  a  implodisse,  dela  tendo  feito  parte.  Esse  pensamento  foi  constituído  

a   partir   da   influência   de  Montégut   em   sua   análise   sobre   o   escritor:   Flaubert  

teria,  com  Madame  Bovary,  posto  fim  ao  “falso  ideal  colocado  na  moda”,  aos  

“vícios  e  erros  da  imaginação”  presentes  na  estética  romântica.  O  romantismo  

seria   resultado   de   influências   de   muitos   anos   baseadas   na   “perigosa  

sentimentalidade”  insuflada  pelo  contexto  histórico  no  qual  franceses  estavam  

imersos  após  a  revolução  (GAULTIER,  2007,  p.  20)53.  Gaultier  partilha  dessas  

colocações  de  Montégut,  a  não  ser  pelo  fato  de  acreditar  que  a  visão  do  artista  

aponta   não   só   para   o   fim   do   romantismo,   denunciando   seus   elementos   de  

operação,  como  vai  além  dessa  questão  e  faz  enxergar  um  princípio  humano,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51“[...]  le  psychologue  n’a  qu’à  se  pencher  sans  effort  sur  l’œuvre  de  l’écrivain  pour  y  découvrir  ce  rapport  nouveau  qui  
vient  de  s’établir  [...]”.  
52  “Ces   éléments   nouveaux   donnent   une   notion   plus   complète   du   mode   de   vision   à   travers   lequel   il   percevait   les  
réalités,  et  à  mesure  que  cette  vision  est  mieux  connue,  elle  semble  s’élargir,  embrasser  un  ensemble  de   faits  plus  
nombreux,  pénétrer  jusqu’á  des  régions  plus  profondes  de  l’âme,  mettre  à  nu  des  ressorts  plus  intimes,  dévoiler  des  
mobiles  plus  élémentaires  du  cœur  humain”.  
53  “faux  idéal  mis  à  la  mode”;;  “vices  et  erreurs  de  l’imagination”;;  “dangereuse  sentimentalité”.  
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presente  não  só  no  contexto  oitocentista,  mas  em  outros  períodos:  “[...]  a  visão  

do  artista   faz  saltar  em  sua  obra  um  princípio   indestrutível  e  escuro  da  alma  

humana  e  a  pôs  a  nu  em  suas  manifestações  insanas”54  (GAULTIER,  2007,  p.  

22).  

  

Para   explicar   esse   “princípio   indestrutível”,   o   filósofo   introduz   sua   maior  

influência,  Paul  Bourget  (autor  de  Essays  de  psychologie  contemporaine),  que  

denominou   “Mal   de   la   Pensée”   (“Mal   do   Pensamento”)   o   problema   do  

pensamento/conhecimento   que   precede   a   experiência;;   ou   seja,   o   mal   de  

conhecer   uma   imagem   da   realidade   antes   mesmo   da   realidade.   O  

conhecimento   do   real,   das   sensações   e   dos   sentimentos   seria   medido   por  

uma  imagem  (formada  por  traços  apreendidos  na  educação,  na  leitura)  e  não  

pela   experiência.   Para   Gaultier,   Flaubert   teria   dividido   a   alma   humana   em  

duas  partes.  Uma  delas  é   composta  pelas   tendências  hereditárias  e  a  outra  

diz  respeito  ao  conjunto  de  ideias  recebidas  pela  educação:  
Em  uma,  encontram-se  em  análise  as  tendências  e  os  gostos  reais  
que   a   qualidade   de   seu   temperamento,   a   composição   do   seu  
sangue,  a  tensão  e  a  delicadeza  de  seu  sistema  nervoso  impõem  ao  
indivíduo,  os  conhecimentos  que  a  estrutura  própria  do  seu  cérebro  
lhe  permite  adquirir   […];;  –  em  outra,   todas  as   ideias  que   lhe  dão  a  
educação   especial   que   ele   recebe,   sua   faculdade   de   imaginar   e  
todas   as   causas   produtoras   de   imagens   a   cujas   influências   ele  
sucumbe55  (GAULTIER,  2007,  p.  22).  

  

De  acordo  com  Gaultier,  só  pode  fugir  à  ilusão  –  e,  consequentemente,  estar  

em   “perfeita   saúde  moral”   –   o   indivíduo   que   consegue  manter   em  equilíbrio  

essas   duas   partes,   sem   deixar   que   a   segunda   impere   sobre   a   primeira.   As  

concepções  criadas  pela  inteligência  humana  para  tudo  (amor,  honra  etc.)  não  

devem   ser   eleitas   pelo   indivíduo   como   elemento   de   sua   realidade   se   sua  

hereditariedade   não   está   adequada   a   elas.   Como   explica   o   filósofo,   a  

fascinação  por  imagens  apreendidas  pelo  conhecimento  movimenta  indivíduos  

suscetíveis   a   sentimentos   imaginários   sobre   coisas   imaginárias;;   esses  

sentimentos   podem   obscurecer   suas   realidades.   Esse   mal   seria   próprio   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54  “[...]   la  vision  de  l’écrivain  a  fait  saillir  dans  son  œuvre  un  principe  indestructible  et  foncier  de  l’âme  humaine  et   l’a  
mis  à  nu  dans  ses  manifestations  malsaines”  
55  “Dans   l’une,   on   trouverait   à   l’analyse   les   tendances   et   les   goûts   réels   qu’imposent   à   l’individu   la   qualité   de   son  
tempérament,  la  composition  de  son  sang,  la  tension  et  la  délicatesse  de  son  système  nerveux,  les  connaissances  qui  
lui  permet  d’acquérir   la  structure  propre  de  son  cerveau  […]  ;;  –  dans  l’autre,  toutes  les  idées  qui   lui  donnent  de  ces  
mêmes  choses  l’éducation  spéciale  qu’il  a  reçue,  sa  faculté  d’imaginer  et  toutes  le  causes  productrices  d’images  dont  
il  a  subi  l’influence”.  
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sociedades   modernas,   que   já   acumularam   conhecimento   suficiente   para  

“enganar”  os  indivíduos.  Controlar   isso  é  tarefa  de  temperamentos  fortes  que  

poderiam   tirar   proveito   sem   sofrer   desse   “Mal   de   la   Pensée”.   Flaubert   teria  

quase  sucumbido  a  influências  de  “heroicas  invenções  da  literatura”,  porém  “a  

força   de   seu   espírito   crítico”   o   trouxe   de   volta   para   a   “realidade   de   sua  

natureza”.  Só  gênios  como  Flaubert  ou  os  seres  de  “temperamentos  simples  

que  vivem  em  harmonia  com  seus  instintos”  podem  fugir  desse  mal.  Vê-se  que  

Gaultier  busca  separar  claramente  o  que  a  crítica  posterior  não  delimita:  duas  

partes,   estanques,   que   compõe   o   ser   humana   e   que   podem,   se  

desequilibradas   (sendo   que   uma   vigiaria   a   outra),   poderia   resultar   em   uma  

patologia   de   almejar   algo   para   além   do   que   a   hereditariedade   –   e   esse  

conceito  é  base  para  conclusões  gaultierianas  em  boa  parte  de  seus  escritos  –  

permite.  

  

Na  visão  do  ensaísta,  a  atitude  de  conceber-se  outro  por  desconhecimento  de  

sua   verdadeira   natureza   e   por   sugestão   de   imagens   é   comum,   o   que   é  

demonstrado  nos  personagens   flaubertianos.  Esses   indivíduos,   concebendo-

se  outros,  podem  inspirar  ódio,  riso,  pena  etc.,  tudo  depende  de  seu  grau  de  

complexidade.   Alguns,   os   mais   simplórios,   estão   fadados   à   imitação   de  

modelos  sociais.  Eles  seriam,  segundo  o  filósofo,  como  os  animais  frágeis  da  

natureza  que,  para  sobreviverem,  imitam  formas  e  ações  de  seres  mais  fortes.  

Se   fosse   olhada   de   outra   maneira   (talvez   como   críticos   contemporâneos  

veem),   essa   faculdade   de  mimetização   poderia   ser   entendida   como   própria  

dos   seres   humanos   frente   aos   modelos,   por   vezes   impossíveis,   criados   –  

sendo   essa   uma   forma   de   lidar   com   padrões   ainda   inquebrados.   Existem  

ainda   casos   em   que,   quando   existe   um   grande   e   incompreendido   abismo  

entre  o  real  e  o  imaginário,  a  tendência  chega  a  ser  violenta.  Outra  ressalva  a  

ser   fazer   por   ora   e   discutida  mais   adiante   é   que   o   pensamento   gaultieriano  

destoa  de  várias  outras  discussões,  com  as  de  Roger  Chartier,  por  exemplo,  

que  problematizam  os  limites  e  as  definições  de  real,  imaginação  e  educação.  

  

Na  terceira  parte  do  ensaio,  dedicada  à  análise  biográfica,  psicológica  e  moral  

da   personagem   Emma   Bovary   –   que   seria   protótipo   do   bovarismo,   com   o  

maior  conjunto  de  sintomas  típicos  desse  mal  –,  aparece  pela  primeira  vez  a  
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palavra  “bovarysme”.  Segundo  Gaultier,  o  temperamento  dela  é  forte,  levando  

sua  vontade  a  fantasiar  a  respeito  de  si  e  contradizer-se  em  relação  a  “seu  ser  

real”:  “[...]  seus  verdadeiros  instintos  [...]  protestam  com  violência  contra  essa  

usurpação   e   tentam   reconquistar   o   lugar   que   lhes   foi   tomado;;   ela   [...]   se  

obstina  a  desviar  os  olhos  de  si  mesma”56  (GAULTIER,  2007,  p.  37).  Para  o  

filósofo,   as   influências   do   meio   externo   (estrangeiras)   encontram   nela  

condição  propícia  para  alimentar  as  ilusões,  deturpar  a  realidade.  Na  verdade,  

para  ele,  o  mundo  exterior   já  chega  para  Emma  deformado  pela  imaginação.  

Ao   tratar   disso,   o   ensaísta   comenta   a   desproporção   entre   a   educação  

recebida   pela   moça   e   a   destinação   que   recebe.   Sua   alma,   segundo   ele,  

desequilibra-se  por  isso  e  pela  constante  leitura  de  romances,  que  fazem  com  

que   ela   busque   encarnar   as   heroínas   românticas:   “Sob   a   influência   dessas  

leituras,  um  ideal  do  amor  que  ela  não  conhece  se  forma  nela”57  (GAULTIER,  

2007,  p.  37).  Para  ver-se  contemplada  em  sua  busca,  alimenta   fantasias  em  

torno  dos  amantes.  Léon  apresenta  semelhanças  com  ela  em  sua  concepção  

de  amor;;  Rodolphe  preenche  bem  o  papel  de  conquista  romântica,  facilitando  

a  ilusão.  Neste  último  caso,  para  Gaultier,  ocorre  uma  dupla  mentira:  “ingênua  

e  inconsciente  nela;;  voluntária  e  calculada  nele”  (p.  38).    

  

Emma,   à   força   de   realizar   suas   concepções   guiada   pela   imaginação,   sofre  

(pois   é   preciso   experimentar   emoções),   forja   a   paixão   por   Léon   (para  

preencher  os  espaços  criados  pela  ilusão)  e,  por  fim,  decepciona-se.  Gaultier  

afirma  que  ela  acaba  por  perceber  que  sua  subjetividade  em  relação  à  paixão  

não  é  de   fato  como  acreditou  ser.  No  entanto,   já  é   tarde:   “[…]  o  eu  que  ela  

realmente  sacrificou  em  favor  da  quimera  se  atrofiou,  tornou-se  inapto  a  sentir  

qualquer  alegria  de  viver”58  (GAULTIER,  2007,  p.  49).      

  

Nesse   capítulo   do   ensaio,   Gaultier   estabelece   comparações   entre   o  mal   de  

Emma   Bovary   e   a   histeria:   ele   admite   que   ela   apresenta   “uma   tendência  

histérica”   ou   “sintomas   de   histeria”,   contudo   faz   ressalvas   quanto   a   essa  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56  “[...]  ses  véritables  instincts  [...]  protestent  par  leur  violence  contre  cette  usurpation  et  tentent  de  reconquérir  la  place  
qu’on  leur  a  prise;;  elle  [...]  s’obstine  à  détourner  les  yeux  d’elle-même  [...]”.  
57  “Sous  l’influence  de  ces  lectures,  un  idéal  se  forme  en  elle  de  l’amour  qu’elle  ne  connaît  pas  [...]”  
58“[...]   le  moi  qu’elle  a  réellement  sacrifié  naguère  à   la  chimère  s’est  atrophié,  est  devenu  inapte  à  ressentir  quelque  
joie  de  vivre  [...]”.  
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comparação.   Para   ele,   Emma   não   é   doente   no   sentido   fisiológico   e  

acrescenta:  
[…]   a   tendência   especial   que   a   domina   se   traduz   por   estados  
cerebrais   e   por   fenômenos   morais   que   relevam   claramente   a  
psicologia;;  mas,  assim  definida  e  circunscrita,  essa  tendência  existe  
e  se  admite  que  toda  disposição  moral  tem  por  princípio  um  estado  
de   temperamento   cuja   exageração   seria   uma   doença   física,   não   é  
de  se  admirar  mais  encontrar  analogias  entre  os  atos  voluntários  da  
Senhora   Bovary   e   os   atos   inconscientes   das   histéricas 59  
(GAULTIER,  2006,  p.  39-40).  
  

Os  sintomas  entre  os  dois  males  seriam  semelhantes,  porém,  nas  histéricas  a  

questão   seria,   sobretudo,   uma   resposta   física,   inconsciente.   Em   Emma,   a  

questão   física   decorre   de   um   exagero   da   disposição   moral   e   de   atos  

voluntários.  

  

Educação  Sentimental,  assunto  do  quarto  capítulo  do  ensaio,   trata-se  de  um  

romance  flaubertiano  cujo  personagem  principal  chama-se  Frédéric  Moreau  –  

comparado,   por   vezes,   a  Emma  Bovary   também  pela   falsa   concepção  de   si  

em  relação  ao  amor.  Ele  nutre  um  amor  impossível  por  Madame  Arnoux,  mas  

relaciona-se   com   outras   mulheres   sem   encontrar   a   felicidade.   Toma-se  

diferente  do  que  é  nos  aspectos  artísticos  e  políticos:  acredita  que  aprenderá  

facilmente  a  pintar  quadros  –  e  até  se  arrisca  a  produzir  algumas  obras  –  e  

que  participará  ativamente  de  momentos  políticos  vivenciados  em  sua  época.  

Para   Gaultier,   ele   se   atribui   “gostos   e   sentimentos   em   desacordo   com   a  

vocação  de  seu  temperamento”.  A  diferença  marcante  entre  Frédéric  e  Emma  

é   que   ele   tem   “sensibilidade   mediana”   e   é   “desprovido   de   energia”.   Ela  

desperta  um  sentimento  trágico;;  ele,  nem  trágico,  nem  de  pena,  nem  de  riso.  

  

No  penúltimo  capítulo,  Gaultier  trata  de  personagens  flaubertianos  de  segundo  

plano,   em   geral   inspiradores   do   riso,   do   cômico,   dada   sua   pouca   “energia”.  

Diversos   personagens   são   comentados   com   uma   espécie   de   classificação:  

bovarismo   da   inteligência,   da   sensibilidade,   da   vontade,   intelectual.   Este  

último   é   o   caso   do   farmacêutico   Homais,   conhecido   de   Charles   e   Emma  

Bovary,   que   se   julga   um   conhecedor   das   ciências.   Ele   tem   um   “espírito  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59  “[...]   la   tendance   spéciale   qui   la   domine   se   traduit   par   des   états   cérébraux   et   par   des   phénomènes  moraux   qui  
relèvent   très   nettement   de   la   seule   psychologie;;  mais,   ainsi   définie   et   circonscrite,   cette   tendance   existe   et   si   l’on  
admet   que   toute   disposition  morale   a   pour   principe   un   état   de   tempérament   dont   l’exagération   serait   une  maladie  
physique,  on  ne  s’étonne  plus  de   rencontrer  des  analogies  entre   les  actes  volontaires  de  Mme  Bovary  et   les  actes  
inconscientes  des  hystériques”.  
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superexcitado   pelas   imagens   do   progresso”   (GAULTIER,   2006,   p.   42)   e  

compreende  os  entusiasmos  como  aptidões.  Sua  erudição  se  dá  em  segunda  

ou   terceira   mão,   por   “prospectos   e   almanaques”.   Para   Gaultier,   esses  

personagens  de  segundo  plano,  por  terem  menos  “energia”,  acabam  por  imitar  

modelos,   como   se   estivessem   hipnotizados,   mecanizados.   Seria   esse  

automatismo   “a   versão   extrema   do   bovarismo”:   trata-se   de   fantoches  

incapacitados  de  vencer  a  nulidade  de  seus  temperamentos.  

  

Na  última  parte  do  ensaio,  Gaultier  se  dedica  especialmente  aos  personagens  

Bouvard   e   Pécuchet,   que,   segundo   ele,   são   o   símbolo   da   humanidade,   na  

medida   em   que   esta   busca   o   conhecimento   e   a   verdade.   Os   personagens  

seriam,   portanto,   o   “refinamento”,   um   filtro   do   bovarismo,   sua   vertente  

metafísica,  presente  em  todos  seres  humanos.  Eles  se  concebem  outros  em  

virtude  de  uma  “evolução  fatal”,  o  que  parece  ser  a  lei  de  todos:  
Flaubert   [...]   constatou   esse   Bovarismo   irremissível   do   homem,  
sempre  esse  mal  do  pensamento  e  da  imaginação  que  o  inclina  a  se  
conceber  outro  que  não  é,  a  desconhecer  seus   instintos   reais  para  
ceder   à   atração   dos   problemas   que   o   cercam   e   fascinam.   [...]   ele  
demonstrou   essa   desproporção   formidável   entre   as   interrogações  
colocadas   pela   inquietude   de   nosso   espírito   e   nossos   meios   de  
respondê-las60  (GAULTIER,  2007,  p.  65).  
  

O  entusiasmo  diante  do  conhecimento  e  da  ciência  está  representado  nesses  

personagens   que   constantemente   falham   em   seu   intento   de   encontrar  

verdades   sólidas.   Sempre   há,   na   visão   de   Gaultier,   algo   indispensável   que  

lhes   escapa   e   é   preciso   compreender   melhor.   Da  mesma  maneira   se   dá   o  

entusiasmo   de   Emma   diante   do   amor   ou   ainda   a   discussão   religiosa  

desenvolvida   em   outra   obra   flaubertiana,   La   tentation   de   saint   Antoine.   O  

ensaísta  termina  sua  obra  refletindo  a  respeito  da  verdadeira  sabedoria.  Trata-

se,  para  ele,  de  encontrar  o  tema  de  aptidão  e  dedicar-se  a  ele,  sem  a  ilusão  

ou  a  vaidade  de  tudo  saber.  É  importante  buscar  a  harmonia  entre  a  vocação,  

as  aptidões  e  a  influência  estrangeira:  basta  cada  um  “buscar  sua  própria  lei  e  

seguir”  (GAULTIER,  2006,  p.  66).  Essa  conformidade  entre  o  que  se  é  e  o  que  

se   busca   realizar,   segundo   o   filósofo,   elimina   a   vaidade   que,   nos   casos   de  

bovarismo,  intermedeia  o  ser  e  o  mundo  exterior.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60  “Flaubert  [...]  a  constaté  ce  Bovarysme  irrémissible  de  l’homme,  toujours  ce  mal  de  la  pensée  et  de  l’imagination  qui  
l’incline  à  se  concevoir  autrement  qu’il  n’est,  à  méconnaître  ses  instincts  réels  pour  céder  à  l’attraction  des  problèmes  
qui   l’environnent   et   le   fascinent.   [...]   Il   a   signalé   cette   disproportion   formidable   entre   les   interrogations   posées   par  
l’inquiétude  de  notre  esprit  et  nos  moyens  d’y  répondre”.  
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2.2.2  Segunda  e  terceira  obras  –  Le  Bovarysme  (1902)  e  Le  génie  de  Flaubert  

(1913)  

  

Na  obra  Le  Bovarysme61,  de  1902,  expõem-se  algumas  semelhanças  e  muitas  

diferenças  em  relação  às  elaborações  do  primeiro  ensaio.  Gaultier  permanece  

na   análise   psicológica   e   moral   dos   personagens   somente   na   primeira   das  

cinco   partes   do   livro.   A   primeira   parte,   a   mais   longa,   “Pathologie   du  

Bovarysme”,   oferece   uma   série   de   exemplificações   de   como   se   daria   a  

patologia  do  bovarismo  no  nível  do   indivíduo  e  das  coletividades,  bem  como  

apresenta   o   que   seria   o   bovarismo   essencial   da   humanidade.   Vejam-se   as  

subdivisões   dessa   primeira   parte   do   ensaio   –   com   títulos   e   subtítulos  

nomeados,  diferentemente  do  que  ocorreu  na  obra  de  1892:  1)  O  Bovarismo  

nos  personagens  de  Flaubert;;  2)  O  Bovarismo  como  fato  de  consciência;;  3)  O  

Bovarismo   dos   indivíduos;;   4)   O   Bovarismo   das   coletividades:   sua   forma  

imitativa;;   5)   O   Bovarismo   das   coletividades:   sua   forma   ideológica;;   6)   O  

Bovarismo   essencial   da   humanidade;;   e   7)   O   Bovarismo   essencial   da  

existência  fenomenal62.    

  

Nos   três   primeiros   capítulos,   há   retomadas   da   obra   anterior   com   nova  

organização.  Considerações   sobre   o   estilo   e   o   gênio   de  Flaubert   são   feitas.  

Para  Gaultier,  a  uniformidade  encontrada  em  todas  as  obras  flaubertianas  se  

deve  ao  fato  de  não  haver   imitações  de  modelos  –  proceder  este  comum  de  

homens   medianos.   Essa   uniformidade   é   justamente   o   aspecto   psicológico,  

uma   falha,   que   coloca   os   personagens   sempre   sob   o   jugo   “de   uma  mesma  

deformação   [...],   de   uma  mesma   tara”63  (2006,   p.   10),   que   seria   o   poder   do  

homem   de   se   conceber   outro   que   ele   não   é   –   tal   expressão,   definição   por  

excelência  do  bovarismo  gaultieriano,  tornar-se-á  mais  recorrente  nessa  obra.  

O   personagem   flaubertiano   é   impotente   em   jamais   igualar-se   aos   modelos  

propostos.   Para   deixar   claro,   o   filósofo   usa   termos   como:   falha,   impotência,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61  Gaultier,   ao   tratar   sobre   o   conceito,   sempre   utiliza   “Bovarysme”   grafado   com  maiúscula;;   assim,   apenas   quando  
houver  uma  citação  do  autor,  será  mantida  essa  escolha.  
621)  Le  Bovarysme  chez   les  personnages  de  Flaubert;;  2)  Le  Bovarysme  comme   fait  de  conscience.  Son  moyen:   la  
notion;;   3)   Le  Bovarysme  des   individus;;   4)   Le  Bovarysme  de   collectivités:   sa   forme   imitative;;   5)   Le  Bovarysme  des  
collectivités:   sa   forme   idéologique;;   6)   Le   Bovarysme   essentiel   de   l’humanité;;   e   7)   Le   Bovarysme   essentiel   de  
l’existence  phénoménale.  
63  “d’une  même  déformation  [...],  d’une  même  tare”.  



55	  

julgamento   cegado,   engano,   imitação,   paródia,   energia   distorcida/desviada,  

vício   íntimo,   dissociação   de   energia   individual,   falsa   concepção   de   si,  

mediocridade,   futilidade,   incompetência,   inaptidão   etc.   Isso   se   baseia   na  

existência  da  diferença  angular  entre  o  caminho  que  se   traça  e  aquilo  que  a  

“vocação  natural”  (dom,  tendências  hereditárias)  permite.  Essa  diferença  traria  

efeitos   cômicos   ou   trágicos 64 ,   dependendo   do   grau   de   energia   do  

personagem,   como   ocorre,   no   primeiro   caso,   com   Homais   (risível)   e,   no  

segundo,  com  Emma  (sofrida).  No  caso  desta,  o   filósofo  diz  que,  para  ser  o  

que   se   concebe,   emprega   atos   decorativos   e   ousa   protagonizar   atos  

verdadeiros:   interfere   no   real   com   elementos   que   só   a   ficção   permite.   Para  

fugir  desse  mal  bovárico,  a   “impulsão  circunstancial”  do  ser  deveria  coincidir  

com  a  “impulsão  hereditária”.  O  bovarismo  é  classificado,  então,  com  base  no  

grau  de  energia  dos  personagens  e  a  partir  do  alvo  da  falsa  concepção  de  si.  
  

Gaultier   desenvolve,   no   segundo   capítulo,   a   ideia   de   que   a   “noção”65  é   a  

imagem  que   se   toma  da   realidade   a   partir   do   contato   com  o   conhecimento.  

Disso   decorreria   o   bovarismo,   mal   percebido   nos   indivíduos,   afetando   suas  

impressões  de  si.  O  que  os  levaria  ao  bovarismo  é  a  sugestão  que  a  educação  

ou   o   mundo   externo   operam   nos   ânimos,   causando   o   entusiasmo   por  

conhecer  uma  noção  ou  uma   ideia  sem   ter   trabalhado  para  construí-la,   sem  

conhecer   o   percurso   realizado   para   o   conhecimento   que   lhes   é   disponível.  

Esses  indivíduos,  para  Gaultier,  querem  merecer  resultados  de  ações  que  não  

são  as  suas,  senão  pela   força  do   imaginar  –  e  aí  a   imaginação  passa  a  ser  

vista  como  uma  “armadilha”  perigosa66.  Gaultier  afirma  que  o  ser  humano  está  

suscetível   a   nuances   que   o   levam   a   conceber-se   outro   que   não   é,   risco  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64  Aqui  não  se  faz  uma  referência  ao  termo  trágico,  bem  como  ao  cômico,  no  sentido  que  a  teoria  literária  ao  longo  de  
anos,  a  partir  de  Aristóteles,  vem  discutindo,  em  relação  à  produção  de  textos  teatrais.  O  sentido  apenas  se  associa  
ao   efeito   que   o   bovarismo   do   personagem   (do   romance   flaubertiano,   aqui   no   caso)   pode   provocar   nos   leitores:   a  
tensão,  a  pena  ou  riso  diante  do  ridículo  ao  qual  se  expõem  esses  personagens  dentro  da  construção  do  enredo.  
65  A   realidade,   para   o   filósofo,   só   existe   para   o   espírito   a   partir   da   percepção;;   assim,   ela   é   “uma   criação   de   arte”  
mediada  pela  percepção  do  indivíduo.  A  realidade,  de  todo  modo,  existe  e  não  é  contestada,  mas  pode  ser  pensada  e  
interpretada   pelo   indivíduo   dotado   de   sua   energia   e   de   sua   hereditariedade.   A   linguagem   é,   então,   a   abstração  
necessária,  “sancionada  por  acordos  e  convenções”,  para  transmitir  as  imagens  realizadas  da  realidade  e  suscitá-las  
nos  cérebros  de  outros  que  ainda  não  experienciaram  o  que  causou  essas   tais   imagens,  sem  ter   tido  a  percepção  
para  elaborá-las.  Isso,  a  mediação  operada  pela  linguagem  de  percepções  e  conhecimentos  a  serem  transmitidos,  é  a  
noção.  Ela  pode  ser  vantajosa  pela  economia  de  tempo  para  alcançar  um  conhecimento.  
66  Em   pontos   diversos   do   ensaio,   entretanto,   essa   reflexão   –   já   delineada   na   primeira   obra   –   é   ora   afirmada,   ora  
refutada.  Por  vezes,  a  educação  (e  as  “noções”  que  engendra  e  difunde)  de  saída  é  um  dos  grandes  influenciadores  
do  bovarismo  de  Emma.  Em  outros  casos,  para  Gaultier,  a  tara  ou  o  instinto  de  Emma  é  que  subjugam  e  subestimam  
todo  o  contexto.  Outro  ser,  nas  mesmas  condições  dela,  caso  não  tivesse  a  predisposição  natural,  não  seria  bovárico  
como  ela.  
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aumentado  com  o  advento  da  civilização,  por  sua  consequente  produção  de  

riqueza  intelectual  coletiva.    

  

Nos   terceiro,   quarto   e   quinto   capítulos,   encontram-se   exemplos   dos   mais  

diversos   de   bovarismos.   Do   bovarismo   individual,   alguns   exemplos   são:  

crianças,   crentes   de   poderem   realizar   coisas,   como   voar,   por   exemplo,  

influenciadas  por  leituras  e  pela  imaginação;;  ou  ainda  seres  classificados  pelo  

filósofo   de   esnobes  –   que,   com  baixa   de   energia,   pouco   conhecem  sobre   o  

assunto   do   qual   se   dizem   conhecedores.   Já   a   respeito   do   bovarismo   das  

coletividades   (efeitos  do  bovarismo  sobre  um  mesmo  grupo  de  pessoas  que  

aceitam  e   tomam  para  si  algo  que  seria   “estranho”  às  suas  próprias  práticas  

ou  à  sua  história),  o  filósofo  caracteriza  exemplos,  chegando  a  afirmar  que  a  

Revolução  Francesa  se  realizou  a  partir  da  crença  bovárica  de  um  grupo  que  

encenava   os   gregos   e   os   romanos.   Diz-se   isso   com   base   em   relações   de  

imitação  entre  os  homens  da  revolução  e  os  costumes  greco-latinos,  a  partir  

do   uso   das   palavras   “Constituinte”,   “Convenção”   ou   ainda   as   imitações   de  

procederes  religiosos.  Já  a  Renascença,  segundo  ele,  foi  a  época  “em  que  a  

energia   de   uma   sociedade   se   transformou   da   maneira   mais   violenta   sob   a  

influência  de  um  modelo  oferecido  por  uma  civilização  anterior”   (GAULTIER,  

2007,   p.   70),   observando   preceitos   clássicos,   retomados   em   um   outro  

contexto,  bem  distante  do  “original”.  Isso  se  observa  na  imitação  de  estilos  de  

arte,  da  arquitetura  etc.,  tanto  na  França  como  em  outros  países,  em  relação  

ao  estilo  clássico  ou  a  outros.  

  

Existe   ainda,   para   o   ensaísta,   o   bovarismo   das   coletividades   em   sua   forma  

ideológica.  A  adesão  de  um  vencido  às  maneiras  do  vencedor,  colonizador,  é  

um  bom  exemplo.  A  manutenção  de  uma  dominação  se  daria,  assim,  com  um  

conjunto  de  comportamentos,  atitudes  típicas  do  grupo  dominado,  que  valoriza  

e   imita   os   costumes   dominadores.   A   religião   cristã,   segundo   ele,   também   é  

uma   poderosa   ideologia   que   agrega   uma   coletividade   necessitada   de  

orientação.  Nela   residiria  a  crença  de  que   todo  ser  humano  é  semelhante,  e  

que,  por  isso,  edificou-se  a  ideia  da  fraternidade.  Inclusive,  o  cristianismo  seria  

uma   espécie   de   calmante   social   que   controla   os   indivíduos   componentes  

dessa  coletividade,  obedientes  a  uma  ideologia  que  ameniza  o  terror  ao  qual  
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já   eram   habituados.   Um   exemplo   largamente   explorado   é   a   Inglaterra,   que,  

com  o  protestantismo  (segundo  Gaultier,  ainda  mais  forte  que  o  catolicismo)  e  

a   ideia   da   fraternidade,   teria   alcançado   um   moderamento   de   seu   povo.   A  

religião  teria  funcionado  como  um  freio  (e  ideal  para  os  moldes  de  civilização  

ingleses),  que  diminuiu  o  egoísmo  e  ainda  fomentou  o  orgulho  nacional.  

  

Já   a   França,   pátria   do   filósofo,   é   vista   por   ele   como   um   dos   países   mais  

abertos  aos  imigrantes.  Gaultier  
[...]   constata   que,   dentre   as   outras   nações,   ela   é   a   mais   dócil   e  
receptiva   a   estrangeiros   (nouveau-venus).   Esses   estrangeiros   [...]  
normalmente   vêm   de   países   menos   abastados   para   melhorar   sua  
situação   pessoal,   assim   eles   possuem   exigences   moindres  
(exigências  menores)  e  trabalham  como  profissionais  liberais  no  país  
estrangeiro.  Inevitavelmente,  [...]  trazem  consigo  crenças,  preceitos,  
tradições   de   seu   país   de   origem.   Se,   entretanto,   começam   a   se  
envolver   com   trabalhos   de   direção   e   administração   do   país,  
oferecem   um   risco   para   a   nação   francesa   –   tal   risco,   ao   ver   de  
Gaultier,   produz   certo   “protecionismo”   característico   da   nação  
francesa  (DALVI,  2008,  p.  80).  
  

Na  conclusão  do  ensaísta,  a  imigração  é  positiva,  por  fazer  girar  a  economia,  

e  perigosa,  por  permitir  posição  de   liderança  aos  estrangeiros,  que  poderiam  

vir   a   fazer   funcionar   medidas   ditas   inadequadas   para   os   franceses.   Ainda  

segundo  ele,  os  estrangeiros,  de  maneira  geral,  não  nutrem  pelo  país  que  os  

acolhe   o   mesmo   apreço   pelo   elemento   nacional   que   os   nascidos   no   país.  

Nesse  ponto   de   sua   reflexão,   o   ensaísta   trata   dos   judeus,   que   se   valem  do  

princípio  de  igualdade  entre  os  povos  para,  negando  diferenças  entre  povos  e  

culturas,  desfrutarem  melhor  dos  países  onde  se  alojam.  Os  judeus,  para  ele,  

aproveitam-se  do   ideal   humanitário   e   cosmopolita   de  países   como  a  França  

para  não  serem  repreendidos.  

  

No   sexto   capítulo,   Gaultier   desenvolve   o   bovarismo   essencial,   presente   em  

todo  ser  humano,   relativo  ao  engano  que  se   tem  em  se  acreditar   livre,  para  

agir   e   discernir   o   que   é   bom   ou   ruim   para   si.   Para   o   filósofo,   “Esse  

discernimento   o   ser   humano   faz   e   crê   fazer   por   ele   mesmo,   em   sua  

capacidade  e  possibilidade  de  escolha”  (DALVI,  2008,  p.  84).  As  decisões  de  

cada   ser,   para   ele,   são   tomadas   depois   de   um   intenso   debate   interno  

envolvendo   prerrogativas   internas   e   externas:   “Os   elementos   que   compõem  

essa  análise   são  projetados  de   lugares-razão  desconhecidos,   que   fogem  ao  
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governo   da   consciência.   Essa   projeção   se   realiza   através   do   que   Gaultier  

chama  de  ‘espelho  da  consciência’  [...]”  (DALVI,  2008,  p.  85).  Na  verdade,  são  

balanceados   aspectos   internos,   de   inclinação   do   ser   que   escolhe,   com  

racionalizações   vindas   a   partir   do   que   o  meio   externo   dita   –   e   aí   tem-se   a  

influência  direta  do  aspecto  moral.  É  preciso,  assim,  dessa  reflexão,  alcançar  

uma   escolha   razoável   que   evite   o   “mal   moral”   e,   inclusive,   penalizações   e  

responsabilizações  para  atos  humanos.  Daí  Gaultier  conclui  que  o  livre-arbítrio  

não  é  real  e  que  acreditar  em  sua  existência  é  o  bovarismo  essencial.  O  ser  

humano  tem  a  ilusão  do  livre-arbítrio  e  da  unidade  da  pessoa,  o  que  lhe  traz  a  

ilusão  da  responsabilidade  pelos  seus  atos  e  do  direito  de  punir  a  quem,  pelo  

seu  suposto  livre-arbítrio,  aja  de  maneira  reprovável:  
Eis  então  o  homem:  rigorosamente  determinado  quanto  à  qualidade,  
quanto  ao  grau  de  sua  força  –  física,  intelectual  e  moral  –  por  essas  
causas   situadas   no   passado   e   intangíveis,   moldado   por  
circunstâncias   de   que   ele   não   tem   controle   (GAULTIER,   2006,   p.  
83)67.  
  

Além  dessa  questão,  Gaultier  nos  aponta  a  ideia  de  que  o  ser  é  governado  por  

uma   polifonia   de   instintos   a   se   alternarem   no   governo   das   ações.   A   cada  

circunstância,   algum   deles   se   sobressai;;   logo,   isso   traz   a   aparência   da  

liberdade   e   significa   a   impossibilidade   da   unidade   do   ser.   Essas   reflexões,  

calcadas   nos   instintos,   direcionam-nos   para   uma   análise   mais   existencial,  

relativa   a   todos   os   seres   humanos,   distanciando-nos   do   olhar   crítico   para  

personagens  de  romances.  

  

Um   exemplo   dado   por   ele   para   essa   questão   de   alternância   de   instintos  

ocorreria  quando  uma  pessoa  está  apaixonada  ou  amando  –  mesmo  que  não  

esteja,   como   teria   ocorrido   a   Emma,   deixando-se   enganar   por   um   discurso  

amoroso   específico.   O   amor   é   sentido/manifestado   por   apenas   um   dos  

inúmeros   instintos   formadores  da  personalidade  estilhaçada  de  qualquer   ser  

humano  –  e  aqui  já  estamos  no  aspecto  essencial  do  bovarismo,  não  em  sua  

vertente   patológica.   É   apenas   no  momento   em   que   esse   instinto   governa   e  

domina  que  a  paixão  se  confirma,   fazendo  com  que  outros   instintos  estejam  

subjugados  momentaneamente,  e  isso  é  que  determina  a  ideia  de  concepção  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67   “Voici   donc   l’homme:   rigoureusement   déterminé   quant   la   qualité,   quant   au   degré   de   sa   force   –   physique,  
intellectuelle  et  morale  –  par  des  causes  situées  dans  le  passé  et   intangibles,   façonné  par  des  circonstances  dont   il  
n’est  pas  maître  [...]”.  
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diferente   de   si   –   aquela   que   leva   em   consideração   apenas   o   governo  

provisório  de  um  dos  instintos.  Da  mesma  maneira,  outros  instintos  existem  e  

se   alternam,   governando,   cada   um,   em   situações   diferentes.   Crer-se   uno,  

então,   é   uma   ilusão,   segundo   Gaultier,   categorizada   como   bovarismo   da  

personalidade.  Nota-se  uma  preocupação  de  Gaultier  em  ensaiar  explicações  

para  a  complexa  constituição  da  personalidade.  

  

No  sétimo  capítulo,  “O  Bovarismo  essencial  da  existência  fenomenal”,  em  uma  

tentativa   de   observar   a   subjetividade   humana,   o   filósofo   desenvolve:   “Todo  

homem   que   toma   consciência   de   si   mesmo   concebe-se   ao   mesmo   tempo  

outro  que  ele  não  é”68  (GAULTIER,  2006,  p.  97).  Observar-se  e  conceber-se  já  

pressupõe  um  movimento  de  “saída”  de  si.  Tomar  consciência  de  si  presume  

uma  divisão  entre  sujeito  e  objeto,  havendo  a  impossibilidade  de  dar-se  conta  

de  si  integralmente  –  e,  mais,  sem  ser  bovárico:  “O  ser  conhece  de  si  apenas  

formas  cadavéricas,  fantasmas  vagos  e  múltiplos  evocados  pela  lembrança”69  

(GAULTIER,  2006,  p.  97-98).  Ou  ainda  “Em  direção  a  alguma  solução  para  a  

qual  ele  é  inclinado,  ocorre  sempre  que  o  eu  psicológico,  para  se  conhecer,  se  

concebe   necessariamente   outro   que   ele   não   é”70  (2006,   p.   98).   Isso   se   dá,  

segundo   ele,   porque   existe   um   antagonismo   entre   a   própria   existência   e   o  

conhecimento:  ao  tentar  se  (re)conhecer,  o  ser  já  “desmorona”,  não  podendo,  

nesse  mecanismo  de  reflexão,  ser  uno,  nem  completamente  compreensível.  O  

bovarismo  seria,  então,  a  analogia  necessária  para  a  busca  de  conceber-se,  

sabendo-se  que  esse  conhecimento  de  si  são  apenas  imagens  do  sujeito,  de  

si   para   si.   A   relação   direta   entre   os   dois   grandes   enganos   (livre-arbítrio   e  

unidade  do  ser)  se  estabelece,  por  Gaultier,  da  seguinte  forma:  “A  ‘hierarquia  

íntima’  do  ser  observa  e  ordena  os  motivadores,  e  é  a  força  dessa  ordenação  

que  vai   operar  em  momentos  de  decisão  que  são  cridos   como   liberdade  de  

escolha”  (DALVI,  2008,  p.  86).  

  

“Le  Bovarysme  de  la  vérité”  é  a  segunda  parte  do  livro.  É  bem  curta  e  não  se  

subdivide.  Trata-se  do  momento  de  virada  em  que  o  filósofo  prepara  uma  nova  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68  “Tout  être  qui  prend  conscience  de  lui-même  se  conçoit  par  là  même  autre  qu’il  n’est”.  
69  “Le  moi  ne  connaît  de  lui-même  que  des  formes  cadavériques,  que  des  fantômes  vagues  et  multiples  évoqués  par  
le  souvenir”.  
70“Vers   quelque   solution   que   l’on   incline,   il   reste   toujours   que   le  moi   psychologique,   pour   se   connaître,   se   conçoit  
nécessairement  autre  qu’il  n’est”.  
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forma  de  observar  o   fenômeno  bovárico.  Para  ele,  esse   fenômeno  é  uma   lei  

universal,   a   condição   da   vida   fenomenal   –   que,   pelo   olhar   metafísico,   é  

constituída   da   ficção   do   mundo   e   da   divisão   entre   sujeito   e   objeto:   “Não  

saberíamos  então   considerar   como  uma  doença   sem  considerar,   ao  mesmo  

tempo,   como  uma  doença  da   vida   fenomenal   inteira,   isto  é,   a   vida   tal   como  

nos  é  dada”  (GAULTIER,  2006,  p.  102)71.  Esse  pessimismo  é  corroborado  no  

pensamento  de  Schopenhauer.  Sob  o  olhar  da  consciência  humana,   tudo  se  

concebe  outro.  Apesar  de  ainda  considerar  essa  ilusão  uma  tara  ou  sintoma,  

Gaultier  reconhece  essa  virada  em  seu  ensaio:  
Convém,  portanto,   retomar   cada  uma  das  manifestações  bováricas  
que  foram  estudadas  anteriormente  a  fim  de   lhes  restituir,  do  ponto  
de   vista   que   nos   faz   descobrir   uma   análise   mais   completa,   um  
aspecto   de   sanidade   que   uma   observação   feita   do   ponto   de   vista  
subjetivo  tendia  a  esconder.  [...]  Antes,  porém,  de  retomar  essa  obra  
[...]   injustamente  depreciada,   seria   interessante   fazer  a  análise  das  
causas   [...]   desse   humor   melancólico   que   engajou   nessa   voz  
caluniosa  as  análises  precedentes  [...]  ela  pode  nos  revelar  alguma  
coisa   de   importante   que   toca   o   mecanismo   da   vida72  (GAULTIER,  
2006,  p.  103).  
  

Existe  nos  seres  humanos  o  interesse  de  alcançar  verdades  ou  respostas  que  

os  faz  sempre  mais  não  compreender  a  mentira  bovárica.  A  ilusão  humana  da  

possibilidade  de  encontrar  a  verdade  faz  com  que  os  seres  a  persigam,  em  um  

recomeço   perpétuo,   lançando-se   em   direção   ao   impossível;;   assim,   nessa  

busca  e  nessa  crença,  o  real  é  criado.  Gaultier,  nesse  ponto,  coloca  que  está  

aí   o   segredo   de   reabilitar   a   mentira   bovárica   e   de   “restituir-lhe   seu   valor  

positivo”73  (GAULTIER,   2006,   p.   104).   Porta-voz   desse   segredo,   ele   agora  

afirma   ser   o   poder   de   conceber-se   outro   aquilo   que   caracteriza   a  

universalidade  e  que  forma  o  que  se  chama  “erro  criador”.  As  “consequências  

perniciosas  desse  poder”,  vistas  graças  ao  estilo   flaubertiano,  são  aquelas   já  

consideradas   de   início   –   entendidas   como   patológicas.   Ou   seja,   ainda   se  

percebe  a  diferença  entre  o  que  é  pernicioso,  patológico,  e  o  que  é  benéfico  

no  bovarismo.  

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71  “On  ne  saurait  donc  le  considérer  comme  une  maladie  sans  considérer,  du  même  coup,  comme  une  maladie  la  vie  
phénoménale  tout  entière,  c’est-à-dire  la  vie  telle  qu’elle  nous  est  donnée”.  
72   “Il   convient   donc   de   reprendre   une   à   une   chaque   une   des   manifestations   bovaryques   qui   ont   été   étudiées  
précédemment  afin  de  leur  restituer,  du  point  de  vue  que  nous  a  fait  découvrir  une  analyse  plus  complète,  un  aspect  
de   santé   qu’une   observation   faite   d’un   point   e   vue   subjectif   tendait   à   leur   enlever.   Avant,   toutefois,   d’entreprendre  
cette  œuvre  de  réparation  à  l’égard  d’un  principe  injustement  déprécié,  il  n’est  pas  sans  intérêt  d’analyser  les  causes  
de   cette   humeur   chagrine   qui   engagea   dans   cette   voie   calomnieuse   les   analyses   précédentes   [...].   elle   peut   nous  
révéler  quelque  chose  d’important  touchant  le  mécanisme  de  la  vie”.    
73  “lui  restituer  sa  valeur  positive”.  
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Para   realizar   a   diferença   entre   a   patologia   (vista   nos   personagens  

flaubertianos)   e   a   “normalidade”   (o   bovarismo   essencial   de   todos   os   seres),  

Gaultier  afirma  ser  necessário  completar  a   fórmula  de  definição  apresentada  

no   início   do   ensaio:   “O   Bovarismo   patológico   é   a   faculdade   atribuída   ao  

homem  de  se  conceber  outro  que  ele  não  é  na  medida  em  que  é   impotente  

para   realizar   essa   concepção   diferente   que   ele   forma   de   si   mesmo” 74  

(GAULTIER,  2006,  p.  107).  Passa  a  ser,  portanto,  benéfica  a  apropriação  de  

todo  o  conhecimento  anteriormente  produzido  pela  humanidade,  representado  

pelas   noções   e   pelo   poder   da   educação,   sem   que   se   recomece   sempre   o  

percurso   pelos   ancestrais   realizado.   As   noções   são   o   resultado   eficaz   do  

poder  bovárico  que  possibilita  a  assimilação  de  conclusões  e   ideias  alheias.  

Sofrer  as  consequências  da  educação,  a  essa  altura  do  ensaio,  é  benéfico,  é  

progredir,   é   “aproveitar   a   corda   trançada   pela   indústria   da   humanidade”  

(GAULTIER,   2006,   p.   110)75.   A   fim   de   vivenciar   o   lado   positivo   do   poder  

bovárico,   segundo   o   filósofo,   deve-se   observar   a   possibilidade   de   evoluir  

perante  a  consciência,   sem  que  se  permita  o  extravio,  a   ruína  ou  o   ridículo,  

típicos  dos  casos  patológicos  –  e   isso  depende  de  um  cuidadoso   julgamento  

de  observação  de  si  diante  dos  outros  seres.  A  esse  respeito  há  que  ponderar  

que   a   patologia   reside   na   dificuldade   de   julgamento   e   até   mesmo   no  

desconhecimento   do   ser   das   razões   de   seu   desequilíbrio   ou   de   sua   ruína.  

Uma   vez   enfermo,   o   sujeito,   ele  mesmo,   supõe-se,   não   é   capaz   de   impedir  

que   haja   os   ditos   sintomas   por   ser   justamente   essa   incapacidade   a   razão  

daquilo   que   se   caracteriza   como   doença.   Gaultier,   além   de   ancorar-se   na  

hereditariedade   (bem   como   disposição   hereditária)   e   em   termos   pouco  

definidos  como  “gênio”  e  “intuição”,  não  problematiza  essa  questão.  Para  ele,  

caberia,  portanto,  ao  sujeito  evitar  a  doença,  sendo  lúcido,  e,  uma  vez  doente  

(aos  olhos  de  que  ou  de  quem?),  parece  não  haver  volta.  Questiona-se  aqui:  

está-se  diante  de  uma  patologia,  de  fato?  

  

“Le  Bovarysme,  loi  de  l’évolution”  é  a  terceira  parte  do  ensaio,  dividida  em:  “1)  

“Bovarismo  do  indivíduo  e  das  coletividades”;;  2)  Bovarismo  essencial  do  Ser  e  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74  “Le   Bovarysme   [pathologique]   est   la   faculté   départie   à   l’homme   de   se   concevoir   autre   qu’il   n’est   en   tant   que  
l’homme  est  impuissant  à  réaliser  cette  conception  différente  qu’il  forme  de  lui-même”.  
75  “saisir  la  corde  tressée  par  l’industrie  de  l’humanité”.  
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da  Humanidade”76.  Nesse  momento  do  ensaio,  Gaultier   retoma  os  exemplos  

dados  na  primeira  parte,  despatologizando-os;;  ou  seja,  mostrando  o  que  neles  

pode  haver  de  positivo.  “Le  réel”,  quarta  e  última  parte  do  ensaio,  também  não  

apresenta  subdivisões.  Gaultier  afirma  ser  esse  poder  de  se  conceber  outro  a  

expressão  do  poder  “puro  e  simples  de  conhecer”:  a  deformação  do  espírito  é  

um  poder   criador.  Trata-se  do  procedimento  de   invenção  do   real.   Inventar  é  

um   verbo   que   remete   à   ação   de   criar,   ao   fenômeno   da   ficção.   As   artes,  

passíveis  de  serem  realizadas  pelas  mãos  dos  homens,  esses  mesmos  que,  

para  Gaultier,   inventam  o   real   –   de   que   são   personagens.   Inventar   o   real   é  

dissociar-se   sempre,   em   recomeço   eterno.   Nesse   sentido,   Gaultier   chega   a  

sua   conclusão   sobre   Emma   Bovary:   “tomada   como   idealista,   à  medida   que  

nos  apareceu  como  presa  desse  ódio  do  real  que  a  fez   imaginar  em  face  de  

toda  realidade  presente  uma  nova  e  diferente,  simboliza  esse  poder  excessivo  

de  dissociação  e  de  mudança”77  (GAULTIER,2006,  p.  148).  

  

Para  Gaultier,  afinado  com  a  leitura  feita  de  Nietzsche:  

     
[...]   a   realidade   fenomenal   condiciona  a   inteligência   humana  e,   por  
isso,   sem   a   ação   dela   (e   de   seus   resultados)   [da   realidade  
fenomenal],   nenhuma   realidade   humana   criada   seria   possível:   a  
crença   em   alguma   verdade   objetiva   é   o   ponto   inicial   para   a  
constituição   do   real.   Isso   porque   o   fenomenal   é   instável,   é  
movimento,   inconcebível   em   totalidade   para   a   mente   humana   [...].  
Depois   de   arbitrariamente   transformados   alguns   aspectos  
fenomenais  em  verdades  objetivas,  estas  ganham  dimensões  morais  
e   racionais   [...].  Logo,  o  Bovarismo   fundamental  está   relacionado  à  
verdade   que   nasce   da   crença   como   forma   de   ponto   fixo,   como  
imóvel   (em   oposição   ao   móvel   de   toda   a   realidade   fenomenal).   A  
crença   se   institui   aprisionando   a   realidade   fenomenal   e,   quando  
viável,   libertando-a.   E,   assim,   uma   verdade   objetiva   cai,   sempre  
dando  lugar  a  uma  outra,  em  incessantes  processos  de  substituição  
(DALVI,  2008,  p.  113).  
  

Os   parâmetros   fixos   –   constantemente   substituídos   –   servem   para   a  

construção  da  realidade.  O  erro  criador,  o  bovarismo,  viabiliza  refletir  e  criar  o  

real.   Entre   as   crenças   mais   intrínsecas   à   vida   humana   estão   as   ideias   de  

tempo,   espaço,   necessárias   para   “delimitar   o   campo   de   ação   humano”.   As  

realidades   objetivas,   portanto,   fazem-se   importantes   para   a   constituição   do  

conhecimento  –  sendo  ela  o  objetivo  da  vida  e  vice-versa.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76  “1)  Le  Bovarysme  de  l’individu  et  des  collectivités;;  e  2)  Bovarysme  essentiel  de  l’Être  et  de  l’Humanité”.  
77  “[...]  prise  comme  idéaliste,  en  tant  qu’elle  nous  apparut  en  proie  à  cette  haine  du  réel  qui  lui  fait  imaginer  en  face  de  
toute  réalité  présente  une  nouvelle  et  différente,  symbolise  ce  pouvoir  excessif  de  dissociation  et  de  changement”.  
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A  terceira  obra  dedicada  à  teoria  do  bovarismo,  Le  génie  de  Flaubert,  de  1913,  

é   um   ensaio   filosófico   que   retoma   o   texto   de   1892   e   melhora   as   ideias   já  

contidas   nele.   O   livro   é   dividido   em   duas   partes,   sendo   a   primeira,   com  

aspectos   novos,   dedicada   ao   gênio   de   Flaubert,   e   a   segunda   quase   uma  

reprodução  do  primeiro  ensaio.  Nessa  primeira  parte,  existe  a  preocupação  de  

oferecer   exemplos   do   bovarismo   aplicados   a   obras   literárias   e   a   temas  

filosóficos   de   maneira   geral,   como   forma   de   corroborar   que   toda   atividade  

intelectual   que   toma   consciência   de   si   necessariamente   se   concebe   outra.  

Gaultier,  ao   tratar  do  bovarismo  na   literatura,  aponta   também  que  o   “erro  de  

si”,  mesmo  tendo  vindo  ao  seu  conhecimento  pela  obra  de  Flaubert,  pode  ser  

observado  em  outras  obras  anteriores  e  posteriores  às  dele  –  isso  seria  visível  

em   obras   de   Molière,   Plauto,   Corneille,   Cervantes   etc.   Já   ao   desenvolver  

outros  temas  da  área  da  filosofia,  dedica-se  a  comentar  obras  voltadas  para  o  

tema   do   “poder   de   imaginar”.   A   conclusão   é   o   olhar   metafísico:   a   falsa  

concepção   de   si   é   indissociável   da   falsa   concepção   das   coisas   do   mundo  

exterior  (JAYOT,  2007).    

  

Essas  conclusões  e   reviravoltas  no  pensamento  de  Gaultier  suscitam  muitas  

críticas  de  várias  ordens,  muitas  a  serem  apresentadas  a  seguir,   lado  a   lado  

com  críticos  franceses  do  bovarismo.  Uma  delas  é  pensar  que  o  que  era  visto  

como   erro   ou   patologia   (ainda   que   de   maneira   questionável),   torna-se  

essencial  e  comum  a  coisas,  pessoas,  objetos,   ideologias.   Indissociam-se  as  

categorias  do  que  é  erro  e  do  que  não  é  ou  do  que  é  o  ser  em  face  daquilo  

que  se  concebe,  uma  vez  que  o  conhecimento  de  si  é  sempre  parcial,  como  

em   alguns   momentos   o   próprio   filósofo   aponta.   O   sujeito,   desde   sempre  

atravessado  por  diversos  componentes  que  estão  na  base  de  sua  formação  e  

os  quais  desconhece,  para  conceber-se  e  pensar-se,  visualiza-se  outro  e  no  

outro.  Assim,  antes  que  se  pense,  é   formado  pelo  outro.  O  bovarismo  seria,  

então,  uma  condição  inata?  

  

Buscou-se   até   aqui   mostrar,   evitando   interferências   contundentes,   o  

pensamento   gaultieriano   ao   constituir   seu   conceito   de   bovarismo.  
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Interessante,  a  partir  disso,  é  compreender  como  essa  filosofia  foi  e  é  recebida  

pela  crítica  francesa,  o  que  será  feito  no  próximo  capítulo.  
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3.  O  BOVARISMO  GAULTIERIANO  SEGUNDO  A  COMUNIDADE  
INTERPRETATIVA  FRANCESA  
  
Um   dos   pilares   para   a   pesquisa   ora   desenvolvida   são   os   conceitos   de  

apropriações   e   comunidades   interpretativas   do   historiador   francês   Roger  

Chartier.   O   contexto   de   escrita   e   publicação   de  Madame   Bovary   apresenta  

pontos   de   tensões   próprios   à   virada   do   século   –   alguns   já   sugeridos   no  

primeiro   capítulo   deste   estudo.  A   constituição   da   sociedade,   o  moralismo,   a  

instituição  da  classe  burguesa,  as  dificuldades  de  adaptação  dos  românticos,  

a  valorização  do  discurso  científico,  a  presença  marcante  da  religiosidade,  os  

trajetos   (assuntos   e   especificidades)   dos   romances   de   Flaubert   são   apenas  

algumas   das   questões   passíveis   de   discussão.   O   conjunto   de   forças   e  

poderes   simbólicos   –   no   caso   aqui,   concernentes   à   ciência   e   seu   lugar,   à  

psicologia,   ao   posicionamento   da   mulher,   ao   lugar   da   igreja,   aos   valores  

aristocráticos  e  burgueses  –,  resultaram  no  julgamento  de  um  autor,  Flaubert,  

por  sua  obra.  

  

A,   hoje   mais   amplamente   discutida,   confusão   entre   discurso   literário,   autor,  

personagem,  que   culminou  no   julgamento  de  Flaubert,   é   significativa  para  a  

compreensão   dos   jogos   de   poder   (e   as   consequentes   subversões,   seja   dos  

letrados,  seja  dos  leitores  especializados  ou  não)  existentes  no  momento  em  

que  a  obra   foi  escrita  e   recepcionada.  No  seio  dessa  complexidade,  surge  o  

conceito  do  bovarismo,  a  considerar,  de  saída,  as  posturas  dos  ditos  bováricos  

como   doença,   patologia   e   resultantes   de   predisposições   hereditárias   –   a  

degenerescência78.  As  leituras  feitas  –  ou  melhor,  as  apropriações  –  da  obra  e  

da   inserção  de  Flaubert  no  meio   intelectual  resultam  dessas  potentes  trocas.  

Aqui,   “[...]  apropriação   [é]   entendida  ao  mesmo   tempo   como  controle   e   uso,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78  A   “théorie   de   la   dégénerescence”   surgiu   nos  estudos  da  psicopatologia   entre   autores   franceses.  Segundo  Mário  
Eduardo   Costa   Pereira   (2008),   essa   teoria  mostra   a   complexidade   das   relações   entre   hereditariedade   biológica   e  
moral.  Segundo  ele:   “A   idéia  de  que  um   fator  biológico  de  natureza  hereditária  desempenharia  um  papel  maior  na  
etiologia   dos   transtornos  mentais   está   presente   desde   os   primórdios   da   psiquiatria   contemporânea”   (p.   492).  Com  
base   em   Serpa   Jr.,   inicia   sua   exposição   da   teoria:   “[...]   a   etimologia   da   palavra   “degenerescência”   –   tal   como  
“degenerar”   e   “degeneração”   –   refere-se   aos   termos   latinos   genus,   generis:   raça,   em   seu   sentido   mais   genérico,  
evocando,  assim  a  degradação  de  uma  linhagem  (p.  493).  A  degradação  poderia  ser  de  cunho  moral,  anatômico  ou  
genético   –   hereditária   ou   adquirida   (com   alcoolismo,   alimentação   deficiente,   meio   social   miserável   etc.).   Um   dos  
nomes  mais   representativos  desse  pensamento  (“o  desvio  malsão  de  um  tipo   ideal”)  é  o   francês  Benedict-Augustin  
Morel   (1857).   Para   aprofundamentos,   ver   “Morel   e   a   questão   da   degenerescência”,   In.  
http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v11n3/12.pdf,  acesso  em  janeiro  de  2016).  
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como   vontade   de   possessão   exclusiva   pelas   autoridades   e   como   invenção  

pelos   consumidores   comuns”   (CHARTIER,   2013,   p.   26).   Desse   modo,   o  

discurso   da   defesa   de   Flaubert,   o   discurso   da   promotoria,   a   forma   de  

compreensão   da   crítica   literária,   a   impressão   de   um   leitor   comum   etc.   são  

formas  de  apropriar-se  da  obra.  

  

De   semelhante  maneira,   a   teoria   do  bovarismo   também  é  uma   forma  de   ler  

Emma   Bovary   e   um   conjunto   de   elementos   constituidores   do   contexto  

histórico-sociológico   em   que   se   insere.   Para   ainda   se   alcançar   o   objetivo  

específico   deste   estudo,   complementando-se   o   raciocínio,   afirma-se   que   as  

maneiras  de  entender  o  bovarismo  –  a  comunidade   interpretativa  que  o   lê,  o  

período  histórico  em  que  nasce  a  crítica,  as  formas  de  emprego  –  são  também  

apropriações.  Buscar-se-á,  assim,  entender  as   formas  como  o  bovarismo   foi  

tomado  nas  comunidades  interpretativas  elencadas,  sem  perder  a  ideia  de  que  

cada  uma  das  apropriações  concerne  à  resposta   interpretativa  de   leitores  de  

acordo   com   os   meios   e   as   vivências   tidas,   as   normas   estabelecidas   e   as  

transgressões   possíveis.   Não   cabe   dizer,   repete-se,   sobre   o   certo,   o   errado  

para  a  teoria.  Entende-se,  como  Nelson  Schapochnik,  que:  
Ao   pensar   a   apropriação   como   uma   resposta   consciente   de  
compreender  e  decifrar   textos  e  demais  produtos  culturais,  Chartier  
chama   a   nossa   atenção   para   a   inventividade   do   leitor   e,  
simultaneamente,   sublinha   a   importância   dessa   categoria   para  
romper   com  modelos   explicativos   que   trabalham  com   rebatimentos  
do  tipo  original  e  cópia,  “ideias  fora  do  lugar”  etc.  (2013,  p.  207)  
  

Isso  acorda  com  o  alerta  dado  por  Chartier:  “[...]  convém  recordar  que  a  leitura  

também   tem   uma   história   (e   uma   sociologia)   e   que   o   significado   dos   textos  

depende  das  capacidades,  das  convenções  e  das  práticas  de  leitura  próprias  

das   comunidades   que   constituem   [...]”   (CHARTIER,   2010,   p.   37).   Cabe  

acrescentar  que  a  forma  de  enxergar  Emma  foi  sofrendo  mudanças  sim,  mas  

lentas,  dada  a  dificuldade  de  se  modificarem  regras  sociais,  doxas.  O  que  era  

visto   como   conduta   patológica   e   hereditária   passará   a   ser   entendido   como  

resultado   do   desejo   (ou   da   falta   do   desejo)   e,   ainda   mais   no   contexto   do  

século  XXI,  chegará  a  significar  atitude  positiva  (e,  portanto,  não  condenável)  

do/de  leitor  de  ficção.  

  

Assim,  segundo  André  Luiz  Barros  da  Silva,  



67	  

O  esforço  de  descrever  a   recepção  de  obras   literárias  pelo  público  
que  primeiro  as   leu  (ou,  como  preferem  Roger  Chartier  e  Michel  de  
Certeau,   que   primeiro   se   apropriou   delas),   bem   como   as  
leituras/apropriações   posteriores,   até   o   presente,   tem   se  mostrado  
fundamental   para   a   compreensão   do   fenômeno   literário   (2013,   p.  
239).  

  
O  esforço  aqui,  no  entanto,  não  é  menos  significativo:  entender  apropriações  

feitas  por  diferentes  comunidades  interpretativas,  especificamente  nas  críticas  

acadêmicas  francesa  e  brasileira,  de  um  conceito  filosófico  surgido  a  partir  da  

obra   literária.   Para   se   entenderem   as   apropriações   tomadas   na   crítica  

acadêmica  brasileira  (e,  no  caso,  em  menções  em  trabalhos  não  centrados  na  

teoria   do   conceito   em   si),   dedica-se,   inicialmente,   a   observar   a   recepção  

encontrada   entre   críticos   franceses   –   atentando-se   para   o   trabalho   das  

comunidades   interpretativas  em  estudos  específicos  sobre  o  conceito,  e  não  

as   apropriações   dispersas,   como   forma   de   compreender   suas   raízes  

significativas.   É   preciso   saber,   portanto,   que   o   conceito   nasce   em   meio   a  

truncamentos   epistemológicos.   Gaultier   foi   lido   especialmente   por   dois  

campos   distintos   do   saber:   psicopatologia   e   crítica   literária.   Esse   hibridismo  

deve-se,  segundo  Delphine  Jayot79,  à  polimorfia  da  obra  de  Gaultier.    

  

3.1  Gaultier:  influências,  tensões  e  críticas  às  obras  
  

A   primeira   obra   gaultieriana   (1892)   reside   no   campo   da   psicologia   e,   para  

Jayot,   trata-se   de   um   projeto   menos   ambicioso,   entendido   como   marginal.  

Gaultier  desconhecia  o  alcance  a  ser  tomado  por  sua  obra.  Phillipot  (2007),  no  

entanto,   considera-a   mais   literária,   a   ofertar   um   “cruzamento   fecundo   entre  

literatura   e   filosofia”.   Esta   filosofia,   para   ele,   mais   ligada   ao   movimento,   à  

evolução,  “hostil  aos  dogmas  e  aos  sistemas”,  a  tudo  o  que  se  destine  a  uma  

“síntese   absoluta”;;   essa   “filosofia   da   evolução”   está   em   transformação  

permanente   e   “não   ambiciona   nada   além,   apesar   de   sua   sede   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79  Em  sua  já  mencionada  neste  trabalho  tese  de  doutorado  Le  bovarysme:  histoire  et   interpretation  d’une  pathologie  
littéraire   à   l’âge   moderne,   defendida   em   2007,   Delphine   Jayot   se   propõe   a   contar   a   história   do   bovarismo,  
interpretando-o.   Para   isso,   recorreu   às   influências   de   Gaultier   e   de   seus   leitores.   Além   disso,   tratou   dos   temas  
relacionados  ao  bovarismo.  É  nessa   tese  e  em  artigos  críticos  de  outros  autores  –  Philippot   (2007),  Buvik   (2006  e  
2007),  Grozdanovitch   (2007)   –   que   se   dedicaram  ao   estudo   do   conceito   que   se   baseará   para   traçar   o  manejo   da  
crítica  acadêmica  francesa.  Por  isso,  o  subtítulo  aqui  refere-se  a  “comunidade  interpretativa  francesa”,  uma  vez  tratar-
se   desses   autores   que   refizeram   o   percurso,   desde   o   século   XIX,   perpassando   comunidades   interpretativas,   para  
resultar  no  olhar,  hoje,   sobre  a   filosofia  do  bovarismo.  Faz-se   importante  pontuar  que  Per  Buvik  não  é   francês,  no  
entanto,  esteve  na  França,  produziu  críticas  às  obras  de  Gaultier   junto  à  comunidade   interpretativa   francesa  com  a  
qual  realizou  eventos  e  publicações  de  ensaios  em  francês  sobre  o  filósofo  tendo,  portanto,  inserido-se  nesse  grupo  e  
até  mesmo  o  movimentado.  
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exaustividade,  de  oferecer  uma  aproximação  metafórica  do  mistério  central  do  

conhecimento,   respeitando   a   parte   irredutível   do   desconhecido” 80  

(PHILIPPOT,   2007,   p.   122).   Buvik,   nas   anotações   feitas   à   obra,   apresenta  

críticas   pontuais.   A   primeira   delas   é   o   que   chama   de   “ponto   cego”   do  

bovarismo:   um   gênio,   como   Flaubert,   não   entra   em   nenhuma   das   duas  

definições   de   bovarismo   propostas   no   ensaio,   já   que   não   imita   modelos  

sociais  nem  representa,  pois  sua  atitude  de  escrita  é  natural,  um  dom.  Buvik  

sublinha   esse   paradoxo:   a   teoria,   para   seu   inventor,   não   escaparia   de   si  

mesma,  desse  princípio  de  ilusão  e  representação.  Gaultier,  todavia,  entende  

ser   apenas   o   artista   o   dotado   de   uma   “percepção”   das   coisas   –   única   não  

falseada   –,   instintiva;;   diferente   da   “ilusão”   (procedente   da   representação,   já  

deturpada  e   falseada)  das  coisas,  comum  a   todos  os  outros:   “o  privilégio  do  

gênio   será   escapar   aos   limites   da   ‘representação’   (e,   portanto,   do   próprio  

bovarismo)   que   se   impõem   apenas   à   consciência.   O   gênio   é   pura  

receptividade  e  pura  afetividade”81  (BUVIK,  2007,  p.  79).    

  

Para  Buvik,  Gaultier,   nessa  obra,   situa-se  entre   filosofia   e   psicologia,   pois   a  

tentativa   é   de   discutir   uma   “doença   da   personalidade”,   um   fenômeno  

patológico   de   alienação;;   para   isso,   inclusive,   usam-se   termos   (não  

referenciados  porém  em  voga  na  época)  da  psicologia:   alucinação,   hipnose,  

histeria.   Alguns   dos   elementos   do   ensaio   de   1892   configurarão   sua   própria  

traição,  já  que  a  ideia  de  o  bovarismo  ser  universal  entra  em  concorrência  com  

outro   elemento  mencionado:   a   influência   da   educação.  O   filósofo   afirma   ser  

possível   fugir   ao   bovarismo   quando   se   consegue,   com   a   força   da  

personalidade,  harmonizar  a  tendência  natural  com  as  sugestões  externas;;  no  

entanto,   se   “tudo   é   ilusão”,   não   há   como,   havendo   ou   não   influência   da  

educação,   fugir.   Para   “salvar   a   filosofia”,   segundo   Buvik,   deve-se   pensar   o  

bovarismo  –  sinônimo,  então,  de  cegamento  crítico  e  impotência  –  como  uma  

“falha”   na   personalidade   que   torna   determinados   indivíduos   mais   dóceis   a  

influências  externas.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80  “n’ambitionne   rien  d’autre,  malgré   sa   soif   d’exhaustivité,   que  d’offrir   une  approximation  métaphorique  du  mystère  
central  de  la  connaissance,  en  respectant  la  part  irréductible  de  l’inconnaissable”.  
81  “[...]  le  privilège  du  génie  [...]  serait  d’échapper  aux  limites  de  la  ‘représentation’  (et  donc  du  bovarysme  même)  qui  
ne  s’imposent  qu’à  la  conscience.  Le  génie  est  pure  réceptivité  et  pure  affectivité”.  



69	  

Gaultier,  conforme  Buvik,  procede  à  diferenciação  de  níveis  de  bovarismo  –  e  

isso  é  recorrente  nas  três  obras.  Há  o  nível  do  engano,  patológico  (incluem-se  

aí   os   bovarismos   sentimentais,   artísticos,   amorosos   etc.):   o   bovarismo  

imitativo.   Pode-se   nivelar   o   bovarismo   também   de   acordo   com   o   grau   de  

energia  da  personagem  –  e  aqui  Emma  é  bovárica,  mas  está  acima  dos  outros  

personagens  imitativos,  bem  como  Bouvard  e  Pécuchet,  personagens  que  não  

têm   vaidade   pessoal,   e   sim   metafísica.   Quanto   mais   energia   tem   o  

personagem,  mais  sério  e  trágico  ele  se  torna,  enquanto  que  aqueles  menos  

dotados   de   “força   expressiva”,   mais   risíveis   e   cômicos   se   tornam.   Buvik  

propõe   um   terceiro   nível,   aquele   do   bovarismo   metafísico,   de   inspiração  

schopenhaueriana,   que   põe   toda   a   humanidade   na   ilusão.   Nesse   ponto,   o  

estudioso   confirma   outro   paradoxo:   essa   filosofia   não   pretende   conclusões  

absolutas   (sendo,   inclusive,   hostil   a   elas),   no   entanto   acaba   fazendo-as   ao  

incluir  toda  humanidade  no  bovarismo.  

  

Uma   das   inovações   desse   ensaio,   para   Buvik,   foi   Gaultier   ter,   por   essa  

tipologia,   desenvolvido  uma   teoria  do   riso  e  do   trágico   sem  associação   com  

gêneros  literários:  o  referente  é  a  imaginação  como  mestra  do  falseamento  e  o  

poder   de   alienação.   Essa   ideia   é,   todavia,   inspirada   em   Arthur  

Schopenhauer 82 ,   para   quem   o   cômico   reside   na   discordância   entre   um  

conceito   (racional,   geral)   e  uma   intuição   (particular).  Em  Gaultier,   é  possível  

“modular”   o   grau   de   cômico   em   tonalidades.   Na   leitura   de   Paul   Bourget83,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82  A  obra  de  base  é  O  mundo  como  vontade  e  representação,  publicada  em  1819.  O  pessimismo  advindo  da  teoria  da  
obra  –  baseada  na   ideia   central   de  que  o  mundo  só  é  percebido  pela   representação  e  que,  por   isso,  é   ilusão  –  é  
capital  para  a  primeira  obra  de  Gaultier.  Na  segunda  obra,  Nietzsche  ganhará  mais  espaço,  modificando  a  teoria  do  
bovarismo.  
83  A  referência  do  texto  é  Essais  de  psychologie  contemporaine:  études  littéraires,  publicado  em  1883,  por  Bourget  –  
também  influenciado  pela  ideia  de  Taine  de  que  a  literatura  é  fonte  para  saber  psicológico.  O  autor,  referência  capital  
para   Gaultier   e   clara   orientação   da   vertente   psicológica   do   bovarismo,   discute   em   um   dos   capítulos   o   estilo   de  
Flaubert   e   suas   temáticas.   Segundo   Jayot,   três   pilares   do   bovarismo   são   por   essa   obra   inspirados:   1)   noção   de  
romantismo;;  2)  Mal  de   la  Pensée  (mal  do  pensamento);;  e  3)   intoxicação   literária.  Em  relação  ao  primeiro,  Bourget,  
evocando  história,  historiografia,  história  literária  etc.,  estuda  os  impactos  do  movimento  do  romantismo  em  Flaubert.  
Para  ele,  a   literatura  romântica  é  fruto  de  uma  geração  de  criaturas  inquietas  que  “endeusam”  a  paixão.  Flaubert  aí  
situado  seria,  para  ele,  o  último  da  linhagem.  A  ideia  é  mostrar  o  perigo  dos  ideais  românticos,  que  colocam  o  homem  
em  desproporção  consigo  mesmo  e  com  seu  meio  –  a   inevitável  discordância  entre  a  vida  sonhada  e  a   real;;  essa  
seria  uma  análise  contextual  e  histórica.  Gaultier,  como  coloca  Jayot,  “retoma  e  cita  generosamente”  os  palavreados  e  
as  metáforas  bourgetianas,  deslizando,   contudo,  essa  análise  para  os  personagens   flaubertianos   (e  não  só  para  o  
escritor  inserido  nesse  contexto  histórico)  e  apagando-lhe  os  contornos  temporais,  tornando-a  metafísica.  O  segundo  
pilar,   “mal   de   la   pensée”,   trata-se   da   já   comentada   relação   problemática   do   conhecimento   de   uma   imagem   da  
realidade  precedendo  a  experiência.  Para  Bourget,  trata-se  do  excesso  de  “cerebralidade”  do  homem  moderno,  uma  
questão   da   “decadência   de   fim   do   século”.   Os   personagens   mostram   isso   quando   se   isolam   da   realidade   por  
funcionamento  arbitrário  da  inteligência.  Essa  ideia  servirá  a  Gaultier,  no  olhar  de  Jayot,  para  “elaborar  a  faculdade  de  
imaginar”  e  para  estender  esse  mal  a   toda  civilização  “avançada”.  Já  a   “intoxicação   literária”  diz   respeito  a  um  mal  
pessoal,  do  qual  Flaubert  e  seus  personagens  foram  “vítima”,  correspondente  à  leitura  de  textos  literários  –  mas  essa  
análise  restringe-se  alguns  personagens,  dentre  eles  Emma.  Essa  temática  é  uma  das  mais  associadas  ao  bovarismo  
(principalmente  na  crítica  literária),  como  aponta  Jayot,  embora,  em  Gaultier,  ela  tenha  sido  diluída  lentamente.  
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Gaultier   encontra   discussões   sobre   o   homem   moderno,   centrando-se   na  

dificuldade  existente  em  harmonizar  a  capacidade  do  indivíduo  com  o  fluxo  de  

noções  advindas  da  educação  e  dos  meios  de  divulgação  massiva.  Soma-se  a  

isso   o   bovarismo   próprio   da   ciência   e   de   seus   métodos.   Buvik   associa   o  

bovarismo   metafísico   ao   pessimismo   de   influência   de   Schopenhauer.   Jayot  

acrescenta  em  sua  análise  deslocamentos  que  Gaultier  realizou  em  relação  ao  

pensamento   de   Bourget.   Gaultier   se   vê   como   um   psicólogo   que   se   coloca  

como  apenas  intérprete  do  artista,  Flaubert.  O  filósofo  apresenta  sua  teoria  e  

foca,   de   início,   em   Emma,   para   depois   dedicar-se   a   outros   romances  

flaubertianos.   Gaultier   realiza   um   passeio   teórico   na   biografia   flaubertiana,  

bem  como  nas  obras  e  nas  críticas  literárias.  

  

Delphine   Jayot   afirma   que   a   originalidade   da   teoria   de   Gaultier   teria   sido   a  

“invenção”  do  nome  bovarismo  para  reunir  o  conjunto  dos  três  pilares  –  “noção  

de   romantismo”;;   “Mal   de   la   Pensée”   (“mal   do   pensamento”)   e   “intoxicação  

literária”   –   emprestados   de   Paul   Bourget.   Teria   sido   inventiva   a   ideia   de  

colocá-los  em  torno  de  Emma  Bovary,  conferindo  autonomia  à  patologia.  Para  

Jayot,  ao  se  compararem  os  textos  de  Gaultier  e  Bourget,  é  difícil  definir  quem  

de  fato  teria  criado  a  teoria:  
[...]   tudo   se   passa   como   se   o   fundamento   mesmo   da   criação   do  
“bovarismo”  se  encontrasse  no  estudo  de  Paul  Bourget,  mas  latente,  
ainda  não  formulado.  Dez  anos  mais  tarde,  Jules  de  Gaultier  retoma  
exatamente  esses  mesmos  dados,  como  se  lhe  respondesse:  “Sim,  
isso  chama-se  bovarismo”.   [...]  qualquer  que  seja  a  pertinência  que  
se  reconheça  à  teoria  criada  por  Jules  de  Gaultier  e  a  originalidade  
que   se   quer   lhe   conceder,   não   se   saberia   negar   a   importância   da  
invenção  do  “bovarismo”  como  feito  lexical.  Pode-se  considerar  que  
o   nome   “bovarismo”   é   uma   descoberta   linguística   que   excede   em  
muito   a   denominação   da   teoria   que   lhe   subentende.   [...]   O   nome  
Bovary   continua   a   agir   com   toda   sua   potência   de   evocação   e   o  
“bovarismo”   se   vê   assim   beneficiado   de   um   significado  
hipertrofiado84  (JAYOT,  2007,  p.  94-95).  
  

A  segunda  obra  de  Gaultier  apresenta  um  viés  mais  filosófico,  transitando  não  

só   pelo   bovarismo   patológico   e   pela   ilusão   pessimista,   mas   também   pela  

importância   do   inevitável   bovarismo.   Para   Jayot,   a   criação   do   sistema  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84  “[...]   tout  se  passe  comme  si   le   fondement  même  de   la  création  du   “bovarysme”  se   trouvait  dans   l’étude  de  Paul  
Bourget,  mais  latent,  non  encore  formulé.  [...]  Dix  ans  plus  tard,  Jules  de  Gaultier  reprendra  exactement  ces  mêmes  
donnés,  comme  s’il  lui  répondait:  “Oui,  cela  s’appelle  bovarysme”.  [...]  quelle  que  soit  la  pertinence  qu’on  reconnaît  à  
la   théorie   mise   en   place   par   Jules   de   Gaultier   et   l’originalité   qu’on   veut   bien   lui   concéder,   on   ne   saurait   nier  
l’importance   de   l’invention   du   “bovarysme”   en   tant   que   fait   lexical.   On   peut   d’ailleurs   considérer   que   le   nom   de  
“bovarysme”  est  une  trouvaille  linguistique  qui  excède  beaucoup  la  dénomination  de  la  théorie  qui  le  sous-tend.  [...]  Le  
nom  Bovary  continue  d’agir  dans  toute  sa  puissance  d’évocation  et  le  “bovarysme”  se  voit  ainsi  bénéficier  d’un  signifié  
hypertrophié”.    
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filosófico  cujo  conceito  central  é  o  bovarismo  se  dá,  efetivamente,  no  ensaio  

de  1902,  e  isso  resulta  nas  já  comentadas  “polimorfia  e  polivalência”  da  teoria,  

dispersa  entre  esses  dois  momentos.  A  estudiosa  utiliza  a  expressão  “de  um  

bovarismo  a  outro”  para  tratar  dessa  mudança:  “Não  é  mais  a  obra  de  Flaubert  

que  permite  deduzir  o  bovarismo,  mas  o  bovarismo  que  permite,  entre  outras  

aplicações,   reler   Flaubert.   A   partir   de   1902,   o   bovarismo   ‘existe’  

independentemente  de  Flaubert”85  (JAYOT,  2007,  p.  59).  Phillipot  compara  os  

dois  ensaios,  deixando  clara  sua  preferência  pelo  primeiro,  por  apresentar,  em  

sua   concepção:   1)   raízes   literárias   (pois   as   reflexões   partem   das   obras  

flaubertianas);;   2)   filosofia   livre,   em   movimento,   não   dogmática;;   3)   ótica  

sociológica  (e  não  sobretudo  filosófica),  com  olhar  voltado  para  a  psicologia  da  

imaginação,  servindo-se  de  conceitos  da  época:  alucinação,  histeria,  hipnose  

etc.);;   4)   filosofia   pessimista   da   ilusão   (com   Schopenhauer);;   e   5)   forte  

dramatização  da  mentira  e  da  verdade.  A  segunda  obra  compromete-se  com  a  

discussão  filosófica  em  torno  da  verdade,  a  partir  de  um  pessimismo  inerente,  

apreendido   na   leitura   de   Nietzsche.   Desse   modo,   ultrapassam-se   as   raízes  

literárias  e  Gustave  Flaubert.  

  

Para   Jayot,   não   há,   na   terceira   obra   (1913),   um   estudo   crítico   literário.   O  

aspecto   marcante   é   Gaultier,   já   confiante,   apresentar-se   como   quem  

concebeu   o   bovarismo.   Flaubert,   portanto,   é   apenas   uma   das   aplicações  

possíveis   da   filosofia,   tanto   que   são   evocados   escritores   anteriores   e  

posteriores  a  ele  para  comprovar  tal  aplicação.  A  invenção  cresce  obra  a  obra,  

reservando   a   Flaubert   um   espaço   cada   vez   menor   –   se   se   pensa   que   a  

primeira   obra   apresenta   uma   dedução   da   filosofia   a   partir   de   Flaubert,   por  

exemplo.  

  

Houve,  para  o  pensamento  de  Gaultier,  conforme  aponta  Delphine  Jayot,  uma  

“aplicação  política”86,  especialmente  de   tendências   reacionárias.  Ao   tratar  do  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85  “Ce  n’est  plus  l’œuvre  de  Flaubert  qui  permet  de  déduire  le  bovarysme,  mais  le  bovarysme  qui  permet,  entre  autres  
applications,  de  relire  Flaubert.  À  partir  de  1902,  le  bovarysme  ‘existe’,  indépendamment  de  Flaubert”  
86  Esta  parte  poderia  situar-se  no  próximo  subtópico,  sobre  as  apropriações  da  teoria,  no  entanto,  escolheu-se  discuti-
la  neste  momento  pois  se  fala  da  aplicação  (apropriação)  do  bovarismo,  porém  a  centralidade  está  em  empreender  
uma  crítica  capital  à  teoria,  como  é  o  caso,  de  implicações  político-ideológicas.  Nesse  sentido,  os  diálogos  de  Gaultier  
para  desenvolver  seu  pensamento   reacionário  são  o  ponto   importante,   juntamente  com  as  críticas  a  esse   respeito.  
Houve,   segundo   Jayot,   outras   aplicações   para   o   bovarismo:   a   estética   (com   o   exotismo   de   Victor   Segalen)   e   a  
psicológica.  Daquela,  não  se  tratará  por  fugir  aos  temas  desta  tese;;  esta  será  abordada  no  próximo  subtópico  sobre  
apropriações  da  teoria.  
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“bovarismo  ideológico”,  na  obra  de  1902,  o  filósofo  estaria  fazendo  referência  

a  textos  anteriores87,  a  fim  de  difundir  ideias  como  “fidelidade  ao  solo  natal”  e  

valorização   da   identidade   nacional   francesa.   Ideais   estrangeiros,  

estigmatizados   pelo   filósofo,   a   tomarem   considerável   importância   entre   os  

franceses,  poderiam  levá-los  a  conceberem-se  outros  e  assumirem  ideias  não  

“autóctones”;;   portanto,   pensamentos   estrangeiros   eram   considerados  

“ameaças”.  Para  Gaultier,  era  preciso  revisitar  certos  critérios  que  permitissem  

o   acesso   a   funções   públicas   –   ele   defendia,   por   exemplo,   o   quesito   da  

hereditariedade   para   esse   acesso,   propondo   abandonarem-se   as   “fantasias  

bováricas  das  eleições”.  Essa  seria  uma  forma  de  lutar  contra  a  dominação  de  

ideias   estrangeiras   difundidas   por   estrangeiros   em   cargos   de   liderança.  

