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P" r paralelismo com o conceito depos-moderno seria possivel pensar o conceito 
depos-antigo? Este ultimo termo e usado de maneira rapida por Mikhail Bakhtin 

em sua analise da obra de Francois Rabelais, ao reportar-se a Antiguidade tardia. Para 
alem do recorte historico incluso no termo, pode-se perceber uma tentativa de uso 
conceitual que revela uma atitude critica em relacao ao conhecimento da Antiguidade. 
O presente testo propoe-se justamente avancar, a partir das categorizacoes propostas 
pela pos-modernidade, o proto-conceito bakhtiniano, especialmente no que concerne 
as questoes da originalidade, do lugar do saber teorico e dos usos da tradicao. 
Palavras-chave: Pos-moderno; Pos-antigo; Generos literarios; Luciano. 

Elpasado es a r d a  que elpresente 
hbra a su antojo. Interminablemente. 

Jorge Luis Borges 

A obra critica de Mikhail Bakhtin pode ser vista como um esforco incessante para definir 
e expor o que, em suas proprias palavras, seria o canon grotesco. Os esforcos sobre as 
obras de Luciano, Rabelais ou Dostoievski constituiriam, vistos dessa perspectiva, estu- 

dos de caso a partir dos quais o grotesco se mostraria. Oposto ao canon classico, de largo co- 
nhecimento e reconhecimento na cultura ocidental, o canon grotesco demandaria um traba- 
lho de reconstrucao critica capaz de informar obras deixadas de lado pela historia da critica, 
exatamente por terem sido submetidas a criterios alheios a elas, criterios classicos: 

Chsicn, szo Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p 255-261, 1996-1997 255 



Murcus Vinicius de Freitas 

No dominio artistico, conhecemos o canon classico, que nos serve deguia ate um certo 
ponto na atzralidade; o mesmo mio ocorre com o canon grotesco que ja ha muito tempo 
deixou de ser compreensivel ou do qual temos apenas uma compreensao distorcida. A tu- 
refa dos historiadores e teoricos da literatura e da arte consiste em recompor esse canon, 
em restabelecer seu sentido autentico. (Baklitin, 1993, p. 2 6 )  

Baklitin coloca-se na perspectiva de quem pensa a historia da arte como historia dos 
generos. Deve-se sobretudo compreender que, aqui, historia significa mudanca, ou seja, ge- 
neros nao sao formas fixas, ao contrario, sao estruturas em mutacao. O pensamento bakhtiniano, 
sempre coerentemente dialogico, propoe uma visao agonistica dos discursos. Nao por acaso, 
Baklitin tem especial predilecao pelos momentos de "crise" do classico (a palavra deve vir 
entre aspas exatamente porque aceitar os momentos de irrupcao do grotesco como crise do 
classico seria nao enxergar o topocentrismo conceitual ai presente). Dentre esses momentos, 
o final da antigiiidade possui especial relevo: "Nos fins da Antiguidade, o tipo de imagem gro- 
tesca atravessa uma fase de eclosao e renovacao, e abarca quase todas as esferas da arte e da 
literatura. (Bakhtin, 1993, p. 28) 

Esse momento e designado pelo autor comopos-antigo (Bakhtin, 1993, p. 28). O ter- 
mo possui, no contexto do raciocinio de Baklitin, ao mesmo tempo uma funcao cronologica e 
qualitativa. Pos-antigo e o que segue cronologicamente ao antigo, sobretudo e o que coloca 
em jogo esse antigo, que repensa, refaz e recontextualiza o antigo. Pos-antigo e um modo de 
lidar com a tradicao. Ainda que seja anacronico, parece que estamos diante de uma proble- 
matica semelhante a que o pos-moderno coloca frente ao moderno.' Tomemos como exem- 
plo e ponto de partida o trabalho de Italo Moriconi (Moiiconi, 1994), que estrutura seu ra- 
ciocinio sobre o pos-moderno a partir da duplicidade conceitual criada pela justaposicao do 
prefii:o,fios a palavra moderno. Se pensassenlos opos como situacao diacronica, pos-moder- 
no reduzir-se-ia a neo-moderno, ja que o moderno define-se intrinsecamente por essa busca 
da superacao de si mesmo, por um movimento continuo de revolucao. Por outro lado, vistos 
de uma perspectiva sincronica, moderno e pos-moderno sao linhas de forcas, principios mo- 
tores atuantes na historia, para alem de situacoes cronologicas rigidas: 

Enquanto gesto de periodizacao historica, o pos-moderno repete o moderno; enquanto 
forca de retrospeccao e reehboracao, repoe o moderno em diferenca. 
E interessatzte observar que, no segundo caso, a duplicidade original se desdobra noutra 
duplicidade: mesmo havendo aid$erenca, ha tambem repeticuo do moderno. (Moriconi, 
1994, p. 2 2 )  

' Devo ao Prof.Jacyntho Lins Brandao a primeira sugestao da possibilidade de aproximar a problematica pos-moderna da 
reflexao critica que a Antiguidade Tardia coiistroi sobre a Antiguidade Classica, especialmente atraves da obra de 1.iiciaiio 
de Samosata. 
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Entre os polos da diferenca e da repeticao, a afirmacao de Moriconi explicita uma das 
mais importantes articulacoes propostas pelo pos-moderno, a partir da qual cabe pensar o 
pos-antigo: a superacao da querela sobre a originalidade. A ansiedade do original nao mais in- 
fluencia os autores pos-modernos, e nao se trata de descartar simplesmente a nocao de origi- 
nal, mas de compreende-la como uma das formas de repetir o ja dito. Na repeticao em dife- 
renca, paradoxo funcional, constitui-se o pos-moderno. 

Essa licao e fundamental no movimento de repensar o pos-antigo. Se no pos-moderno, 
atraves da consciencia da repeticao, supera-se o mito da originalidade, no pos-antigo, atraves 
da consciencia da originalidade supera-se o mito da repeticao, em um raciocinio ao mesmo 
tempo simetrico e inverso. De fato, a primeira e constante afirmacao da critica e a de que nao 
se poderia falar em originalidade, quando se trata da Antiguidade tardia (caracterizada no 
movimento da segunda sofistica, que ja para os antigos nao constitui uma nea sofistica e sim 
uma deutera, a qual, sendo uma segunda e nao uma nova, de alguma forma repete a antiga 
sofistica) .2 Se para muitos criticos seria improcedente falar sobre originalidade na Antiguida- 
de tardia, dada a amplitude da teoria e da pratica da mimese, cabe lembrar que tal raciocinio 
deriva de uma compreensao estatica da mimese, que a reduz a simples imitacao, quando se 
trata fundamentalmente de uma pratica de reelaboracao, uma forma dapoie~ is .~  Por esta u1- 
tima via, se compreendemos que a originalidade absoluta e uma miragem, exatamente por is- 
so podemos recoloca-la em circulacao ao falarmos da Antiguidade tardia, como bem coloca 
Jacyntho Lins Brandao: 

Originalidade absoluta, entendida como o absolutamente novo, nao existiria nao so na 
Antiguidade, mas em qualquer outro periodo da longa historia da literatura europeia. 
Esta constitui um conjunto que torna inteligivel sua propria denominacao so porque se 
manifsta como uma rede em que os objetos - os textos - estao em constante relacao. E 
o sentido da historia que regula essa relacao, o que faz com que o novo esteja sempre co- 
locado em face do que o antecedeu, processo de onde decorre seu sentido e o sentido novo 
que o antecedente assume a cada etapa de sua historia. (Brandao, 1992, p. 106) 

O raciocinio de Brandao, tao explicitamente pos-moderno na sua concepcao da histo- 
ria, constitui, quando aplicado a Antigiiidade tardia, a nocao de pos-antigo, ainda que aquele 
autor nao use o conceito bakhtiniano. O rendimento do conceito de pos-antigo esta no fato de 
que, a partir das reflexoes pos-modernas, ele nos ajuda a nos desvencilharmos do elogio es- 
teril dos classicos, considerados como fontes, e da depreciacao igualmente esteril da historia 

* Sobre a Segunda Sofistica, conferir Cassin (1990). O pensamento da autora, que produz importantes ecos na reflexao 
pos-moderna sobre a relacao entre discurso e verdade, procura compreender a segunda sofistica no horizonte de uma 
logologia, e nao mais da filosofia, ou seja, ao criterio da verdade sobrepoe-se o criterio do discurso. 
Sobre o conceito de nzinzese como nao-imitaciio, conferir Lima (1980); e tambem Brandao (1992). Sobre a relacao en- 
tre nzimese epoiesis, cf. 1fiigo (1 961). 
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literaria, considerada como imitacao. Pos-antiguidade constitui uma atitude critica em rela- 
cao a Antiguidade, posicionamento de repeticao e diferenca, que tanto se localiza no pos- 
antigo historicamente considerado (a Antiguidade Tardia), quanto no pos-antigo de qualquer 
epoca, forca atuante na historia. 