Também   parte   dessa   questão   na   época   de   Gaultier   eram   as   universidades  

francesas:   iniciava-se   uma   democratização   nesses   espaços   onde,   por  

exemplo,  encontravam-se  professores  de  outras  nacionalidades,  sobretudo  a  

alemã.  Situado  na  direita  reacionária,  Gaultier  era  contrário  à  “germanização”  

ou  mesmo  à   “internacionalização”  da  universidade,   por,   acreditava  ele,   essa  

ser   uma   forma   de   fazer   estudantes   franceses   adotarem   ideias   de   povos   de  

outras   nacionalidades.   Outro   aspecto   definidor   dessa   postura,   ainda   nas  

palavras  de  Jayot,  era  a   repulsa  à  questão  protestante.  Ainda  que   fosse  um  

filósofo   antirreligioso,   Gaultier   era   também   “crítico   veemente   da   laicidade”.  

Tanto  a   laicidade  quanto  a  moral  protestante,  para  ele,  perpetuavam  o   ideal  

“igualitário,   fraternal  e  pacífico”  entre  as  pessoas   (sendo  esse   ideal  para  ele  

uma   das   espécies   de   bovarismo),   negando-se   as   leis   da   vida   e   da  

hereditariedade.    

  

Ao  discutir  o  posicionamento  gaultieriano  sobre  os  “nouveaux-venus”  (novos-

vindos;;   ou   seja,   os   imigrantes,   os   recém-chegados),   maneira   de   designar  

também  os  judeus,  Jayot  discute  a  xenofobia.  Os  “nouveaux-venus”,  na  visão  

gaultieriana,   pouco   se   importariam   com  a   identidade   francesa,   fazendo   com  

que   essa   indiferença   se   propagasse   em   solo   francês.   A   partir   dessas  

colocações,  Jayot  é   incisiva:   “Se   já  se  havia  percebido  Jules  de  Gaultier   [...]  

germanofóbico,   nacionalista   e   belicista,   nós   o   descobrimos   igualmente  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87  É  o  caso  de  seu  artigo  “Le  Bovarysme  des  Déracinés”  (“O  Bovarismo  dos  desenraizados”),  publicado  em  1900,  no  
Mercure  de  France,  justamente  comprometido  com  a  visão  reacionária  em  relação  a  imigrantes.  
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antissemita”88  (JAYOT,   2007,   p.   65).   O   bovarismo   nesse   contexto,   para   a  

estudiosa,  então  serviria  para  reforçar  a  questão  da  identidade  e  o  mito  de  um  

“eu”  original  e  puro  que  o  “outro”,  o  estrangeiro,  poderia  corromper.  A   teoria,  

fazendo   adeptos   no   início   do   século   XX,   serve   para   pensar   a   questão   da  

identidade,  tanto  do  ser  quanto  do  nacional,  do  social  ou  do  individual.  A  partir  

daí,  Jayot  pensa  a   teoria  do  bovarismo  como  um  todo,  não  apenas  centrada  

no  bovarismo  ideológico:  
Assim,   mais   que   considerar   o   ‘bovarismo   ideológico’   como   um  
excremento  acidental  e  importuno  da  noção  do  bovarismo,  percebe-
se,  comparando-o  ao  bovarismo  psicológico  aplicado  a  Emma,  que  
ele  repousa  sobre  os  mesmos  fundamentos  ideológicos  participantes  
do   sistema   em   que   racialismo,   hereditarismo   e   degenerescência,  
costuram-se   para   assegurar   sua   coerência.   Pois   o   pensamento  
profundamente   discriminatório   de   Jules   de   Gaultier,   se   é   menos  
imediatamente   legível,   não   é  menos   quando   concerne   a   Emma.   A  
heroína  de  Flaubert  poderia  bem,  enfim,   ter   inaugurado  a   linhagem  
[...]   daqueles   que   o   filósofo,   ajudado   por   alguns   outros,   busca  
colocar  no  refugo  da  Terceira  República89  (JAYOT,  2007,  p.  68).  

  
Sem  considerar  esses  aspectos  da  teoria  gaultieriana,  por  outro  lado,  em  seu  

artigo  “Jules  de  Gaultier,  filósofo  da  sensibilidade  estética  (comentários  sobre  

o   motor   que   movimenta   invencivelmente   a   roda   do   mundo)” 90 ,   Denis  

Grozdanovitch   valoriza   a   estrutura   interna   da   filosofia   gaultieriana,  

reconhecendo   que   “esse   filósofo   muito   injustamente   [...]   caído   no  

esquecimento”  oferece  “numerosos  motivos  para  lê-lo”91  (GROZDANOVITCH,  

2007,   p.   352-353).   O   primeiro   elemento   apontado   é   que   “seu   estilo   literário  

marcante  não  deve  nada  em  acuidade  e  limpidez  aos  mestres  do  gênero,  tais  

como  Schopenhauer,  Nietzsche  ou  Bergson”92  (p.  353).  A  escrita  gaultieriana,  

para  Grozdanovitch,   “une  maravilhosamente  o   fútil  ao  agradável”,   “é  clara”  e  

de   uma   “doce   persuasão   psíquica,   quase   sensual”   (p.   354).   O   filósofo,  

segundo  Grozdanovitch,   é   o   único  que,   em  um  processo  de  autoironia   e   de  

humor,  desvenda   (ou  mostra)  a  manipulação  e  a  astúcia   lógica  dos   filósofos  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88  “Si   l’on  avait  déjà  perçu  Jules  de  Gaultier   […]  germanophobe,  nationaliste  et  belliciste,  on   le  découvre  également  
antisémite”.  
89  “Aussi,  plutôt  que  de  considérer  le  “bovarysme  idéologique”  comme  une  excroissance  accidentelle  et  importune  de  
la  notion  de  bovarysme,  on  s’avisera,  en   le  comparant  au  bovarysme  psychologique  appliqué  à  Emma,  qu’il   repose  
sur  les  mêmes  fondements  idéologiques  participant  d’un  système  où  le  racialisme,  héréditarisme  et  dégénérescence  
se  côtoient  pour  en  assurer  la  cohérence.  Car  la  pensée  profondément  discriminatoire  de  Jules  de  Gaultier,  si  elle  est  
moins  immédiatement  lisible,  n’existe  pas  moins  quand  elle  concerne  Emma  Bovary.  Et  l’héroïne  de  Flaubert  pourrait  
bien,   finalement,  avoir   inauguré   la   lignée  [...]  de  ceux  que   le  philosophe,  aidé  de  quelques  autres,  entend  mettre  au  
rebut  de  la  Troisième  République”.  
90“Jules  de  Gaultier  philosophe  de  la  sensibilité  esthétique  (commentaires  sur  le  moteur  qui  entraîne  invinciblement  la  
roue  du  monde)”  
91  “ce  philosophe  si  injustement  [...]  tombé  dans  l’oubli”;;  “nombre  des  divers  motifs  de  [le]  lire”.  
92  “son   style   littéraire   remarquable,   lequel   n’a   rien   à   envier   en   acuité   et   limpidité   aux   maîtres   du   genre   tels   que  
Schopenhauer,  Nietzsche  ou  Bergson”.  
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em   seu   processo   de   construção   do   sistema   filosófico,   diferenciando-se   até  

mesmo  de  Nietzsche,   que   não   pôde   distanciar-se   e   integrar   sua   filosofia   no  

“vasto  concerto  de  ideias  antagônicas”  (p.  355).  Assim,  o  filósofo  alemão  teria  

desconstruído   vários   pensamentos   em   atitude   combativa,   não   tendo   sido  

capaz,   todavia,   de   compreender   a   qual   novo   “engano”   ou   “isca”   ele  mesmo  

teria  “bovaricamente  sucumbido”.  Gaultier  jamais  se  esqueceu  de  que  jogava  

com  conceitos  em  uma  atividade  de  “prestidigitação  ilusionista  indispensável  à  

vertigem   filosófica”,   entendendo   a   “inelutável   participação   do   pensador   no  

manejo  recorrente  e  englobante  de  ilusões  que  giram”  (p.  357).  O  bovarismo,  

para   Grozdanovitch,   seria   uma   “elegante   teoria   auto-irônica   do   ilusionismo  

integral”   (p.   357);;   trata-se   da   propriedade   de   toda   operação   intelectual.  

Gaultier  via  sua  filosofia,  então,  como  uma  “concepção  do  mundo  entre  outras,  

concebendo  seu  próprio  sistema  [...]  no  número  de  múltiplos  motores  ilusórios  

que  movem  A  Grande  Roda  da  Vida”93  (p.  358).  

  

Resta  apontar,   como  último  elemento  deste   tópico,  o   fato  de,  no  período  de  

construção  da  filosofia,  ter  havido  um  diálogo  contemporâneo  entre  Gaultier  e  

Georges  Palante  –  filósofo  de  formação,  professor  de  filosofia  e  de  sociologia  

no   liceu,   também   nietzschiano   de   direita   –,   que,   inicialmente,   aprovava  

elogiosamente   a   filosofia   gaultieriana.   Em   seu   ensaio   “Le   Bovarysme:   une  

moderne  philosophie  de  l’illusion”,  publicado  no  Mercure  de  France  em  1903,  

já   inicia   definindo   o   bovarismo   e   sentenciando:   “Esse   fato   bem   simples   é  

também   bem   geral.   Nada   escapa   ao   Bovarismo”94(PALANTE,   2008,   p.   9).  

Para  ele,  o  bovarismo  é  pai  de  ilusão  de  si  que  precede  a  ilusão  do  outro  e  do  

mundo.  O  filósofo  já  imagina  o  alcance  do  conceito:  “Diríamos  de  uma  dessas  

projeções   de   luz   elétrica   que,   lançadas   de   um   lugar   elevado,   expande  

progressivamente   seu   cone   de   luz,   de  modo   que   a   base   do   cone   abraça   o  

horizonte  inteiro”95  (2008,  p.  10).  Comentando  o  ensaio  gaultieriano,  coloca-se  

a   questão:   “Estamos   no   direito   de   dizer   que   o   indivíduo   possui   uma  

personalidade  una  e  real  a  qual  podemos  opor  a  sua  personalidade  bovárica  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93  “élégante   théorie   auto-ironique   de   l’illusionnisme   intégral”;;   “conception   du  monde   parmi   d’autres,   concevant   son  
propre  système  [...]  au  nombre  de  multiples  moteurs  illusoires  qui  font  tourner  la  Grande  Roue  de  La  Vie”.  
94  “Ce  fait  très  simple  est  aussi  très  général.  Nul  n’échappe  au  Bovarysme”.  
95   “On   dirait   d’une   de   ces   projections   de   lumière   électrique   qui,   lancées   d’un   endroit   élevé,   élargissent  
progressivement  leur  cône  de  lumière,  si  bien  que  la  base  du  cône  embrasse  et  illumine  l’horizon  tout  entier”.  
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ou   imaginária?”96  (2008,  p.   20).  Em  seguida  se  pergunta   se  a  personalidade  

bovárica  não  seria  uma  espécie  de  prolongamento  da  personalidade  real  e  se  

ela   não   faria   parte   da   realidade   psicológica   do   indivíduo.   Conclui   daí   que   o  

bovarismo  é,   na   verdade,   um  modo  pelo   qual   “os   pequenos  eus   conversam  

entre   si   e   encenam   a   comédia   perpétua   do   ilusionismo”97  (2008,   p.   26).   A  

conclusão  não  difere  das   ideias  gaultierianas:  o  bovarismo  é  parte  da  nossa  

realidade  psicológica.  

  

O   elogio   à   filosofia,   contudo,   associava-se   apenas   à   aplicação   em  

personagens  flaubertianos,  por  exemplo.  Como  coloca  Jayot,  Palante  discorda  

do  alcance  quase   indeterminado  do  bovarismo.  Assim,  depois  das   trocas  de  

gentilezas  em   leituras,  prefácios  e  comentários,  Gaultier  entra  em  desacordo  

com  o  professor  por  este  ter  atacado  uma  de  suas  pretensões  –  a  de  tornar  o  

bovarismo  disciplina  do  currículo  escolar98.  Palante  denuncia  o  verbalismo  e  a  

vaidade   da   filosofia   e   “o   imperialismo   ideológico   a   que   aspira   Gaultier”  

(PALANTE,   apud   JAYOT,   2007,   p.   80).   O   público   da   época   assistiu   a   toda  

harmonia   entre   Palante   e   Gaultier   transformar-se   em   discordância   e  

agressões  cada  vez  mais  ofensivas,  a  ponto  deste  desafiar,  em  1923,  aquele,  

que   tinha   acromegalia,   para   um   duelo.   O   duelo   não   ocorre,   e   Palante,  

abalado,  comete  suicídio.  Esse  quase-duelo  remete  ao  ridículo  episódio  de  um  

também   quase-duelo   em   L’Éducation   Sentimentale,   obra   flaubertiana  

certamente  lida  por  Gaultier.  

  

Após  colocações  pontuais  sobre  as  obras  de  Gaultier,  pode-se  observar  sua  

filosofia  de  maneira  geral  e  analítica.  Algumas  aporias  são  encontradas  nela,  

segundo   Jayot.   Trata-se   de   pontos   praticamente   “insolúveis”   que,   inclusive,  

fazem  parte  do  nódulo  de  onde  saem  seus  troncos  interpretativos.  A  primeira  é  

a   problemática   relação   entre   ficção   e   realidade.   Segundo   Jayot,   Gaultier   é  

ingênuo   em   sua   confiança   na   linguagem   e   na   literatura.   Isso   porque   não  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96  “Est-on   en   droit   de   dire   que   l’individu   possède   une   personnalité   une   et   réelle   à   laquelle   on   puisse   opposer   sa  
personnalité  bovaryque  ou  imaginaire?”  
97 “nos   différents   petits   moi   conversent   entre   eux   […]   se   jouent   l’un   pour   l’autre   une   perpétuelle   comédie  
d’illusionnisme”.	  
98  A   pretensão   de  Gaultier,   crescente   à  medida   em  que   ganha   espaço   com   sua   teoria,   chega   ao   ponto   de   fazê-lo  
afirmar,   segundo   palavras   e   citações   de   Palante   reportadas   por   Jayot,   que   sua   filosofia   é   uma   ferramenta   de  
“metamorfose  superior  à  realizada  pelas  revoluções  mais  famosas,  tanto  que  as  grandes  convulsões  históricas  e  até  a  
última  guerra  seriam,  na  história  humana,  aventuras  de  segundo  plano”  (JAYOT,  2007,  p.  80)    
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problematiza  o  discurso  literário  em  sua  representação  complexa  do  real.  Sua  

interpretação   reside   no   enunciado   e   não   na   enunciação   (esta   que   envolve  

uma  série  de  pressupostos),  fazendo  de  “Madame  Bovary  um  texto  unívoco  e  

não   complexo” 99   (JAYOT,   2007,   p.   100).   Ao   emitir   certos   julgamentos   ou  

“aplainar”  o  texto,  Gaultier  ignora  a  ironia  e  as  possibilidades  interpretativas  da  

obra.   Em   seu   tratamento   dado   às   leituras   feitas   por   Emma,   por   exemplo,  

Gaultier   as   julga   “littérature   de   pacotille”100,   conclusão   que   mesmo   Flaubert  

não  faz:    
É   assim   que   o   comentário   de   Jules   de   Gaultier   planifica   toda  
dificuldade,  desconhecendo  sistematicamente  a  dimensão  irônica  do  
texto   flaubertiano   e   escolhendo   um   sentido   onde   a   indecidibilidade  
teria  merecido  ser  preservada101  (JAYOT,  2007,  p.  100).  
  

A   simplificação,   como  Delphine   Jayot   acrescenta,   estende-se   na   filosofia   do  

bovarismo   quando   as   bases   de   reflexão   do   filósofo   residem   em   pares  

dicotômicos   verdadeiro/falso,   real/fictício,   realidade/ficção,   ser   real/ser   de  

fantasia  etc.  

  

A  problemática  se  agrava:  ao  afirmar  que  Emma  toma  “suas  realidades”  como  

odiosas,  estando  sempre  “fora  da  vida”  e  buscando  “respirar  em  plena  ficção”,  

Gaultier   opõe   claramente   realidade/ficção,   deixando   de   discutir,   todavia,  

elementos   próprios   do   discurso   literário   (do   qual   a   personagem   Emma   faz  

parte).  Por  vezes,  equaliza  as  noções  de  verdade  e  realidade  também,  como  

se   fossem  sinônimos  entre  si  e  antônimos  de   ficção.  Assim,  Jayot  pergunta:  

“‘Respirar  em  plena  ficção’  não  é  próprio  de  um  personagem  romanesco?”102  

(JAYOT,  2007,  p.  101).  Não  há,  portanto,  a  colocação  do  personagem  em  seu  

espaço   literário.   A   ressalva   feita   por   Jayot   é   relevante:   é   preciso,   para   ler  

Gaultier,  inseri-lo  no  contexto  epistemológico  de  seu  tempo.  A  pergunta  a  ser  

feita,  assim,  é  sobre  como  os  estudos  literários  concebiam  essas  questões  na  

época.   Segundo   ela,   havia   a   classificação   chamada   “efeito-pessoa”   (“l’effet-

personne”),   conceito   que   caracterizava   personagens   de   romances   realistas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99  “Madame  Bovary  un  texte  univoque  et  non  complexe”.  
100  Expressão  caracterizadora  de  “A  literatura  barata,  [...]  geralmente  de  caráter  popular,  escrita  em  curto  período,  de  
enredo  descomplicado  e  superficial,  com  conteúdo  que   tende  muitas  vezes  a  ser  sensacionalista  e  melodramático”  
(In.   https://letras2013.wordpress.com/2013/02/26/pulp-infra-sub-para-literatura/).   A   palavra   “pacotille”   pode   ser  
traduzida  de  várias  formas:  lixo,  fachada,  sem  valor  etc.	  
101  “C’est  ainsi  que  le  commentaire  de  Jules  de  Gaultier  aplanit  toute  difficulté,  en  méconnaissant  systématiquement  la  
dimension  ironique  tu  texte  flaubertien  et  en  choisissant  un  sens  là  où  l’indécidabilité  aurait  mérité  d’être  préservée”  
102  “‘Respirer  en  pleine  fiction’  n’est  il  pas  le  propre  d’un  personnage  romanesque?”  
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Talvez  tenha  sido  baseado  nessa  ideia  que  Gaultier  toma  Emma  Bovary  como  

pessoa  real.  

  

O  estudioso  francês  Yvan  Leclerc,  especialista  em  obras  e  correspondências  

de   Gustave   Flaubert,   ao   introduzir   a   obra   Le   bovarysme   et   la   littérature   de  

langue   anglaise   (2002),   pontua   de   maneira   lúcida   questões   para   pensar   o  

bovarismo.  Estando  certo  de  que  Gaultier,  já  na  ocasião  de  escrita  do  primeiro  

artigo,   teria   lido   três   dos   quatro   volumes   de   correspondências   de   Flaubert,  

Leclerc  situa  o  que  chama  de  deslizamento  da  obra  Madame  Bovary  para  o  

autor   Flaubert.   Nessas   correspondências,   Gaultier   pôde   ler   sobre   a  

inquietação  flaubertiana  com  o  presente  e  o  espaço  –  o  que  gera  o  desejo  de  

alteridade,   uma   busca   geográfica   e   existencial   –,   própria   ao   ser   burguês.  

Segundo  Leclerc:  
O  texto  epistolar  permite,  então,  a  Gaultier  assimilar  o  criador  à  sua  
criatura,   alguns   anos   antes   de   ‘Madame  Bovary   sou   eu’   […].   Sem  
esperar   essa   equivalência   um   pouco   suspeita,   era   suficiente   ler   a  
Correspondência,  ao  fim  do  século  XIX,  para  postular  a  identificação  
entre   homem   e   obra,   entre   o   escritor   impessoal   e   sua   célebre  
‘mulherzinha’103  [...]  (LECLERC,  2002,  p.  7).  
  

Gaultier   teria  utilizado,  no  entanto,   a  obra  e  o  autor  não  para   realizar   crítica  

literária  e  sim  como  ponto  de  apoio  para  a  criação  da  teoria  sobre  o  mal  do  fim  

do   século,   um   “mal   da   alma”,   como   afirma   Leclerc.   Segundo   ele,   o  

pensamento  gaultieriano  é  uma  generalização  própria  ao  espírito  humano  que  

encontra  em  Emma  um  representante.  Essa  generalização  toca  três  questões,  

de  acordo  com  o  estudioso,  propostas  pela  obra  flaubertiana.  A  primeira  delas  

trata-se  do   fato  de  Emma  ser  um  produto  ou  subproduto  do  Romantismo.  A  

definição   gaultieriana,   no   entanto,   “des-historiciza   o   bovarismo   vendo   nele  

uma   disposição   universal   e   eterna”104  (LECLERC,   2002,   p.   7).   Não   se   nega  

que  a  obra   literária  viabiliza  em  certa  medida  esse  movimento,  uma  vez  que  

Emma  passou  a  ser  considerada  um  “tipo”  e,  portanto,  atemporal.  

  

O  segundo  problema  detectado  por  Leclerc  relaciona-se  à  questão  histórica:    
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103  “Le  texte  épistolaire  permet  donc  à  Jules  de  Gaultier  d’assimiler  le  créateur  à  sa  créature,  quelques  années  avant  
l’apparition  [de]  “Madame  Bovary,  c’est  moi!”  [...].  Sans  attendre  cette  équivalence  un  peu  suspecte,  il  suffisait  de  lire  
la   Correspondance,   à   la   fin   du   XIXe   siècle,   pour   postuler   l’identification   entre   homme   et   œuvre,   entre   l’écrivain  
impersonnel  et  sa  célèbre  “petite  femme’”.  
104  “déshistoricise  le  bovarysme  en  y  voyant  une  disposition  universelle  et  éternelle”.  
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Emma   Rouault   é   filha   de   um   camponês;;   ela   se   casa   com   um  
pequeno  burguês,  torna-se  senhora  de  uma  vida  burguesa  e  sonha  
com   uma   existência   aristocrática.   [...]   Essa   vontade   de  
reclassificação   para   cima   é   constitutiva   do   percurso   de   Emma”105  
(LECLERC,  2002,  p.  8).  

  
A   teoria  gaultieriana,   que   se  pretende  moral,   filosófica,   psicológica,   segundo  

Leclerc,  não  discute  satisfatoriamente  o  desejo  de  ascensão  social.  O  terceiro  

questionamento  do  estudioso  diz  respeito  a  qual  seria  “o  sexo  do  bovarismo”.  

Gaultier  define  o  bovarismo  como  sendo  uma  faculdade  humana,  no  entanto  

Emma  é  mulher.  A  pergunta   feita  por  Leclerc  é:   “Sob  que  condição  se  pode  

falar   de   um   bovarismo   no   masculino?”106  (LECLERC,   2002,   p.   8).   No   bojo  

dessa  pergunta  deve-se  considerar  o  fato  de  que,  para  numerosos  críticos  da  

obra   literária,   Emma   apresenta   atitudes   viris   que   feminizam   os   homens.  

Segundo  essa  conclusão,  incluem-se  papéis  sociais  para  homens  e  mulheres,  

os  quais  Emma,  por  vezes,  parecia  tentar  ignorar.  Soma-se  a  isso  a  frequente  

identificação  mais   imediata  do  bovarismo  com  mulheres,  sobretudo  na  crítica  

do  século  XIX.  Outra  pergunta  de  Leclerc  é   lançada  para  a   reflexão:   “[...]  se  

esse  outro  que  o  homem  concebe  fosse  o  outro  sexo?”107  (p.  8).  

  

Tal   questão,   relativa   aos   gêneros,   é   latente   em   certos   contextos   na   postura  

adotada  pela  crítica  do  bovarismo.  Trata-se  aqui  não  só  do  perfil  do  “bovárico”  

–   apontado   por   Leclerc   como   ponto   de   tensão   da   filosofia   do   bovarismo   –  

como  do  olhar  lançado  sobre  Emma  e  o  bovarismo.  Notam-se  aproximações  e  

distanciamentos   em   relação   à   discussão   de   gênero   –   isso   inclui   a   crítica  

relativa   à   forma   como   é   vista   a   mulher   (especialmente   Emma)   e,  

consequentemente,   como   foi   desenvolvida   a   teoria   gaultieriana   ou   a   crítica  

que   a   analisa.   Observando   essas   relações,   Jayot   dedica   pequena   parte   de  

sua   tese  para   tratar   do  que  denomina   “critique   sexuée”   (“crítica   sexuada”)   a  

Madame  Bovary  dentro  da  crítica  literária.  Do  lado  masculino,  o  olhar  é  voltado  

para  o  psicológico.  Autores  como  Félicien  Marceau,  na  década  de  1960,  são  

empáticos   com   os   homens,   reconhecendo   a   “ameaça   feminina”.   Maurice  

Bardèche  (1971)  considera  o  bovarismo  uma  “febre  da  imaginação”  e,  ainda,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105  “Emma  Rouault  est  fille  d’un  paysan;;  elle  épouse  un  petit  bourgeois,  devient  la  maîtresse  d’un  viveur  bourgeois  et  
elle   rêve  à  une  existence  aristocratique.   [...].  Cette  volonté  de  reclassement  par   le  haut  est  constitutive  du  parcours  
d’Emma”.  
106  “À  quelle  condition  peut-on  parler  d’un  bovarysme  au  masculin?”  
107  “[...]  si  cet  ‘autre’  que  l’homme  conçoit  était  l’autre  sexe?”  
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um   “excesso   de   sensualidade”   e   até   “ninfomania”.  O   filósofo  Alain   de   Lattre  

realça   a   falta   de   inteligência   de   Emma   decorrente   de   sua   inadaptação   à  

realidade,   de   sua  passividade  e  de   sua   falta   de   “transfiguração  poética”.  Há  

ainda  Marc  Girard,  que  realça  o  valor  de  Charles  Bovary,  em  contraposição  às  

características  depreciadas  de  Emma.  

  

Já   a   crítica   feminina   (e,   por   vezes,   feminista),   conforme   Jayot,   discute   um  

aspecto   exterior,   sociológico.   O   ponto   principal   é   a   análise   da   condição  

feminina   na   sociedade   burguesa   do   século   XIX.   Uma   das   críticas,   Lucette  

Czyba   (1983),   relaciona   “as   leituras   mistificadoras”   de   Emma   ao  

condicionamento  ideológico  da  mulher  em  contradição  com  a  realidade  de  sua  

situação  social;;  daí  resultaria  o  bovarismo,  “uma  alienação  socioeconômica  da  

mulher”  (JAYOT,  2007,  p.  229).  Para  Michèle  Breut,  o  conflito  sonho/realidade  

existe  porque  a   realidade,  no  caso  a  social,  não  corresponde  aos  sonhos,  e  

não  porque  os  sonhos  são  irrealizáveis.  Não  há,  portanto,  “superestima  de  si”,  

um  dos   traços   do   bovarismo   patológico;;   há   uma   “apreciação   de   si   em   justo  

valor”   (JAYOT,  2007,  p.  230).  Predomina  nessa  crítica,  então,  uma  denúncia  

da   constituição   da   sociedade   do   século   XIX   e   da   dependência   social   da  

mulher  em   relação  ao  homem.  De  acordo  com  Jayot,  na  crítica   feminista  da  

década  de  1980,  o  bovarismo  é  mais  “emblema  da  alienação  socioeconômica  

da  mulher”  do  que  “esperança  da  emancipação”,  configurando-se  um  conceito  

“cristalizado   como   negativo”   (p.   232).   A   crítica   feminista,   então,   constitui-se  

como  “uma  crítica  à  crítica  do  bovarismo”.  

  
3.2  Apropriações  da  filosofia  gaultieriana  
  

Para  além  da  polivalência  da   filosofia,  podem-se  diferenciar  as   leituras   feitas  

dela   em   fins   do   século   XIX   e   início   do   XX   das   feitas   a   partir   da   segunda  

metade   do   século   XX   –   isso   porque   o   olhar   sobre   Emma   Bovary   e,  

consequentemente,   sobre   o   bovarismo   foi   se   modificando.   Logo,   os   dois  

campos   do   conhecimento   que  mais   se   ocuparam   dessa   filosofia   –   a   crítica  

literária  e  a  psicopatologia  –  apontam  para  essas  mudanças.  No  século  XXI,  

reconhece-se   outra   forma   de   olhar,   sobretudo   a   relação   de   Emma   com   a  

leitura  de  textos  literários,  o  que  faz  Jayot  já  no  início  de  sua  tese  afirmar  que,  
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se  se  observa  o  discurso  da  crítica  literária,  é  possível  perfazer  um  trajeto  do  

bovarismo   que   o   leva   a   “num   senso   especular   de   reviravolta   encarnar   a  

opressão   moralizadora   e   seu   inverso:   reconhecimento   de   um   desejo  

subversivo”,  associado  à  forma  como  se  compreende  a   leitura  e  seus  efeitos  

nos   leitores   (JAYOT,   2007,   p.   10).   Ver-se-á   um   pouco   desses   dois  

movimentos  do  conceito  nos  campos  de  conhecimento  em  questão.    

  

3.2.1  Psicopatologia  

  

Jules   de   Gaultier,   com   sua   filosofia,   inaugura   uma   nova   forma   de   ler   o  

romance:  sob  o  viés  da  psicopatologia.  Isso  se  comprova  pelo  léxico  utilizado  

e   pela   divisão   feita   entre   “bovarismo   normal”   e   “bovarismo   patológico”.  

Segundo  Jayot,  antes  de  Gaultier  não  havia  essa  separação.  O  ser  de  Emma  

passa   a   ser   o   grande   interrogado   nessa   tendência.   Para   Gaultier,   o   ser  

verdadeiro  e  real  coincide  com  questões  hereditárias,  sendo  ele,  então,  forte,  

inato   e   imutável.   Não   se   questionam   as   camadas   do   sujeito.   Assim   resume  

Jayot:   “Emma   nasceu   tarada,   campesina   e   do   sexo   feminino” 108   (JAYOT,  

2007,  p.  104).  É,  portanto,  uma  degenerada  –  compreensão  que  coaduna  com  

ideais  do  século  XIX.  Embora  a  questão  hereditária  fale  mais  alto,  a  educação  

(ainda  que  abandonada  no  percurso  da  filosofia  gaultieriana)  é  posta  como  um  

elemento   a   contribuir   com   o   “mal   bovárico”.   Ela   só   é   profícua   entre   seres  

fortes  o  suficiente  para  não  sucumbir  às  ilusões.  Conclui-se,  junto  com  Jayot,  

que,  para  Gaultier,  a  educação  só  é  boa  para  os   “bem  nascidos”,  sendo  ela  

uma  “aberração  para  toda  pessoa  mal  nascida”  (JAYOT,  2007,  p.  250).  Muitos  

dos   estudos   da   psicopatologia,   nas   três   primeiras   décadas   do   século   XX,  

concordarão  com  o  filósofo.  

  

Em  seu  artigo  “Le  bovarysme,  de  la  psychologie  à  la  psychanalyse,  de  Gaultier  

à  Lacan”  (2007),  bem  como  em  sua  tese  sobre  história  da  patologia  literária  do  

bovarismo,   Jayot   afirma   ter   ocorrido   no   início   do   século   XX   o   estreitamento  

das  relações  entre  a  literatura  e  os  estudos  da  patologia  mental,  uma  vez  que  

“o   caso   Emma   Bovary”   interessava   como   forma   de   ampliar   a   nosologia  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108  “Emma  est  née  tarée,  campagnarde  et  de  sexe  féminin”.  
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existente   e   em   vias   de   formação.   Philibert   de   Lastic   (1906),   em   sua   tese,  

aponta  a  riqueza  de  material  de  análise  nas  obras  de  Flaubert  e  diagnostica  a  

maioria   dos   personagens.   Emma,   para   ele,   possui   uma   “certa   debilidade,  

estigma  da  degenerescência,  duplicado  por  uma  histeria  provável”109  (JAYOT,  

2007,   p.   254).   O   bovarismo   gaultieriano,   certamente,   converge   para   essas  

conclusões.   Um   ano   após,   Joseph   Grasset   endossa   a   teoria   da  

degenerescência   própria   ao   período   finissecular,   fundindo   o   diagnóstico   de  

Lastic  e  o  pensamento  gaultieriano.  Houve  nessa  mesma  época  uma  relação  

entre   bovarismo   e   “spleen”,   ambos   atribuídos   à   degenerescência   de   raízes  

hereditárias.  Trata-se  da  monografia  de  Henry  Le  Savoureux  (1913):  para  ele,  

o  bovarismo  “constitui  um  fenômeno  compensatório  da  patologia  do  spleen”110  

(JAYOT,  2007,  p.  255).  Nota-se  que:  “Aplicado  à  psiquiatria  francesa  dos  anos  

1900,   o   bovarismo   satisfaz   portanto   às   exigências   da   teoria   da  

degenerescência;;  alguns  anos  depois,  vai  encontrar  a  clínica  da  paranoia”111  

(JAYOT,  2007,  p.  255).  

  

Com   Georges   de   Génil-Perrin,   iniciam-se   comparações   entre   bovarismo   e  

paranoia   em   uma   crítica   à   “degenerescência”.   Para   ele,   segundo   Jayot,   o  

bovárico  apresenta  os  quatro   pontos   sintomáticos  principais   dos  paranoicos:  

“a   superestima   de   si,   a   desconfiança,   a   falsidade   de   julgamento   e   a  

inadaptalidade   social”112  (JAYOT,   2007,   p.   255).   A   diferença   entre   as   duas  

constituições   seria   apenas   de   graus:   o   bovarismo   seria   de   grau   inferior   à  

paranoia.  A  questão  hereditária,  no  entanto,  deu  lugar  à  social,  uma  vez  que,  

para   Génil-Perrin,   o   ser   real   coincidiria   com   o   ser   social   –   a   teoria   da  

existência  de  “dois  eus”,  vista  em  Gaultier,  permanece.  

  

A  teoria  dos  “dois  eus”  é  igualmente  emprestada  pelo  psiquiatra  Joseph  Lévy-

Valensi,  em  1930.  Diante  de  sua  patologia,  restaria  a  Emma,  para  ele,  educar  

seu  “eu  imaginário”  a  estar  de  acordo  com  seu  “eu  real”.  O  bovarismo  aqui  se  

estende  a  outras  patologias,  pois  passa  a  ser  sinônimo  de  delírio  –  ou  seja,  

conceber   as   coisas   erradamente   e   viver   conforme   essa   “ficção”.   Segundo  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109  “debilité  certaine,  stigmate  de  la  dégénerescence,  doublée  d’une  hystérie  problable”  
110  “constitue  un  phénomène  compensatoire  à  la  pathologie  spleenique”  
111  “Appliqué  à  la  psychiatrie  française  des  années  1900,  le  bovarysme  satisfait  donc  aux  exigences  de  la  théorie  de  la  
dégénérescence;;  quelques  années  plus  tarde,  il  va  rencontrer  [...]  la  clinique  de  la  paranoïa”.	  
112  “la  surestimation  de  soi,  la  méfiance,  la  fausseté  de  jugement  et  l’inadaptalité  sociale”  
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Jayot,   “o   bovarismo   vai   alcançar   uma   espécie   de   inflação   patológica” 113  

(JAYOT,  2006,  p.  257).  Lévy-Valensi  o  associará,  em  uma   forma  primitiva,  à  

mitomania  e  à  histeria  e,  em  sua  manifestação  secundária,  como  derivação  de  

constituições   paranoicas,   esquizoides   e   psicastênicas.   Até   que,  

posteriormente,  em  1938,  o  mesmo  psiquiatra  proporá  nova  definição  para  o  

bovarismo:   “o   poder   concernente   ao  homem  de   se   conceber  melhor   do  que  

ele  é”114  (LEVY-VALENSI,  apud  JAYOT,  2007,  p.  257).  Anos  depois,  Raymond  

Lavenant,   ao   tratar   de   problemas   de   imaginação,   mitomania   e   bovarismo,  

propõe  ajustes  a  essa  nova  definição:  “o  poder  concernente  ao  homem  de  se  

conceber  como  aquilo  que  ele   ‘crê’  ser  melhor  do  que  ele  é”115  (LAVENANT,  

apud  JAYOT,  2007,  p.  258).  

  

Jacques   Lacan,   nos   estudos   de   doutorado   em   psiquiatria,   no   ano   de   1932,  

trata  da  paranoia  em  sua  relação  com  a  constituição  da  personalidade.  Nesse  

estudo,   Lacan   inicialmente   afirma   ser   o   bovarismo   uma   “função  

metapsicológica”  interessante  para  se  buscar  uma  definição  da  personalidade.  

Nesse   sentido,   questiona   as   definições   anteriores   de   paranoia,  

problematizando   a   descrição   proposta   por   outros   estudiosos   –   sobretudo   a  

ideia   de   “unidade”   do   ser.   Outro   ponto   de   crítica   são   os   julgamentos  

pejorativos,  simplórios  ou  moralistas  feitos  a  respeito  dos  pacientes,  tratados,  

por   exemplo,   como   degenerados,   por   conta   da   hereditariedade,   ou  

inadaptados,   segundo   aspectos   da   “aparência   social”.   Jayot   aponta   a  

interessante   conclusão   do   psicanalista,   atento   a   mostrar   “o   tom   de  

ridicularização,   pouco   simpático   ao   doente,   que   reina   nos   livros”116  (LACAN,  

apud  JAYOT,  2007,  p.  258).  

  

A   questão   problematizada   para   Lacan   não   é   necessariamente   a   noção   do  

bovarismo,  mas  o  uso  que  o  campo  da  psicopatologia  fez  dela.  Ele  entende  a  

complexidade  da  personalidade  (assumindo  que  não  é  formada  por  dois  “eus”  

bem  determinados  e  imutáveis)  e  pensa  ser  o  bovarismo  o  “próprio  símbolo  do  

drama”   (JAYOT,   2007,   p.   259)   de   sua   constituição.   Segundo   o   pensamento  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113  “Le  bovarysme  va  dès  lors  subir  une  sorte  d’inflation  pathologique”  
114  “le  pouvoir  départi  à  l’homme  de  se  concevoir  mieux  qu’il  n’est”  
115  “le  pouvoir  départi  à  l’homme  de  se  concevoir  comme  ce  qu’il  ‘croit’  être  mieux  que  ce  qu’il  est’”  
116  “le  ton  de  persiflage,  peu  sympathique  au  malade,  qui  règne  dans  les  livres”  
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lacaniano,  nas  conclusões  da  estudiosa  do  bovarismo:  “Não  haveria,  portanto,  

lugar   para   aplicar   o   bovarismo   à   paranoia.   A   menos   que   se   coincida   a  

personalidade   e   a   paranoia.   Mas   isso   Lacan   ainda   não   sabia   que   poderia  

fazer...” 117   (p.   259).   Lacan   rompe,   portanto,   com   o   tratamento   dado   pelos  

psiquiatras   aos   pacientes,   substituindo   nomenclaturas   como   “erro”   por  

“crença”;;   “deficit”   por   “desconhecimento”.   Repassando   autores   como  

Descartes,  Génil-Perrin  e  Gaultier,  Lacan   reafirma  constantemente  a   falta  de  

simpatia  pelo  paciente  e  a  tradição  de  pensar  a  loucura  em  função  da  razão  –  

tendo   sido,   desde   sempre,   ponto   de   partida   desses   estudiosos   entender   o  

delírio  como  um  erro.  Ao  afirmar,  em  uma  de  suas  conferências,  que  “se  um  

louco  que  se  crê  um  rei  é  um  louco,  um  rei  que  se  crê  um  rei  não  o  é  menos”  

(JAYOT,   2007,   p.   260),   ele,   ainda   nas   conclusões   de   Jayot,   desassocia   o  

bovarismo   de   sua   raiz   patológica   e   liga-o   às   noções   de   ideal   e   de  

identificação.   A   estudiosa   afirma   ter   sido   com   Lacan   o  momento   em   que   o  

bovarismo   poderia   ter   entrado   para   a   psicanálise,   contudo   o   psiquiatra  

abandona  tais  referenciais  nos  seus  trabalhos  posteriores.  

  

Apenas   ao   tratar   de   uma   paciente   conhecida   como   Aimée,   retoma   os  

conceitos  do  bovarismo.  Põe-se  a  analisar  os  textos  da  paciente,  permitindo,  

assim,   como   conclui   Jayot,   que   ela   falasse   (da   mesma   forma   em   que,  

analogamente,   estaria   permitindo   Emma   se   expressar).   Essa   maneira   de  

pensar  inaugura  um  filão  de  interpretações  do  bovarismo  que  transpareceram,  

inclusive,  em  definições  de  dicionário  vistas  no  segundo  capítulo  desta  tese.  

  

Podem-se   encontrar   relações   do   bovarismo   com   uma   crítica   psicanalítica  

católica,  pelo  estudo,  por  exemplo,  de  Maryse  Choisy  (1949)  –  que  associa  a  

filosofia  gaultieriana  a  um  desejo  do  ser  de  se  aperfeiçoar,  ao  buscar  alcançar  

um  ideal  de  superestima  de  si.  Outra  crítica  comum  nos  estudos  do  bovarismo  

é   o   campo   chamado   por   Jayot   de   “psychobiographie”   (psicobiografia),   que  

funda   os   raciocínios   na   análise   da   pessoa   de  Gustave  Flaubert   naquilo   que  

poderia  apresentar  de  patológico.  Um  exemplo  dessa  linha  de  pensamento  é  o  

psiquiatra  e  escritor  Jean  Delay,  que,  em  1954,  sugeriu  uma  relação  entre  o  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117  “Il  n’y  aurait  donc  pas  lieu  d’appliquer  le  bovarysme  à  la  paranoïa.  À  moins  de  faire  coïncider  la  personnalité  et  la  
paranoïa.  Mais  cela,  Lacan  ne  sait  pas  encore  qu’il  peut  le  faire...”	  
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bovarismo  e  a  neurose  criativa  de  Flaubert.  Este  teria  buscado  na  ficção  uma  

forma   de   amenizar   seu   desequilíbrio   próprio;;   assim,   o   escritor   estaria   salvo  

pela  sua  arte.  

  

Sabe-se  ainda  da  extensa  biografia  escrita  por  Sartre.  Para  Jayot,  trata-se  de  

uma  espécie  de  “psycho-auto-biographie”  –  psicoautobiografia.  Isso  se  explica  

pelo   grande   interesse   de   Sartre   por  Madame   Bovary,   o   que   o   fez   estudar  

Flaubert   –   escritor   antes   desinteressante   a   ele.   O   objetivo   de   Sartre   é  

minuciosamente   traçar   os   percursos   do   processo   que   fizeram  de  Gustave   o  

autor   de   Madame   Bovary.   Há   sugestões   de   relação   entre   a   doença   de  

Flaubert   –   suas  crises  que,  às   vezes,   são  chamadas  de  histeria  –  e  Emma.  

Sartre  acredita  que  Madame  Bovary  atesta  o  caráter  neurótico  de  seu  autor,  

sendo,   inclusive,   esse   caráter   o   meio   de   escrever   a   obra.   Nessa   análise,  

Sartre   –   assim   como   fizera   Baudelaire   –   coloca   em   discussão   o   desejo   –  

termo  ainda  não  evocado  representativamente  até  quase  segunda  metade  do  

século  XX  para  tratar  de  Emma.  Esse  desejo,  para  ele,  não  é  o  romântico,  e  

sim  uma  crítica  ao  mecanismo  próprio  do  desejo:  sua   inatingibilidade.  Nesse  

sentido,   para   Jayot,   Sartre   acaba   adotando   uma   postura   lacaniana   e   até  

mesmo   freudiana,   sem   o   saber,   ao   se   interessar  mais   pelo   desafio   imposto  

pela   neurose   do   que   pelo   diagnóstico.   Isso   o   leva   a   admitir:   “Flaubert,   c’est  

moi”.   Sobre   o   bovarismo   pouco   trata,   por   interessar-se   mais   pelos   temas  

anteriores  e  próprios  à  obra.  No  entanto,  em  anotações  para  futuros  escritos,  

reconhece  que,  ao  buscar  definições  para  o  bovarismo,  as   três  encontradas  

são  diferentes  e  incompatíveis.  

  

3.2.2  Crítica  literária  ou  “bovarismo  das  letras”  

  

No  que  tange  ao  campo  da  crítica   literária,  de  maneira  geral,  ao  contrário  da  

crítica   psiquiátrica,   preferiu-se   manter   a   relação   de   causalidade   entre  

bovarismo  e  educação.  Entre  os  anos  de  1857  e  1954,  situa-se  a  “era  moral  

do  bovarismo”,  segundo  Delphine  Jayot.  Nesse  período,  Emma  foi  observada  

sob  um  ponto  de  vista  inquisidor  e  moralista.  Antes  da  filosofia  do  bovarismo,  

a  personagem  era  tida  como  medíocre,  carente  de  inteligência,  desregrada  e  

ao  mesmo   tempo  como  aquela  que  consegue  escandalizar  ou  sobressair-se  
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em   meio   “a   um   monte   de   cretinos”   (segundo   Georges   Sand,   1857).   Era  

caracterizada  como  sensual  (para  Ferdinand  Brunetière,  1883),  cerebral  (para  

Émile   Faguet,   1899)118,   sonhadora   e   de   temperamento   forte   sem   deixar   de  

abarcar   uma   culpabilidade,   provocando   uma   problemática   também   jurídico-

estética.  Na  verdade,  vista  como  cerebral,  inteligente  ou  ainda  como  sensual  e  

romanesca,   Emma   não   fugia   à   culpa   de   ter   a   “predisposição”   para   agir   de  

maneira   condenável.   Para   Zola,   ainda,   trata-se   de   uma   desclassificada   (em  

termos  de  classe  social),  predestinada  ao  adultério.  Para  Lamaître,  pequeno-

burguesa  do  século  XIX.  

  

Após  o  surgimento  do  bovarismo,  o  trato  da  crítica  literária  dado  ao  conceito  –  

chamado   por   Jayot   de   “bovarismo   das   letras”   –,   em   fins   do   século   XIX,  

constituirá   seu   olhar   baseando-se   sobretudo   em   Flaubert,   seu   estilo   e   sua  

biografia,  distanciando-se  de  Gaultier.  Nesses  textos  críticos,  alerta-se  para  o  

perigo   do   romantismo   ou   ainda   se   atenta   para   o   “bovarismo   biográfico”  

flaubertiano.  Esta  última  ideia  é  motivada  pela  direta  associação  entre  a  frase  

apócrifa  “Madame  Bovary,  c’est  moi!”  e  o  bordão  do  bovarismo.  Ainda  que  se  

fuja  do  discurso  médico,   justifica-se  o  bovarismo  a  partir  do  “mal  pessoal”  do  

escritor,   sendo   a   relação   dele   com   a   literatura   o   centro   desses  

posicionamentos  críticos  e  a  prova  de  que  o  autor  era  capaz  de  conceber-se  

outro.  

  

Na   primeira   metade   do   século   XX,   permanece,   para   Jayot,   “a   orientação  

biográfica   preponderante”   (p.   184),   em   um   mecanismo   de   estreita   ligação  

entre  o  autor,  sua  vida,  sua  obra  e  sua  personagem.  Estudam-se  as  ilusões  (o  

verdadeiro   algoz   de   Emma),   o   processo   flaubertiano   de   escrita   e   o  

Romantismo  –  Jules  de  Gaultier,  portanto,  desaparece  desses  estudos.  Para  

alguns  críticos,  o  bovarismo  é  tema  e  caracterização  de  uma  contingência  da  

estética   romântica   –   sendo,   portanto,   sinônimo   de   “mal   romântico”,   de   “mal  

lírico”.  Segundo  Jayot,   o   “bovarismo  das   letras   recontextualiza  a   imaginação  

(que   passa   a   ser   apenas   um   dos   diversos   elementos   do   Romantismo)   e   a  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118  Muitos  dos  críticos,  dentre  eles  Brunetière,  a   julgaram  pela  sensualidade  culpável;;  a  personagem  não  busca  ser  
virtuosa.  Com  Faguet,   surge   a   teoria   do   excesso   de   cerebralidade:  Emma  é   primeiramente   romanesca   e   deixa-se  
influenciar  pelas  leituras.  Ainda  assim,  mesmo  que  a  Emma  “romanesca”  tivesse  um  motivo  para  agir  imoralmente  e  
fosse  aparentemente  menos  culpada,  ela  apresentava,  antes  de  tudo,  a  predisposição  às  más  influências.  
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repõe  na  literatura”  (JAYOT,  2007,  185),  associando  o  bovarismo  às  leituras  e  

à   educação.   Assim,   esquematiza   Jayot   sobre   a   interpretação   do   bovarismo  

das  letras:  
É   por   um   duplo   mecanismo   metonímico   que   se   constituiu   o   novo  
bovarismo  em  relação  ao  bovarismo  de  Jules  de  Gaultier:  menos  um  
mal   de   imaginação   que   um  mal   romanesco,   isto   é,   por   sinédoque  
causal,   a   causa   do   mal   pelo   mal   ele   mesmo;;   e   por   contiguidade  
semântica,   menos   um   mal   romanesco   que   um   mal   romântico 119  
(JAYOT,  2007,  p.  186-187).  
  

A  carga  moral  do  bovarismo,  existente  em  fins  do  século  XIX,  recai  ainda  toda  

sobre  Emma  na  primeira  metade  do  século  XX.  

  

Após   o   surgimento   do   conceito   de   bovarismo,   Emma   passa   a   ser   “doente”,  

caso  patológico,  o  que  apazigua  a  discussão  ideológica  sobre  sua  “verdadeira  

natureza”.   Isso,  no  entanto,  não  a   livra  do  caráter   imoral   já   vestido  –  é  uma  

mulher  doente,  romanesca,  sensual  e  adúltera.  A  educação  recebida,  segundo  

Edmond  Pagnon  (1953),  “engendra  a  epidemia  da  imoralidade”  (JAYOT,  2007,  

p.  188),  pois  estimula  a  sensualidade  e  o  desejo  de  pertencer  a  uma  classe  

social  mais  alta.  Culpada  (perversa)  ou  doente  (pervertida),  Emma  é  julgada.  

Assim,  a  observação  de  Jayot  sobre  essa  primeira  era,  de  um  século  de  crítica  

literária,  é  certeira:  a  questão  moral  permanece   intocável.  A  exceção  a  esse  

olhar   é   Baudelaire,   simpatizante   da   personagem,   que   a   vê   como   estética  

flaubertiana  e  reconhece  nela  uma  grandeza  acima  do  pequeno  horizonte  que  

se   lhe   desponta.  Para   ele,   a   personagem  contradiz   seus   contemporâneos   e  

masculiniza-se,   movida   pelo   desejo   –   um   “bovarismo   positivo”   –   diante   da  

impossibilidade  do  sistema  social.  Em  sua  “crítica  de  identificação”,  Baudelaire  

acredita  ser  a  histeria  bovariana  um  privilégio  dos  artistas,  podendo  somente  

ser  sentida/reconhecida  por  um  deles.  

  

A  partir  da  segunda  metade  do  século  XX  até  os  dias  atuais,  a  “era  do  desejo”  

(p.  204),  segundo  nomeia  Jayot,  trata  de  pulsões  e  desejos,  deixando,  enfim,  

de   lado   a   crítica   psicológico-moralizante.   Jean-Pierre   Richard   (1954)  

compreende   que   Emma   busca   tudo   consumir,   porém   não   retém   nada.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119  “C’est   donc   par   un   double  mécanisme  métonymique   que   s’est   constitué   le   nouveau   bovarysme   par   rapport   au  
bovarysme   de   Jules   de  Gaultier:  moins   un  mal   d’imagination   qu’un  mal   romanesque,   c’est-à-dire,   par   synecdoque  
causale,   la   cause  du  mal  pour   le  mal   lui-même,  et   par   contiguïté   sémantique,  mois  un  mal   romanesque  qu’un  mal  
romantique”  
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Realiza-se,  com  isso,  a  “constatação  da  impossível  fixidez  identitária”  (JAYOT,  

2007,   p.   206).   Essa   impossibilidade   leva  Emma  a   tentar   “encarnar   o   desejo  

pela  via  corporal”  (p.  206):  comida,  amantes,  objetos  etc.  Para  o  crítico,  como  

aponta  Jayot,  o  problema  de  Emma  não  é  a   imaginação,  mas  a  vontade  de  

trazê-la   para   o   real.   Ler   e   antecipar   a   experiência   pelas   noções   pode   ser  

benéfico  na  medida  em  que  se  se  contém  nesse  processo,  sem   transbordar  

para  o   “mundo  real”,  mantendo  cada  experiência  em  seu  estatuto  próprio:   “a  

demanda   feita   ao   real   para   confirmar   o   imaginário”   configura   o   “erro”   da  

personagem.  O  bovarismo,  portanto,  residiria  não  em  tomar-se  por  outro  que  

não  se  é,  mas  tomar  a  literatura  por  outra  que  ela  não  é  (ou  seja,  comprovável  

na  realidade).  

  

Jayot  apresenta  a  visão  de  René  Girard  de  que  o  desejo,  pela  ação  da  leitura  

romanesca,  é  mimético.  Empresta-se  um  modelo  de  desejo,  que  passa  a  ser  

mediado  pela  leitura.  O  desejo,  assim,  é  sempre  outro  e  do  outro.  O  bovarismo  

seria,   para   ele,   esse   mecanismo   triangular.   Tanto   o   romântico   como   o  

romanesco  apresentam  um  mediador  do  desejo,  no  entanto  o  primeiro  não  o  

revela,   acreditando   numa   espontaneidade   do   desejar;;   o   segundo   revela   a  

existência   de   uma  mediação   do   desejo   –   a   leitura   romanesca.   Emma   seria,  

segundo   conclui   Jayot,   “uma   romântica   inserida   numa   problemática  

romanesca”   (p.   212).   Ao   leitor   cabe   diferenciar   o   saber   de   Emma   (a  

personagem  e  aquilo  a  que  tem  acesso)  e  o  saber  do  texto  (o  desconhecido  

pela   personagem,   porém   dado   ao   leitor).   É   nessa   concepção,   de   abordar   a  

força  da   leitura   (mais  especificamente  que  a   “educação”),   que  Emma  surge,  

conforme   Jayot,   como   “leitora   desejante,   segundo   o   outro   literário”   (p.   213).  

Compreende-se  a   partir   de  Girard   o   desejo  mediado  pela   leitura.  O   impacto  

desse   crítico   e   de   Richard   trará   novas   ressonâncias   na   crítica   flaubertiana.  

Com  Victor  Brombert  (1969),  fala-se  em  bovarismo  como  sede  de  impossível,  

“erotismo  metafísico”  –  perceba-se  o  tratamento  agora  conjunto  de  dimensões  

carnais  e  metafísicas.  Jules  de  Gaultier  permanece  em  segundo  plano,  sendo  

Flaubert  o  inventor  do  bovarismo.  

  

Finalmente,   Jacques   Neefs   apresentará   nova   forma   de   ver   o   bovarismo  

literário,   dando   mais   ênfase   ao   texto   do   que   ao   modelo   teórico.   Esse  
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bovarismo  para  ele  não  seria  uma  sede  de  impossível,  mas  a  impossibilidade  

reconhecida   de   desejar,   uma   vez   que   os   objetos   do   desejo   evanescem.  

Segundo   Jayot,   a   partir   de   Neefs,   a   originalidade   flaubertiana   é   conseguir  

tematizar   a   falta   de   desejo   (“escritura   do   bovarismo”),   desenvolvendo   o  

“realismo  da  carência”  e  desnudando  duas   ilusões  bováricas:  1)  a  crença  na  

possibilidade   de   preencher   o   mundo   e   os   seres   (a   partir   de   lembranças   e  

desejos  anteriormente  projetados);;  e  2)  a  crença  de  que  buscar  um  outro  lugar  

ou   um   outro   alguém   pode   satisfazer   o   desejo   (quando   este   sempre   estará  

exilado  do  sujeito).  O  jogo  quase  nefasto  do  desejo  seria,  então,  o  bovarismo  

flaubertiano.   Colocá-lo   na   escrita   corresponderia   ao   que   Neefs   chama   de  

“bovarismo  da  escritura”:   “A  escritura  por  si   só  constitui  essa  experiência  do  

trabalho   do   desejo,   que   consiste   em  buscar   alcançar   um  objeto   que  não   se  

obterá,  salvo  aceitando-se  produzir  um  outro”120  (JAYOT,  2007,  p.  219).  Com  

esses   e   outros   autores,   sobretudo   a   partir   da   década   de   1970,   omite-se  

Gaultier  e  despsicologiza-se  o  bovarismo.  Lentamente,  mesmo  que  evocado,  

o  bovarismo  vai  se  tornando  arcaico,  permanecendo  mais  no  uso  corrente  do  

que  no  discurso  crítico.  

  

Assim,   do   percurso   conhecido   na   percepção   de   Emma   e   do   bovarismo   na  

França  –  e  consequentemente  nas  associações  feitas  entre  esses  temas  em  

outros   países   europeus   ou   não   –   iniciou-se   um   caminho   psicologizante   e  

moralista  após  a  escrita  gaultieriana  já  em  suas  primeiras  aparições.  Misturou-

se   a   crítica   da   personage   com   a   do   conceito,   e   reflexos   disso   ainda   são  

percebidos.  

  

3.3  Bovarismo  e  seu  diálogo  com  outros  conceitos  
  
Existem  ainda  diálogos  mais  ou  menos  difusos  estabelecidos  entre  bovarismo  

e   outros   conceitos,   sejam   do   campo   da   psicologia/psicanálise   (narcisismo,  

neurastenia,   borderline,   histeria,   paranoia   etc.),   sejam   surgidos   a   partir   de  

obras   literárias,   autores   ou   personagens.   Far-se-á   uma   breve   notícia   de  

associações   com   conceitos   advindos   de   obras   literárias   e/ou   autores.   Jayot  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120  “L’écriture  elle-même  constitue  cette  expérience  du  travail  du  désir,  qui  consiste  à  chercher  atteindre  un  objet  qui  
ne  s’obtiendra  pas,  sauf  à  accepter  de  produire  un  autre”  
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mostra   pontos   de   contato   entre   conceitos   surgidos   na/da   literatura   que  

também   tematizam   a   leitura.   O   quixotismo,   palavra   criada   a   partir   de  Dom  

Quixote   (obra   de   Miguel   de   Cervantes,   publicada   em   1604),   designa   um  

estado  denominado  por  Jayot  como  “loucura  da   leitura”.  Da  mesma  maneira,  

foi   criado   com   base   em   uma   obra   literária,   especificamente   atrelado   a   uma  

personagem;;   no   entanto,   a   conceituação   superou   o   referente,   podendo   ser  

evocada   sem   que   se   retorne   à   obra,   e   foi   também   tomada   pelo   discurso  

médico   (em   associação   à   monomania,   melancolia,   paranoia).   Por   essas  

semelhanças,   existem   críticos,   especialmente   do   campo   da   psicologia,   que  

praticamente  equalizam  os  dois  conceitos.  Jayot  (2007)  afirma,  todavia,  que  a  

lexicalização  do   termo   “quixotismo”  é  mais  evidente  e,  por   isso,  gera  menos  

variações  conceituais,  por  exemplo,  em  dicionários  do  que  o  ocorrido  com  o  

bovarismo.  Ambos,  porém,  são   teorias   “exógenas”,   surgidas   fora  da  obra.  O  

bovarismo   apresenta   sentidos   relativos   à   compreensão   mais   direta   da  

sufixação  do  nome  –  tal  como  ocorre  com  o  quixotismo  –  acrescido  do  sentido  

teórico  que  Gaultier  estabeleceu.  Jayot  clarifica  que  tanto  quixotismo,  “loucura  

da  leitura”,  quanto  bovarismo,  “doença  da  leitura”,  tematizam  a  “literatura  que  

reflete  a  literatura”  (JAYOT,  2007,  p.  290-291).  

  

Duas   classificações   (monomania   e   mitomania)   são   citadas   de   Hatzfeld   por  

Jayot.   Dom  Quixote   dissociou-se   da   conotação   negativa   de   “desregramento  

do   imaginário”,   representando,   sobretudo,   valorização   de   um   ideal   não  

passível   de   ser   sustentado   pelo   real   –   “a  monomania   da   justiça”.      Emma   é  

uma   leitora   que   busca   realizar   seus   sonhos   pertencentes   à   “mitomania   do  

amor”.  Quixote  é  apresentado  de  modo  claro  desde  o  início  da  obra  cervantina  

como   um   louco   guiado   por   analogias   entre   a   vida   real   e   suas   leituras   de  

romances  de  cavalaria.  Ainda  assim,  apresenta  momentos  de  lucidez  no  que  

tange  ao  reconhecimento  de  suas  analogias  e,  ao  fim  da  trama,  entende  que  

deve   parar   de   ler   como   forma   de   curar-se.   Emma,   no   entanto,   não   é   logo  

apresentada   como   leitora   no   romance.   A   relação   entre   leitura   e   males   da  

leitura   é   feita,   como   aponta   Jayot,   de   maneira   sugestiva,   sendo   impossível  

atestar  a  loucura  da  personagem:  “[…]  a  loucura  de  Emma  se  apresenta  como  
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uma  ameaça  surda,  crescente  e  dificilmente  controlável”121  (JAYOT,  2007,  p.  

284).   Além   disso,   Quixote   tem   um   projeto   de   reviver   a   cavalaria;;   Emma   é  

incapaz  de  fundar  seu  próprio  projeto:  “O  quixotismo  condensa  o  desejo  de  ser  

herói   e   o   status   de   herói   [...].   O   bovarismo   permanece   por   esse   olhar   um  

quixotismo   não   realizado,   ao   menos   no   espaço   diegético   do   romance” 122  

(JAYOT,  2007,  p.  287).  

  

Oblomovismo   –   surgido   da   sufixação   de  Oblomov,   romance   russo   de   Ivan  

Goncharov,  publicado  em  1859  –  é  um  conceito  endógeno,  ou  seja,  foi  criado  

pelo   autor   e   consta   no   romance.   Oblomov,   personagem   principal,   segundo  

outra   personagem,   um   amigo,   sofre   de   oblomovismo:   mal   da   existência  

sentido   pelo   protagonista.   Oblomov   não   consegue   manter   interesse   pela  

leitura,   até  mesmo  a   romanesca   –   ele   sofre,   segundo   Jayot,   da   “doença   da  

não-leitura”.   Tanto   bovarismo   quanto   oblomovismo   nascem   de   obras-primas  

de   suas   épocas   em   seus   países.   Tais   conceitos   respondem,   em   contextos  

diferentes  da  França   reacionária  e  da  Rússia  de  Lenine,   a  atitudes  a   serem  

combatidas   –   entre   os   franceses,   o   bovarismo   era   criticado   em   favor   da  

sociedade  conservadora  em  relação  à  modernidade;;  na  Rússia,  a  apatia  típica  

do  oblomovismo  era   impedimento   para   o   progresso   social.  Ambos,   contudo,  

ligam-se   ao   aspecto   nacional.   Segundo   Jayot,   a   dimensão   social   do  

oblomovismo   perdura   concomitantemente   com   a   significação   psicológica.  

Entende-se-lhe  como  preguiça  ou  apatia.    

  

A  leitura,  “insígnia  do  desejo”,  segundo  Jayot  (2007),  é  desaconselhada  pelos  

médicos   a   Emma;;   com   Oblomov   ocorre   o   oposto:   sugere-se   que   a   leitura  

possa  ser  um  bom  tratamento.  Este  (“o  tédio”),  buscando  distanciamento  dos  

outros  e  do  mundo,  não  encontra  motivações  para  ler,  o  que  passa  a  significar  

falta   de   desejo,   passividade,   apatia,   atrofia.   Emma   (“o   desejo”),   entretanto,  

buscando   identificar-se  com  algum  outro  sem  conseguir,   realiza   tal  processo  

de  maneira  simbólica,  pela   linguagem.  O   tédio  é  sentido  por  Emma,  mas  de  

maneira  diversa,   já  que  seu   tédio  é  quase  material  e  negativo,   resultante  da  

excessiva   vontade   de   viver.   Para   Oblomov,   o   tédio   é   harmonioso   e   não  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121  ““[...]  la  folie  d’Emma  se  présente  comme  une  menace  sourde,  grandissante  et  difficilement  saisissable”.  
122  “Le  donquichottisme  condense   le   désir   d’être   héros  et   le   statut   d’héros   [...].   Le  bovarysme   reste  à   cet   égard  un  
donquichottisme  inabouti,  dans  l’espace  diégétique  du  romans  tout  au  moins”.	  
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incomoda:  é  a  vida  que  atrapalha.  O  oblomovismo  não  suscita  nada  além  do  

retorno  a  um  momento  do  passado  (no  caso,  a  infância  da  personagem)  que  

foi  harmônico;;  reflete  a  inação  –  “nada  mais  precisa  ser  vivido”  (JAYOT,  2007,  

p.   359).   Para  Oblomov,   o   passado   apaga   o   presente.   O   bovarismo   é   ativo,  

múltiplo,  e   representa  o  desejo  de  movimento  e  mudança  –  sendo,  então,  o  

presente  que  apaga  o  passado.  E  assim  Jayot  compara  os  três  conceitos:    
[…]   Dom   Quixote   toma   laranjas   por   maçãs   quando   Emma   pede  
laranjas   às   macieiras,   Oblomov   se   contenta   em   pedir   laranjas   às  
laranjeiras   do  domínio   de   sua   infância   em  Oblomovka  de  onde  ele  
reposiciona,  em  sonho,  os  pomares123  (JAYOT,  2007,  p.  353-354).  
  

Outras   observações   a   esse   respeito   são   feitas   por   Jayot.   Termos   como  

donjuanismo,   robinsonismo   estão   ligados   a   uma   gênese   de   obra   literária,  

devido  a  um  movimento  comum  no  século  XIX,  o  domínio  da  psicopatologia.  É  

o   caso   de   narcisismo   –   que,   inclusive,   já   fora   relacionado   ao   bovarismo   –,  

sadismo  e  masoquismo.  Essas  palavras  estão  no  uso  corrente  e,  na  maioria  

dos  casos,  desligadas  da  gênese  literária  –  o  mito  de  Narciso  ou  as  obras  de  

Masoch,   por   exemplo.   O   bovarismo,   em   sua   polivalência   (seja   pela   teoria  

gaultieriana,  seja  pela  obra  em  si),  está  presente,  como  se  pôde  constatar,  no  

discurso   social,   no   da   psicopatologia,   não   só   do   século   XIX,   e   na   crítica  

literária.  Temáticas  semelhantes,  relativas  ao  desajuste  psíquico  e  social,  bem  

como   à   leitura,   acabaram   por   encontrarem-se   múltiplas   vezes,   sendo   feitas  

equalizações,  confusões  e  paralelos.  Não  será  diferente  essa  percepção  em  

algums  pontos  da  crítica  francesa  e  brasileira.  

  
3.4  Considerações   iniciais  sobre  a  comunidade   interpretativa  brasileira:  
diálogos  críticos  com  Gaultier  
  
No  âmbito  da  crítica  brasileira,  encontram-se  menções  ao  termo  bovarismo  em  

heranças   advindas   da   crítica   francesa   ou   da   interpretação   de   autores  

franceses  a  partir  do  mosaico  teórico  descrito  nesta  primeira  parte  do  estudo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123  “[...]   don   Quichotte   prend   des   oranges   pour   des   pommes   quand   Emma   demande   des   oranges   aux   pommiers,  
Oblomov   se   contente   de   demander   des   oranges   aux   orangers   du   domaine   de   son   enfance   Oblomovka,   dont   il  
réaménage,  en  rêve,  les  orangeries”.  Essas  analogias  partem  de  uma  frase  muito  conhecida  escrita  por  Flaubert  em  
correspondência   à   Louise   Colet,   em   abril   de   1852:   “Demander   des   oranges   aux   pommiers   leur   est   une   maladie  
commune”  –  “Pedir  laranjas  às  macieiras  lhes  é  uma  doença  comum”.  Segundo  Leclerc  (2004),  na  ocasião,  Flaubert  
reprovava   certas  mulheres   por   seu   “desejo   de   poetização”.   Essa   também   passou   a   ser   uma   das   frases   bastante  
utilizadas  em  textos  críticos  sobre  o  bovarismo,  por  designar  o  desejo  de  alcançar,  de  uma  realidade  não  favorável,  
desejos   que   acabam   se   tornando   impossíveis.   É   pertinente   lembrar   ainda   que  maçãs   e   macieiras   são   bem  mais  
comuns  na  Europa  do  que  laranjeiras,  sendo  as  laranjas  frutas  mais  difíceis  de  conseguir,  sobretudo  no  século  XIX.  
Isso  potencializa  a  frase  flaubertiana,  facilitando  sua  relação  como  bovarismo.  
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Outras  acepções,  como  se  verá,  passaram  também  a  compor  o  conceito,  com  

base   em   ambiências   que   dizem   respeito   a   modos   culturais   de   países   ex-

colônias.   Esta   tese   se   propõe   a   observar   essas   ocorrências   (apropriações  

dispersivas   em   contextos   de   estudo   diversos)   do   termo,   o   que   se   fará   nos  

próximos  capítulos.  

  

Existem,  porém,  três  estudiosas  brasileiras  que  se  dedicaram  ao  bovarismo  ou  

ainda   a   Jules   de   Gaultier   em   seus   estudos   como   elemento   basilar   das  

investigações  de  pesquisa.  Isso  porque  Gaultier  como  filósofo  e  o  conceito  do  

bovarismo   não   constituem   tema   central   de   textos   crítico-teóricos   no   Brasil.  

Essas  estudiosas  não  realizam  apropriações  dispersivas  do  conceito  (tal  como  

se  verá  nos  capítulos  seguintes),  foco  desta  tese.  Elas  se  detiveram  a  operar  

um  estudo  crítico-teórico  do  tema.  Assim,  até  mesmo  como  forma  de  introduzir  

a   segunda   parte   desta   tese   e   como   caráter   documental,   faz-se   interessante  

situar   tais   estudos,   que   se   afinam,   de   certa  maneira,   à   natureza   dos   textos  

críticos  franceses  vistos  até  agora.    

  

A   primeira   das   estudiosas,   Andrea   Saad   Hossne,   publicou   dois   livros  

resultantes   de   sua   dissertação   de   mestrado   e   de   sua   tese   de   doutorado   –  

ambos   na   área   de   Letras,   especificamente   em   teoria   literária   e   literatura  

comparada,   realizados   na   Universidade   de   São   Paulo.   São   eles,  

respectivamente:  Bovarismo  e  Romance  -  Estudo  das  obras  Madame  Bovary  

de   Flaubert   e   lady   Oracle   de   Atwood   (1993)   e   A   angústia   da   forma   e   o  

bovarismo   -  Lima  Barreto,   romancista   (1999).  Os  dois   trabalhos  dedicam-se,  

em   sua   constituição   teórica,   a   discutir,   em   certa   medida,   a   teoria   do  

bovarismo.   O   primeiro   compara   duas   personagens   de   romance   em   seu  

bovarismo;;  o  segundo   trata  da  escrita  barretiana  e  de  sua  afeição  à   filosofia  

gaultieriana.   Como   em   1993   e   em   1999   as   obras   de   Jules   de  Gaultier   não  

haviam   sido   reeditadas   e   eram   raras   (e   consideradas   arcaicas),   Hossne  

realizou  seus  estudos  tendo  pouco  acesso  à  obra  de  Gaultier  na  fonte,  o  que,  

como   já   se   viu   na   história   do   conceito,   acaba   sendo   possível,   por   suas  

diversas  (re)leituras.  O  acesso  ao  pensamento  gaultieriano  se  deu,  como  se  lê  

em   nota   no   primeiro   livro,   por   longas   citações   diretas   realizadas   por  

estudiosos  consultados  por  ela.  
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A   outra   referência   é   Eliana   Maria   de   Melo   Souza,   graduada   em   Ciências  

Sociais   (1977)   pela   Universidade   de   São   Paulo   e   doutora   em   Estudos   de  

Movimento  Sociais   (1986)  pelo  Laboratório  de  Pesquisas  da  Escola  de  Altos  

Estudos   em   Ciências   Sociais,   Paris.   Seu   texto   mais   recente   a   respeito,   o  

artigo   “Itinerários  do  bovarismo”   (2014),   apresenta   crítica  à   figura  do   filósofo  

Gaultier   pelas   imprecisões   em   sua   trajetória   acadêmica,   o   que   a   faz  

questionar   se   não   seria   o   bovarismo   uma   “obsessão   pessoal”   do   pensador.  

Segundo  ela:  
Consultas   às   obras   de   referência   [...]   sequer   trazem   informações  
precisas   sobre   a   educação   formal   do   autor   ou   sobre   sua   inserção  
profissional   francesa.  Encontramos  apenas  um  pequeno  artigo  com  
ralas   precisões   numa   edição   antiga   [...]   do   Grand   Larousse  
Encyclopédique,   que   o   trata   como   philosophe   français   [...].   Após  
listar  oito   títulos  de   livros  publicados   [...],   o  artigo  conclui   com  uma  
frase  que  nos  chamou  a  atenção:  “J.  de  Gaultier   insiste  naquilo  que  
nomeia  bovarismo:  disposição  do  homem  a  conceber-se  diverso  do  
que  é,  a  mentir  para  si  mesmo”  [...].  Devemos  entender  que  o  uso  do  
termo   pelo   articulista   quer   apontar   para   o   esforço   continuado   do  
autor,   que   teria   se   destacado   nas   letras   pela   elaboração   de   uma  
teoria  marcante  ou  entender  que  ele  quer  apenas  sugerir  talvez  uma  
perseverança   enfadonha   por   parte   do   philosophe   français   em  
assunto  menor,  quase  uma  vã  obsessão  pessoal?  (SOUZA,  2014,  p.  
7).  

Após   ter   constatado,   ao   longo   de   sua   pesquisa,   poucos   textos   dando  

importância  à  teoria  do  bovarismo,  Souza  afirma  a  insignificância  “do  conceito  

para   a   posteridade”   e   a   “irrelevância   das   obras   do   autor”,   confirmadas   pelo  

“desaparecimento  do  philosophe  français  no  panteão  das  letras”  (2014,  p.  7).  

Ela   cita   estudos   de   pesquisadores   sobre   referências   ao   bovarismo   nunca  

encontradas  da  tese  de  Lacan  –  o  que  contradiz  afirmações  de  Jayot  –  como  

forma  de  comprovar  a  pouca  importância  de  Gaultier  e  seu  desaparecimento,  

considerado  como  justo  por  sua  pobreza  intelectual.  Assim,  Souza  (2014,  p.  8)  

enumera  os  poucos  elementos  dos  quais  o  bovarismo,  para  os  franceses,  de  

acordo  com  suas  pesquisas,  ficou  sendo  referência:  1)  Jules  de  Gaultier  como  

um  dos  primeiros  divulgadores  de  Nietzsche,  ao  disseminar  o  nitzscheísmo  de  

direita  (inclusive,  existe  uma  forte  crítica  neste  artigo  de  Sousa  a  respeito  do  

direitismo  de  Gaultier);;  2)  O  espírito  ultraconservador  dos  anti-dreyfusards,  “de  

práticas  e  de  representações  antissemitas,  nacionalistas  e  autoritárias”;;  3)  “Na  

compreensão  da  incorporação  do  nacionalismo  e  do  catolicismo  como  valores  

fundamentais   no   ideário   de   direita   na   França”;;   4)   Papel   da   imprensa   na  
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França;;  5)  “[...]  rivalidade  política  e  social  entre  universitários  X  académiciens  

–   membros   das   Academias   Francesas”;;   e   6)   “estilo   do   mau   ensaísmo   dos  

franco-atiradores”.  A  pesquisadora  comenta  alguns   trechos  do   livro  de  1892,  

Le  Bovarysme:  La  psychologie  dans  l’oeuvre  de  Flaubert,  relembrando  que  a  

edição   fora   feita   por   uma   editora  menor.   Sobre   o   desenvolvido   nessa   obra,  

tem-se:    
O   estilo   da   escrita   é   rebarbativo.   Frases   alongadas.   Excesso   de  
adjetivos.   Digamos   então   que   se   trata   de   um  mau   ensaísmo,   pelo  
menos   aos   olhos   de   hoje.   Exemplos   do   mundo   natural,   vegetal   e  
animal   (flores,   abelhas,  mares   etc.),   bem  ao   gosto,   como   se   sabe,  
dos   positivistas   franceses   do   século   XIX,   que   reconhecemos  
particularmente   em   Comte   [...].   A   concepção   de   uma   evolução  
natural,   necessária   e   obrigatória,   do   espírito   humano,   vem  
acompanhada  de  uma  soberba  despreocupação  política  e  social  [...].  
(SOUZA,  2014,  p.  9)  
  

Segundo  ela,  a   filosofia  apresenta   “uma  apreciação  negativa  das  qualidades  

intelectuais  humanas”,  deixando  entrever  “pessimismo  sobre  o  caráter  de  uma  

boa   parcela   da   espécie   humana,   aquela   menos   favorecida   pelas   luzes   do  

saber,  menos  dotada  de  riqueza  material  e  distante  dos  prestígios  parisienses”  

(p.   11).   No   entanto,   é   fato   que,   reconhece   a   articulista,   o   livro   de   1902  

apresenta-se  mais  embasado,  devido  ao  espaço  de   tempo  de  dez  anos  que  

separa   as   duas   obras,   o   que   ajudou   a   segunda   a   ser  mais   complexa   e   “de  

alcance   metafísico”,   sobretudo   pela   influência   do   caso   Dreyfus   e   do  

pensamento   de   Nietzsche.   No   parágrafo   abaixo   citado,   nas   palavras   de  

Souza,  alcançamos  a  presença  de  Gaultier  no  círculo  de  sua  época:  
[...]   a   carreira   de   escritor   prolífico   começara   antes   deste   segundo  
livro   [...].   Já   em   1895   [...]   encontramos   Gaultier   escrevendo  
regularmente   para   a  Revue  Blanche   [...].   [Nela]   escreve   uma   série  
de  artigos  intitulados  Introduction  à  la  vie  intellectuelle.  Poucos  anos  
depois,   em   1898,   começa   a   escrever   crônicas   para   a   Revue   du  
Mercure   de   France,   onde   se   torna   responsável   pela   rubrica   de  
Filosofia   entre   1907   e   1911.  Mas   também   encontramos   artigos   de  
sua  autoria  na  Revue  Hebdomadaire,   na  Revue  Philosophique,   em  
Monde   Nouveau   e   na   Revue   de   Métaphysique   et   de   Morale  
(SOUZA,  2014,  p.  13).  

  
A  produção  gaultieriana  compreende  outras  introduções  de  livros  e  prefácios,  

entre   eles   um   dedicado   ao   estudo   de   uma   jovem   sobre   quiromancia,   o   que  

assusta  a  articulista,  pela  aparente  falta  de  critério  encontrada  nos  temas  dos  

textos  do   filósofo:   “Mesmo  enfrentando  um   tema   tão  esdrúxulo,  Gaultier  não  

perde  a  oportunidade  de  chamar  sua  teoria  do  bovarismo  para  explicar  que  no  

cerne   da   quiromancia   existe   ‘um   aspecto   fugidio   e   aproximativo’”   (p.   13).  
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Segundo  Souza,   ele   teria   publicado,   até   1926,   13   livros,   sendo  que  em  sua  

vida   intelectual   houve   dois   hiatos   sem   publicações.   Um   deles   entre   1913   e  

1922,  provavelmente  por  conta  da  Primeira  Guerra,  e  outro  entre  1926  e  1942,  

ano  de  sua  morte.  Na  concepção  de  Souza,  esse  segundo  hiato  teria  se  dado  

“provavelmente  porque  o  pano  cai  tragicomicamente”  (2014,  p.  14).    

  

Centrada  em  conceitos  próprios  à  crítica   flaubertiana,  Maria  Elvira  Malaquias  

de   Carvalho   defendeu,   em   2014,   diante   do   programa   de   Letras   da  

Universidade   Federal   de   Minas   Gerais,   na   linha   de   pesquisa   de   Teoria  

Literária   e   Literatura   Comparada,   sua   tese   Bovarismo,   epifania,   bêtise:  

exercício   de   metacrítica   flaubertiana.   Cada   um   dos   três   conceitos   é  

desenvolvido,   sendo   o   primeiro   capítulo,   “Os   destinos   do   bovarismo”,   uma  

investigação  da  “relação  entre  a  construção  teórica  do  bovarismo  e  os  estudos  

flaubertianos,   por   meio   da   comparação   dos   modos   de   interpretação   e   da  

utilização   do   conceito   de   bovarismo   nos   campos   retóricos   da   França   e   do  

Brasil”   (CARVALHO,   2014,   p.   5).   Em   seu   texto,   preocupa-se   em   apontar  

aporias   surgidas  das  análises  à   filosofia   gaultieriana  e   clarificar   que  existem  

diferenças   na   utilização   do   conceito   devido   a   apropriações   mais   ou   menos  

comprometidas  com  o  conhecimento  exaustivo  deste.  A  estudiosa  reconhece  

também   “o   hiato   entre   a   difusão   do   conceito   e   a   carreira   de   seu   inventor”  

(CARVALHO,  2014,  p.  21).  Baseada  nos  estudos  de  Delphine  Jayot,   traça  a  

história   do   conceito   na   França,   não   deixando   de   diferenciar   os   campos   de  

estudos   que   dele   trataram,   bem   como   de   apontar   a   problemática   postura  

reacionária   de   Gaultier.   A   pesquisadora   sinaliza,   na   teoria   do   bovarismo,  

fecundas  trocas  e  grandes  atritos  entre  literatura  e  filosofia.    

  

O  capítulo  finda  com  a  análise  de  como  o  conceito  se  difundiu  no  Brasil  e  sua  

relação  com  o  sistema  intelectual  brasileiro.  Em  suma,  comenta  que  a  “falta  de  

inquietação   intelectual”   dos   brasileiros   de   maneira   geral   resulta   em   uma  

constante  adaptação  de  ideias  recebidas  de  países  estrangeiros:  “A  adulação  

às   ideias  estrangeiras  chega  a  ser  um   topos   recorrente  na  história  da  crítica  

literária  brasileira”  (p.  49).  Comentam-se  obras  capitais  relativas  à  temática  da  

identidade   nacional   e   do   modernismo   brasileiro   para   problematizar   o   tema.  

Carvalho   ainda   traça,   na   ocasião,   um   percurso   da   literatura   comparada   no  
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Brasil.   Esses   últimos   pontos,   no   entanto,   serão   melhor   desenvolvidos,  

juntamente  com  Carvalho  e  outras  referências,  no  último  capítulo  desta  tese.  

Por   ora,   tendo-se   explanado   da   história   do   bovarismo,   suas   potências  

significativas   e   seus   pontos   de   tensão,   dedicar-se-á   ao  mapeamento   de   um  

corpus  que  possibilite  compreender  as  apropriações  do  termo  bovarismo  entre  

críticos  brasileiros.    
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4.  CONSTITUIÇÃO  DO  CORPUS  E  ANÁLISE  QUANTITATIVA    
  

A   obra   Madame   Bovary,   de   Flaubert,   suscitou   textos   críticos,   de   diversas  

áreas  do  saber,  não  só  da  literatura.  O  comportamento  de  Emma  e  o  contexto  

em  que  a  obra  foi  escrita  fizeram  com  que  muitas  percepções  tenham  surgido,  

dentre   as   quais   a   filosofia   do  bovarismo,   de   Jules   de  Gaultier,   desenvolvida  

ainda   no   século   XIX.   O   termo   bovarismo   ganhou   espaços   diversos   desde  

então   até   os   dias   atuais,   em   vários   lugares   do   mundo.   Tendo   surgido  

conceitualmente  com  filosofia  de  Gaultier,  ganhou  mais  independência  deste,  

tendo  sido  mais  associado  à  personagem  e  ao  escritor.  Assim,  sistematiza-se  

que,  após  Gaultier,  o   termo  surge  e  há  dois  caminhos  básicos   tomados  pela  

crítica  francesa.  O  primeiro  é  restituir  e  criticar  o  pensamento  gaultieriano  que  

assume,  em  primeira  instância  (sendo  essa  a  que  mais  permaneceu  ao  longo  

dos  anos  e  dos  estudos  críticos),  Emma  como  um  ser  patológico,  que  nasceu  

com   uma   predisposição   hereditária   para   conceber-se   diferente   do   que  

realmente   era   ou   poderia   ser   por   não   aceitar   sua   realidade.   Assim,   nesse  

contexto,   o   bovarismo   fora   estudado   e   apropriado   em   textos   da   área   de  

psicologia  e  medicina.    

  

Outro   caminho   é   a   exploração   do   conceito   dissociado   da   pretensão  

psicológico-filosófica   de   Gaultier   e   agregado   ao   discurso   da   crítica   literária.  

Neste  caso,  a  obra,  Flaubert,  a  literatura,  a  escrita  e  a  leitura  são  os  elementos  

mais   importantes:  a  ponte  entre  a  obra  e  o  conceito  é  direta,  deixando-se  de  

lado  o  filósofo  que  outroca  cunhara  o  termo.  A  educação  literária  e  sentimental  

de  Emma  é  um  dos  fatores  mais  importantes  para  esse  viés  de  análise.  Nesse  

sentido,  olhares  mais  moralistas  ou  mais  emancipadores  sobre  a  sociedade  se  

abrem;;  a   crítica  de  gênero  ganha   fôlego  e  a  discussão  em   torno  da   relação  

entre  leitor  e  ficção  é  aguçada.  Esses  dois  grandes  caminhos  foram  tomados  e  

ramificados,   formando  um  conceito  de  bovarismo  cada  vez  mais  complexo  e  

heterogêneo.   No   Brasil,   não   foi   diferente,   já   que   surgiu   uma   profusão   de  

menções  ao  termo.  

  



99	  

Após  entender   como,   no  ambiente  acadêmico   francês,   surgiu   a   noção   (bem  

como  o  conceito)  do  bovarismo,  quais  teóricos  sobre  ele  se  debruçaram  e  que  

domínios   do   conhecimento   se   apropriaram   dele   conferindo   significações  

diferentes,  é  possível   iniciar  o   trabalho  sobre  as  apropriações124  feitas  desse  

conceito   na   comunidade   acadêmica   brasileira,   uma   vez   terem   essas   duas  

comunidades  muitas  conexões.  Isso  se  dá,  certamente,  pela  influência,  direta  

ou   indireta,   das   discussões   francesas   sobre   quaisquer   comunidades  

interpretativas  que  venham  a  se  apropriar  do  bovarismo.  

  

4.1  Direcionamentos  teóricos  para  formação  do  corpus  
  

Como   o   objetivo   da   tese   é   investigar   os   usos   da   noção   de   bovarismo   na  

produção  de  pesquisadores  brasileiros,  será  necessário  observar  a  ocorrência  

do   termo   em   trabalhos   acadêmicos,   mesmo   que   sejam   poucos   os  

desenvolvimentos   teóricos   específicos   sobre   o   conceito.   É   importante   notar,  

de  modo   amplo,   essas   apropriações   do   conceito,   a   fim   de   se   observar   seu  

alcance  no  âmbito  da  crítica  brasileira  e  como  opera  nesse  meio.  As  buscas  

pela   constituição   de   um   corpus   de   análise   trarão   à   tona   a   dispersão   do  

conceito  nos  diversos  domínios  do  saber.  Tal  fato  se  explica  pela  enormidade  

de   compreensões   do   bovarismo,   resultante   das   apropriações   distintas   feitas  

por   comunidades   interpretativas   já   na  França   e,   também,   em  outros   países,  

como   é   o   caso   do   Brasil.   Assim,   coexiste   uma   pluralidade   de   acepções   a  

mapear  e  examinar.  

  

Para  se  constituir  um  corpus  de  textos  acadêmicos  que  se  utilizam  da  noção,  

recorremos  à  noção  de  arquivo,  tal  como  define  Foucault:  
O  arquivo  é  de  início  a  lei  do  que  pode  ser  dito,  o  sistema  que  rege  o  
aparecimento  dos  enunciados  como  com  acontecimentos  singulares.  
Mas  o  arquivo  é,  também,  o  que  faz  com  que  todas  as  coisas  ditas  
não   se   acumulem   indefinidamente   em   uma  massa   amorfa,   não   se  
inscrevam,   tampouco,   em   uma   linearidade   sem   ruptura   e   não  
desapareçam  ao  simples  acaso  de  acidentes  externos,  mas  que  se  
agrupem  em  figuras  distintas,  se  recomponham  umas  com  as  outras  
segundo  relações  múltiplas,  se  mantenham  ou  se  esfumem  segundo  
regularidades  específicas  [...]  (FOUCAULT,  1987,  p.  149).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124  Confirma-se  aqui  mais  uma  vez  o  embasamento  deste  trabalho  nos  estudos  de  Roger  Chartier.  No  caso,  o  termo  
apropriação,   já   discutido   na   primeira   parte   do   estudo,   é   central   para   desenvolvermos   o   estudo   do   conceito   do  
bovarismo  na  comunidade  interpretativa  brasileira.  
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Segundo  Miranda  e  Navarro,  a  partir  de  Foucault,  o  arquivo  
se   insere   em   um   feixe   de   relações   resultando   em   formações  
discursivas   ao   serem   capturadas   em   sua   dispersão;;   ainda   que  
paradoxalmente,   elas   formem   uma   regularidade   possibilitando   a  
emergência  de  um  arquivo  sobre  o  qual  o  analista  se  debruça  para  
identificar   e   descrever   [...]   a   existência   acumulada   de   discursos  
(MIRANDA  &  NAVARRO,  2014,  p.  85).  
  

Será  possível,  então,  tendo  como  ponto  central  menções  ao  bovarismo,  obter  

uma   cartografia   das   acepções   produzidas   do   conceito   do   bovarismo   no  

escopo  da  crítica  brasileira,  considerando-se  que  entender  suas  relações  e  os  

caminhos  tomados  por  ela  é  tarefa  deste  trabalho.  Buscar-se-á  estudar  não  a  

origem  ou  o  traço  histórico  bem  delineado  e  contínuo  para  o  conceito,  mas  sim  

“começos  relativos,  instaurações  e  transformações”  (MIRANDA  &  NAVARRO,  

2014,   p.   73),   realizando-se   um   levantamento   de   enunciados   que   podem  ser  

postos  em  relação  quando  se  observa  o  uso  do  conceito  de  bovarismo  e  os  

discursos  que  o  atravessam.  

  

Ao   lançar   as   hipóteses   sobre   como   se   podem   agrupar   discursos   em   uma  

formação   discursiva,   Foucault   nos   previne   sobre   a   convivência   de  

heterogeneidades.   No   caso   deste   estudo,   assume-se   que   se   lida   com  

subconjuntos   de   formações   discursivas   de   distintos   domínios   –   literatura,  

história,  arquitetura,  artes,  filosofia  etc.  –  que  lançam  mão  de  alguma  acepção  

do   bovarismo.   Assim,   o   arquivo   em   si   já   traz   características   de  

heterogeneidade.  O  foco  do  olhar  analítico,  nesta  tese,  na  maioria  das  vezes  

trata   de   menções,   por   vezes   ligeiras,   a   um   conceito   que,   por   seu   trânsito,  

igualmente  admite  recepções  e  interpretações  múltiplas.  
  

As  divergências  e  os  deslocamentos  do  conceito  e  dos  saberes  que  recorrem  

a  ele  existem  como  um  sistema  de  dispersões  que:    
[...]  não  se  organizam  como  um  edifício  progressivamente  dedutivo  
[...]:   [ocorre]   uma   ordem   em   seu   aparecimento   sucessivo,  
correlações   em   sua   simultaneidade,   posições   assinaláveis   em   um  
espaço  comum,   funcionamento   recíproco,   transformações   ligadas  e  
hierarquizadas  (FOUCAULT,  1987,  p.  43).  
  

Portanto,   identificar-se-ão   nesses   discursos   as   muitas   (re)formulações   e  

significações   do   bovarismo,   uma   vez   que   não   se   pode,   nem   se   pretende,  

apontar   qual   autor   ou   acepção   do   conceito,   por   exemplo,   sejam   mais  
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adequados   –   dado   o   interesse   na   riqueza   mesma   de   suas   aparições  

dispersivas:    
[...]  os  elementos  recorrentes  dos  enunciados  podem  reaparecer,  se  
dissociar,   se   recompor,   ganhar   em   extensão   ou   em   determinação,  
ser   retomados   no   interior   de   novas   estruturas   lógicas,   adquirir   [...]  
novos  conteúdos  (FOUCAULT,  1987,  p.  67).  
  

A   partir   daí,   o   corpus   de   enunciados   com   as   referências   ao   termo   e   as  

relações   que   permearam   a   constituição   da   noção   de   bovarismo   no   Brasil  

serão   colocados   em   discussão,   de  modo   a   produzir   entendimento   sobre   as  

acepções   existentes   –   criadas,   recriadas,   sempre   erigindo   novas   teias   de  

significação.  

  

Os  textos  encontrados  na  formação  do  corpus  fazem  parte  de  um  contexto  de  

publicação   e   de   um   recorte   temporal   específico,   como   adiante   se   explicará.  

Isso  os  aproxima  em  muito;;  contudo,  ainda  assim,  neles  poderemos  enxergar  

significações,   para   o   conceito,   heterogêneas   e   até   contraditórias.   Explica-se  

esse  fenômeno  pelo  fato  de  que  cada  autor,  tendo  estabelecido  o  seu  contato  

com   o   bovarismo   (por   suas   fontes,   suas   pesquisas   e   autores   diferentes),  

apreende   as   ideias,   compreende-as   e   se   apropria   delas   (até   como   senso-

comum)   no   ambiente   de   suas   pesquisas   para   dizer   algo   que   o   conceito  

acabou,  em  alguma  medida,  permitindo  dizer.  Desse  modo,  encontram-se,  em  

meio  ao   rico  espectro   formado,  questões   ligadas  a   tempos  e  olhares  críticos  

diferentes,   também   resultantes   das   formas   como,   entre   críticos   de   países   e  

épocas  distintos,  Emma  Bovary  e  o  bovarismo  foram  compreendidos.  

  

Um  exemplo  disso  é  que  o  bovarismo,  num  contexto  de  análise  do  campo  da  

psicologia   ou   da   psiquiatria   –   o   primeiro   domínio   que   o   acolheu   ainda   no  

século   XIX   –,   surge,   mesmo   em   estudos   contemporâneos,   colado   a   sua  

interpretação   ainda   do   início   do   século   XX.   Isso   ocorre   também,   para   se  

apresentar   outro   exemplo,   na   constante   associação,   nascida   no   período  

histórico   de   fins   do   século   XIX   e   início   do   XX,   do   bovarismo   à   condição  

feminina  e/ou  ao  pensamento   romântico  oitocentista.  Como  é  de  se  esperar,  

tanto  nesses  casos  como  em  outros  em  que  o  bovarismo  surge,  suscitam-se  

contextualizações   histórico-sociais   nesses   estudos   pertencentes   a   domínios  
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científicos  diferentes125  em  que  se  aglomeram  elementos  de  análise:  papel  da  

educação  (formal  ou  não),  diferenças  de  papéis  sociais,  a  relação  leitor/leitura,  

relação  sujeito/sociedade  etc.  Todas  as  acepções,   resultantes  de  numerosas  

variáveis   –   época,   tensões,   regras   e   práticas   sociais,   recepção,   domínio   do  

saber,   elasticidade   do   conceito,   dificuldades   de   localização   da   filosofia  

gaultieriana  etc.  –,  coexistem  no  conjunto  de  textos  que  se  pretende  analisar.  

  

Expõe-se,  mais   uma   vez,   o   que  a  História  Cultural   do   já   evocado  estudioso  

Roger   Chartier   nos   ensina:   as   relações   entre   os   seres   e   as   entidades   são  

constituídas  por   forças  e  tensões  que  culminam  em  práticas  na  sociedade,  a  

partir   de/gerando   representações   sociais.   Essas   instâncias   de   tensão,  

construídas  por  relações  de  poder,  submissão  e  subversão,  por  ora,  não  serão  

tratadas,   todavia   oportunamente   serão   retomadas,   quando   se   revisitarem  os  

contextos   de   onde   emergem   determinadas   significações   do   bovarismo.   Na  

verdade,  isso  foi  já  sugerido  quando  se  tratou  da  trajetória  pessoal  e  artística  

de   Gustave   Flaubert,   dos   estudos   de   Jules   de   Gaultier   e,   também,   da  

comunidade  interpretativa  francesa  –  sendo  este  conceito,  o  de  “comunidades  

interpretativas”,  também  pertencente  aos  estudos  chartierianos.  As  discussões  

do  historiador  sobre  a  produção  dos  discursos  e  das  representações  revelam  

uma   preocupação   com   as   formas   de   leitura   desses   discursos   (e   com   os  

resultados   materializados   deles).   Isso   porque   muitas   leituras   podem   ser  

condicionadas  a  uma  visão  almejada  por  grupos  minoritários  que  os  produzem  

no   intento  de  deter  e  gerar  controle  sobre  grupos  posicionados  como  menos  

favorecidos.  Por  outro   lado,  considera-se   também  o  olhar   “não   ingênuo”  dos  

leitores   que   produzem   as   mais   diversas   reflexões   e   promovem   usos   antes  

impensados,  criativos  e,  por  isso,  subversivos  para  os  discursos  –  instituídos  e  

estrategicamente   produzidos   –   aos   quais   estão   sujeitos.   Nesse   sentido,  

Chartier   acrescenta   elementos   que   podem   enriquecer   o   olhar,   oferecendo  

formas  diferentes  de  interpretação  da  constituição  dos  textos  e  da  sua  relação  

com   os   leitores   de   perfis   distintos,   atravessados   por   suas   condições   na  

sociedade.  Em  A  história  ou  a  leitura  do  tempo  (2010),  Chartier  adverte:  
A   força   dos   modelos   culturais   dominantes   não   anula   o   espaço  
próprio  da  recepção.  Sempre  existe  uma  brecha  entre  a  norma  e  o  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125  Jules   de  Gaultier   já   promove   desde   os   primeiros   textos   essa   confusa   relação   inicialmente   com   a   psiquiatria   e,  
posteriormente,  com  a  filosofia,  fora  a  questão  da  crítica  literária  (ou  o  “bovarismo  das  letras”).  
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vivido,  o  dogma  e  a  crença,  as  normas  e  as  condutas.  Nessa  brecha  
se   insinuam   as   reformulações,   os   desvios,   as   apropriações   e   as  
resistências  (CHARTIER,  2010,  p.  46-47).  
  

Com  base  nessa  ideia,  está-se  mais  aberto  para  entender  como,  do  contexto  

finissecular   saído   da   escrita   filosófica   de   Gaultier,   o   bovarismo,   que  

aparentava   ser   uma   característica   negativa,   uma   patologia,   transitou   por  

acepções   distintas,   passando   a   ser   entendido,   também,   como   uma  

característica  subversiva  e   transformadora  –  neste  último  caso,  pensa-se  em  

uma  das  vertentes  de  análise  comuns  no  século  XXI,  como  veremos.  Isso  se  

dá  pelas  transformações  de  pensamento  e  pelas  tais  brechas  sobre  as  quais  

Chartier   fala  em  seus  estudos  e  que  permitem  que  a   leitura   tenha  enfoques  

diferenciados.  

  

Em   seu   raciocínio,   o   historiador   cita   Foucault   e   Bourdieu   como   importantes  

estudiosos  por  estabelecerem  um  olhar  mais  atento  aos  textos,  entendendo-os  

não   em   seus   aspectos   linguísticos   apenas.   Os   textos   são   articulados   com  

posições   sociais   “que   caracterizam,   em   suas   discrepâncias,   [que]   os  

diferentes  grupos  sociais  não  são  apenas  um  efeito  do  discurso,  mas,  antes,  

também  designam  as  condições  de  possibilidade”   (CHARTIER,  2010,  p.  49).  

Ao  tratar  disso,  Lopes  de  Carvalho  (2005)  confronta  os  pensadores:  
O   conceito   de   “apropriação   social   dos   discursos”,   proposto   por  
Michel  Foucault,  não  levaria  em  conta  as  pluralidades  de  leituras,  já  
que  os  textos  seriam  tomados  como  “confiscados”  e  fora  do  alcance  
dos   não-competentes   ou   desprivilegiados   de   posições   sociais.   A  
antinomia   entre   a   filosofia   do   sujeito   (Ricoeur)   e   estruturalismo   (ou  
pós-estruturalismo;;   Foucault)   e   a   necessidade   de   superá-la  
aparecem   [...]   no   pensamento   de   Chartier,   que   encaminha   suas  
pesquisas   [...]   seguindo   mais   de   perto   as   contribuições   de   outros  
autores,  como  Michel  de  Certeau  e  D.  F.  Mckenzie.  Nesse  sentido,  
Chartier  pergunta  pelo  confronto  entre,  de  um   lado,  o   fazer-crer  da  
“vontade   prescritiva”   dos   responsáveis   pelos   textos   e,   de   outro,   as  
crenças,   os   investimentos,   precisamente   as   leituras,   sempre  
rebeldes,  dos  mesmos  textos  [...].  As  apropriações  são  entendidas  
por   Chartier   como   práticas   de   produção   de   sentido,  
dependentes  das  relações  entre  texto,  impressão  e  modalidades  
de   leitura,   sempre   diferenciadas   por   determinações   sociais  
(CARVALHO,  2005,  p.  155,  grifo  nosso).  
  

Observando-se   essas   questões   e   as   já   levantadas   na   primeira   parte   desta  

tese,   pretende-se   notar,   a   partir   do   arquivo,   acepções   difundidas   do   termo  

resultantes   de   apropriações   de   leitores   especializados,   sobretudo   das   áreas  

de  humanidades.  Tais  acepções,  portanto,  surgem  de  interpretações  situadas  
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em  percursos  específicos:  pressupõe-se  quem  fala,  de  onde  fala  e  as  relações  

existentes  nesses  lugares.  Trata-se  do  discurso  acadêmico  formal,  produzido  

no   Brasil,   país   com   suas   determinantes   históricas   próprias.   Não   se   pode  

ignorar,  porém,  influências  do  pensamento  de  outros  países  e,  até  mesmo,  a  

histórica  discussão  da  subserviência  intelectual  brasileira  (e  não  só  brasileira,  

como  se  sabe).  É  a  partir  dessas  constatações  que  se  buscará  examinar  que  

sentidos   o   bovarismo   veste   e   a   partir   de   quais   influências.   Será   possível  

descobrir   acepções   assentadas   com   a   crítica   francesa   (seja   a   oitocentista,  

seja  a  contemporânea),  por  exemplo,  e  outras  mais  adaptadas  a  um  contexto  

brasileiro.  

  

4.2  Metodologia  de  formação  do  corpus  
  
Para  se  ter  dimensão  das  significações  assumidas  pelo  conceito  do  bovarismo  

na   produção   acadêmica   brasileira,   é   preciso   examinar   ocorrências   do   termo  

em   textos   elaborados   dentro   das   relações   legitimadas   pelo   ambiente  

acadêmico,   mais   facilmente   identificado   nas   publicações   relacionadas   às  

universidades.  Afirma-se  isso  pois  há  outros  contextos  de  utilização  do  termo  

(no   âmbito   do   senso   comum,   estando   ou   não   atenta   à   preocupação  

acadêmica)   que   ofereceriam   estudos   igualmente   interessantes.   Alguns  

exemplos   disso   são   jornais   impressos   ou   virtuais,   blogs,   sites   de   internet,  

revistas  etc.  Não  é  o  caso  de  comprometer-se  com  esses  usos  aqui  –  por  já  se  

entender   tratar-se   de   um   outro   trabalho   complexo   –,   a   não   ser   como  

acréscimo  ou  curiosidade  quando  convier.  Desse  modo,  três  possibilidades  se  

delineiam   para   a   composição   do   corpus   que   oferecerá   meios   de   ler   o  

bovarismo  em  estudos  acadêmicos  brasileiros:  livros  e  capítulos  de  autores  e  

teóricos   já   estabelecidos   no   ambiente   acadêmico;;   dissertações   e   teses  

produzidas  por  alunos  de  pós-graduação  das  universidades  do  país;;  e  artigos  

acadêmicos.  

  

A   base   do   corpus   serão,   portanto,   de   acordo   com   a   escolha   feita   neste  

trabalho,   teses  e  dissertações,   textos  diretamente   relacionados  a  programas  

de   pós-graduação   e   mais   acessíveis   no   ambiente   virtual.   Frisa-se   a  

importância   das   buscas   em   ambiente   virtual,   uma   vez   entender-se   a  
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dificuldade  de  percorrer  os  estados  do  país  em  busca  de  estudos  acadêmicos  

que  mencionem  o  bovarismo.  Restringe-se,  assim,  a  constituição  do  corpus  de  

análise  a  trabalhos  de  conclusão  de  mestrados  e  doutorados.  Tais  textos  são  

identificáveis  na   internet,  nos  bancos  de  teses  das  respectivas  universidades  

onde  foram  desenvolvidos  e  defendidos.  Propõe-se  nesta  tese  a  realização  de  

uma   varredura   exaustiva   em  ambientes   virtuais   para   se   coletarem   trabalhos  

que   ofertaram   acepções   do   bovarismo   em   estudos   brasileiros.  

Inevitavelmente,   fala-se   de   um   corpus   “atual”   –   de   textos   publicados   entre  

1995  e  2015  –,  disponibilizado  no  ambiente  virtual.  Essa  escolha  não  impede  

que  se  observe  a  pluralidade  de  utilizações  do  conceito  –  já  intuída  nos  anos  

de  pesquisas  voltados  a  esse  tema.  Ao  contrário:  auxilia  na  delimitação  de  um  

número   razoável  de   textos  a  serem  examinados  –   já  que,  compreende-se,  é  

impossível   neste   trabalho   examinar   centenas   de   menções   ao   bovarismo  

presentes   em   textos   impressos,   virtuais,   livros   etc.   Isso   poderia   ser   um  

trabalho   improdutivo  e  repetitivo  devido  às  recorrências  de  acepções.  Optou-

se,  assim,  por  fazer  uma  busca  em  portais  virtuais  de  divulgação  de  pesquisas  

acadêmicas  para  se  delimitar  um  conjunto  controlável  de  referências  e  textos.    

  

Os   livros   ou   artigos   de   pesquisadores   e   intelectuais   que   mencionam   o  

bovarismo   serão   evocados   quando   possível   e   em   consonância   com   a  

discussão  levantada  a  partir  do  corpus  constituído,  a  fim  de  se  apresentarem  

fontes  de  pesquisa  dos  estudiosos  brasileiros  ao  se  assegurarem  para   tratar  

do   bovarismo.   Ou   seja,   tais   livros   –   entre   eles,   por   exemplo,   encontram-se  

Raízes  do  Brasil  (1936),  de  Sérgio  Buarque  de  Holanda,  e  Deslocamentos  do  

feminino  (2008),  de  Maria  Rita  Kehl  –  complementarão  ou  ainda  aprofundarão  

o   trato   com   determinada   acepção   do   bovarismo   que   fazem   emergir.   Nesse  

caso  não  se  furtará  também  de  evocar  autores  de  outras  nacionalidades  para  

compor  com  as  significações  assumidas  pelo  bovarismo.  

  

Entende-se   que,   a   fim   de   se   ajustar   o   olhar   de   modo   a   ver   como   opera   o  

conceito  do  bovarismo  no  Brasil,  as  dissertações  e  teses  a  serem  analisadas  

devem  apresentar  usos  do  termo  dispersos  em  todo  o  país,  sem  que  se  foque  

em   uma   comunidade   interpretativa   mais   restrita,   uma   área   do   saber,   uma  

região,  um  estado  ou  uma  cidade.  Já  se  adianta,  todavia,  que  o  maior  volume  
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de  menções   ao   bovarismo   se   verificou   em   textos   produzidos   em  programas  

das   Regiões   Sudeste   e   Sul   do   país,   o   que   se   explica   também   pelo   maior  

número   de   universidades   nesses   lugares.   Dada   a   vasta   quantidade   de  

universidades  brasileiras,   fez-se  uma  seleção   inicial   de  plataformas  a   serem  

consultadas,  partindo  da  comparação  entre  três  rankings  referentes  ao  ano  de  

2015  de  melhores  universidades  do  país.  Isso  porque  se  arrisca  afirmar,  sem  

generalizações   e   com   devidos   cuidados,   que   as   reconhecidas   melhores  

universidades   brasileiras   poderiam   apresentar  maior   número   de   publicações  

(um  dos  critérios  para  avaliação  dos  rankings)  e  até  mesmo  de  alunos,  o  que  

ofereceria   um   leque   ainda   maior   de   textos   e   estudiosos   envolvidos   com   a  

produção  intelectual,  bem  como  com  mais  acessibilidade  aos  textos.  

  

O   primeiro   dos   rankings  mencionados   é   o   internacional   THE   (Times   Higher  

Education),   divulgado   em   setembro   de   2015126.   Entre   as   800   universidades  

selecionadas   como   de   excelência   pelo   mundo,   estão   17   universidades  

brasileiras.   Os   resultados   são   obtidos   a   partir   da   análise   de   aspectos   que  

compõem   cinco   grandes   áreas   de   avaliação:   1)   ensino;;   2)   pesquisa;;   3)  

citações;;   4)   visibilidade   internacional   da   universidade;;   e   5)   entrada   nas  

indústrias.   O   segundo   ranking,   RUF   2015   (Ranking   Universitário   Folha,  

realizado  pela  Folha  de  S.  Paulo),  classifica  as  192  universidades  brasileiras  

segundo  determinados  critérios:  1)  número  de  trabalhos  científicos  pontuados;;  

2)   número   de   citações   de   artigos   em   outros   trabalhos;;   3)   proporção   de  

publicações  por  docente;;  4)  proporção  de  citações  por  docente;;  5)  proporção  

de   citações   por   publicação;;   6)   volume   de   recursos   obtidos   em   agências   de  

fomento;;   7)   número   de   publicações   em   revistas   científicas   nacionais;;   e   8)  

proporção  de  pesquisadores  com  alta  produção  acadêmica.  O  terceiro  deles,  o  

Ranking  Web  of  Universities,  Webometrics  2015127,  realizado  desde  a  década  

de   1990,   compõe   listas   de   melhores   universidades   por   regiões   do   mundo  

(América  do  Norte,  Europa,  América  Latina,  Oceania,  África  e  Mundo  Árabe),  

bem  como  apresenta  resultados  por  áreas.  A  metodologia  de  análise  envolve  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126   O   resultado   e   as   informações   desse   ranking   podem   ser   acessados   em  
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings.   Outro   link   interessante   em   relação   a   essa   lista  
apresenta  apenas  as  universidades  brasileiras  em  comparação  também  com  outra  lista,  brasileira,  a  ser  mencionada  
neste   trabalho   de   melhores   universidades   do   país:   http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-17-melhores-
universidades-brasileiras-em-2015.  
127  Esse  ranking  e  demais  informações  a  respeito  estão  disponíveis  em  http://www.webometrics.info.  
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os  impactos  científicos  gerados  pelas  universidades,  a  partir  de  critérios  gerais  

e,  sobretudo,  da  performance  da  universidade  na  internet  –  não  no  que  tange  

a  número  de  visitas  e  visitantes  ou   layout,  mas  sim  a  divulgação  de  pesquisa  

científica,   oferta   de   ferramentas   úteis   aos   pesquisadores   e   estímulo   aos  

estudantes  a  publicarem  e  acessarem  suas  plataformas  virtuais.  

  

Feito   o   cruzamento   de   informações   entre   os   rankings,   podem-se   encontrar  

universidades   brasileiras   recorrentes   nas   três   listagens128.   Como   a   ideia   é  

selecionar   trabalhos  de  universidades  de  todo  o  país,  buscou-se   inicialmente  

nos   bancos   de   dissertações   e   teses   dessas   instituições   presentes   nas   três  

listagens.   Algumas   delas   apresentavam   ferramentas   de   busca   que  

possibilitavam   encontrar   textos   que   citavam   o   bovarismo.   Já   outras,   porém,  

não  possuíam,  em  seus  bancos  de   textos,   estudos  que   citassem  o   conceito  

pesquisado  nesta  tese.  Uma  outra  questão  surgida  foi  que  o  cruzamento  entre  

as   três   listagens   não   ofereceu   universidades   da   Região   Norte   do   país.   Por  

esses   dois   motivos,   continuou-se   a   buscar   universidades   que   possuíssem  

recorrência,  ao  menos,  em  duas  das  listagens129.  Na  coincidência  entre  as  três  

listagens,   portanto,   foram   encontrados   estudos   que   citam   o   bovarismo.   Da  

Região  Sul,  obtiveram-se  13  estudos  (sendo  12  teses  e  uma  dissertação)  da  

Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC);;   14   (sendo   cinco   teses   e  

nove  dissertações)  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS);;  e  

oito  estudos  (sendo  três  teses  e  cinco  dissertações)  da  Universidade  Federal  

do  Paraná   (UFPR).  Na  Região  Sudeste,  obtiveram-se  43  estudos   (sendo  22  

teses   e   21   dissertações)   da   Universidade   de   São   Paulo   (USP);;   uma  

dissertação  da  Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro  (Uerj);;  e  uma  tese  de  

doutorado   da   Universidade   Federal   de   Minas   Gerais   (UFMG).   Na   Região  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128Por   regiões   do   pais,   as   instituições   serão   aqui   citadas.   Região   Sul:   Universidade   Federal   do   Paraná   (UFPR);;  
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS);;  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul  (PUC-
RS);;  e  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC).  Região  Sudeste:  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  –  sendo  
esta  a  mais  bem  pontuada  em   todos  os   rankins;;  Universidade  de  Campinas   (UNICAMP);;  Universidade  Federal   de  
São  Carlos   (UFSCAR);;  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro   (UFRJ);;  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  de  
Janeiro  (PUC-Rio);;  Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro  (UERJ);;  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG);;  
e  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV).  Região  Nordeste:  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA).  Região  Centro-
Oeste:  Universidade  de  Brasília  (UnB).  
129Nessa   nova   busca,   obtiveram-se   os   nomes   de   outras   instituições.   Na   Região   Sul:   Universidade   Estadual   de  
Maringá  (UEM)  e  Universidade  Estadual  de  Londrina  (UEL).  Na  Região  Sudeste:  Universidade  Estadual  de  São  Paulo  
(Unesp);;   Universidade   Federal   de   São   Paulo   (Unifesp);;   Universidade   Federal   Fluminense   (UFF);;   e   Universidade  
Federal   de   Uberlândia   (UFU).   Na   Região   Nordeste:   Universidade   Federal   de   Pernambuco   (UFPE);;   Universidade  
Federal  da  Paraíba  (UFPB);;  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN);;  e  Universidade  Federal  do  Ceará  
(UFC).  Na  Região  Norte:  Universidade  Federal  do  Pará  (UFPA).  Na  Região  Centro-Oeste:  Universidade  Federal  de  
Goiás  (UFG).  
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Centro-Oeste,   obtiveram-se   quatro   estudos   (sendo   uma   tese   e   três  

dissertações)  na  Universidade  Nacional  de  Brasília  (UnB).  

  

Da  confluência  entre  apenas  dois  dos  rankings,  obtiveram-se,  entre  textos  que  

citavam   o   bovarismo:   na   Região   Sul,   duas   dissertações   da   Universidade  

Estadual   de   Maringá   (UEM)   e   duas   teses   da   Universidade   Estadual   de  

Londrina   (UEL).   Da   Região   Centro-Oeste,   três   estudos   (sendo   uma   tese   e  

duas   dissertações)   da   Universidade   Federal   de   Goiás   (UFG).   Na   Região  

Nordeste,   cinco   estudos   (sendo   duas   teses   e   três   dissertações)   da  

Universidade   Federal   do   Pernambuco   (UFPE).   Totalizam-se,   portanto,   96  

textos,  procedentes  de  11   instituições  do  país:  48   trabalhos  de  conclusão  de  

mestrado  e  48  trabalhos  de  conclusão  de  doutorado.  

  

É   importante   fazer   algumas   ressalvas   iniciais.   A   primeira   é   que   não   foram  

encontrados   estudos   que  mencionam   o   bovarismo   em   bancos   de   dados   de  

universidades   da   Região   Norte:   nem   na   Universidade   Federal   do   Pará  

(UFPA),   recorrente   em   duas   das   três   listagens   selecionadas,   nem   na  

Universidade  Federal  do  Amazonas,  citada  em  apenas  uma  das  três  listagens.  

Tal   fato   faz   com   que   não   haja   no   corpus   formado   textos   produzidos   por  

estudantes   matriculados   em   pós-graduações   da   Região   Norte   do   país.   No  

entanto,  os  textos  encontrados  podem  fornecer  o  panorama  necessário,  já  que  

foram   produzidos   em   diversos   estados   do   país   e   apresentam   acepções  

diversas  do  bovarismo.  Pode-se   considerar,   contudo,   a  existência  de  alunos  

das   mais   diversas   localidades   do   país,   deslocando-se   de   suas   cidades   e  

realizando  as  atividades  de  pesquisa  em  universidades  de  regiões  diferentes  

das  suas.    

  

Outra   colocação   a   ser   feita   é   que   outros   ambientes   digitais   de   pesquisa  

acadêmica  foram  consultados.  Dois  deles  são  o  Portal  de  Periódicos  da  Capes  

(Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior)  e  o  Banco  

de   Teses   e   Dissertações   da   Capes   (onde   não   existem   textos   em   língua  

portuguesa  que  se  reportem  diretamente  ao  bovarismo).  A  terceira  colocação  

a  ser  feita,  não  de  ordem  metodológica,  é  que  não  consta  na  quase  totalidade  

dos  textos  a  obra  de  Jules  de  Gaultier  na  bibliografia  como  fonte  de  pesquisa  
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ou   consulta.   Além   disso,   em   poucos   deles   o   nome   de   Gaultier   aparece   no  

corpo   do   texto   como   tendo   sido   aquele   que   cunhou   o   bovarismo   com  

pretensões  filosóficas.  O  conceito  é  evocado  em  geral  a  partir  de  estudos  de  

pesquisadores  brasileiros,  por  obras  sobre  a  formação  da  identidade  nacional  

brasileira,   por   referências   a   dicionários,   por   sites   de   internet   ou   ainda   pela  

escrita  de  outros  pesquisadores  ou  comentadores,  parecendo  ser  já  um  saber  

partilhado,   um   senso   comum   de   uso   corrente.   Não   se   realça   isso   por  

preciosismo  em  relação  a  Gaultier,  mas  para  salientar  as  particularidades  da  

utilização   do   conceito   (ou   mesmo   da   noção)   do   bovarismo   nos   estudos  

brasileiros.  

  

Prosseguindo-se  com  os  procedimentos  metodológicos,  as  descrições  acima  

realizadas   estão   sintetizadas   no   quadro   a   seguir,   constituindo   as   primeiras  

informações  referentes  aos  estudos  a  comporem  o  corpus:  

  

Instituições   Quantitativo  de  
dissertações  

Quantitativo  
de  teses  

  
Região  
Sudeste  

USP   22   21  

UFMG   0   1  

Uerj   1   0  

Região  Sul  

UEL   0   2  

UEM   2   0  

UFRGS   9   5  

UFPR   5   3  

UFSC   1   12  

Região  
Centro-
Oeste  

UnB   3   1  

UFG   2   1  

Região  
Nordeste   UFPE   3   2  

           
Total  de  dissertações  

e  teses   48   48  

Total  de  textos  do  
corpus   96  

  
QUADRO  1  –  Quantitativo  de  textos  do  corpus  por  instituição  e  região.  
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Após   descritos   os   primeiros   procedimentos   metodológicos   que   levaram   à  

composição   do   corpus,   proceder-se-á   a   análise   das   ocorrências   do   termo  

bovarismo,   a   fim   de   se   depreenderem   as   acepções   e   os   domínios   de  

significado  associados.  Acrescenta-se  que  as  plataformas   foram  consultadas  

no  período  de  fevereiro  a  junho  de  2016.  A  apresentação  dessas  análises  se  

dará   de   duas   formas.   A   primeira   delas,   ainda   neste   capítulo,   no   próximo  

subtópico,   será  de  natureza  quantitativa.  Nesse   caso,   sem  que   se  priorizem  

plataformas  virtuais,   regiões  do  país  e  natureza  do   texto,  as  menções  serão  

localizadas  e  sintetizadas  de  acordo  com  os  campos  do  saber  de  onde  partem  

e,  sobretudo,  com  os  sentidos  gerais  atribuídos  ao  bovarismo  –   identificados  

nesta   pesquisa   como   domínios   temáticos   ou   ainda   grandes   troncos   de  

significação  encontrados  nas  pesquisas  brasileiras.  Os  dados  e  as  palavras-

chave   associadas   ao   bovarismo   serão   sintetizados   e   apresentados.  

Posteriormente,   no  que  se  entende  como  análise  qualitativa,   a   ser   realizada  

nos   últimos   capítulos   desta   tese,   as   acepções   serão   demonstradas   e  

comentadas,  em  paralelo  com  outros  estudos.  Nesse  caso,  a  apresentação  de  

citações  e  os  comentários  de  textos  selecionados  permitirão  que,  com  fluidez,  

seja   desenvolvida   uma   exposição   sobre   cada   grande   tronco   significativo   –  

sendo  que  cada  um  deles  abarca  apropriações  similares  entre  si.  

  

4.3  Apresentação  dos  dados:  análise  quantitativa  
  
As  análises  feitas  resultaram  em  um  quadro  resumido  de  informações  que  dá  

a  ver  as  características  para  as  quais  se  busca  chamar  a  atenção  nos  textos  

analisados.  Além  disso,   as   acepções,   resultantes   de   apropriações   feitas   por  

estudiosos  brasileiros  e  extraídas  do  corpus,  foram  organizadas  com  base  em  

frases   e   caracterizações   que   formavam   horizontes   de   ideias   e   significações  

(ou  ainda  confluências  discursivas)  que  se  tocavam,  permitindo  as  conclusões  

abaixo  expostas.  Assim,   vale  uma   leitura   inicial   desse  sumo  de   informações  

antes  do  mergulho  nos  textos  em  si.  Segue  abaixo  o  quadro  com  informações  

básicas  sobre  os  textos  e,  em  seguida,  os  três  grandes  domínios  (ou  troncos)  

interpretativos   encontrados   a   serem   desenvolvidos   nos   capítulos   seguintes  

seguidos  de  expressões,  unidades  discursivas  recorrentes:  
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QUADRO  2  –  Quantitativo  de  textos  por  área  de  estudo  e  tronco  significativo  

  

1)   Psicologia,  modernidade  e  histericização  feminina:  delírio  de  tornar-se  
outro;;   deficit   emocional   e   narcísico;;   migração   para   imaginário;;   fuga   da  

realidade;;  querer  estar  em  outro  lugar  ou  contexto;;  desejo  de  ser  diferente;;  

faculdade  mental  de  conceber-se  outro;;  ilusões;;  personalidades  que  giram  

em   falso   pela   dificuldade   de   rebaixarem-se;;   supervalorização   de   si;;  

hipertrofia  do  eu;;  falseamento;;  abismo  entre  sonho  e  realidade;;  busca  por  

encarnar   heróis   romanescos;;   ausência   de   senso   crítico;;   deformação   da  

realidade;;   soberba;;   capacidade   de   imaginar-se   melhor;;   angústia   de  

pertencer  a  uma  sociedade  dividida;;  frustração  feminina;;  histeria;;  afetação  

feminina;;   desejo   de   viver   amores   intensos   decorrente   de   intoxicação  

literária;;   mulher   que   devaneia   e   idealiza;;   personalidade   imaginativa;;  

tendência   emotiva;;   enquadre   fantasmático   necessário   para   desmistificar  

ilusões;;  simulacro.  

  

2)   Contemporaneidades,   leitores   e   cultura   de   massa:   identificação;;  
primeiro   estado   de   leitor;;   leitor   crédulo;;   deixar-se   afetar   pela   arte;;   ideais  

Tipo  do  Texto   Quantitativo   Campo  do  Conhecimento   Conceituação  

Dissertações  de  
Mestrado   47  

Áreas  de  estudo   Quantitativo   Domínio  Significativo   Quantitativo  

Letras**   57  
1)  Psicologia,  
modernidade  e  

histericização  feminina  
27  

Educação   12   2)  Contemporaneidades,  
leitores  e  cultura  de  

massa  
23  

História***   7  

Sociologia   4  
3)  Identidade  Nacional   42  

Teses  de  
Doutorado   45  

Comunicação****   4  

Psicologia   2  
*O  quantitativo  total  de  textos  não  equivale  ao  
total  de  96  textos,  apresentado  no  quadro  
anterior,  pois  quatro  textos  não  foram  
classificados  dentro  dos  três  domínios  

significativos  por  motivos  a  serem  explanados  a  
seguir.  

**A  área  de  Letras  do  quadro  representa  os  
seguintes  segmentos:  Teoria  Literária  e  
Literatura  Comparada;;  Língua  e  Literatura  
espanhola;;  Teoria  da  Literatura;;  Literatura  
Brasileira;;  Literatura  em  Língua  Portuguesa;;  
Estudos  de  Língua,  Literatura  e  Tradução  em  
Francês;;  Literatura  Espanhola  e  Hispano-

Americana.  
***Encontrada  tanto  como  História  ou  História  

Social.  
****  Encontram-se,  na  área  de  Comunicação,  

nomes  de  programas  diferenciados:  
Comunicação  e  Expressão;;  Comunicação  e  
Artes;;  ou  ainda  Ciências  da  Comunicação.  

Estudos  de  
Linguagem   2  

Arquitetura  e  
Urbanismo   1  

Total   92*   Direito   1  

      Antropologia  
Social   1  

      Arte   1  
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com  os  quais  se  mede  a  vida  cotidiana;;  literaturificação  do  mundo;;  uso  da  

literatura;;  leitura  por  gozo  imediato;;  devaneio  ao  ler;;  leitura  imaginarizada;;  

condicionar   vida   real   a   mundos   inventados;;   devaneio   necessário   a   uma  

educação   da   subjetividade;;   participar   da   leitura;;   memória   incorporada   e  

criada   pela   leitura;;   falsa   memória   que   a   literatura   pode   produzir;;  

mimetização;;   roubo   de   histórias   alheias;;   construção   de   memória   e  

modelagem   da   subjetividade   operadas   pela   cultura   de   massa;;  

subjetividade   produzida   por   enredos   e   imagens   e   desejos   oferecidos;;  

fomentação  de  sonhos  de  consumo  e  anseios  de  paixão  pelos  meios  de  

comunicação   massivos;;   necessidade   de   ilusão;;   má   consciência   de   uma  

época;;  simulação/dissimulação;;  insatisfação;;  chance  de  expressão  do  que  

não  se  é.  

  
3)   Identidade  Nacional  Brasileira:   ideias   fora  de  hora  e   lugar:  mal-estar  

da   brasilidade;;   busca   do   nacional;;  mera   cópia   /   cópia   banal   /   desejo   de  

cópia;;   servilismo   intelectual;;   imitação;;   importação;;   artificialismo;;   ilusão;;  

busca  por   temas  do  outro;;  afrancesamento/francesismo;;  embelezamento;;  

elitização;;   afetação;;   anseio   progressista;;   provincianismo;;   posição  

periférica;;   ostentação   bajuladora;;   ávido   novo-riquismo;;   nacionalismo  

ingênuo;;   aspirações   distantes   do   permitido   pelas   condições   sociais;;  

cultura   importada;;   ornamentação;;   apagamento   de   diferenças;;  

empréstimos;;   devaneio   nacional   provinciano;;   subordinação   à   hegemonia  

intelectual   de   países   avançados;;   deslocamento;;   desidentificação;;  

inquietação;;   desenraizamento;;   desterramento;;   mal-estar   intelectual  

brasileiro;;  inclinação  à  teatralização  da  vida.  

  

Antes   de   comentários   sobre   o   que   se   estudará   nos   capítulos   seguintes,   há  

que   clarificar   que   quatro   dos   96   textos   encontrados   para   o   corpus   não  

puderam  ser   classificados  nos   três  domínios   temáticos  observados,   por   isso  

não  foram  contabilizados  na  tabela  acima  que  traz  a  análise  quantitativa  mais  

detalhada   dos   textos.   Tais   textos130  apenas   traziam   o   termo   bovarismo   em  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130  O  primeiro  estudo  em  questão  é  a   tese  O  estudo  pós-graduado  no  Brasil:  problemas  e  perspectivas   (2011),   de  
Maria   Janaína   Foggetti,   em   que   o   termo   aparece   apenas   na   referência   à   dissertação  O   bovarismo   de   Jules   de  
Gaultier,  na  ficção  e  na  vida:  fontes  e  vertentes  (2008)  que  antecede  os  estudos  desta  tese.  O  segundo  e  o  terceiro  –  
A   condição   feminina   no  matrimônio   delineada   pela   ficção   (2009),   de   Rita  Mara   Netto   de  Moraes,   e  Nora,   Capitu:  
encontros  e  desencontros  (2008),  de  Barbara  Macedo  Soares  de  Araújo  –,  outras  duas  teses,  trazem  o  termo  ao  fim  
do  texto,  ao  referenciarem  a  obra  de  Andrea  Saad  Hossne.  O  quarto  deles  –  a  dissertação  Das  memórias  às  veredas:  
Revisa  USP  –  letras,  cenas  e  sons  (2008),  de  Lúcia  de  Oliveira  Almeida  –  traz  o  termo  ao  reproduzir  ao  fim  do  estudo  
um  dos  artigos  publicados  na  Revista  da  Universidade  de  São  Paulo.  O  artigo  citado  é  “O  bovarismo  e  o  realismo  em  
xeque?”  (1994),  do  professor  de  literatura  francesa  Philippe  Willemart,  em  que  se  questionam  dois  clichês  existentes  
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uma   referência   bibliográfica   ou   ainda   citando   uma   tese   ou   dissertação,   sem  

apropriarem-se  de  fato  do  conceito  ao  longo  das  ideias  desenvolvidas.    

  

Feitas   essas   colocações,   pode-se   afirmar   que   os   três   troncos   temáticos  

sintetizados   não   deixam   de   se   cruzar,   ainda   que   se   delimitem.   Os   dois  

primeiros   dizem   respeito,   respectivamente,   a   acepções   associadas   à  

ambiência  do  século  XIX  e  a  temáticas  contemporâneas.  O  primeiro  liga-se  a  

uma  visão  psicologizante  e/ou  mesmo  negativa  do  bovarismo,  que,  entendido  

de   várias   formas   que   se   complementam,   dizem   muito   sobre   questões   que  

povoaram   mentes   a   respeito   da   constituição   da   personalidade,   da  

individualidade   e   da   intimidade   –   temas   amplamente   de   discussão   sobre   o  

modo  de  vida  burguês.  Isso  implica,   inclusive,  a  posição  da  mulher  diante  da  

sociedade,   do   homem   e   da   leitura.   Esta   última,   inclusive,   era   considerada  

nesse  horizonte  interpretativo  como  uma  atividade  perigosa  e  fútil  às  mulheres  

ou   a   ditos   espíritos   mais   frágeis.   O   segundo   trata   também   de   temáticas  

relacionadas  à  leitura  e  dos  efeitos  que  a  leitura  de  textos  ficcionais  causa  nos  

indivíduos;;  no  entanto,  o  modo  de  pensar  a  atitude  bovárica  associa-se  mais  

aos   novos   olhares   e   estudos   lançados   sobre   a   subjetividade.   Além   disso,  

incorporam-se  aí  elementos  contemporâneos,  como,  por  exemplo,  o  advento  

da  internet  e  de  outros  meios  de  comunicação  massivos.  

  

O  terceiro  domínio  diz  respeito  ao  uso  do  termo  de  maneira  divergente,  ainda  

que  guarde  relações  com  as  formas  de  compreensão  anteriores.  Trata-se  de  

buscar   caracterizar   o   comportamento   dos   brasileiros   e   sua   relação   com   a  

identidade   nacional.   Nesse   sentido,   os   pesquisadores   brasileiros   alinham-se  

mais   a   pensadores   de   outros   países   –   Haiti,   México,   Argentina   etc.   –   que  

outrora   foram   colonizados,   diferenciando-se   um   pouco   e   refletindo   sobre   a  

própria  realidade  do  país  em  analogia  com  o  conceito  e  com  o  pensamento  de  

estudiosos  de  países  que  foram  colonizadores.  O  que  se  verá  adiante  são  os  

três  domínios  significativos  explanados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
em  relação  da  Flaubert:  1)  o  bovarismo  como  caracterização  de  um  comportamento  feminino  que  se  resumiria  a  fugir  
da  realidade  através  do  sonho;;  e  2)  a  filiação  de  Flaubert  ao  realismo.  Willemart  aponta  que  Flaubert  cultiva  em  sua  
obra  o  ódio  ao  real.  Isso  porque  o  real  seria  apenas  uma  “referência  universalmente  garantida  de  uma  ilusão  coletiva”  
(p.  137),  a  partir  da  qual  se  medem  todas  as  outras   ficções.  Assim,  se  a  vida  é   ficção,   “todas  as  manifestações  de  
vida  são  fictícias  e  dependem  de  acordos  para  se  tornarem  reais”  (p.  137),  o  que  permite  questionar  a  filiação  realista  
de  Flaubert  e  a  clássica  definição  de  bovarismo.  
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5.  PSICOLOGIA,  MODERNIDADE  E  HISTERICIZAÇÃO  
FEMININA  

[...]   Flaubert,   sem   enunciar   claramente   que   tivesse  
consciência   disso,   articulou   em   Emma   Bovary   dois  
modos  de  subjetividade:  o  da  mulher  e  o  do  burguês.  

Maria  Rita  Kehl131  
  

Os   textos   selecionados   para   compor   este   primeiro   domínio   mostram  

apropriações  da  noção  de  bovarismo  como  elemento  relativo  ao  truncamento  

de  possibilidades  que  Emma  Bovary  reúne,  por  representar  o  sujeito  moderno,  

o   sujeito   burguês   e,   ainda,   a   mulher   –   especificamente   a   oitocentista.   Este  

domínio  temático  representa  a  ambiência  do  século  XIX  e  da  primeira  metade  

do   século   XX   e   as   extensões   de   significado   adquiridas   a   partir   dela.  

Relaciona-se   às   ramificações   de   apropriações   feitas   dos   primeiros   textos  

gaultierianos,   pelo   campo   da   psicopatologia,   e   do   texto   flaubertiano,   pelo  

“bovarismo   das   letras”.   Essas   acepções   se   estendem   de   personagens   –  

flaubertianos  ou  não  –  para  seres  reais132.  

  

Os   textos   deste   capítulo   citam   o   bovarismo   para   definir   tendências  

psicológicas   de   certos   indivíduos   (a   exemplo   do   “bovarismo   individual”),  

grupos   (como  o   “bovarismo  de  coletividades”)  ou,  ainda,   seres  humanos  em  

geral  (“bovarismo  metafísico”).  Essas  significações  não  são  exclusividades  de  

textos   acadêmicos,   sendo  muito   recorrentes   em   outros   gêneros   discursivos,  

como  dicionários,  notícias  jornalísticas  etc.  Tal  fenômeno,  disperso,  não  é  uma  

especificidade   das   comunidades   interpretativas   brasileiras.   Nesse   sentido,  

serão   vistas,   imbricadas   umas   nas   outras,   formas   de   entender   o   bovarismo  

resultantes  de  tensões  descritas  na  primeira  parte  desta  tese.  

  

Embora   algumas   teses   e   dissertações   deste   domínio   tratem   de   temas   e  

épocas  mais  atuais,  o  bovarismo,  nas  definições  reportadas,  surge  atrelado  às  

maneiras   de   fazer   crítica   delineadas   no   contexto   finissecular   de   onde  

despontou.  Após  definirem  o  bovarismo,   os   textos  podem   tanto   reforçar   sua  

carga   significativa   –   mantendo   visões   já   existentes   no   século   XIX   –   como  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131  A  frase  é  da  obra  Deslocamentos  do  feminino  (2008).  
132  Não  se  aterá  novamente  a  essa  discussão,  no  entanto  cabe  novamente  alertar  que  alguns  dos  estudos  evocados  
também  farão  –  de  maneira  semelhante  a  Gaultier,  em  suas  aporias,  criticadas  por  Jayot  na  primeira  parte  desta  tese,  
subtópico  3.1  intitulado  “Gaultier:   influências,  tensões  e  críticas  às  obras”  –  um  intercâmbio  entre  ficção  e  realidade.  
Faz-se  quase  uma  análise  psicológica  de  personagens  com  elementos  usado  na  clínica  de  seres  reais.	  
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combatê-las.  Da  diversidade  de  acepções,  compreendem-se:  caracterizações  

tomadas  como  psíquicas  do   indivíduo  ou  de  todos  seres  humanos  (criadores  

de  ilusões,  que  fogem  à  realidade,  que  deliram  etc.);;  especificidades  de  seres  

influenciados   pela   ética   e   pela   estética   românticas   (sendo   Romantismo  

entendido  como  movimento  artístico-literário  oitocentista);;  posturas  assumidas  

por   indivíduos,   como   efeito   colateral,   gerado,   sobretudo,   por   conflitos   –   de  

classe   e   de   personalidade   –   e   sentimento   de   deslocamento   que   envolve   o  

sujeito  moderno  e  suas  inquietações;;  e  caracterizações  do  gênero  feminino  –  

sua   condição   psíquica   e/ou   social,   seja   representada   em   personagens,   seja  

em   seres   humanos   reais,   no   século  XIX   ou   não.  Em   certos   casos,   duas   ou  

mais  dessas  acepções  se  cruzam.  

  

Sobre  a  síntese  de  informações  deste  capítulo,  veja-se  o  quadro  abaixo:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
QUADRO  3:  Domínio  temático  1  

  

É   importante   ressalvar   que,   no   corpus,   embora   se   façam   contextualizações  

históricas   propícias,   há   textos   que   atribuem   a   característica   bovárica  

exclusivamente   a   mulheres   (ou   mais   comum   nelas);;   ou   seja,   bovarismo   é  

entendido   como   um   traço   feminino   devidamente   ou   não   analisado   em  

confluência   com   elementos   sociológicos.   Preferiu-se,   então,   subdividir   este  

tronco   de   significações.   Em   um   primeiro   subtópico,   serão   examinadas   as  

apropriações   relativas   a   caracterizações   gerais   dos   seres.   No   segundo  

subtópico,  serão  analisadas  as  ocorrências  atreladas  às  questões  do  gênero  

feminino,   mesmo   que   ainda   se   retomem   discussões   (como   a   do   indivíduo  

moderno  ou  a  da  leitura)  realizadas  no  primeiro  tópico.  

DOMÍNIO  TEMÁTICO  1  

Quantitativo  de  textos  

Dissertações   Teses  

14   13  

Total  

27  

Números  de  páginas   Entre  84  e  603  

Período  de  publicações   Entre  1996  e  2015  

Áreas  de  pesquisa  
Letras,  Estudos  da  Linguagem,  
Educação,  Comunicação  e  
Expressão  e  Psicologia  
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Essas  questões  revelam  que  o  impasse  referente  às  diferenças  entre  homens  

e   mulheres,   gerado   antes   da   gênese   do   bovarismo   e   até   mesmo   das  

discussões  acerca  de  Madame  Bovary,  permanece  e  não  foi  apaziguado.  Há  

quem   se   questione   em  que  medida   e   sob   quais   circunstâncias   o   bovarismo  

pode   ser  masculino   ou   feminino,   como   se   notou   nas   palavras   do   estudioso  

Yvan   Leclerc   (2002),   ainda   que   tenha   havido   estudos   de   crítica   que  

reconhecessem  o  bovarismo  em  personagens  masculinos   (até   flaubertianos,  

mesmo   em   estudos   gaultierianos)   ou   ainda   que   o   bovarismo   tenha   sido  

estudado,  em  analogias,  entre  grupos,  nações  etc.  O  fato  é  que  Emma  suscita  

discussões   sobre   dilemas   humanos   por   representar   elementos   para   tal,  

todavia  serve  às  discussões  sobre  condições  femininas,  por  representar  uma  

mulher.  Não  se  pode  esquecer  ainda  sua   inserção  histórico-social.  Não  há  a  

pretensão  de  responder  ou  dirimir  tais  questionamentos;;  pelo  contrário:  quer-

se   dar   visibilidade   às   possíveis   facetas   do   conceito   na   crítica   brasileira.  

Principia-se,   portanto,   analisando   as   ocorrências   do   bovarismo   visto   no  

contexto  da  psicologia  e  dos  conflitos  do  homem  moderno.  

  
5.1  Hipertrofia  do  eu:  indivíduo  moderno  e  sintomática  burguesa  
  

Parte   dos   textos   selecionados   associam   o   bovarismo   ao   sentido  

psicopatológico   e   psicanalítico,   o   que   sugere   interesse   na   constituição   da  

personalidade  (emergente  na  época  de  cunhagem  do  bovarismo),  nos  desejos  

humanos  e  nos  aspectos  da  inserção  social  dos  indivíduos.  É  possível  haver  o  

deslizamento  do  sentido  psíquico  para  o  moralizante,  vista  a  tradição,  herdada  

do   século   XIX,   de   associar   comportamentos   moralmente   questionáveis   a  

problemas   genéticos,   médicos   ou   psicológicos.   A   crítica   dos   brasileiros,  

porém,  pouco  se  centra  no  aspecto  puramente  médico  do  bovarismo,  dando,  

quando  é  o  caso,  preferência  para  uma  abordagem  psicanalítica.  Trata-se  de  

18   textos   do   total   de   27   deste   capítulo.   Esse   conjunto   apresenta   um   bom  

panorama  dessas  apropriações  do  bovarismo.  

  

Pode-se   iniciar   por   um   texto   que   enxerga   o   bovarismo   dentro   do   campo   da  

psicologia.  Isso  se  dá  porque  o  interesse  central  da  pesquisa  não  é,  de  fato,  a  
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conceituação   filosófica.  Galicismos   no   português   do   Brasil:   uma   abordagem  

lexicográfica  (2013),  de  Jaciara  Mesquita  Rosa,  trata  de  uma  série  de  termos  

existentes   na   língua   portuguesa   incorporados   por   influência   exercida   pela  

língua  francesa.  Um  dos  termos  a  que  se  refere  Rosa  é  justamente  bovarismo  

(e   extensões,   como   bovarista).   A   estudiosa   trabalha   com   definições   de  

dicionário  e,   talvez  mesmo  por   isso,  atribui  ao   termo  a  origem  do  campo  da  

psicologia,  interpretando-o,  com  base  no  Dicionário  Houaiss,  como:  “tendência  

que  certos  indivíduos  apresentam  de  fugir  da  realidade  e  imaginar  para  si  uma  

personalidade  e  condições  de  vida  que  não  possuem,  passando  a  agir  como  

se  as  possuíssem”  (ROSA,  2013,  p.  68).  

  

Um  pouco  mais  aprofundadamente  no  que  tange  às  discussões  do  campo  da  

psicanálise,   em   sua   tese   A   invenção   do   inimigo:   literatura   e   fraternidade  

(2008),   Arruda   Filho   debruça-se   sobre   três   romances   escritos   em   língua  

portuguesa  (dois  contemporâneos  e  um  realista133)  a  fim  de  observar  conflitos  

familiares   e   relações   complexas   entre   personagens   irmãos.   Ancorado   em  

textos   teóricos   de   psicanálise,   afirma   que   agressões,   comuns   entre   irmãos,  

contrapõem-se   a   um   discurso   social   que   reforça   a   unidade   familiar   e   a  

solidariedade.  O  estudo  mostra  como  os  personagens  projetam   inimigos  nas  

figuras   de   seus   irmãos.   Baseado   em   estudos   da   psicanalista   Maria   Rita  

Kehl134,  Arruda  Filho  traz  para  sua  discussão  o  conceito:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 É   muito   comum   realizar-se   a   crítica   literária   (com   ou   sem   amparo   da   psicanálise)   a   textos   realistas   com  
apontamento  do  bovarismo  dos  personagens.  Isso  porque  estes  trazem  à  tona  a  discussão  a  respeito  do  sentimento  –  
diverso  do  também  observado  entre  os  românticos  –  de   inadequação  do  homem  com  a  sociedade,  das  práticas  da  
burguesia,   do   humor   (na   forma   de   ironia)   ou   do   aspecto   trágico   que   personagens   “bováricos”   podem   inspirar   etc.  
Personagens   como  Quincas  Borba  e  Brás  Cubas,   de  Machado  de  Assis,   ou  ainda  Luísa,   de  Eça  de  Queirós,   são  
analisados  sob  essa  ótica.  
134A  psicanalista,  ensaísta,  poetisa,  crítica  literária  e  cronista  Maria  Rita  Kehl  apresenta  escritos,  a  serem  comentados  
oportunamente,  que,  dispondo  também  do  conceito  do  bovarismo,  tratam  de  questões  ligadas,  sobretudo,  à  mulher,  à  
psicanálise   e   à   modernidade.   Na   obra   Sobre   ética   e   psicanálise   (2000),   evocada   por   Arruda   Filho,   Kehl   discute  
norteadores  para  se  entenderem  as  “implicações  éticas  do  advento  da  psicanálise  no  Ocidente”  (p.  7)  e  sua  relação  
com  o  homem  moderno  e  o  contemporâneo.  Não  se  negligencia  na  obra  a  ascensão  do  sistema  capitalista  e  da  lógica  
da   valorização   do   consumo,   da   imagem   e   da   fama   nos   dias   contemporâneos   em   face   dos   desejos   de   gozo   dos  
indivíduos  –  que  buscam  eliminar  suas  inquietações  sem  indagá-las.  No  terceiro  capítulo  do  livro,  “A  virada  freudiana”,  
Kehl   discute   a   atenção   dada   por   Freud   à   escuta   das   palavras   –   ditas   em   associação   livre   –   das   histéricas,   dos  
obsessivos,  dos  paranoicos  como  forma  de  trazer  a  consciência  elementos  recalcados  no  inconsciente  e  trabalhar  a  
“cura  pela  palavra”.  A  palavra  revelaria  ao  sujeito  seu  objeto  de  desejo  e,  simultaneamente,  a  falta  dele  –  o  que  traria  
sofrimento  junto  à  possibilidade  ética  de  os  indivíduos  saberem  como  lidar  com  as  pulsões  que  os  afetam.  No  fim  do  
capítulo,  Kehl  examina,  a  partir  de  Foucault,  “os  efeitos  das  inovações  trazidas  pelo  dispositivo  psicanalítico”  (p.  133).  
Foucault,  segundo  ela,  questionava  a  psicanálise  como  mais  uma  das  formas  de  “disciplinação  dos  corpos”.  De  fato,  
em   algumas   circunstâncias,   a   análise   revelava   subjetividades   modernas   silenciadas   para,   depois,   normatizá-las.  
Foucault,  porém,  entende  que  o  diálogo  com/contra  o  poder  permite  visibilidade  do  ser  comum.  Este,  autor  de  sua  
própria  fala,  ao  articular  vida  íntima  com  experiência  de  mundo,  pode  “dotar  de  algum  sentido  a  mesquinhez  de  seu  
cotidiano”   (p.   135).   Nessa   ocasião,   Kehl  menciona   o   bovarismo   –   “delírio   de   tornar-se   outro”   –   em   associação   às  
histéricas  do  século  XIX,   finalmente  ouvidas  por  Freud  e  alguns  de  seus  contemporâneos.  A   intenção  é  mostrar  o  
confronto  entre  “sentimentos  mesquinhos”  das  histéricas  (do  ser  comum,  autor  de  sua  cura  e  fala)  e  o  estabelecido  
“poder  médico”.  Essa  dicotomia  fala/escuta  resultou,  segundo  Kehl,  em  conhecimento,  sobretudo,  de  mulheres  sobre  
si  mesmas.  
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No   início   do   século   XX,   a   psiquiatria,   inicialmente,   e   a   literatura,  
logo   a   seguir,   passaram   a   empregar   o   conceito   bovarismo   para  
designar  os   casos  em  que  o(a)  paciente   é  acometido(a)   do  delírio  
de   “tornar-se   um(a)   outro(a)”.   Ou   seja,   o   bovarismo   resulta   de  
crises   de   déficit   emocional   e   narcísico,   que   implicam   no  
desdobramento   –   muitas   vezes   múltiplo   –   de   personalidade.  
Visando  alcançar  um  território  onde  o  Outro  se  confunde  com  aquele  
que  está  em   fuga,  o   psiquismo  do   indivíduo   prefere   abandonar  
um   contexto   que   não   lhe   garante   satisfação   imediata   e   migra  
para   uma   região   do   imaginário,   onde   acredita   estar   a   salvo   das  
demandas   que   não   são   supridas   pelo   contexto   em   que   estão  
inseridas.   Assim,   “ser   outro”   é   uma   forma   artificial   de   articular   as  
carências  do  indivíduo  através  de  projeções  do  imaginário  (ARRUDA  
FILHO,  2008,  p.  59,  grifos  nossos).  
  

O   conceito   opera   na   análise   de   personalidade   do   ser   humano,   quando   este  

busca  satisfação  em  “projeções  do  imaginário”.  Imaginar  seria  uma  estratégia  

do  “psiquismo  do   indivíduo”,  configurando  uma  espécie  de  delírio  de   fuga  da  

ambiência   real   que   não   lhe   agrada.   É   claro   o   uso   da   psicanálise   –   menos  

crítico  moral  do  bovarismo  –  como  instrumento  de  crítica  literária.  Arruda  Filho,  

em  notas  de  rodapé,  afirma  que  a  definição  do  conceito   “não  é  consensual”,  

por   isso   traz   outras   definições.   Uma   delas   é   de   Andrea   Saad   Hossne135:  

“Bovarismo   é   [...]   esse   movimento   interno   [...],   de   se   cumprir   como   má  

consciência  no  seio  da  consciência  aceita  por  sua  época.  Não  é  conceber-se  

outro,  mas  carregar  o  outro  de  uma  época”  (HOSSNE,  apud  ARRUDA  FILHO,  

2008,  p.  59).  Ao  contrário  da  primeira  citação,  esta  última  situa  o  desajuste  do  

bovárico   em   meio   a   normas,   práticas,   leis   etc.   sociais   localizadas   em   uma  

época,   na  medida   em   que   o   dito   bovárico   não   está   em   consenso   com   tais  

práticas   de   seus   contemporâneos,   sendo,   assim,   mal   julgado.   O   bovarismo  

não   se   colore   somente   de   um   tom   psicanalítico,  mas   também   de   uma   tinta  

histórico-sociológica,  o  que  lhe  recontextualiza  a  carga  individual.  De  qualquer  

maneira,   ressalta-se  aqui  a   ciência  da   importância  do  contexto  e  das   regras  

sociais  para  a  constituição  do  indivíduo,  sobretudo  o  discutido  na  psicanálise.  

Em   outra   nota,   o   estudioso   comenta   –   sem   citar   definições   –   textos   do  

peruano   Mario   Vargas   Llosa,   que   teria   discutido   o   bovarismo   em   Orgia  

perpétua:  Flaubert  e  Madame  Bovary136  (1979)  e  o  utilizado  em  sua  ficção.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135  Trata-se  de  autora   (já   referenciada  no  último  subtópico  da  primeira  parte  desta   tese)   que  estudou  a   relação  do  
bovarismo  com  obras  literárias  selecionadas  em  seus  estudos  de  mestrado  e  doutorado.  
136  Mario  Vargas  Llosa  na  obra  em  questão  (1979)  se  dedica  a   tratar  de  Madame  Bovary,  clássico  da   literatura  que  
figura  entre  seus  preferidos.  O  romance,  para  ele,  dá  a  ver  diversas  questões,  inclusive  os  “enganos  e  auto-enganos”  
operados  pelo  discurso  romântico,  tratado  por  Flaubert  em  sua  contradição  com  determinados  vazios  da  realidade.  As  
palavras  do  discurso  amoroso  romântico  representam  a  “necessidade  de  ilusão”,  “a  sede  de  absoluto”  encenada  na  
obra   por,   por   exemplo,   Emma   e   Léon.   Ainda   para   Llosa,   “a   capacidade   de   fabricar   ilusões   e   a   louca   vontade   de  
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A  Cidade  e  as  Serras,  a   ironia  e  o   fin-de-siècle   (2014),  de  Daiane  Pereira,  é  

um  estudo  de  crítica  literária  que  trata  da  ironia  de  Eça  de  Queirós  e  seu  jogo  

cômico,   construído   pela   contradição   entre   a   personalidade  manifestada   pelo  

personagem  da  obra  e  a  forma  como  os  leitores  são  sugestionados  a  pensá-

lo.  O   bovarismo,   aqui,   significa   “fugir   da   realidade   e   viver   a   vida   que   não   é  

própria”  –  contrastando-se  o  contexto  do  personagem  com  suas  atitudes,  bem  

como  com  o  mundo  externo  à  obra,  o  mundo  do  leitor.  Essa  fuga  é  marcada,  

segundo  Pereira,  pela  renúncia  do   livre-arbítrio137,  o  que  configuraria  a   ironia  

da   obra.   A   renúncia   à   possibilidade   de  modificar   a   vida   e   de   buscar   outras  

opções   menos   insatisfatórias   é   sobrepujada   pela   escolha   da   inércia   de  

prosseguir  na  ilusão  bovárica;;  ou  seja,  viver,  inerte,  deslocado,  acreditando-se  

diferente   do   que   os   outros   indivíduos   percebem,   passa   a   ser  melhor   que   a  

consciência  que  oportuniza  a  mudança.  

  

5.1.1  Desejo  de  alhures  

  

Muitas   dessas   caracterizações   agregam   uma   potência   significativa   ao  

bovarismo:  um  desejo  de  estar  em  outro   lugar,  em  outra  posição,  ou  mesmo  

em   outra   constituição   social.   Isso   fica   claramente   posto   na   dissertação   de  

mestrado  O  espaço   romanesco   e   a   personagem  em  pão   cozido   debaixo   da  

brasa,  de  Miguel  Jorge  (2015),  de  Carla  de  Oliveira.  Discute-se,  no  âmbito  do  

texto   literário,   o   espaço   como   principal   categoria   de   análise.   Sem   que   se  

aprofunde   no   estudo,   que   é   voltado   para   topoanálise,   memória   e   história,  

pode-se  examinar  a  única  menção  ao  bovarismo,  em  uma  nota  de  rodapé,  ao  

situá-lo  em  relação  à  afirmação  feita  no  corpo  do  texto.  Afirma-se,  com  base  

teórica  em  autores  de  referência  para  o  estudo,  que  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
realizá-las”  é  a  utopia  de  Emma,  “rigorosamente  humana”.  Ao  contrário  do  que  Arruda  Filho  afirma,  nessa  obra  não  há  
sequer  uma  menção  ao  termo  bovarismo.	  
137  Interessante  observar  o  uso  da  expressão   “livre-arbítrio”  para  dizer  da  escolha  que  se   tem,  normalmente,  de  se  
mudar  a  vida  e,  portanto,   fugir  ao  bovarismo.  Sabe-se  que  se   trata  de  um  termo  caro  à  possibilidade  de  escolha  e  
transformação   do   indivíduo   –   intimamente   relacionado   a   autonomia   da   burguesia,   elemento   marcante   e   marcado  
neste  capítulo  quinto  –  ao  mesmo  tempo  que,  mesmo  em  Gaultier  (ancorado  em  Nietzsche),  discutiu-se  na  teoria  do  
bovarismo,   ao   se   desenvolver   o   bovarismo   do   real,   por   exemplo,   o   caráter   bovárico   não   só   de   todos   os   seres  
humanos   (metafísico)   como   também   da   própria   realidade,   deixando-se   clara   a   impossibilidade   de   livre-arbítrio   a  
qualquer  ser  humano  que  seja.  Entende-se,  porém,  a  pertinência  das  duas  aparentes  contraditórias  análises,  uma  vez  
que   os   textos   deste   primeiro   domínio   temático   se   utilizam   de   acepções   do   bovarismo   relativas   ao   campo   da  
psicopatologia  em  observância  do  indivíduo,  realizadas  também  por  Gaultier  em  seus  primeiros  escritos,  sendo  elas,  
inclusive,  as  mais  difundidas  ainda  hoje  quando  se  pensa  a  noção  do  bovarismo.  
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As   ruas   levam  as   personagens   ao   encontro   de   seus   ideais   e   esse  
intercâmbio  é  motivado  pela  fuga  de  um  contexto  opressor.  Esse  
desejo,   parte   da   condição   humana,   aparece   comumente  
tematizado  em  obras   literárias  que  se  baseiam  ―  [...]  na  crença  de  
que,   como   para   Emma   Bovary,   não   nos   pode   “acontecer   coisa  
alguma”   [...]   senão  num  outro   lugar.   [...]  a  personagem  de  Gustave  
Flaubert  [...]  [representa]  estas  personagens  que  [...]  só  se  realizam  
na   busca   e   no   encontro,   imaginário   ou   concreto,   de   outro  
espaço  e  outro  contexto  (OLIVEIRA,  2015,  p.  90-91,  grifo  nosso).  
  

Em  nota,  comenta-se  Madame  Bovary  por  sua  personagem  e  sua  inserção  no  

realismo,   bem   como   por   sua   originalidade,   “devido   ao   cunho   do   termo   de  
psicologia,   o  bovarismo,  em   referências  a  características   psicológicas   da  
protagonista”   (OLIVEIRA,   2015,   p.   91,   grifo   nosso).   Note-se,   assim,   que   o  

bovarismo  explica  uma  “condição  psicológica”  presente  em  Emma  a  servir  de  

analogia   para   outros   seres.   Para   Oliveira,   essa   condição   é   a   busca   –  

entendida   como   desejo   ou   fuga   –   por   realização   em   outro   contexto,   seja  

imaginário   ou   não.   O   contexto/espaço,   reforce-se,   não   significa  

necessariamente  um  espaço  físico,  mas  mesmo  uma  condição  de  opressão,  a  

que,  como  Emma,  homens  e  mulheres  podem  estar  sujeitos  –  permanecendo,  

assim,  desconfortáveis.  

  

A   associação   do   bovarismo   com   o   desejo   de   estar   em   outro   espaço   está  

presente  em  Ler  e  escrever:  Bouvard  et  Pécuchet  e  a  multiplicação  da  escrita  

(2013),   de   Fernanda   Ferreira   dos   Santos.   Trata-se   do   único   estudo   que  

trabalha   diretamente   Gustave   Flaubert.   Santos   aponta   serem   as   obras   de  

Flaubert   todas   parte   de   um   contínuo,   como   se   estivessem   em   repetição   ou  

continuação   (mise-en-abyme).   Para   ela,   existe   um   pouco   de   toda   obra   em  

cada  obra.  A  busca  flaubertiana  seria,  acima  de  tudo,  pela  literatura,  tanto  que  

em  Bouvard  et  Pécuchet  (1881)  há  uma  preocupação  com  a  linguagem,  com  a  

escrita.  Flaubert  alcança  um  envolvimento  do  leitor  com  clichês  e  ideias  feitas  

sobre   o   conhecimento   humano   e   os   costumes   burgueses,   denunciados   na  

obra.  Os  personagens  centrais  são  copistas  que  buscam  acumular  o  máximo  

de   conhecimento   possível   e   alcançar   êxitos   em   domínios   distantes   de   suas  

possibilidades,  como  a  agricultura,  onde  sempre  encontram  fracassos,  dada  a  

dificuldade   de   interpretação   do   que   se   lê   e   da   falta   de   entendimento   da  

diferença  entre  o  que  se  lê  (a  noção)  e  o  que  se  realiza:  
É   possível   observar   [...]   que   Flaubert   cria   [...]   uma   obra   que   se  
centra   na   noção   de   escritura,   que   se   organiza   a   partir   do  
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cientificismo   do   século   XIX,   e,   ao   mesmo   tempo,   da   restrita  
compreensão   de   leitura   da   burguesia   (aliás,   não   só   dessa   leitura  
dela,  mas,  ampliando  a  questão,  da  leitura  romântica  em  si,  a  qual  é  
atacada  ferozmente)  (SANTOS,  2013,  p.  17).  
  

A  única  menção  ao  termo  está  em  uma  citação  de  palavras  de  Yvan  Leclerc,  

que  associa  os  dois  homenzinhos,  como  os  denomina  Flaubert,  a  Emma:    
Emma  é  a  sua  irmã  mais  velha  no  “bovarismo”,  este  desejo  de  ser  
diferente   e   de   estar   em   outros   lugares.   Eles   leem  Walter   Scott  
[...],  mas  eles   ficam  cansados  da  "repetição  dos  mesmos  efeitos"  e  
indignados  com  os  equívocos  históricos  do  autor.  Emma  só  se  cansa  
da   vida,   que   não   suporta   as   ilusões   de   romance.   Para   ela,   os  
romances  acumulam  seu  efeito,  confirmam  a  imagem,  enquanto  que  
em   Bouvard   et   Pécuchet   os   livros   se   arruínam   mutuamente:  
biografia  universal  e  aulas  de  história   contra  os   romances  crivados  
de  anacronismos.  É  a  dúvida  que  os  priva  da  crença  [...]  (LECLERC,  
apud  SANTOS,  2013,  p.  77,  grifo  nosso).  
  

Assim,  nas  palavras  de  Leclerc,  o  bovarismo  é  o  desejo  de  ser  diferente  e  de  

estar   em   outros   lugares   ou   alcançar   outros   resultados   que   os   vistos   como  

possíveis.   A   leitura   de  Walter   Scott138  estabelece   uma   ligação   entre   os   três  

personagens.   Há   o   prenúncio   do   fracasso:   em   Emma,   pelas   ilusões  

alimentadas  na   leitura  e  pelo  desejo  de  estetização  da  vida;;  nos  copistas,  a  

leitura  de  romances  históricos  (e  a  busca  por  verificar  a  veracidade  dos  fatos  

neles)  e  incapacidade  de  escrever  um  romance.  

  

5.1.2  A  distinção  do  indivíduo  burguês  e  o  falseamento     

  

O  desejo  de  estar  em  outra  posição,  muitas  vezes  compreendida  como  melhor  

ou  superior,  culmina  em  outro  aspecto  bovárico:  falsidade/falseamento.  A  tese  

Tragédia   familiar:   a   formação   do   indivíduo   burguês   em   obras   literárias  

brasileiras  do  século  XX  (2012),  de  Bianca  Ribeiro  Manfrini,  trata  da  presença  

do  indivíduo  burguês139  em  obras  do  século  XX.  Na  análise  de  Dias  Perdidos,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138Walter  Scott   (1771-1882)  é  o  escritor   escocês   considerado  criador  do   romance  histórico,   gênero  que  –   segundo  
palavras  que  resenham  a  obra  O  romance  histórico  (2011),  de  György  Lukács  –  resulta  do  “despertar  da  sensibilidade  
para  a  história,  a  consciência  do  desenvolvimento  histórico,  em  meio  às  enormes  convulsões  políticas  e  sociais  das  
décadas  anteriores  à  revolução  burguesa”.  Walter  Scott  atenta  para  “camadas  da  sociedade  arruinadas  pelo  rápido  
desenvolvimento   do   capitalismo,   mas   sempre   procurando   um   “caminho   do   meio”   [...]:   não   fazia   parte   nem   dos  
entusiastas   do   desenvolvimento   nem   de   seus   apaixonados   contestadores”.   As   citações   estão   disponíveis   em  
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/o-romance-historico.    
139  Como  se  sinalizou,  o  tema  do  “indivíduo  burguês”  é  recorrente  tantos  nos  textos  críticos  sobre  a  obra  flaubertiana  
(por   ter  sido  o  autor  crítico  feroz  dos  hábitos,  da  alienação  política,  dos  costumes  de   leitura  de  folhetins,  das   ideias  
feitas  etc.  dessa  classe  em  especial)  quanto  nos  textos  que  se  valem  do  bovarismo  –  principalmente  no  que  tange  à  
dificuldade   de   apaziguar   questões   da   vida   dita   real   com   o   desejo   de   estetização   da   vida   (presente   sobretudo,  
segundo  alguns  críticos,  nas  mulheres).  Nesse  sentido,  é  muito  comum  encontrar,  portanto,  cruzados  vários  desses  
elementos:   individualismo   burguês,   “perigos”   da   leitura   de   textos   de   ficção   românticos   e   condição   da   mulher.  
Discussão   teórica   interessante   para   entender   gêneses   desses   conflitos   são   escritos   de   Jacques  Rancière.   Um   de  
seus  textos  relevantes  sobre  o  tema  fora  explanado,  na  primeira  parte  desta  tese,  subtópico  1.3  “O  estilo  flaubertiano  
e   sua   política   literária”.   Outra   obra   interessande   para   enriquecer   a   discussão   é  O   burguês:   entre   a   literatura   e   a  
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de   Lúcio  Cardoso,   a   estudiosa   afirma   que   todos   os   personagens   sofrem  do  

bovarismo,  por  serem  
[...]  personalidades  que  giram  em  falso  porque  não  conseguem  
se   rebaixar,   adaptando-se   ao   mundo.   Não   há   solução   de  
negociação   e   todos   sofrem   de   uma   megalomania   que   os   torna  
quase   ridículos.   [...]   como   se   neles   o   individualismo   burguês   não  
encontrasse  medida  certa  [...]  (2012,  p.  149,  grifo  nosso).  
  

Essa   intepretação   de   “supervalorização”   e   “falseamento”   –   resultante   do  

desejo   (ou   mesmo   crença)   de   ser   além   ou   estar   em   posição   diferente   –   é  

recorrente   na   crítica   que   via   o   bovarismo   como   negativo   por   indicar   a  

inadequação   com   a   realidade   ou   a   dificuldade   de   aceitar   certa   posição  

prescrita  por  determinações  sociais:  parece  estar  implicada  aqui  a  vontade  de  

confiar  no  status  quo  e  enquadrar-se  nele,  pelos  parâmetros  já  delineados,  em  

alta   conta.   O   estudo   Imprensa   como   instância   de   poder:   uma   leitura   de  

Recordações  do  escrivão  Isaísas  Caminha,  de  Lima  Barreto  (2010),  de  Maria  

Salete  Magnoni  (2010),  mantém  essa  temática  da  supervalorização.  Magnoni  

estuda  como  transparecem  na  obra  de  Lima  Barreto  o  poder  e  a  influência  da  

imprensa.   Em   seu   raciocínio   sobre   o   personagem   Isaías,   a   pesquisadora  

aponta   haver   nele   –   assim   como   em   Barreto,   perpetuando-se   a   relação  

personagem/autor   análoga   à   Emma/Flaubert   –   o   bovarismo,   devido   a   sua  

vontade  de  “se  distinguir  dos  demais  [construindo]  para  si  uma  ideia  de  futuro  

cheio  de  conquistas  e  glórias”  (2010,  p.  22).  

  

Bovarismo  trata-se  da  busca  por  distinção,  autenticidade  –  seria  isso  parte  de  

um   conjunto   de   “sintomas   burgueses”?   –,   “hipertrofia   do   eu”.  

Semelhantemente,   Semíramis   Deusdedith   Teixeira   Bastos,   em   sua   tese  

Estratégias  composicionais  de  um  autor  brasileiro:  estudo  sobre  a  ironia140,  a  

paródia,   e   a   sátira   em   contos   de   Machado   de   Assis   (2006),   relaciona  

bovarismo  e  ironia  em  uma  curta  menção:  
Embora   não   tenha   se   preocupado   em   teorizar   sobre   a   ironia,  
Gaultier   aplicou   o   termo   para   descrever   uma   situação   irônica:   o  
modo   como   indivíduos   põem-se   a   pensar   sobre   si   mesmos  
atribuindo-se   uma   condição   superlativamente   elevada   que  
contrasta   com   sua   realidade”   (BASTOS,   2006,   p.   88,   grifos  
nossos).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
história,  de  Franco  Moretti.  Nela,  os  ensaios  discutem  autores  dos  séculos  XIX  e  XX,  a  fim  de  demonstrar  a  relação  
entre  a  invenção  o  romance,  a  racionalização  da  prosa  e  a  cultura  burguesa.  
140  Percebem-se  frequentes  associações  entre  bovarismo  e  ironia  principalmente  quando  se  analisam  textos  realistas  
em  que  se  torna  comum  a  exposição  de  aspectos  risíveis  de  personagens  em  contradição  com  sua  realidade  social  
possível.  Da  mesma  maneira,  em  Gaultier  lê-se  o  caráter  de  humor  de  alguns  dos  personagens  bováricos.  
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Ainda  na  crítica  literária  e  mantendo  essa  acepção,  na  dissertação  Dimensões  

da  loucura  nas  obras  de  Miguel  de  Cervantes  e  Lima  Barreto:  Don  Quijote  de  

la  Mancha  e  Triste  fim  de  Policarpo  Quaresma  (2009),  Ana  Aparecida  da  Cruz  

realiza   uma   comparação   entre   personagens.   Ao   analisar   a   obra   barretiana,  

Cruz  atenta  para  o  conhecido  requerimento  feito  por  Quaresma  (o  de  adoção  

do   tupi-guarani   como   língua  oficial   do  Brasil)   e  para  um  documento   redigido  

por  ele,  na  mesma  língua,  que  fora,  em  momento  de  desatenção,  assinado  por  

seu  superior.  Quando  a  máquina  burocrática  se  dá  conta,  há  um  papel  oficial  

em   língua   indígena  devidamente  assinado.  Essa   situação   fere  a   imagem  do  

diretor,   ultrajado   em   sua   esperteza,   sua   formação.   No   comentário   sobre   as  

relações   entre   Policarpo   Quaresma   e   outros   personagens,   além   de   já   ter  

realçado   todo   o   burburinho   e   as   risadas   resultantes   do   requerimento,   a  

estudiosa  aponta  um  diálogo  entre  Quaresma  e  seu  diretor,  envolto,  este,  de  

um   “insidioso   bovarismo”,   por   ser   possuidor   de   conhecimentos   acadêmicos,  

fruto   de   uma   formação   reconhecida   (que   na   ocasião   do   tal   documento  

assinado  desatentamente  é  posta  à  prova),  zomba  do  major,  vangloriando-se  

de  sua  “superioridade”.  Isso  porque,  sabe-se,  a  educação  formal,  no  contexto  

da  época  e  na  sociedade  burguesa,  é  de  extrema  importância.  Veja-se:  
[...]   o   diretor   faz   questão   de   mostrar   a   Policarpo,   num   tom   de  
deboche,   seus   méritos   acadêmicos   em   detrimento   dos  
conhecimentos  do  Major  Quaresma,  os  quais  não   foram  adquiridos  
por  meio  de  um  ensino  formal.  Dessa  forma,  nota-se  que  o  que  era  
de   fato   valorizado   e   admirado   naquela   sociedade   burguesa   era   a  
ostentação   de   títulos   [...].   percebe-se,   a   partir   da   fala   do   diretor,   a  
presença   “do   incidioso   ‘bovarismo’   [sic],   que   fazia   um   modesto  
funcionário   acreditar-se   importante   e   [...]   presunçoso   com   as  
pessoas  aparentemente  mais  humildes”  (CRUZ,  2009,  p.  72)141.  
  

Ressalta-se   o   olhar   de   Cruz   ao   definir   o   conceito   como   a   hipocrisia   da  

sociedade  burguesa  de  então  –  também  marca  crítica  de  Flaubert  –  na  atitude  

do  diretor  plenamente  inserido  nos  protocolos  da  sociedade  de  aparências.  O  

comumente  pensado  –  mas  não  feito  em  Cruz  –  é  observar  Policarpo  como  o  

desajustado   em   relação   ao   conjunto   de   práticas   sociais,   justificando-se   seu  

caráter  bovárico  por  seu  ufanismo  e  pelo   “abismo  existente  entre  seu  sonho  

utópico   e   a   realidade   que   o   circundava”   (CRUZ,   2009,   p.   69).   O   bovarismo  

permite   observar   as   duas   facetas   bováricas   –   aquele   que   sonha   fora   dos  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141  A  apropriação  feita  do  bovarismo,  em  citação,  por  Cruz  advém  da  obra  Alegorias  do  Brasil:  imagens  de  brasilidade  
em  Triste  fim  de  Policarpo  Quaresma  e  Viva  o  Povo  Brasileiro  (2000),  de  Idilva  Maria  Pires  Germano.  
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protocolos   vigentes   é   visto   como   bovárico   pela   sociedade   e   suas   normas  

(como  ocorre  com  Quaresma);;  no  entanto,  o  problema  bovárico  reside  nesse  

conjunto  de  regras  e  práticas  que  condicionam  e  direcionam  os  indivíduos  –  o  

que  seria  representado  pelo  diretor.  A  autora  ainda  lança  a  crítica:    
Como   as   ideias   de   Policarpo   Quaresma   não   se   ajustavam   aos  
“princípios”   daquela   sociedade   burguesa,   então,   era   necessário  
algum  tipo  de  “correção”,   tendo  em  vista  que  [...]  qualquer  proposta  
de   caráter   político   ou   ideológico   que   não   estivesse   em   pleno  
compasso  com  o  governo  vigente  seria  motivo  para  internamentos  e  
prisões  (p.  73).  
  

Lima   Barreto   discutiu   muito   tais   assuntos:   loucura,   bovarismo,   desajuste.  

Soma-se  a  isso  o  fato  de  ter  sido  leitor  voraz  de  obras  francesas,  tendo  lido  e  

possuído  em  sua  biblioteca  particular,  inclusive,  a  obra  de  Jules  de  Gaultier142.  

Em   outra   ocasião,   no   último   capítulo   desta   tese,   Barreto   será   retomado   em  

textos  que  chegam  também  a  tomá-lo  por  bovárico  devido  a  sua  dificuldade  de  

adequação  à  sociedade  por  conta  da  cor  de  sua  pele.  Outro  escritor  brasileiro  

por   vezes   dito   bovárico   é   Cruz   e   Sousa,   por   influência   do   estudo   de  

Magalhães   Júnior143.   Na   dissertação   A   anatomia   da   felicidade   em   Cruz   e  

Sousa  (1861-1898):  entre  a  filosofia  de  Schopenhauer  (1788-1860)  e  a  poesia  

de  Baudelaire  (1821-1867)  (2010),  Fernando  Klein,  citando  Magalhães  Júnior,  

coloca,  ao  tratar  da  vida  de  Cruz  e  Sousa,  que  “um  homem  cheio  de   ilusões  

no  início  da  carreira”,  percebendo  a  impossibilidade  de  felicidade,  “despoja-se  

das   antigas   ilusões.   Foram   os   impulsos   do   bovarismo”   (MAGALHAES  

JÚNIOR,   apud   KLEIN,   2010,   p.   42).   Bovarismo,   nesse   contexto,   significa  

ilusões  e  crença  em  uma  falsa  promessa  de   felicidade  –  ou  ainda  crença  na  

inserção  e  na  visibilidade  social.  

  

Na   tese  Concepções   estéticas   em  Aníbal  Machado:  a   originalidade   criadora  

em  seus  contos  (2011),  Luiza  Vilma  Pires  Vale,  citando  Sérgio  Milliet144,  traz  à  

discussão   o   ceticismo   como   “aspecto   de   autopunição   que   se  mascara   com  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142  Dessa  leitura,  Barreto  escreveu  uma  crônica  chamada  “Casos  de  Bovarismo”,  escrito  em  1904,  publicado  na  obra  
Bagatelas  –  conjunto  de  textos,  com  sua  visão  da  realidade  brasileira,  de  várias  épocas,  publicado  em  1922  –,em  que  
faz  breves  julgamentos  de  atitudes  de  tipos  brasileiros  que  tentam  viver  de  forma  diferente  da  realidade,  como  o  caso  
de  um  sujeito  comum  fingir-se  de  alto  cargo  de  importância  e  beneficiar-se  disso  ou  de  um  homem  de  alto  cargo  agir  
como   um   sujeito   normal,   sem   diferencial   por   sua   patente.   Barreto   vê   bovarismos   nos   agires   de   brasileiros   e   os  
colocas  na  crônica.  
143A  obra  de  referência  é  Poesia  e  vida  de  Cruz  e  Sousa  (1972),  de  Raimundo  Magalhães  Júnior.  
144   Sérgio   Milliet   da   Costa   e   Silva   (1898-1966)   foi   escritor,   crítico   e   artista   brasileiro.   Foi   importante   nome   no  
movimento  modernista  brasileiro  por  ter  vivido  boa  parte  da  vida  na  Europa  e  ter  sido,  então,  considerado  influência  
para   escritores   brasileiros.   Com   Aníbal   Machado,   organizou   o   primeiro   congresso   da   Associação   Brasileira   de  
Escritores,  em  1944.  O  livro  a  que  se  faz  referência  é  Diário  Crítico,  conjunto  de  textos  publicados  entre  1940  e  1956.  
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humor”   (MILLIET,   apud   VALE,   2011,   p.   50),   frequente   nos   textos   de   Aníbal  

Machado,  representante  da  “maturidade  nacional”  na  década  de  1940.  Vê-se  a  

ideia  de  alienação.  Existe  em  escritores  como  Machado  a  
[...]  consciência  do   impasse  e  uma  doce  vontade  de  suicídio,   [pois]  
eles   representam   com   bastante   fidelidade   a   sua   classe   toda,  
esmagada  do  mesmo  modo,  entre  as  pinças  da  tenaz  social  e  com  
os   únicos   escapes   do   bovarismo   ou   da   renúncia   (MILLIET,   apud  
VALE,  2011,  p.  50).  
  

O   bovarismo   seria   forma   de   evasão,   alienação,   fuga   e   escapismo   de   uma  

condição   que   afeta   todo   um   grupo,   uma   classe.   Havia   duas   possibilidades:  

desistir  ou  maquiar  a  realidade  para  não  sentir  seus  efeitos.  

  

Sugere-se   acepção   similar,   porém   mesclada   ao   olhar   crítico   próprio   de  

Flaubert  e  Henry  James  no  estudo  Estratégias  do  falso:  realidade  possível  em  

Henry  James  e  Machado  de  Assis   (2007),  de  Marcelo  Pen  Parreira.  O   texto  

aproxima   os   autores   elencados   pelos   seus   rompimentos   com   padrões  

estéticos   da   época   –   ou   seja,   velhas   estratégias   eram   mantidas,   mas   em  

interface   com   temas  modernos.  Parreira   analisa   as   relações  exploradas  nas  

obras   dos   dois   autores;;   a   oposição   entre   espaço   público   e   privado   é   uma  

delas.  O  bovarismo  surge  na  análise  de  um  episódio  de   livro  que  compõe  a  

obra   The   Embassadors,   do   norte-americano   Henry   James.   Trata-se   do  

momento   em   que   o   personagem   Strether   vai   visitar   sua   amante,   Madame  

Vionnet,   alojada   em   um   “suntuoso   caldo   histórico”   situado   à   Rue   de  

Bellechasse,  que  remonta  ao  século  XVII.  Trata-se  de  uma  antiga  residência,  

espaço  privado,  que  fora  um  convento.  A  rua  “tornou-se  lugar  disputado  para  a  

educação  de  princesas  e  condessas  e  [cujos  prédios]  serviram  de  residência  a  

grandes   fortunas   e   figuras   de   destaque”   (PARREIRA,   2007,   p.   165)   e   foi,  

nessa   ficção,   morada   de   Bernardin   de   Saint-Pierre   –   escritor   de   Paul   et  

Virginie,  sinônimo  de  literatura  “romântica,  virtuosa  ou  escapista”.  Tal  literatura  

de  Saint-Pierre  era  lida  por  heroínas  de  outros  romances,  inclusive  de  José  de  

Alencar  (é  o  caso  de  Lucíola,  publicado  em  1862),  Machado  de  Assis  (como  

em  Helena,  de  1876)  e  Flaubert  (com  Emma  Bovary).  Ao  tratar  de  todas  essas  

nuances,  Parreira  afirma:    
[...]  não  é  bem  a  um  bovarismo  explícito,  por  meio  de  uma  alusão  a  
Paulo   e   Virgínia,   que   James   se   refere   [...].   Strether   sabe   que   a  
construção  pertencia  a  um  período  mais  remoto,  da  velha  Paris;;  mas  
a  época  pós-revolucionária,  que  ele  associa   tanto  à  prosperidade  e  
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ao  “glamour  napoleônico”,  quanto  “ao  mundo  de  Chateaubriand,  de  
Madame  de  Staël,  mesmo  do   jovem  Lamartine”,  deixara  sua  marca  
nas  cadeiras  consulares  e  cabeças  de  esfinge,  e  nas  harpas,  urnas  
e  miríades  de  pequenos  objetos,  ornamentos  e  relíquias  (PEREIRA,  
2007,  p.  166).  
     

Bovarismo,   aqui,   sendo   visto   de   relance   pelos   símbolos   adotados   pelo  

escritor,   alude   ao   romantismo   e   ao   escapismo   que   compõem  atmosferas   (e  

estratégias)   de   obras   românticas   e   da   vivência   burguesa.   Ele   aparece,   em  

alusões   indiretas,   quase   ofuscado   por   elementos   do   presente   que   ainda  

permitem  ver  o  passado.  Um  dos  exemplos  é  retomar  a  obra  Paulo  e  Virgínia  

através  da  ambientação  de  uma  rua  onde  outrora  o  autor  da  obra  teria  morado  

e  onde  teria  vivido  a  alta  burguesia.  

  

5.1.3  A  leitura  de  literatura  e  os  desejos  burgueses  

  

Adicionando-se  mais  um   traço  às   temáticas  burguesas  –   sua   relação  com  a  

leitura  de  folhetins145  –,  em  A  ficção  camiliana:  a  escrita  em  cena,  de  Moizeis  

Sobreira   de   Sousa   (2009),   estudam-se   dois   romances   camilianos,  Amor   de  

Perdição  (1862)  e  Onde  Está  a  Felicidade?  (1856),  enfatizando-se  a  recepção  

das   obras   do   autor   Camilo   Castelo   Branco.   Segundo   Sousa,   as   obras  

representam  o  mundo  burguês.  Em  uma  passagem,  o  bovarismo  é  evocado  

para   caracterizar   um   personagem:   Guilherme   do   Amaral.   Para   Sousa,   ele  

tenta   encarnar   o   impossível   papel   de   herói   romanesco,   conflitando   com   a  

realidade:  “[...]  a  imaginação  de  Guilherme  compõe  um  conjunto  de  imagens,  

derivadas  do  referencial  literário  que  lhe  era  apresentado  na  suas  leituras  [sic],  

a   partir   do   qual   busca   orientar   sua   prática   social”   (SOUSA,   2009,   p.   108).  

Sousa   acrescenta   que   “esse   arranjo   envolve,   em   última   análise,   tanto   a  

conjuntura   social   do  universo  burguês  quanto  o  processo  de  constituição  do  

romance  [...]”  (p.  108).  Tal  obra,  como  tantas  outras  (inclusive  a  flaubertiana),  

trata  da  relação  entre  ser  humano  e  ficção.  O  personagem  se  vê  “bovarizado”  

–  sendo  este  um  termo  de  Sousa  –  também  ante  uma  mulher  vulgar,  que  era,  

por  ele,  vista  como  ideal  –  ou  seja,  ser  bovárico  e  tomar  as  coisas  por  outras  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145  Sobre  a   leitura  de   folhetins   já   tratada  de  algumas  maneiras  (tanto  aqui  quanto  evocando  Rancière),  discutir-se-á  
mais   no   próximo   capítulo,   quando   se   tratará   da   relação   com  a   leitura   de   textos   literários   –   em   épocas   atuais   sob  
algumas   perspectivas   vistas   neste   capítulo   e   ainda   outras   mais   características   do   olhar   contemporâneo.   As  
referências  deste  capítulo,  no  entanto,  foram  reunidas  por  trazerem  uma  discussão  que  não  se  centra  na  relação  com  
a  leitura,  mas  em  sua  associação  com  os  anseios  de  estetização  da  vida,  próprios  à  burguesia  e  à  modernidade.  



127	  

que   não   são,   como   é   o   caso   de   iludir-se   com  a   dita   “mulher   vulgar”   para   a  

moralidade  da  época.  A  realidade  deturpada  configura  um  dos  elementos  de  

evasão  de  Guilherme  –  no  entanto,   segundo  o  estudioso,  diferentemente  do  

que   ocorre   com   Emma,   o   efeito   aqui   é   cômico.   Cabe   relembrar   que   a  

diferenciação   entre   o   bovárico   trágico   e   o   cômico   já   estava   presente   nos  

escritos  gaultierianos.  

  

No   estudo   de   Sousa,   as   afirmações   são   baseadas   em   Hossne   e   em   uma  

citação   de  Meyer146  para   definir   bovarismo:   “[...]   necessidade   [...]   segundo   a  

qual   toda   atividade,   ao   tornar-se   consciente   da   sua   própria   ação,   tende   a  

deformá-la   no   mesmo   instante   em   que   a   incorpora   ao   conhecimento”  

(MEYER,  apud  SOUSA,  2009,  p.  108).  Perceba-se  que  a  definição  utilizada  –  

escrita   no   início   da   década   de   1950   e   mais   próxima   do   pensamento  

gaultieriano  –   sugere  um  olhar  psicanalítico  para  o   fenômeno  do  bovarismo,  

porém  as  justificativas  dadas  pelo  estudioso  e  a  própria  utilização  do  texto  de  

Hossne  como  base  acabam  por,  na  verdade,  entender  bovarismo  como  uma  

atividade  imaginativa,  gerada  e  incitada  pela  leitura  de  romances  românticos  –  

interpretação   discutida   na   primeira   parte   desta   tese.   Basta,   por   ora,   para  

apaziguar   a   questão,   compreender   que   essa   postura   diante   da   leitura   já   foi  

vista  tanto  como  uma  tendência  psicológica  dos  indivíduos  (cedendo,  portanto,  

à  interpretação  voltada  para  o  domínio  do  psicopatológico)  quanto  uma  reação  

de  muitos   –   situados   no   seio   das   discussões   sobre   o   homem  moderno   e   o  

universo   burguês   –   a   uma  dada   situação   sociológica,   estética   e   política.  De  

qualquer  maneira,  parece  não  ser  fácil  separar  dois  aspectos  tão  imbricados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146  A  obra  de  referência  é  Preto  e  branco  (1956),  de  Augusto  Meyer,  jornalista,  ensaísta  e  poeta.  Trata-se  de  primeira  
obra  da  coleção  de  publicações  do  Instituto  Nacional  do  Livro,   intitulada  “Biblioteca  de  Divulgação  Cultural”.   Isso  se  
dá,  segundo  José  Renato  Santos  Pereira,  na  apresentação  da  obra,  como  iniciativa  de  “maior  difusão  do  livro  entre  
camadas  estudiosas  da  população”  (p.  7).  Entre  os  diversos  artigos  está  “Bovarismo:  a  confidência  de  um  filósofo”  em  
que   Meyer   reflete   sobre   o   bovarismo   a   partir   da   curiosidade   que   o   termo   pode   incitar   nos   leitores.   A   primeira  
impressão  é  que  o  termo  representaria  “uma  dessas  fragatas  embandeiradas,  para  encher  o  olho  do  leitor  incauto.  [...]  
toma  ares  de   falsa  profundidade,  de  esperteza   [...]”   (MEYER,  1956,  p.  128).  Mayer  desconsidera  a  necessidade  de  
leitura   da   obra   de   Gaultier   para   indicar   a   leitura   de   Palante   –   La   philosophie   du   bovarysme   –   que,   segundo   ele,  
resumiria   as   significações  do   termo  na   crítica   literária,   ou   ainda   suas  aplicações   “psicológica,   individual   ou   social”.  
Meyer  define  o  bovarismo,  se  considerado  psicologicamente:  “representa  muitas  vezes  o  esforço  para  transformar  em  
estado  consciente  as  obsessões  de  certos  estados  da  sensibilidade”  (p.  129).  No  sentido  filosófico,  para  ele,  trata-se  
da   definição   ofertada   pelo   estudo   de   Sousa   no   corpo   do   texto   citada.   Resta   mencionar   que   Meyer   considera   as  
preocupações   do   filósofo   expostas   em   sua   filosofia   do   bovarismo   como   resultantes   de   estados,   não   revelados  
claramente,  que  remontam  à  sua  infância.  Tal  conclusão  é  alcançada  a  partir  de  uma  “confidência  de  Gaultier”:  “Vivi  
então  esse  problema,  tão  intensa  e  misteriosamente  [...]  que  ainda  hesitaria  em  divulgá-lo  hoje  [...].  (GAULTIER,  apud  
MEYER,  1956,  p.  131).  Meyer  conclui:  “[...]  o  desejo  absorvente  de  perfeição  moral  cedia  [...]  diante  da  certeza  de  não  
conseguir   [...]   realizá-lo   integralmente   [...].   concebê-lo   [...]   já   era   deturpá-lo”   (p.   131).   Em   conclusão   o   ensaísta  
relaciona  o  bovarismo  ao  “mal  romântico  da  imaginação  antecipada  à  ação”  e  caracteriza  Gaultier  como  “filósofo  de  
calças  curtas  e  ideias  compridas”  (p.  132).  
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Insere-se  nesse  contexto  o  estudo  em  que  Alessandra  Maria  Moreira  Gimenez  

apresenta  definições  de  um  bovarismo  tratado  pelo  campo  da  psicopatologia,  

embora   traga   à   baila   elementos   contextuais   relativos   ao   leitor   de   romances  

acometido  por  essas  influências.  Em  sua  tese  Machado  de  Assis  e  a  crítica  à  

escola  de  seu  tempo:  uma  ideia  de  formação  nos  contos  “Um  cão  de  lata  ao  

rabo”,   “O   programa”   e   “Conto   de   escola”   (2014),   ao   tratar   do   personagem  

Romualdo,   do   conto   machadiano   “O   programa”,   Gimenez   traça   aspectos  

dessa   persona:   queria   ser   ministro   e,   para   isso,   seguiu   os   passos   de   seu  

mestre  Pitada,   almejante  a  professor,   que   injetava  em  seu  projeto  doses  de  

romantismo,   extraídas   de   suas   leituras   de   romance.   Com   base   nessas  

colocações,   Gimenez   chama   a   atenção   para   a   ironia   (o   bovarismo   de  

Romualdo)   que   aí   se   instala,   pela   distância   entre   o   sucesso   garantido   das  

histórias  dos  romances  e  as  possibilidades  do  personagem.  Para  clarificar,  a  

pesquisadora   se   baseia   no   artigo   “Madame   Bovary   e   a   realidade   paralela”,  

publicado   na   Revista   Mente   e   Cérebro,   escrito   por   Sebastian   Dieguez,  

neuropsicólogo147.   O   bovarismo   seria   um   conjunto   de   estados   de   espírito  

estudado  largamente  pela  psicanálise.  Assim,  é  caracterizado  como    
um  desdobramento  da  vida  consciente,  entre  imaginário  e  realidade”,  
[...]   ora   no  mundo   real,   ora   [nas]   fantasias.   [cujos]   sintomas   [são]   “o  
falseamento   exagerado   da   concepção   de   si   e   a   ausência   de  
senso  crítico  em  relação  a  um  erro  cometido”  [...].  De  acordo  com  
o   criador   de  Madame  Bovary,   Flaubert,   “o   bovarismo  patológico   não  
passa  da   falta  de  capacidade  de  se  adaptar  à   realidade”.   [...]  Outras  
características  do  bovarismo  são  a  superestimação  de  si  mesmo,  erro  
de   julgamento,  a  capacidade  de   imaginar  a  si  mesmo  melhor  do  que  
se  é  (e  não  apenas  diferente)  (GIMENEZ,  2014,  p.  76,  grifo  nosso).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
147  Tal  artigo  em  seu  subtítulo  sugere  que  Emma  lança  mão  de  sonhos  e  imagens  românticos  para  encobrir  uma  vida  
repleta  de  insatisfações,  fato  que  pode  ter  decorrido  das  crises  de  epilepsia  e  das  alucinações  que,  segundo  Dieguez,  
fizeram  Flaubert  refletir  sobre  a  “força  da  fantasia”  –  vê-se  aqui  a  conhecida  associação  Flaubert-Emma.  O  conceito  
de  bovarismo,  após  exposto  com  citações  de  Gaultier  e  ter  sido  considerado  por  Dieguez  o  motivo  do  interesse  pela  
vida  “banal”  de  uma  mulher  comum,  é  caracterizado  como  um  “funcionamento  psicológico,  típico  da  espécie  humana”.  
O  autor   do   artigo   separa   duas   formas  de   bovarismo,   sendo  uma   “normal”   e   uma   “patológica”   (“bovarismo   clínico”)  
sendo  esta  o  “falseamento  exagerado  da  concepção  de  si”  e  a  “ausência  de  senso  crítico”.  Para  ele,  “a  intensidade  
imaginativa”  é  um   lado  positivo  do  bovarismo,  enquanto  que  “os  sintomas”  que  dele  decorrem  são  o   lado  negativo.  
Em  sua  escrita,  o  articulista  aproxima,  de  Emma,  Flaubert  e   suas  crises.  Aponta  que  Flaubert   critica,   sobretudo,  o  
tédio  e  a  estupidez.  Ao  longo  do  artigo,  cita  nomes  como  paranoia,  neurose,  histeria  etc.,  concluindo  que  os  estudos  
sobre  esses  temas  eram  numerosos  na  época,  o  que  o  leva  a  crer  que  Gustave  Flaubert  teria  estudado  sobre  histeria,  
por   exemplo.   Mais   à   frente   no   texto,   conceitua:   “Podemos   considerar   que   o   bovarismo   consiste   em   um  
desdobramento  da  vida  consciente,  entre  imaginário  e  realidade”.  E  acrescenta:  

Flaubert  estava,  portanto,  familiarizado  com  a  ideia  de  que  existem  dois  caminhos  no  
pensamento  humano:  o  das  sensações  ordinárias,  da  realidade,  e  o  de  um  universo  
produzido  como  se  fosse  um  paralelo  do  outro.  [...]  Emma  nunca  teve  consciência  do  
único   talento   que   compartilhava   com   Flaubert   –   sua   sensibilidade   exacerbada.   [...]  
Flaubert,   ao  contrário,   tinha  profunda  consciência  dessa  dor  –   conseguiu   catalisá-la  
em   sua   obra.   (DIEGUEZ,   2010,   disponível   em  
http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/emma_bovary_e_a_realidade_paralel
a.html)    
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Nota-se   a   intepretação   corrente   do   bovarismo   tal   como   no   século  XIX:   uma  

patologia   relativa   à   capacidade   imaginativa.   Separa-se   aparentemente   sem  

dificuldades  o  que  pode  ser  tido  como  negativo  e  o  que  se  considera  positivo,  

como   se   essas   duas   instâncias   fossem   estanques.   Expressões   como  

“falseamento”,   “falta   de   senso   crítico”,   “capacidade   de   imaginar   a   si  mesmo  

melhor  do  que  se  é”  trazem  o  tom  do  discurso  médico  que  vê  a  “negatividade”  

da  patologia  bovárica.  É  imprescindível  realçar  aporias  e  deslocamentos  que,  

assim  como  se  viu  em  Gaultier  e  em  alguns  de  seus  críticos,  Dieguez,  fonte  de  

pesquisa   de  Gimenez,   opera:   1)   Emma,   personagem,   e   Flaubert,   ser   real   e  

autor,  são  aproximados  em  suas  supostas  problemáticas  psicológicas;;  2)  há  a  

crença   do   interesse   flaubertiano   na   histeria   com   base   em   interpretações   de  

sua   obra;;   e   3)   a   afirmação   “De   acordo   com   o   criador   de   Madame   Bovary,  

Flaubert,   ‘o   bovarismo   patológico   não   passa   da   falta   de   capacidade   de   se  

adaptar  à  realidade’”,  que  atribui  a  Flaubert  escritos  de  Jules  de  Gaultier  e  dos  

críticos   do   bovarismo.   É   sabido   que   o   escritor   de  Madame   Bovary,   embora  

tenha  usado  o  termo  bovarista,  jamais  teorizou  sobre  bovarismo,  menos  ainda  

no  campo  da  psicopatologia.  

  

  

5.1.4  Contextos  da  modernidade  

  

Ariane  Andrade  Fabreti,  na  dissertação  da  área  de  estudos  literários  intitulada  

Traumas   e   paixões   da   modernidade:   o   materialismo   lacaniano   lê  Madame  

Bovary   (2013),   com   base   em   Lacan   e   nas   “premissas   do   Materialismo  

Lacaniano   advindas   das   teorias   do   filósofo   esloveno   Slavoj   Žižek”   (p.   7),  

discute   “impasses   da  modernidade   no   romance   [...].   A   partir   da   observação  

deste   período   no   contexto   da   Europa   no   século   XIX   pelo   filósofo  

estadunidense  Marshall  Berman  e  pelo  sociólogo  britânico  Anthony  Giddens”  

(FABRETI,   2013,   p.   7).   Faz-se   o   percurso   histórico   do   período   para,   enfim,  

debruçar-se   sobre   as   personagens   flaubertianas   e   dar   visibilidade   a  

“problemas  gerados  pela  artificialização  das  relações  sociais  e  pela  violência  

cotidiana”   (p.  7).  O  contexto  histórico  mencionado  ainda  no  primeiro  capítulo  

desta   tese  é  desenvolvido  por  Fabreti   em  sua  dissertação.  É  nessa  ocasião  
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que   surge   o   termo   bovarismo   –   significando   as   dificuldades   de   inserção   de  

Emma   (e   de   outros   indivíduos)   em   um   complexo   contexto   finissecular.  

Examine-se  o  extenso,  porém  intrigante,  fragmento:  
[...]  Emma  [...]  sinaliza  a  angústia  de  pertencer  a  uma  sociedade  
dividida   –   os   valores   do   Ancien   Régime   coexistindo   com   a  
modernização  econômica,  características  do  Segundo  Império  [...].  E  
o   fato   de   Emma  manifestar   a   angústia   de   forma   cifrada,   sem  
saber  exatamente  a  origem  da  mesma,  tentando  apaziguá-la  com  o  
consumo  de  mercadorias  e  as  aventuras  extraconjugais,  é  o  que  
torna   necessária   a   leitura   do   Materialismo   Lacaniano   como   chave  
para   traduzir   o   bovarismo   em   um   cenário   historicamente   mais  
amplo.  Enquanto  a  psicanálise  enxergaria  Emma  como  histérica,  e  o  
marxismo,  como  burguesa,  Žižek  importaria  elementos  de  ambos  os  
pensamentos   [...]   para   propor   uma   nova   leitura   [...].   Um   dos  
aspectos  teóricos  mais  aproveitados  pelo  filósofo  são  as  concepções  
lacanianas   de   sujeito   e   de   formação   da   estrutura   psíquica   dos  
indivíduos   a   partir   da   tríade   Real,   Simbólico   e   Imaginário.   Em  
relação   aos   conceitos   marxistas   ortodoxos,   Žižek   expõe   a  
necessidade   de   atualização   de   determinados   pontos   da   matriz  
ideológica   para   acompanhar   e   compreender   as   mudanças   do  
capitalismo   liberal   e,   dessa  maneira,   questioná-lo   [...].   A   fusão   [...]  
entre   tais   pensamentos   lacaniano   e   marxista,   que   são   parte  
fundamental  da  base  teórica  do  Materialismo  Lacaniano,  evitariam  a  
interpretação   simplista,   por   exemplo,   de   que  Emma,   como   produto  
das   relações  materiais   e   da   tensão   entre   classes,   se   desviaria   do  
seu   trágico   fim   se   adquirisse   consciência   revolucionária.   Ou   se  
recebesse  tratamento  médico  adequado.  A  intenção  do  Materialismo  
Lacaniano   [...]   não   é   colocar   os   personagens   no   divã   e   tampouco  
realizar  uma  análise  sociológica  sobre  as  classes  sociais  da  época,  
e  sim,  trazer  nova  perspectiva  sobre  o  texto,  observar  o  fracasso  de  
Emma   sob   o   viés   de   uma   teoria   ainda   pouco   conhecida   [...]  
(FABRETI,  2013,  p.  32).  
  

Percebe-se   nesse   estudo   uma   lucidez   em   explicitar   dois   constituidores   da  

temática  do  bovarismo  sem  que  um  exclua  o  outro  ou  se  sobreponha  a  ele.  

Tais   fontes,   no   fragmento,   estão   resumidas  em  duas   classificações  dadas  a  

Emma:  histérica148  e  burguesa.  Como   foi  possível  notar,  os  estudos  que   têm  

sido   examinados   privilegiam   um   ou   outro   desses   elementos,   ainda   que   não  

consigam  separá-los  claramente.  No  que  tange  ao  bovarismo,  as  questões  da  

constituição   da   personalidade   são   tão   decisivas   (no   âmbito   individual   ou  

social)  quanto  os  aspectos  contextuais  que  envolvem  o  homem  moderno  –  o  

que   se  percebe  observando-se  a   relação  do   indivíduo   com  a   tríade  descrita  

por   Lacan.   Isso   ocorre   não   só   com   o   homem  moderno,   claro:   o   bovarismo  

perpetuou  em  acepções  para  além  do  século  XIX  até  os  dias  contemporâneos.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148  É  frequente  a  caracterização  de  Emma  como  histérica,  por  ela  apresentar  elementos  da  estrutura  da  histeria.  Para  
se  dar  apenas  um  exemplo,  no  livro  A  estrutura  da  histeria  em  Madame  Bovary  (2003),  de  Sérgio  Scotti,  psicanalista,  
se  põe  a  estudar   sintomas  de  histeria  na  personagem  Emma.Scotti   analisa  seus  comportamentos  e  vai   realizando  
definições  para  a  histeria.  Por  vezes,  a  histeria  é  associada  ou  mesmo  equalizada  ao  bovarismo.  Entre  os  brasileiros,  
quem  irá  traçar  a  relação  bovarismo/histeria  é  Kehl,  em  Deslocamentos  do  feminino:  a  mulher  freudiana  na  passagem  
para  a  Modernidade,  texto  a  ser  melhor  examinado  no  próximo  capítulo.  
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Os  sistemas  político-econômicos  e  até  mesmo  as  tecnologias  disponíveis  aos  

seres   humanos   compõem   também   o   cenário   que   fará   com   que   o   ser   se  

apegue   a   uma   ou   outra   forma   de   existência   (relacionando-se   com   o   Real,  

lentamente   resinificando   o   Simbólico   e   o   Imaginário)   ou   até   mesmo   de  

desconhecimento  sobre  o  mal  que  o  aflige.  No  caso  dos  anos  1980,  1990  e  

2000  serão  apontadas  outras   tendências,  no  capítulo  seguinte,  que,  vestidas  

de   novas   ambiências   científico-político-sociais,   constituem   elementos   para   o  

bovarismo  contemporâneo.  

  

Cabe   uma   inserção,  mais   uma   vez   para   apresentar   estudos   da   psicanalista  

Maria   Rita   Kehl,   que   entende   o   bovarismo   como   um   sintoma   nascido   na  

modernidade  –  e,  supõe-se  aqui,  não   restrito  a  ela  –,  surgido  principalmente  

da   relação   conflituosa   entre   indivíduos,   suas   condições   histórico-sociais,   a  

literatura  e  o   tempo.  Em  seu  artigo  “Minha  vida  daria  um  romance”,  baseado  

em   Rancière,   Foucault,   Luckás,   Lacan   etc.,   Kehl   discute   o   fato   de   os  

indivíduos,  a  partir  da  modernidade,  passarem  a  organizar  suas  vidas  como  se  

fossem   romances.   Essa   necessidade   deve-se   à   perplexidade   diante   do  

desconhecido   e,   sobretudo,   da   dificuldade   de,   modificados   sempre   pelo  

tempo,   os   seres   buscarem   o   estabelecimento   de   um   fio   narrativo   que   lhes  

trouxesse  coesão.  Na  Grécia  Antiga,  presente  e  passado  alternavam-se,  e  o  

sentido   transcendental   da   vida  não  era  atravessado  pelo   tempo.  O   romance  

seria,  assim,  o  único  gênero  literário  que  inclui  o  tempo  –  e  a  luta  contra  seu  

poder  –  como  uma  de  suas  categorias  constitutivas.    
Terá   a   tradição   do   romance   se   enraizado   de   tal   modo   na   cultura  
ocidental   a   ponto   de   ter   produzido   a   formatação   através   da   qual  
representamos   nossas   histórias   de   vida,   nosso   lugar,   arremedo  de  
uma  “identidade”,  como  protagonistas  delas?  (KEHL,  2001,  p.  61).  
  

Trata-se,   para   Kehl,   da   ânsia   de   responder   diariamente   ao   que   Foucault  

chama  de  “discursificação  da  vida  cotidiana”  –  “imperativo  de  tudo  dizer  [...]  a  

algum  Outro  suposto  capaz  de  colocar  ordem  na  fragmentação  e  na  dispersão  

das  identificações  que  compõem  o  frágil  revestimento  do  ‘eu’  na  modernidade”  

(p.  62).  Kehl  afirma  ser  comum  na  modernidade  a  pretensão  de  “fazer  da  vida  

comum  algo  digno  de   fábula”   (p.  64).   Isso  se   justificaria  na  perda  da  certeza  

de  “pertencer  a  um  plano  divino  ou  a  uma  harmonia  natural  asseguradora”  (p.  

64);;  ou  seja,  no  enfraquecimento  do  poder  simbólico  das  religiões.  Lança-se,  
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esse  sujeito,  portanto,  na  linguagem,  sua  maneira  de  organizar-se:  “o  homem  

cava   seu   túnel   narrativo   por   entre   o   caos   dos   significantes   que   remetem  

somente  uns  aos  outros,   tentando  deter-se  no  tempo,  o  que  é  o  mesmo  que  

dizer:  tentando  ser”  (p.  64).  

  

Os   romances   oitocentistas   tiveram   um   papel   sociológico,   participando   da  

expansão  do  capitalismo  e  do  modo  de  vida  burguês,  e  um  outro  de  dar  voz  e  

retorno   ao   recalcado,   produzindo   efeitos   de   identificação   –   com   narradores,  

personagens,   trabalho   do   autor   –   nos   indivíduos.   Os   indivíduos   mantêm   a  

“ilusão  de  que  a  existência  é  a  construção  de  um  destino,  muito  apropriada  à  

representação   de   si   feita   pelo   self   made   man”   (p.   68):   individualismo,  

liberdade,   autonomia   são   virtudes   prezadas   e   entendidas   como   escolha  

pessoal.  Após  fazer  análises  da  diminuição  da  representatividade  das  religiões  

e   de   resultados   da   reforma   protestante,   Kehl   sentencia   que   surge   uma  

democratização  que   lança  os   indivíduos  “na   lógica  de  realização  de  desejos”  

(p.   74),   cujas   motivações   dependem   de   cada   um.   A   consciência   de   si   e   a  

observação   contínua   de   si   trazem   como   uma   das   graves   consequências   o  

“esquecimento   da   dimensão   coletiva   do   sujeito”   (p.   75).   Os   romances  

oitocentistas,   no   entanto,   servem  para   amparar   o   sujeito  moderno   diante   da  

perda  de  sentido  da  vida.  Para  Kehl:  
A   estrutura   dos   romances   realistas   permite   ao   leitor   duas  
modalidades   de   identificação.   Do   ponto   de   vista   do   narrador,   [...]  
capaz   de   explicar   as   ações   dos   personagens   e   conferir   sentido   a  
elas,  o  romance  permite  ao  leitor  manter  a  ilusão  confortadora  [...]  de  
que  existe  certa  unidade,  uma  certa  coerência  ao   longo  da  vida  de  
cada   um,   e   sobretudo   uma   causalidade   lógica   para   os   atos   e  
escolhas   que   se   faz   ao   longo   da   existência.   [...]   Além   disso,   os  
personagens   literários   representam   [...]   um   campo   possível   de  
identificações   [...],   “identificações   horizontais”,   [...]   afirmação   de  
pequenas  diferenças  [...]  (KEHL,  2001,  p.  85-86).  

  

5.1.5  Lacan  e  Foucault:  o  indivíduo  e  as  instâncias  de  poder  

  

Divergindo   um   pouco,   porém   permanecendo   no   âmbito   da   discussão   em  

relação  aos   indivíduos  –  e,  aqui,   trata-se  de  pesquisa  na  área  da  psicologia,  

voltando-se,  portanto,  as  análises  para  seres  humanos  reais  –,  está  situada  a  

tese  Tempo  e   linguagem  na  psicose  da  criança   (1996),  de  Christian  Dunker.  

Propõe-se   a   estudar   a   psicose   na   criança,   a   partir   de   Sigmund   Freud   e  
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Jacques   Lacan149.   Em   determinada   circunstância,   situa   Lacan,   inserido   no  

contexto   de   estudos   de   sua   época,   em   sua   percepção   de   que   estudar   a  

constituição   da   paranoia   é   interessante   ao   mesmo   tempo   que   seria   uma  

“camisa   de   força   teórica”,   pois   “na   falta   de   uma   teoria   da   personalidade,   os  

critérios  descritivos  não  se  sustentam”  (DUNKER,  1996,  p.  76).  Questiona-se  

qual  seria  a  constituição  da  paranoia.  Seria  ela:   “A  psicorigidez  proposta  por  

Montassut?  A  desconfiança  e  a  falsibilidade  do  juízo  nos  termos  de  Serieux  e  

Capgras?  A  eretomania  de  Clearambault?  O  bovarismo  de  Gaultier?”  (1996,  p.  

76).  Essas  classificações,  no  entanto,  não  são  desenvolvidas  no  decorrer  do  

trabalho  –   trata-se  de  uma  espécie  de  pergunta  potencialmente  retórica  para  

desenvolver  o  estudo  com  base  em  textos  lacanianos.  Realça-se,  aqui,  porém,  

como   o   bovarismo   figurava   em   estudos   de   psicopatologia   para   se   pensar   a  

constituição   da   personalidade   e   da   paranoia;;   no   entanto,   o   olhar   lacaniano  

problematiza  termos  e  definições  antes  largamente  utilizadas  por  esse  campo  

do   saber.   Em  Foraclusão,   exclusão   e   segregação:  da   drogadicção   em   suas  

relações   com   a   família   e   com   a   sociedade   (2010),   estudo   da   área   de  

educação   com   ênfase   em   psicanálise   e   estudos   de   personalidade,   Ernesto  

Söhnle   Junior   vale-se   também   da   obra   lacaniana.   A   tese   investiga   a  

“provocação  foraclusiva  da  drogadicção”  (p.  7).  O  texto  de  Lacan  foi  citado  na  

parte  em  que  se  separam  os  bovarismos  moral,  passional  e  científico.  A  este  

último   Söhnle   Júnior   reserva   atenção   especial   quando   trata   da   soberba   de  

certos  segmentos  da  sociedade  e  indivíduos  que  se  consideram  detentores  de  

saberes   valorizados   por   determinados   grupos,   mas   que   deveriam   ser  

questionados.   Um   exemplo   citado   pelo   estudioso   é   o   conto   machadiano  

“Teoria  do  medalhão”  –   texto  dialogado  em  que  um  pai  ensina  ao   filho,  que  

acabara   de   completar   21   anos,   que   estratégias   usar   para   ser   bem   aceito   e  

admirado,   a   partir   da  mudança   de   hábitos   (negação   dos   gostos   pessoais   e  

anulação  de  si  perante  a  sociedade).  

  

Ao   se   prosseguirem   análises   do   corpus   encontram-se   estudos   na   área   de  

educação,   de   indivíduos   reais   (e   contemporâneos)   por   sua   relação   com   as  

instituições   e   com   o   poder.   Nesse   caso,   estão   situadas,   duas   dissertações  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149  A  referência  para  o  termo  bovarismo  é  a  tese  de  doutorado  defendida  em  1932  por  Jacques  Lacan,  intitulada  Da  
psicose  paranoica  em  suas  relações  com  a  personalidade,  já  comentada,  via  palavras  de  Delphine  Jayot,  na  primeira  
parte  desta  tese,  capítulo  3,  no  subtópico  “3.2.1  Psicopatologia”.  
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com  discussões   similares:   Práticas   escolares:  aprendizagem  e   normalização  

dos   corpos   (2006)   –   de   Mirtes   Lia   Pereira   Barbosa;;   e   Educação   infantil:  

práticas  escolares  e  disciplinamento  dos  corpos  (2005)  –  de  Rodrigo  Saballa  

de  Carvalho.  O  filósofo  que  serviu  de  base  teórica  para  os  estudos  foi  Michel  

Foucault,   conhecido   por   seus   escritos   sobre   as   relações   de   poder,  

normalização  e  definições  da  loucura.  Em  semelhante  percurso,  os  estudiosos  

se   perguntam   sobre   caracterizações   geralmente   dadas   a   determinados  

indivíduos   considerados   insubordinados,   em   conflito   com   aspectos  

normalizadores  da  sociedade  e  com  as  instâncias  de  poder.  As  duas  referidas  

dissertações  de  mestrado  citam  o  mesmo  fragmento  da  obra  Os  Anormais150,  

quando   Foucault   analisa   criticamente   exames   psiquiátricos   utilizados   em  

processos  criminais  como   forma  de  constituir  o  que  se  costumava  classificar  

como   indivíduo   delinquente.   Analogamente,   focalizado   em   sua   pesquisa,  

Barbosa   apresenta   a   relação   entre   os   espaços   especializados   de   ensino   –  

portanto  também  lugar  de  poder  –  e  outras  áreas  especializadas:    
[...]   ao   avaliarem   que   não   conseguem   atingir   os   fins   necessários  
para   o   sucesso   da   aprendizagem   e   desenvolvimento   da   criança,  
[esses   espaços]   acionam   outros   espaços,   práticas   e   especialistas  
para   auxiliar   no   “tratamento”   do/a   aluno/a   encaminhado/a.   [...]   É  
possível  perceber,  nesse  sentido,  a  relação  e  a  comunicação  destes  
espaços   com   outros   locais   e   especialistas,   permitindo   aprimorar,  
ainda   mais,   o   olhar   e   as   possibilidades   de   estratégias   de  
normalização  sobre  os  indivíduos  (BARBOSA,  2006,  p.  172).  
  

É   nesse   contexto   que   são   citados   relatórios   (corpus   para   a   pesquisa   de  

Barbosa)   produzidos   a   respeito   de   alunos   no   ambiente   escolar   em   que   se  

sugerem   acompanhamentos   neurológicos   e   psicológicos   para   alunos   “não  

aprendentes”,  tidos  como  “desviantes”.  Foucault,  portanto,  é  evocado  por  seu  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150  A  obra  é  composta  por   textos  proferidos  por  Michel  Foucault  em  suas  aulas  no  Collège  de  France  nos  anos  de  
1974  e  1975.  O  fragmento  citado  nas  dissertações  compõe  a  aula  de  oito  de  janeiro  de  1975  em  que  Foucault   lê  e  
analisa   criticamente   relatórios   de   exames   psiquiátricos   feitos   para   julgamento   penal,   como   forma   de   poder  
responsabilizar   ou   não   os   réus,   caso   se   comprovasse   que   haviam   realizado   o   crime   de   que   eram   acusados.   A  
intenção  é  observar  esses  textos  em  suas  propriedades  como  gênero  textual  –  que  seriam  para  ele  “poder  de  vida  ou  
de  morte”;;   “discurso   de   verdade   [...]   com   estatuto   científico”   produzido   por   pessoas   qualificadas;;   e   “discursos   que  
fazem  rir”   (p.  8).  Os  relatórios   lidos  e  analisados  na  aula,  para  ele,   realizam  desdobramentos   (com  caracterizações  
comportamentais   anteriores   ao   suposto   crime   e   julgamentos   morais)   e   constroem   um   personagem   delinquente,  
mesmo   que   o   réu   ainda   não   tenha   sido   julgado   culpado.   Desloca-se   o   foco:   do   delito   cometido,   focaliza-se   nas  
possíveis   causas   morais   e   éticas   que   poderiam   ter   movido   o   indivíduo.   Este,   de   antemão,   parece   já   carregar   a  
propensão  ao  crime  que  teria  cometido.  “O  exame  permite  passar  do  ato  à  conduta,  do  delito  à  maneira  de  ser”  (p.  
20).   Tais   condutas   –   “bovarismo”,   “situação   duvidosa”,   profundo   desequilíbrio   afetivo”,   “personalidade   pouco  
estruturada”   etc.   –   não   infringem   a   lei,   mas   sim   regras   éticas.   Transfere-se,   com   isso,   “o   ponto   de   aplicação   do  
castigo”  (p.  22):  evidencia-se  o  caráter  parapatológico  (próximo  da  doença,  mas  constituindo-se  um  “defeito  moral”)  
descrito  nos  relatórios.  Foucault  conclui  que  tais  condutas  não  são  crimes,  mas  contribuem  para  a  penalização.  Isso  
revela,   em   realidade,   a   “posição   radical   de   ilegalidade   na   lógica   ou   no  movimento   do   desejo”   (p.   25).  O   desejo   é  
julgado,   por   ser   “o   desejo   do   crime”.   Para   Foucault,   o   que   interessa   estudar   nesses   fenômenos   é   o   “poder   de  
normalização”  dos   indivíduos,   forte  e  de   regras  próprias,  que   joga  com  as   instituições  –  por  exemplo  a   jurídica  e  a  
científica.  O   bovarismo   está   na   citação   de   um   desses   relatórios.  O   sentido   é   negativo   (supervalorização   de   si),   e  
Foucault  o  questiona  pois  se  trata  de  uma  forma  usada  para  julgar  previamente  com  base  em  condutas  morais.  
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estudo   “através   dos   registros   periciais   psiquiátricos,   da   segunda  metade   do  

século   XX,   [onde   surgem]   estas   noções   que   delimitavam   e   definiam   as  

características  dos  autores  dos  atos  criminais”  (2006,  p.  172).  Tais  noções  que  

rotulam   os   indivíduos   seriam   –   tanto   no   texto   de   Foucault   quanto   no   de  

Barbosa   –   resultados   daquilo   que   é   entendido   como   verdadeiro   ou   não,  

aceitável   ou  não  dentro  de  um   “regime  de  verdade”  produzido  culturalmente  

no   cruzamento   “entre   a   família,   a   escola,   o   hospital,   a   clínica   e   na   relação  

entre  estas  instituições”  (BARBOSA,  2006,  p.  172).    

  

Carvalho   apresenta   conclusões   semelhantes:   para   ele,   as   noções   utilizadas  

para   caracterizar   indivíduos   anormais   “servem   para   repetir   a   infração,  

definindo-a   como   um   traço   individual”   (e   não   nas   problemáticas   sociais   e  

institucionais)  que  traz  à  vista  o  indivíduo,  uma  vez  que  “o  poder  disciplinar  se  

exerce  impondo  uma  visibilidade  (obrigatória)  aos  que  submete”  (CARVALHO,  

2005,  p.  124).  Entre  essas  noções  de  estigmatização  citadas  por  Foucault  e  

reportadas  por  Barbosa  e  por  Carvalho  está  o  bovarismo.  Seria  esse  conceito  

uma   forma   usada   para   definir   indivíduos   não   enquadrados,   delinquentes.  

Examinem-se   algumas   dessas   noções   seguidas   do   questionamento   de  

Foucault:  
“imaturidade   psicológica”,   “personalidade   pouco   estruturada”,   “má  
apreciação   do   real”.   Tudo   isso   são   expressões   que   encontrei  
efetivamente  nestes  exames:  “profundo  desequilíbrio  afetivo”,  “sérios  
distúrbios   emocionais”.   Ou   ainda:   “compensação”,   “produção  
imaginária”,  “manifestação  de  um  orgulho  perverso”,  “jogo  perverso”,  
“erotrastismo”,   “alcebiadismo”,   “donjuanismo”,   “bovarismo”,  etc.  Ora  
que   função   tem   esse   conjunto   de   noções?   (FOUCAULT,   apud  
CARVALHO,  2005,  p.  124).  
  

Note-se   a   figuração   de   bovarismo   –   pareado   com   expressões   associadas   à  

dificuldade   psicológica,   à   produção   imaginária,   aos   distúrbios   emocionais   –  

dentro   de   estudos   que   objetivam   questionar   denominações   morais   de  

indivíduos  que,  em  uma  outra  forma  de  análise,  apresentam  problemas  com  o  

conjunto   de   instituições   historicamente   voltadas   para   o   disciplinamento.  

Observa-se  o  olhar  crítico  para  a  interpretação  do  conceito  de  bovarismo,  que,  

de  originalmente  uma  caraterística  negativa,   passa  a   ser  examinado  a  partir  

do  julgamento  moral  errôneo  daquele  que  o  utiliza  para  rotular  seres  que  não  

se  adequaram  ao  conjunto  de  regras  sociais.  Tanto  Lacan,  em  seus  estudos  

sobre   a   constituição   paranoica   da   personalidade,   quanto   Foucault,   em   seu  
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exame  das  estruturas  disciplinadoras  dos  seres,   foram   importantes  nomes  a  

contribuir  com  a  mudança  de  perspectiva.  

  

A   associação   do   bovarismo   ao   gênero   feminino   ou   ainda   a   uma   postura  

romântica   feminina  apresenta  elementos  que  se   relacionam  com  a   forma  de  

crítica   de   cada   época   e   também   com   os   temas   (burguesia,   instâncias   de  

poder,   leituras   de   folhetins   etc.)   discutidos   acima.   Examinem-se   como  

heranças  dessas  concepções  se  apresentam  na  crítica  brasileira.  

  

5.2   Questões   de   gênero:   a   situação   da   mulher   na   sociedade   e   o   mal  
bovárico  
  

Entre   os   estudos   selecionados   para   compor   a   discussão   trazida   para   este  

capítulo,   nove  deles   tratam  do  bovarismo  associado  à   temática  do   feminino,  

sem,   no   entanto,   inserirem-se   na   discussão   feminista   e   sem   fugir  

completamente   aos   conflitos   do   indivíduo   moderno.   Em   sua   dissertação  As  

mulheres   de   Nelson:   representações   sociais   das   mulheres   em   Os   sete  

gatinhos   de  Nelson  Rodrigues   (2004),   Petra   Ramalho   Solto   deixa   clara   sua  

intenção   de   tratar   perfis   femininos.   Embasada   nos   estudos   de   Magaldi151  a  

respeito  de  personagens  femininas  de  obras  do  dramaturgo  Nelson  Rodrigues,  

Solto   assume   que   bovarismo   estaria   ligado   ao   “fator   frustração   que   [...]  

acompanha   toda   a   trajetória   das   mulheres   brasileiras   e   conseqüentemente  

dessas  personagens”  (SOLTO,  2004,  p.  45).  Magaldi,  citado  por  Solto,  admite  

que  a  frustração  é  um  sentimento  que  se  estende  a  todos  os  seres  humanos,  

homens  ou  mulheres,  sendo,  todavia,  mais  recorrente  nestas  por  viverem  em  

uma  sociedade  comandada  por  aqueles.  Após  essa  colocação,  Solto   inicia  o  

parágrafo   afirmando   que   “esse   bovarismo”   justificaria   desenhos   obscenos,  

loucura  ou  homossexualidade  em  personagens  rodrigueanas.  Leva-se  a  crer,  

portanto,   que   bovarismo   é   a   frustração   no   que   tange   às   dificuldades   de  

inserção  social   que  pode   resultar   em  atitudes  em  certa  medida  subversivas.  

Em   nota,   acrescenta-se   uma   definição:   “Termo   usado   por   Magaldi   para   se  

referir   à   frustração   feminina.   Diz   o   crítico   que   ‘Alaíde   (...)   pode   ser  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
151  O  autor  é  Sábato  Magaldi,  referenciado  por  sua  obra  Nelson  Rodrigues:  dramaturgia  e  encenações  (1987).  
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considerada   [...]   Bovary   carioca’   e   dá   a   Zulmira   [...]   a   alcunha:   ‘Bovary  

suburbana’”   (SOLTO,   2004,   p.   46,   grifo   nosso).   Essas   alcunhas,   inclusive,  

representam   a   condição   da   mulher   frustrada   (ou   mesmo   insatisfeita),  

pessoalmente   e   socialmente,   em   um   espaço   geográfico-social:   “carioca”,  

“suburbana”.  

  

De  maneira  peculiar,  Cristiane  Navarrete  Tolomei,  com  o  objetivo  de  analisar  

“o  delineamento  da  imagem  do  escritor  português  José  Maria  Eça  de  Queirós  

(1845-1900)  no  Brasil”  (TOLOMEI,  2010,  p.  5),  em  sua  tese  intitulada  Eça  de  

Queirós   e   os   brasileiros   (2010),   toca   o   ponto   da   condição   da   mulher   em  

relação  com   leituras   literárias  de   textos  pertencentes  à  estética   romântica152.  

Essa  discussão  é  levantada  enquanto  se  realiza  uma  revisão  bibliográfica  de  

críticos   da   obra   de   Eça.   Na   ocasião,   tratava-se   do   crítico   Miguel   Mello153  a  

partir  de  seu  comentador  Carlos  Reis154.  Traça-se,   inicialmente,  um  percurso  

da  relação  do  Romantismo  –  demonstrando-se  sua  influência  “negativa”  –  com  

a   educação   em   Portugal.   Segundo   Tolomei,   citando   Carlos   Reis,   Eça   de  

Queirós   denuncia   os   “males   da   sociedade   enferma”   (de   “tendência  

melancólica”,   “artificialismo”,   “debilidade  moral”  etc.)   retratando  o  adultério,  a  

afetação  das  mulheres  pelo  bovarismo  e  o  donjuanismo  –  tudo  advindo  ou,  ao  

menos,  estimulado  pela  educação  sentimental  romântica.  Note-se  o  bovarismo  

como  afetação,  tipicamente  feminina.  

  

O   bovarismo   é   entendido   de   maneira   semelhante   na   tese   Os   romances-

folhetins  de  Aluísio  de  Azevedo:  aventuras  periféricas  (2003),  de  Angela  Maria  

Rubel   Fanini.   São   três  menções   ao   termo   que   confirmam   um   olhar   sobre   a  

mulher  como  suscetível  às  influências  do  discurso  romântico  –  ainda  que  aqui  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
152  No  subtópico  anterior,  a  problemática  da  leitura  de  folhetins  românticos  foi  abordada.  No  entanto,  por  não  ter  sido  
associada  em  específico  ao  gênero  feminino,  não  consta  neste  subtópico,  em  que  a  leitura  é  vista  como  perigosa  para  
mulheres   –   seres  mais   suscetíveis   especificamente   ao   discurso   amoroso   romântico.  Note-se   que   para   a  mulher   a  
questão   associa-se   prioritariamente   ao   amor.   No   subtópico   anterior,   trata-se   da   supervalorização   de   si,   tida   como  
própria,   de  maneira   geral,   a   indivíduos   burgueses  –   e   não   só  mulheres.  Emma  Bovary   fora   influenciada   das   duas  
maneiras:   pelo   discurso   amoroso   e   pela   crença   de   que   poderia   (e   deveria)   pertencer   a   uma   classe   social   mais  
privilegiada  que  a  sua.  O   importante  é  elucidar  que,  em  ambos  os  casos  e  subtópicos,  a   leitura  configura-se  como  
uma  influência  perigosa  passível  de  levar  esses  personagens  ao  ridículo,  à  frustração  ou  a  outro  desfecho  negativo.  
No   próximo   capítulo,   a   temática   da   leitura   como   perigo   será   retomada   apenas   para   se   analisar   outra   forma   de  
conceber  a   influência  da   leitura   literária  –  não  necessariamente  a   romântica.  Tratar-se-á,  na  ocasião,  das   relações  
com  culturas  midiáticas  e  também  de  um  julgamento  mais  positivo  do  bovarismo  atribuído  aos  leitores  de  literatura.  
153  A  obra  de  referência  é  Eça  de  Queirós.  A  obra  e  o  homem  (1911),  de  Miguel  Mello.  
154  Carlos  António  Alves  dos  Reis,  ensaísta  português  e  especialista  em  estudos  queirosianos.  As  obras  de  referência  
de   Tolomei   são:  O   essencial   sobre   Eça   de   Queirós   (2000),   “Os   silêncios   de   Eça”   –   publicado   em  Eça   e   outros:  
diálogos  com  a   ficção  de  Eça  de  Queirós   (2002)  –  e   “Leitores  brasileiros  de  Eça  de  Queirós:  algumas   reflexões”  –  
publicado  em  Ecos  do  Brasil:  Eça  de  Queirós,  leituras  brasileiras  e  portuguesas  (2000).	  
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ela  chegue  a  receber  influência  do  discurso  cientificista.  Vejam-se  as  palavras  

de  análise  do  romance  azevediano  Girândola  de  Amores  (1882),  considerado  

por  Fanini  romântico-realista:  
Qualquer   caso   amoroso   no   interior   da   narrativa   segue   mais   ou  
menos   a   mesma   lógica.   O   amor   se   sustenta   também   por   uma  
gramática  que  se  repete  nos  outros  folhetins:  no  início,  a  chama  da  
paixão   se   mantém   acesa   graças   aos   empecilhos   e   dificuldades  
encontradas   pelos   amantes;;   depois,   sobrevém   a   calmaria,   a  
intimidade;;   logo  após  há  o   tédio  e  a  ruptura.  Narra-se,  portanto,   a  
ascensão  e  queda  da  paixão  romântica  onde  a  mulher,  elemento  
socialmente   fraco   e   mais   interditado   em   um   meio   patriarcal,  
sofre  punições  mais  drásticas.  É  a  reedição  do  bovarismo  em  que  
o   elemento   feminino,   intoxicado   pela   visão   idealizada   do  
romantismo,   deseja   viver   amores   intensos,   arrebatadores   e  
extraordinários.   Entretanto,   decepciona-se   à   medida   que   somente  
vivencia   experiências   extraconjugais   frustrantes   (FANINI,   2003,   p.  
115,  grifos  nossos).  
  

A   estudiosa   não   nega   a   condição   social   da   mulher,   por   isso   não   atribui   a  

causa  do  bovarismo  a  uma  característica  psicológica  ou  pessoal.  Fanini  não  

deixa  de  associar,  contudo,  diretamente  o  comportamento  bovárico  à  mulher  

por   sua   “fraqueza”   e   “vulnerabilidade”   social   –   elementos   culturalmente  

constituídos,   sobretudo,   por   discursos   científicos   produzidos   pelos   homens.  

Veja-se   o   termo   “intoxicação”,   a   remeter   a   história   da   compreensão   do  

bovarismo,  com  o  conceito  “intoxicação  literária”  proposto  por  Paul  Bourget  e  

apropriado  por  Gaultier  no  século  XIX.  O  “bovarismo  romântico”  neste  estudo  

de  Fanini   impele  a  mulher  à  evasão,  distanciando-a  de  sua  realidade.  Já  em  

outra   passagem,   Fanini   percebe   o   olhar   de   julgamento,   presente   em  

personagens   dos   folhetins   estudados   (resultantes   de   olhares   comuns   à  

época),   sobre  o   comportamento   feminino  e  associa   bovarismo  e  histeria:   “O  

narrador   [...]   tipifica   toda   uma   gama   de   personagens   femininas   que  

encarnaram  o  histerismo.  Aqui,  o  bovarismo  da  personagem  é  ridicularizado”  
(p.  122,  grifo  nosso).  O  comportamento  ridicularizado  é  resultante  de  discursos  

que  buscavam  silenciar  a  mulher,  em  suas  respostas  à  invisibilidade  social:  “É  

o   discurso   naturalista   criticando   o   romantismo   e   a   cultura   de   interdição   do  

elemento  feminino”  (p.  122).  

  

À  mulher  também  é  conferida  a  característica  de  “bovárica”  quando  ela,  mais  

do   que   homens,   por   exemplo,   é   evasiva;;   ou   seja,   busca   distância   de   sua  

realidade.  Vê-se  essa  acepção  na  dissertação  Polêmica  velada:  uma  leitura  de  
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Memórias  póstumas  de  Brás  Cubas   como   resposta  ao  Primo  Basílio   (2011),  

de   Gisélle   Razera.   Tendo   como   norte   as   críticas   de   Machado   de   Assis   ao  

estilo  queirosiano,  a  estudiosa  intenta  “investigar  a  possível  influência  de  Eça  

de   Queirós   e   das   concepções   realistas   de   Émile   Zola   na   reformulação  

estilística  machadiana”  (RAZERA,  2011,  p.  7).  Ao  tratar  da  personagem  Luísa,  

Razera  afirma  que  ela  apresenta  uma  “tendência  bovarista”,  anunciada  já  nas  

primeiras   páginas   da   obra.   Isso   porque   apresenta   “caráter   fraco”,  

propositalmente   arquitetado   pelo   escritor.   Para   Razera,   baseada   em  

Nascimento:  
Luísa   é   a   representação   de   uma  mulher   alheia   à   realidade,   que  
devaneia   levar   uma   vida   que   não   é   sua:   “Luísa,   leitora   de   obras  
românticas  idealizava  de  tal  forma  a  vida  que  terminou  por  enxergar  
em   Basílio   um   vetor   para   a   realização   de   suas   fantasias  
romanescas”  (RAZERA,  2011,  p.  99,  grifos  nossos).  
  

Após  menção  à  “tendência  bovarista”,  Razera,  em  nota  de  rodapé,  sem  tomar  

referências   para,   define   o   bovarismo   –   observando-o   como   característica  

humana,   embora   em   seu   texto   tenha-se   voltado   para   o   comportamento  

feminino:  
[...]   tendência   de   certos   indivíduos   em   apresentar   movimento  
evasivo,   fugir  da   realidade  e   imaginar  para  si  uma  personalidade  e  
condições  de  vida  que  não  possuem,  passando  a  agir   como  se  as  
possuíssem.  É  uma  faculdade  mental  que  o  ser  humano  possui  –  e  
o  bovarista  pratica  –  em  se  conceber  diferente  do  que  é  (RAZERA,  
2011,  p.  99).  
  

Assume-se   tratar-se  de  uma   “faculdade  mental”  –  e  aí  estamos  diante,  mais  

uma  vez,  de  análises  de  personagens  como  semelhantes  a  seres  humanos  –,  

ainda  que  se  tenha  atribuído  à  sugestão  advinda  de  leituras  literárias  o  efeito  

de  catalisador  do  mal  bovárico.  Todo  ser  humano  possui  a   faculdade  mental  

de  conceber-se  outro,  contudo,  segundo  Razera,  a  vontade  de  praticar  essa  

concepção  em  vida,  na  realidade,  realiza-se  especificamente  com  o  bovárico  –  

e  essa  tendência  é  mais  observada  em  “mulheres  fracas”,  suscetíveis.  

  

Para   além   das   problemáticas   expostas,   sabe-se   que   expressões   como  

“sentimentalismo”,   “desejo   de   realizar   fantasias”,   “idealização   da   realidade”  

são  muito  recorrentemente  associadas  às  mulheres  (ou  melhor,  personagens)  

ditas   bováricas.   Essas   caracterizações   agregam   também   sua   potência  
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sedutora  e  desejante155.  Tal  como  Emma  fora  lida  como  envolvente  e  sensual,  

outras   personagens   assim  o   foram.  Na   tese  Três   contos   de  Thomas  Hardy:  

tradução  comentada  de  Cadeias  de  significantes,  Hipotipose  e  Dialeto  (2011),  

Carolina  Geaquinto  Paganini,  ao  apresentar  traduções  das  caracterizações  da  

personagem   Ella   Marchmill,   defronta-se   com   a   expressão   “imaginative  

woman”  –  que  dá  nome  a  um  dos  contos.  Os  elementos  de  caracterização  da  

personagem   formam   um   conjunto   de   ideias   chamado   pela   estudiosa   e  

tradutora   de   “clima   de   bovarismo”   –   que   se   opunha   às   características   do  

homem/marido   e   do   casamento   contratual:   “personalidade   imaginativa”,  

“tendência   emotiva   e   singular”,   “de   atributos   emotivos,   impulsivos   e   até  

imaturos”,   “devaneio”,   “sonho”,   “fantasia”,   “mulher   de   inclinações   mais  

abstratas   e   sentimentais   que   materiais   e   racionais”,   “sanguínea”,   “À   vida  

interior   [...]   é   conferida   uma   supremacia”   (PAGANINI,   2011,   p.   251-253).  

Segundo  Paganini,  “o  efeito  literário  conquistado  [...]  parece  advir  da  sucessão  

e   da   reiteração   de   termos   dentro   de   campos   semânticos   parecidos,   termos  

que   se   forem   considerados   em   separado   pouco   agregam   ao   clima   de  

bovarismo”   (2011,   p.   257).   Essa   atmosfera   de   devaneio   e   sonho   da  

personagem  revela  –  ao  mesmo  tempo  que  protege  –  uma  ambiência  erótica  

(principalmente   quando   a   mulher   imagina   um   encontro   com   um   potencial  

amante),   bem   como  mantém   aparentemente   dominado   o   desejo   da  mulher:  

esse   campo   lexical   que   “sutilmente   faz   emergir   toda  a   conotação  erótica   do  

encontro   imaginário   também  a   ‘protegia’   dos   pudores   excessivos   do   público  

vitoriano,  sob  a  desculpa  de  ter  sido  ‘apenas  um  sonho’”  (2011,  p.  258).  

  

Produzidos   por   mulheres   –   seres   socialmente   silenciados   e   apartados   das  

decisões   sociais   –,   os   devaneios   e/ou   os   desejos   não   se   realizam,   seja   por  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
155Esse  lado  sedutor  e  desejante  da  mulher,  faz  pensar  em  sua  procura  pelo  adultério.  Cabe  mencionar,  portanto,  a  
monografia  de  Edineide  Ferreira  da  Costa,  O  bovarismo  como  signo  de  traição  amorosa  em  Dom  Casmurro  (2008).  O  
primeiro   capítulo   do   estudo   é   dedicado   a   definir   o   bovarismo   e   apresentar   um   panorama   do   conceito   no  Brasil;;   o  
segundo  volta-se  para  o  conceito  de  traição  e  sua  ocorrência  nas  obras.  Costa  faz  uma  breve  varredura  de  textos  –  a  
serem   referenciados   oportunamente   nesta   tese   –   que   tratam   do   bovarismo   em   domínios   temáticos   diversos,  mas  
recorta  a  acepção  mais  afinada  ao  seu  tema,  assumindo  que  “o  trabalho  enfoca  o  bovarismo  como  sendo  signo  da  
traição  amorosa”  (COSTA,  2008,  p.  4).  Em  seu  texto,  admite  que  o  bovarismo  é  um  tema  atual  e  que  pode  ocorrer  
tanto  na  ficção  quanto  na  vida  real,  além  disso  apresenta  certas  relações  feitas  entre  bovarismo  e  histeria,  evocando  
autores  que  citam  ou  não  o  termo  em  seus  estudos.  Sua  conclusão  sobre  a  traição  no  texto   flaubertiano  é:  “Emma  
Bovary,  ao  mergulhar  inveteradamente  pelas  sendas  do  adultério,  está  à  procura  da  paixão  idealizada  por  ela  a  partir  
das   heroínas   as   obras   românticas   que   lia   por   desejar   para   si,   a   imagem   da   mulher   encontrada   nos   romances.  
Destarte,  essa  tentativa  quixotesca  de  Madame  Bovary  de  personificar  essa  imagem  através  do  adultério,  leva-nos  a  
perceber  que  Emma,  ao  construir  sua  relação  com  as  heroínas  dos  romances,  adquire  a  capacidade  de  conceber-se  
como  outro  ser,  vindo  assim,  a  gera  o  bovarismo”.  (p.  25).  
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falta  de  iniciativa  da  mulher,  seja  por  uma  iniciativa  que  fatalmente  se  frustra156  

dada   a   impossibilidade   de   suprir,   com,   por   exemplo,   o   discurso   amoroso  

romântico,  as   reais  necessidades  de  participação  social.  Essas  personagens  

de   ficção   retratam  parte  da  condição   feminina  de  mulheres   reais.  É  por   isso  

que  se  encontra  o  bovarismo  associado  a  uma  atitude  de  resignação,  renúncia  

ou  até  mesmo  de  fuga  através  do  suicídio.  É  o  caso  da  acepção  tomada  pelo  

termo  na  dissertação  A  mulher  e  a  cidade:  imagens  da  modernidade  brasileira  

em  quatro  escritoras  paulistas   (2008),  de  Bianca  Manfrini,  que   traz  à  baila  o  

romantismo,   a   cidade,   a   burguesia   e   o   lugar   da   mulher   nesses   contextos,  

repletos   de,   nas   obras   e   escritoras   elencadas   –   Patrícia   Galvão   (anos   30),  

Maria  José  Dupré  (anos  40),  Carolina  Maria  de  Jesus  (anos  50  e  60)  e  Zulmira  

Ribeiro  Tavares  (anos  80  e  90)  –,  casamentos  fracassados,  amores,  adultérios  

etc.   As   personagens   são   caracterizadas   como   bováricas,   marcadas   pela  

tentativa  de  conciliação  entre  duas  necessidades  praticamente   inconciliáveis:  

a  do  amor  romântico  e  a  da  obediência  às  convenções  sociais.  Esse  impasse  

as   coloca   em   posição   conflituosa.   Enfim,   alcança-se   somente   a   resignação,  

talvez   resultante   do   excesso   de   preocupação   com   o   conforto   material   –  

possibilitado   pela  manutenção   do   casamento   e   das   convenções   sociais.   Os  

resultados  são  solidão,  pobreza  e  doença.  Emma  Bovary157  tem  como  saída  o  

suicídio,  pois,  por  ter  lutado  contra  a  resignação,  acaba  colocando  em  risco  o  

conforto  e  a  vida  financeira  dos  Bovary,  o  que,  dentro  do  contexto  burguês  e  

capitalista,  desespera-a  ainda  mais.  

  

Outra  perspectiva  para  o  uso  do  termo  relativo  ao  gênero  feminino  sem  que  se  

fuja  da  crença  no  amor   romântico  pode  ser  encontrada  na   tese  Penelopéias  

Silentes   (2006),   de   Romilda   Mochiuti.   No   texto,   a   estudiosa   trata   de   duas  

escritoras   em   perspectiva   comparada:   Clarice   Lispector   e   Adelaida   Garcia  

Morales   –   escritoras   que   produziram   releituras   subversivas   de   Ulisses,  

Penélope,   Sereias   etc.,   resgatando   a   voz   feminina.   Ao   comentar   uma   das  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156  Emblemático   é   o   pensamento   de  Emma   ao   dar-se   conta   da   impossibilidade   de   lutar,   com   as   armas   que   tinha,  
contra   a   frustração:   “De  onde   vinha  então  aquela   insuficiência   de   vida,   aquela   repentina   podridão   instantânea  das  
coisas  em  que  se  apoiava?”  (FLAUBERT,  2007,  p.  246)  
157  Aqui  cabe  insinuar  uma  pergunta  sobre  as  posturas  francesa  (e  europeia,  talvez)  e  brasileira  dos  personagens,  que  
podem   refletir   um   traço   cultural.   O   interesse   na   comodidade   e   nas   aparências,   bem   como   a   resignação   das  
personagens  brasileiras  poderiam   relevar  uma  atitude  passiva  ou  ainda  maleável   do  brasileiro  em  contraposição  à  
total  negação  e  à  contundente  reação,  o  suicídio,  de  Emma,  figurando  sua  inteira  dificuldade  em  lidar  com  o  contexto  
da  época?  
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personagens   –   a   Elsa   de  O   silêncio   das   sereias,   de  Morales,   publicada   em  

1985158  –,   Mochiuti   aponta   seu   caráter   prismático,   sua   postura   consciente  

diante  da  condição  trágica  em  que  se  encontra.  Elsa  cria,  para  sua  vida,  uma  

persona  e   um   enredo   próprio,   descolado   de   sua   realidade.   Para   isso,   toma  

como  base  obras  de  ficção  que  lê,  das  quais  faz  um  “oráculo”  para  sua  vida.  

Para   Mochiuti,   Elsa   cria   uma   persona,   compreendida   como   um   “avatar   de  

personagens  de  outras  obras”;;  ou  seja,  vive  em  um  simulacro  no  qual  prefere  

estar   a   ter   atitudes   ligadas   ao   “mero   sentido   imediato   da   vida”.   Segundo   a  

estudiosa:    
Este  simulacro  chega  a  se  transformar  em  sua  realidade  vital.  Neste  
sentido,   Elsa   se   irmana   a   personagens   emblemáticas   como   dom  
Quixote  e  Emma  Bovary,  a  ponto  de  desenvolver  o  “quixotismo”  ou,  
em  melhor   sincronia   com   a   sua   trama,   o   “bovarismo”   (MOCHIUTI,  
2006,  p.  136).  
  

Mesmo  vivendo  uma  história  de  amor  inventada  em  seu  íntimo,  é  capaz  de  ter  

consciência   disso   e   assistir   ao   seu   próprio   drama.   Ela   permite   que   esse  

processo  de  criação  (sua  “odisseia  íntima”)  fique  exposto  ao  público  –  seja  o  

que   existe   no   contexto   ficcional,   como   é   o   caso   das   personagens   Maria   e  

Matilde,   seja   o   leitor   real   da   obra   literária  O   silêncio   das   sereias.   Isso   leva  

Mochiuti   a   afirmar   que   a   obra   levanta   discussões   em   torno   de   seu   caráter  

metaficcional.  O  bovarismo  –  que  significaria  a  preferência  por  seguir  vivendo  

em  um  simulacro  e  negando  a  vida  real  –,  para  a  estudiosa,  “está  em  melhor  

sincronia”   com   a   trama   de  Elsa,   já   que   ela   e  Emma,  mulheres,   escolhem  o  

simulacro   associado   à   vivência   amorosa   –   diferentemente   de  Dom  Quixote,  

ancorado   na   ficção,   mas   sobretudo   nas   narrativas   de   cavalaria,   e   não   nos  

discursos  amorosos  românticos.  

  

Tratando  de  mulheres  reais,  Maria  Luzineide  P.  da  Costa  Ribeiro,  em  sua  tese  

O  mundo  como  prisão  e  a  prisão  no  mundo:  Graciliano  Ramos  e  a  formação  

do   leitor   em  presídios   do  Distrito   Federal   (2012),   faz   considerações   sobre   o  

bovarismo   voltadas   para   os   hábitos   de   leitura   de   mulheres   encarceradas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158  Na  obra  de  Morales,  a  personagem  Elsa  cria  para  si,  internamente,  história  de  amor,  imaginando  um  amante  irreal.  
A  narradora  Maria  conta  a  história  de  Elsa  e  percebe  o  problema  em  que  ela  se  encontra.  Junto  a  Matilde,  uma  idosa  
que  habita  o  mesmo  lugar,  Maria  tenta  salvar  Elsa.  É  tarde,  porém:  a  loucura  amorosa  de  Elsa  a  leva  à  morte.  Temas  
como  morte,   reencarnação,  hipnose,  magia,  misticismo,   fantasia,   fatalidade  do  amor   romântico  etc.   são   fartamente  
explorados.   Franz   Kafka,   anteriormente,   em   1917,   publicara   obra   de  mesmo   título   e   em   intertexto   com   o   clássico  
Odisséia,  de  Homero.  Em  seu  conto,  Ulisses  consegue  escapar  do  sedutor  canto  das  sereias,  pois  tampa  os  ouvidos  
com  cera.  
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Assim,  Ribeiro  dedica-se,  inicialmente,  a  explanar  partes  da  história  da  leitura  

em  que  se  consideravam  mulheres  frágeis  e  suscetíveis  aos  textos  ficcionais:  
Até   o   século   XIX,   a   leitura   não   era   uma   prática   encorajada,  
sobretudo   para   a   mulher,   pois   a   razão   ao   ser   aniquilada   pela  
imaginação  geraria  pensamentos  eróticos,  causadores  da  desordem  
social.  A  leitura  poderia  ser  perniciosa  e,  daí  o  monitoramento  sobre  
o   que   poderia   ser   considerado   como   leitura   boa   e   saudável.  
Imperiosa   era   a   salvação,   por   isso   não   se   indicavam   frivolidades,  
romances  que  poderiam  induzir  a  mulher  a  um  caminho  de  perdição.  
Um   arquétipo   da   transgressão   feminina   é   madame   Bovary   [...]  
(RIBEIRO,  2012,  p.  118).  
  

O   já   mencionado   artigo   de   Dieguez   é   a   principal   fonte   para   introduzir   o  

conceito   do   bovarismo,   que,   para   ela,   levaria   a  mulher   a   “se   imaginar   bem  

diferente  do  realmente  que  é”  (p.  118).  À  mulher,  segundo  a  estudiosa,  eram  

reservados  os  espaços  domésticos,  pois  aos  homens  era   reservado  o  poder  

político-social.   A  mulher,   nas   tentativas   da   sociedade   patriarcal,   é,   portanto,  

mantida   frágil   e   incapaz.   Após   a   discussão   teórica,   em   sua   tese,   Ribeiro,  

valendo-se  do  conceito  de  bovarismo,  aponta  uma  particularidade  de  mulheres  

encarceradas:    
[...]  a  prisão  tem  um  caráter  mais  subjetivo  para  a  presa  do  que  para  
o   preso.   A   mulher   se   sente   abandonada   e   precisa   de   proteção,  
assim   passa   a   ter   um   comportamento   infantilizado.   A   leitura   de  
romances  na   prisão   recupera   a   visão  oitocentista   de   fragilidade  da  
figura  da  leitora,  marcada  por  suspiros  e  lágrimas.  Observa-se  que  a  
teoria   vinculada   pelo   bovarismo   assenta-se   sobre   o   gosto   das  
presas  pelo  romance  (2012,  p.  123).  

  

5.2.1  Transformações  e  deslocamentos:  silêncio,  voz  e  escrita  

  

Em  sua  polivalência,  o  conceito  do  bovarismo  pode  significar  mais  do  que  um  

traço  negativo  de  falta  de  crítica  de  si  ou  fraqueza,  seja  ela  emocional,  seja  ela  

social.  Pode-se  entendê-lo  como  uma  forma  de  tomada  de  consciência  e  um  

pontapé  inicial  de  mudança,  íntima  ou  social,  a  ser  almejada  pela  mulher.  Ao  

estudar  sobre  o  silenciamento  feminino  –  em  sua  tese  A  leitura  e  a  escrita  no  

silêncio  das  mulheres:   uma   intersecção  entre  psicanálise  e   cultura   (2009)  –,  

Maria  Celeste  Arantes  Corrêa  trata  da  questão  feminina  e  de  sua  exclusão,  a  

partir   de   análises   da   relação   entre   mulheres   reais   (e   não   mulheres  

personagens)  com  a  leitura  e  a  escrita.  Corrêa  afirma  que,  ao  longo  do  tempo,  

promoveu-se   uma   “histerização”   da   mulher   –   decorrente   de   seus  

comportamentos   reativos   a   sua   condição.   Assim,   os   gêneros   diário,  
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correspondência   e   romance,   muitas   vezes   entendidos   como   sentimentais   e  

expressivos   da   subjetividade,   foram   associados   às   mulheres,   por   essa  

necessidade  de  “falar”,  expor-se,  diante  do  silenciamento  social;;  ou  seja,  trata-

se   de   uma   forma   de   sublimação.   Já   após   todo   o   percurso   dos   estudos,   na  

conclusão  de  seu  texto,  a  estudiosa  desnuda  o  bovarismo  feminino,  dando  a  

ele  a  aparência  criticável   (como  ele   já  vinha   recebendo)  e  ao  mesmo   tempo  

mostrando   aquilo   que   ele   pode   oferecer   de   rico   e   libertador   no   processo  

feminino  de  conquista  de  espaço  e  conhecimento  de  si:  
Se  o  Bovarismo  também  significou  para  as  mulheres  a  expressão  de  
um   novo   sentimento   oceânico   de   ilusão   narcisicamente   auto-
gratificado,   ele   também   representou,   para   o   psiquismo   feminino,  o  
enquadre   fantasmático  necessário  ao  trabalho  sobre  si  mesma  
na   descoberta   dos   seus   sintomas,   no   pressuposto   de   que   a  
desmistificação   das   ilusões   é   um   processo   permanente   de  
análise.   [...]   é   possível   pensar   que   esse   excesso   de   Imaginário  
forjou   por   si   mesmo   as   próprias   possibilidades   de   sua   superação.  
Ler  tanto  e  tão  intensivamente  foi  o  modo  específico  de  contato  com  
o   escrito   possível   às   mulheres,   o   que   permite   pensar   que   as  
insígnias   femininas   dessa   aprendizagem   tardia   permaneçam  
indelevelmente   marcadas   na   leitura   e   na   escrita   femininas  
(CORRÊA,  2009,  p.  235,  grifos  nossos)159.  
  

As   teses   e   dissertações   do   corpus   neste   domínio   significativo   retomam  

questões  discutidas  já  desde  o  século  XIX  (ainda  que  o  assunto  gire  em  torno  

de   problemáticas   contemporâneas),   cujas   preocupações   frequentes  

relacionavam-se  a:  emergência  da  classe  burguesa,  posição  social  da  mulher,  

os   perigos   da   leitura   ou   ainda   patologias   (de   supervalorização   de   si   ou  

inadequação   com   a   sociedade)   que   acometiam   indivíduos   imersos   nesse  

contexto.    

  

Um   olhar   contemporâneo   a   tratar   desses   elementos   e   citado   ao   longo   do  

capítulo  ainda  merece  atenção  especial.  Trata-se  da  já  referenciada  escritora  

Maria   Rita   Kehl160.   Em   sua   obra  Deslocamentos   do   feminino,   publicada   em  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
159  Encontra-se  aqui  uma  analogia  ao  que  propõe  Kehl  em  sua  obra  Sobre  Ética  e  Psicanálise,  já  referenciada  neste  
capítulo.  A  relação  entre  silêncio/silenciamento  e  bovarismo  ou  sintomas  é  íntima.  Ao  falar,  expor,  narrar  a  vida,  seja  
no   processo   de   análise   psicanalítica   com   a   escuta   do   profissional,   seja   em   textos   cujos   gêneros   permitem   a  
expressão  da  subjetividade  até  mesmo  em  “associação  livre”,  o  indivíduo  (e  aqui,  no  caso,  mulheres)  trava  embates  
com  forças  de  poder  que  o  silenciavam,  passando  a  observar-se  e  entender  por  que  estava  propenso  a  lançar-se  ao  
oceano  de  “ilusão  narcisicamente  auto-gratificado”,  alienando-se  em  criações  e,  portanto,  apartando-se  do  mundo.  O  
risco  desta  alienação  é  ser  visto  como  risível,  trágico,  louco,  histérico.  Assim,  tanto  em  Kehl  ao  tratar  das  histéricas  –  
e  no  saldo  positivo  que  a  virada  freudiana  lhes  trouxe  –  quanto  Ribeiro  ao  apontar  a  potência  da  escrita  frente  a  um  
silenciamento  histórico-social  vemos,  de  fato,  a  importância  desse  bovarismo  no  processo  de  mudança  de  percepção  
das  mulheres  sobre  si  mesmas.  
160  É  relevante  mencionar  outra  obra  da  referida  escritora  em  que  se  reúnem  muitos  ensaios  que  tocam  também  as  
questões   desenvolvidas   em  Deslocamentos   do   feminino.   Trata-se   de  A  mínima   diferença,   publicada   em   1996.   O  
artigo  que  dá  nome  ao  livro  discute  mudanças  nas  buscas  pela  psicanálise.  De  início,  mulheres  buscavam  inserir-se,  
saber  como  fazer  para  serem  amadas  e  principalmente  compreender  e  revelar  os  desejos.  Os  homens  buscam  saber  
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2008,   como   resultado   de   sua   tese   de   doutorado,   a   psicanalista   discute  

relações  entre  mulher,  sua  posição  social  e   feminilidade  à  época  de  Freud  e  

posteriormente.  Muitos  deslocamentos  –  mudanças  comportamentais  e  sociais  

–  se  realizaram  de  modo  que  a  estudiosa  se  pergunta  sobre  as  possibilidades  

da  clínica  psicanalítica.  Na  obra,  discute-se  também  o  modo  de  vida  burguês  e  

a  reserva  às  mulheres  do  espaço  privado  –  para   isso,  Kehl  analisa  obras  de  

escritores   conhecidos,   como   Rousseau,   por   exemplo,   que   acreditava   na  

fragilidade  e  na  dependência  das  mulheres.  A  mulher  oitocentista  é  analisada  

como  forma  de  se  explicarem  as  noções  a   respeito  da  “natureza   feminina”  e  

da  “produção  de  uma  posição  feminina  que  sustentasse  a  virilidade  do  homem  

burguês”  (KEHL,  2008,  p.  44).  

  

Tais   conceitos   têm   seus   reflexos   até   hoje   e   são   socialmente   aceitos   por  

muitos  grupos,  estruturas  às  quais  as  mulheres  se  viram  e  se  veem  sujeitas.  

Kehl   apresenta   essas   discussões,   sem   ignorar   a   constituição   do   sujeito  

moderno   (no   caso,   seres   humanos   em   geral),   caracterizado   como   neurótico  

em  seus  conflitos  com  “a  soberania  da  personalidade”,   “o  antagonismo  entre  

liberdade  e  convenções  sociais”  (p.  42-43).  A  experiência  da  leitura  literária  –  

através  de  um  filão  de  obras  especialmente  voltadas  para  as  mulheres  –  como  

forma  de   compensar   os   anseios   reprimidos   femininos   são   tema  de  parte   do  

livro.  Nesse  momento,   surge  Emma  Bovary   como  uma  das   referências  para  

mostrar  uma  sintomatologia  comum  à  época:  a  histeria  feminina  –  resultado  do  

desajuste   socialmente   estabelecido   entre   homens   e   mulheres   em   confronto  

com   novos   desejos   das   mulheres   que   buscavam   “deslocar”   essas  

concepções.   Esse   é   o   grande   impasse:   “aos   ideais   de   submissão   feminina  

contrapunham-se  os  ideais  de  autonomia  de  todo  sujeito  moderno”  (p.  44).  A  

obra   prossegue   e   finda   com   análises   sobre   as   mulheres   num   contexto  

contemporâneo  posterior  ao  surgimento  dos  pensamentos  freudianos.  

  

No  quinto  capítulo,  intitulado  “A  literatura,  o  amor  e  as  mulheres”,  Kehl  situa  o  

bovarismo  como  cunhado  por  Jules  de  Gaultier  e  afirma:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
como  amar  a  mulher  que  passou  a  revelar  seus  desejos,  rompendo  com  silenciamentos.  Recalque  e  repressão  têm,  
portanto,  relação  com  o  contexto  da  época:  “Se  mudam  as  normas,  mudam  os  ideais  e  o  campo  das  identificações”  
(KEHL,   1996,   p.   22).  Para  Kehl,  mulheres,   em  sua   intensa  movimentação  nas   últimas  décadas,   entre   encontros   e  
desencontros  entre  os  sexos,  acabaram  por  deslocar  os  significantes  masculino  e  feminino,  “a  tal  ponto  que  vemos  
caber  aos  homens  o  papel  de  narcisos  frígidos  e  às  mulheres  o  de  desejantes  sempre  insatisfeitas”  (p.  23).  
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O   termo   é   expressivo   dos   conflitos   gerados   pelo   que   estou  
chamando  aqui  de  “deslocamentos  do   feminino”.   [...]   Ilusões  do  eu,  
fantasias   de   ser   um   outro,   crença   no   livre-arbítrio,   insatisfações   –  
não  são  formas  de  alienação  típicas  do  homem  burguês,  promovidas  
pela  mobilidade  social  oferecida  pela   industrialização,  e  até  mesmo  
solicitadas  pela   ideologia  do  progresso?   [...]  No  entanto,   transcritas  
para   as   condições   femininas,   tais   ideias   teriam   constituído   uma  
forma  de  patologia,  com  sintomas  de  histeria  para  alguns  médicos,  
de  paranóia  para  outros  (KEHL,  2008,  p.  77-78).  
  

Bovarismo   é,   para   Kehl,   “aparentar-se   outro”   ou   ainda   “tornar-se   um   outro”:  

porém,   “o  anseio  de  mudar  de  vida  e   ‘tornar-se  um  outro’,  que  para  Homais  

transforma-se  em  projeto,  em  Emma  é  delírio”  (p.  107).  Reside  aí  a  diferença  

entre  homens  e  mulheres  na  sociedade  oitocentista,  de  sujeitos  modernos  em  

conflito,  e  que  permite  compreensões  distintas  do  conceito.  

  

A   estudiosa   prossegue   comentando   criticamente   a   “fúria   de   ler   que   se  

apossou  das  mulheres”  no  século  XIX  –  ocorrida  nos  intervalos  entre  afazeres  

domésticos,  em  “isolamento  individual”.  Uma  “florescente  indústria  de  novelas  

e  romances”  fora,  portanto,  feminizada.  Tais  livros,  segundo  Kehl,  inventaram  

o   amor   burguês   que   “enriqueceu   o   imaginário   das   mulheres,   compensando  

frustrações”,  constituindo-se  uma  “rota  de  fuga”  para  tédio.  “A  grande  maioria  

das  moças  alfabetizadas  nas  cidades  europeias  do  século  XIX  não  ia  além  do  

consumo   voraz   de   romances   ‘para  mocinhas’   [...].   Suas   pretensões   autorais  

limitavam-se   aos   desabafos   cotidianos   nos   diários   [...]”   (p.   87).   Essas  

constatações   afinam-se   com   o   conceito   do   bovarismo.   Vemos   a  

compatibilidade   também   com   a   tese,   acima   comentada,   de   Maria   Celeste  

Arantes  Corrêa,   sobre   o   silenciamento   social   das  mulheres   e   a   apropriação  

por   parte   delas   de   gêneros   entendidos   como   confessionais   –   o   que   não   é  

particularidade  apenas  do  século  XIX  por  se  estender  ainda  em  reflexos  dos  

dias  atuais,  ainda  que  muito  tenha  se  deslocado.    

  

Para   finalizar,   resta  notar  que,  na  dedicatória  do   livro,  Kehl   reporta-se  a  sua  

avó:   “Eunice   [...],   que   sonhou   tornar-se   outra   e   me   ensinou   que   isso   era  

possível”   (p.  6).  Note-se  que,   com  o  olhar   crítico-analítico  contemporâneo,  o  

“tornar-se   outro”   ou   ainda   “deslocar-se”   vai   transmutando   seu   sentido   e  

tornando-se   menos   negativo   e   até   almejado,   pois   representa   mudanças  

sociais.   O   bovarismo   passa   a   ser,   portanto,   compreendido   de   maneira  
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diferente,  mesmo  não  tendo  se  desvencilhado  de  temáticas  relativas  à  leitura,  

à  produção  de  ficção  e,  atualmente,  aos  recursos  midiáticos  estimuladores  de  

ilusões.   Os   traços   bováricos,   como   se   verá   no   capítulo   seguinte,   ainda  

existem,  na  concepção  de  estudiosos,  no  contemporâneo,  seja  por  reflexos  do  

contexto  oitocentista,  seja  por  outras  razões:  é,  porém,  com  outros  elementos  

e   diferentemente   julgado   (sobretudo   no   que   tange   à   relação   com   a   leitura).  

Examinem-se,  então,  outros  estudos  do  capítulo  seguinte.  
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6.  CONTEMPORANEIDADES,  LEITORES  E  CULTURA  DE  
MASSA    

O   entrecruzamento   de   momentos   textuais   com   os   vividos  
permite   ampliar   a   noção   de   texto,   que   não   mais   se  
circunscreve   à   palavra   escrita,   mas   alcança   a   dimensão   de  
outros  acontecimentos,   interpretados  como  parte  do  universo  
simbólico.  

Eneida  Maria  de  Souza  
  

Neste  segundo  domínio  interpretativo,  o  bovarismo  será  entendido  com  outros  

olhares,   ainda   que   guarde   elementos   de   interseção   com   acepções  

anteriormente   vistas.   As   diferenças   encontradas   referem-se   a   possibilidades  

advindas   de   novas   tecnologias   e   formas   diferentes   de   entender   o   efeito   de  

obras   de   ficção   sobre   aquele   que   as   consome.   O   leitor   será   tratado   com  

interesse  diferente,  evitando-se  julgamentos  morais,  por  exemplo.  Os,  sempre  

lembrados,  desejos  provocados  nos  leitores  serão  entendidos  como  resultado  

do   natural   processo   de   subjetivação   associado   aos   produtos   culturais.   Isso  

provoca  uma  discussão  entre  os  elementos  importantes  desse  mecanismo:  o  

leitor   e   sua   postura   ante   a   obra   de   ficção   e   a   realidade.   Comenta-se   a  

inevitabilidade   da   mistura   entre   real   e   ficção,   valorizando   o   bovarismo   –  

entendendo-o  como  evasão,  amor  pela  ficção  etc.  –  como  um  direito  do  leitor  

a   partir   do   qual   este   poderá   se   reinventar,   reconstruir   e   aprimorar   sua  

competência   leitora.   Será,   ainda,   considerado   aqui   o   contexto   da   cultura   de  

massa  contemporâneo  –  novelas,  cinema,  domínios  da  internet  –,  que  guarda  

semelhanças,   por   exemplo,   com   a   influência   nos   leitores   dos   folhetins  

oitocentistas.  Outra  interessante  observação  quanto  às  acepções  referentes  a  

esse   tronco   temático   é   a   relação   entre   a   obra   de   ficção   (e   os   produtos  

culturais)  e  seu  aspecto  produtor  de  memória  nos  sujeitos;;  ou  seja,  os  textos  

ficcionais  compõem  um  dos  mais   relevantes  aspectos  a  moldar  sentimentos,  

desejos  e  atitudes  dos  indivíduos.  

  

A   estetização   da   vida,   comentada   com   base   nos   estudos   rancierianos   na  

primeira   parte   desta   tese   e   revista   no   capítulo   anterior,   ainda   pode   ser  

considerada  aspecto  de  análise  neste  capítulo  sexto.  Há  sentido,  todavia,  em  

pensar   em   outros   dois   conceitos   mais   coerentes   com   a   contextualização  

contemporânea.   O   primeiro   é   a   espetacularização   da   vida,   que,   em   linhas  

gerais,   é   o   desejo   do   indivíduo   de   não   só   tomar   elementos   de   construção  



149	  

imaginativa   em   sua   realidade,  mas   de   tornar   sua   vida   um   espetáculo   a   ser  

assistido,  em  uma  exposição  pública  da  vida  privada,  como  forma  de  alcançar  

visibilidade,  fama.  Isso  está  muito  evidente  na  profusão  de  reality  shows,  perfis  

em   redes   sociais,   selfies   etc.   A   autoficção   é   outro   conceito   recorrente   nos  

textos   do   corpus   selecionados   para   este   tronco   significativo:   trata-se   de   um  

jogo   performático   típico   de   escritores   que,   ao   produzirem   uma   obra   de  

literatura,   por   exemplo,   incluem   elementos   de   sua   vida   real   misturados   à  

criação  a  ponto  de  ser  indecidível  o  que  seria  real  e  o  que  seria  fictício  e  até  

mesmo   a   que   gênero   pertenceria   a   obra.   Por   este   último   ainda   pode-se  

entender   a   estratégia   de,   ao   escrever   sobre   si,   em   diários   e   anotações,   o  

indivíduo  acrescentar  impressões  absorvidas  de  suas  memórias  de  leitura  –  e  

não  exatamente  de  fatos  da  vida.  

  
Examine-se  a  síntese  de  informações  deste  capítulo:  

  

  
  

QUADRO  4:  Domínio  temático  2  
  

     

6.1  Os  leitores  e  suas  leituras  
  

Antes   que   se   analisem   as   menções,   faz-se   necessário   iniciar   por   cinco  

textos161  que,   objetivando   discutir   a   leitura   e   os   leitores,   não   definem   nem  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161Sujeito  da  enunciação  e  progressão  tópica  em  resenhas  acadêmicas  (2015),  de  Crislaine  Lourenço  Franco;;  Prática  
docente   e   leitura   de   textos   literários   no   fundamental   II:   uma   incursão   pelo   programa   da   leitura   (2008),   de  Márcia  
Soares  de  Araújo  Feitosa;;  A  literatura  marginal-periférica  na  escola  (2008),  de  Mei  Hua  Soares;;  Formação  contínua,  
leitura  e  literatura  no  programa  de  formação  de  professores  alfabetizadores  –  PROFA  (2008),  de  Ariane  Gomes  Lima;;  
e  Literatura  infantil  e  cultura  hipermidiática  relações  sócio-históricas  entre  suportes  textuais,  leitura  e  literatura  (2008),  
de  José  Augusto  de  A.  Nascimento.  À  exceção  da  primeira  –  que  trata  mais  da  estrutura  do  texto  de  Pennac  do  que  
de  seu  conteúdo  –,  os  textos  se  ocupam  da  relação  entre  leitores,  escola,  suportes  e  leitura  de  textos  literários.  Isso  
se  dá  pela  preocupação  de  Daniel  Pennac,  em  seu  livro,  com  o  envolvimento  de  estudantes  com  a  leitura  literária.    

DOMÍNIO  TEMÁTICO  2  

Quantitativo  de  textos  

Dissertações   Teses  
11   12  

Total  

23  

Números  de  páginas   Entre  89  e  401  

Período  de  publicações   Entre  1995  e  2015  

Áreas  de  pesquisa   Letras*,  Sociologia,  Educação,  
História  e  Ciência  da  Comunicação  

*  Os  programas  de  pós-graduação  e  os  respectivos  programas  na  área  de  
Letras  são  os  mais  diversos,  como  sinalizado  no  quarto  capítulo  desta  tese.  
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analisam  o  conceito  de  bovarismo,  contudo  citam  um  conhecido  fragmento  da  

obra   Como   um   romance,   publicada   em   1992,   do   professor   francês   Daniel  

Pennac.   Mesmo   que   não   se   aprofundem   no   conceito,   pressupõe-se,   pela  

concordância  com  a  obra  de  Pennac,  que  esses  estudiosos  se  afinam  com  tal  

concepção  do  bovarismo.  

  

      6.1.1  Daniel  Pennac  e  o  direito  ao  bovarismo  

  

Em  seu  livro,  atento  às  suas  atividades  em  sala  de  aula,  Pennac  analisa,  com  

linguagem  simples  e   fluida,  a  aversão  à   leitura  e  a   relação  entre  o   leitor  e  a  

obrigatoriedade  de  ler.  Inicialmente,  comenta  parecer  inconcebível  a  aversão,  

dos  jovens  nos  tempos  atuais,  à  leitura,  já  que  ele,  Pennac,  participa  de  uma  

geração  em  que  ler  não  era  um  ato  encorajado,  pois  viver  a  vida  fora  da  leitura  

era  entendido  como  mais  produtivo:  “De  um  certo  modo,  ler,  então,  era  um  ato  

subversivo.  À  descoberta  do  romance  se  juntava  a  excitação  da  descoberta  da  

desobediência   familiar”   (PENNAC,   2008,   p.   15).   O   professor,   com   base   em  

suas  experiências  em  sala,  faz  investigações  e  formula  hipóteses  sobre  a  falta  

de  leitura  e  as  motivações  da  leitura,  sempre  tentando  entender  como  reaver  o  

prazer  de  ler  presente  na  gratuidade  da  arte  e  do  texto  literário.  

  

A  discussão  perpassa,  certamente,  o  discurso  repetido  nas  escolas  (e  não  só  

nelas)  da  importância  do  livro  e  da  leitura.  Pennac,  nas  partes  finais  do  livro,  

lista   os   dez   direitos   do   leitor:   1)   O   direito   de   não   ler;;   2)   O   direito   de   pular  

páginas;;  3)  O  direito  de  não  terminar  um  livro;;  4)  O  direito  de  reler;;  5)  O  direito  

de   ler   qualquer   coisa;;   6)   O   direito   ao   bovarismo   (doença   textualmente  

transmissível);;  7)  O  direito  de  ler  em  qualquer  lugar;;  8)  O  direito  de  uma  frase  

aqui   e   outra   ali;;   9)   O   direito   de   ler   em   voz   alta;;   e   10)   O   direito   de   calar  

(PENNAC,   2008,   p.   126).   Para   ele,   bovarismo   ocorre   quando   “[...]   a  

identificação   opera   em   todas   as   direções   e   o   cérebro   troca  

(momentaneamente)   os   balões   do   cotidiano   pelas   lanternas   do   romanesco”  

(PENNAC,  2008,  p.  141,  grifo  nosso).  Trata-se  do  delicioso   “primeiro  estado  
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de   leitor,   comum   a   todos”   (p.   141).   Não   se   deve   negar,   criticar   e   associar  

diretamente  essa  identificação162  a  um  destino  trágico  como  o  de  Emma:  
Em  outros   tempos,  não  é  porque  a  mocinha  coleciona  Sabrina  que  
ela  vai  acabar  engolindo  arsênico  numa  concha.  Forçar  a  mão  nesse  
estágio  de  suas  leituras  é  nos  separar  dela,  negando  nossa  própria  
adolescência.   E   é   privá-la   do   prazer   incomparável   de   desalojar  
amanhã,   por   conta   própria,   os   estereótipos   que,   hoje,   parecem  
deixá-la  fora  de  si  (PENNAC,  2008,  p.  141).  
  

O   ensaísta   mostra   a   importância   de   se   reconectar   –   e   não   negar   –   a  

adolescência   (ou   seria   uma   “leitura   adolescente”?)   e   a   “efervescência   de  

nossas  antigas  leituras”  (PENNAC,  2008,  p.  143);;  ou  seja,  o  bovarismo,  para  

que  se  possa  entender  quem  se  foi,  emocionar-se  com  isso  e  compreender  as  

paixões   por   determinados   textos,   bem   como   a   negação   a   outros   deles.   O  

bovarismo  seria  parte  do  percurso  do  leitor  de  textos  literários  e  uma  forma  de  

esse   leitor,   inserido   em   seus   contextos   históricos,   buscar   se   (re)conhecer   e  

(re)pensar.  

  

Sabe-se  que  a  questão  da  leitura  já  surgiu  no  capítulo  quinto  desta  tese,  mas  

associada   a   protocolos   da   modernidade   (costumes   burgueses,   perigos   da  

leitura   para   indivíduos   suscetíveis   etc.).   Além   disso,   comentou-se   sobre   a  

relação   entre   o   público   feminino   e   a   leitura   de   textos   literários,   sobretudo  

romances.  Neste   capítulo,   a   questão  do   leitor   não   se  associa   diretamente   à  

temática   burguesa   ou   feminina,   mas   sim   a   outras   formas   de   conceber   a  

leitura,   de   maneira   mais   ampla.   Retoma-se,   ainda,   no   entanto,   em   alguns  

estudos   a   temática   relativa   aos   “perigos   da   leitura”.   Em   outros   casos,   mais  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162O   termo   “identificação”   é   utilizado   no   criterioso   estudo   “Wertherfieber,   bovarismo   e   outras   patologias   da   leitura  
romanesca”   (2009),  do   italiano  Stefano  Calabrese,  capítulo  componente  da  obra  A  cultura  do   romance,  organizada  
por   Franco   Moretti.   Entre   os   colaboradores   estão   estudiosos   de   diversos   países,   inclusive   do   Brasil.   O   artigo   de  
Calabrese   discute   a   “identificação   estética”   de   leitores   com   romances.   Tal   gênero   aproxima  os   indivíduos   de   seus  
personagens  por  não  operar  o  distanciamento  do  herói  elevado,  como  ocorria  nas   tragédias.  Além  disso,  o  acesso  
mais  amplo  a  esses   textos  permite  que  pessoas  simples,  comuns  devorem   ficção  como   forma  de  abrir-se  a  novos  
horizontes   de   vida.   Essas   leituras,   não   especializadas,   limitadas   e   por   vezes   difíceis   e   cheias   de   equívocos   (por  
serem  mais   associadas   à   decodificação   do   que   à   interpretação),   “tornam   quase   perniciosa   a   circulação   de   livros”  
(CALABRESE,   2009,   p.   699).  Assim,   ainda  que  em  um  esforço   em  vão,   passaram  a   ser   proibidas   as   leituras   que  
elevassem  as  paixões  nos  leitores.  A  “vocação  identificativa”  encontra  suporte  na  “estética  ilusionista”  –  grosso  modo,  
é   esquecer-se   de   si  mesmo   “para   adentrar   no   reino   do   indistinto,   do   desdiferenciado”   (p.   703).  Após   a  Revolução  
Francesa,  isso  se  acentua,  pois,  a  arte  passa  a  ser  vista  como  uma  “força  mágica  de  efeitos  imensuráveis”  (p.  704).  
Afloram  casos  de  “patologia  da  literatura  romanesca”,  pois  o  romance,  “criado  para  livrar  o  leitor  da  obrigação  de  viver  
em  um  mundo  sem  visibilidade,  imprevisível  e  complexo”  modificou-se  de  maneira  tão  determinante  que  “favoreceu  a  
incidência   do   ilusionismo   [...]   essa   fábrica   semiótica  que  dá  a   sensação  de   ver   o   inexistente   e   inocula   vontade  de  
reificar   ficção”   (p.   711).   Os   leitores,   “através   dos   romances,   oficiavam   a   realidade”   (p.   717).   Com   Emma,   para  
Calabrese,   ocorre   o   apogeu   e   o   declínio   do   ilusionismo   romanesco,   já   que   a   impessoalidade   flaubertiana   –  
“característica   de   escritos   realistas,   voltada   a   impedir   a   identificação,   pela   valorização   do  meio   histórico-social   em  
detrimento  das   “capacidades  volitivas  dos  personagens”   (p.   725)  –   fez,   em  efeito   contrário,   com  que  os   indivíduos  
buscassem  pessoalizar  a  leitura,  mimetizá-la.  Muitos  tentam  encontrar  elementos  reais  que  justificassem  o  romance,  
num  processo  de  desficcionalização  da  obra,  incansavelmente  combatido  por  Flaubert.	  
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abundantes,   o   “bovarismo”   associado   à   leitura   é   visto   como   um   processo  

natural  (e  mesmo  necessário)  do  contato  com  a  ficção.  

  

Feitas  essas  colocações  iniciais,  podem-se  apresentar  menções  ao  bovarismo  

que   ainda   tratam   da   postura   do   leitor   em   relação   à   obra   literária.   A   tese  

Delicadezas:  ensino   e   escritura   em  Caio   Fernando  Abreu   e  Roland   Barthes  

(2011),  de  Fabiana  Cardoso  Fidelis,  é  voltada,  na  verdade,  para   “[...]  modos  

de  subjetivação  por  meio  da  escrita.  Subjetivação  do  escritor  e  do  educador,  

disseminados  em  outras  vozes”  (FIDELIS,  2011,  p.  13).  No  entanto,  o  tema  da  

leitura  surge  recorrentemente.  Em  determinado  momento  de  suas  discussões,  

Fidelis  evoca  O  último  leitor,  de  Ricardo  Piglia163,  para  afirmar  “a  tensão  entre  

ficção   e   realidade”   (p.   95)   comum   aos   romances.   Em   seguida,   cita   o  

bovarismo  significando  a  atitude  do  leitor  crédulo,  que  confia  no  que  lê  e  quer  

comprovar  o  que  lê.  A  estudiosa  finaliza  com  interessante  frase:  “O  leitor  não  

bovarista  deve  ser  um  profanador  dos  textos  que  lê”  (FIDELIS,  2011,  p.  97).  É  

preciso  não  crer  no  texto,  não  confiar;;  é  preciso  perturbar  o  texto  para  não  ser  

bovárico,  crédulo.  Bovarismo,  então,  seria  uma  forma  de  leitura,  uma  postura  

leitora   não   especializada   ou   atenta   –   diferentemente   do   visto   no   capítulo  

anterior,   em   que   o   bovarismo   seria   um   problema   de   ordem   psicológica   ou  

ainda   a   dificuldade   de   separarem-se   os   mundos   fictício   e   real.   O   termo   é  

evocado   mais   uma   vez,   quando   se   discutem   os   direitos   do   leitor,   em  

referência   a  Pennac.  Em  sua   posição   de   pesquisadora   e   professora,   Fidelis  

faz   um   contraponto:   tais   direitos   devem   ser   conquistados   à   medida   que   a  

experiência  da   leitura   se   constrói.  Ou   seja,   só   leitores   já   assíduos  poderiam  

alcançá-los.   Para   ela,   existe   uma   questão   nas   escolas:   “Na   escola   estes  

direitos  são  frequentemente  reivindicados  pelos  alunos,  especialmente  quando  

não  são  ainda  leitores  ou  quando  têm  uma  preparação  muito  incipiente  para  a  

leitura”  (FIDELIS,  2010,  p.  120).  

  

6.1.2  As  seduções  operadas  no  leitor  e  os  usos  da  literatura  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163Essa   obra   de   Ricardo   Piglia   (e   ainda   outras),   por   sua   representatividade   e   recorrência   nas   citações   entre   os  
estudos  brasileiros  será,  mais  à  frente  neste  capítulo,  reportada  com  mais  minúcia.  
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Faz-se   interessante  voltar-se  para  estudos  sobre  a  potência  da   literatura  em  

seduzir   leitores   e   produzir,   por   vezes,   confusões   ou   formas   diversas   de  

fruição.  Pedro  Sette  Câmara  e  Silva  investiga,  em  sua  dissertação  Ler  e  usar  a  

literatura:  alguns  artifícios  para  o  envolvimento  do  leitor  (2015),  as  estratégias  

de  escrita  com  que  escritores  de  textos  literários  podem  envolver  seus  leitores.  

O  estudioso  apresenta  a  suposta  diferença  entre  obras  preferidas  do  público  –  

lidas   por   prazer,   pelo   “uso”   –   e   obras   preferidas   pela   crítica   –   lidas  

profissionalmente164.  Essa  diferença  apoia-se  também  na:  
[...]   distinção   entre   recepção   e   uso   da   literatura   proposta   por   C.S.  
Lewis.   Na   recepção,   a   obra   tende   a   ser   admirada   por   si;;   no   uso,  
tende   a   ser   instrumentalizada   como   suporte   para   um  devaneio   em  
que   os   desejos   do   próprio   leitor   são   vicariamente   satisfeitos  
(CÂMARA  E  SILVA,  2015,  p.  7).  
  

Segundo   Câmara   e   Silva,   o   devaneio   é   denominado   por   C.   S.   Lewis   de  

“construção   egoísta   de   castelos”.   Isso   porque   ocorre,   sobretudo,   uma  

apropriação  do  texto  por  parte  do  leitor  de  maneira  a  satisfazer  uma  demanda  

subjetiva  pessoal.  Tal  devaneio  pode  ter  ainda  uma  versão  classificada  como  

“mórbida”   e   depende   da   simpatia   conferida   a   uma   obra   a   partir   de   sua  

aprovação   moral.   O   estudioso   busca,   portanto,   compreender   as   estratégias  

que  permitem  o  uso  da  obra.  No  segundo  capítulo  da  dissertação,   intitulado  

“Usos  da  ficção”,  Câmara  e  Silva  inicia  explicando  o  que  seria  esse  uso:    
A  simpatia  pode  envolver-nos.  Mas  não  necessariamente  vamos  dar  
um  passo  adiante  e  estudar  a  obra  que  nos  envolveu  [...].  Podemos  
permanecer   no   estágio   de   envolvimento,   querendo   apenas,   talvez,  
pular   de   envolvimento   em   envolvimento,   ou   de   narrativa   em  
narrativa,  de   livro  em   livro.  Podemos,  enfim,  apenas  usar  as  obras.  
Mas   isso   não   quer   dizer   que   elas   serão   usadas   apenas   como  
passatempos.  Elas  podem  ser  usadas  como  apoio  para  devaneios,  
para   a   construção   da   própria   identidade,   ou   para   inúmeros   fins  
(2015,  p.  28).  
  

Assim,  aquele  que  “constrói  castelos”  é  o  que  devaneia  ao  ler  a  obra  e  realiza  

a  “identificação  de  si  com  o  sujeito  de  uma  fantasia”  (CAMARA  E  SILVA,  2015,  

p.   32).   Nesse   ponto,   o   pesquisador   enxerga   Emma   Bovary   como   leitora   a  

devanear.  Em  uma  subdivisão  do  capítulo,  “O  bovarismo  antes  de  Quixote”,  o  

estudioso  trata  de  “santa  Teresa  d’Ávila,  e  [...]  a  autobiogria  [sic]  que  escreveu  

com  um  destinatário  bastante  preciso:  a  Inquisição  Espanhola,  que  pretendia  

investigar   o   conteúdo   místico   de   suas   palavras”   (p.   37).   Ela   é   posta   em  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164  É   importante  manter  a  ressalva  feita  pelo  estudioso:  má  literatura  não  é,  de  maneira  nenhuma,  em  seu  trabalho,  
equiparada  a  literatura  de  gosto  do  público.  Do  mesmo  modo,  “boa  literatura”  não  é  sinônimo  de  literatura  apreciada  
pela  crítica  especializada.  
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paralelo   com   Cervantes,   Flaubert   e   C.   S.   Lewis   pela   semelhança   que   os  

escritores  guardavam,  segundo  Câmara  e  Silva,  na  observação  dos  usos  da  

literatura.  A   escritora   assume  a   paixão   pela   leitura,   atividade   que   passara   a  

tomar   grande   parte   de   seu   tempo   entre   os   afazeres   e   nos   horários   de  

descanso.  Essa  “construção  imaginativa  agradável,  cultivada  sem  cessar  pelo  

paciente”,   esse   “sonho   acordado”   (C.   S.   LEWIS,   apud   CÂMARA   E   SILVA,  

2015,   p.   36)   promovidos   pela   leitura   incessante   se   tornaria,   no   contexto   da  

pesquisa,  uma  “construção  mórbida  de  castelos”  –  processo  que  santa  Teresa  

d’Ávila   teria   vivenciado.   Câmara   e   Silva   ousa   ao   equiparar   esse   conceito  

lewisiano  ao  “potencial  de  Emma  Bovary”,  ou  seja,  o  bovarismo:  
[...]  espécie   de   atividade  mental   que,   sem  nunca   deixar   de   ser  
mental,   termina   por   impedir   os   aspectos   práticos   da   vida   do  
leitor   ou   do   usuário   da   literatura.   Essa   atividade   “mórbida”   não  
precisa   ser   perpétua;;   ela   pode   ser   a   base   de   novas   atividades.  
Santa   Teresa   pode   ter   transferido   seu   zelo   para   as   atividades  
religiosas  (CÂMARA  E  SILVA,  2015,  p,  38,  grifo  nosso).  
  

Parece   aqui   que   o   bovarismo   seria   uma   atividade  mental   que,   sob   risco   de  

“paralisar”   o   indivíduo,   deveria   ser   direcionada,   canalizada   a   outras  

atividades 165 .   Outra   hipótese   lançada   no   estudo,   consecutiva   à   ideia   de  

superação  do  bovarismo,  é  a  de  que  tanto  Cervantes  quanto  Flaubert   teriam  

superado  o  devaneio  mórbido  com  o  devaneio  desinteressado  –  este  seria  o  

ato   de   escrita   de   suas   obras.   Isto   é,   repete-se,   a   aporia   constantemente  

afirmada:   os   escritores,   em   vida   inicialmente   bováricos,   superam   seus  

devaneios  mórbidos  ao  escreverem  as  obras  desinteressadamente  do  desejo  

egoísta,  do  uso.  O  estudioso  coroa,  em  nota  de  rodapé,  sua  hipótese  com  a  

frase  apócrifa:  “Bovary  c’est  moi”.    

  

Sheila  Oliveira  Lima  se  dispõe  a  tratar  de  assuntos  semelhantes  em  sua  tese  

Leitura  e  oralidade:  as  inscrições  do  desejo  no  percurso  de  formação  do  leitor  

(2006).  No   estudo,   investiga-se   como   o   desejo   influencia   na   constituição   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165  Calebrese,  no   já  mencionado  artigo  “Wertherfieber,  bovarismoe  outras  patologias  da   leitura  romanesca”,   trata  da  
necessária  inércia,  imobilização  do  leitor  de  romances  “desejoso  de  manter  com  o  texto  romanesco  um  corpo  a  corpo  
solitário  e  íntimo,  que  pressupõe  estados  muito  avançados  da  constituição  do  self”  (CALABRESE,  2009,  p.  698)  para  
a   identificação   e   o   mimetismo.   “O   sedentarismo   dos   leitores   é   um   dos   principais   fatores   constitutivos   da   ‘tela   de  
projeção’”  (p.  722),  que  seria  “um  espaço  vazio  que  não  contrarie  as  antecipações  projetivas  do  leitor”  (p.  722)  e  que  
facilitaria  o  processo  de  ilusionismo  (distanciar-se  de  si  e  buscar  mimetizar-se  na  ficção).  O  conhecimento  já  projetado  
do   leitor   substitui   a   percepção.   Analogamente   pode-se   pensar,   mais   ao   fim   deste   capítulo,   em   sedentarismo,  
imobilidade,   solidão   e   intimidade,   quando   se   pensa   em   bovarismo   nos   contextos   contemporâneos   de   acesso   à  
internet  e  aos  recursos  múltiplos  de  simulação  e  mimetização.  
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uma  boa  competência  leitora  nos  indivíduos.  Para  ela,  leitura  tem  um  sentido  

amplo,  com  pressupostos  que  interferem  em  toda  formação  do  leitor:  
A  concepção  de   leitura  que  permeia  toda  a   investigação  [...]   refere-
se  [...]  a  uma  ampla  capacidade  de  interpretação  do  mundo,  a  partir  
do   momento   em   que   este,   por   meio   da   linguagem,   se   fez  
significativo   para   o   sujeito.   Desta   forma,   todo   o   percurso   de  
constituição   do   sujeito   pode   e   deve   ser   retomado   para   a  
compreensão   dos   processos   que   contribuem   para   a   sua   formação  
de  leitor  (LIMA,  2006,  p.  153).  
  

O  termo  bovarismo  surge  quando,  ainda  neste  capítulo  intitulado  “Concepções  

de   leitura”,   a   estudiosa   estabelece   a   diferença   entre   tipos   de   leitores.   Um  

deles,   segundo   ela,   reprodutor   do   bovarismo,   apropria-se   da   leitura   como  

forma   de   gozo,   escolhendo   os   textos  mais   vendidos,   pouco   exigentes,   com  

estruturas   já   conhecidas   e,   portanto,   dominadas   e   não   propositoras   de  

novidades   (ou   seja,   textos   de   cultura   massiva).   A   leitura   já   se   torna  

imaginarizada,   fixada   em   um   “lugar   de   plenitude”   e   ligada   a   elementos   já  

conhecidos:  
[...]   Os   grandes   sucessos   de   romances   que   permanecem   no   topo  
das   listas   dos   mais   vendidos   por   meses,   em   geral,   se   tratam   de  
textos  que  pouco  exigem  do   leitor,   na  medida  em  que  apresentam  
estruturas   narrativas   bastante   conhecidas,   havendo,   assim,   quase  
nada  a  transpor  em  termos  de  apropriação  de  uma  nova  linguagem  
literária   ou   mesmo   de   um   tema   de   difícil   acesso,   não   por   uma  
complexidade  objetiva,  mas  pelos  sentidos  que  é  capaz  de  evocar  e  
os   desconfortos   que   acaba   por   provocar   no   leitor   (LIMA,   2006,   p.  
154).  
  

Parece   que,   para   ela   (diferentemente   do   que   se   lê   em   Câmara   e   Silva),   a  

leitura  bovárica  é  associada  às  obras  não  aclamadas  pela  crítica.  O  outro  tipo  

de   leitor,  não  bovárico,  permite-se  a  descoberta  e  a  perplexidade,  ainda  que  

sofra   a   angústia,   sendo  mais   propenso   a   uma   leitura   competente   por   estar  

mais  disposto  a  ser  atravessado  pelo  desejo.  Assim:    
Esse   será,   portanto,   o   leitor   que  não   se   contenta   com  o  best-seler  
[sic]  produzido  em  série  [...].  O  percurso  desse  sujeito  que  supera  a  
relação   gozosa   com   a   imagem   e   o   som   [...],   mas   que   procura  
incessantemente   recuperá-la   parece,   então,   a   chave   para   uma  
formação   leitora   competente,   na   medida   em   que   se   fundamenta  
numa   manifestação   autêntica   do   desejo,   isto   é,   da   busca  
incessante   pelo   preenchimento   impossível   de   uma   ausência  
real  (LIMA,  2006,  p.  154,  grifo  nosso).  
  

O   bovarismo,   portanto,   não   seria   um   perigo   ou   um   julgamento   moral,   mas  

serviria   a   uma   forma   de   descrever   uma   postura   específica   de   leitores   que  

usam  a  literatura  para  um  gozo  imediato.  
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Citando   Lajolo   e   Zilberman166,  Marcelo   Spalding,   em   sua   tese  Alice   do   livro  

impresso  ao  e-book:  adaptação  de  Alice  no  país  das  maravilhas  e  de  Através  

do  espelho  para  IPAD  (2012),  oferece  uma  interpretação  de  bovarismo  como  

patologia  igualmente  aliada  à  ideia  da  sedução  operada  pela  literatura:  
No  campo  da  ficção,  Flaubert,  no  clássico  Madame  Bovary,  de  1857,  
criou  uma  protagonista  que,  seguindo  a   tradição  de  Quixote,  deixa-
se  seduzir  por  más  leituras  e  condiciona  sua  vida  real  de  acordo  
com  os  mundos   inventados:   “a  heroína   flaubertiana   torna-se  não  
apenas  símbolo  por  excelência  da  mulher  adúltera,  mas  também  dá  
nome   ao   comportamento   patológico   caracterizado   pela   fuga   à  
realidade  –  o  bovarismo”  (SPALDING,  2012,  p.  42,  grifo  nosso).  
  

Essa  ocorrência  do  termo  se  dá  no  tópico  “Leitura  e  literatura  das  tábuas  da  lei  

à   tela   do   computador”,   do   primeiro   capítulo,   intitulado   “A   questão   do   fim   do  

livro   e   da   leitura”.   É   feita   uma   recuperação   da   história   do   livro   e   da   leitura,  

desde  antes  do  advento  da  imprensa  até  a  contemporaneidade.  O  bovarismo  

surge   na   abordagem   do   século   XIX.   Para   Spalding,   “A   produção   do   livro  

alcançou   escala   industrial,   o   público   consumidor   se   fortaleceu,   os   gêneros  

populares,  sobretudo  o  romance,  se  consolidaram  e  [...]  a  leitura  passou  a  ser  

malvista   [...]”   (SPALDING,   2012,   p.   43).   A   definição   resumida   de   bovarismo  

revela,   pela   escrita   de   Spalding   e   pelas   marcas   negativas   atribuídas   ao  

conceito,  a  tendência,  comum  no  século  XIX  (e  não  do  estudo  em  si),  de  julgar  

mal  pessoas  que   liam  os  gêneros  populares.  Francisco  Moraes  Paz,  na   tese  

Na   poética   da   história:   a   realização   da   utopia   nacional   oitocentista   (1995),  

concorda   que   a   leitura   de   romances   tem   parte   direta   com   a   vida.   No   seu  

estudo,   trata,  na  ocasião  da  única  menção  feita  ao   termo,  do  romance  como  

gênero   literário   burguês   e   como   um   reflexo   da   substituição   da   tradição   oral  

pela  escrita.  Para  Paz,  o  romance  “empresta  um  sentido  à  vida  ou  uma  atitude  

diante  da  vida,  como  é  o  bovarismo”  (PAZ,  1995,  p.  183).  Assim,  o  bovarismo  

seria  uma  atitude  diante  da  vida  emprestada,  via  identificação,  pela  leitura  de  

romances  acrescida  de  todos  os  conflitos  e  benesses  que  ela  poderia  gerar.  

  

A   outra   tese   a   ser   sublinhada   aqui,   As   Fontes   Setecentistas   do   Romance  

Português   (2013),   foi   defendida   por   Moizeis   Sobreira   de   Sousa   –   já  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
166  Marisa   Lojolo   e  Regina  Zilberman   são  pesquisadoras   de   teoria   literária   e   literatura   brasileira   que   voltaram  seus  
estudos  principalmente  para  as  áreas  de  história  da   leitura  e   literatura   infantil  e   juvenil.  O   livro  de   referência  é  Das  
tábuas  da  lei  à  tela  do  computador.  São  Paulo:  Ática,  2009.  
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mencionado  por  sua  dissertação  de  mestrado  sobre  a  ficção  camiliana.  O  uso  

do   termo  se  associa  à  análise  do  personagem  Guilherme  e  de  suas  “facetas  

cervantinas”,   pois,   para   Sousa,   ele   “se   notabiliza   como   leitor   de   romance,  

donde  deriva  sua  ânsia  por  instaurar,  na  vida  social,  um  conjunto  de  práticas  

extraídas  do  acervo  de   leituras  que  reúne  em  torno  de  si”   (SOUSA,  2013,  p.  

118).  O  estudioso,  no  entanto,  coloca  que  a  atitude  de  Guilherme,  cervantina,  

fora  equivocadamente  –  e  por  ele  mesmo  em  sua  dissertação  –  denominada  

bovarismo,   porém   não   explica   o   porquê   do   equívoco   –   parece   que   o   autor  

passou   a   separar,   mesmo   sem   explicar,   a   atitude   cervantina   da   atitude  

bovárica   e   toma   o   personagem   como   quixotesco   propagador   do   “tópico   do  

indivíduo  inadequado  ao  mundo”  (MOIZEIS,  2013,  p.  119).  

  

6.2  Subjetividade,  educação  da  alma  e  outro  bovarismo  
  

Eliana  Braga  Aloia  Atihé,  em  seu  estudo  Uma  educação  da  alma:   literatura  e  

imagem   arquetípica   (2006),   ao   tratar   das   imagens   da   literatura   apropriadas  

pela   subjetividade   (com   base   em   três   obras   literárias,   entre   as   quais   figura  

Madame  Bovary),  desenvolve  mais  aprofundadamente  o  bovarismo,  tomando-

o   como   duas   formas   saídas   do   mesmo   tronco   e,   no   entanto,   distintas   em  

causa/efeito   nos   leitores.   Ela   trata   dos   “dois   bovarismos”   como   duas  

educações  diferentes,  a  partir  de  sua  leitura  do  livro  Pedagogia  do  Imaginário,  

de  Bruno  Duborgel,  e,  sobretudo,  do  prefácio,  escrito  por  Gilbert  Durant.  Um  

dos  bovarismos,   segundo  ela,  é   “destituído  de  alma”,   visualizado   facilmente,  

por  exemplo,  no  personagem  de  Homais.  O  outro  é  motivado  pela  alma,  como  

ocorre  em  Emma.  O  primeiro,  denominado  por  Durand  de  iconoclasta,  
[...]   é   o   correlato   do   alheamento   defensivo   e   está   claramente  
identificado  com  o  “aborrecimento  mortal”,  o  “enfado  hiperbólico”  que  
nos   defende   da   “rotina   madorrenta”   da   escola   [...]   resposta   do  
educando   a   um   conhecimento   que   não   procede   do   auto-
conhecimento   nem  o   estimula,   na  medida   em  que   oculta   o  mundo  
sob  signo  opaco  do  discurso  pedagógico  autônomo,  auto-referente  e  
desencantado   [...]   como   sensação   de   tempo   roubado   à   vida  
(ATIHÉ,  2006,  p.  163,  grifos  nossos).  

  
Assim,  para  Atihé,  há  uma  negatividade,  quando  se  observa  do  ponto  de  vista  

da  educação  da  alma,  da  formação  da  subjetividade,  nessa  postura  bovárica  

de   hipervalorização   da   “ciência   caduca”,   desarticulada   do   sujeito   e   posta,  

equivocadamente,   acima   dele,   característica   do   século   XIX   e   vista   em  
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personagens   de   romances   identificados   como   realistas.   Essa   desarticulação  

associada  à  valorização  da  ciência  e  de  sua   impessoalidade,  como  se  sabe,  

tem   reflexos  até  os  dias  atuais  nas  maneiras  de  pensar  dos   indivíduos  e  na  

escola,  por  exemplo.  O  segundo  tipo  de  bovarismo  refere-se  ao  interesse  pela  

“perda   de   tempo”   (sendo   essa   uma   escolha   do   sujeito,   diferente   do   “tempo  

roubado”,   feito   à   sua   revelia)   em   contraposição   à   frequente   ideia   de  

aproveitamento   do   tempo   para   coisas   “úteis”;;   é   o   “devaneio   necessário   a  
uma  educação  da  subjetividade”,  “via  para  uma  educação  da  complexidade”  
(ATIHÉ,  2006,  p.  162,  grifos  nossos):  

Tal   experiência   pode   até   mesmo   ser   deflagrada,   entre   outros  
gatilhos,   pelo   texto   literário,   no   interior   de   uma   educação   do  
bovarismo  iconoclasta,  a  fim  de  subvertê-la  e  transformá-la,  vindo  a  
funcionar  como   reação  criativa  de   recusa  ao   toldamento  do  mundo  
pelo   viés   do   discurso   escolar   [...].   [Esse   tipo]   prevê   a   eclosão   do  
broto   do   devaneio   na   dimensão   da   subjetividade   ou   da   ala  
negada  pela  “escola  da  objetividade  e  do  espírito”  (ATIHÉ,  2006,  p.  
163,  grifo  nosso).  

  
Para   a   estudiosa,   tanto   a   cognição   quanto   a   imaginação   devem   ser  

estimuladas  pela   educação.  Durand,   referência   para  Atihé,   em  seu  prefácio,  

no  entanto,  não  se  coloca  de  maneira  elogiosa  à  postura  de  Emma,  situando-a  

entre   os   diversos   provincianos   alheios   ao   “mundo   em   evolução”.   Mas,   por  

pensar  em  seu  próprio  bovarismo  de   leitora,  Atihé  discorda  dessa  atribuição  

de  passividade  a  Madame  Bovary  e  afeiçoa-se  às  ideias  de  Daniel  Pennac  e  

ao  valor  dado  à  atitude  de  Emma.  Seu  bovarismo,  o  segundo,  é    
[...]  devaneante,  criativo,  curioso,  crítico,  dependente  diretamente  da  
mediação  de  imagens  significativas  para  compreender  o  mundo  e  a  
si   mesmo   e,   portanto,   para   abrir   caminho   ao   conhecimento.   A  
cognição  beneficia-se  especialmente  da  poderosa  energia  erótica  da  
coesão   de   que   estão   carregadas   as   imagens   que   se   formam   no  
devaneio  do  prazer  do  texto:  a  alma  apela  ao  exercício  do  bovarismo  
[...]  em  busca  de  “outras  coisas  capazes  de  confortar  e  ensinar”  [...]  
(ATIHÉ,  2006,  p.  165).  

  
A  partir  disso,  da  capacidade  de  Emma  ver  sua  vida  como  um  romance,  Atihé  

a   coloca,   bem   como   Pennac   e   Llosa   em   seu  Orgia   perpétua,   em   posição  

oposta   à   dos   “provincianos   alheados   do  mundo   em  evolução”,   já   que   ela   lê  

para  viver  (conforme  o  próprio  Flaubert,  em  uma  correspondência,  aconselhou  

sua   amante   Collet   a   fazer)   e   não   para   qualquer   outro   objetivo   da   vivência  

“iconoclasta”.  

  

6.3  Literatura:  estratégias  e  implicações  dentro  e  fora  do  espaço  ficcional  
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Há   outros   estudos   que   discutem   questões   referentes   à   postura   do   leitor  

associada   a   implicações   dela   no  mundo   real.   Alexandre  Nodari,   no   capítulo  

“Literatura   diante   da   lei”   de   sua   tese   Censura:   ensaio   sobre   a   “servidão  

imaginária”   (2012),   analisa   os   processos   movidos   no   século   XIX   contra  

Flaubert   e   Baudelaire.   O   objetivo   é   discutir   o   significado   e   as   funções   da  

censura  de  obras   literárias.  Ao  abordar  a  personagem  Emma  Bovary,  Nodari  

sinaliza   o   desejo   bovariano   de   habitar   “dois   mundos   que   deveriam   estar  

separados”  para,  com  desejos  pretensiosos,  “deixar-se  afetar  pela  arte,  sendo  

capaz  até  mesmo  de   reconciliar  a  própria  cisão   [...]  com  a   ficção”   (NODARI,  

2012,  p.  151).  Seria   isso  para  ele  o  bovarismo.  E  completa-se,  associando  a  

postura  de  Emma  com  o  objeto  de  sua  pesquisa,  a  censura:  
O  bovarismo  cria,  assim,  outro  padrão  de  conduta,  mais  elevado,  
imagens   ideais  com  os  quais  se  mede  a  vida  cotidiana,  que  nunca  
consegue   estar   à   altura   delas   [...]:   o   bovarismo   [...]   é   uma  
“enfermidade  incurável  e   infecciosa”.  Não  surpreende,  desse  modo,  
que   Charles   e   sua   mãe   aventem,   para   tentar   curar   o   mal   de   que  
Emma   padecia,   a   mesma   solução   que   o   Padre   e   o   Barbeiro  
lançaram   mão   no   tratamento   de   Quixote:   a   “interdição   dos  
romances”,  por  meio  do  cancelamento  da  assinatura  de   livros   junto  
ao  fornecedor  da  “droga”  (NODARI,  2012,  p.  154,  grifo  nosso).  
  

O  bovarismo  inspiraria  desejos  em  seres  que  não  se  conformavam  com  o  que  

lhes   era   socialmente   oferecido;;   por   isso,   para   os   personagens   que   visavam  

interditar   a   leitura   de   romances,   era   um   mal   a   ser   combatido.   O   texto   de  

defesa  de  Flaubert  diante  do   júri  atribui  ao  bovarismo  de  Emma  “o  papel  de  

uma   pedagogia   censória,   agindo   ali   onde   as   outras   instâncias   de   controle  

moral  e  dos  costumes  falharam”  (NODARI,  2012,  p.  155),  já  que  a  sustentação  

argumentativa   da   defesa   almejava   provar   que   os   leitores,   tomando  

conhecimento  do  destino  trágico  da  inconformada  Emma,  seriam  estimulados  

à   virtude,   distanciando-se,   assim,   da   postura   bovárica.   Estariam   os   leitores,  

portanto,  recebendo  uma  espécie  de  vacina  contra  a  “enfermidade  incurável  
e  infecciosa”  ou  ainda  um  “antídoto  a  outros  romances  venenosos”  (NODARI,  
2012,  p.  155,  grifo  nosso).  A  patologia  de  Emma  seria  uma  doença  que,  ao  ser  

retratada  no  romance,  possibilitava  a  tomada  de  consciência  e  a  cura.  

  

Dessa  visão  acerca  do  bovarismo  –  enfermidade  relativa  à  não  conformação  

de  seres  que  almejam  algo  além  do  ofertado  pelas  estruturas  e  regras  sociais  
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–,   Nodari   conclui   algo   um   pouco   duvidoso:   “os   censurados   concordam   com  

seus   censores   que   a   arte   deve   ter   uma   função  moral”   (p.   158).   É   duvidoso  

atribuir,   com   certeza,   a   Flaubert,   o   censurado,   escritor,   artista,   a   conclusão  

advinda   da   análise   do   texto   de   defesa   apresentado   a   um   júri   certamente  

moralista.   Tal   discurso,   o   da   defesa,   insere-se   em   um   contexto   específico  

(julgamento   de   um   escritor)   da   sociedade   oitocentista,   com   o   objetivo   de  

absolver   Flaubert.   Indiscutivelmente,   os   argumentos   seriam   moldados   de  

acordo   com   o   aceito   e   viável   na   época.   O   que   se   quer   dizer   é   que   não  

necessariamente  o  expresso  no  texto  de  defesa  corresponde  ao  que  Flaubert  

entenderia  por  arte  e  sua  função.  Não  se  está  negando  que  possa  ter  havido  

moralismos   ou   mesmo   misoginia167  em   Flaubert;;   apenas   atenta-se   para   o  

caráter  problemático  da  associação  direta  entre  discurso  de  defesa  e  política  

literária   flaubertiana.   Excluindo-se   a   ressalva   feita,   entende-se   que   Nodari  

avança  de  maneira  lúcida:  “É  interessante  perceber  que  o  promotor  não  nega  

a   existência   dos   quadros   pintados   pelos   artistas,   mas   recrimina   o   fato   de  

serem   retratados   em   toda   a   sua   nudez   [...]   mesmo   na   presença   de   um  

desfecho   moral”   (NODARI,   2012,   p.   158).   Pode-se   dizer   dessa   discussão,  

junto   a   Nodari   e   Moretti   (referenciado   em   sua   obra   O   burguês:   entre   a  

literatura  e  a  história,  na  página  120,  subtópico  “5.1.2  A  distinção  do  indivíduo  

burguês   e   o   falseamente”),   é   que   o   discurso   da   doxa   burguesa   estrutura   a  

obra  flaubertiana,  não  se  contrapondo  a  ela  frontalmente.  É  esse  discurso  que  

julga   e   controla   a   alma   de  Emma,   no   espaço   ficcional   e   fora   dele   –   sendo,  

portanto,   o   narrador   (e   não   necessariamente   o   autor)   alheio   a   essas  

determinações.  

  

Em  sua  tese  “Há  um  autor  neste  romance?”  –  A  voz,  a  ação  e  os  apelos  do  

autor   metaficcional   (2014),   Antônio   Egno   do   Carmo   Gomes   propõe-se   a,  

contrariando  as  tendências  pós-modernas  de  afirmar  a  “morte  do  autor”,  rever  

o  papel  do  autor  em  romances  metaficcionais.  A  discussão  envolve  várias  das  

categorias   de   análise   da   construção   de   romances.  Nesse   caso,   estudam-se  

romances  que  possuem  personagens  (aspirantes  a)  escritores.  Para  Gomes,  a  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167  Não  são  raras  interpretações  de  obras  e,  sobretudo,  correspondências  de  Flaubert  que  o  tomam  por  misógino  tal  
qual  muitos  pensadores  ao  longo  da  história.  Essa  caracterização  pode  ser  associada  ao  contexto  de  sua  época.  Para  
ler   mais   sobre,   ver   http://www.buzz-litteraire.com/la-misogynie-de-flaubert-extraits-de-sa-correspondance/.   Contudo,  
não  é  a  maioria  de  seus  críticos  que  se  atém  a  esse  tema,  nem  mesmo  concordam,  já  que,  por  exemplo,  à  sobrinha,  
Flaubert  buscava  garantir  acesso  a  estudos  e  vivências  que  não  eram  comuns  a  mulheres  em  geral.  
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figura   do   autor   existe   e   é   importante   “elemento   constitutivo   da   linguagem  

ficcional   e   é   também   o   outro   com   o   qual   nos   comunicamos   na   leitura   de  

romances  metaficcionais”  (GOMES,  2014,  p.  4).  No  primeiro  capítulo  do  texto  

–  “Personagens  escritores  e  a  ‘mimese  do  projeto’”  –,  Gomes  comenta  alguns  

romances,   claramente   metaficcionais,   para   demonstrar   que   “a  

desconsideração   por   seu   estatuto   ou   a   indevida   focalização   da   relação  

autor/metanarrativa  gerou  perplexidades  (para  não  dizer  problemas)  de  leitura”  

(p.  31).    No  tópico  em  que  trata  da  obra  O  amanuense  Belmiro168,  o  estudioso  

intenta   mostrar   como   lidar   com   as   semelhanças   entre   escritor,   narrador   e  

personagem   na   obra.   Belmiro,   o   personagem,   é   também   um   escritor  

fracassado   que,   para   amenizar   seus   insucessos   na   vida,   “pensa   encontrar  

aceitação   e   autorrealização   apenas   no   seu   universo   imaginário,   daí   seu  

constante  apelo  à  fuga  e  seu  refúgio  na  literatura”  (p.  44).  

  

Gomes  afirma  tratar-se,  no  romance,  da  “relação  entre  a  impotência  para  viver  

e  a  impotência  para  narrar,  uma  vez  que  ambas  se  tratam  de  criação,  da  difícil  

tarefa   de   colocar-se   criativamente   no   mundo   como   uma   personagem   bem-

sucedida”  (GOMES,  2014,  p.  46).  Essa  relação,  porém,  para  o  estudioso,  gera  

a   confusão   entre   metaficção   e   escapismo;;   isso   porque   se   olha   para   o  

personagem   pensando   o   escritor.   Ou   ainda,   misturam-se   personagem   e  

narrador.   É   fato   que   Belmiro   é   um   “acomodado   burguês”   e   ainda   lembra  

Emma  ou  Quixote  por,  para  Gomes,  promover  a  “literaturificação  do  mundo  ao  

redor”  (p.  46):  “Mas  há  uma  diferença;;  e  é  a  de  que  [...]  Belmiro  não  apenas  vê  

o   mundo   como   literatura,   ele   representa   literariamente   o   mundo”   (p.   46).  

Assim,   não   ocorre   a   fuga   que   leva   o   homem   para   fora   de   si   mesmo.   O  

narrador  é  um  personagem  que  vive  os  fatos  da  narrativa  além  de  escrever-se  

a   si   mesmo   e   a   seu   personagem.   É   preciso   atentar   para   o   seu   trabalho  

estético  dentro  da  narrativa,  em  relação  aos  fatos  e  à  estética  de  seu  autor.  O  

que   não   compete   a   esse   narrador   ou   ao   personagem,   todavia,   deve   ser  

organizado   pela   função   autoral,   essencial   para   se   evitarem   confusões   de  

interpretação  entre  os  elementos  constitutivos  do  romance  (o  trabalho  do  autor  

e  o  de  Belmiro,  que  se  recria  bem  como  ao  seu  mundo).  Gomes  afirma  que,  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168  Obra  de  Cyro  dos  Anjos  publicada  em  1937.  Belmiro  é  um  funcionário  público  solteiro  e  muito  imaginativo.  O  livro  
que  se   lê  é  o  que  ele,  personagem,  está  escrevendo.  De  poucas  realizações  e  com  complexo  de  rejeição,  Belmiro  
busca  autorrealização  e  inserção  social  na  sua  escrita;;  ou  seja,  pela  fuga  para  a  literatura.  
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na   obra,   o   acabamento   artístico   é   fino   e   suscita   discussões   sobre   as  

possibilidades  e  os  limites  da  escrita  ficcional.  Segundo  ele,  
[...]   tudo   isso  se  mistura  de  maneira   tão  coesa  com  o  problema  do  
bovarismo   escapista   da   personagem   que   leu   demais,   com   seu  
estranho   quixotismo   interior   e   com   sua   destruída   autoimagem   que  
tendemos   a   dissociar   tudo   também,   atribuindo   o   político   ao   que   é  
estético,  ao  escritor  e  seu  meio  o  que  muito  provavelmente  pode  ser  
apenas  coisa  da  literatura  e  seus  meios  (GOMES,  2014,  p.  47).  

  

Não   se   trata   de  uma   fuga  da   realidade  –   “bovarismo  escapista”   –   comum  a  

Belmiro,   o   leitor   de   romances.   Deve-se   analisar   a   mistura   feita   entre   o  

personagem  Belmiro,   o   escritor  Belmiro   e   os  próprios  meios  oferecidos  pela  

literatura.   Para   o   estudioso,   bovarismo,   associado   à   palavra   escapista,  

significa   a   postura   de   um   leitor   que,   ao   tentar   evadir-se,   ameniza   os  

insucessos   da   vida   encontrando-se   com  a   leitura   de   literatura.  Não   é   o   que  

ocorre  ao  personagem  tratado,  que  escreve  e  representa.  Emma  não  deixa  de  

representar,   é   claro,   mas   estetizando   a   vida   e   não   se   manifestando   como  

escritora.   A   relação   de   Emma   com   a   literatura   se   dá   pela   leitura,   enquanto  

que,   para   Belmiro,   existe   ainda   a   escrita   a   possibilitar   outras   estratégias.  

Talvez  caiba,  então,  pensar  o  bovarismo  como  a  dificuldade  de  compreender  

os   artifícios   da   representação   estética.   Vale   outra   ressalva:   o   bovarismo   de  

Emma  ou  o  quixotismo  observado  na  obra  de  Cervantes  também  se  passam  

dentro   de   textos,   com   personagens   –   criações   e   estratégias   próprias   à  

literatura.   Através   dessa   arte,   a   literatura,   podem-se   suscitar   discussões  

acerca  da   vida  ou  de  estratégias  de  escrita,   bem  como  gerar   interpretações  

errôneas  naqueles  alheios  ao  seu  poderoso  arsenal  criativo.  

  

Outros  elementos  relevantes  ainda  podem  ser  acrescentados  à  reflexão  sobre  

o   leitor   e   a   obra   literária.  Uma  dissertação   e   uma   tese   do  corpus   tratam  da  

postura  do  leitor  diante  de  obras  de  autoficção169.  São,  respectivamente:  Trato  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
169  Autoficção,   segundo  muitos   de   seus   estudiosos   (dentre   eles   Leonor  Arfuch,  Diana  Klinger,   Evando  Nascimento  
etc.),  não  é  um  gênero  classificável,  por  não  possuir  contornos  delimitados  e  residir  na  dúvida  e  na  vulnerabilidade  
das   classificações   possíveis.   Além   disso,   perpassa   questões   ligadas   à,   sempre   problemática,   constituição   da  
identidade  dos  seres,  sobretudo  os  autores,  mas  também  personagens  e  narradores.  As  obras  autoficcionais  contêm  
misturados  elementos  que  participam  da  vida  particular  do  autor  –  sendo  que  em  algumas  pode  até  coincidir  nome  de  
autor   com  personagem  ou   ainda   narrador   –   com  elementos   ficcionais,   em   um   jogo   performático.  O   enredo   em   si,  
portanto,  não  narra  a  vida   (ou  parte  dela)  do  autor,  do  ser   real;;  mas  dela  não   foge  quando  são  escolhidos   fatos  e  
memórias  próprios  à  vida  do  ser  real.  Os  teóricos  da  autoficção  ainda  assim  problematizam  o  que  se  costuma  chamar  
(auto)biografia,  gênero  voltado  à  narração  da  vida  de  um  ser   real,  mantendo  o  compromisso  de  a  ela  ser   fiel.   Isso  
porque  tais  críticos  concordam  não  ser  possível  apreender  e  narrar  a  vida  sem  que  se  crie  já  uma  ficção.  De  qualquer  
maneira,  a  biografia  guarda  muitas  diferenças  da  chamada  autoficção.  Nesta,  cada  obra   tem   tendências  próprias  e  
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desfeito:  o  revés  autobiográfico  na  literatura  contemporânea  brasileira  (2011),  

de   Pedro   Galas   Araújo,   e   “Infinitivamente   pessoal”:   a   autoficção   de   Caio  

Fernando   Abreu,   “o   biógrafo   da   emoção”   (2008),   de   Nelson   Luís   Barbosa.  

Embora  as  obras  literárias  utilizadas  como  corpus  de  análise  sejam  diferentes  

nos  estudos,  há  semelhanças  nas  referências  teóricas;;  além  disso,  Araújo  cita  

Barbosa  em  sua  dissertação.  Nessa  citação  se  encontra  o   termo  bovarismo;;  

assim,   basta   que   se   analise   a   tese   de   Barbosa   para   buscar   entender   qual  

acepção   de   bovarismo   é   adotada   por   ele   e   partilhada   por   Araújo.   Barbosa  

objetiva  com  seu  texto:    
[...]   estudar   a   escrita   autoficcional   de  Caio   Fernando  Abreu   (1948-
1996)   segundo   as   concepções,   respectivamente,   dos   teóricos  
franceses   Serge   Doubrovsky   e   Vincent   Colonna,   destacando-a   e  
diferenciando-a   de   uma   escrita   pretensamente   autobiográfica   [...]  
(BARBOSA,  2008,  p.  4).    
  

Para   tanto,   no   capítulo   “Autoficção:   uma   verdade   literária”,   o   estudioso  

apresenta  sua  sustentação  teórica  e  analisa  o  surgimento  do  termo  autoficção.  

Faz   de   saída   a   devida   ressalva:   “Se   as   questões   relacionadas   à   escrita  

autobiográfica   [...]   trazem   muitos   problemas   [...]   para   a   crítica   literária   em  

geral,   as   questões   envolvendo   a   ‘autoficção’   parecem   ser   ainda   mais  

problemáticas  [...]”  (p.  159).  

  

Evocando  Doubrovsky  e  Isabelle  Grell,  Barbosa  afirma:    
[...]   a   autoficção   [...]   se   organiza   como   uma   “liberdade   vigiada”,  
considerando   que,   para   “sobreviver”,   o   autor   se   volta   para   uma  
construção   linguística   que   passa   a   ser   dominada   por   ele,   e   não  
especificamente   por   fatos   reais   eventualmente   vividos.   Instala-se  
assim  o  primado  da  linguagem  sobre  o  fato  que  se  pretende  narrar,  
ainda   que   realmente   vivido.   [...]   o   autor   quer   “infectar”   seu   leitor,  
deixando  nele  seus  traços.   [...]  não  quer  de  modo  algum  excluir  o  
leitor   de   sua   própria   experiência.   Ou   seja,   na   autoficção,   ao  
contrário  da  autobiografia,  o  leitor  está  presente  não  apenas  como  
o  provável  “verificador”  do  fato  histórico/verdade  narrados,  mas  sim  
como   um   “participante”   da   própria   vida   e   experiência   do   autor,  
também  pela  dupla  demanda  do  texto  autoficcional  [...].  Assim,  [...]  
na  autoficção,  a  postura  mesma  de  um  leitor  de  romance  (por  que  
não,  uma  espécie  de  bovarismo?)  incita-o  a  se  sentir  participante  
do  que  lê  (BARBOSA,  2008,  p.  168-169,  grifo  nosso).  
  

O   bovarismo   seria   a   postura   comum   ou   imprescindível   para   a   leitura   de  

autoficção   e   de   literatura   em   geral:   trata-se   da   permissão   dada   ao  

envolvimento   do   leitor   com   o   texto.   Essa   liberdade   advém   da   demanda   do  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
formas   de   discutir   a   subjetividade   e   sua   (in)consistência.   Resta,   já   que   não   se   pode   claramente   definir   esses  
contornos  gerais,  a  observação  caso  a  caso.  
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texto  literário  e  das  possibilidades  que  ele  pode  chegar  a  devolver  ao  leitor.  Há  

a  particularidade  atinente  à  autoficção  que  precisa  ser  acentuada:  não  se  pode  

garantir   que   a   recepção   identicará   as   performances   e   as   apropriações  

paródicas   da   autobiografia   engendradas   pelo   texto   autoficcional.  

Independentemente  disso,  a  leitura  pode  ocorrer.  Caso  haja  o  reconhecimento  

do  jogo,  o  leitor,  ainda  que  não  consiga  claramente  separar  dados  biográficos  

de   ficção,  poderá   fazer  uma   leitura  mais  cuidadosa,   cotejando  os  elementos  

narrativos.   Pode-se   dedicar,   futuramente,   portanto,   a   um   estudo   de  

possibilidades   de   duplos   efeitos   bováricos,   em   ambos   contextos:   a   leitura  

como   romance   ficcional   e   a   leitura   que   compreende   a   narrativa   como  

autoficção.   A   posturada   da   recepção   modificação   tanto   para   o   romance  

ficcional,  quanto  para  o  atubiográfico  e  o  autoficcional.  

  

Pode-se   trazer   à   baila   outro   texto,   a   tese   Baú   de   máscaras:   o   arquivo   da  

cantora   e   compositora   Maysa   (2010),   de   Valentina   da   Silva   Nunes,   que  

apresenta  o  bovarismo  associado  ao  conceito  de  autoficção.  O  viés,  contudo,  

diferencia-se,  na  medida  em  que,  em  seu  texto,  Nunes,  ao  se  debruçar  sobre  

o   arquivo   da   cantora   e   compositora  Maysa,   realça   o   ato   de   escrever   textos  

autoficcionais  –  e  não  de  lê-los,  como  se  tratou  até  aqui.  Na  exposição  de  um  

dos   cadernos   pessoais   da   cantora,   dedicado   a   frases   de   músicas,   Nunes  

aponta   “as  músicas  que  enchiam  os  ouvidos,  os  cadernos  e  a   imaginação  e  

fantasia   da   jovem   Maysa”   (NUNES,   2010,   p.   160).   Esse   “depositário   de  

referências  musicais”   (p.   160),   feito   por   vezes   de  memória,   apresentava   em  

sua  folha  de  rosto  o  termo  “background”,  interpretado  por  Nunes:  
[...]   quer   dizer   pano   de   fundo,   também   bagagem   cultural,  
educacional,  emocional;;  indica  os  antecedentes  formadores  de  uma  
pessoa.   [...]   são   o   conjunto   de   suas   vivências   alheias,   que   aqui  
admito   não   terem   sido   necessariamente   vividas   na   pele,   mas  
incorporadas   e   recriadas   pelas   leituras   e   releituras   da   jovem  
Maysa,   assim   como   pelas   performances   que   passa   a   construir   na  
elaboração   de   sua   autoficção.   Desse   autointitulado   “background”,  
fazem   parte   uma   série   de   letras   de   canções   copiadas   [...],   muitas  
delas  com  visíveis  erros  gramaticais  e  ortográficos  –  que  são,  afinal,  
as  marcas  e  inscrições  neles  do  bovarismo  da  jovem  copista  Maysa  
–,   sempre   com   os   títulos   enfeitados   com   arabescos   desenhados,  
sem  menção  às   autorias   e   acompanhadas  de   figuras   femininas   ou  
de  casais  ali  colados  (NUNES,  2010,  p.  161,  grifo  nosso).  
  

Assim,   o   bovarismo   seria   nesse   contexto   apropriar-se,   na   escrita   de   viés  

autoficcional,   de   vivências   e   escritas   alheias.   Nunes   cita   o   bovarismo   ainda  
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outras   vezes   para   relacioná-lo   com   a   espetacularização   comum   à  

contemporaneidade,  contexto  em  que  “recorrentemente  assumimos  vivências  

alheias  em  palcos  variados  em  nosso  ‘bovarismo  ontológico’”  (NUNES,  2010,  

p.  373),  já  que,  para  a  estudiosa,  “Gustave  Flaubert  [...]  antecipou  [...]  a  lógica  

da  espetacularização  que  marcaria  os  séculos  seguintes”  (p.  38).    

  

6.4  Bovarismo  segundo  Piglia  
  

O   bovarismo   serve   a   estudiosos   –   além   de   propiciar   a   investigação   do  

devaneio,   da   educação   para   a   alma   e   do   desejo   de   identificar-se   com   os  

personagens  –  para  pensar  como  a  leitura  de  textos  literários  (e,  por  extensão,  

de   outros   produtos   ficcionais,   como   filmes,   novelas   etc.)   influencia  

simbolicamente  na  produção  de  imagens,  na  constituição  da  subjetividade,  por  

exemplo.  O  texto  de  Rodrigo  Ferraz  Camargo,  PEREC  /  LACAN,  Soletrações  

do  Enigma:  Uma  tentativa  de  articulação  entre  Literatura  e  Psicanálise  (2008),  

realiza  aproximações  entre   literatura  e  psicanálise  –  ambas  formas  possíveis  

de  constituição  de  personas  e  de  subjetivações  –  a  partir  de  Lacan  e  Perec,  

preocupados   com   a   letra   e   com   a   questão   do   inconsciente,   sendo   este   no  

campo  literário  e  aquele  no  âmbito  analítico.  A  citação  ao  termo  faz  alusão  à  

obra   Formas   breves   (1999),   de   Piglia,   em   uma   demonstração   da   falsa  

memória  criada  pela  leitura.  Leiamos  Camargo:  
Uma  das  cenas  mais  famosas  da  história  da  filosofia  é  um  efeito  do  
poder   da   literatura.   [...]   Ao   ver   como   um   cocheiro   castigava  
brutalmente   um   cavalo   caído,   Nietzsche   se   abraça   chorando   ao  
pescoço  do  animal  e  o  beija.  Foi  em  Turim  em  3  de  julho  de  1888,  e  
essa  data  marca,  em  certo  sentido,  o  fim  da  filosofia.  Segundo  Piglia,  
com  esse  fato  começa  a  chamada  loucura  de  Nietzsche  [...].  O  mais  
interessante  para  nós  é  que  a  cena  é  uma  repetição   literal  de  uma  
situação   de   “Crime   e   castigo”   de   Dostoievski,   na   qual   um   dos  
personagens   sonha   com   camponeses   bêbados   que   batem   num  
cavalo   até   matá-lo.   Dominado   pela   compaixão,   o   personagem   se  
abraça  ao   pescoço  do   animal   caído   e   o   beija.  Ninguém  parece   ter  
reparado   [...]  o  bovarismo  de  Nietzsche,  que   repete  uma  cena   lida.  
Ou   seja,   a   teoria   do   Eterno   Retorno   pode   ser   vista   como   uma  
descrição   de   falsa   memória   que   a   leitura   poderia   produzir  
(CAMARGO,  2008,  p.  172,  grifo  nosso).  
  

Esse  “poder  da  literatura”  seria  o  bovarismo:  a  memória  construída  pela  leitura  

literária,   uma   (com)fusão  entre   literário  e   real.  Cláudia  Bechara  Fröhlich,   em  

sua  dissertação  Nas  dobras  de  um  conto:   leitura  e   transmissão  no  Clube  do  

Professor   Leitor-Escritor   (2009),   estuda   as   práticas   e   os   efeitos   de  
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transmissão   de   literatura   compartilhada   no   “Clube   do   Professor   Leitor-

Escritor”.  Seu  enfoque  é  a  área  de  educação,  com  embasamento   teórico  em  

Freud,   Lacan   e   Barthes.   Em   parte   de   seu   texto,   cita   o   mesmo   episódio   de  

Nietzsche  para  afirmar  a  “experiência  de   lermos  a  própria  vida  nas   linhas  de  

um  livro”  (FHÖHLICH,  2009,  p.  78).  

  

Cabe  uma   inserção  de   texto   crítico  brasileiro  não  componente  do  corpus  de  

análise,   todavia   bastante   afinado   ao   pensamento   de   Piglia.   Baseando-se  

nessa   mesma   citação   pigliana,   Eneida   Maria   de   Souza,   em   seu   artigo  

“Madame  Bovary  somos  todas  nós”  (2001),  componente  da  obra  Psicanálise,  

literatura  e  Estéticas  de  Subjetivação,  discute  o  lugar  ocupado  pela  ficção  na  

“construção   de   rede   imaginária   que   une   situações   pessoais   vividas   na  

realidade  como  repetição  de  outras  criadas  na  ficção”  (SOUZA,  2001,  p.  129).  

Para   ela,   a   mimetização   entre   vida   e   ficção   aponta   para   uma   noção   de  

entrecruzamento,   de   intertexto.   Sendo   assim,   a   noção   de   texto   se   amplia   e  

ganha  contornos  mais  largos.  O  intertexto  passa  a  ser  horizontal,  transtextual.  

A   ficção   passa   a   ter   duas   conotações   básicas   dentro   desse   contexto:   ora  

surge  como  uma  ameaça,  ora  se  configura  como   inevitável  contágio  na  vida  

dos   seres.   O   bovarismo   seria   essa   dupla   relação,   bem   como   “o   roubo   de  

experiências   alheias”.   Outras   definições   são   dadas   para   o   termo:   “O  

bovarismo  nada  mais  representa  do  que  o  fascínio  do  sujeito  pela  aventura  do  

outro.   O   exilar-se   de   si   como   efeito   de   ilusão”   (p.   129)   e   “[...]   força   do  

imaginário  que  impulsiona  a  escrita  assim  como  a  presença  inevitável  do  outro  

que  torna  estranho  o  convívio  familiar”  (p.  130).  Termos  como  estetização  da  

vida,  mimetização   e   desejo   triangular170  (de   onde   surge   a   ideia   de   “fascínio  

pela   aventura   do   outro”)   compõem  as   reflexões   teóricas   do   texto   de  Souza.  

Para  a  estudiosa,  modelos  são  imitados  pela  distância  pequena  entre  o  eu  e  o  

outro,  entre  a  letra  e  a  realidade:  o  outro  promove  identificações:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170  A  expressão  “desejo  triangular”  ou  ainda  o  termo  “mimetismo”  já  foram  evocados  na  primeira  parte  desta  tese  e  em  
outros  momentos  desta  segunda  parte.  Esses  conceitos  advêm  das  obras  do  francês  René  Girard  (1923-2015),  sendo  
a  mais  marcando  Mentira  romântica,  verdade  romanesca,  publicada  em  1961.  Nela,  o   intelectual  desnuda  o  caráter  
triangular   do   desejo;;   ou   seja,   demonstra,   a   partir   de   romances   modernos,   que   o   desejo   no   indivíduo   é   mediado  
sempre  por  outrem  que  ilumina  o  objetivo  desejado.  Assim,  Emma  Bovary,  por  exemplo,  constituía  seu  desejo  a  partir  
da  mediação  feita  pelos  romances  que  lia.  Quanto  mais  próximo  e  apropriável  for  o  objeto  de  desejo  e  quanto  maior  o  
número  de  indivíduos  que  o  desejam,  mais  conflitos  e  violência  tendem  a  surgir  entre  tais  seres.  Se  a  luz  que  ilumina  
o  desejo   (o  mediador)   for  uma   instância  distante,  como  é  o  caso  do  Amadis  para  Quixote,  não  se  corre  o   risco  de  
conflitos  diretos  e  embates.  
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O   exercício   da   memória   alheia,   ao   ser   incorporado   à   experiência  
literária,   desloca   e   condensa   lugares   antes   reservados   ao   autor,   à  
medida   que   se   dilui   a   concepção   de   texto   original   e   autenticidade  
criativa.  A  escrita  retoma  a  atividade  tradutória,  o  exilar-se  de  si  para  
criar,   assim   como   relê   a   tradição   cultural   como  um  arquivo   que   se  
revitaliza  a  todo  momento  (SOUZA,  2001,  p.  139).  
  

Assim,   a   experiência   literária   atualiza,   desloca   e   até  mesmo   cria   no   sujeito,  

interessado   na   experiência   alheia,   memórias.   Literatura   e   vida,  

inevitavelmente,   misturam-se,   até   mesmo   no   discurso   da   crítica,   tal   como  

acredita   Piglia:   escolhas   e   escritas   do   crítico   são   também   uma   forma   de  

autobiografia   –   o   envolvimento   com   a   literatura   ocorre   conjugado   com   o  

distanciamento  necessário  à  crítica.  
A  memória  do  outro  entra  como  componente  capaz  de  suprir  a  falta  
de  narrativas  pessoais  ou  a   inexistência  de   fatos  novos,   banais  ou  
interessantes   para   se   contar.   O   roubo   das   histórias   alheias,   a  
condensação   de   cenas   vividas   em   sonho   ou   lidas   nos   livros  
permitem  dotar  a  memória  dos  textos  da  única  certeza  de  que  todas  
as   histórias   estariam,   de   antemão,   atravessadas   pelo   olhar   alheio  
[...]  (SOUZA,  2001,  p.  141,  grifo  nosso).  
  

Outra  obra  de  Ricardo  Piglia  muito  referenciada  no  que  tange  aos  estudos  a  

respeito  do  leitor  e  do  bovarismo  é  O  último  leitor,  publicada  em  2006,  em  que  

o  argentino  buscou  responder  a  pergunta  “o  que  é  um  leitor?”  na  modernidade  

e   na   contemporaneidade.   Tal   questionamento   o   leva   a   passear   por   várias  

obras  literárias  –  entre  elas  contos  borgeanos,  Madame  Bovary,  Dom  Quixote  

e  Ana  Kariênina  –   para   examinar   as   figurações   de   leitores   surgidas   nesses  

textos   literários.   Já   no   prólogo   da   obra,   a   escrita   de   Piglia   lança   o   olhar  

contemporâneo  para  os   temas   ligados  a   leitor,  arte,   realidade  e   imaginação:  

“[...]  a  tensão  entre  objeto  real  e  objeto  imaginário  não  existe,  tudo  é  real  [...]”  

(PIGLIA,   2006,   p.   13).   Isso   porque   “[...]   o   que   podemos   imaginar   sempre  

existe,  em  outra  escala,  em  outro  tempo,  nítido  e  distante  como  um  sonho”  (p.  

17).   A   ideia   que   permeia   os   capítulos   da   obra   é   a   inexistência   de   um   leitor  

ideal,  perfeito,  o  que  retira  um  julgamento  negativo  sobre  suas  formas  de  ler;;  

afinal  “um  leitor  é  também  aquele  que  lê  mal,  distorce,  percebe  confusamente.  

Na  clínica  da  arte  de   ler,  nem  sempre  o  que  tem  melhor  visão   lê  melhor”   (p.  

19).    

  

Isso   porque   a   torrente   de   signos,   letras,   textos   a   que   está   sujeito   o   leitor  

moderno  acaba  por  torná-lo  confuso,  pois  essa  é  “[...]  a  condição  material  do  
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leitor   moderno:   ele   vive   num   mundo   de   signos;;   está   rodeado   de   palavras  

impressas   [...];;   no   tumulto   da   cidade,   ele   se   detém   para   recolher   papéis  

atirados   na   rua,   deseja   lê-los”   (PIGLIA,   2006,   p.   20).   Esse   leitor   seria,  

portanto,  para  o  estudioso  argentino,  insone  e  viciado,  por  estar  sempre  atento  

e   não   parar   nunca,   sendo   que   essa   relação   entre   leitura   e   droga,   menos  

explorada  na  literatura  que  a  relação  droga/escrita,  é  percebida  em  romances,  

como  o  de  Flaubert,  em  que  “a   leitura  se   transforma  numa  dependência  que  

distorce   a   realidade,   numa   doença,   num   mal”   (PIGLIA,   2006,   p.   21).   Na  

contemporaneidade,  o  leitor  é  dispersivo,  criativo  e  arbitrário,  por  perder-se  na  

infinidade  de  livros  a  ler  em  suportes  diversos;;  no  entanto,  abre  para  reflexões  

sobre   o   “espaço   existente   entre   a   letra   e   a   vida”   (p.   26).   Ele   está   “perdido  

numa  rede  de  signos”  (p.  27).  Só  se  pode,  assim,  “nesse  universo  saturado  de  

livros   [...]   ler   de   outro  modo   [...].   [Com]   uma   certa   arbitrariedade,   uma   certa  

inclinação   deliberada   para   ler  mal,   para   ler   fora   do   lugar”   (PIGLIA,   2006,   p.  

27).    

  

Em  O  último  leitor,  surgem  cinco  menções  ao  termo  bovarismo,  revisitado  com  

um  olhar  crítico  amplo  e  contemporâneo.  Três  das  menções  sugerem  ainda,  

mesmo   que   tragam   em   si   uma   definição   clara,   outras   significações   quando  

acrescidas   de   caracterizações:   “bovarismo   forçado”,   “bovarismo   inverso”   e  

“inversão  do  bovarismo”.  Esta   última  é   utilizada  na  discussão   sobre   o   conto  

borgeano  “Tlön,  Uqbar,  Orbis  Tertius”  (publicado  pela  primeira  vez  em  1940  e  

componente  da  obra  Ficções,   lançada  em  1944).  Segundo  Piglia,  há  sempre  

implícita   nos   textos   de   Borges   uma   inversão   do   bovarismo,   pois   “o   real   é  

perturbado   e   contaminado   pela   ficção”   (PIGLIA,   2006,   p.   28).   Da   mesma  

maneira,   “bovarismo   inverso”   é   utilizado   para   tratar   de   “Continuidade   dos  

parques”,   de   Julio  Cortázar171,   em  que  a   ficção  parece   invadir   e   perturbar   a  

realidade   do   leitor.   Ao   ofertar   essas   formas   de   ver   bovarismo   inverso   na  

literatura   contemporânea,   Piglia   mostra   pistas   do   que   seria,   para   ele,  

bovarismo:  “ler  um  livro  numa  vida  possível  que  se  pretende  atingir”  (p.  141);;  e  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
171  “Continuidade  dos  parques”,  do  argentino  Julio  Cortázar,  fora  publicado  pela  primeira  vez  em  1956.  Nele,  um  leitor  
mergulha  na  leitura  de  um  romance  após  algumas  interrupções  causadas  pelas  atividades  de  seu  dia  a  dia.  A  história  
lida   pelo   personagem,   que   estava   sentado   em   sua   poltrona   verde,   era   sobre   um   casal   de   amantes   que   planeja   o  
assassinato   do  marido   da   adúltera.   A   narrativa   se   dá   de  maneira   tal   que,   quando   o   amante   chega   para  matar   o  
marido  de  sua  amada,  depara-se  com  a  poltrona  verde  do  leitor.  Ou  seja,  o  personagem  do  romance  encontra-se  com  
o  seu  leitor.  
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“ler  a   ficção  como  mais   real  do  que  o   real”   (p.  28).  Em  outra  ocorrência,  ao  

tratar  de  Anna  Kariênina  pelo  seu  desejo  de  viver  os  acontecimentos  lidos  no  

romance,  define  o  conceito:  “querer  ser  outro,  querer  ser  o  que  são  os  heróis  

dos  romances”,   “a   ilusão  de  realidade  da   ficção  como  marca  do  que   falta  na  

vida”;;   pois   o   romance   seria   “um   modelo   privilegiado   do   real”   (p.   136).   As  

experiências  de   leitura  e   real   entram  em   tensão.  Piglia   afirma  que  mulheres  

encarnaram  esse  mal-estar  –  no  entanto,  não  se  deixa  de  ressaltar  que  essa  é  

a   perspectiva   dos   homens   sobre   elas:   “[...]   a   feminização   do   leitor   de  

romances  confirma  os  preconceitos  dominantes  sobre  o  papel  da  mulher  e  a  

inteligência  feminina”172  (p.  137).    

  

A  expressão  “bovarismo  forçado”  é  utilizada  no  comentário  sobre  “A  morte  e  a  

bússola”173.  O  criminoso  do  conto,  Scharlach,  lê  um  livro  sobre  mística  judaica,  

buscando  deduzir  e  inferir  a  leitura  a  ser  feita  pelo  outro  personagem,  Lönnrot,  

que   crê   no   que   lê   e   apenas   no   que   lê.   O   primeiro,   buscando   vingar-se   do  

segundo,  torna-se  leitor  para,  junto,  contra  e  pelo  segundo,  obrigá-lo  a  “atuar  o  

que   lê”.  Scharlach  é  um   leitor  displicente  e  criminoso  que  usa  o  que   lê  para  

alcançar   seus   objetivos:   “[...]   lê   como  armadilha,   como  maquinação   sombria  

[...]”   (PIGLIA,   2006,   p.   34).   Lönnrot,   ao   contrário,   é   o   leitor   inocente   que   lê,  

acredita  no  que  lê  e  vivencia  essa  experiência  –  o  bovárico.  Piglia  compara  a  

forma  de  leitura  de  Scharlach  –  o  leitor  perfeito  que  encontra  o  uso  mais  eficaz  

para  um  livro  –  com  a  crítica  literária:  “Lê-se  um  livro  contra  outro  leitor.  Lê-se  

a  leitura  como  inimiga.  O  livro  é  um  objeto  transnacional,  uma  superfície  sobre  

a  qual  se  deslocam  interpretações”  (p.  34).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172  É  baseada  nessas  reflexões  de  Piglia  que,  ao  tratar  de  cinema,  Nancy  Rita  Ferreira  Vieira,  em  seu  artigo  “Novas  
leituras,  antigos  cenários”  (2010),  a  partir  da  crítica  feminista,  sinaliza  a  reencenação  e  a  atualização  nos  cinemas  do  
tema   chamado   por   ela   de   “leituromania”.   O   contexto   do   século   XIX   é   retomado   para   se   afirmar   que   a   leitura   de  
romances,  por  apresentar  à  mulher  reflexões  sobre  sua  condição  regrada  por  aparatos  do  sistema  patriarcal,  passou  
a  ser  perigosa  e  controlada  por  ter  se  tratado  de  uma  “postura  desviante”.  O  bovarismo  era  uma  válvula  de  escape  e  
o   adultério   é   uma   alternativa   de   fuga   apresentada   nas   figurações   de   leitoras   criadas   por   autores   homens,   como  
Flaubert   por   exemplo.   Ressalve-se   aqui,   com   Vieira,   que   tais   possibilidades   eram   dadas   a   mulheres   da   classe  
burguesa.  Vieira  questiona:  “Como  é  possível,  porém,  controlar  a  leitura?  Ou  melhor,  [...]  o  prazer  da  leitura?”  (p.  4),  
esse  “ato  cultural  de  encontro  consentido  [...]  rumo  ao  outro”?  (p.  4).  Em  cenas  de  leitura  em  filmes  contemporâneos  
selecionados  por  ela,  está  em  jogo  a  relação  entre  leitura  e  condição  feminina.  Vieira  afirma  que  “As  personagens  [...]  
reencenam  a  leitora-paradigma  dos  romances:  as  que  se  deixam  envolver  pelas  narrativas  lidas”  (p.  9).  Há  também  
“imagens  de  pessoas  desterritorializadas”,  em  especial  mulheres  que,   leitoras,  “ocupam  um  lugar  de  deslocamento,  
[...]   de   transfiguração   pessoal,   provocado   pelo   letramento”   (p.   9-10).   Outra   observação   é   que   de   maneira   geral,  
mulheres  buscam  leituras,  segundo  o  Retrato  da  leitura  no  Brasil  e  palavras  de  Márcia  Abreu,  para  lazer  e  distração.  
Vieira   questiona:   “Mudamos   o   suporte   de   leitura,   o  meio,   a   tecnologia,  mas   até   que   ponto   alteramos   o   imaginário  
acerca  da  relação  entre  a  leitora  e  a  leitura/hoje  o  cinema?”  (p.  10).  
173Conto  borgeano  publicado  em  1942  que  brinca  com  e  perverte  as  tradicionais  narrativas  policiais,  evocando  tanto  
os   leitores   desse   gênero   quanto   os   leitores   borgeanos.   Os   personagens   principais   são   Eric   Lonnröt   (detetive  
interessado  em  solucionar  uma  sequência  de  crimes),  o  comissário  Treviranus  e  Red  Scharlach.  
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A   última  menção   ao   bovarismo   se   dá   na   análise   de  Robinson  Crusoé,   que,  

durante  o  momento  de  exílio  e  solidão,  encontra  na  Bíblia,  livro  que  não  tinha  

o  hábito  de  ler  e  consultar,  frases  de  motivação  ou  mensagens  ocultas  para  si  

mesmo.  Nesse   processo   de   leitura   dispersiva,   diária   e   entrecortada   do   livro  

sagrado  do  cristianismo,  o  personagem  encontra-se.  Sobre  isso,  Piglia  afirma:  

“se  o  bovarismo  é  a  tendência  a  ver-se  na  leitura  como  outro  diferente  daquele  

que  se  é,  Robinson  faz  o  oposto:  descobre  quem  é  ao  ler  a  Bíblia  e  se  despoja  

de   todas   as   falsas   identificações   que   o   levaram   à   ruína”   (PIGLIA,   2006,   p.  

147).   Ora,  mas   não   seria   esse   reencontrar-se   com   uma   suposta   identidade  

real  de  si  uma  forma  de  bovarismo?  De  entender-se  e  vivenciar-se  outro  por  

intermédio  dos  efeitos  da  leitura?  Quem  seria  “o  verdadeiro  eu”  de  Robinson?  

Teria  sido  ainda  mais  interessante  questionar  esse  encontro  com  a  identidade  

–  que,  crê-se,  não  é  una,  binária.  É  claro  que  Piglia  estaria  escrevendo  sob  a  

percepção  que  o  personagem  dá  de  si  a  partir  da  leitura  feita  e  das  pistas  da  

narração.  Robinson  demonstra  a  satisfação  por   ter  se  encontrado  na   leitura,  

viciada  e  dispersiva,  da  Bíblia.  De  qualquer  maneira,  o  personagem-leitor  usa  

a  ficção  nesse  processo.  

  

Piglia  evoca  estudos  sobre  a  leitura  e  a  história  da  leitura,  de  Roger  Chartier,  

para  reafirmar  a  tensão  entre  ficção  e  realidade,  muito  presente  nos  romances  

e  no  ato  de  suas  leituras:  “O  imaginário,  a  possibilidade  de  aceder  a  um  outro  

mundo   e   de   viver   uma   vida   paralela,   fazem   parte   do   próprio   romance”  

(PIGLIA,  2006,  p.  143).  Tanto  Chartier  quanto  Piglia  não  buscam  maneiras  de  

reforçar   o   controle   da   relação   entre   ficção   e   realidade,   apenas   estudam   tal  

fenômeno   e   aquilo   que   ele   provoca.   A   leitura   de   romances,   como   observou  

Chartier,  muito  diz  sobre  “as   regras  dominantes  sobre  as  maneiras  de   ler”174  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
174  Em  Façons  de   lire,  manières  d’être   (2011),  estudo  contemporâneo,Marielle  Macé  discute   também  relações  entre  
as  formas  de  ler  e  as  maneiras  de  ser  dos  indivíduos.  Para  ela,  não  há  como  separar  literatura  e  vida,  por  aquela  ser  
uma  das  diversas  estratégias  através  das  quais  os  indivíduos  se  reconhecem,  figuram-se  e  estilizam  esta.  O  exercício  
da  leitura  anima  a  vida  interior  do  leitor.  A  leitura  é  uma  condução  que  permite  dar  sabor,  forma  e  estilo  à  existência  –  
trata-se  de  um  comportamento  e  não  um  deciframento.  Macé  afirma  que  um  indivíduo  não  é  apenas  um  corpo  e  o  que  
ele  ocupa  no  espaço-tempo:  ele  se  constitui  de   imagens  que  projeta  e  que  recebe,  de  cenários  cria  ou   rejeita,  das  
mediações   das   quais   de   apropria   e   até   mesmo   os   livros   nos   quais   ele   se   reinventa   ao   mesmo   tempo   que   se  
reconhece.   Mais   ao   fim   da   obra,   no   capítulo   “Se   donner   de   modèles”   (“Dar-se   modelos”),   há   um   subtópico:  
“Bovarysme  des  formes”  (“Bovarismo  das  formas”).  Nele,  Macé  aponta  que  o  bovarismo  inicialmente  representava  um  
excesso  de  identificação,  que  coloca  a  modalidade  de  ler  em  prática.  A  ideia  de  inversão  de  prioridades  e  a  alienação  
aos   valores   buscados   na   leitura   antes   atreladados   –   bem   como  o   sentido   pejorativo   de   fugir   pelo   imaginário   –   ao  
bovarismo   levaram  o   termo  a  compor  dicionários  de  psicologia.  O  bovarismo  teria,  no  entanto,  seu   lado   inventivo  e  
universal:  conceber-se  outro,  fazer  da  leitura  um  espaço  de  ressubjetivação,  poder  de  projeção  e  de  deslocamento  e  
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(p.  142).  Assim,  para  Chartier,  reportado  por  Piglia,  “o  romance  definiu  nossa  

maneira  de   ler  outros   livros  que  não  são  romances.   [...]  Definiu   [...]  não  só  o  

modelo  da  prosa  de   ficção  como  o  modelo  do  que  significa   ler  uma   ficção  e  

perder-se   nela”   (p.   142).   O   modelo   de   leitor   depurado   dessas   observações  

seria   aquele   que   “não   desconfia   dos   sentidos   dos   signos,   mas   aquele   que  

confia  no  que  lê  e  aquele  que  lê  pra  crer”  (p.  143).    

  

6.5  Cultura  de  massa  e  domínios  virtuais  
  

Vitor  Ribeiro  utiliza  estudos  piglianos  em  sua  dissertação  Subsolos  portenhos:  

o   intertexto   Arlt-Dostoiévski   (2007).   O   trabalho   objetiva   “estabelecer   os  

princípios  teóricos  para  a  leitura  intercontextual  dos  arquétipos  literários  e  seu  

papel  no  processo  de  recepção-criação”  (RIBEIRO,  2007,  p.  4).  A   intenção  é  

estudar  os  jogos  de  contextos  e  intertextos  existentes  na  obra  de  Roberto  Arlt,  

escritor   argentino,   em   relação   a   Dostoiévski,   escritor   russo   do   século   XIX.  

Para  Ribeiro,   “Dostoiévski   funciona  para  Arlt   como  mediador   literário  entre  a  

alta-cultura,   a   cultura   popular,   a  mass   media   e   a   literatura   subversiva   que  

circulava   clandestinamente   através   da   imprensa   anarquista”   (p.   13).   Na  

análise  da  obra  Os  sete  loucos,  o  bovarismo  figura  como  conceito  apreendido  

do  texto  pigliano  “Memoria  y  tradición”  (1991):  
A   memória   não   é   mais   o   campo   privilegiado   da   subjetividade,   [...]  
mas   sim   o   construto   da   imbricação   dos   diversos   discursos  
provenientes  da  indústria  cultural.  [...]  Esse  bovarismo  lido  por  Piglia  
em   Arlt   [seria]   a   construção   da   memória   e   a   modelagem   da  
subjetividade   através   da   cultura   de  massa   [...].   essa  angústia   e  
sofrimento  [dos  personagens]  são  inseparáveis  de  toda  uma  cultura  
que   os   levam   a   ser,   uma   cultura   que   constrói,  manipula   e  modela  
desejos   e   esperanças   ao   mesmo   tempo   que   viabiliza,  
estruturalmente,   a   compleição   de   tais   desejos   apenas   para   uma  
minoria   [...]  O   teatro  da  angústia  de  Arlt   surge  da  dor   daquele  que  
[...]  sonha  o  sonho  de  outro,  o  sonho  massificado  da  rádio-novela,  do  
folhetim  e  do  cinema  (RIBEIRO,  2007,  p.  73-74,  grifo  nosso).  
  

A   despeito   das   complexidades   próprias   à   obra   e   aos   personagens,   nota-se  

nesse   raciocínio   pigliano   que   bovarismo   se   associa   aos   elementos   e  

estratégias  da  cultura  de  massa  –  da  qual  o  romance  já  fez  e  faz  parte  –,  que  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
compreensão  das   formas  que  a  vida  pode  assumir.  Esse  conceito  pode  significar  uma  psicologia   literária  ou  ainda  
uma  política  de   leitura.  Tendo  esses  dois   lados,  para  Macé,  o  bovarismo  passou  a  se  situar  em  uma  ambiguidade,  
sobretudo   depois   da   virada   das   filosofias   da   identidade   (que   passa   a   ser   plural,   múltipla   e   constantemente   em  
construção).   Essa   oscilação   é,   para   a   estudiosa,   constitutiva   da   leitura.   Bovarismo   da   forma   seria,   portanto,   para  
Macé  a  forma  da  linguagem  de  dizer,  conquistar  massivamente  e  conduzir  ao  desejo  no  mecanismo  de  estilística  da  
identidade.    
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molda  seus  consumidores,  por  assim  dizer,  desde  as  primeiras  leituras.  Desse  

modo,   o   já   falado   “desejo   do   outro”,   o   desejo   triangular,   instala-se   nesse  

indivíduo.  Nas  certeiras  e  curtas  palavras  de  Piglia:    
[...]  o  bovarismo  é  uma  chave  do  mundo  moderno:  a  forma  pela  qual  
a   cultura   de   massa   molda   os   sentimentos.   Existe   uma   memória  
impessoal  que  define  o  sentido  dos  atos  e  a  cultura  de  massa   tem  
sido   vista   já   por   Walter   Benjamin   como   uma   máquina   social   de  
produzir  recordações  e  experiências175  (PIGLIA,  1991,  p.  64).  
  

Essas  últimas  apropriações  do  conceito  apontam  para  novas  perspectivas  de  

análise,   relativas   às  maneiras   de   entendimentos   possíveis   aos   leitores   e   ao  

papel  dos  objetos  culturais  –  sejam   textos   literários,  sejam  novelas176,  sejam  

jornais   etc.   –   na   educação   sentimental   dos   seres   humanos   como   forma   de  

criar  demandas  e  ofertar  maneiras  de  saná-las177.  

  

Na   tese   Jogos   de   Cena:   ensaios   sobre   o   documentário   brasileiro  

contemporâneo   (2012),   Ilana   Feldman   Marzochi   discute   o   desejo   de   apelo  

realista   e   dos   efeitos   de   real   nas   produções   audiovisuais   brasileiras.   Tais  

produções  se  pautam  na  “hipertrofia  da  subjetividade”,  a  partir  de  estratégias  

de  confessional,  autoficção,  imagens  amadoras  etc.  Ao  examinar  com  atenção  

o  personagem  Santiago  e  a  obra  Jogo  de  Cena,  Marzochi,  munida  de  teorias  

de   enunciação   e   subjetividade,   trata   da   capacidade   “fabuladora”   dos  

personagens  dessas  obras  e  usa  o  bovarismo  para  caracterizá-los:  
Tratando   da   própria   narrativa   e   da   narração   fabuladora,   da  
linguagem   como   meio   de   criação   e   simultânea   cicatrização,   do  
processo  de  construção  de  uma  verdade  a  partir  da   rememoração,  
as  temáticas  [...]  nos  remetem  àquilo  que  um  dia  Benjamin  disse  de  
Proust:   “Um   acontecimento   vivido   é   finito   (...)   ao   passo   que   o  
acontecimento   lembrado   é   sem   limites”   [...].   Seja   por   meio   do  
bovarismo  e  do  apreço  ritualístico  de  Santiago,  os  personagens  [...]  
trata-se   de   narra-dores,   cujas   imaginações,   por   vezes  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
175  “[…]  el  bovarismo  es  una  clave  del  mundo  moderno:  la  forma  en  que  la  cultura  de  massas  educa  los  sentimientos.  
Existe  una  memoria  impersonal  que  define  el  sentido  de  los  actos  y  la  cultura  de  masas  ha  sido  vista  ya  por  Walter  
Benjamín  como  una  máquina  social  de  producir  recuerdos  y  experiencias”  
176  Vale   aqui   um   adendo   como   exemplificação.  No   jornal   Folha   de  São  Paulo   14   de   setembro   de   1997,   Fernando  
Barros  e  Lima,  no  texto  “Glória  Pires  tira  mais  um  tipo  de  sua  ‘linha  de  montagem’”,  comenta  a  força  de  Glória  Pires  e  
suas  personagens,  sendo  que  isso  não  se  deve  apenas  ao  talento  indiscutível  da  atriz  mas  à  “linha  de  montagem”  da  
qual   fazem   parte   suas   personagens:   “Glória   Pires   é   a   Emma  Bovary   das   novelas”.   As   personagens   sonham   com  
festas  e  riqueza  como  compensação  para  a  vida  monótona  ou  de  privações  materiais.  Elas  buscam  sempre  sonhar,  
afinal,  elas  têm  direito.  O  público  se   identifica.  O  bovarismo  do  qual  moças  (e  por  que  não  rapazes,  crianças  etc.?)  
partilham   ao   idealizarem   com   e   a   partir   de   personagens   e   situações   alimentados   pela   ficção   da   telenovela   é  
detectado,  por  Barros  e  Lima,  num  conjunto  de  obras  da  Rede  Globo.  
177   Em   estudo   anterior   a   esta   tese,   foi   desenvolvido   um   artigo   que   discute   a   presença   da   cultura   de   massas  
(representada  por  filmes,  novelas  e  romances  record  de  vendas)  entre  as  leitoras  sobretudo  so  século  XXI.  Novelas  
da  maior   rede   de   telenovelas   do   Brasil,   romances   estrangeiros   que   ganharam   o  mundo   (como   é   o   caso   da   saga  
Crepúsculo   ou   ainda   Cinquenta   tons   de   cinza),   a   chik   lit   (literatura   de   moças)   e   outros   objetos   culturais   foram  
relacionados  aos  romances  e  folhetins  oitocentistas  observando-se  as  efeitos  análogos  que  causavam  nas  mulheres.  
O   artigo   “Bovarismo   em   leitoras   e   leituras   contemporâneos”   (2013),   de   Camila   David   Dalvi,   está   disponível   em  
http://www.editorarealize.com.br/revistas/abralicinternacional/resumo.php?idtrabalho=765.    



173	  

melodramáticas   [...],   carregam   consigo   um   potencial   de  
autoconstrução   estética,   de   libertação,   mas   também   de   paradoxal  
prisão.   [...]   a   imaginação  é  que  nos  salva,  mas   também  o  que  nos  
condena  (MARZOCHI,  2012,  p.  38).  
  

Após   operadas   essas   inter-relações   de   bovarismo,   imaginação,   fabulação,  

performance,  Marzochi  prossegue  apontando  a  vivência  de  um  “bovarismo  às  

avessas”  em  Santiago,  pois,  ao  contrário  de  consumir  vorazmente  os  folhetins  

e  desistir  da  vida,  como,  segundo  ela,  ocorreu  com  Emma,  ele  preferiu  viver  a  

vida   que   fabulava   (mesmo   sendo   um   mordomo),   ancorando-se   em   um  

momento  histórico   já  passado,  baseado  na  ancestralidade  e  na   tradição  –  e  

não  nos  borbulhantes  e  “atuais”  valores  burgueses  de  intimidade,  vida  privada,  

autenticidade.  

  

Algumas  dessas  conclusões   foram  sinalizadas,  antes  da   finalização  da   tese,  

no   artigo   “O  apelo   realista”,   publicado  em  2008,   na  Revista  Famecos178.  Na  

ocasião,   Marzochi   vale-se   também   do   conceito   do   bovarismo.   Ela   defende  

que,  em  tempos  de  capitalismo  contemporâneo,  existe  o  interesse  de  expor  e  

capitalizar   a   vida   ordinária   das   pessoas   como   objeto   de   espetáculo   e  

midiatização.  Em  um  movimento  de   “dramatização  da   realidade”,   tende-se  a  

passar   impressão   da   autenticidade   em   produções   de   objetos   culturais,  

sobretudo  narrativas  de  audiovisual,  e  a  “simular  um  espaço  que  não  simule”  

como   forma   de   reintegrar   os   sujeitos   à   realidade,   conferindo   “efeito   de  

verdade”.  Toda  experiência  é  mediada,   roteirizada:  a   linguagem  hegemônica  

de  codificação  do  cotidiano  moderno  é  o  realismo.  Isso,  no  entanto,  gera  o  que  

a  autora  chama  de  “ilusão  da  transparência   total”  em  jogos  de  performances  

que  não  constituem  o  real  e   jamais  o  farão,  a  despeito  de  todos  os  efeitos  e  

enredos  que  buscam  mimetizá-los.  Para  Marzochi,  
[...]   enquanto   a   realidade   é   organizada   e   engendrada   por   artifícios  
narrativos,   ficcionais,   que   dão   sentido   à   experiência,   construindo  
efeitos   de   crença,   nossas   subjetividades   são   incessantemente  
produzidas   pelos   enredos,   imagens   e   desejos   que   nos   são  
oferecidos   [...],   configurando   uma   espécie   de   atualização   do  
bovarismo  de  antanho  (MARZOCHI,  2008,  p.  5,  grifos  nossos).  
  

As   relações   que   partem   dos   artifícios   que   sanem   a   “vontade   de   verdade”  

também   pressupõem   a   realidade   com   “vontade   de   artifício”.   Logo,   “as  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178  Revista   de   mídia,   cultura   e   tecnologia,   mantida   pelo   Programa   de   Pós-graduação   em   Comunicação   Social   da  
Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul.  
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realidades  tornaram-se  a  tal  ponto  ficcionais  que  as  ficções  não  podem  mais  

prescindir  de  uma  boa  dose  de  realidade,  multiplicando  indefinidamente  seus  

‘efeitos   de   real’”   (MARZOCHI,   2008,   p.   7).   O   bovarismo,   nesse   caso,  

caracteriza   as   subjetividades   constantemente   “guiadas”   pelas   crenças  

transmitidas   pelos   recursos   narrativos.   Os   enredos,   na   aparente  

transparência,   direcionam  as   subjetividades,   levando   os   consumidores   a   um  

“engano”  de  si.  Ao  definir  o  termo,  em  nota  de  fim  de  texto,  a  autora  já  assume  

sua  atualidade:  
O  bovarismo  [...]  constitui-se  como  um  modo  de  fabulação  próprio  à  
vida  burguesa  nas  sociedades  industriais  em  pleno  desenvolvimento  
em   meados   do   século   XIX,   quando   a   crescente   produção   e  
circulação  de  mercadorias,  bem  como  a  expansão  dos  meios  de  
comunicação   massivos,   fomentavam   sonhos   de   consumo   e  
anseios   de   paixão.   Dito   de   outro   modo,   o   bovarismo   era   já   um  
"modo   de   subjetivação"   característico   desse   momento   histórico  
(MARZOCHI,  2008,  p.  10,  grifo  nosso).  
  

As   estratégias   da   cultura   de  massa   ou   do  mundo  midiático   podem  envolver  

todo  um  sistema  voltado  à  sedução  de  seus  consumidores.  Márcio  Markendorf  

dedicou-se   ao   estudo   dessas   temáticas   tanto   em   sua   tese   –  A   invenção   da  

fama   em   Sylvia   Plath   (2009),   cujo   objetivo   era   “propor   um   estudo   teórico   a  

respeito  da  fama  póstuma  de  uma  escritora  suicida”  (MARKENDORF,  2009,  p.  

5),  quanto  em  seu  artigo,  “De  star  a  escritora  diva:  a  dinâmica  dos  objetos  na  

sociedade   de   consumo”,   publicado   em   2008   na   Revista   de   Estudos  

Feministas.   Nos   dois   estudos,   os   objetivos,   as   temáticas   e   a   menção   ao  

bovarismo  são  os  mesmos.  Markendorf   trata   em  seu  artigo,   inicialmente,   da  

construção   de   ideais   midiáticos   que   compuseram   um   perfil   das   stars   de  

cinema,   entre   as   décadas   de   1930   e   1960,   como   forma   de   apagar   dores   e  

fracassos  de  utopias  decorrentes  de  fatos  históricos  bastante  duros  (Guerras  

Mundiais,  Crack  da  Bolsa,  falências  etc.).  A  cultura  de  massa,  em  sua  fórmula  

happy  ending,  trazia  um  “otimismo  providencial”  que  rompia  com  a  tradição  do  

herói  em  sacrifício  de  antes,  nas  tragédias.  A  irrupção  da  felicidade  e  a  crença  

nela   constituíam   uma   espécie   de   “aburguesamento   do   imaginário   mundial”,  

em   que   o   espectador   sempre   espera   ser   seduzido   pelas   tramas   ficcionais  

protagonizadas  por  mulheres  belas,   ricas,  cheias  de  glamour:  as  estrelas  do  

cinema.  Elas  eram  “manufaturadas”  para  se   tornarem   ícones,  sob  o  controle  

da  indústria.  Sempre  observadas  pela  sociedade,  deveriam  encarnar  atitudes  
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e  arquétipos  também  na  vida  real  para  projetarem  “as  necessidades  de  ilusões  

humanas”.  

  

Esse   sistema   de   mitologia   das   estrelas,   no   entanto,   lentamente   vê   a  

decadência,   culminada   na   tentativa   de   suicídio   de  Marilyn   Monroe.   O   autor  

aponta   que   “o   fetichismo   e   a  mistificação   em   torno   da   star   perderam   força,  

bem   como   o   bovarismo   que   até   então   havia   iluminado   as  

massas” 179 (MARKENDORF,   2008).   Aqui,   bovarismo   é   tido   como   a  

“necessidade   de   ilusão”   que  mantinha   pessoas   envolvidas   por   um  modo   de  

vida   impossível;;   o   afã   e   a   paixão   dos   seres,   ditos   comuns,   pelas   figuras  

marcantes  do  sistema  de  estrelas  –  ou  de  qualquer  outro  sistema  que  produz  

ícones   para   serem   imitados,   seguidos,   amados.   Pode-se   concluir   que,  

independentemente  do  sistema  de  maior   sucesso  e  das   transformações  dos  

modelos   lançados   pela   mass   media,   haverá   sempre   renovado   um  

“bovarismo”,  crença  em  ícones  apresentados  para  inspirar  indivíduos.  

  

Esses   ícones,   para   Markendorf,   não   são   somente   produzidos   pela   mass  

media,   mas   respondem   a   anseios   já   existentes   nos   seres   que   vão   aderir   a  

esses   sistemas   –   daí   não   ser   próprio   somente   ao   contexto   de   leitura   de  

romances  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  Ao  citar  o  bovarismo,  Markendorf,  em  nota  

de   rodapé,   explica-o,   associando-o   à   obra   de   Gustave   Flaubert,   como   uma  

“crise  de  insatisfação  romanesca  em  relação  à  realidade  vivida  proveniente  do  

desejo   de   identificação   com   uma   personalidade   admirada”   (MARKENDORF,  

2008).   Após   tais   colocações,   prossegue   fazendo   a   análise   das   divas   que  

surgiram  em   vários  meios   artísticos,   inclusive  Silvia  Plath,   e   não   abarcam  a  

mesma  “perfeição”.  Em  síntese,  comenta  a  força  da  sociedade  do  espetáculo  

e  o  poder  sedutor  da  mídia,  assim  como,  para  ele,  Emma  Bovary  pode  ter  sido  

influenciada  pelas  “personalidades”  da  cultura  massiva  (os  folhetins)  do  século  

XIX.  Já  em  sua  tese,  Markendorf  afirma  ter  se  constituído  a  fama  de  Plath  não  

só   na   literatura   como   também  na   cultura   de  massa.  Com  a   decadência   das  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179“Lady  Di  e  a  Mídia”,   publicado  n’A  Folha  de  S.  Paulo,   em  dois  de  setembro  de  1997,   sem   indicação  de  autoria,  
também   associa   o   star   system   ao   bovarismo.   No   texto,   discute-se   a   projeção   e   a  morte   de   Lady   Di,   celebridade  
constantemente  perseguida  por  paparazzi,  e  chama-se  a  atenção  para  o  sensacionalismo  da  imprensa,  responsiva  a  
uma  “cultura  do  mexerico”  que  promove  “destruição  entre  limites  do  público  e  do  privado”.  Afirma-se,  portanto,  que  “o  
‘star  system’  [...]  alimentou  o  bovarismo  na  sociedade  de  consumo  de  massa”.  A  conclusão  parece  sensata:  “Não  há  
como   fazer   uma   imprensa   perfeita   no   interior   de   uma   sociedade   imperfeita”.   Ou   seja;;   a   cultura   do   mexerico   é  
efetivada  nos  veículos  midiáticos,  também  por  satisfazer  à  curiosidade  da  sociedade.  
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grandes   estrelas,   surge   a   paixão   pela   diva   –   imperfeita   e,   muitas   vezes,  

temperamental,  como  é  exemplo  a  cantora  lírica  Maria  Callas  –  e,  ainda,  pela  

“escritora-diva”,  o  que  deu  a  Plath  a  fama  investigada  pelo  estudioso.  

  

A   busca   pela   vivência   de   uma   nova   identidade   que   atrai   admiradores   dos  

produtos   da   cultura   de   massa   também   reúne   seguidores   em   domínio   de  

internet  onde  se  pode  ler,  publicar,  vivenciar,  imaginar,  “autoficcionar”  e  criar.  

Recortes   em   blogs,   bate-papos,   perfis   criados   em   redes   sociais   etc.  

proporcionam   inúmeras   possibilidades   de   ilusões,   criações   identitárias,  

vivências   paralelas   ou   afastamento   da   realidade.   A   dissertação   de   Dardo  

Loreno   Bornia   Júnior,   Telecentros   comunitários   e   ciberespaço   (2009),   não  

trata  diretamente  do  bovarismo,  mas  referencia  o  artigo  de  Maria  Lúcia  Becker  

–   “O   bovarismo   virtual   e   heteronomia:   considerações   sobre   a   identidade   na  

cibercultura”  (2002).  Para  Becker,  Madame  Bovary  “oferece  muitos  elementos-

chave   para   a   compreensão   de   diversos   aspectos   da   condição   humana   na  

cibercultura”   (BECKER,  2002,  p.  1).  Os   temas   trazidos  à   tona  por  Flaubert  –  

“distorções  [...]  advindas  da  leitura  excessiva  de  romances”  (p.  2)  –  foram,  em  

parte,  nomeados  bovarismo,  termo  que  pode  caracterizar  questões  relativas  à  

condição   pós-moderna:   “‘identidades   múltiplas’,   ‘identidades   alternativas’,  

‘fragmentação  do  eu’,   ‘identidades  fluidas’”  (p.  2),  uma  vez  ser  esse  contexto  

também   gatilho   de   discussões   acerca   da   realidade.   Para   a   estudiosa,   a  

relação  do  leitor  com  o  romance  é  semelhante  à  estabelecida  entre  indivíduos  

e   o   ambiente   virtual:   ambos   possibilitam   imersão,   solidão,   envolvimento,  

desenraizamento,  viagem  imóvel  a  outras  ambiências  e  “(com)fusão  fatal  entre  

ser  e  mundo  produzido”   (TRIVINHO,  apud  BECKER,  2002,  p.   4).  Com  base  

nos   estudos   de   Hossne,   Becker   faz   analogias   entre   os   séculos   XIX   e   XXI,  

períodos  em  que  o  sujeito  “baseado  no  racionalismo,  cientificismo,  economia  

capitalista”   (BECKER,   2002,   p.   8)   é   valorizado,   enquanto   que   essa  

consciência  
[...]   carrega   consigo   também   sua   contraposição,   a  má   consciência  
da   época:   anonimato,   individualismo,   hedonismo,   fragmentação   do  
eu,  exacerbação  das  sensações,  efemeridade  das  relações  e  todas  
as   incertezas,   descentramentos   e   descontinuidades   (BECKER,  
2002,  p.  8).  
  



177	  

Essas   épocas   diferem,   no   entanto,   em   relação   ao   depositário   dessa   má  

consciência.   Para   ela,   no   século   XIX,   o   alvo   eram   as   mulheres   leitoras   de  

romance,  enquanto  que  atualmente  os  representantes  dessa  má  consciência  

são   “jovens   e   adolescentes   pertencentes   à   elite”   (BECKER,   2002,   p.   8).  

Bovarismo   virtual   seria,   portanto,   a   adesão,   no   real,   àquilo   que   é   próprio   à  

ordem   dos   ciber-relacionamentos.   Nessa   adesão,   dois   processos   estão  

envolvidos:  dissimulação  –  “fingir  ter  o  que  não  se  tem”  (p.  9)  –  e  simulação  –  

“trazer  para  o  âmbito  do  real  elementos  ou  aspectos  do  universo   imaginário”  

(p.   9).  Aquela  mantém  guardadas  as   fronteiras  entre   imaginário   e   realidade.  

Nesta,   são   postos   em   cheque   os   contornos   de   “real”,   “verdadeiro”,   “falso”,  

“imaginário”.  No  bovarismo  virtual:  
A  partir  do  momento  em  que  se  está  na  tela  e  o  ciberespaço  passa  a  
ser  o   real,  a  pessoa  é   reduzida  a  um  conjunto  de   frases,  perdendo  
todas   as   demais   dimensões,   tornando-se   um   espectro   capaz   de  
assumir   qualquer   configuração,   de   adquirir   qualquer   nome,   peso,  
idade,   sexo,   cor,   rosto,   progenitores,   cultura,   valores,   passado   etc.  
Ou,   antes,   torna-se   um   espaço   vazio   na   tela,   onde   qualquer   coisa  
pode   ser   escrita,   onde   tudo   pode   ser,   porque   nada   é   (BECKER,  
2002,  p.  10).  
  

O   bovarista   virtual   se   crê   livre,   autônomo,   intenso.   Com   a   possibilidade   do  

anonimato,   dissimula-se   a   identidade   e,   na   criação   do   nome   e   das  

características   virtuais,   ocorre   a   simulação.   Para   finalizar,   convém   pontuar  

uma   ressalva   feita   por   Becker:   o   bovarismo   “é   algo   que,   por   natureza,   está  

fora  do  alcance  dos  pobres”  (BECKER,  2002,  p.  11).  A  morte  física  de  Emma  

está   relacionada   à   sua   falência   financeira,   o   que   impossibilitou   “custear   as  

proezas  requeridas  pela  vida  romanesca”  (p.  11).  Para  a  estudiosa,  trata-se  da  

mesma   morte   simbólica   de   moças   de   periferia   que,   impossibilitadas   de   ter  

bens   materiais   que   desejam,   são   as   “leitoras   da   revista   ‘Capricho’,   fãs   de  

Sandy,   telespectadoras   de   ‘Malhação’,   se   concebem   ‘pat’”   (p.   11).   Infere-se  

daí  que  simular  e  dissimular  podem  perfeitamente  ser  atividades  mantidas  ao  

longo   da   vida,   caso   se   tenha   condições   materiais   de   sustentar   o   mundo  

almejado.  

  

Cabem   outras   duas   inserções   para   além   dos   textos   do   corpus   e   suas  

referências  diretas.  Primeiramente,  temos  o  artigo  “A  correspondência  entre  a  

insatisfação  e  a  dissimulação  nossa  de   cada  dia”,   componente  da   seção  de  

Filosofia,  na  coluna  da  conhecida  estudiosa  Márcia  Tiburi,  publicado  na  edição  
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139,  de  setembro  de  2009,  da  revista  CULT180.  Os  conceitos  de  simulação  e  

dissimulação  figuram  como  importante  liame  entre  bovarismo  e  mundo  virtual.  

Tiburi  inicia  seu  texto  desta  maneira:  
“Bovarismo”  é  a  expressão  criada  por  Jules  de  Gaultier  para  explicar  
a  insatisfação  com  a  própria  vida  característica  de  Madame  Bovary,  
heroína  do  romance  de  Flaubert  que  aprendeu  nos  livros  a  se  iludir  
sobre   a   possibilidade   de   ser   outra.   O   fim   de   Emma   Bovary   foi   o  
suicídio,   em   explícita   fuga   do   real.   Bovarismo   é,   desde   então,   a  
postura  daquele  que,  se  negando  a  viver  a  própria  vida,  sonha  com  
outra.   O   bovarista   viveria   como   se   fosse   o   protagonista   de   um  
romance  (TIBURI,  2009).  
  

A  relação  entre  ficção  e  vida  é  tema  do  texto.  No  caso  da  época  de  Flaubert,  o  

folhetim  era  a  forma  de  mídia  sobre  a  qual  o  autor  poderia  refletir.  Nos  tempos  

atuais,  Tiburi   pensa  em  como   ficaria   a  heroína  Emma  caso  neles  estivesse:  

“Perguntar   qual   teria   sido   o   destino   da  moça   sonhadora   em  nossos   tempos  

hiperpublicitários,   em   que   toda   insatisfação   é   resolvida   com   o   tapa-furo  

existencial   da   mercadoria,   não   é   absurdo”   (TIBURI,   2009).   Assim,   avança,  

colocando  que,   do   ponto   de   vista   do   dito   “real”,   fora   da   ficção,   aqueles   que  

estão   integrados   à   hipertecnologia   constituem   como   avatares   de   Emma  

Bovary 181 .   Sendo   o   avatar   uma   representação   que   não   carrega  

necessariamente  as   informações  de  quem  o   criou,   ele  permite  a  entrada  no  

jogo,   a   criação   de   um   perfil,   a   participação   da   ficção.   A   criação   desses  

avatares,  como  um  outro  que  o  ser  real  gostaria  de  ser,  gera,  na  verdade,  uma  

simulação.  Somos  levados  a  refletir:  “simular  é  recriar  o  real  sem  que  se  esteja  

a  representá-lo.  Se  o  real  comparece  na  representação  como  uma  alusão,  na  

simulação   ele   é   a   novidade”   (TIBURI,   2009).   Trata-se   de,   a   simulação,   um  

universo  de  recriação  do  real,  sem  aludir  a  ele  tal  como  se  vê;;  ela  traz  em  si  

aquilo   que   dissimula,   esconde.   Assim,   “dissimular   é   um   desvalor   em   um  

contexto  que  valoriza  a  verdade,  mas  se  simular  tornou-se  óbvio  é  porque  algo  

como  a  ‘verdade’  já  não  importa”  (TIBURI,  2009).  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180  Revista   CULT   foi   criada   em   1997.   É   produzida   pela   Editora   Bregantini,   sediada   em   São   Paulo.   É   vendida   em  
bancas,   livrarias   e   outros   espaços   culturais   de   todo   o   país   e   trata   de   temas   ligado   a   ciências   humanas,   artes,  
literatura,  filosofia  e  afins.  
181  A   estudiosa   faz,   ela   mesma,   a   definição   de   avatar   e   reflete   sobre   a   representatividade   desse   termo   para   os  
ambientes  “virtuais”:    

O   termo   “avatar”  provém  do  hinduísmo  e  significa  uma  encarnação  de  um  deus  em  
forma   humana   ou   animal.   Em   sânscrito   é   a   descida   do  Céu   à   Terra.   É   tão   curioso  
quanto   lógico   que   o   termo   tenha   feito   carreira   no   universo   do   entretenimento  
tecnológico.   Chamam-se   Avatar   um   desenho   animado   de   televisão   e   um   jogo   de  
videogame.   São   a   representação   gráfica   de   um   usuário   no   contexto   da   realidade  
virtual.  
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Tiburi  cita  alguns  autores  que  defendem  a  dissimulação  ou  o  mascaramento  

como  atividades  próprias  ao  ser  humano,  configurando  uma  forma  de  viver  em  

um  mundo   de   paixões.   A   seguir,   lança   questionamentos   acerca   do   real,   da  

simulação,  da  dissimulação  e  do  lugar,  confuso,  do  ser  humano  diante  de  tudo  

isso:    
Sem   moralismo,   enquanto   simular   é   mostrar   o   que   não   está  
presente,  dissimular  é  não  deixar  aparecer  aquilo  que  está  presente.  
O  dissimulado  disfarça,  mas  o  que  pode  ver?  Para  além  do  prazer  
de   usar   máscaras,   ou   de   fingir,   ou   de   atuar,   é,   para   muitas  
pessoas,  a  única  chance  de  viver  uma  vida  menos  insatisfatória.  
O  neobovarismo  seria  a  chance  de  ser  a  expressão  do  que  não  
se  é.  Seria  também  a  inexpressão  pessoal  que  encontra  um  jeito  de  
não  aparecer?  (TIBURI,  2009,  grifo  nosso)  
  

O  termo  “neobovarismo”  tem  a  ver  com  a  necessidade  da  relação  com  a  ficção  

–   esta,   em   sentido   elástico,   indicando   aquilo   que   se   cria,   simula,   dissimula,  

produz  etc.  –,  seja  ela  realizada  “perigosamente”  (e  que  perigo  seria  esse?)  ou  

não,  tendo  como  cenário  e,  ainda  mais,  elemento  o  mundo  contemporâneo  e  

todas  as  suas  constituições  históricas,  culturais  e   tecnológicas.  O  bovarismo  

aqui  é  visto  como  a  relação  entre  simulação  (fazer  aparecer  o  que  não  se  vê)  

e   dissimulação   (esconder   o   que   se   poderia   ver).   Isso   culmina,   para   a  

articulista,  
[N]Essa  hipervalorização  [que]  resulta  de  uma  espécie  de  mutilação  
existencial.   A   privação   de   biografia   leva   à   caricaturização   da   vida  
privada.   A   experiência   pessoal   não   aparece   na   parafernália  
impressa   ou   virtual   senão   como   fantasmagoria.   [...]   A   biografia   da  
qual   somos   privados   ressurge   em   sua   versão   larval   nesses  meios  
como   promessa   de   identidade,   de   inserção,   de   contemplação   por  
parte  do  outro.  O  outro  é  alguém  a  ser  enganado  fundamentando  a  
minha  esperteza.  Afinal,  sou  “avatar”,  tenho  uma  encarnação  virtual  
com   a   qual   ataco   e   me   protejo.   Cada   um   está   facilmente  
desincumbido  de   ser   ele  mesmo  até   quando   faz   guerrilha   psíquica  
(TIBURI,  2009).  
  

Tiburi   mostra   o   quanto   crescem   as   produções   de   caráter   de   reality   show,  

recheadas  de  elementos  da  vida  privada,  simulados  e  dissimulados  a  gosto  de  

quem  os  cria;;  e  o  quanto   ficam  escamoteadas  e  clandestinas  as  atitudes  na  

política  (direito  de   todos  sabermos,  sem  as  espetacularizações  da  mídia),  de  

muito  menos   visibilidade   que   a   vida   amorosa   alheia,   por   exemplo.   A   autora  

conclui   fazendo  sua  crítica  a  essas  posturas  atuais  de  valorização  do  que  se  

quer  fazer  aparecer:  
Enquanto   isso,   neobovaristas,   nem   artistas,   nem   políticos,   criamos  
nossos  avatares.  Bem  mais   fácil  do  que   reinventar  a  vida   real.  É  a  
contemplação  de  si  mesmo  que  está  em  jogo  quando  entra  em  cena  
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a  máscara  que  barra  qualquer  relação  com  o  espelho.  Sua  falta  é  a  
única   certeza   real.   Bovaristas   na   internet,   temos   o   sonho   inteiro   à  
nossa  disposição,  enquanto  o  real  apodrece  sem  que  o  computador  
nos  deixe  sentir  seu  cheiro  (TIBURI,  2009).    
  

O   conceito   vislumbra   a   distância   ou   a   omissão   do   real,   pelo   interesse   de  

consumir   aquilo   que   a   personalidade   criada   pode   mostrar,   fazendo-nos  

iludirmo-nos  constantemente,  abandonando  o  real  pelas  escolhas  midiatizadas  

ou  espetacularizadas.  

  

O   outro   texto   que   trata   de   questões   semelhantes   foi   publicado   no   portal   de  

notícias  d’O  Estado  de  São  Paulo:   “Quem  tem  medo  do  hipertexto?”,  datado  

de   09   de   fevereiro   de   2007,   do   sociólogo   Enrique   Gil   Calvo,   publicado  

originalmente  no   jornal  El  País.  No   texto,  Calvo   trata  das  mudanças   trazidas  

pelas  tecnologias  virtuais,  dizendo  que  os  mais  “afetados”  são  os   jovens  que  

estão   à   mercê   de   perigos   virtuais   e   que   estão   realizando,   via   internet,   sua  

educação   sentimental.   Embora   haja   quem   louve   ou   quem   critique   o  

“digitalismo”,  o  autor  coloca  que  estamos  diante  de  um  “velho  fenômeno  com  

roupagens  novas”:  é  possível  ler  um  texto  e  cair  em  uma  teia  de  links  e  novas  

informações,  “em  bosques  de  caminhos  que  se  bifurcam”.  É  possível  escrever  

e   ler   ao   mesmo   tempo,   também.   O   acesso   é   coletivo;;   as   conversações,  

polifônicas:  há  um  apagamento  entre  as  fronteiras  autor/leitor.  Segundo  ele,  “o  

processo  democratiza  a  república  das  letras  que  deixa  de  ser  uma  oligarquia  

platônica   de   sábios   autores   para   se   transformar   numa   sociedade   aberta   de  

leitores-escritores”  (CALVO,  2007).  Calvo  chama  atenção,  no  entanto,  para  a  

necessidade  de  ler  texto  impresso  para  a  formação,  já  que  é  necessário  leitura  

com  encadeamento  lógico,  o  que  é  menos  comum  no  hipertexto.    

  

Evocando  Pennac,  Calvo  rebate  essa  ideia,  dizendo  que  a  formação  do  hábito  

de   leitura   não   é   tão   linear   e   passa   por   diversos   desvios.   Ou   seja:   o   velho  

hábito   de   “saquear”   o   texto   seguindo   a   vontade   da   leitura.   Tanto   a   leitura  

impressa  quanto  a  digital  apresentam  essa  relação  com  o   leitor.  Os  mesmos  

jovens  que   leem  o   impresso  buscam  no   virtual   aquilo   que  não  encontravam  

antes  no  texto  “de  papel”:  o  segredo  e  o  mistério.  Este  refere-se  ao  clima  de  

incertezas   e   expectativas   geradas   pelo   meio   virtual.   Aquele,   ao   clima   de  

simulação   e   clandestinidade,   de   identidades   forjadas.   Nesse   “segredo”  
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aparece   o   bovarismo:   “mórbido   estigma   de   pecado   e   culpa   coletivos  

compartilhado   com   os   demais   membros   da   sociedade   secreta   de   leitores  

adictos   no   qual   se   ingressa   com   o   vício   da   leitura”   (CALVO,   2007).   Calvo  

ainda   completa:   “Esse   bovarismo   literário   agora   está   amplificado   graças   à  

rede   transmissora   de   virulentas   epidemias   de   bovarismo   e   povoada   por  

multidões  de  seitas  que  garantem  a  cumplicidade  fraterna  dos  adictos  do  seu  

culto   secreto”   (CALVO,   2007).   A   ideia   de   perigo   refere-se   a   perversidade   e  

transgressão   corrente   nos   “paraísos   artificiais”.   Essa   “aura   maldita”   é   a  

“espinha  dorsal”  do  funcionamento  da  “poética  digital”  para  alcançar  os  jovens  

e  mantê-los  próximos  e  viciados.  

  

Neste  capítulo,  portanto,  o  bovarismo,  somado  a  concepções  antes  colocadas  

(leitura,  perigos  da  ficção  etc.)  relaciona-se  aos  atritos  e  proximidades  do  leitor  

com  a  cultura  massiva  e  com  as  possibilidades  advindas  do  mundo  virtual,  o  

que  prova  que   falsa  memória,  mimetismo,  simulação  e  desejo   triangular  não  

são  prerrogativas  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  O  bovarismo  pode,  para  estudiosos  

brasileiros,  dizer  muito  sobre  a  sociedade  contemporânea  também  por  permitir  

dizer   sobre   o   comportamento   dos   seres   ou   ainda   sobre   o   ser   humano   de  

maneira  geral  e  sua  relação  com  real  e  criação  –  esteja  ela  em  qualquer  um  

de  suas  manifestações  e  suportes.  Para  além  disso,  existem  outras  maneiras  

de  apropriação  do  termo  para  caracterizar,  desde  o  século  XIX  até  dias  atuais,  

de  maneira  peculiar  e  própria,  a  constituição  e  as  características  da  identidade  

nacional  brasileira.  É  sobre  o  que  se  discorrerá  no  capítulo  seguinte.  
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7.  Identidade  nacional  brasileira:  ideias  fora  de  hora  e  de  lugar  
  

Essa   é   uma   história   que   começa   lá   longe,   cujos   desdobramentos  
estão   simbolizados   no   contraponto   Caliban   e   Próspero   [...];;  
relembrando  a  escravização  de   indígenas  e  africanos,  assim  como  o  
tráfico  de  escravos  ou  o  comércio  triangular,  enlaçando  Europa,  África  
e  Novo  Mundo;;  ou  Paraíso  e  o  Eldorado,  transfigurados  em  conquista,  
colonização  e  alienação.  

Octávio  Ianni  
  

Neste   último   capítulo,   serão   observadas   e   discutidas   apropriações   do  

bovarismo  no  contexto  específico  da  comunidade  interpretativa  brasileira.  Isso  

porque,   embora   a   noção   não   se   desvencilhe   completamente   de   outras  

significações,  o   termo  é  usado  para  avivar  outro  conjunto  de   ideias,   relativas  

ao  Brasil,  país   latino-americano,  ex-colônia  de  Portugal,  país  europeu.  Como  

coloca  Maria  Elvira  Carvalho  (2014):  
Ainda   que   mantenha   relação   com   a   matriz   retórica   francesa,   a  
aparição,   no   pensamento   brasileiro,   do   conceito   de   bovarismo  
confunde-se   com   a   necessidade   de   os   pensadores   da   elite  
intelectual   refletirem  sobre  a   constituição  da   identidade  nacional.  A  
problemática   do   bovarismo   se   faz   presente   em   momentos   que  
afetam   a   institucionalização   da   crítica   literária   em   nosso   país   [...].  
Aqui,  a  expansão  do  bovarismo  une  a  percepção  local  do  fenômeno  
da  modernidade  às  questões  do  Estado  Nação  brasileiro,  bem  como  
à  construção  de  ideais  sociais  ou  heróis  coletivos  [...]  (CARVALHO,  
2014,  p.  47).  
  

Entre  franceses,  essa  dispersão  de  caracterizações  parece  incomum,  pois  se  

trata  de  uma  ambiência  mais  “tropical”,  ou  melhor  dizendo,  colonial.  É  curioso  

notar   que   outros   países   ex-colônias   (como   Argentina,   México,   Haiti,  

Venezuela)   atualizam   o   conceito   de   bovarismo   de   maneira   semelhante;;   ou  

seja,  entende-se  estar-se  diante  de  uma  formação  discursiva  dispersa,  viva  e  

muito  própria.  Não  é  de  espantar  também  o  fato  de  que  o  maior  quantitativo  de  

textos  do  corpus  formado  para  análise  nesta  tese  tenha  sido  localizado  neste  

tronco  significativo.    

  
Sobre  a  síntese  de  informações  deste  capítulo,  veja-se  o  quadro  abaixo:  
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Quadro  5:  Domínio  temático  3  
  

Neste  capítulo,  ainda  se  discutirá  a  leitura,  porém  de  maneira  distinta:  trata-se  

de   como   os   brasileiros   leem   um   conceito,   uma   noção,   uma   teoria   filosófica  

advindos  de  outras  localidades,  adaptando-os  a  sua  realidade  e  recriando-os,  

em   suas   apropriações.   Para   Carvalho,   atenta   a   discussões   teórico-

epistemológicas  da  filosofia  em  face  da  crítica  flaubertiana:  “A  errática  história  

do   bovarismo   deixa   ver   a   submissão   às   ‘regras   sucessivas   de   uso’  

empregadas  no  curso  dos  anos,  as  quais  transformaram  a  fórmula  criada  por  

Gaultier   em   um   significante   desafiadoramente   lábil”   (CARVALHO,   2014,   p.  

43).  Repete-se,  ainda,  que  essa  maneira  de  ler  irmana-se  à  de  outros  leitores  

teórico-críticos   atentos   à   questão   da   constituição   da   identidade   nacional   de  

seus   respectivos  países.  Parece  um   tanto  estranho  entender   tal  mecanismo:  

brasileiros,   preocupados   em   tratar   de   sua   identidade   nacional   (constituída  

muitas   vezes   em   analogia   a  modelos   pré-estabelecidos),   por   vezes,   lançam  

mão   de   um   conceito   advindo   de   outros   países,   ressignificando,   para   se  

caracterizarem.   A   complexidade   desse   movimento,   todavia,   quando  

examinada  com  mais  atenção,   clarifica-se.  A   inevitável   filiação   intelectual  do  

Brasil  a  outros  países  é  base  para  se  entender   isso.  O  bovarismo,  portanto,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
182  Uma  das  dissertações,  Descoberta  e   limitação:  os  livros  autobiográficos  de  Graciliano  Ramos  (2008),  de  Patrícia  
Trindade  Nakagome,  apesar  de  situar-se  nas   temáticas  aqui   tratadas  e   ter  sido  contabilizada,  não  será  comentada  
por  apenas  citar  o  bovarismo  ao  referenciar  o  texto  crítico  de  Andrea  Saad  Hossne  a  respeito  de  Lima  Barreto  –  que  
se  situa  nesse  contexto  do  terceiro  tronco  significativo  aqui  proposto.  A  tese  Bovarismo,  epifania  e  bêtise:  exercício  de  
metacrítica  flaubertiana  (2014),  de  Maria  Elvira  Malaquias  de  Carvalho,  trata  do  bovarismo  e,  sendo  um  estudo  teórico  
sobre  o  tema,  aborda-o  em  diversas  vertentes.  Assim,  tendo  esse  estudo  sido  noticiado  no  trato  de  Flaubert,  Jules  de  
Gaultier   e   bovarismo   na   primeira   parte   da   tese,   consta   como   referência   bibliográfica,  mas   não   deixa   de   participar  
também,  por  ter  sido  localizado  na  plataforma  virtual  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG),  do  corpus  de  
análise.   A   tese   de   Carvalho   foi   situada   neste   terceiro   domínio   temático   por   apresentar   cuidadosamente   reflexões  
sobre  bovarismo  no  contexto  da   recepção  e  da  crítica  no  Brasil.  Neste   terceiro  domínio   temático,  portanto,   haverá  
muitas  das  inserções  do  pensamento  de  Carvalho.  

DOMÍNIO  TEMÁTICO  3  

Quantitativo  de  textos  

Dissertações   Teses  
22   20  

Total  
42182  

Números  de  páginas   Entre  98  e  2.103  
Período  de  publicações   Entre  1996  e  2014  

Áreas  de  pesquisa  

Letras*,  Sociologia,  Educação,  
Psicologia,  História,  Antropologia  
Social,  Arquitetura  e  Urbanismo,  
Artes,  Direito  e  Ciência  da  

Comunicação  
  
*  Os  programas  de  pós-graduação  e  os  respectivos  programas  na  área  de  
Letras  são  os  mais  diversos,  como  sinalizado  no  quarto  capítulo  desta  tese.  
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acaba  por  identificar,  na  escrita  de  críticos,  essa  postura  dos  brasileiros,  seja  

para  negá-la  e  buscar  mudança,  seja  somente  para  constatá-la  como  um  traço  

particular.  

  

7.1  Primeiras  noções:  generalidades  de  uma  “nação-cópia”  
  

Um  simples  exemplo  para  se  constatar  uma  apropriação  comum  do  bovarismo  

nesse   sentido   encontra-se   na   dissertação   de   Dilamar   P.   Jahn,   A   nação  

brasileira   entre   o   fato   e   a   ficção:   literatura   e   questão   nacional   na   imprensa  

porto-alegrense   entre   1922   e   1937   (2005).  O   estudo   inicia   tratando   do  mal-

estar   da   brasilidade   e   da   busca   do   nacional,   para,   posteriormente,   discutir  

relações   entre   ficção,   fato   e   textos   publicados   na   imprensa   porto-alegrense.  

Ao  tratar  de  uma  crônica  de  Reynaldo  Moura,  Jahn  afirma:  
O   “bovarismo  nacional”   aparece   duramente   criticado   na   crônica   de  
Reynaldo  Moura,   outro   dos   que   versam   sua   antipatia   ao   “romance  
de  tese  social”  então  em  voga.  Em  no  [sic]  Brasil  como  em  voga  na  
Europa   e   nos   Estados   Unidos.   Aqui,   contudo,   seria   resultado   de  
mera  cópia,  de  servilismo  intelectual,  como  sempre  (JAHN,  2005,  
p.  136,  grifo  nosso).  
  

Bovarismo  diria  então  respeito  à  atitude  de  imitar,  copiar  modelos  e  tendências  

de   países   ditos   mais   representativos   econômica   e   intelectualmente,   como  

forma  de  afirmação  da  intelectualidade.  Segundo  Carvalho:  
A  adulação  às   ideias  estrangeiras  chega  a  ser  um   topos   recorrente  
na  história  da  crítica  literária  brasileira.  Criada  por  Mário  de  Andrade,  
a   expressão   “moléstia   de   Nabuco” 183   designa   ironicamente   o  
sentimento   de   atopia,   desterro   ou   desajuste   enfrentado   pelo  
intelectual   brasileiro,   de   inclinações   afrancesadas,   diante   de   sua  
própria  terra.  Há  uma  célebre  passagem  do  livro  Minha  formação,  de  
Joaquim  Nabuco,   na   qual   o   autor   pernambucano   confessa   preferir  
“um  pedaço  no  cais  do  Sena  à  sombra  do  Louvre  a  todas  paisagens  
do  Novo  Mundo”  (CARVALHO,  2014,  p.  49).  
  

Na   mesma   esteira   de   observação   do   Brasil   e   do   brasileiro   a   partir   da  

dependência  de  modelos  europeus,  estão  duas  outras  dissertações.  Marcelo  

Januário,  em  O  olhar  superficial:  as  transformações  no  jornalismo  cultural  em  

São  Paulo  na  passagem  para  o  século  XXI  (2005),  ao  comentar  o  retrato  da  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183  Cabe  breve  inserção  para  lembrar  a  polêmica,  em  meados  e  fins  do  século  XIX,  protagonizada,  por  Nabuco  e  José  
de   Alencar.   Aquele,   proclamava-se   cosmopolita,   já   crítico   do   pensamento   romântico;;   este,   nativista   atento   às  
temáticas   do   país,   não   aceitava   a   preferência   por   temas   estrangeiros,   ainda   que   tenha,   para   isso,   escrito,   sem  
realmente  conhecer,  sobre  a  realidade  do  país.  Sobre  isso,  pode-se  ler  no  artigo  “A  polêmica  Alencar  –  Nabuco  e  a  
crise   da   poética   romântica”   (2008),   do   historiador   Éder   Silveira,   disponível   em   http://eeh2008.anpuh-
rs.org.br/resources/content/anais/1212202175_ARQUIVO_artigo_alencar_nabuco.pdf.    



185	  

cultura   brasileira   nos   jornais   brasileiros,   pontua   a   alienação,   ora   consciente,  

ora  inconsciente,  aos  modelos  externos:    
Enquanto  o  “bovarismo  imperial”  dos  últimos  anos  do  século  XIX  foi  
marcado  pela   alienação   inconsciente,   pela   imitação   e   importação  
dos  modelos  europeus,  um  fim  de  época  marcado  pelo  diletantismo  
e   pelo   amadorismo,   o   cosmopolitismo   republicano   que   se   seguiu  
adotaria   de   forma   consciente   as   modas   e   idéias   alienígenas,  
resultando   em   uma   prática   literária   artificial,   “deslumbrada   no  
simples  verbalismo”  [...]  (JANUÁRIO,  2005,  p.  80,  grifo  nosso).  
  

Note-se  que,  apesar  das  diferenças  entre  o  século  XIX  e  o  XX,  parece  pairar,  

independentemente  da  época  ou  de  fatos  históricos  específicos,  nos  discursos  

críticos,  a  ideia  de  bovarismo  no  Brasil,  seja  no  século  XIX  (e  mesmo  antes),  

seja  nos  séculos  XX  e  XXI.  

  

Em   Práticas   Publicitárias:   linguagem,   circuito   e   memória   na   produção   de  

anúncios  impressos  no  Brasil  (1951-1965),  de  2012,  Thiago  de  Mello  Genaro  

cita  um  texto,  polêmico,  de  Gilberto  Freyre184,  “Louras  ou  Morenas”,  publicado  

em   1960,   na   revista  O   cruzeiro185.   Freyre   discute   nesse   artigo   os   anúncios  

publicitários  do  Brasil,  cada  vez  melhores  no  que  tange  aos  aspectos  artístico  

e  psicológico,  contudo  piores  nos  aspectos  psíquico  e  social,  por  tenderem  a  

um   bovarismo   (sinônimo   de   artificialismo   e   ilusão)   extremo.   Isso   porque  

expõem   os   brasileiros   diferentes   do   que   realmente   são   à   força   de   imitar  

anúncios  europeus  e  anglo-americanos  na  majoritária  adoção  de  tipos  físicos  

diferentes   dos   comuns  no  Brasil.  Para  Freyre,   isso   trai   a   arte   da   criação  de  

tipos   brasileiros.   Percebe-se   que,   independentemente   das   características   da  

publicidade  de  maneira  geral,  naturalmente  associada  ao  artificialismo,  Freyre  

considera  algo  específico  da  prática  no  Brasil.  

  

Freyre   é   ainda   mencionado   de   maneira   indireta   em   Osman   Lins   e   o  

Suplemento  Literário  d’O  Estado  de  São  Paulo  (1956-1961):  cotejos  com  sua  

obra  ficcional  (2011),  de  Rosângela  Felício  dos  Santos.  Esta  analisa  textos  de  

Osman   Lins   produzidos   no   período   recortado.   Entre   os   anexos,   figura  

integralmente  “Gilberto  Freyre  e  o  manifesto  regionalista”,  datado  de  primeiro  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184  Gilberto  Freyre  (1900-1987),  crítico,  sociólogo,  escritor,  antropólogo  e  historiador  que  se  dedicou  em  seus  textos  a  
interpretar  o  Brasil  sob  diversos  ângulos.  
185  O  Cruzeiro  se  trata  de  uma  revista  ilustrada  brasileira  que  circulou  no  Rio  de  Janeiro  de  1928  a  1975.  Os  editores  a  
identificaram  com  a  modernidade  e  as  tecnologias.  A  publicação  enfatizava  o  fotojornalismo  e  tratava  de  variedades  
(cinema,  vida  de  famosos,  política,  esporte,  culinária  etc.).	  
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de  agosto  de  1959,  em  que  o  crítico  comenta  o  que  para  ele  seria  o  legítimo  

amor   de   Gilberto   Freyre   pelo   país,   sem   excesso   de   encantamento   pelos  

países  estrangeiros.  Na  ocasião,  Lins  compara  a  ele  o  artista  Pedro  Américo,  

que,   bem  como  outros   brasileiros,   após   retornar   do   estrangeiro,  manteve-se  

inebriado   com   os   costumes   e   as   paisagens   de   fora,   não   podendo   mais  

“retornar  ao  Brasil”,  mantendo-se  na  busca  de  retratar  o  alhures.  Por  isso,  Lins  

caracteriza  Américo  por  seu  “bovarismo  plástico”,  mostrando  sua  propensão  a  

gostar   de   “temas   do   outro”   em   uma   postura   saudosista   do   tempo   em   que  

estivera  longe.  

  

Márcio   Luiz   do  Nascimento,   em  Primeira  Geração  Romântica   versus  Escola  

do  Recife:  trajetórias  de  intelectuais  da  Corte  e  dos  intelectuais  periféricos  da  

Escola  do  Recife  (2010),  trata  de  confrontos  de  ideias  no  país  no  período  em  

questão,   em   que   se   supervalorizaram   as   capitais.   Assim,   Recife,  

marginalizada,  mantinha-se  fora  do  circuito  cultural.  O  termo  bovarismo  surge,  

contudo,   para   tratar   de   determinados   personagens   comuns   à   estética  

romântica   de   primeira   geração.   O   indígena,   até   então   considerado   rude   e  

selvagem,   recebe   uma   diferenciada   roupagem   literária   e   passa   a   ser   visto  

como  “cavaleiro  à  europeia”,  da  Alta   Idade  Média,  dotado  de  valores   (honra,  

coragem,   cavalheirismo)   adquiridos   somente   após   a   dita   “civilização”.  

Exemplos  disso  são  Poti  e   Iracema.  Apesar  desse   “bovarismo  dos   valores  
feudais,  [os  escritores  de  tais  personagens]  pautam-se  em  muitos  momentos  
segundo  racionalidades  estranhas  aos  brancos”  (NASCIMENTO,  2010,  p.  17,  

grifo   nosso),   uma   vez   ser   esse   (valorizar   temas   nacionais)   o   interesse   de  

alguns  escritores,  de  posturas  conservadoras,  a  exemplo  de  José  de  Alencar.  

Nascimento  afirma  haver  nesses  conservadores  a  negação  do  modo  de  vida  e  

do   pensamento   burgueses   e,   portanto,   de   temáticas   citadinas.   Os   valores  

feudais,   estrangeiros,   ali   estão   presentes,   porém   a   intenção   é   fundar   “um  

projeto  político  a  ser   realizado  pelo   restrito  grupo  de  políticos   integrantes  do  

establishment   Imperial,   cujos   fundamentos   operavam   dentro   da   observância  

da  ordem  e  da  garantia  do  ‘sistema  de  privilégios’”  (p.  16).  Negar  o  modo  de  

vida  burguês  e  a  modernização  era  buscar  manter  a   sociedade  aristocrática  

tradicional.  
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Outra   caracterização   semelhante   se   faz   a   respeito   do   comportamento   no  

Brasil  imperial.  Na  tese  Aspectos  da  presença  de  autores  franceses  do  século  

XVIII   nas   crônicas   machadianas   e   suas   implicações   intertextuais   (2014),  

Dirceu   Magri,   observando   a   influência   de   escritores   franceses   na   escrita  

machadiana   e   citando   Magalhães   Júnior 186 ,   coloca   que   o   Rio   de   Janeiro  

Imperial   buscava   ser   “Paris   acantonada   nos   trópicos”;;   assim,   “afrancesava  

tudo”:  
“A  mocidade   se   intoxicava   de   Alfred   de  Musset   e   de   Victor   Hugo”  
[...],   a   Revue   des   deux   mondes   era   uma   “espécie   de   Bíblia  
contemporânea”   e   vivia-se   “uma   fase   de   bovarismo   social   e  
intelectual,  sonhando  modelar  a  vida  do  Rio  de  Janeiro  pela  vida  de  
Paris”  (MAGRI,  2014,  p.  81).  

  

7.2  Contradições:  povo  versus  elite;;  centro  versus  periferia  
  
Um   aspecto   recorrente   da   apropriação   do   bovarismo   na   crítica   acadêmica  

brasileira  também  já  se  insinua  no  subtópico  acima.  Costuma-se  realizar  uma  

separação  entre  os  próprios  brasileiros,  afinal,  o  desejo  de  afrancesar-se,  por  

exemplo,   é   somente   possível   quando   se   “conhece”   a   França,   mesmo   que  

através  de  noções  (leituras,  objetos)  apenas.  É,  portanto,  comum  caracterizar  

como   bovaristas   seres   mais   abastados   (elites),   que   tinham   acesso   a  

determinados  conhecimentos  (e  queriam  colocá-los  em  prática),  grupo  distinto  

do  povo  em  geral187.  O  bovarismo  seria  uma  forma  de  caracterizar  brasileiros  

em   geral   (comparados   a   países   “mais   ricos”)   e,   em   análises   mais   atentas,  

brasileiros  de  elite188.  

  

Essa   ideia   se   confirma   em   Fantasmas   da   tradição:   João   Cruz   Costa   e   a  

cultura   filosófica   uspiana   em   formação   (2012),   de   Francini   Venâncio   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186  A  obra  de  referência  é  Machado  de  Assis  desconhecido,  de  Magalhães  Júnior,  publicada  em  1990.  O  mesmo  autor  
dedicou-se  à  escrita  de  uma  completa  biografia  machadiana  Vida  e  Obra  de  Machado  de  Assis,  dividida  em  quatro  
volumes  publicados  originalmente  em  1981.  
187  Cabe  lembrar  do  artigo  “Novas  leitoras,  antigos  cenários”  (2010),  analisado  no  capítulo  anterior  desta  tese,  em  que  
Nancy  Vieira  deixa  claro,  apesar  de  não  ser  esse  o  foco  de  seu  texto,  ser  o  bovarismo  um  mal  de  elites.  
188  Convém  aqui  citar  o  artigo  do  professor  de   literatura  da  Universidade  de  São  Paulo,  Flávio  Aguiar,  publicado  no  
periódico  virtual  Carta  Maior,  “Elites  da  América  Latina  têm  complexo  de  Pinóquio”  (2003).  Não  só  no  Brasil,  foco  do  
breve  texto,  mas  em  outros  países  latino-americanos,  para  Aguiar,  existe  um  “medo  de  vir  a  ser  o  que  deseja”,  de  “ser  
de  verdade”,  tal  como  existia  em  Pinóquio  que,  por  conta  desse  medo,  agia  erradamente  para  não  alcançar  o  status  
de   menino   real.   Sinônimo   de   bovarismo   ou   de   “espírito   litorâneo”   (expressão   pinçada   de   Antonio   Candido   para  
designar  quem  dá  as  costas  ao  continente  e  mira  o  além-mar),  esse  complexo  é  o  que  define  a  “preguiça  de   fazer  
história”.  Reiteram-se,  assim,  vantagens  batidas  (natureza,  praias,  espírito  cordial  etc.)  e  a  “vocação  para  explorar  até  
os   ossos   de   seus   próprios   povos,   negando-lhes   ascenderem   acima   da   linha   divisória   entre   a   humanidade   e   a  
barbárie”   (p.   2).  A   “tara   secular   de   subserviência  política  e  de   imitação   cultural”   (p.   2)  mantém,  dentro  do  país,   os  
privilégios   da   elite   e   uma   “arrogância   ao   cenário   interno”.   Isso   porque,   obedecendo   aos   ditames   do   capital  
internacional  e  sem  interesse  de  desafiar  o  imperialismo,  as  elites  “exigem  a  subserviência  das  demais  classes”  (p.  2).  
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Oliveira,  em  que  se  trata  de  uma  figura  importante  para  o  curso  de  Filosofia  da  

Universidade  de  São  Paulo:  João  Cruz  Costa,  um  dos  primeiros  professores  

da  instituição  após  o  encerramento  da  missão  francesa  no  curso  de  Filosofia.  

O  momento  em  que  o   texto   aponta  para  o  bovarismo  como  uma  separação  

entre   povo   e   elite   ocorre   a   partir   de   uma   citação   de   Arantes189  tratando   do  

“caráter   progressista   do   interesse   pelo   assunto   nacional”   como   um   dos  

“lugares   comuns   de   nossa   tradição   cultural”,   via   de   regra,   “mascarado   pela  

cortina   de   fumaça   da   novidade   metropolitana,   consumida   sem   critério   pelo  

bovarismo   das   elites   divorciadas   do   país   real”   (ARANTES,   apud  
OLIVEIRA,  2012,  p.  29,  grifo  nosso).  

  

Igualmente,  Raul  Milliet   Filho,   na   tese  Cenários   e   personagens  de  uma  arte  

popular:  futebol  brasileiro,  hegemonia,  narradores  e  sociedade  civil  (2009),  da  

área   de   História   Social,   lança   reflexões   acerca   do   futebol,   desde   seu  

surgimento   até   sua   consolidação   no   Brasil,   observando   depoimentos   e  

trajetórias  de  figuras  do  meio  bem  como  sua  influência  na  sociedade  civil.  Em  

determinado  momento,   referindo-se  a  questões  de   “modernidade”,   “atraso”  e  

“economia”,  reflete:  
Celso   Furtado   consegue   destacar   em   Rui   Barbosa   movimentos  
dicotômicos  e  desbravadores  dentro  de  um  quadro  cultural  cunhado  
por  ele  como  uma  forma  de  bovarismo,  onde  o  povo  era  reduzido  a  
uma   referência   negativa,   distanciado   das   elites   em   uma  
modernização   dependente   e   uma   industrialização   que   segue   a  
esteira   da   substituição   de   importações   (MILLIET   FILHO,   2009,   p.  
206).  
  

Milliet  Filho  analisa  a  conduta  contraditória  de  Barbosa,  antes  difusor  de  uma  

forma   de   governo,   a   república,   que   posteriormente   viria   a   criticar.   O   que  

compete   aqui   é   a   ideia   de   bovarismo   para   caracterizar   o   país:   o   povo,  

referência   negativa,   deve   ser,   por   autoritarismo,   apartado   e   controlado.   O  

liberalismo  brasileiro  –  das  elites  interessadas  em  modernizar  –  era  autoritário  

e  “advogava  até  as  últimas  consequências  a  exclusão  das  classes  populares  

de   qualquer   tipo   de   participação   cultural   ou   política   no   cenário   nacional”  

(MILLIET  FILHO,  2009,  p.  207).  É  nessa  crença  de  conseguir  separar  o  povo  

como   forma   de   “embelezar”   e   elitizar   o   Brasil   –   passos   tidos   cruciais   à  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189A  obra  de  referência  é  Um  departamento  francês  de  ultramar,  de  Paulo  Arantes  (filósofo  brasileiro  de  pensamento  
marxista),  publicada  em  1994.    
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modernização  –  que  reside  o  clima  de  bovarismo.  Ser  moderno,  metropolitano  

e   novidade:   era   essa   a   imagem   que   se   pretendia   dar   ao   Brasil.   Isso,  

certamente,  configuraria  alto  custo  para  maquiar  a  realidade  do  país.  

  

A   progressão   do   raciocínio   é   clara.   Considera-se   o   Brasil   provinciano   e   em  

atraso  quando  comparado  aos  modelos  perseguidos.  De  análoga  maneira,  as  

localidades   brasileiras   com  menos   acesso   ao   conhecimento   advindo   desses  

modelos   são   ainda   mais   indesejavelmente   provincianas;;   assim,   as   “capitais  

culturais”   ou   “capitais   do   desenvolvimento”   no   país   são   entendidas   por  

determinada   parcela   da   população   como   mais   evoluídas.   Por   vezes,   a  

província  (que  pode  ser  um  país  ou  alguns  estados  dele),  afetada190  pelo  seu  

desejo  de  cópia,  é  considerada  bovárica.  Guilherme  Fernandes  da  Rosa,  em  

sua  dissertação  O  fio  da  memória  ao  fio  da  história:  a  memorialística  brasileira  

do  séc.  XIX  a  meados  do  séc.  XX  (2014),  apresenta  esse  jogo  de  relações.  A  

intenção   do   estudo   é   discutir   textos   memorialísticos   no   período   recortado,  

tendo  sido  selecionados  José  de  Alencar,  Joaquim  Nabuco,  Alfredo  Taunay  e  

Helena   Morley   (autores   do   século   XIX),   e   Gilberto   Amado,   Pedro   Nava   e  

Augusto  Meyer  (autores  do  século  XX).  A  partir  de  uma  citação  de  “memórias  

sulinas”   (ROSA,   2014,   p.   84),   deste   último,   vem   o   termo   “bovarismo”.   Rosa  

afirma   que   na   Praça   Matriz   de   Porto   Alegre   é   possível   ver   refletido   o  

“provincianismo  [...]  não  só  na  posição  periférica  ocupada  pelo  Rio  Grande  do  

Sul   em   relação   ao   centro   do   país,   mas   também   na   posição   do   Brasil  

relativamente  aos  países  europeus”   (ROSA,  2014,  p.  90).  Em  seguida,  Rosa  

cita  Meyer191:  
Trabalhou  ali  para  desfigurá-la  com  método  e  sanha  a  pior  forma  de  
anseio   progressista,   o   zelo   cívico   sem  gosto   e   o   zelo   confessional  
sem  piedade.   Importaram-se  da  França  o  projeto,  o  arquiteto  e  até  
as  pedras,  para  construção  de  um  palácio  menos   indigno  do  nosso  
bovarismo   [...].  Sacrificou-se  a  antiga  Matriz  ao  projeto  ostentoso  e  
sobretudo  oneroso  do  cavaliere  João  Batista  Giovenale  [...]  (MEYER,  
apud  ROSA,  2014,  p.  91).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
190  Em  texto  de  Luiz  Pondé,  do  século  XXI,  encontram-se  resquícios  dessa  “afetação”.  Em  “Afetações  de  um  vira-lata:  
sofrer  de  bovarismo  cultural  é  achar  que  existe  uma  vida  maravilhosa  do  outro  lado  do  Atlântico”,  publicado  na  Folha  
de   S.   Paulo   em   23   de   junho   de   2014,   comenta-se   e   exemplifica-se   a   afetação   típica   de   certos   brasileiros   e,  
especificamente,  paulistanos  –  burguesia  invejosa  da  aristocracia  medieval  que  era  aquiloque  apresentava,  enquanto  
a   burguesia   é   aquilo   que   tem.   Atitudes   como   falar   mal   do   Brasil,   supervalorizar   o   que   vem   de   fora,   tentativa   de  
encontrar  nobreza  na  ancestralidade,  repetir  expressões  como  “coisa  de  primeiro  mundo”,  “fulano  é  viajado”,  “coisas  
da  Europa  são  chiques”  são  alguns  dos  sintomas  da  afetação.  
191  No  tempo  da  flor,  de  Augusto  Meyer,  é  a  obra  de  referência.  
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Rosa  aponta  a   ironia  presente  no  uso  dos   termos   “cavaliere”   e   “bovarismo”,  

estrangeiros,   emprestados   para   tratar   da   postura   brasileira   na   condução   de  

seu   desenvolvimento.   Este   último,   para   Rosa   ainda   mais   irônico,   “designa  

aqueles   que   imaginam   possuir   certas   qualidades   ou   virtudes   quando,   na  

verdade,  não  as  têm”  (ROSA,  2014,  p.  91).  Meyer  continua  o  raciocínio  ainda  

de  maneira  mais  dura.  Para  ele,  esse  tipo  de  construção  serve  “[...]  para  trocar  

o   valor   autêntico   e   intransferível   de   um  monumento   pobre,  mas   digno,   pela  

cópia   banal   de   monumentos   mais   vistosos,   cousas   de   encher   o   olho...”  

(MEYER,  apud  ROSA,  2014,  p.  91).  

  

Rosa   tem   em   suas   referências   bibliográficas   uma   tese   desenvolvida   anos  

antes,   que   também   faz   parte   deste   corpus   de   análise:   Augusto   Meyer  

proustiano:  a  reinvenção  memorialística  do  eu  (2007),  de  Paulo  Bungart  Neto.  

Nela,   discute-se   Augusto   Meyer   em   específico.   A   mesma   citação,   com  

algumas   adições,   é   feita   por   Bungart,   para  mostrar   o   descontentamento   de  

Meyer  com  a  retirada  do  chafariz  do  centro  da  praça.  Para  Meyer,  trata-se  de  

um  “deplorável  sinal  de  desrespeito  à  tradição  e  à  memória  urbana  da  cidade”  

(MEYER,  apud  BUNGART,  2007,  p.  337).  Segundo  Bungart,  os  gastos  e  as  

transformações   feitos   após   a   retirada   do   amado   chafariz   são   ridicularizados  

por  Meyer,  que  os  considera  “ostentação  bajuladora  e  artificial,  e  marca  de  um  

‘ávido  novo-riquismo’”  (MEYER,  apud  BUNGART,  2007,  p.  337).  

  

Assim,   uma   questão,   além   da   e   em   consonância   com   a   divisão   de   classes  

sociais,   é   a   distância,   no   próprio   país,   entre   centros   culturais   e   localidades  

periféricas.  Habitantes  de  capitais  ou  centros  culturais,  como  é  o  caso  do  Rio  

de   Janeiro   nos   séculos  XVIII   e  XIX,   corriam  mais   o   risco   de   almejar   (e,   por  

isso,   imitar)  modelos  de  países  estrangeiros  por  terem  acesso  a  eles  mesmo  

que  indiretamente.  De  maneira  semelhante,  a  capital  carioca  era  modelar  para  

habitantes   de   outras   localidades,   o   que   é   análogo   à   relação  Emma  Bovary,  

habitante  de  Yonville  e  apaixonada  por  Rouen  e,  ainda  mais  longinquamente,  

por   Paris   –   mas,   claro,   todas   elas   na   França,   sem   relações   coloniais  

permeando-as.   Outras   semelhanças   de   uso   do   conceito   surgem   no   corpus.  

Assim   como  o  Rio   de   Janeiro   fora   entendido,   devido   aos   contextos   político-

econômicos  do  país,  como  capital  cultural  do  Brasil,  especialmente  no  século  
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XIX,  São  Paulo  –  e  alguns  grupos  que   lá  habitavam  –   foi   alvo  das  mesmas  

caracterizações  e,   também  por   isso,   críticas;;  afinal,   em  discurso  oficial,   teria  

sido  considerada  o  berço  do  Modernismo  brasileiro  como  estética  artística  e  

literária  considerada  mais  livre  ou  mesmo  libertadora.  Ser  moderno  (e  não  só  

na   Arte)   relacionava-se   diretamente   a   sinais   de   modernização:   tecnologia,  

infraestrutura,  transportes,  luz  elétrica  etc.    

  

Paulo  Prado   teria,  a   respeito  da  modernização  e  do  modernismo  brasileiros,  

chegado  a  uma  conclusão  que,  segundo  a  estudiosa  Maria  Elvira  de  Carvalho,  

traduzia   o   incômodo   das   elites   com   o   país   e   problematizava   tal   movimento  

artístico:  
Tudo   é   imitação,   desde   a   estrutura   política   em   que   procuramos  
encerrar   e   comprimir   as   mais   profundas   tendências   da   nossa  
natureza  social,  até  o   falseamento  das  manifestações  espontâneas  
do   gênio   criador.   (...)   Nesta   terra,   em   que   quase   tudo   dá,  
importamos  tudo:  das  modas  de  Paris   ideias  e  vestidos  ao  cabo  de  
vassoura  e  ao  palito.  Transplantados,  são  quase  nulos  os   focos  de  
reação   intelectual   e   artística.   Passa   pelas   alfândegas   tudo   que  
constitui   as   bênçãos   da   civilização:   saúde,   bem-estar   material,  
conhecimentos,   prazeres,   admirações,   senso  estético   (Prado,   apud  
Carvalho,  2014,  p.  49).  
  

Os  paulistas,   portanto,   nesse   contexto,   foram  caracterizados  bovaristas  pela  

crença   em   sua   distinção,   pelo   conhecimento   de   preceitos   estrangeiros,   pela  

condição   abastada   de   alguns   em   relação   ao   povo   e,   sobretudo,   pela  

pretensão   de   artistas   ao   intitularem-se   vanguarda.   Em   textos   de   objetivos  

diferentes,   acaba-se   compreendendo,   via   bovarismo,   esse   pensamento.   De  

maneira  geral,  coloca-se  a  questão  colonial  e  a  relação  do  Brasil  com  países  

tidos  como  referência  a  partir  de  uma  época  em  que  se  busca  o  olhar  crítico  

sobre  a  instituição  de  uma  identidade  brasileira:  o  Modernismo,  representado  

(ainda  que  haja  controvérsias)  por  São  Paulo.  

  

O   trabalho   de   Maira   Mariano,   Um   resgate   do   Teatro   Nacional:   O   Teatro  

Brasileiro  nas  revistas  de  São  Paulo  (1901-1922),  de  2008,  discute  o  Brasil  e  o  

período   imediatamente  anterior  à  Semana  de  Arte  Moderna   (SAM)  de  1922,  

propondo-se  comentar  o   teatro  brasileiro  e  valorizar  a  produção  do   início  do  

século  XX.  A  autora  parte  de  periódicos  de  São  Paulo  para  ver  a  repercussão  

das  obras  teatrais.  Em  capítulo  intitulado  “A  cidade  de  São  Paulo  como  cidade  
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das  artes  e  do  teatro”,  desenvolvem-se  ideias  acerca  da  crescente  importância  

de  São  Paulo  no  cenário  nacional,   em   termos   financeiros  e   culturais.  Nesse  

contexto,  segundo  aponta  Mariano,  a  atriz  Sarah  Bernhardt192  vem  ao  Brasil  e,  

sendo   gentil,   chama   São   Paulo   de   “capital   artística   do   país”,   status  

aproveitado  por  paulistas  para  consolidar  sua  representatividade.  Na  ocasião,  

Paulo  Prado193  afirma  ser  esse  elogio  uma  “adulação”,  aceita  com  entusiasmo,  

um   qualificativo   “envolto   na   lisonja   o   veneno   delicioso-criador   de   sonhos   e  

ilusões   –   a   que   um   escritor   francês,   inventor   do   termo,   chamou   bovarismo”  

(PRADO,  apud  MARIANO,  2008,  p.  94).  A  estudiosa  compartilha  da  colocação  

de   Prado   e   acrescenta:   “do   bovarismo   advinha   um   excesso   de   orgulho   e  

vaidade   e,   a   partir   dessa   ilusão,   criou-se   a   idéia   presunçosa   de  São  Paulo-

nação”  (MARIANO,  2008,  p.  94),  donde  surgiu  a  ideia  de  “bovarismo  paulista”.  

  

Novas  Velhas  Formas  de  Dominação:  Os  Parques  Infantis  e  o  Novo  Projeto  de  

Dominação  Social  (2006),  de  Lizandra  Guedes,  propõe  um  estudo,  na  área  de  

psicologia,  sobre  os  parques  infantis  e  o  projeto  de  nação  da  geração  paulista  

(a  mesma  que  aposta  na  educação  como  forma  tanto  de  moralizar  quanto  de  

formar).   Em   determinada   parte   do   texto,   a   estudiosa   trata   de   discussões  

urbanísticas   da   cidade   de   São   Paulo,   iniciadas   pela   necessidade   de   se  

diminuírem  certos  problemas  da  capital,  e  aponta  a  pretensão  que  circundou  o  

projeto  da  cidade:    
[...]  o  desenho  da  cidade  seria  traçado  por  técnicos  da  urbanização,  
que,   segundo   os   próprios   constitucionalistas,   resultaria   em   obra  
semelhante  à  reforma  urbana  promovida  por  Haussmann  em  Paris.  
Bovarismo   à   parte,   a   capital   paulista   [...]   realmente   sofreu   uma  
reviravolta  com  as  obras   realizada  pela  comissão   (GUEDES,  2006,  
p.  86,  grifo  nosso).  
  

O  bovarismo  aqui  caracteriza  o  “achismo  paulista”,  a  pretensão  de  se  igualar  o  

projeto   da   cidade  de  São  Paulo   e   sua   reforma  urbana,   da  década  de  1930,  

com  a  então  Paris,  mais  antiga  em  termos  de  “civilização”.  Tal   fato  mostra  a  

constante   necessidade   de   ancoragem   dos   projetos   nacionais   aos   europeus,  

como  modelo  e  também  como  forma  de  legitimação.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192  Atriz  parisiense  de  teatro,  que  viveu  entre  os  anos  1844  e  1923  e  cujo  nome  real  era  Henriette  Rosine  Bernardt.  
Fez  muito  sucesso  primeiramente  na  Europa,  tendo  viajado  aos  Estados  Unidos  e  na  América  do  Sul,  ocasião  esta  
em  que  esteve  no  Brasil.  
193A   obra   de   referência   é  Paulística   etc.,   publicado   em   1925   e   ampliado   em   1934,   de  Paulo   Prado   (1869-1943)   –  
cafeicultor  e  escritor,  envolvido  com  o  movimento  modernista  brasileiro  (tendo  sido  um  dos  organizadores  da  Semana  
de  Arte  Moderna)  e  investidor  em  cultura.  Dedicou-se  ao  estudo  da  formação  brasileira.  
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Na  mesma  esteira  de  pensamento  está  o  texto,  da  área  de  antropologia  social,  

Moderno  Bandeirante:  Paulo  Prado  entre  espaços  e  tradições  (2009),  de  Thaís  

Waldman.   A   pesquisadora,   no   capítulo   chamado   “A   reunião   modernista”,  

comenta  as  idealizações  da  Semana  de  Arte  Moderna  (SAM)  e  a  participação  

de   Paulo   Prado:   “O   primordial   era   desafiar   um   gosto   consolidado   com   algo  

diferente   daquilo   que   a   Academia   ensinava   ou   ao   menos   tentar   fazê-lo”  

(WALDMAN,   2009,   p.   168).   A   repercussão   da   SAM,   no   entanto,   segundo   a  

estudiosa,  restringiu-se,  na  época,  somente  a  São  Paulo,  onde,  ainda  assim,  

poucos   periódicos   lhe   renderam   ora   críticas   ora   alguma   indiferença.  

Participantes  e  idealizadores  do  evento  a  exaltam  e  colocam  São  Paulo  como  

na  dianteira  cultural  do  país.  
[...]   a   Semana   de   Arte  Moderna   é   aos   poucos   transformada   pelos  
seus   próprios   organizadores   em   um   projeto   inteiramente   paulista,  
em   uma   tentativa   de   reivindicar   a   primazia   da   renovação   cultural  
brasileira   a   partir   de   São   Paulo,   mesmo   contando   com   o   apoio  
fundamental   de   artistas   do   Rio   de   Janeiro   (WALDMAN,   2009,   p.  
170).  
  

Paulo   Prado,   segundo   ela,   por   ter   achado   que   existiam   questões   mais  

urgentes   a   tratar   no   país   (já   que   seu   envolvimento   é   mais   político   que  

artístico),  não  se  envolve  em  tais  discussões.  Apenas  em  1924  é  que  milita  em  

favor   da   SAM   e   a   discute   diretamente.   No   entanto,   ainda   em   1923,   ao  

defender  a  Arte  (assim,  com  maiúscula),  usa  o  bovarismo  para  caracterizar  os  

paulistas  em  seu  orgulho,  dizendo  que  essa  postura  não  alivia  os  problemas  

críticos   do   país,   mas,   na   verdade,   reforça-os,   recriando   constantemente   a  

dependência  de  outras  referências:  
[...]   conclui   ele   em  seu  editorial   [...]:   se   o   paulista   “sofre”   do  
“mal”   do   “bovarismo”   –   “se   imagina   diferente   daquilo   que  
realmente  é”   -,   tal   “ilusão”  é  como  o   “ópio”  e  a   “morfina”:  ao  
invés  de  “curar”,  encobre  “nossa  profunda  anemia   intelectual  
e   artística”   e   “só   serve   para   a   retórica   dos   especuladores  
políticos”  (WALDMAN,  2009,  p.  173).  

  

Para   concluir   seu   mestrado   em   Artes,   Lucas   Eduardo   da   Silva   defende   o  

trabalho  Nacionalismo,  Neofolclorismo  e  Neoclassicismo  em  Villa-Lobos:  uma  

estética  de  conceitos   (2011),   ressaltando  elementos  nacionalistas  na  música  

de  Villa-Lobos.  Na  época  em  que  se  insere  o  músico  –  igualmente  atuante  no  

período   modernista   brasileiro,   tendo   sido   um   dos   participantes   da   SAM   –,  
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nacionalismo   era   entendido   quase   como   sinônimo   de   cultura   e   identidade  

nacional,   além   de   estar   associado   a   referências   folclóricas   que   retomam  

elementos   de   brasilidade.   A   ocasião   de   uso   do   conceito   aqui   perseguido  

ocorre  com  a  citação  do  crítico  Ianni  a  respeito  da  preocupação  com  o  Brasil-

nação  e  seu  reconhecimento  –  muitas  vezes  medido  por  réguas  europeias:  
Muitos   estão   interessados   em   compreender,   explicar   ou   inventar  
como   se   forma   e   transforma   a   nação   [...].   Meditam   sobre   as   três  
raças   tristes   [...].   Inquietam-se   com   o   fato   de   que   a   maior   nação  
católica   do  mundo   flutua   sobre   a   religiosidade   afro   e   indígena.   [...]  
Atravessam   o   Mar   Atlântico   para   encontrar   origens   lusitanas,  
africanas,   européias.   Olham   no   espelho   das   europas   procurando  
modelos   e   ideais   para   se   vangloriarem   ou   estranharem.   O  
anacronismo,  bovarismo,  mimetismo,  exotismo  e  ecletismo  [...]  
fascinam  ou   assustam  muitos  dos  que   se  miram  em  espelhos  
franceses,  ingleses,  alemães,  norte-americanos  e  outros  (IANNI,  
apud  SILVA,  2011,  p.  92,  grifo  nosso).    

  

7.3  Lima  Barreto,  bovarismo  e  (não)  inserção  político-artístico-social  
  

As  discussões  podem  se  tornar  mais  complexas  (ou  de  temas  e  profundidades  

diferentes)   quando   se   trata   da   temática   nacional,   estudando-se   um   escritor  

brasileiro,  considerado  por  alguns  manuais  de  literatura  como  pré-modernista  

que,  todavia,  tinha  estilo  e  condições  da  vida  real  particular  diferentes  dos  de  

escritores   que   faziam   parte   da   elite.   Lima   Barreto,   escritor   brasileiro  

comentado   em   capítulos   anteriores,  motiva  muitas   das   teses   e   dissertações  

que   compõem   o   conjunto   de   textos   deste   último   capítulo,   com   a   temática  

voltada  à  ambiência  brasileira.   Isso  porque  é  possível  associar,  de  maneiras  

diferentes,  a  produção   limabarreteana  a  discursos  críticos  distintos.  Dois  dos  

estudos,  Mosaico   da   identidade   nacional:  as   representações   do   Brasil   entre  

alunos  de  uma  escola  pública  (2008),  de  Cosme  Freire  Martins,  e  Estações  de  

passagem   da   ficção   de   Lima   Barreto   (2011),   de   Marcos   Vinícius   Scheffel,  

apresentam  rapidamente  a  noção  de  bovarismo,  via  estudos  acerca  de  Lima  

Barreto.  O  primeiro   consiste  em  uma  pesquisa  para   investigar   a   imagem  da  

identidade   nacional   entre   alunos   de   uma   escola   pública.   Surge   o   termo  

bovarismo   em   um   capítulo   dedicado   ao   comentário   de   textos,   inclusive  

literários,  que  fizeram  parte  da  “invenção  da  nação”.  Entre  eles,  comentou-se  

O  triste  fim  de  Policarpo  Quaresma  (1915),  de  Lima  Barreto,  cujo  personagem  

principal   é   considerado   “um   patriota   inveterado”   representativo,   segundo  
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Nicolau   Sevcenko,   de   uma   intelectualidade   que   assume   postura   ufanista   e  

bovarista   –   sendo   esta,   portanto,   característica   do   personagem   entendido  

como   um   nacionalista   ingênuo.   No   segundo   estudo   apontado,   Scheffel  

compara   os   escritos   da   intimidade   de   barreteanos   com   seu   último   romance  

publicado  em  vida,  Vida  e  Morte  de  M.  J.  Gonzaga  de  Sá  (1919).  A  menção  ao  

termo  se  dá  em  uma  das  memórias  de  Barreto,  em  que  o  escritor  caracteriza  

um  de  seus  conhecidos:  
[...]   Encontrei   [...]   o   Mário   Tibúrcio   Gomes   Carneiro,   que   sofre   de  
bovarismo   revolucionário.   É   um   rapaz   a   quem   um   desgraçado  
acidente  cortou-lhe  as  pernas;;  entretanto  ele,  em  cima  das  andas,  é  
como   se   montasse   um   corcel   de   guerra.   Mata,   esfola,   derrota  
exércitos  e  esquadras.  Derruba  governos  e  conserta  países  [...].  No  
fundo,  é  um  bom  rapaz,  algo  inteligente,  cavalheiro,  mas  maníaco  de  
possuir  um  talhe  de  herói  de  Plutarco,  que  o  ridiculariza  (BARRETO,  
apud  SCHEFFEL,  2011,  p.  30).  
  

Já   é   conhecida   a   afinidade   de   Lima   Barreto   com   a   teoria   do   bovarismo.   E  

mesmo  por   isso  há  quem  utilize  o   termo  para  caracterizar  o  escritor,  pessoa  

real,  em  sua  inserção  (ou  mesmo  a  falta  dela)  na  sociedade,  cotejando  vida  e  

obra.  O  escritor,  de  fato,  discutiu  assuntos  como  bovarismo,  burguesia,  ilusão,  

desajuste.   Isso  se  dá   tanto  por  sua  obra  quanto  por  sua  vida,  em  virtude  de  

sua  dificuldade  de  “ajuste”  a  alguns  ambientes,  sobretudo  o  familiar,  e  do  fato  

de   ser   negro,   sentindo-se,   portanto,   excluído.   Além   disso,   era   um   leitor   de  

obras  francesas,  tendo  lido  e  possuído  em  sua  biblioteca  particular,  inclusive,  

a  obra  de  Jules  de  Gaultier194.  A  respeito  dos  impasses  desse  autor  e  de  seu  

diário   íntimo,   escreveu   Isabela   Trindade   a   dissertação  Páginas   Íntimas   –   o  

Diário  Extravagante  de  Lima  Barreto  (2012).  Após  discussões   teórico-críticas  

acerca   do   gênero   diário,   da   relação   de   Barreto   com   modelos   franceses,  

Trindade  mostra,   pelas   páginas   do   diário   barreteano,   como   ele   se   colocava  

em   dificuldades   de   relacionamento   na   sociedade   a   ponto   de   questionar-se  

“Será  o  meu  bovarismo?”195.  Ao  citar  essa  frase,  Trindade  apresenta  Jules  de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194  Da  leitura  dessa  obra,  como  se  apontou,  Barreto  escreveu  ochamado  “Casos  de  Bovarismo”.  
195  Para  saber  sobre  como  Lima  Barreto   leu  o  conceito,  podemos  conhecer  suas   impressões  de   leitura  de  Gaultier,  
escritas  em  seu  diário  íntimo,  em  “O  bovarismo  de  Jules  Gaultier.  /  Impressões  de  Leitura”.  Nas  palavras  de  Barreto“O  
bovarismo   [...]   é   um   livro   que   não   visa   instituir   nenhuma   reforma,   se   aplica   a   matéria   que   os   homens,   mais   que  
nenhuma  outra  espécie,  acreditam  marcar,  eles  mesmos,  uma  forma;;  trata  da  evolução  na  humanidade,   isto  é,  dos  
modos  de  mudança  nesta  parte  do  espetáculo   fenomenal  em  que  o   fato  da  consciência  parece  atribuir  ao  ser  que  
sofre  a  modificação,  com  o  poder  de  dar  causa,  o  dever  de  dirigir.  Sob  essa  ilusão,  a  vontade  humana  acredita  intervir  
no  turbilhão  de  causas  e  efeitos  que  a  envolvem.  A  constatação,  verificação  do  fato,  tende  na  linguagem  a  se  formular  
em  regra  moral,  porque  a  ilusão  do  fato,  engendrada  pelo  reflexo  da  atividade  na  consciência,  é  tão  forte  que  domina  
as  formas  da  linguagem.  /  O  bovarismo,  livro,  é  um  aparelho  de  óptica  mental.  É  do  prefácio.  O  bovarismo  é  o  poder  
partilhado  no  homem  de  se  conceber  outro  que  não  é.  Precisar  o  papel  do  bovarismo  como  causa  e  meio  essencial  
da  evolução  na  humanidade”  (DI,  p.  93  –  28  de  janeiro  de  1905).  (BARRETO,  apud  TRINDADE,  2012,  p.  104).  
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Gaultier  e  traz  a  definição  do  termo  presente  no  dicionário  Houaiss,  concluindo  

sobre  Barreto  a  partir  disso:  
Ora,  Lima  percebeu  a  possibilidade  de  estar  alimentando  a  respeito  
de   si   uma   ilusão,   ao   enxergar-se   tão   dessemelhante   em   relação   a  
sua   família.   [...]   Temos   então   a   faceta   de   um   eu   pretensamente  
ilusório,   criado   a   fim   de   satisfazer   a   ambição   daquele,   cujas  
aspirações   estavam   distantes   do   permitido   pelas   condições  
sociais  ocupadas  por  aquele  que  seria  o  eu  social  (TRINDADE,  
2012,  p.  67-68,  grifos  nossos).  

  
A  pesquisadora  coloca  conflitos  de  Barreto,  que  buscava  combater  em  seu  “eu  

social”   o   seu   “eu   doméstico”   (negro   e,   portanto,   visto   como   incapaz   de   ser  

atuante,   escritor),   resultando   em   um   “eu   fragilizado”   consciente   de   seu  

bovarismo,  como  se  sentencia:  “refletir  sobre  as  facetas  do  eu  limabarreteano,  

indispensavelmente  arrasta-nos  aos  desajustes  bováricos  apreendidos  do  divã  

da  página  branca”  (TRINDADE,  2012,  p.  170).  

  

O  estudo  de  Milene  Suzano  de  Almeida,  Humanismo  Satírico  em  Lima  Barreto  

e   Anatole   France   (2013),   discute   semelhanças   e   diferenças   entre   os   dois  

escritores,  a  partir  da  observação  do  “herói  intelectual”,  da  sátira  e  da  relação  

com   acontecimentos   históricos   da   época.   Almeida   afirma   ter   Lima   Barreto  

denunciado   a   existência   do   bovarismo,   essa   patologia,   em   obras   de   cunho  

parnasiano,  por  sua  distância  da  realidade,  como  se  via  em  Coelho  Neto,  por  

exemplo,  em  que  os  sofrimentos  e  a  modernidade  serviam  apenas  de  “motivo  

poético”.   Contrapondo-se   a   isso,   em   Bruzundangas 196   e   nos   contos  

argelinos197,  Barreto   expressa  o   “bovarismo  à   brasileira”,   ao   problematizar   o  

patrimonialismo  e,  por  metáforas  e  sátiras,   retratar  a  crise  política  do  Rio  de  

Janeiro.   Em   outras   ocorrências   do   termo   no   estudo,   Almeida   aponta   como  

Barreto   denuncia   o   bovarismo.   Ele   condenava   a   arte   que   servia   apenas   ao  

prazer,  tendo,  então,  refletido  questões  político-sociais  em  seus  romances,  em  

suas   crônicas.   Apesar   de   denunciar   o   “mal”   bovárico   da   sociedade,   para  

Almeida,   Barreto   foi   vítima   também   desse   mesmo   mal:   ao   coincidir,   na  

construção   de   seu   utopismo,   realidade   e   fantasia,   “enquanto   polos   do  

antifracasso”  (PRADO,  apud  ALMEIDA,  p.  232).  

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
196  Obra   barreteana   publicada   postumamente,   em   1922,   trata-se   de   uma   sátira   dos   costumes   brasileiros   no   Brasil  
imperial.  
197Conjunto   de   13   contos,   que   se   valem   da   sátira   e   de   analogias,   para   denunciar   o   patrimonialismo,   os   jogos  
oligárquicos  e  o  sistema  de  poder  brasileiro.  
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Observar   Lima   Barreto   por   seu   bovarismo   significa   entender   conflitos  

pessoais,  que  aparecem  em  seu  diário  íntimo,  e  sociais.  O  escritor,  integrante  

do  povo,  apresentava  sua  crítica  e  sua   intelectualidade,  nem  sempre  aceitas  

pelos   contemporâneos.   Em  Diário   íntimo   –   documento   da  memória,   criação  

estética  –  uma  dupla  leitura  (2008),  Eliete  Marim  Martins  afirma  terem  sido  as  

obras  barreteanas  intrigantes  para  a  crítica,  que  observou,  desde  sua  primeira  

publicação   ficcional,   aspectos   relativos   à   vida   pessoal   e   ao   contexto   sócio-

histórico   que   o   rodeava.   Assim,   para   Martins,   as   obras   ficcionais   e   as  

anotações  íntimas  se  complementam:  
Assim  como  o  escritor  não  conseguiu  produzir  sem  estabelecer  uma  
relação   do   seu   tempo   com   a   obra   de   arte,   até   mesmo   por   uma  
crença   na   literatura   como   meio   de   esclarecimento   do   homem,  
também  a  crítica  não  conseguiu  analisar  a  fatura  estética  dos  livros  
de   Lima   sem   levar   em   consideração   os   acontecimentos   (nos  mais  
variados  espaços  sociais)  da  República  Velha   (MARTINS,  2008,  p.  
77).  
  

Martins  apresenta,  a  partir  daí,  que  existia  nas  obras,  segundo  Francisco  de  

Assis   Barbosa198,   constantemente   a   “[...]   revelação   de   ‘dores   pessoais’,   tida  

como  ponto  fraco  da  obra,  resultado  de  fracassos  na  vida  ligados  ao  fato  de  o  

escritor  ser  negro,  pobre  e  revoltado”  (MARTINS,  2008,  p.  77).  É  esse  mesmo  

crítico   que   afirma   que   “o   complexo   da   cor   como   que   exacerbava   o   seu  

bovarismo.   Ele,   que   se   considerava   um   ser   superior   –   e   o   era   de   fato   –,  

passava   por   humilhações,   sendo   tomado,   mais   de   uma   vez,   por   contínuo”  

(BARBOSA,   apud   MARTINS,   2008,   p.   78).   O   bovarismo,   aqui,   seria  

sofrimentos  que  transpareciam  na  ficção,  advindos  da  dificuldade  de  inserção  

de  um  sujeito  que  se  sentia  à  margem  de  regras  sociais  estabelecidas  à  sua  

época,  embora  se  soubesse  genial.  Para  confirmar  isso,  pode-se  acrescentar  

o   fato  de  que  havia  nele  um  aspecto  descuidado  com  a  escrita  por  sua  não  

concordância  com  a  tradição  estilística  e  retórica.  Barreto  buscava  confrontar  

formas   estéticas   novas   e   velhas   e   trazia   “uma   proposta   de   resistência   aos  

modelos  europeus  e  uma  busca  de  uma  produção  artística  independente  que  

o  aproxima  dos  escritores  de  1922”  (MARTINS,  2008,  p.  78).  Entende-se  que  

o  escritor,  além  de  conhecer  o  bovarismo  gaultieriano,  denunciou-o  em  suas  

obras   e   vivenciou-o,   se   se   pensa   na   inversão   de   valores   a   que   ele,   crítico,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
198  Francisco  de  Assis  Barbosa  é  biógrafo  do  escritor.  A  obra  de  referência  é  A  vida  de  Lima  Barreto,  publicada  em  
1952.  
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estava   sujeito   quando   humilhado   por   sua   condição   socioeconômica.   Como  

afirma  Maria  Elvira  Malaquias  de  Carvalho:  
[...]   Lima   Barreto   soube   catalogar   numerosas   idiossincrasias   que  
puderam  abrir   uma   fértil   seara  para  a  nomeação  de  um  bovarismo  
nacional.   Seus   principais   heróis   [...]   refletem   o   idealismo   e   o  
inconformismo  que  marcam  uma  grave  separação  entre   indivíduo  e  
sociedade  (CARVALHO,  2014,  p.  48).  
  

Mendes   Fradique 199   e   seu   método   confuso:   sátira,   boemia   e   reformismo  

conservador   (2008),   de   Cleverson   Ribas   Carneiro,   discute   a  

representatividade   desse   escritor   para,   de   maneira   irônica   e   humorística,  

debater   a   profusão   de   “manuais   da   pátria”   –   voltados   a   retratar,   não   sem  

muitas  dificuldades,  a  geografia  do  país  –  que  surgiu  nos  primeiros  anos  do  

século   XX.   Mendes   Fradique   criticava   o   modernismo,   embora   seja  

considerado,  como  afirma  Carneiro,  por  seus  comentadores  atuais,  inovador  e  

moderno.   Nessa   tese,   algumas   palavras   são   dedicadas   a   Lima   Barreto.  

Carneiro  afirma  que  o  escritor  “se  manteve  em  clara  dissonância  ao  espírito  de  

época”   (CARNEIRO,   2008,   p.   109).   Isso   porque   refletia   sobre   inversões   de  

valores  comuns  à  política  nacional.  Ademais,  o  escritor,  irônico  e  caricato,  era  

avesso  a  explicações  deterministas  de  raça  (por  acreditar  ser  fortalecedora,  e  

não   vil,   “a   mistura   de   raças”   para   o   país)   e   buscava   alternativas   para  

reformulação  da  República.  A  esse  respeito,  Carneiro  prossegue:  
[...]   seriam   necessárias   reformas   sociais,   entre   elas   uma   reforma  
agrária   e   apoio   à   produção.   Suas   críticas   ao   cosmopolitismo   o  
levariam   a   desenvolver   sua   concepção   de   bovarismo,   que   seria  
nada  mais  que  uma  mistificação   das   elites   que   dava   origem   às  
distorções   de   concepção   sobre   o   povo   brasileiro.   A   obra   do  
autor,  porém,  teve  o  mesmo  destino  de  toda  a  produção  dissonante  
do   espírito   da   época,   o   ostracismo   [...]   (CARNEIRO,   2008,   p.   109,  
grifos  nossos).  
  

O  bovarismo  seria  certo  “olhar  místico”  a  distorcer  concepções  sobre  o  povo,  

uma   vez   ser   claro   que   a   elite   entendia   ser   bom   separar,   por   ideologias,   as  

ditas   “raças”,   como   forma   de   proteger   o   que   julgava   aceitável   a   partir   de  

modelos  tomados  de  outras  nacionalidades.    

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199  Mendes  Fradique  é   pseudônimo  do  médico   capixaba   José  Madeira   de  Freitas   (1893-1944),   queobteve   sucesso  
editorial  em  sua  época,  mas  não  chegou  a  ser  citado  em  nenhuma  historiografia  da  literatura  brasileira.  Trata-se  de  
um  admirador  da  geração  boêmia  e  anti-modernista.  
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Em   outra   oportunidade,   a   noção   é   mais   uma   vez   mencionada   para  

caracterizar   o  meio   intelectual   brasileiro,   bovárico,   segundo  Carneiro,   até   os  

dias  atuais.  Para  o  estudioso200,  o  
[...]  ambiente  “auditivo”  partilhado  pelos  intelectuais  da  Belle  Époque  
era   a  menção   de   dados   de   uma   cultura   importada,   voltada   para   a  
ornamentação  e  o  superficial.  Valia  mais  quem  soubesse  citar  mais  
autores   e   idéias   estrangeiras   [...].   Nesse   sentido   [...]   apenas  
ilustram-se  idéias  pré-fabricadas  com  elementos  de  cor  nativa.  [...]  A  
mania   de   “francesismo”   corrente   [...]   [nas]   duas   primeiras   décadas  
[do  séc.  XX]  permitiu  um  reforço  ainda  maior  da  importação  de  idéias  
e   da   mania   de   citação   sem   maior   aprofundamento   intelectual  
(CARNEIRO,  2008,  p.  134).  
  

Está-se   diante   do   comportamento   atribuído   aos   brasileiros,   tanto   na  

modernização   da   arquitetura   como   na   constituição   dos   costumes   e   do  meio  

intelectual.  

  

A  inadequação  de  Lima  Barreto,  sobretudo  pela  condição  social  e  pela  cor  da  

pele,  pode  ser  posta  em  analogia  à  condição  de  Cruz  e  Sousa201.  A  farpa  e  a  

lira:  uma  análise  sócio-literária  a  partir  de  Cruz  e  Sousa  e  Lima  Barreto  (2009),  

de  Paulo  Alves,  objetiva  compreender  a  relação  entre  etnia  e  literatura.  Nesse  

sentido,   ambos   os   escritores   são   marcantes   no   esforço   de   permitir  

reconhecimento   a   minorias   e   nos   conflitos   que   viveram   para   tal.   Segundo  

Alves,  a  sociedade  de  Barreto  era  “tacanha,  corrupta  e  de  exígua  inteligência,  

para  quem   inteligência  e  cultura  nada  valiam   in   terra  brasilis.  O  que  contava  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200  Carneiro  baseia-se  Dispersa  demanda,  coletânea  de  ensaios  publicada  em  1981,  de  Costa  Lima,  que  discute  o  
sistema   intelectual   brasileiro.   Para   ele,   como   era   proibido   circulação   de   ideias   antes   da   vinda   da   família   real,   tal  
sistema  apenas  passou  a  existir,  de  maneira  incipiente,  no  século  XIX.  Esse  legado  cultural  assenta-se  especialmente  
sobre  a  sensação  de  desenraizamento  (desejo  e  necessidade  de  pensar-se  em  outro  lugar)  e  pelo  retoricismo.  Esse  
centro   pensante  embasava-se  em   ideias  europeias.  A   situação  é  mais   crítica   pois   o   colonizador,  Portugal,   era,   na  
verdade,  “sucursal  das  literaturas  de  língua  inglesa  e  francesa”  (p.  6).  A  independência  política  não  modifica  muito  a  
nostalgia,  o  moralismo,  “o  verbalismo  inflamado”  de  outrora.  A  oralidade,  cheia  de  volteios  retóricos  e  elementos  de  
erudição  (conhecimento  de  textos,  autores  e  citações  estrangeiros  –  o  que  era  entendido  como  “marca  de  doutor”),  
permanece  uma  constante,  uma  vez  não  ser  comum  a  leitura  dos  livros.  Valorizava-se  mais  um  título  de  doutor,  de  
graduação  do  que  as  ideias  em  si:  “o  intelectual  brasileiro  por  assim  dizer  receava  (e  receia)  sua  própria  profissão  e  
procura  menos  resistência  quanto  à  audiência  que  o  espera”  (p.  9).  A  prática  (e  não  a  teoria)  era  cultivada.  Confiava-
se  no  poder  milagroso  da  ideia  vinda  de  fora  por  conta  do  horror  à  realidade:  o  intelectual,  portanto,  “fechava-se  em  
seus  livros  e  seus  princípios”  (p.  11).  Como  os  oprimidos  não  tinham  meios  de  educar-se  e  criticar  a  sociedade  e  a  
cultura  oficializada,  permanecia  a  manutenção  de  dominações.  A  subserviência  cultural,  para  Costa  Lima,  justifica-se  
ainda   na   possibilidade   de,   estando   longe,   a   Europa   e   suas   ideias   impedirem   a   discussão   político-social   do   país.  
Nesse   caso,   Lima   Barreto   pode   ser   considerado   um   escritor   que   buscou   quebrar   tais   paradigmas.   Listadas   e  
comentadas  na  segunda  parte  do  artigo,  eis  as  características,  segundo  Costa  Lima,  do  sistema  intelectual  brasileiro:  
cultura  auditiva;;  voltada  para  fora;;  e  não  possuidora  de  um  centro  próprio  de  decisão.  Para  Carvalho,  “[...]  Luiz  Costa  
Lima   associa   a   ‘falta   de   inquietação   filosófica’   dos   brasileiros   à   vivência   instável   da   lei   no   campo   marginal   que  
ocupam,  ambos  fatores  responsáveis  por  uma  forte  inaptidão  [...]  ao  exercício  da  teoria”  (CARVALHO,  2014,  p.  49).  
201  Somente  sobre  Cruz  e  Sousa,  tem-se  no  corpus  O  clamor  de  letra:  elementos  de  Ontologia,  Mística  e  Alteridade  na  
obra   de   Cruz   e   Sousa   (2006),   de   Anelito   Pereira   de   Oliveira.   Oliveira   destaca   a   existência   da   poesia   científico-
filosófica   no   contexto   de   nascimento   e   crescimento   de   Cruz   e   Sousa.   Essa   poesia   reagia   à   tradição   bovárica  
romântica  (ainda  que  não  tenha,  de  fato,  rompido  com  ela,  por  afetar  somente  as  estratégias  literárias  na  escolha  de  
temas  artificiais  e  no  disfarce  da  subjetividade),  embora  embriagada,  essa  “nova  poesia”,  de  teorias  novas  importadas  
e  ancoradas  no  “extremo  oposto”:  o  pessimismo.  Ora:  o  bovarismo  aqui  é  o  “efeito  subjetivo  romântico”?  No  entanto,  
desconsiderou-se  que  estar  “sob  o  efeito  de  teorias  importadas”,  dependendo  da  postura  assumida,  também  pode  ser  
uma  forma  de  bovarismo.  
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mesmo  era  ‘esperteza’  e  ‘puxa-saquismo’  para  a  ‘cavação’”  (ALVES,  2009,  p.  

104).   Isso   fazia   com   que   o   escritor,   esnobado,   criticasse   a   sociedade  

ferozmente,   “culpabilizando-a   pelo   desastre   da   cultura   nacional,   pelo  

amadorismo  vicioso  da  política,  pela  miséria  da  população,  também  pelo  seu  

bovarismo”  (p.  105).  Tais  afirmações  são  de  Alves,  que  parece  ver  em  Barreto  

postura  combativa  e   também  rancorosa.  Posteriormente,  Alves  cita  Barbosa,  

já   comentado   –   que   teria   afirmado   que   o   “complexo   de   cor”   barreteano  

exacerbava   seu   bovarismo   –,   e   prossegue   esse   raciocínio.   Não   se   trata  

apenas  de  um   “complexo”,  e  sim  do  preconceito   racial  a   impor  obstáculos  e  

proibições  à  inserção  de  “homens  de  cor”,  à  exceção  dos  ricos,  na  sociedade.  

É   bastante   conhecido   o   contexto   biográfico   de   Cruz   e   Sousa   –   negro,   de  

educação   acessível   em   geral   somenta   aos   brancos   de   sua   época 202 .  

Igualmente  se  pode  inferir  sobre  Barreto,  que  teria  declarado  em  seus  diários:  

“É  triste  não  ser  branco”  (BARRETO,  apud  ALVES,  2009,  p.  153).  

  

Carlos  José  Bertolazzi  corrobora  as  dificuldades  barreteanas,  no  que  tange  à  

“condição   negra”,   em   seu   estudo   Lima   Barreto:   representações,   diálogos   e  

trajetórias  literário-culturais  (2008),  ao  afirmar:  
A   condição  negra,   por   exemplo,   preocupou  Lima  Barreto   desde  os  
primeiros  momentos  em  que  passou  a  sentir-se  menosprezado  por  
causa  dela.  Não  só  uma  certa  mania  de  perseguição  o   feria,  como  
também   um   estado   denominado   no   seu   tempo   como   Bovarismo.  
Situação  que  caracteriza  o  indivíduo  que  se  considera  em  melhor  
conta   com   relação   ao   meio   social   e   aflige-se   por   não   ser  
reconhecido   de   forma   “justa”.   Esta   insatisfação   e   esse   não  
reconhecimento   literário   foram   marcantes   para   o   escritor  
(BERTOLAZZI,  2008,  p.  118,  grifos  nossos).  
  

Nesse  estudo,  há  uma  nota  explicativa,  dando  os  créditos  a  Jules  de  Gaultier  

como   aquele   que   teria   cunhado   o   termo   e   desenvolvido   a   filosofia.   Note-se  

que   “ter-se  em  alta  conta”  não  é  negativo  nem  patologia,   como  se  notou  no  

capítulo  cinco,  e  sim  uma  postura  crítica  frente  à  realidade  limitada.  Há  outros  

estudos   que   ressaltam   o   potencial   barreteano   para   discussões   críticas   em  

favor  dos  pobres.  Em  Castelos  de  vento:  miragens  literárias  e  Dario  Vellozo  e  

Emiliano  Perneta  (2006),  Paulo  Cezar  Maia  fala  do  escritor,  embora  não  seja  

essa   a   discussão   central   de   seu   texto   –   voltado   para   aspectos   da  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202  Obra  interessante  para  saber  um  pouco  da  vida  de  Cruz  e  Sousa  é  Vida,  de  Paulo  Leminski,  publicada  em  2014  e  
resultado  de  junção  de  textos  de  Leminski  escritos  na  década  de  1980.  Um  dos  capítulos  do  livro  dedica-se  a  tratar  da  
vida  e  da  obra  de  Cruz  e  Sousa,  onde  se  conhecem  aspectos  da  vida  do  autor  que  demonstram  desafios  encontrados  
na  sociedade  da  época  e  que  poderiam,  em  alguns  casos,  ter  influenciado  sua  escrita.  
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modernização   na   vida   literária   do   Paraná.   Para   ele,   Barreto   entendia   a  

identidade   nacional   a   partir   do   apagamento   das   diferenciações   de   estados,  

raça,  cultura  etc.  O  bovarismo  gerado  pela  “ilusão  cientificista”  (MAIA,  2006,  p.  

30)  era  criticado  em  favor  da  
[...]   notação   ética   em   relação   aos   pressupostos   histórico-sociais   e  
culturais   da   nação   como   única   possibilidade   de   fazer   frente   ao  
impulso  mercantilista,  de  que  o  resultado  era  a  exclusão  da  maioria  
das  pessoas  do  que  se  chamava  de  progresso  (MAIA,  2006,  p.  30).  
  

O   conceito   representa   falsas   crenças,   muitas   reforçadas   pela   ciência,   em  

segmentações  da  sociedade,  importante  dispositivo  de  exclusão  social.  

  

Denunciando  tais  desigualdades,  o  escritor  é  colocado  em  paralelo  com  outros  

dois   conhecidos   nomes,   em   Desilusão   republicana:   percursos,   rupturas   no  

pensamento  de  Sílvio  Romero,  Euclides  da  Cunha  e  Lima  Barreto  (2008),  de  

Luiz   Alberto   Scotto   de   Almeida.   O   estudioso   afirma   ser   o   bovarismo   um  

conceito 203   crucial   ao   qual   teria   se   agarrado   Barreto   a   fim   de   “refletir  

artisticamente   o   dilema   existencial   de   seus   personagens,   da   cidade   e   do  

próprio   país”   (p.   240).   Segundo   Almeida,   as   obras   mostram   isso:   Isaías  

Caminha   buscava   inserir-se   em   um   contexto   contrário   aos   seus   valores;;  

Gonzaga  de  Sá  observa  o  processo  de  “higienização”  de  sua  cidade,  em  uma  

busca  de  embelezamento  dos  espaços  urbanos;;  e  Quaresma  não  consegue  

se  inserir  na  sociedade.  Antes  de  desiludir-se,  Barreto  entusiasmava-se  com  a  

“república   das   letras”   (ALMEIDA,   2008,   p.   241);;   posteriormente,   todavia,  

passou   a   entender   os   brasileiros,   sobretudo   de   elite,   como   seres   que  

esperavam   estar   na   Europa   e,   não   estando,   buscavam   construir   uma  

“realidade  conceitual,  imaginária,  sofisticada  e  formal,  representação  figurativa  

do  real  mas  que  não  representa  a  própria  realidade”  (p.  241).  Para  o  escritor,  

segundo   aponta   Almeida,   leis,   autoridades,   instituições   e   cultura   oficial   –  

formalismo   gramatical,   moda   francesa,   etiqueta,   obras   arquitetônicas  

suntuosas,   títulos   acadêmicos   etc.   –   eram   “um   caso   institucionalizado   de  

bovarismo”  (p.  298).    

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
203  Na   primeira   menção,   um   pouco   equivocado,   Almeida   atribui   a   Flaubert   o   conceito,   afirmando   ser   o   bovarismo  
“idéia  flaubertiana  de  divisão  entre  o  desejo  e  a  realidade”  (p,  240).  Na  menção  seguinte,  em  nota,  deixa  claro  que  o  
conceito  adveio  das  obras  de  Jules  de  Gaultier.  O  estudioso  reconhece  os  níveis  de  bovarismo  e,  justificando  com  o  
interesse  de  sua  pesquisa,  prefere  excluir  das  análises  o  bovarismo  individual,  observado  também  em  personagens  
das  obras.  
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Lima  Barreto  e  Oswald  de  Andrade  nos  descaminhos  da  modernidade  (2006)  

é  a  tese  de  Danusa  da  Matta  Fattori,  em  que  se  comparam  os  dois  escritores  

e  se  analisam   temas  como  memória,  modernidade,   identidade  e   literatura.  A  

primeira   menção   ao   termo   se   dá   na   já   conhecida   indagação   de   Barreto   –  

“Será  o  meu  bovarismo?”  –  em  observância  da  dificuldade  de  participação  no  

meio  familiar.  Ele,  como  corrobora  Fattori  a  partir  de  citação  do  Diário  íntimo,  

julgava-se  superior  –  “Só  eu  escapo!”  –  ao  pai  e  ao  irmão.  Nas  considerações  

finais,   Fattori   apresenta   conclusões   sobre   o   conceito   de   modernidade,  

sobretudo  na  literatura,  e  afirma  que  existe  uma  espécie  de    
“sistema-mundo  literário”  em  que  as  relações  de  poder  entre  centro  
e  periferia  se  repetem,  especialmente  por  meio  de  empréstimos  que  
dominam   as   relações   entre   esses   pólos   também   no   nível   cultural.  
Importa   destacar:   tais   empréstimos,   via   de   regra,   chegam   até   a  
periferia  como  sinônimo  de  modernidade  (FATTORI,  2006,  p.  152).  
  

Ou   seja,   tendências  modernas,   na  periferia,   são,   em  certa  medida,  misturas  

realizadas  entre   “matéria   local”   (p.  152),  do  contexto  próprio,  e  empréstimos.  

Segundo   Franco   Moretti 204 ,   citado   pela   estudiosa,   a   literatura   nacional   é  

análoga  a   árvores   enquanto   que  a  mundial   é   análoga  a   ondas.  Daí  Antonio  

Candido  afirmar   ser   possível   estudar   árvores,   contanto  que   se  observem  as  

ondas   que   nelas   batem.   Fattori   entende   ser   relevante,   então,   estudar   a  

literatura   “que   participou   ativamente   do   processo   de   formação   nacional,  

baseando-se  para  tanto  em  autores  e  conceitos  externos  às  nossas  fronteiras  

e  mais:  no  conceito  de  modernidade  subjacente  à  idéia  de  nação”  (FATTORI,  

2006,   p.   152).   A   preocupação   com   a   formação   nacional,   que   desde   cedo  

acompanha  muitos  intelectuais,  é  uma  maneira  de  manter  acesa  a  observação  

dessa  dinâmica.  Sobre   tentar  abandonar  esse  olhar  crítico  atento  à  nação  e  

partir  para  uma  abordagem  mais  global  da  literatura  brasileira,  Fattori,  citando  

Otília  e  Paulo  Arantes205,  afirma:  
Rifar  essa  perspectiva  alegando  que  passou  o  ciclo  das   formações  
nacionais,   e   que   já   é   tempo   de   entroncarmos   diretamente   na  
universalidade  “global”,  além  de  reativar  nosso  balofo  bovarismo  de  
sempre   (a  moléstia  de  Nabuco,   como  diria  Mário  de  Andrade),  um  
devaneio   de   tamanho   nacional   e   bem   provinciano,   é   uma  
maneira   de   varrer   para   baixo   do   tapete   a   marca   cruel   do  
subdesenvolvimento   que   nos   deprime   (ARANTES,   apud   FATTORI,  
2006,  p.  153,  grifos  nossos).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
204  A  obra  de  referência  é  “Conjeturas  sobre  a  literatura  mundial”  (2002),  parte  do  volume  Novos  estudos,  no  58.  
205  A  obra  de  referência  é  “O  sentido  da  formação  hoje”,  de  Otília  e  Paulo  Arantes,  componente  da  obra  Praga  (1997).  
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A  respeito  de  questões  similares  discute  José  Eugênio  Neves,  em  sua  tese  A  

presença  de  estratégias  de  descolonização  na  obra  de  Lima  Barreto   (2012).  

Nesse  trabalho,  porém,   intenta-se  mostrar  o   interesse  do  escritor  de  apartar-

se   das   filiações   ideológicas,   das   tendências   estrangeiras,   de   uma  

subserviência.  Para  Neves,   as   temáticas   das   obras   barreteanas   são  plurais,  

um  “mosaico  rude  e  turbulento”  (expressão  tomada  de  empréstimo  de  Nicolau  

Sevcenko),   nas   quais   o   escritor   jamais   se   furta   de,   com   forte   senso   crítico,  

atacar  “o  cientificismo,  o  mito  do  ‘doutor’,  as  teorias  raciais,  o  bovarismo  [...],  o  

ianquismo   (a   mania   de   imitar   os   Estados   Unidos),   a   República   e   seus  

desmandos,  dentre  outros”  (NEVES,  2012,  p.  106).  

  

Rita  de  Cássia  Guimarães  Melo   também  se  dedicou  a  Lima  Barreto  em  seu  

estudo,  da  área  de  História  Social,  Lima  Barreto:  a  experiência  social  e  cultural  

de   formação   de   remediados   (2008).   Nele,   três   ocorrências   do   termo   são  

observadas,   com   tais   significações:   1)   para   caracterizar   as   personagens  

Edgarda  (Numa  e  a  Ninfa)  e  Salustiana  (Clara  dos  Anjos)  como  educadas  em  

ambiente   aristocrático,   casadas   com  homens   “de   pouca   inteligência”,   e   que,  

estando   distantes   da   realidade,   tinham   “ares   de   grandes   damas”,   sendo,  

assim,   desejosas   de   maridos   famosos   e   ricos   (p.   47);;   2)   para   designar   a  

“hipertrofia  do  eu”  que  pairava  em  alguns  segmentos  sociais  simpatizantes  de  

valores   e   superficialidades   da   elite   (a   se   julgarem   formadores   de   opinião,  

capazes  de  apontar  soluções  rápidas  e  simples  para  os  problemas  complexos  

do  país)  que,  cheios  de  apetites  voluptuosos  e  ideias  político-revolucionárias,  

eram  crentes  de  sua  influência  ideológica  sobre  os  outros;;  e  3)  para  designar  

“renúncia   à   experiência   social   própria   e   a   subordinação   à   hegemonia  

intelectual   de   países   avançados”   (SCHWARZ,   apud   MELO,   p.   112).   Sobre  

esta  última,  vale  ainda  acrescentar  palavras  da  estudiosa,  colocando  uma  das  

possibilidades  de  leitura  de  Barreto:  
[...]  sua  obra  tem  a  força  de  choque  para  os  ideólogos  do  progresso  
em   moldes   europeus   e   alheios   à   realidade   social   do   país.   [...]  
quando  Lima  Barreto  sintetiza  o  social  nestas  personagens,  cremos  
que  sua   intenção  consciente  não  é  desbancar  o   ideário  moderno  e  
chamar  atenção  para  a   real   situação  social   e  as  mentalidades  que  
informam   as   ações   desta   parte   grande   da   população   sem  
representação,  nem  literária,  e  sem  ser  incorporada  à  leitura  que  se  
fazia   de   todo   o   país.   Essa   parcela   da   população   era   herdeira   da  
antiga   estrutura   social   da   cidade   do   Rio   de   Janeiro   que   teve   no  
trabalho   escravo   a   força   de   sua   produção   econômica   em   todos   os  
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níveis  (MELO,  2008,  p.  112).  
  
  

7.4  Sérgio  Buarque  de  Holanda  e  Roberto  Schwarz:   compreensões  das  
raízes  do  país  e  das  “ideias  fora  de  lugar”  
  

O   intelectual   Roberto   Schwarz 206   é   outro   estudioso   que   utilizou   o   termo  

bovarismo   para   discutir   a   postura   brasileira   ou   temáticas   nacionais   e   que   é  

referenciado   por   textos   deste   corpus   em   análise.   Camila   Rosatti,   em   seu  

estudo  da  área  de  arquitetura  Roberto  Schwarz,   arquitetura  e   crítica   (2010),  

propõe   uma   crítica   dialética   da   arquitetura   diante   de   impasses   históricos   do  

país.   Para   isso,   desenvolve   o   olhar   de  Schwarz   sobre   aspectos   culturais   (e  

sua  relação  com  o  processo  social)  e  sobre  o  “programa  moderno”  difundido  

no  Brasil  –  sob  criteriosa  análise  que  ultrapassa  as  construções  físicas  em  si.  

Veja-se:  
O   modo   de   operação   da   crítica   dialética   atravessa   o   material  
artístico  e  se  põe,  no  campo  da  sociedade,  a  confrontar  a  aspiração  
que  o  programa  moderno  veicula  com  a   realização  que  de   fato  ele  
materializa.  A   amplitude   das   promessas   e   a   reduzida   carga   do  
que   é   efetivamente   cumprido   são   temas   que   são   próprios   à  
experiência   brasileira   e   fundamentais   para   uma   reflexão   que  
esteja   compromissada   em   desfazer   nossas   ilusões.   Ou,   como  
diz   o   crítico   no   ensaio   “Fim   de   Século”:   “cheia   de   dificuldades,   a  
relação  entre  as  aspirações  de  modernidade  e  a  experiência  efetiva  
do   país   se   tornava   um   tópico   obrigatório,   desmanchando   o  
bovarismo   endêmico   e   convidando   a   reflexão   tocar   a   terra”.  
Assentar   o   debate   estético   no   chão   histórico   e   defini-los   em  
termos  materiais  é  o  grande  alcance  crítico  que  o  programa  dialético  
de  Schwarz  realiza  (ROSATTI,  2010,  p.  176,  grifos  nossos).  
  

Logo,   a   atitude   de   promessas   feitas   e   pouco   realizadas/realizáveis   seria  

comum  no  solo  brasileiro.  O  “bovarismo  endêmico”  seria  a  maquiagem  dada  

às   justificativas   históricas   para   os   desafios   da   modernização   com   sua  

ideologia  impregnada  e  pouco  praticável  no  país.  

  

Paulo  Emílio  e  a  emergência  do  cinema  novo:  débito,  prudência  e  desajuste  

no  diálogo  com  Glauber  Rocha  e  David  Neves  (2008),  de  Pedro  Plaza  Pinto,  

traça  uma  comparação  entre  o  Cinema  Novo  no  Brasil,  considerado  inferior,  e  

o   cinema  estrangeiro.  É   nessa   ocasião   que   encontramos  menção  ao   termo,  

dessa   mesma   citação   de   Schwarz.   Ela   surge   também   como   elemento   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206  Nascido  em  Viena  em  1938,  é  um  intelectual  radicado  no  Brasil,  crítico  literário  e  professor  aposentado  de  teoria  
literária.  Tendo  se  formado  em  ciências  sociais,  não  exclui  de  suas  críticas  literárias  os  aspectos  político-econômicos.  
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argumentação   na   dissertação   O   nacional-popular   e   o   campo   de   políticas  

culturais   no   governo   Lula   (2003-2010),   defendida   em   2013,   por   Vinícius  

Manrique   Cavalcanti.   O   pesquisador   considera   genial   o   artigo   de   Schwarz,  

uma   vez   este   apontar   a   necessidade   de   se   abandonar   o   “bovarismo  

endêmico”   (busca   por   espelhamento   mal-elaborado   em   modelos   prontos   e  

impossíveis  ao  país  constitutiva  da  conduta  de  brasileiros)  para  se  discutir  e  

teorizar  a  realidade  local.  Para  Cavalcanti,    
[...]  Schwarz  mostra   como  o  nacional-desenvolvimentismo  clássico,  
enquanto   doxa   de   um   campo   intelectual   no   âmbito   de   uma  
sociedade   ansiosa   por   uma   transição   rápida   para   a   modernidade,  
necessitou   criar   uma   ilusão   da   totalidade   [...].   O   campo   cultural  
tende,   a   partir   de   então,   a   fazer   referência   à   cultura   local,   pela  
primeira  vez  com  as  condições  sociais  para   fazê-lo   (CAVALCANTI,  
2013,  p.  38).  
  

O   pesquisador   acrescenta   que   as   relações   entre   o   econômico   e   o   cultural,  

sempre   complexas   e   dialéticas,   são   importantes   para   a   compreensão   de  

políticas  culturais  postas  em  prática.  

  

Faz-se   crucial   uma   inserção   mais   atenta   do   pensamento   de   Schwarz  

construído   em   muitos   de   seus   ensaios   motivados   a   partir   de   escritores  

brasileiros,  sobretudo  Machado  de  Assis,  que  bem  representava  o  contexto  do  

país  no  século  XIX  –  o  que  reflete  até  dias  atuais,  inclusive  na  caracterização  

do   país   como   bovárico.   Seus   escritos   explicam   muito   sobre   os   imbróglios  

brasileiros  sem  cair  na  tentação  de  criticar,  de  maneira  superficial,  a  conduta  

no  país.  Em  Um  mestre  na  periferia  do  capitalismo,  Schwarz  explica:    
É  sabido  que  a  emancipação  política  do  Brasil,  embora  integrasse  a  
transição  para  a  nova  ordem  do  capital,  teve  caráter  conservador.  As  
conquistas   liberais   da   Independência   alteravam  o  processo  político  
de   cúpula   e   redefiniram   as   relações   estrangeiras,   mas   não  
chegavam   ao   complexo   socioeconômico   gerado   pela   exploração  
colonial,   que   ficava   intacto,   como   que   devendo   uma   revolução  
(SCHWARZ,  2012,  p.  36).  
  

Nesse  sentido,  às  ex-colônias  restou,  na  conjuntura  internacional,  a  função  de  

consumidoras   de   produtos   industrializados   e   fornecedoras   de   produtos  

tropicais.  Sobre  isso,  afirma-se  que:  
Contrariamente   ao   que   as   aparências   de   atraso   fazem   supor,   a  
causa  última  da  absurda  formação  social  brasileira  está  nos  avanços  
do  capital  e  na  ordem  planetária  criada  por  eles,  de  cuja  atualidade  
as  condutas  disparatadas  de  nossa  classe  dominante  são  parte  tão  
legítima  e  expressiva  quanto  o  decoro  vitoriano   (SCHWARZ,  2012,  
p.  39).  
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O  consumo  brasileiro  era  de  ideias  e  costumes,  pois  o  intento  era  atualizar-se,  

modernizar-se.  Sobre  isso,  Sérgio  Buarque  de  Holanda  reflete:    
É   frequente,   entre   os   brasileiros   que   se   presumem   intelectuais,   a  
facilidade  com  que  se  alimenta,  ao  mesmo  tempo,  de  doutrinas  dos  
mais   variados  matizes   e   com  que   sustentam,   simultaneamente,   as  
convicções  mais  díspares  (HOLANDA,  2011,  p.  155).    
  

Para  Holanda,  bastava  haver  a  sedução  de  palavras  bonitas  e  de  uma  retórica  

bem   talhada   para   que,   mais   preocupados   com   afirmação   individual,   tais  

intelectuais  se  interessassem  por  certas  ideologias.  Nesse  mesmo  contexto,  a  

escravidão  era  condenada  em  várias  instâncias  sociais,  mas  continuava  sendo  

base   do   sistema   econômico   brasileiro:   assim,   os   negócios   brasileiros   foram  

“estruturalmente   associados   à   contravenção”   (SCHWARZ,   2012,   p.   40).   A  

classe  dominante  acreditava  dever   conhecer   a   cultura   relevante  do   tempo  e  

aclimatá-la   no   país,   mantendo-a   em   consonância   com   a   barbárie   –   não  

condizente  com  a  “pretensão  civilizada”  (SCHWARZ,  2012,  p.  41).  Tais  razões  

antagônicas   promovem   inquietação,   deslocamento,   desidentificação,  

volubilidade,   sentimentos   que   permitiam   combinações   insólitas,   inclusive,   no  

estilo   literário   (como   se   corrobora   na   afronta   do   narrador   machadiano).   As  

elites,   portanto,   em   termos   ideológicos,   eram   ambivalentes,   por   almejarem  

ideias  progressistas  e  cultas  (a  norma  burguesa)  sem  deixarem  de,  na  prática,  

beneficiar-se   com   o,   já   ultrapassado   aos   olhos   da   modernidade,   sistema  

escravocrata  (a  infração):    
Ora,  haveria  problema  em  figurar  simultaneamente  como  escravista  
e  indivíduo  esclarecido?  [...]  uma  vez  que  a  realidade  não  obrigava  a  
optar,  por  que  abrir  mão  de  vantagens  evidentes?  [...]  Assim,  a  vida  
brasileira   impunha   uma   série   de   acrobacias   que   escandalizam   e  
irritam  o  senso  crítico  (SCHWARZ,  2012,  p.  42).  
  

O  que  se  vê  é  que  nas  três  últimas  décadas  do  século  XIX  chegaram  ao  país  

“um  bando  de  ideias  novas”,  que  difundiam  o  mérito  intelectual,  a  ciência  e  a  

universalidade   como   forma   de   substituição   do   atraso   próprio   à   patronagem  

oligárquica.  

  

Em   “Ideias   fora   de   lugar”,   ensaio   de   Schwarz   referenciado   em   textos   do  

corpus,   discutem-se   outras   questões   clarificando   que   as   ideologias   liberais  

europeias   (igualdade   perante   a   lei,   liberdade,   universalismo   etc.)  

correspondiam,   lá,   às   aparências,   o   que   não   ocorria   no   Brasil,   onde   se  
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conflitavam  com  a  sociedade  escravista  –  calcada  mais  na  autoridade  para  o  

controle   do   trabalho   do   que   na   eficácia   capitalista.   Na   Europa,   porém,  

encobria-se   o   mais   importante:   a   exploração   do   trabalho.   Para   o   ensaísta,  

portanto,   no   Brasil   “as   ideias   seriam   falsas   num   sentido   diverso,   por   assim  

dizer  original”  (SCHWARZ,  2014,  p.  48).    

  

Recuperando   historicamente   o   país,   Schwarz   afirma   terem   surgido   três  

classes  no  período  colonial:   latifundiários,  escravos  e  “homens   livres”.  Estes,  

na   verdade,   eram   dependentes   de   favores   dos   latifundiários   para   serem  

inseridos  socialmente  (poder   trabalhar,  obter  proteção  etc.):   “o   favor  é  nossa  

mediação  quase  universal”  (SCHWARZ,  2014,  p.  52).  Tratar  disso  embaça,  de  

certa   maneira,   a   relação   violenta   existente   na   produção,   entre   as   duas  

primeiras  classes  enumeradas.  Na  Europa,  em  contraposição  ao   feudalismo,  

as   ideias   difundidas   pelo   sistema   burguês   negaram   o   favor,   os   privilégios;;  

contudo,  não  se  pode  dizer  que  o  Brasil   fora  análogo  ao  sistema  feudal;;   isso  

por  ter  sido  uma  colônia  já  fruto  do  capitalismo  comercial:  
[...]   adotávamos   sofregamente   os   [argumentos]   que   a   burguesia  
europeia   tinha   elaborado   contra   arbítrio   e   escravidão;;   enquanto   na  
prática,   geralmente   dos   próprios   debatedores,   sustentado   pelo  
latifúndio,   o   favor   reafirmava   sem   descanso   os   sentimentos   e   as  
noções   que   implica.   O  mesmo   se   passa   no   plano   das   instituições  
[...],  que,  embora  regidas  pelo  clientelismo,  proclamavam  as  formas  
e   teorias   do   estado   burguês   moderno.   [...]   esse   antagonismo  
produziu,  portanto,  uma  coexistência  estabilizada  (SCHWARZ,  2014,  
p.  52).  
  

O  liberalismo  acaba  por  legitimar  racionalmente  uma  “variedade  de  prestígios  

com   que   nada   tem   a   ver”   (SCHWARZ,   2014,   p.   53).   Para   o   ensaísta,   “as  

ideologias   não   descrevem   sequer   falsamente   a   realidade   [...].   o   Liberalismo  

fazia  com  que  o  pensamento  perdesse  o  pé”  (p.  53),  e  as  ideias  burguesas,  no  

Brasil,   passassem   a   ter   a   função   de   “ornato,   marca   de   fidalguia”.   O   favor,  

segundo   Schwarz,   para   as   duas   partes   envolvidas,   era   indicativo   de  

superioridade   social,   já   que   dele   participando   estavam   sujeitos   livres,   não  

escravos.  Estes  últimos   seriam  símbolos  da  barbárie  agora  disfarçados  pelo  

elegante  vocabulário  burguês.  

  

Schwarz,   todavia,   afirma  que,  no  Brasil,   a  aparente  disparidade  discursiva  e  

social,   bem   como   a   exploração   do   trabalho   escravo,   não   diferiam,   no   que  
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tange   aos   antagonismos   de   classe,   do   capitalismo   na   Europa.   Estes,  

disfarçados  pelo  discurso  de  universalidade,  acabaram  por   ser  alvo  de   lutas  

sociais   que   corroboram   sua   injustiça.   O   intelectual,   portanto,   afirma   que   o  

discurso   brasileiro   era   oco   por   sua   incoerência;;   porém,   se   usados  

“propriamente”,   os   moldes   do   sistema   capitalista   burguês   eram   igualmente  

ocos.  O  Brasil  situa-se  em  uma  espécie  de  “oco  dentro  do  oco”  (SCHWARZ,  

2014,  p.  55).  O  “torcicolo  cultural”  (p.  59)  vivenciado  pelos  brasileiros  reside  na  

impossibilidade  de  ignorar  maneiras  e  ideias  europeias  na  mesma  medida  da  

impossibilidade  de  vivenciar  tais  ideias  –  trata-se  de  um  ponto  de  tensão  a  que  

o   mundo   estava   sujeito.   “O   tique-taque   das   conversões   e   reconversões   de  

liberalismo  e   favor  é  o  efeito   local  e  opaco  de  um  mecanismo  planetário”   (p.  

63).    

  

Os  antagonismos  e  a  convivência  de  ideologias  contraditórias  entre  si  foram  e  

são   temas   de   obras   literárias   brasileiras.   A   literatura   nesse   contexto   era,  

assim,  meio  de  “adorar,  citar,  macaquear,  saquear,  adaptar  ou  devorar  estas  

maneiras   e  modas   todas”   (SCHWARZ,   2014,   p.   59).   O   autor   de  Raízes   do  

Brasil,   no  capítulo   “Novos   tempos”   (em  que  cita  o   termo  bovarismo),  porém,  

mesmo   tendo   notado   questões   históricas   (próprias   ao   mesmo   contexto  

discutido  aqui)  e,  sobretudo,  características  do  comportamento  brasileiro,  não  

conclui  suas  análises  tal  como  Schwarz,  que  aponta  os  disparates  próprios  ao  

cenário  capitalista  mundial,  em  vez  de  lançar  a  crítica  focalizada  no  modo  de  

agir  da  elite  e  dos  intelectuais  brasileiros.  

     

Sérgio  Buarque  de  Holanda  é  retomado  por  muitos  estudos.  Um  deles  é  Lima  

Barreto:   rupturas   (2003),   de   Elizabet   Clemoni   Nunes   da   Silva,   dissertação  

voltada   a   analisar   rompimentos   perpetrados   por   Barreto,   tanto   em   aspectos  

estéticos  como   ideológicos.  Ao  analisar  Triste   fim  de  major  Quaresma,  Silva  

aponta  a  denúncia  feita,  na  obra,  pelo  escritor,  de  como  o  saber,  no  Brasil,  é  

entendido:   “[...]   um   discurso   retumbante,   palavras   bonitas   e   argumentos  

sedutores   até   a   violência   e   autoritarismo”   (SILVA,   2003,   p.   91).   Após   tais  

colocações,  cita  Holanda  –  da  obra  Visão  do  paraíso:  os  motivos  edênicos  no  

descobrimento  e  colonização  do  Brasil  (publicada  pela  primeira  vez  em  1959)  

–,  em  um  fragmento  em  que  há  a  ocorrência  do  termo,  para  exemplificar  essa  
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imagem  feita  a  respeito  do  saber:  
[...]   na   realização   de   estudar   sobre   esses   diversos   sentidos   do  
conhecimento  para  elite  aponta  como  um  grave  dado,  o  continuísmo  
dessas  perspectivas  formadoras  da  reflexão  intelectual  resumidos  na  
expressão:   bovarismo   nacional   grotesco   e   sensaborão 207  
(HOLANDA,  apud  SILVA,  2003,  p.  92).  
  

Sobre  essa  expressão,  Carvalho  reflete  que  
[...]   os   efeitos   do   bovarismo   [...]   foram   suficientes   para   a  
conservação  da   “ideia   de   que  o   país   não  pode   crescer   pelas   suas  
próprias   forças   naturais:   deve   formar-se   de   fora   para   dentro,   deve  
merecer  a  aprovação  dos  outros”  (CARVALHO,  2014,  p.  51).  
  

Cabe  outra  reserva  para  tratar  do  que  diz  Holanda  quando  afirma  ter  existido  

(e   persistido)   o   bovarismo   grotesco   e   sensaborão   no   país.   Refere-se   às  

posturas   dos   intelectuais   e   de   suas   preferências   no   contexto   já   esboçado  

acima   a   partir   das   ideias   de   Schwarz.   No   que   tange   à   ambiência   do   meio  

intelectual   brasileiro,   Holanda   trata   da   força   com   que,   no   século   XIX,   o  

positivismo   –   teoria   inflexível,   de   respostas   aparentemente   dadas   sobre  

assuntos  complexos,  de  “definições  irresistíveis  e  imperativas”  que  se  prende  

à  “capacidade  de  resistir  à  fluidez  e  à  mobilidade  da  vida”  (HOLANDA,  2011,  

p.   158)   –   teve   sucesso   no   país,   bem   como   em   outros   países   latino-

americanos.  Havia  certa  vergonha  ou  horror  à  própria  realidade,  o  que  fazia  “a  

aristocracia  do  pensamento  brasileiro,  a  nossa   intelligentsia”  (p.  159),   fechar-

se   e   distanciar-se   da   massa,   almejando   para   isso   a   símbolos   de  

superioridade.  
  

Nesse   contexto,   valia   “o   prestígio   da   palavra   escrita,   da   frase   lapidar”  

(HOLANDA,   2011,   p.   158);;   de   igual   maneira,   símbolos   materiais   de  

intelectualidade   e   distinção   (diploma,   carta   de   bacharel,   anel   de   grau   etc.)  

eram   exageradamente   valorizados208 .   A   estética   romântica   serviu   para   se  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
207  Essa  expressão  é  reproduzida  na  extensa  tese,  parte  do  corpus  de  análise,  de  William  Smith  Kaku,  Habitus  (ethos  
e   práxis)   na   civilização   latino-americana:   uma   compreensão   da   formação   social,   cultural   e   ideológica   da   América  
Latina  e  sua  influência  nos  processos  de  integração  internacional  regional  e  sub-regional,  com  enfoque  no  Mercosul  
(2003).   Após   mencionar   que   há   críticas   à   América   Imperial   Portuguesa   por   ter   difundido   um   bovarismo   nacional  
“grotesco  e  sensaborão”,  acrescenta  ele,  com  base  em  Holanda,  que  esse  “o  mal  não  diminuiu  com  o  tempo;;  o  que  
diminuiu,   talvez,   foi   apenas   nossa   sensibilidade   aos   seus   efeitos”   (KAKU,   2003,   p.   1239).   Kaku   coloca   em   nota   a  
definição   do   termo,   segundo   a   entrada   no  Médio   Dicionário   Aurélio.   A   entrada   apresenta   a   origem   da   palavra   no  
romance   de   Flaubert   e   a   define,   de   maneira   geral,   como   tendência   de   certos   indivíduos   de   alimentar   ilusões   a  
respeito  de  si.  
  
208  Sobre  isso  é  interessante  ler  as  expressões  e  o  sinônimo  oferecido  pelo  economista  Paulo  Timm  em  seu  artigo  “O  
novo  bovarismo  às  avessas”  (2011),  disponível  em  http://www.cartapolis.com.br/1310593630/:   “Um  ligeiro  desvio  do  
bovarismo  seria  o  “bacharelismo”,  que  tanto  impregnou,  também,  nossa  cultura,  recheando-a  com  diplomas,  títulos  e  
adjetivos   de   escadaria   [...].Restos,   provavelmente,   de   uma   boa   sociedade   senhorial   fundada   no   latifúndio   e   na  
escravidão  e  que  acha  que  é  muito  mais  importante  falar  ou  escrever  bonito  do  que  “fazer  bem”  (p.  2).  Para  Timm,  tal  
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abandonarem   preceitos   clássicos   e   se   realizar   a   evasão,   uma   saída  

interessante   para   o   horror   à   realidade   cotidiana.   Não   houve   reação   a   ela,  

apenas  esquecimento,  indiferença.  “Tudo  assim  conspirava  para  a  fabricação  

de   uma   realidade   artificiosa   e   livresca,   onde   nossa   vida   verdadeira   morria  

asfixiada”   (HOLANDA,   2011,   p.   163).   Os   positivistas,   os   intelectuais   e   seus  

gostos  são,  para  Holanda,  exemplos  do  tipo  humano  que  “prosperou”  no  país.  

Para  esse  tipo  “de  todas  as  formas  de  evasão  da  realidade,  a  crença  mágica  

no   poder   das   idéias   pareceu-nos   a   mais   dignificante   em   nossa   difícil  

adolescência  política  e  social”  (p.  160).  A  democracia  no  país  “foi  sempre  um  

lamentável   mal-entendido”   (p.   160),   já   que,   para   Holanda,   “o   povo   assistiu  

àquilo   [independência   e   conquistas   liberais]   bestializado,   atônito,   surpreso,  

sem   conhecer   o   que   significava”   (p   161).   Havia   um   imenso   fosso   entre   o  

elemento  “consciente”  e  a  massa.  Segundo  Carvalho:  
É  certo  que  uma  das  tônicas  [...]  é  criticar  a  desastrosa  influência  do  
positivismo   sobre   o   pensamento   moderno   no   Brasil,   “um   país   de  
pessoas  de  imaginação  cultivada  e  leituras  francesas”.  Porém,  [...]  o  
termo  bovarismo  não  é  colocado  em  relação  direta  com  a  crítica  ao  
positivismo.   [...]   Ainda   que   desprovida   de   desdobramentos  
analíticos,   a   menção   ao   termo   bovarismo   não   é,   de   modo   algum,  
irrelevante   para   o   sentido   global   da   obra,   uma   vez   que   a   ideia  
fundamental   de   dependência   do   outro   também   está   presente   na  
descrição  do  homem  cordial   realizada  anteriormente  em  Raízes  do  
Brasil.   A   crítica   de   [...]   Holanda   à   constituição   da   cultura   e   da  
sociedade  brasileiras  refere-se  ao  profundo  sentimento  de  ausência  
do   fundamento   do   dever   seja   na   esfera   pública,   seja   no   domínio  
privado  (CARVALHO,  2014,  p.  50).  
  

Atenta   a   tais   temáticas   e   leitora   de   Holanda,   em   seu   artigo   “Construção   e  

desaparecimento   do   herói:   uma   questão   de   identidade   nacional”   (1995),  

Olgária  Chain  Féres  Matos  discute  a  relação  entre  herói,  memória  e  identidade  

nacional,   bem   como   anti-heroísmo   no   Brasil.   Segundo   ela,   no   período  

clássico,  herói  teria  sido  aquele  que,  de  alguma  maneira  (pela  coragem,  pela  

imagem   criada,   pela   nobreza   etc.),   consegue   deter   o   tempo   e,   por  

conseguinte,  a  morte,  superando,  assim,  a  condição  humana.  Isso  se  dá  pela  

manutenção   de   sua   viva   memória,   pela   “garantia   de   sobrevivência   fundada  

numa   ‘fantasia   de   renascimento   e   de   invulnerabilidade’”   (MATOS,   1995,   p.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bovarismo,  no  entanto,  reserva-se  a  uma  pequena  parte  da  sociedade.  O  real  desgosto  (e  não  alienação)  dos  tempos  
atuais   entre   os   brasileiros   é   por   conta   das   instituições   do   país,   sobretudo   as   políticas;;   ou   seja,   há   um   descrédito  
grande  e  a  visível  separação  entre  “o  Brasil  das  ruas”  e  o  “Brasil  dos  políticos  encastelados  em  suntuosos  gabinetes”  
(p.  3).  No  pensamento  de  Timm,  “O  crônico  estado  de  insatisfação  não  é  mais  um  distanciamento  da  realidade,  mas,  
ao   contrário,   sua   manifestação   mais   expressiva”   (p.   3).   Isso   porque   vivenciam-se   grandes   custos   sociais   da  
modernização  realizada  sem  sangrentas  revoluções.  



211	  

85).   Posteriormente,   Matos   apresenta   o   conceito   de   “massa   fechada”,   que  

seria   uma   espécie   de   “identificação   narcisista   medida   pelos   símbolos  

nacionais”   (p.   85).   Nacionalidades   como   Inglaterra   e   Alemanha   apresentam  

elementos   que   identificam   a   coesão   nacional;;   são   eles,   respectivamente,   o  

mar  e  o  exército.  Seria  claro  para  a  Matos  que  “heróis  ou  instituições  heroicas  

são   fonte   de   identificação   imaginária,   [...]   de   identificação   coletiva”   (p.   85);;  

porém,  se  o  heroísmo  é,  como  em  dias  mais  atuais,  convertido  em  espetáculo  

pela  mídia  –  devido  à   transformação  da  morte,   um   “horizonte  de  heroísmo”,  

em  espetáculo  –,  a  memória  tende  a  dissolver-se  (p.  87).    

  

Com   base   em   Marilena   Chauí,   afirma   ter   sido   o   piloto   Ayrton   Senna   uma  

tentativa   de   herói   brasileiro   que   se   desfez   com   a   estetização   e   a  

espetacularização   de   sua   morte.   Ao   iniciar   a   discussão   acerca   do   Brasil,  

Matos  baseia-se  em  Sérgio  Buarque  de  Holanda,  com  Raízes  do  Brasil209,  e  

nos  estudos  de  Eliana  Maria  de  Melo   (pesquisadora  de   temas  de   identidade  

nacional   e   bovarismo)   para   afirmar   que   a   identidade   brasileira   é   bovarista.  

Bovarismo,   para   Matos,   seria   um   “singular   poder   de   metamorfose”;;   uma  

“espécie  de   ‘falha’   lacunar  da  personalidade”;;  e   “falha  em  conceber-se  outro  

com   respeito   ao   que   se   é”   (MATOS,   1995,   p.   87).   Os   brasileiros,   para   ela,  

expulsam  qualquer  tipo  de  tradição,  em  uma  “alucinação  negativa”  –  ou  seja,  

estando   presente   um  objeto,   os   brasileiros   tendem  a   alucinar   sua   ausência,  

esperando  por  algo  que  não  virá.  A  clarificação  dessa  ideia  se  dá  nesta  direta  

crítica  embasada  em  Sérgio  Buarque  de  Holanda:  
[...]  o  bovarismo  é  um  “modo  de  ver”  ou  um  “método”  daqueles  que  
se  recusam  à  “realidade”  e  que  imaginam  o  Brasil  diferente  do  que  é  
(não  um  Brasil  de  negros,  mulatos,   incultos  e  por  assim  dizer,  pré-
cidadãos,   por   exemplo),   mas   branco,   liberal,   europeu   ou  
americanizado,  “país  grande  e  do  futuro”  (MATOS,  1995,  p.  88).  
  

O   interesse  do  bovárico  de   tomar  para   si   como  verdade  uma   “atitude  que  é  

própria   a   outra   coletividade”   (MATOS,   1995,   p.   88)   seria,   para   Matos,   o  

“bovarismo   dos   desenraizados”.   Note-se   que   o   fetiche   por   símbolos   de  

intelectualidade,   inclusive  as   tomadas  de  empréstimo  de   ideias  estrangeiras,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209Segundo  Carvalho,  uma  das  referências  críticas  desta   tese,   “A  contribuição  definitiva  para  a  associação  explícita  
entre  bovarismo  e  identidade  nacional  é  dada  por  [...]  Holanda  [...]  ao  falar  sobre  as  formas  de  evasão  da  realidade  
que  impregnaram  determinados  preceitos  liberais  e  românticos  que  vigoraram  entre  nós”  (CARVALHO,  2014,  p.  51).  
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figura  como  elemento  de  análise  que  relaciona  o  contexto  oitocentista  aos  dias  

mais  atuais.  

  

O   bovarismo   aqui   retoma   algumas   de   antigas   ligações   com   o   pensamento  

gaultieriano  –  a  ideia  da  patologia.  A  partir  dessa  visão,  incide-se  a  crítica  no  

modus  operandi  de  alguns  brasileiros.  Prefere-se  aqui  neste  trabalho,  contudo,  

notar   todas  essas  nuances,  não  abandonando  a  agudeza  crítica  de  Schwarz  

ao  inserir  o  suposto  disparate  brasileiro  em  um  contexto  internacional  de  que  

faz  parte,  seja  como  caricatura,  seja  como  vítima.  Em  “Nacional  por  subtração”  

está  posta  essa  questão,  origem  do  mal-estar   intelectual  brasileiro  (e  mesmo  

latino-americano).  O  desejo  de  copiar  ou  imitar,  observado  no  país,  confere  ao  

bovarismo   um   sentido   negativo   de   subserviência.   Mesmo   alguns   que  

entendem   a   importância   de   –   sem   ilusões   de   autenticidade   ou   separação  

intelectual  –  beber  em  fontes  de  outros  países  acabam  por  concordar  que  os  

símbolos,  os  arremedos,  as  cópias  brasileiras  (muitas  vezes,  de  fato,  caricatas  

ou  risíveis)  são  insólitos  sintomas  de  atraso.  Schwarz  chega  a  uma  das  raízes  

dessa   sensação   de   inferioridade,   mal-estar,   alimentada   pela   potência   dos  

países  centrais:  
Conforme  sugere  o   lugar-comum,  a  cópia  é  secundária  em  relação  
ao  original,  depende  dele,   vale  menos  etc.  Esta  perspectiva  coloca  
um   sinal   de   menos   diante   do   conjunto   de   esforços   culturais   do  
continente   e   está   na   base   do   mal-estar   intelectual   [...].   Ora,  
demonstrar   o   infundado   de   hierarquias   desse   gênero   é   uma  
especialidade   da   filosofia   europeia   atual   [...].   Por   que   dizer   que   o  
anterior  prima  sobre  o  posterior,  o  modelo  sobre  a  imitação,  o  central  
sobre   o   periférico,   a   infraestrutura   econômica   sobre   a   vida   cultural  
[...]?  (SCHWARZ,  2014,  p.  88).  
  

Para  finalizarmos  as  influências  desses  dois  intelectuais,  Holanda  e  Schwarz,  

nos   estudos   do   corpus,  ainda   se   pode   trazer   à   discussão   Flávio   José   Silva  

Soares  em  sua  tese  No  avesso  da  forma:  apontamentos  para  uma  genealogia  

da   província   do   Maranhão   (2008).   O   estudo   problematiza   as   condições   da  

província   do   Maranhão   na   primeira   metade   do   século   XIX.   Ao   perfazer   a  

história   do   país   e   observar   os   caminhos   surgidos   após   a   abolição   da  

escravatura  em  1888,  Soares  afirma  terem  surgido  dois  domínios  marcados:  o  

agrário  e  o  urbano,  sendo  que  neste  ocorre  a  tendência  ao  surgimento  de  uma  

nova   aristocracia   que   buscava   afastar-se   da   “massa”   brasileira.  

Características  gerais,  segundo  Soares  (baseado  em  Raízes  do  Brasil),  dessa  
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aristocracia  eram:  
Alheamento  ao  mundo  circundante,  preconceito  contra  o   trabalho  e  
estudo  acurado,  erudição  formal  e  exterior,  bovarismo,  superfetação,  
desencanto   precoce,   devoção   exagerada   aos   livros   conformaram  
algumas   das   características   da   nova   aristocracia   do   espírito  
(SOARES,  2008,  p.  25).  

  

7.4.1   Maria   Rita   Kehl   e   Ivo   Barbieri:   diálogos   entre   Machado   de   Assis,  

Holanda  e  Schwarz  

  
Em  “Bovarismo  e  modernidade”,  artigo  de  Maria  Rita  Kehl  não  componente  do  

corpus  mas   relevante   à   discussão,   analisa-se   o   que   a   estudiosa   chama   de  

“bovarismo   nacional”   a   partir   de   obras   de   Machado   de   Assis   –   estudo   em  

diálogo  com  o  pensamento  de  Schwarz.  Para  ela,  “sociedades  da  periferia  do  

capitalismo”   (KEHL,   2005,   p.   225)   tomaram   como   referência,   para   sua  

modernização,  as   revoluções  europeias,  porém  não  as   realizaram  de   fato.  A  

verificada   fantasia   de   tornar-se   outro   é   inatingível   e   desvantajosa:   “o  

bovarismo   de   países   periféricos   não   conduz   à   sua   modernização;;   pelo  

contrário   inibe   e   obscurece   a   busca   de   caminhos   próprios,   emancipatórios,  

que   respondam   às   contradições   próprias   [...]”   (p.   225).   Tornar-se   um   não  

brasileiro  é  um  desejo  recorrente,  sendo  que  a  cada  época  o  outro  desejado  

muda,   segundo  Kehl:   portugueses   no   século  XVII,   ingleses   ou   franceses   no  

XIX,  norte-americanos  no  XX  etc.   Isso   transparece  na   literatura.  A  estudiosa  

aponta   Rubião   –   personagem   de  Quincas   Borba   –   como   exemplo.   De   vida  

simples,   torna-se   rico   e   passa   a   habitar   a   capital,   sem   grandes   esforços,   a  

partir  do  recebimento  (discutível)  de  uma  herança  do  filósofo  Quincas  Borba  –  

este   também   “‘herdeiro’   tropical   de   filosofias   progressistas   europeias  

adaptadas   às   condições   brasileiras”   (p.   225).  O  Humanitismo,   “arremedo   do  

positivismo”   (p.   226),   pregado   por   Borba,   favorece   o   ponto   de   vista   dos  

“vencedores”,   dos   mais   adaptados.   Esse   pensamento   reforça   as   injustiças  

sociais  e  o  corporativismo  das  elites,  como  afirma  Kehl.    

  

Tendo  recebido  a  herança,  Rubião  quer   inserir-se  e  aparecer  como  “cidadão  

do  mundo”,  mesmo  não  dominando  as  regras  de  condutas  e  conveniências  do  

grupo   social   ao   qual   almejava  pertencer   –   a   elite.     Assim,   busca   ser   aceito,  

sempre   se   passando   por   outro   (ao   negar   cada   vez   mais   seu   pensar  
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considerado  provinciano)  e  ofertando  generosas  quantias  aos  aproveitadores,  

aos   “bem-nascidos”.   “O   risco  do   vexame,   que  não  existia   na   vida   acanhada  

das  lembranças  nostálgicas  de  Rubião,  assolava  constantemente  o  novo  rico  

que  tentava  inserir-se  entre  as  elites”  (KEHL,  2005,  p.  227).  Vê-se  que  Rubião  

parecia   estar   deslocado,   sendo   visto   como   bovárico,   por,   provinciano   de  

nascimento,  pobre,  tentar  integrar  ambientes  elitistas,  de  maneira  análoga  ao  

desejo  de   integração  das  elites  a  outros  modelos.  Kehl  cita  alguns  exemplos  

da  obra  em  que  o  narrador,  pela  fina  escrita  machadiana,  demonstra  declinar  

da   vontade   (e   possibilidade)   de   ser   um   grande   escritor.   Para   a   estudiosa,  

trata-se  de  uma  forma  de  Machado  de  Assis,  escritor  periférico,  “reagir  a  seu  

próprio  bovarismo”  (p.  227),  tal  como,  de  acordo  com  Kehl,  Flaubert  buscava  

com  Emma  nublar  a  criança  imaginária  que  fora.  Está-se  novamente  diante  de  

uma  explicação  do  autor  para  sua  ficção  e  vice-versa.  

  

A   pesquisadora,   embasada   em   Schwarz,   afirma   que   o   ceticismo,   produto  

dessa   postura   de   negação   de   si,   resulta   em   obras   capazes   de   “abarcar   o  

ideário  burguês  a  ponto  de   fazer  os  melhores   romances  do   realismo   francês  

parecerem  ingênuos  [...]”  (KEHL,  2005,  p.  228).  A  projeção  do  escritor  em  um  

país  periférico,  onde   ideais  são   tomados  de  maneira   imprópria,  aumentou.  É  

possível   a   partir   de   sua   obra   aprender   a   “problematizar   a   farsa   da  

modernização   [...],   [e]   descrer   de   máximas   consagradas   pela   ideologia  

burguesa”   (p.   228).   Já   Rubião,   filósofo   sem   produção   ou   provas   de   sua  

intelectualidade,   fora   antecedido   pela   fama   e   pelo   círculo   que   o   dinheiro  

conseguiu  sustentar.  Isso  se  mantém  até  que  o  personagem,  em  uma  paródia  

à   cena   da   carruagem   de  Madame   Bovary,   tenta,   “com   tom   grandiloquente,  

romanesco”  (p.  228),  seduzir  Sofia  e  falha.  

  

Com  base  na  desfaçatez  de  Rubião  e  dos  anseios  de  Machado  de  Assis  de  

buscar   projeção,   sendo   escritor   de   país   periférico,   Kehl   afirma   ser   possível  

elaborar,   junto   com   a   obra   de   Roberto   Schwarz,   a   “forma   do   bovarismo  

brasileiro  no  século  XIX”  (KEHL,  2005,  p.  231).  A  pretensão  de  ser  adiantado  

conflita  com  o  atraso  e  o  provincianismo  do  país.  Rubião,  portanto,  desejava  

ser  ilustrado  e,  sobretudo,  viver  um  grande  amor.  Este,  o  amor,  poderia  lhe  dar  

uma  “sofisticada  vida  do  espírito”  (p.  231),  pois  “não  foi  apenas  no  Brasil  que  a  
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burguesia   emergente   elegeu   o   amor   como   simulacro   de   grandes   vôos  

espirituais”  (p.  231),  basta  pensar  em  Emma  Bovary.  O  “amesquinhamento  do  

espírito”  –  resultado  do  desejo  de  dominação  e  da  permanência  da  escravidão  

–   é   sintomático   e   inquestionado   da   mesma   maneira   em   que   não   pode   ser  

encoberto,  nem  pelo  amor,  nem  pela  religião,  nem  pela  cordialidade,  nem  pela  

importação  de  costumes  e  objetos.  Ideias  progressistas  importadas  conviviam  

com  o  sistema  escravocrata  ilegal  ou  semi-ilegal.  Logo,  “as  elites  [...]  ao  invés  

de   fazer   coincidir   a   independência   com   o   fim   da   escravidão,   inventam  

dispositivos   legais   capazes   de   conciliar   a   barbárie   com   as   exigências   do  

Estado   Moderno”   (p.   232).   Modismos   eram   importados   para   dar   um   “toque  

europeu”   ao   espaço   privado   das   oligarquias   brasileiras,   ainda   que   ideais  

burgueses   de   valorização   do   trabalho   fossem   desacreditados.   Não   houve  

rupturas  com  sistemas  de  exploração,  convenientemente  mantidos  pelas  elites  

em  constante  e  silenciosa  violência.  Kehl  clarifica:  
Assim   se   formou   um   tecido   social   cuja   possibilidade   de   inserção  
dependia   de   favores,   caridades  arbitrárias,   proteção   “caprichosa”   a  
alguns   agregados,   privilégios,   tramóias,   “supremacias”   obtidas   de  
empréstimo.   A   possibilidade   real,   nas   economias   capitalistas,   de  
superar   a   origem   de   classe   e   tornar-se   um   outro   por   meio   de  
trabalho   e   acumulação   foi   amesquinhada   no   Brasil   por   efeito   da  
desvalorização  do  trabalho  livre.  Só  a  pose,  a  farsa,  a  subserviência  
ou  o  domínio  do  semblant  oferecem  a  alguns  poucos  homens  livres  
a   possibilidade   de   inserir-se   –   daí   nossa   aposta   na   malandragem  
como  forma  de  ascensão  social  [...].  Aqui,  o  bovarista  bem-sucedido  
não   é   o   trabalhador,   nem   o   romântico:   é   o   malandro.   O   interesse  
pelos   cargos   públicos   não   tem   nenhuma   relação   com   a  
responsabilidade  pública  de  quem  pretende  ocupá-los  (KEHL,  2005,  
p.  234).  
  

A   genialidade   machadiana   é   reconhecida   também   por   Ivo   Barbieri   em   seu  

artigo   “O  bovarismo  de  Rubião”   (2009).  Assis  poderia,   segundo  o  estudioso,  

ter  aberto  rumos  novos  na  literatura  e  se  irmanado  a  outros  escritores  (como  

Sthendal,  Flaubert,  Proust   e  Cervantes)  analisados  por  René  Girard  em  sua  

teoria  do  romance  moderno  embasada  no  desejo  mimético.  Esta  teoria,  como  

já   se   tratou,   discute   o   despontar   do   desejo   nos   indivíduos   a   partir   da  

percepção   do   desejo   do   Outro.   O   escritor   brasileiro   ocupou   esse   lugar  

tardiamente   por   ter   vivido   na   periferia   do   capitalismo.   Barbieri   afirma   ser  

possível  analisar  Rubião  por  sua  dualidade  emergente  no  momento  em  que,  

rejeitando   seu   passado   de   professor   provinciano,   busca,   tomado   pelo  

deslumbramento   do   poder   e   das   posses,   fugir   em   direção   a   um   eu   fictício  
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capitalista.   Ambição,   desequilíbrio,   alienação,   transformação   da   herança   em  

conquista   pessoal   são   outros   agravantes   da   situação,   culminando,   como  

acredita   Barbieri,   em   transtornos   de   personalidade.   O   crítico   afirma   ser   a  

técnica  literária  machadiana  –  a  modificação  do  foco  narrativo  quando  convém  

–  o  que  permite  ao  leitor  visualizar  como  o  personagem  devaneia  de  maneira  

ambiciosa   no   momento   em   que   passa   a   se   crer   poderoso   por   conta   do  

recebimento  da  herança.  Esse  mesmo  Rubião,  aos  poucos,  deposita  interesse  

em  objetos  e  certos  modos  de  vida  a  ponto  de  perder  a  medida  e  desprender-

se  de  um  dos  extremos  da  dualidade,  crendo-se  Napoleão.  

  

Barbieri   aponta   que   essa   imitação   dos   ritos   aristocráticos   franceses,  

denunciados  de  maneira   caricata,   acomete   a   alta   sociedade   carioca.  Assim,  

“os   devaneios   delirantes   de   Rubião   [são]   reflexos   deformados   de   hábitos   e  

atitudes   dos   grupos   à   sua   volta   [...]”   (BARBIERI,   2009,   p.   11),   o   que   o  

estudioso,  com  base  em  Gaultier,  denomina  “bovarismo  histórico”,  análogo  à  

ideia   de   “desterrados   na   própria   terra”,   de   Sérgio   Buarque   de   Holanda,   ou  

ainda   à   “apropriação   de   ideias   por   uma   cultura   dependente   de   uma   cultura  

hegemônica”,  de  Schwarz.  No  artigo,  o  estudioso  faz  analogias  comparando  o  

Brasil  ao  personagem.  Ao  fim  da  obra,  segundo  Barbieri,  retorna  o  reprimido,  e  

o   “lado   obscuro   do   professor   provinciano”   (p.   16)   ressurge,   após   sua  

espoliação   por   não   dominar   os   códigos   da   corte   e   por   sua   autodestruição  

advinda  de  sua  “escalada  imaginária”  (p.  16).    

  

7.5  Outras  acepções  da  apropriação  brasileira  do  bovarismo  
  

A   significação   do   termo   discutida   até   aqui   se   coaduna   com   outras   que   se  

voltavam   a   definir   determinados   perfis   da   parte   abastada   da   sociedade  

brasileira.  Nessa   contextualização   inserem-se   comentários   da   dissertação  O  

engenho  e  a  arte:  a  visualização  do  engenho  de  cana-de-açúcar  em  José  Lins  

do  Rego   (2010),  em  que  Ricardo  Luiz  Pedrosa  mostra,  a  partir  de   textos  de  

Lins  do  Rego210,  como  o  escritor  concebia  a  tradição  literária  nacional  anterior  

ao   Modernismo,   tentando   entender   sua   formação.   Para   Rego,   José   de  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
210  O  texto  de  referência  é  Conferências  no  Prata   (“Tendências  do  Romance  Brasileiro:  Raul  Pompéia,  Machado  de  
Assis”),de  José  Lins  do  Rego  Cavalcanti,  publicado  em  1946.  
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Alencar,   escritor   do   século   XIX,   intentou   “fugir”   da   realidade   brasileira,  

tematizando   a   floresta   e   o   índio,   sendo   que   “o   Brasil   era   a   sociedade   dos  

senhores  e  dos  escravos,  era  a  casa-grande  e  a  senzala,  era  o  Império  com  o  

seu  bovarismo,  era  o  mestiço...”  (REGO,  apud  PEDROSA,  2010,  p.  150).  

  

Mesmo   no   Modernismo   e   depois   dele,   essas   tendências   de   análise   de  

comportamento   dos   brasileiros   se   mantiveram   fortes211.   Para   Nestor   Vítor,  

intelectual   que   viveu   entre   os   anos   de   1890   e   1930   e   que   buscou   refletir   e  

elaborar  a   identidade  nacional,   fora  por  bovarismo  que   tendências  estéticas,  

como  o  futurismo,  o  cubismo,  o  dadaísmo,  o  expressivismo,  o  suprarrealismo,  

invadiram  o  país.  Segundo  Alessandra   Izabel   de  Carvalho,   em  Nestor  Vítor:  

um   intelectual   e   as   ideias   do   seu   tempo   (1997),   a   vanguarda   brasileira  

aproveitou  bem  tais  importações  de  ideias,  a  fim  de,  finalmente,  pela  primeira  

vez,  começar  a  produzir,  de  fato,  obra  brasileira,  ainda  que  ruim.    

  

Outras   aparições   do   termo   sugerem  mais   pontos   de   contato.  O  centro   e   as  

margens:  boêmia  e  prostituição  na  “capital  mundial  do  café”  (Londrina:  1930-

1970),   dissertação   defendida   em   1996   por   Antonio   Paulo   Benatti,   trata   dos  

marginalizados,   sobretudo   personagens   de   prostituição,   que   vivem   em  

Londrina   no   período   auge   da   cafeicultura.   Benatti   afirma   terem   ocorrido  

transformações  ditadas  “pelo  bovarismo  dos  novos  ricos212”  (BENATTI,  1996,  

p.   44)   nas   paisagens   e   ambiências   da   cidade.   O   poder   pelo   avesso:  

mandonismo,   dominação   e   impotência   em   três   episódios   da   literatura  

brasileira   (2006),   de   Jean   Pierre   Chauvin,   trata   de   obras   (Memórias   de   um  

Sargento  de  Milícias,  O  alienista  e  Vida  e  Morte  de  M.  J.  Gonzaga  de  Sá)  que  

apresentam   a   corte   ou   o   império   como   pano   de   fundo   e,   de   alguma   forma,  

trabalham  com  o  sério  e  o   cômico.  Ao   tratar  de  obra  de  Machado  de  Assis,  

Chauvin   coloca   que,   com   Memórias   Póstumas   de   Brás   Cubas,   o   escritor  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
211  Um   exemplo   dessa   manutenção   éo   texto   “Xenofobia”,   publicado   em   31   de   dezembro   de   2000.   Nele,   Gilberto  
Vasconcellos  afirma  que  o  Brasil  é  o  país  menos  xenófobo  do  mundo  e  que   “o  brasileiro  continuará,  nos  próximos  
decênios,  um  estrangeiro  em  sua  própria  terra”:  trata-se  da  “ninguendade”,  antropológica  e  territorial.  Para  ele,  “não  
há   sentimento   nacional   algum”,   “é   uma   universalidade   obscena”.   Conclui   seu   texto   fazendo   projeções   irônicas:   “É  
bem  provável  que  lá  para  2500  uma  idônea  pesquisa  de  “public  opinion”  venha  nos  revelar  que  a  maioria  absoluta  da  
população  decidiu  entregar  o  território  brasileiro  e  a  administração  do  Estado  a  grupos  estrangeiros.  A  essa  patologia  
dá-se  o  nome  de  bovarismo  coletivo”.  (VASCONCELLOS,  2000).  
212  Segundo  Benatti,   Tadeu   França,   em   sua   obra  Luzes  Negras,   teria   caracterizado   de  maneira   caricata   os   novos  
ricos:   “Homens   pouco   elegantes,   metidos   em   ternos   de   casemira   importada   e   orgulhosos   com   seus   anéis   de  
brilhante,  dificilmente  seriam  reconhecidos  à  primeira  vista  como  os  humildes  matutos  que  ali  chegaram  famintos  e  
desejosos  de  uma  vida  melhor  […]”  (FRANÇA,  apud  BENATTI,  1996,  p.  44).  
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passou  a  dedicar-se  a   “temas  mesquinhos”,   entre  eles  o   “bovarismo   fora  de  

hora  e  de  lugar”,  por  conta  do  interesse  em  tratar,  de  forma  burlesca,  vícios  e  

virtudes   humanos   em   “escala   universal”.   Assim,   adultério,   ganância,   ciúme,  

egoísmo  e  loucura  são  elementos  de  seus  textos  na  segunda  fase  de  escrita  

(crítica,  filosófica  e  irônica).  Personagens  como  Brás  Cubas,  Rubião  ou  Simão  

Bacamarte   representam   a   sociedade   imatura,   a   brasileira,   em   sua  

“inconstância  política”.  Encontramos  no  escritor   “a  paródia  de   temas  graves:  

ingredientes   a   desmoralizar   as   picuinhas   sociais   e   politicagens   em   solo  

brasileiro”  (CHAUVIN,  2006,  p.  68).  

  

Sylva  Costa  Couceiro,  em  Artes  de  viver  a  cidade:  conflitos  e  convivências  nos  

espaços  de  diversão  e  prazer  do  Recife  dos  anos  1920  (2003),  embasada  nas  

obras   de   Michel   de   Certeau,   analisa   práticas   realizadas   em   táticas   de  

resistência   da   população   de   Recife   nos   anos   1920,   durante   embates   entre  

segmentos  sociais  diferentes  no  que  tange  aos  espaços  de  diversão  e  prazer  

da  cidade.  Nesse  contexto,  cita  Sandra  Pesavento213,  intelectual  que  identifica  

nas  elites  nacionais  uma  tendência  ao  bovarismo: 
A   capacidade   de  enxergar-se   segundo   a   identidade   desejada   e  
de   dar   consistência   à   representação,   a   tendência   a   deixar   que   o  
simbólico  destruísse  as  fronteiras  entre  o  real  e  o  imaginário,  enfim  a  
inclinação   a   uma   certa   teatralização   da   vida   resultou   num  
processo  de  construção  de  um  imaginário  em  que  o  traço,  o  detalhe,  
o   pormenor   assumiram   o   caráter   do   geral,   do   todo,   do   universal.  
Nesse   sentido,   as   reformas   do   Porto   e   do   Bairro   do   Recife   foram  
convertidas   em   emblemas   da   modernidade,   desempenhando   o  
papel   de   representação   simbólica   de   um   sonhado   “novo   tempo.”  
Havia,  portanto,  a  projeção  da  cidade  imaginada  sobre  a  cidade  real  
(COUCEIRO,  2003,  p.  47,  grifos  nossos).  
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213A   obra   de   referência   é   Da   Cidade   Maravilhosa   ao   País   das   Maravilhas:   Lima   Barreto   e   o   Caráter   Nacional.  
Conferência  apresentada  na  mesa   redonda   “Visões  da  Cidadania  em  Lima  Barreto”,   no  19o  Simpósio  da  ANPUH.  
Belo   Horizonte,   julho   de   1997.   No   artigo,   investiga-se   como   Lima   Barreto   recupera   o   conceito   de   bovarismo   para  
pensar  “o  verso  e  o  reverso  da  cidadania”  (p.  30)  e  o  Rio  de  Janeiro  de  sua  época.  Depois  de  recuperadas  definições  
do  conceito,  Pesavento  conclui  que  se  trata  de  uma  neurose  dada  a  busca  incessante  por  ser  e  parecer  outro  que,  
complementarmente,   designaria   “uma   força   que   habilitaria   os   indivíduos   a   superar   as   frustrações   e  
descontentamentos   da   existência   cotidiana...”   (p.   31).   Para   ela,   em   constante   tentativa   de   adaptação,   indivíduos  
vivem  a  partir  do  que  pensam  ver  e  ser.  Ao  mesmo  tempo,  aparelhos  do  simbólico  trabalham  para  diminuir  a  distância  
entre  o  real  e  o  imaginado  almejado.  A  investigação  de  Barreto,  segundo  a  estudiosa,  seria  “o  jogo  de  coincidências  e  
afastamentos   entre   as   perguntas   e   as   respostas   do   espelho   idenitário”   (p.   33).   O   espelho   em   geral   reflete   uma  
imagem   realista,   mas   o   olho   de   quem   a   contempla   determina   distorções   e   inversões.   Tais   imagens   podem   ser  
interpretadas   como   formas   de   representação   social   à   qual   o   historiador   da   cultura   estaria   atento.   Na   época   de  
Barreto,  a  modernidade  desejada  por  muitos  países  –  espelhados  em  Paris,  o  “mito  de  Paris”  –  concretizava-se  na  
cidade.  A   arquitetura   e   a   disposição   dos   espaços   públicos   passaram  a   fazer   parte   de   uma   “metaforização   social”.  
Restavam,  porém  (e,  nisso,  a  estudiosa  concorda  com  Schwarz),  para  além  do  discurso  de  modernidade,  progresso  e  
civilização,  “dívidas  com  o  passado  colonial”  (p.  35).  Pergunta-se,  então:  “Quem  somos  nós?”.  As  representações  se  
sobrepunham  à  cidade  real;;  o  embate  local  versus  universal,  nacionalismo  ingênuo  versus  cosmopolitismo,  bem  como  
a  importação  de  costumes,  os  subúrbios  violentos  e  a  sociedade  de  aparências  eram  carregados  de  tensão.  
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Em  Refigurações  de  nação  no  romance  histórico  e  a  paródia  moderna  de  Ana  

Miranda   (2009),   Eunice   de  Morais  mostra   acreditar   que   romances   históricos  

revelam  posicionamentos  dos  autores  sobre  o  conceito  de  história  e  também  

sua   relação   com   elementos   de   ficção.   No   romance   A   última   quimera 214 ,  

segundo   Morais,   Ana   Miranda,   lançando   mão   de   recursos   de   paródia,  

apresenta   um   narrador   que   visualiza   e   critica   o   Rio   de   Janeiro   da   época  

retratada:   “O   Rio   de   Janeiro   era   a   cidade   das   falcatruas”,   onde   eram  

considerados  bestas  e  sonhadores  os  honestos  e  “dentre  os  poetas,  grassava  

o   convencionalismo   imbecil   [...],   a   camarilha   inteligente,   competindo   em  

bovarismo   com   letrados   de   Buenos   Aires   e   París   [sic]”   (MIRANDA,   apud  

MORAIS,  2009,  p.  181).  

  

Outros  escritos,  não  componentes  do  corpus,  mas  de  representatividade  entre  

críticos   acadêmicos   brasileiros,   merecem   ser   discutidos   neste   capítulo.   O  

primeiro  deles  analisa  o  contexto  do  Romantismo  brasileiro  e  a  forma  como  se  

identificava  o  brasileiro  no  que  tange  a  suas  etnias  formadoras.  Tania  Rebelo  

Costa  Serra,  em  seu  texto  “Mamelucos  paulistas:  símbolo  de  uma  ‘Nova  Raça’  

Brasileira?   Bovarismo   e   esquizofrenia   no   Romantismo   brasileiro”   (2002),  

define   bovarismo   como   um   conceito   ideológico   que   implicaria   exigência   de  

europeização.   Segundo   ela,   Lúcia   Miguel-Pereira,   em   sua   obra  História   da  

literatura   brasileira:   prosa   de   ficção,   teria   identificado   tal   ideologia   na  

sociedade  do   II  Reinado  brasileiro.  Para  Serra,  há  um   interesse  de  Joaquim  

Manuel  de  Macedo,  centro  de  sua  pesquisa,  em   fazer  propaganda  do  Brasil  

para  estímulo  da  vinda  de  europeus,  em  sua  obra  Noções  de  Corografia  do  

Brasil  (1873).  O  bovarismo  é  a  “premissa  adequada  para  [a]  leitura  ideológica”  

(SERRA,  2002,  p.  5)  de  tal  escrito.  Macedo  apresentaria  os  mamelucos  como  

mais  abertos  à  civilização  e,  na  verdade,  em  uma  interpretação  esquizofrênica  

(permitida  pelo  ideário  bovarista),  sinônimos  de  brancos.  Após  a,  como  chama  

Serra,  “ressaca  indianista”  ocorrida  nos  primeiros  momentos  do  Romantismo  –  

ou   seja,   a   idealização   do   índio   como   herói   insuperável   para   corroborar   a  

lusofobia  no  primeiro  momento  pós-independência  –,  em  1873,  os  índios  são  

caracterizados   por   Macedo   como   “bárbaros   canibais”,   enquanto   que   os  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
214  Romance  histórico,  mistura  de  ficção  com  realidade,  publicado  em  1995,  que  narra  a  vida  de  Augusto  dos  Anjos,  
sob  o  ponto  de  vista  de  num  narrador-personagem  amigo  de  infância  do  escritor.  A  sociedade  do  início  do  século  XX  
também  é  retratada	  
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mestiços   (mamelucos   paulistas)   eram   “heróis   históricos   da   povoação   da  

colônia”,  considerados  brancos,  raça  forte  (SERRA,  2002,  p.  5).  Essa  visão  é  

percebida,  segundo  a  estudiosa,  na  “vertente  mais  idealizada  do  seu  ‘discurso  

esquizofrênico’”  (p.  5).  Em  outros  momentos,  para  a  estudiosa,  quando  o  olhar  

realista   se   sobrepõe,   os   mamelucos   são   vistos   como   intrépidos,   fogosos,  

indomáveis  etc.;;  ou  seja,  semelhantes  aos  índios.  

  

Para   Serra,   ocorre   uma   espécie   de   “crase   social”:   a   junção   do   mestiço   ao  

branco,   como   se   fossem   idênticos.   Tais  mamelucos,   segundo   convinha   aos  

escritores,   eram   embranquecidos.   Surge,   daí,   uma   quarta   raça   simbolizada  

pelos  paulistas:  “raça  (branca)  brasileira”,  “um  pós-mestiço”,  “um  neo-branco”  

(p.  5).  Isso  porque:  
Apesar  da  moda   indianista  –  esta,  pura  metáfora   romântica  –  e  da  
lusofobia,   ainda   fala  mais   forte   o   preconceito   hegemônico   europeu  
contra   mestiços,   razão   pela   qual   nossos   heróis   não   poderiam   ser  
chamados  nem  de  mamelucos,  nem  de  mestiços.   [...]  os  brasileiros  
incorporam   o   preconceito   racial   e   perpetuam-no,   embora   pelo  
contrário,   ou   seja,   pela   “auto-negativa”   –   ninguém   seria   mestiço  
(SERRA,  2002,  p.  6).  
  

O  mestiço  paulista  passa  a  poder  ser  visto  como  branco  europeu,  de  mesmos  

direitos   e   papéis,   sendo   que   a   única   diferença   seria   o   lugar   de   nascimento.  

Daí  entende-se  o  sentimento  de  direito  a  tomar  posse  da  terra  e  dominar,  tal  

como  estrangeiros  o  fizeram  no  país.    

  

Em   seu   artigo,   a   pesquisadora   ressalta   em   nota   de   rodapé   a   atualidade   do  

tema   do   bovarismo,   quando   situa   uma   entrevista,   de   2001,   concedida   por  

Fernando   Henrique   Cardoso,   que   teria   detectado   bovarismo   na   sociedade  

argentina.   Para   Cardoso,   trata-se   do   “desraigamento”,   característico   de   “um  

povo   que   se   sente   arrancado   de   suas   raízes   europeias   e   confinado   a   um  

pedaço   do   fim   do   mundo”   (CARDOSO,   apud   SERRA,   2002,   p.   2).   Outra  

observação  importante:  o  desejo  de  embranquecimento  brasileiro  também  se  

reflete   no   século   XX,   sobretudo   entre   1964   e   1985,   quando   o   país   era  

“descrito  nos  manuais  de  Moral  e  Cívica  como  ‘o  maior  país  de  raça  branca  da  

América  Latina’”  (SERRA,  2002,  p.  6).  
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Os   usos   do   bovarismo   não   residem   apenas   no   século   XIX.   Reflexos   dessa  

maneira  de  ser  permanecem  até  os  dias  atuais,  no  vocabulário  e  nos  anseios  

correntes   dos   indivíduos.   Para   tratar   de   um   contexto   ainda   mais   recente,  

ocorrido   no   século   XXI,   pode-se   apresentar   um   diálogo   ocorrido   através   de  

artigos   de   jornal   discutindo   política   e   bovarismo.   Em   2013,   na   ocasião   do  

lançamento   de   candidatos   às   eleições   presidenciais   brasileiras   de   2014,   o  

político   José  Serra   afirmou   que   seu   partido   –  Partido   da  Social  Democracia  

Brasileira  (PSDB)  –  era  bovarista.  Sua  fala,  reportada  por  Carla  Araújo  e  Pero  

Venceslau  em  notícia  do  dia  8  de  novembro  de  2013  na  F.  de  São  Paulo,  foi:    
Que  me  desculpem  as  mulheres,  pois  a  coisa  é  mais  complexa  do  
que   isso.  Mas   o   problema   da  Madame  Bovary   é   querer   ser   aceita  
pelo   outro   lado.  Ela   vai   à   loucura,   quebra  a   família   e   trai   o  marido  
com  Deus  e  todo  mundo  para  ser  aceita.  O  PSDB  tem  um  pouco  do  
bovarismo,  de  precisar  ser  aceito  pelo  PT  (SERRA,  apud  ARAÚJO  e  
VENCESLAU,  2013).  
  

Segundo   se   coloca,   seriam,   para   Serra,   “regionalismo”,   “mercadismo”,  

“colunismo”  e  “bovarismo”  defeitos  de  seu  partido.  Não  fica  clara  aqui  a  partir  

da  leitura  da  declaração  qual  a  relação  entre  a  postura  do  partido  e  a  questão  

de   gênero   que   faz   Serra   iniciar   suas   colocações   se   desculpando   com   as  

mulheres.   Tampouco   sabemos   qual   seria   “o   outro   lado”   pelo   qual   Madame  

Bovary   gostaria   de   ser   aceita   no   romance   que   a   fizesse   ser   comparada   ao  

desejo  de  aceitação  do  PSDB  pelo  PT.  A  notícia  do  dia  seguinte,  de  Débora  

Bergamasco,  mostra  a  resposta  de  Aécio  Neves,   já  no  título  do  texto:  “Aécio  

rebate  críticas  e  alfineta  Serra:   ‘Eu   falo  bem  do  PSDB  e  mal  do  PT’”.  Nessa  

ocasião,   uma   crise   interna   ocorre   no   partido.   É   importante   colocar   que   em  

ambas  as  notícias  usa-se  a  expressão  “síndrome  do  bovarismo”,  sendo  que  o  

termo   “síndrome”   não   foi   usado   nas   citações   diretas,   portanto   não   se   pode  

definir  de  onde  surgiu  essa  determinação.  

  

Em  decorrência  dessas  falas,  houve  dois  curtos  artigos  de  opinião  publicados.  

O  primeiro,  escrito  por  René  Ruschel  e  publicado  na  Folha  de  Londrina  em  16  

de   novembro   de   2013,   intitula-se   “Bovarismo   ou   complexo   de   vira-latas?”.  

Para  Ruschel,  os  dois  termos,  no  contexto  brasileiro,  equivalem-se:  trata-se  de  

um  sentimento  de  inferioridade  comum  aos  brasileiros.  Para  o  jornalista,  Serra  

teria   “tocado   na   ferida”   do   PSDB   ao   denunciar   a   dificuldade   do   partido   de  

estabelecer  uma   “estratégia  de  embate  com  o  governo   federal”  e  de   “adotar  
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um  discurso  de  mudança”   (RUSCHEL,  2013).  Segundo  ele,  conforme  ocorre  

com   a   oposição   brasileira   de   maneira   geral,   na   “falta   de   propostas   que  

empolguem   o   eleitor”   e   sem   uma   liderança   forte,   surge   o   nome   de   Aécio  

Neves   para   a   candidatura.   Já   Kiko   Nogueira,   diretor-adjunto   do   Diário   do  

Centro  do  Mundo,  acredita  que  a  Bovary  do  PSDB  seria  o  próprio  José  Serra.  

Segundo  ele:  
Não   há   realidade   capaz   de   fazê-lo   repensar   o   papel   que   se   auto  
outorgou,  de  salvador  da  pátria  de  seu  partido  e,  em  última  instância,  
do  Brasil.  O  bovarismo  de  Serra  é  o  que  o   impede  de  procurar  um  
sucessor,   ou   algo   que   o   valha,   ou   parar   de   sabotar   e   chantagear  
Aécio  Neves  (NOGUEIRA,  2013).  
  

Observa-se   nesse   recente   episódio   da   política   brasileira,   a   ampla   e   plural  

noção  de  bovarismo  servindo,  na  verdade  e  em  primeira  instância,  às  opiniões  

daqueles  que  a  utilizam.  O  discurso  proferido  é   tomado  como  verdadeiro  em  

oposição  ao  discurso  do  outro,  opinião  diversa,  que  não  é  rebatida  e  criticada  

com  argumentação  mais   racional,  mas  é   recorrentemente  desqualificada  por  

ser  considerada  “ilusão”.  

  

Finaliza-se  este  capítulo  concluindo-se  que  o  Brasil,  ex-colônia,  irmana-se  dos  

outros  países  latino-americanos  por  posturas  e  estratagemas  traçados  (ainda  

que   contraditórios   e   criticáveis)   que   pudessem   assegurar   sua   inserção   no  

contexto   mundial,   sendo   as   elites,   de   fato,   aqueles   que   mais   buscavam   (e  

tinham   condições   de   buscar)   uma   almejada   integração,   por   vezes   ilusória,  

com   países   centrais.   O   desejo   era   inserir-se.   O   bovarismo   permitiu   que   se  

passeasse   por   períodos   brasileiros,   desde   o   contato   com   a   dita   civilização  

europeia  até  os  dias  atuais  (em  que  a  globalização  e  os  apelos  da  cultura  de  

massa  são  ainda  mais  evidentes),  e  permitiu  entender  um  pouco  das  tensões  

internas  do  país  também  decorrentes  do  contexto  mundial.  
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS  
  

Comme  la  notion,   le  concept  est   le   lieu  de  erreur  et  de  
passer  du  coq  à  l’âne.215  

Jules  de  Gaultier  
  

Em  sua  tese,  a  estudiosa  Maria  Elvira  Malaquias  de  Carvalho,  atenta  ao  seu  

objeto   de   pesquisa,   a   metacrítica   flaubertiana,   declara   ter   havido   uma  

sucessão   de   empregos   indiscriminados,   manipulações   e   distorções   do  

conceito   do   bovarismo,   principalmente   no   que   tange   aos   estudos   da  

constituição   da   identidade   nacional   brasileira.   Para   ela,   seria   necessário  

recuperar  de  maneira  mais  cuidadosa  o  discurso  da  crítica   flaubertiana  para,  

assim,   compreender   que   não   só   as   numerosas   aporias   no   pensamento   de  

Jules   de  Gaultier,   em   sua   “incipiente   tentativa   de   fundar   as   bases   da   ficção  

moderna”   (CARVALHO,  2014,  p.   24),  mas   também   “o  uso   lato,   realizado  no  

Brasil   e   preconizado   pela   literatura   comparada”   (p.   25),   são   fatores   para  

tamanha  ampliação  do  alcance  do  conceito.  Segundo  Carvalho,  “não  há  uma  

avaliação   sistemática   do   emprego”   (p.   25)   do   conceito   entre   estudiosos  

brasileiros,  sobretudo  os  comparatistas,  que  seriam  mais  sujeitos  a  apropriar-

se   de   textos   alheios   “sem   conhecimento   exaustivo   das   premissas   teóricas  

envolvidas”  (p.  20).    

  

Não   se   nega   que   o   conceito   é   lábil,   como   já   preveniu,   em   sua   história   da  

patologia  do  bovarismo,  Delphine   Jayot   (2007),   estudiosa   francesa,   atenta  à  

crítica   flaubertiana   e   aparentemente   desconhecedora   das   apropriações  

comuns  aos  críticos  brasileiros  –  também  aos  latino-americanos  e  caribenhos.  

Nesta   tese,   inclusive,   pôde-se   comprovar   isso.   Ilustra-se   a   preocupação   de  

Carvalho   com   o   provável   desconhecimento   entre   os   brasileiros   do   uso  

ideológico   da   filosofia   de   Gaultier   no   século   XX,   no   que   se   refere   ao  

tratamento   dado   aos   imigrantes:   na   ocasião,   acreditava-se   que   “formações  

coletivas   podem   desenvolver   inquietante   fascinação   em   relação   a   modelos  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215  “Como  a  noção,  o  conceito  é  o  lugar  do  erro  e  de  mudar  de  galo  a  asno”.  A  expressão  “passer  du  coq  à  l’âne”  é  
antiga   e   informal,   tanto   que   Carvalho,   ao   citar   esse   mesmo   trecho   retirado   do   ensaio   gaultieriano,   aponta   que   o  
filósofo  utilizou  a  expressão  corrente  “sem  o  menor  pudor”.  A  expressão  remonta  a  brincadeiras   infantis  em  que  se  
saltavam  animais  de   tamanhos  diferentes,   indo  do  menor   (galo,   “coq”)  e  passando  gradativamente  ao  maior   (asno,  
“âne”).  Quando  se  intentava  mostrar  uma  mudança  repentina  de  assunto,  indicava-se  que  alguém  saltou  do  galo  para  
o  asno,  sem  passar  pelos  animais  de  tamanhos  intermediários.  No  português,  pode-se  tentar  equiparar  à  expressão  
“mudar  de  pau  pra  cavaco”.  
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estrangeiros”  (CARVALHO,  2014,  p.  27),  e  isso  seria  prejudicial  às  sociedades  

que   recebiam   tais   imigrantes.   Estes   acabariam   contaminando   e,   por  

conseguinte,  enfraquecendo  o  sistema  político-econômico-cultural  de  nações  

“modelo”,   tais   como   a   França.  Cabe   reconhecer   o   olhar   excludente,   o   olhar  

(que   até   dias   atuais   perdura)   de   grupos   europeus   para   com   imigrantes,  

desfavorecidos   economicamente   e   marginalizados   pelo   sistema   econômico  

planetário  que  educa  seus  sentimentos,  cria  modos  de  vida  e  produz  objetos  

culturais  para  seu  consumo,  ainda  que  nem  todos  possam  acessá-los  de  fato.  

Cabe   reforçar,   sem   contenção   do   desejo   de   crítica,   que   nessa   ideologia  

excludente  que   fora  casada  com  o  bovarismo  gaultieriano  não  há   lugar  para  

os  desfavorecidos.  Estes  não  poderiam  exercer,  livres  de  preocupações,  seus  

costumes   no   país   onde   se   instalavam   e   igualmente   não   tinham   trégua   em  

seus  países  de  origem  devido  a  pobreza,  exploração  e  outros  motivos  graves.  

A   sensação   de   desamparo,   nesse   caso,   é   visível.   Confiar   no   conceito   do  

bovarismo,   se   observadas   tais   prerrogativas,   para,   anos   depois,   tratar   de  

identidade  nacional   de   ex-colônias   parece,   no  mínimo,   curioso.   Isso,   porém,  

não   muda   o   fato   de   que,   ao   fim   e   ao   cabo,   os   desfavorecidos   ainda  

permanecem  excluídos.    

  

A  história  do  conceito  tem  mostrado  –  e  isso  já  se  nota  na  primeira  parte  desta  

tese,  quando  se  estudam  as  apropriações  e  críticas  ao  bovarismo  realizadas  

pela   comunidade   francesa   –   que,   sempre   com   valor,   positivo   ou   negativo,  

agregado,   o   bovarismo   com   toda   sua   plasticidade   trata   de   questões   de  

inadaptabilidade,  problemas  de  inserção.  Em  alguns  casos,  ainda  em  Gaultier,  

essas  questões  foram  atribuídas  exclusivamente  a  um  sujeito  patológico,  com  

características  hereditárias  que  o  levavam  a  almejar  ser  o  que  não  era.  Quem  

ou  o  que  determinava  o  que  esse  sujeito  poderia  ser?  Parece  que  as  balizas  

morais,   sociais,   discursos   dominantes   e   restritivos   eram   os   impedidores.  

Positivo   ou   negativo,   o   bovarismo   trata,   por   caminhos   diferentes,   de   tais  

balizas.   Se   do   contexto   da   psiquiatria   e   do   indivíduo   ele   migrou   para   a  

discussão  de  gênero,  para  a  crítica  literária  e  para  a  psicanálise  a  investigar  as  

relações  que  os  indivíduos  poderiam  ter  com  a  leitura  literária  ou  para  a  forma  

como  comunidades  periféricas  se  viam  ou  se  espelhavam,  é  porque,  bem  ou  

mal,  possibilita  (ou  mesmo  pressupõe)  os  questionamentos  ao  status  quo.  Na  
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gênese   do   termo   em   Gaultier   e   na   crítica   acadêmica   francesa   acendem-se  

essas   possibilidades,   tomadas,   portanto,   pelos   países   latinos,   por   exemplo.  

Neste   último   caso,   a   questão   da  marginalidade,   que   nunca   esteve   fora   das  

discussões   do   bovarismo,   liga-se   mais   cruamente   ao   aspecto   político-

econômico   dos   jogos   de   domínio   de   uns   seres   sobre   outros   no   âmbito   do  

capitalismo.  Deste   também  fazem  parte  os  elementos   tratados  anteriormente  

na   discussão   sobre   bovarismo:   relação   homem/mulher;;   médico/paciente;;  

gênio/seres   simplórios;;   civilidade/barbárie;;   cultura   de   massa/educação  

sentimental;;  original/cópia;;  metrópole/colônia;;  modelo/reflexo  etc.  

  

Sem   muita   dificuldade,   quando   se   trata   do   cenário   mundial   e   dos   diálogos  

entre  nações,  é  possível   localizar  o  Brasil   e  outros  países   latino-americanos  

como  à  margem  por  não  participarem  das  maiores  decisões  e  por  exercerem  

um   papel   secundário   às   determinações   de   grandes   grupos   (instituições  

europeias,   norte-americanas,   por   exemplo)   e   elites   (locais   ou   não,  

empoderadas   em   seu   discurso   de   elites).   O   país   tem   sido   visto,   dentro   do  

sistema  capitalista,  por  muitos  grupos  e  insitutições,  ao  longo  de  sua  história,  

sobretudo   como   fornecedor   de  matérias-primas  e   consumidor   de   produtos   e  

ideologias  de  outros  países  –  ainda  que  não  se  possa  generlizar;;   o  Brasil   é  

uma   das   engrenagens   (que   não   chega   a   ser   cabine   de   comando)   dessa  

grande  máquina.  Entender  e  aceitar  o  uso   ideológico  do  bovarismo  nacional  

gaultieriano   poderia,   portanto,   significar   exclusão,   questionamento   e  

inferiorização   de   culturas   não  modelares   –   entendidas   como   reflexos   de   um  

verdadeiro   brilho,   entre   as   quais   figuram  os   países   latino-americanos.  Daí   o  

contexto  esquematizado  por  Roberto  Schwarz  e  Sérgio  Buarque  de  Holanda,  

discutidos   no   último   capítulo   da   tese:   as   complexas   relações   entre   a  

necessidade   de   modernizar   e   falar   a   língua   do   progresso   convivendo   com  

práticas  coloniais  –  um  dilema  especialmente  das  elites.  

  

Gaultier   teria   sido,   segundo  Carvalho,   “patrono  de  uma   tese  essencialista,   a  

qual   reivindica   que  a   origem  e  a   originalidade  devem  sempre   sobrepor-se   à  

imitação   e   à   inautenticidade   da   condição   bovarista”   (2014,   p.   29),   e   nesse  

ponto  residiria  a  ideia,  já  corrente,  de  que  ex-colônias  imitavam  ex-metrópoles;;  

isso   era   ser   bovarista.   Era   isso   e   nada   além   o   que   restaria.   É   bom   que   se  
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repita:   essa   necessidade   partia   dos   grupos   abastados   da   população.  Não   é  

por   coincidência,   portanto,   que   também   estudiosos   de   outras   ex-colônias  

latino-americanas   e   caribenhas   tenham   se   apropriado   do   bovarismo   com  

semelhantes  distorções  epistemológicas.  Eis  o  contexto  que  permitiria  pensar  

o   uso   do   bovarismo   no   Brasil   –   país   à   margem   e   ex-colônia,   que   recebeu  

imigrantes   em   sua   história   e   emigrou   outros   tantos  motivados   por  melhores  

condições   de   vida   para   países   europeus   ou   para   os   Estados   Unidos.   Além  

disso,  há  o   latente  sentimento  de  “desenraizamento”,  de  ser  um  estranho  ou  

um   imigrante   na   própria   terra.   De   fato,   a   tese   essencialista   de   Gaultier,  

transformada  em  ideologia  no  século  XX,  representa  ideias  ainda  existentes  –  

não   necessariamente   para   o   bovarismo   nem   por   ele   –   em   determinados  

grupos   no   que   tange   a   conflitos   de   nacionalidades,   imigrações   etc.   É  

justamente   essa   ideologia   (imposta   e   repetida,   de   maneiras   diversas,   no  

“Novo  Mundo”  há  séculos)  que,  tendo  motivado  leitores  no  eixo  sul,  e  não  só  

nele,   impregnou   o   pensamento   de   que   a   identidade   nacional   (não   só   a  

brasileira)  seria  bovárica;;  isso  significaria  conferir  menos  importância  a  marcas  

próprias  do  país  e  seguir,  sem  lúcido  senso  crítico,  um  modelo  (ou  ao  menos  

tentar,  entendendo-o  mais  como  um  desejo/sonho  do  que  uma  possibilidade),  

pressupondo-se   indissolúvel   e   inquestionável   a   dicotomia   original/cópia,   ou  

ainda,   como   afirma   Octávio   Ianni,   de   maneira   mais   dura,   a   dialética  

escravo/senhor.  

  

Para   alguns   intelectuais,   ser   bovárico   era   copiar   vergonhosamente,   traço  

brasileiro,   amargo   destino.   Para   outros,   essa   postura   existiu,   porém   era  

causada   por   fatos   históricos   e   encorajada   por   interesses   de   parcela   da  

sociedade.  Roberto  Schwarz,  atento  a  essa  reiterada  discussão  entre  original,  

essencial,   superior   versus   cópia,   inautêntico   e   inferior,   é   certeiro   –   inclusive  

atualizando   a   ideia   de   que  mesmo   pensadores   franceses,   como   Foucault   e  

outros  mencionados  nesta  tese,  vinham  tentanto  quebrar  tais  paradigmas:  
Conforme  sugere  o   lugar-comum,  a  cópia  é  secundária  em  relação  
ao  original,  depende  dele,   vale  menos  etc.  Esta  perspectiva  coloca  
um   sinal   de   menos   diante   do   conjunto   de   esforços   culturais   do  
continente  e  está  na  base  do  mal-estar  intelectual  [...].  Por  que  dizer  
que  o  anterior  prima  sobre  o  posterior,  o  modelo  sobre  a  imitação,  o  
central   sobre   o   periférico,   a   infraestrutura   econômica   sobre   a   vida  
cultural  [...]?  (SCHWARZ,  2014,  p.  88).  
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O  próprio  Roger  Chartier  interessa-se  em  dizer  que  o  relevante  não  é  reforçar  

essa   diferença   hierárquica,   e   sim   entender   os   processos   históricos,   as  

formações   das   representações   e   das   práticas   e   os   usos   subversivos   que  

muitos,  criativos,  em  geral  parcelas  “não  centrais”  da  sociedade,  realizam  de  

códigos  vigentes  e  objetos  culturais.  No  início  desta  tese,  já  se  reportou  a  esse  

historiador   que   considera   as   inventividades   das   apropriações   as   formas  

possíveis,   a   cada   comunidade,   de   compreender   produtos   culturais.   Tal  

inventividade  pode  (e  deve)  abalar  a  dicotomia  cópia/original.  

  

Dessa  assentada  dicotomia,   teriam  surgido  duas  possibilidades  primeiras  de  

análise   dentro   do   horizonte   de   apropriações   do   bovarismo.   Uma   delas,   que  

perdura  em  seus  reflexos,  é  que  ser  moderno  –  e  na  modernidade  se  situa  a  

representatividade  do  modo  de  vida  burguês,  o  nascimento  da  psicanálise,  o  

bovarismo   e   muitas   formas   de   se   explicar   o   mal-estar   diante   da   realidade  

discutidos   já   na   primeira   parte   desta   tese   –   é   ser   como   os   modelos   de  

progresso  (valorizando  a  razão,  o  espaço  público,  a  produção  manufaturada,  a  

cultura   letrada   e   todo   o   tipo   de   certificado   de   civilização),   ainda   que,  

bovaricamente,   se   faça   uma   imitação   grosseira   ou   mesmo   impossível   de  

costumes,   arquitetura,   aparências.   É   preciso   estar   em   níveis   semelhantes,  

mesmo  que   somente   em  decalques  discursivo-ideológicos;;   ou   seja,  mais   no  

nível  da  ideia  do  que  das  práticas.  Ser  distinto,  ser  moderno,  ser  progresso:  a  

identidade216  do   país   precisava   ser   forjada   sobre   costumes   dados   a   alguns  

poucos  grupos  que  acreditavam  na  ideia  de,  já  sabendo  impossível,  tentar  ser  

“original”,   incessantemente   e   sem   sucesso,   na   busca   de   equalizar-se.   A  

tentativa  e  a  exaustão  decorrente  dela  são   resultados  sabidos:  é  necessário  

assumir  a  condição  subalterna,  não  bastassem  os  tristes  momentos  históricos  

vivenciados   de   embates   político-econômico-culturais.   Como   lembra   Octávio  

Ianni,  “[...]  a  América  Latina  parece  [...]  desenhada  na  história  e  geografia.  Foi  

inventada  pelo  mercantilismo,  modificada  pelo  colonialismo,  transformada  pelo  

imperialismo  e  transfigurada  pelo  globalismo”  (2013,  p.  3).  A  aristocracia  tinha  

dificuldades   de   aceitar-se   em   seu   país,   em   meio   ao   resto   do   povo,   por  

acreditar-se  merecedora  de  algo  além:  daí  a  sensação  bovárica  –  o  desterro  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
216  É   interessante  acrescentar  uma  observação  de   Ianni   (2013,  p.  33):  para  ele,  ensaios  que  explicam  a   identidade  
nacional  sugerem  que  as  nações  são  “[...]  gelatinosas,  de  estados  demiurgos.  Busca-se  compreender  as  sociedades  
nacionais  propondo  uma  antropomorfização  da  nação,  como  se  fora  um  indivíduo,  personalidade  ou  biografia”.  
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ou  o  afã  da  cópia.  Ignoravam-se,  assim,  os  conflitos  de  classe  internos,  já  que  

o  olhar  se  voltava  para  outras  constituições  de  nação.  

  

Outra   visão   crítica   é   a   percepção   do   mesmo   contexto   e   sua   resposta  

diametralmente  oposta:  negação  total  dos  elementos  modelares,  desprezo  por  

qualquer  que  seja  a   influência  não  autóctone,  busca  de  uma  origem  –  ainda  

que   as   origens   tenham  sofrido   sucessivos   apagamentos,   evanescimentos   e,  

mesmo,   distorções:   são   elas  mesclas,   heterogeneidades.  Reside   aí,   parece,  

outra  postura   igualmente  bovarista  e  que  fora  considerada  assim.  Abstrair-se  

de   todo   constructo   histórico-cultural,   das   influências   e   até   mesmo   das  

determinações  inevitáveis  da  política  internacional  configuraria  uma  busca  por  

dissociação,   um  desejo   de   apartamento   total,   cuja  metáfora  mais   conhecida  

seria  o  Major  Policarpo  Quaresma:  bovarista,  risível,  trágico  em  sua  estratégia  

ufanista   e   ingênua   de   combate   à   valorização   excessiva   de   instituições   e  

preceitos  positivistas.  

  

Quando  se  consideram  esses  dois   lados  de  uma  mesma  moeda  e  o  uso  do  

bovarismo  para  caracterizar  a  vivência  brasileira  em  relação  às   instituições  e  

aos  constructos  do  poder  –  pois,  ao  fim  e  ao  cabo,  trata-se  aqui  de  poder,  de  

força  –,  podem-se  ensaiar  alternativas   interpretativas.  As   inúmeras  tentativas  

de  intelectuais  ou  de  comentadores  de  discutir  a  situação  nacional  vestem-se  

de  interesses  diferentes.  Alguns  desses  comprometem  seus  discursos  com  a  

ideologização  que  reforça  a  inautenticidade,  a  suscetibilidade,  o  servilismo  dos  

brasileiros,  com  vistas  a  manter  privilégios  e  diálogos  proveitosos  com  outros  

grupos,   nacionais   e   internacionais,   de   poder.   Para   Ianni   (2013,   p.   21),   “o  

arielismo217,  visto  como  bovarismo,  mimetismo  ou  espelhismo,  relativamente  a  

ideais  ou  realidades  imaginárias  européias  e  norte-americanas”,  favorece,  com  

vistas   a   esse   comprometimento   ideológico   com   o   reforço   da   impotência  

nacional,   “a   recorrência   de   idéias   relativas   a   ‘ecletismo’,   ‘mimetismo’,  

‘espelhismo’,   ‘idéias   exóticas’,   ‘idéias   fora   do   lugar’,   ‘autenticidade’,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217  O  termo  arielismo  advém  da  obra  A  tempestade,  do   inglês  William  Shakespeare,  escrita  na  primeira  década  dos  
anos  1600.  Ariel,  na  trama,  é  um  escravo,  espírito  do  ar  que,  com  seu  poder  mágico,  vigia,  observa  tudo  e  serve  às  
determinações  de  Próspero,  dominador  e  letrado.  Ariel  e  Próspero,  bem  como  Caliban  (outro  escravo  de  Próspero,  de  
características   opostas   às   de   Ariel),   foram   e   são  metáforas   importantes   para   o   colonialismo.  O   senhor,   Próspero,  
domina  o  povo,  os  não  educados,  os  subalternos  (Caliban)  com  a  ajuda  de  ilustrados,   leves  e   inteligentes,   também  
escravos,  todavia.  
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‘inautenticidade’  e  outras  noções  [...]”  (p.  21).  Segundo  ele,  sem  se  questionar  

a   presença   de   forças   externas   remanescentes   do   colonialismo,   do  

imperialismo  ou  do  globalismo,  
[...]   tem   predominado   o   olhar   emprestado   de   elites   governantes   e  
classes   dominantes   nacionais   ou   latino-americanas;;   quando   não  
predomina   o   olhar   emprestado   de   elites   governantes,   classes  
dominantes,   corporações   internacionais  e  até  mesmo  organizações  
multilaterais   cujos   dirigentes   e   funcionários   com   frequência   se  
colocam   como   agentes   “civilizadores”.   Em   geral   empenham-se   em  
esclarecer   o   “atraso”,   o   “subdesenvolvimento”,   a   “periferia”,   a  
“marginalidade”,   a   “pobreza”,   a   “miséria”,   o   “autoritarismo”,   a  
“instabilidade   política   congênita”,   a   “modernização   precária”,   a  
insuficiente   “revolução   de   expectativas”,   o   “latifundismo”,   o  
“patrimonialismo”,   a   “violência”,   o   “narcotráfico”,   a   “sociedade   civil  
invertebrada”,   os   “atores   sociais   débeis”,   e   outras   “características”  
congênitas,   próprias   ou   exclusivas   dessas   coletividades,   povos   e  
nações  (IANNI,  2013,  p.  7).  
  

Sem   que   se   alongue   muito,   vale   acrescentar   que   revoluções   socialistas,  

movimentos   ditatoriais   e   outras   agitações   próprias   aos   países   latino-

americanos  muito   têm  a  ver   com  essa   tensão,  esse   jogo  de   forças  e  poder.  

Movidos   pelo   interesse   de   desvincular-se   da   condição   “subalterna”,   grupos  

realizam  revoluções  e  criam  movimentos  que  são  prontamente  combatidos  por  

setores  –  elites,  grupos  empresariais  estrangeiros,  redes  de  comunicação,  por  

exemplo  –  interessados  na  manutenção  do  status  quo.  

  

A   partir   disso,   pode-se   investigar   por   que   o   conceito   pareceu   tão   sedutor   a  

ponto  de  levar  nações,  seus  críticos  e  intelectuais  –  sejam  eles  mantenedores  

do  pensamento  eurocêntrico,  sejam  eles  de   tendências  contrárias  a   isso  –  a  

pinçarem   o   bovarismo   e   inserir-se   na   grande   dispersão   de   acepções  

adquiridas   para   o   termo.   Por   que   teria   feito   (e   ainda   faz)   lógica   lançar  

reflexões  como  essa?  Qual  a  relação  haveria  entre  Emma  Bovary  (e  a  teoria  

filosófica  advinda  do  romance  que  protagoniza)  e  a  América  Latina?  Antes  de  

se   ousar   hipotetizar   sobre   essa   última   pergunta,   é   importante   dar   a   ver  

algumas   amostras   de   como   se   pensa   o   bovarismo   em   países   da   América  

Latina  e  do  Caribe,  inserindo-se  o  Brasil  nessa  cartografia  –  de  apropriador  do  

conceito   do   bovarismo   e,   mais   especificamente,   componente   de   uma  

comunidade  interpretativa  própria,  a  latino-americana.  
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Existe   uma   gama   de   possibilidades   para   o   bovarismo   no   contexto   latino-

americano   –   sendo   elas   conhecidas   por   alguns   críticos   da   comunidade  

acadêmica   francesa.   Stephanie   Decante,   em   seu   artigo   “Politiques   du  

bovarysme  en  Amérique  Latine   (1910-1960)”,  publicado  em  2012,  afirma  ser  

isso   possível   pela   “labilidade”   e   pela   “eficácia   de   identificação”   do   conceito  

gaultieriano,   estratégia   de   análise   de   “problemáticas   ligadas   à   leitura  

(alternativamente   pensada   como   fonte   de   alteração   ou   emancipação)   mas  

também  à  construção  identitária,  o  que  preocupa  os  intelectuais  dessas  jovens  

nações   [...]”,   bem   como   dos   “desafios   da   subjetivação   literária   até   os   da  

subjetivação   democrática”   (DECANTE,   2012,   p.   1).   Decante   se   propõe   a  

observar  usos  do  termo  na  América  Latina,  tendo  em  mente  “ressonâncias  do  

imaginário,   do   literário   e   do   político” 218   (p.   1).   Existe   a   interpretação   do  

conceito  em  sua  relação  com  os  perigos  da  leitura,  o  que  leva  a  uma  cultura  

de  controle  do  que  se  lê  e  das  influências  externas  recebidas,  sobretudo  pelas  

mulheres,  através  da  leitura.  

  

Todavia,  o  “bovarismo  nacional”219,   forma  coletiva  de  bovarismo,  passa  a  ser  

chave   para   feitura   de   uma   “radiografia   das   sociedades   da   época   e,   mais  

geralmente,  para  debater  razões  da  decadência  ou  do  progresso  do  ‘espírito’,  

da  ‘alma’  de  uma  nação”220  (DECANTE,  2012,  p.  2).  O  mexicano  Antonio  Caso  

(1883-1946),   atento   à   necessidade   de   “descolonização   cultural”   e   às  

influências   estrangeiras,   é   responsável,   segundo   Decante,   pela   primeira  

aparição   do   termo,   em   seu   artigo   “El   bovarismo   nacional”   (1917),   em   que  

afirma  que  nações  bovaristas,  buscando  afirmar  e  ser  o  que  não  são,  acabam  

por   não   ser   coisa   alguma,   permanecendo   em   uma   utopia   de   imitação   de  

modelos.   Trata-se   do   que   Decante   denomina   “problema   da   leitura   em   suas  

relações   com   a   construção   identitária” 221   (DECANTE,   2012,   p.   3).   Caso  

engajou-se   em   promover   debates   sobre   a   identidade   mexicana,   além   de  

questionar   a   adaptação  míope   de  modelos   estrangeiros.   Exemplo   disso   é   a  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218  “des  problématiques  liées  à  la  lecture  (alternativement  pensée  comme  source  d’altération  ou  d’émancipation)  mais  
aussi   à   la   construction   identitaire,   ce  qui   préoccupe   les   intellectuels  de  ces   jeunes  nations   [...]”   e   “les  enjeux  de   la  
subjectivation  littéraire  à  ceux  de  la  subjectivation  démocratique”.  
219  Vale   relembrar   que,   numa   posição   contrária   e   xenófoba,   existe   o   “bovarismo   nacional”   para  Gaultier,   que   julga  
negativa  a  mistura  de  culturas  quando  ela  enfraquece  aquilo  que  a  nação   forte,  como  a  França,  apresenta.  Países  
colonizados,  por  outro  lado,  já  trazem  em  si  a  mistura,  a  heterogeneidade.  
220  “radiographie  des  sociétés  de   l’époque  et,  plus  généralement,  pour  débattre  des   raisons  de   la  décadence  ou  du  
progrès  de  ‘l’esprit’,  de  ‘l’âme’  d’une  nation”.  
221  “le  problème  de  la  lecture  dans  ses  rapports  à  la  construction  identitaire”  
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hegemonia  do  pensamento  positivista.  Para  Decante,  o  uso  feito  da  noção  por  

Caso  é  amplo  e  contraditório:  de  uma  arma  para  criticar  o  positivismo  passa  a  

ser   ferramenta   para   colocar   princípios   de   construção   identitária   (propondo  

uma  leitura  criativa  de  textos  estrangeiros,  sem  renúncia  aos  valores  do  país).  

O  intelectual  passa  a  entender  o  bovarismo  como  positivo  na  medida  em  que  

se  harmoniza  com  as  condições  da  realidade.  Caso  se  apropria  do  conceito,  

em  uma  faceta  formadora  e  virtuosa,  para  discutir  as  relações  com  a  leitura  –  

o   desejo   de   ser   outro   impregna   também  a   experiência   estética.  A   leitura   de  

literatura  é  considerada  também  uma  experiência  intelectual.  Decante  conclui  

a   respeito   de   Caso   que   ele   propõe   uma   dosagem   entre   a   destruição   do  

positivismo   e   a   reconstrução   de   um   idealismo   novo   que   possibilita   adequar  

modernidade  e  identidade,  sem  imitações  irrefletidas.  O  intelectual  viajou  pela  

América   Latina   (Colômbia,   Chile,   Argentina,   Venezuela   e   Brasil)   discutindo  

suas  teorias.    

  

Decante   nota   outra   corrente   de   usos   do   termo:   trata-se   da   relação   entre  

histeria  (e  retoma-se  aqui  a  raiz  da  psicologia)  e  gênero,  sobretudo  no  domínio  

das  letras  no  que  tange  ao  acesso  e  à  expressão  do  saber  (leitura  e  escrita).  A  

venezuelana   Teresa   de   la   Parra   (1889-1936),   radicada   na   Colômbia,   fora  

censurada  em  sua  obra   literária   (Ifigenia:  diario  de  una  señorita  que  escribió  

porque   se   fastiaba),   em   1924,   por   conta   de   suas   críticas   políticas.   A  

personagem,  mulher,  fecha-se  na  leitura,  insatisfeita  com  a  sociedade  que  não  

lhe  permitia  desenvolver-se.  De  la  Parra,  em  uma  conferência,  afirma  não  se  

tratar   de   uma   obra   de   cunho   feminista,   mas   sim   de   uma   obra   que   leva   a  

reflexões.  Ela  afirma  ser  o   livro  uma  paródia  da  escrita  feminina.  Além  disso,  

alerta  para  a  importância  do  acesso  feminino  ao  saber  e  discute  o  bovarismo  

hispano-americano,  “doença  contemporânea”,  como  tema  central  de  sua  obra  

(e  não  uma  propaganda  revolucionária).  Duas  escritoras  chilenas,  María  Luisa  

Bombal,   em   1941,   e   Georgina   Silva   Jiménez,   em   1955,   assassinam   seus  

respectivos  maridos  no  salão  de  chá  do  hotel  Crillón.  O  fato  real  é  análogo  a  

uma   cena   de   um   romance   publicado   anteriormente,   em   1934.   Isso   foi   o  

suficiente  para  se  criticar  o  bovarismo  das  romancistas,  discutido  amplamente  

na  mídia  como  forma  de  desqualificar  as  mulheres  em  geral  (e  especialmente  

as   romancistas)   em   análises   psicologizantes.   Maneiras   de   desqualificar   a  
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atuação   feminina   ou   a   discussão   política   não   faltaram.   Os   olhares   aqui  

apresentados   filiam-se   mais   ou   menos   proximamente   da   história   de  

intepretações  do  bovarismo  vistas  nos  três  primeiros  capítulos  desta  tesa.  

  

No   dicionário   de   filosofia   latino-americano,   disponível   em   ambiente   virtual,  

encontra-se   a   entrada   “bovarismo   nacional”   como   termo   definido   por   Caso  

para   designar   povos   que   “se   empenharam,   através   da   história,   em   negar   o  

que   são   e   foram  para   afirmar   o   que   não   são”.  Querendo   ser   algo   diferente,  

acabam   não   sendo   nada,   permanecendo   a   utopia   de   seguir   modelos  

diferentes  que  não  coincidem  com  a  realidade.  Trata-se  de  instrumento  e  meio  

de   produção   do   real   em   que   se   se   apropria   de   esforços   alheios.   Nessa  

definição,  há  afirmações  determinantes  como  “México  e  América  hispânica  é  a  

história  de  um   infecundo  bovarismo  nacional”,   além  de   “A   vida  é,   em  suma,  

mais  tolerável  com  o  bovarismo  do  que  sem  ele”.  Enfatize-se  aqui  a   ideia  de  

que  a  imitação  retira  de  tais  países  qualquer  possibilidade  de  autenticidade  e  

identidade,  pois  se  acredita  que,  sendo  bováricos,  “acabam  não  sendo  nada”.  

O  brasileiro  Dawisson  Belém  Lopes  analisa,  em  seu  artigo  “Bolivarianismo  (ou  

bovarismo?)   do   século   XXI”   (2007),   os   caminhos   do   bolivarianismo   na  

Venezuela,  desde  o  século  XIX,  a  partir  do  discurso  de  Simon  Bolívar,  até  o  

século  XXI.  No  artigo,  não  há  menção  alguma  ao  bovarismo,  contudo  o  título  

já   sugere   que   há   “ideias   fora   de   lugar”,   como   se   o   bolivarianismo   estivesse  

desalinhado,   ainda   mais   quando   se   analisa   o   pensamento   oitocentista   de  

Bolívar   e   se   compara   com   os  movimentos   bolivarianos,   predominantemente  

de   esquerda,   do   século   XXI.   Ainda   assim,   essa   complexa   contradição,   o  

bolivarianismo,   perdura,   o   que   exige   uma   reflexão:   por   que   parece   fazer  

sentido   (embora   seja   visto   como   uma   espécie   de   bovarismo,   num   sentido  

negativo)   e   se   insere   no   contexto   atual?   Será   que   isso   se   deve   a   mais  

desajustes  e  distorções  político-epistemológicas  latino-americanas?  

  

No  Haiti,  país  do  Caribe,  há  também  filão  de  análise  relativo  à  constituição  da  

identidade   nacional   com  o   conceito   de   bovarismo.   Tal   país,   colonizado   pela  

França,  marginalizado   e   pobre,   vive   em   conflitos   internos   em   relação   à   sua  

identidade.  Isso  porque,  a  partir  de  Jean  Price-Mars,  em  sua  obra  Ainsi  parla  

l'oncle,  publicada  em  1928,  iniciou-se  essa  reflexão  ao  dizer  da  importância  e  
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da  potência  das  manifestações   folclóricas  do  país,   sinal  de  sua  cultura  mais  

própria.   Haitianos   não   seriam,   portanto,   “français   colorés”   (“franceses  

coloridos”),   como   se   habituava   compreender.   Eles   apresentam   uma   dupla  

herança,  a   francesa  e  a  africana.  O   folclore,  para  Mars,  é  marca  própria,  de  

tonalidade   mística,   dos   haitianos,   um   “patrimônio   extraído   do   reservatório  

comum  de   ideias,   sentimentos  e   fatos  e  dos  gestos”   (MARS,  1928,  p.   2)  do  

povo.   Tal   patrimônio   vinha   sendo   alvo   do   “bovarismo   dos   diletantes   [que]  

inutilmente  terá  lhes  ditado  atos  de  covardia  e  de  mentira;;  a  imbecilidade  dos  

egoísmos  de  classe,  em  vão,  terá  provocado  atitudes  de  antipatia  e  medidas  

de  ostracismo”  (MARS,  1928,  p.  2).  A  língua  francesa  seria  apenas  um  artifício  

de   expressão   que   serve   ao   conjunto   de   características   que   formam   essa  

coletividade.   Tendo   se   baseado   em  Price-Mars,   ao   tratar   da   importância   da  

oralidade   em   países   como   Brasil   e   Haiti,   Normelia   Parise,   em   seu   artigo  

“Literatura   e   oralidade   no   Haiti”   (2014),   compara-os   afirmando   que   “a  

valorização  da  oralidade  vincula-se  à   relação  entre   culturas  e  práticas  orais,  

etnografia  e  formação  da  literatura  nacional”  (PARISE,  2014,  p.  73).  Tal  fato  se  

dá   pela   coincidência,   em   países   pós-coloniais,   “com   os   movimentos   de  

constituição  de  uma  cultura  e  de  uma  literatura  nacionais  nos  anos  20,  com  os  

Modernismos,   os   Indigenismos   e   a   Negritude   nas   Américas   e   no   Caribe”  

(PARISE,  2014,  p.  73).  

  

Bovarista   seria,   em   vários   desses   textos,   a   figura   do   triste   repetidor   que,  

mesmo   que   anseie,   não   conseguirá   dizer   o  mesmo   do   discurso   repetido   ou  

mesmo  encontrar-se  em  um  discurso  coerente  –  um  discurso  e/ou  uma  leitura  

enlouquecidos.  É  o  que  almeja  demais  e  ousa   tentar  brilhar  –  e  não  apenas  

refletir  palidamente.  Seria  o  que  possui  a   “faculdade  de  descontentamento  e  

insaciabilidade”  (CARVALHO,  2014,  p.  42)  recorrente  e  para  quem  não  parece  

haver  saída.  Ser  distinto,  ser  de  elite,  ser  abastado,  ser  notado  e  reservar  um  

lugar  social  de  prestígio:  essas  são  algumas  das  vontades  do  bovarista,  seja  

ele  uma  pessoa,  seja  um  pequeno  grupo,  seja  uma  parte  da  sociedade,  seja  

um   país,   seja   um   conjunto   de   países.   O   bovarismo   se   situa,   tocando  

tangencialmente,   nesse   sentido,   nesses   imbricados   diálogos.   O   cuidado  

demandado  por  Carvalho  para  o  respeito  devido  à  crítica  flaubertiana,  no  que  

concerne  ao  uso  do  bovarismo,  a  essa  altura  já  não  faz  tanto  sentido,  é  estéril,  
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pois  nesse  conturbado  e  dispersivo  diálogo  de  atravessamentos  discursivos,  

históricos,   apropriações   (in)devidas   –   e   quem   há   de   determinar   isso?   –   de  

conceitos  e  modos  de  viver,  de  alguma  maneira  determinados  por  relações  de  

poder,   é   difícil   delimitar   o   respeito   às   teorias   ou   às   suas   (re)leituras   em  

contextos  específicos  da  crítica  acadêmica.  Carvalho,  porém,  acertadamente  

constata:   “Interpretações   do   bovarismo   foram   erguidas   e   postas   em   xeque  

umas   pelas   outras,   a   medida   que   novas   categorias   de   pensamento  

acrescentassem  contraprovas”  (2014,  p.  31).  A  distorção  de  tais  interpretações  

é  inevitável,  pois  se  trata  da  própria  realidade  e  a  dificuldade  de  lidar  com  ela  

e  explicá-la,  bem  como  do  resultado  do  conjunto  de  desigualdades,  interesses  

e  dificuldades  de  leitura.  As  apropriações  do  bovarismo,  portanto,  atualizam-se  

e   aglutinam-se   –   relembre-se   aqui   de   Deleuze   e   Guattari   ao   tratarem   dos  

conceitos   –   com   as   novas   categorias   e   ambiências   de   pensamento   que  

surgem   incessantemente.   Como   se   sinalizou   com   o   pensamento   de   Roger  

Chartier,  apropriações  podem  ou  não  “obedecer”  às  intenções  dos  autores  dos  

textos  e  dos  discursos.  As  leituras  são  múltiplas  e  dependem  dos  leitores,  de  

seus  contextos  e  de  suas  posturas,  subversivas  ou  não,  conscientes  ou  não,  

esclarecidas  ou  não,  emancipadoras  ou  não.  

  

A   figura   de   leitor   ou   as   representações   da   ficção   entre   escritores   latino-

americanos,  como  dão  a  ver  Silviano  Santiago,  Octávio  Ianni,  Ricardo  Piglia  e  

Jorge  Luís  Borges,  por  exemplo,  guardam,  em  muitos  casos,  as  inquietações  

relativas   a   (in)autenticidade   e   embaralhamentos   entre   ficção   e   realidade,  

próprios   ao   contexto   de   “transculturação”   (IANNI,   2013)   ou   de  

“heterogeneidade”   (SANTIAGO,   2000).   Esse   conjunto   de   países,   para   Ianni,  

forma  um  “ente  simultaneamente  real,  rebelde  e  fugaz,  sempre  transbordando  

deste   ou   daquele   nome”   (IANNI,   2013,   p.   6),   porque   se   configura   em   um  

“laboratório  complexo,  heterogêneo,  contraditório,  simultaneamente  polifonia  e  

cacofonia”   (IANNI,  2013,  p.   4).  Nas  palavras  de  Santiago,   intelectual  que  se  

dedicou  a  descrever  o  entrelugar  do  discurso  latino-americano:  
A  maior  contribuição  da  América  Latina  para  a  cultura  ocidental  vem  
da  destruição  sistemática  dos  conceitos  de  “unidade”  e  de  “pureza”  
[...].   A   América   Latina   institui   seu   lugar   no   mapa   da   civilização  
ocidental   graças   ao   movimento   de   desvio   da   norma,   ativo   e  
destruidor,   que   transfigura   os   elementos   feitos   e   imutáveis   que   os  
europeus   exportavam   para   o   Novo   Mundo.   Em   virtude   do   fato   de  
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que  a  América  Latina  não  pode  mais   fechar  suas  portas  à   invasão  
estrangeira  nem  reencontrar  sua  condição  de  paraíso,  de  isolamento  
e   inocência,   constata-se   com   cinismo   que,   sem   essa   contribuição,  
seu  produto  seria  mera  cópia  —  silêncio  —,  uma  cópia  muitas  vezes  
fora  de  moda.  Sua  geografia  deve  ser  uma  geografia  de  assimilação  
e   de   agressividade,   de   aprendizagem   e   de   reação,   de   falsa  
obediência.   A   passividade   reduziria   seu   papel   efetivo   ao  
desaparecimento   por   analogia.   Guardando   seu   lugar   na   segunda  
fila,  é,  no  entanto,  preciso  que  assinale  sua  diferença,  marque  sua  
presença,   uma   presença   muitas   vezes   de   vanguarda.   O   silêncio  
seria  a  resposta  desejada  pelo  imperialismo  cultural,  ou  ainda  o  eco  
sonoro   que   apenas   serve   para   apertar   mais   os   laços   do   poder  
conquistador  (2000,  p.  16).  
  

Schwarz  expõe  questões  semelhantes  afirmando  que  “a  fatalidade  da  imitação  

cultural   se   prende   a   um   conjunto   particular   de   constrangimentos   históricos”  

(2014,   p.   88),   e   acrescenta   que   “[...]   os   países   que   vivem   a   humilhação   da  

cópia  explícita  e  inevitável  estão  mais  preparados  que  a  metrópole  para  abrir  

mão   das   ilusões   da   origem   primeira   [...]”   (2014,   p.   88).   Na   verdade,   como  

afirma  Santiago,   “[...]   as   leituras   do   escritor   latino-americano   não   são   nunca  

inocentes.   Não   poderiam   nunca   sê-lo”   (SANTIAGO,   2000,   p.   22).   Por   isso,  

essa   imagem   reiterada   –   como   ocorre   em   Borges,   por   exemplo   –   do   leitor  

devorador   de   livros,   transgressor,   causador   de   confusão.   Por   trás   disso   e  

implicada   está   a   condição   desses   leitores   e   escritores:   “A   eficácia   de   uma  

crítica  é  [...]  tornar  impossível  sua  vida  no  interior  da  sociedade  burguesa  e  de  

consumo”   (SANTIAGO,   2000,   p.   26).   O   Brasil   e   outros   países   latino-

americanos,   representados   pelas   elites   e   seus   anseios,   são   considerados  

bováricos,   e   por   isso   criticáveis,   por   almejarem   enquadrar   modelos   de  

sociedades  mais   bem   colocadas   no   sistema   capitalista.   Esse   julgamento   de  

minoração,   via   bovarismo,   acaba   sendo   viável   diante   histórico   de   saques,  

explorações  que   culmina  na   constante  busca  por   inserir-se,   da  maneira   que  

fosse,   em   um   jogo   de   regras   definidas.   Parece,   e   só   parece,   fácil:   bastaria  

seguir  as  regras.  Para  Santiago,  o  conceito  de  superioridade  da  nação  que  é  

bem  colocada  no  cenário  mundial  está  calcado  na  “defasagem  econômica  que  

governa  as  relações  entre  duas  nações”  (SANTIAGO,  2000,  p.  16).  

  

Schwarz   desconstrói   de   maneira   lúcida   e   quase   didática   a   “denúncia   do  

transplante  cultural”  –  em  que  costuma  operar  o  conceito  de  bovarismo  –,  por  

tratar-se   de   uma   crítica   ingênua,   que   faz   supor   a   possibilidade   de   evitar   a  

imitação.  Além  disso,  a   ideia  corrente  é  de  que  se   trata  de  um  mal-estar  da  
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elite,  que  não  conciliava  progresso  e  herança  escravista.  Para  o  intelectual,  “a  

lógica   do   argumento   oculta   o   essencial,   pois   concentra   a   crítica   na   relação  

entre  elite  e  modelo,  quando  o  ponto  decisivo  está  na  segregação  dos  pobres,  

excluídos  do  universo  da  cultura  contemporânea”  (SCHWARZ,  2014,  p.  101).  

A   solução   dada   por   essa   crítica   ingênua   seria   a   elite   parar   de   imitar   –   à  

semelhança  do  ser  bovárico  patológico  a  quem  Gaultier  demanda  que  analise  

com  clareza  sua  enfermidade  e  que  a  cure  através  de  uma  lucidez  impossível  

ao  doente  –,  o  que  não  é  interessante,  na  medida  em  que  o  ponto  crucial  seria  

a  instituição  da  democracia  levando  em  consideração  as  dialéticas  de  classes  

existentes   no   país.   Sintetiza-se,   portanto,   dessa   maneira:   “[...]   o   quadro  

pressupõe  um  arranjo  de  três  elementos:  um  sujeito  brasileiro,  a  realidade  do  

país,   a   civilização   das   nações   adiantadas   –   sendo   que   a   última   ajuda   o  

primeiro   a   esquecer   a   segunda”   (p.   102).   Desvenda-se   de  maneira   direta   e  

contundente,   nessa   linha   de   raciocínio,   o   sentimento   (de/da   elite)   de   não  

pertencimento,   de   desalinho:   “O   descaso   impatriótico   da   classe   dominante  

pelas   vidas   que   explorava   a   tornava   estrangeira   em   seu   próprio   juízo...”  

(SCHWARZ,  2014,  p.  99).  

  

Interessa,  parece,  quando  se   trata  das   ramificações  de  uma   já  sabida   teoria  

cheia  de  reentrâncias,  contradições  e  dificuldades,  observá-la  em  sua  abertura  

para  explicar  dilemas  da  modernidade,  sejam  eles  em  nível   individual,  sejam  

eles   em   níveis   de   coletividades.   Assim,   bovarismo   une-se   a   estratégias  

desenvolvidas   a   cada   tempo  para   explicar   o   deslocamento,   o   desejo   de   ser  

“reclassificado”,   tal  como  Emma  almejava  –   já  que  a  sociedade  se  divide,  se  

se   quer   resumir   de   maneira   aplainada   e   não   menos   real,   em   classes,  

determinadas  pelo  poder,  sobretudo  econômico.  Para  Schwarz,  “o  recorte  [é]  

de  classe”  (2014,  p.  99)  ou  ao  menos  deveria  ser.  Por  isso  também  o  olhar  da  

comunidade   interpretativa   é   determinante   para   a   forma   de   apropriação   do  

conceito.   Seja   como   for   a   interpretação   dada   ou   o   conjunto   de   palavras  

utilizado   para   tratar   do   bovarismo   –   aqui   esmiuçados   e   agrupados   em   três  

troncos   significativos   que  mais   se   relacionam   às   formas   de   interpretação   –,  

tende-se   a   concluir   que   se   trata   em   primeira   instância   de   problemáticas  

ligadas  à  leitura,  sendo  esta  uma  fonte  de  emancipação  ou  do  seu  contrário  –  

dependendo  de  que  textos  se  lê  e  de  como  se  lê.  Isso  porque  a  leitura  pode  
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ser  entendida  como  um  perigo  a  ser  constantemente  interditado  ou  ainda  um  

signo  de  novos  pactos  ou  até  mesmo  instrumento  de  ideologização.  

  

No   primeiro   caso,   gostar   de   ler,   em   especial   textos   de   ficção,   gera   a  

identificação,  porém  o  desconhecimento  das  operações  da  leitura  pode  incutir  

interpretações  consideradas  equivocadas  no  modo  de  concepção  comum  ao  

status   quo.   Decorre   daí   o   suposto   devaneio   de  Emma  Bovary   ou   de   outros  

leitores  e  leitoras  de  ficção  e  até  mesmo  as  formas  de  entender  a  nação  (ou  o  

que   ela   deveria   ser),   na   busca   pela   identificação   a   partir   da   leitura   de  

ideias/teorias/modelos.  Esse  devaneio  pode   ser   entendido   como   individual   e  

prejudicial,  quando  em  realidade  ele  é  parte  de  uma  conjuntura  construída  na  

base  das  desigualdades.  Tanto  é  assim  que,  no  âmbito   individual,  no  século  

XIX  (com  reflexos  até  os  dias  atuais),   foi  comum  denominar  essa  dificuldade  

como   uma   patologia   de   aplicação   no   discurso  médico,   histeria,   paranoia.   E,  

em  muitos  dos  casos,  no  seio  da  cultura  burguesa  (excluindo-se  os  realmente  

pobres),  associado  a  mulheres,  “doidivanas”  e  “histéricas”,  por  serem  elas  um  

grupo  frágil,  alvo  de  desigualdades.  

  

A  vontade  de  aparecer  socialmente,  de  ambicionar  vivências  ou  meios  de  vida  

diferentes   dos   próprios   –   ainda   que   essa   ambição   tenha   sido   produzida   e  

incitada   pela   cultura   massiva   arquitetada   a   partir   de   lugares   de   fala  

autorizados   pelo   sistema   político-econômico   vigente   –,   é,   nesse   contexto,  

considerada   um   disparate.   Parece   que   quanto   mais   uma   sociedade   é  

confiante  em  suas   instituições,  seus  sistemas,  suas  normas  e  seus  dogmas,  

mais  disparatada  e  impossível  se  considera  a  vontade  de  certos  indivíduos  ou  

grupos   de  mudança   ou   questionamento.  O   bovarismo   poderia   dizer   sobre   o  

disparate,  o  desajuste,  a   falta  de  enquadramento  demonstrados  em  reações,  

individuais,   coletivas,   variadas.   Basta   que   leitores   desse   conceito   estejam  

atentos  aos  conteúdos  ideológicos/ideologizantes  que  o  abraçaram.  

  

A   leitura,   nesse   sentido,   só   pode   ser   considerada   perigosa   –   seja   para  

indivíduos  e  coletividades  que  interpretam  de  maneira  rasa  (e  por   isso  risível  

ou   desalinhada,   até   mesmo   louca),   seja   para   aqueles   que   questionam   de  

maneira  mais  lúcida  sua  condição  social  (e  por  isso  se  tornam  ameaçadores).  
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Emma,  entendida   como  mulher   romântica,   alvo  da   cultura  de  massa  de   sua  

época,   fora,   portanto,   durante   décadas,   um   disparate,   um   absurdo,   um  

símbolo  de  degeneração,  por,  das  maneiras  que  a  ela  eram  possíveis,  ousar  

tentar  encontrar  saídas  para  seu  mal-estar  (explicado  de  formas  diferentes  ao  

longo   do   tempo),   sem   saber   quais   exatamente   e   como   operá-las.   Era  

inconcebível   tentar   abalar   estruturas   das   normas,   da   genética,   do  modo   de  

vida  burguês  –  a  explicação,  positivista,  assinalava  como  patologia.    

  

Emma,   risível   por   seu   desejo   de   ser   como   as   personagens   dos   livros,   não  

conseguindo  alcançar  ou  verbalizar  (explica-se  aí  a  dificuldade  de  começar  a  

escrever,   por   não   saber   o   que   nem   como   dizer),   também   é   acompanhada  

pelos   leitores   em   seu   trágico   fim.   Mulher,   no   século   XIX,   como   se   sabe,  

apresenta  suas  condições   limitadas  socialmente  –   trata-se  da  exclusão  e  de  

seu   resultado   no   comportamento   do   indivíduo.   Para   um   olhar   simplista,  

bastava  que  ela  parasse  de   ler,  parasse  de   imitar  (assim  como  parecia  claro  

que,   para  deixar   de   ser   bovárica  a   identidade  brasileira,   bastava  que  a  elite  

apenas  parasse  de  imitar  e  de  se  apartar  dos  mais  necessitados)  para  evitar  o  

devaneio,  a  loucura,  o  suicídio.  Não  é  tão  simples,  porém.  No  que  tange  à  sua  

inserção   econômica,   Emma   não   integrava   a   elite,   mas,   por   ter   conhecido  

como  poderia   ser   a   vida  da  elite,   almejava  assim  sê-lo,   estar   bem  colocada  

socialmente,   ter   poder   de   consumo,   de   decisão.   Por   isso,   determinados  

entendimentos   do   bovarismo   encaixam-se   naqueles   indivíduos   que,   de  

alguma  maneira,   conhecem   a   condição   que   lhes   é   negada   pelo   sistema   de  

sua  época  para  questioná-lo  ou  mesmo  parecerem  tolos  almejando  inserir-se  

nele.  

  

Por  outro  lado,  a  leitura  de  textos  de  ficção  simboliza  novos  pactos  a  partir  do  

momento   em   que   são   compreendidos   seus   sistemas   de   operação.   Deve,  

portanto,   ser   celebrada,   como   entendem   muitos   críticos   contemporâneos,  

entre  os  quais  se  sobressai  Ricardo  Piglia.  Ler  para  identificar-se,  entendidas  

determinadas  regras  do  jogo,  pode  ser  um  meio  de  inserção,  de  emancipação,  

de  movimentar  a  realidade  (de  si,  da  sociedade,  das  nações).  Escrever  pode  

ser  ainda  mais  representativo  nessa  empreitada  de  confundir  sistema,  abalar  

paradigmas.   Tais   atividades   possibilitam   identificação,   expressão,   alteração,  
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indignação.   A   partir   daí,   questionar,   expor-se,   embora   seja   algo   por   vezes  

temeroso   e   complexo,   permite   escancarar   certos   descréditos   –   advindos   de  

reflexão,  análise  e  crítica  –  com  normas  caducas,  práticas  que  já  não  cabem,  

instituições   opressoras   e   sistemas   que   marginalizam.   O   conceito   de  

bovarismo,   depois   de   (re)transfigurado   e   desvendadas   algumas   das  

armadilhas   ideológicas   de   que   outrora   fizera   parte,   pode   ressignificar   sua  

relação   com   a   leitura,   a   escrita   e   a   ficção   e   afinar-se,   como   se   comprovou  

nesta   tese,   a   acepções   emancipadoras.   Espera-se   continuar   observando   o  

que   mais   o   conceito   e   suas   indomáveis   difusões   permitirão   dizer   sobre  

dilemas  humanos.  Espera-se  que,  cada  vez  mais,  bovárico  visto  com  sentido  

negativo   seja   característica   daqueles   que   fazem   perdurar   exclusões,  

segregações,   explorações,   desigualdades   e   xenofobias.   Espera-se   também  

que  aqueles  que,  mesmo  (aparentando)   loucos,  enlouquecem  e  perturbam  o  

sistema  possam  se  associar  ao  viés  emancipador  do  bovarismo  –  e  que  estes  

sejam  muitos.  
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