Em sentido inverso, o pos-antigo, enquanto afinidade eletiva do pos-moderno, enquan- 
to precursor construido, traz ao proprio pos-moderno uma consciencia historica, uma linha 
de tradicao, e o vacina contra a doenca infantil da invencao da roda. O pos-moderno ganha, 
assim, historia, e pode-se pensar diacronicamente. 

Para alem da questao da originalidade, outro ponto de contato entre pos-moderno e 
pos-antigo configura-se no lugar ocupado pela teoria. Criticado em sua possibilidade de pro- 
duzir conhecimento, o saber disciplinar viu-se, em nosso tempo, confrontado com outras for- 
mas de saber advindas dos planos vividos dos conteudos historicos. As disciplinas universita- 
rias, confrontadas com o mundo extra-muros, caniinharam no sentido de diluir fronteiras, co- 
mo aponta Frederic Jameson: "Hoje, se pratica mais e mais uma especie de escrita simples- 
mente denominada 'teoria' que, ao mesmo tempo, e todas e nenhuma dessas materias (...)". 
(lameson, 1985, p. 17) 

O saber pos-filosofico da teoria constroi-se do intercambio entre disciplina e experien- 
cia, entre saber formal e praticas vitais, entre acao e contemplacao. Dai o espaco agonistico 
ser o campo do pos-moderno. Tal dramatizacao do saber constitui-se tambem como valor fun- 
damental no pos-antigo. Quando no dialogo de Luciano (Luciano, 1981, p. 381-382), o galo 
Pitagoras produz seu discurso cinico para o sapateiro Micilo, o que vemos e a producao de 
uma Filosofia pratica, uma pos-filosofia que historiciza o saber filosofico atraves do riso; que 
faz a filosofia descer da pretensao a verdade e aterrisar no plano dos discursos e da tem- 
poralidade: 

Micilo - E  em que homem ou mulher te conuerteste depois de serrispasia? 
Galo -No cinico Crates. 
Micilo - Pelos Dioscuros! Que difereerzca! De cortesa emJlOsof! 
Galo -Depois fui rei, posteriormente pobre, um pouco depois Satrapa, depois caualo, ra 
e outras incontaueis formas - seria longo enumera-las todas -. Ultimamente tenho si- 
do galo repetidas vezes, pois me agrada este tipo de e.xistencia ... 

Se a voz sagrada de Pitagoras revela-se na boca de um galo cinico, ja nao ha mais lugar 
para verdades filosoficas. Luciano, pos-antigo, manipula em sua teoria todo o saber da tradi- 
cao, sem qualquer falso respeito, ao contrario, a partir da repeticao e111 diferenca, a partir do 
ato de colocar em tensao todos os discursos, seja a filosofia, a historia ou a literatura. 

No modo de lidar com a tradicao, sobretudo, esta o lugar de contato entre pos-antigo e 
pos-moderno. Micilo, o sapateiro, foi acordado de um sonho pelo canto do galo, que imedia- 
tamente comeca a falar. O sapateiro indaga a si mesmo se nao sera aquilo tambem um sonho, 
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um galo que fala e, sobretudo, que revela ser o filosofo Pitagoras reencarnado. A presenca de 
um sonhador e seu sonho, que problematizam os limites da realidade, e cujo sonholgalo fala 
sobre a tradicao, sao uma imagem da afirmacao de Ricardo Piglia: "La tradicion tiene Ia es- 
tructura de un suefio: restos perdidos que reaparecen, mascaras inciertas que encerran rostros 
queridos". (Pigha, 1991, p. 60) 

A relacao da pos-modernidade com a tradicao, relacao esta que pode ser projetada na 
pos-antiguidade, constitui-se como um sonho de imagens aiheias, uma manipulacao da me- 
moria coletiva, um discurso com palavras estranhas em uma lingua que e de todos porque ja 
nao e de ninguem. A obra de Ricardo Pigha, um escritor ciente das questoes colocadas pela 
pos-modernidade, esta povoada de imagens dessa natureza, onde a cultura contemporanea 
aparece metaforizada na recordacao da memoria alheia. Um exemplo seria a personagem 
Lazlo Malamud, hungaro, especialista no Marth Fierro. Laslo so conhece do espanhol esse 
seu poema fundador (no caso argentino), e com ele tenta expressar-se. 

Sempre achei que esse homem que tentava se expressar numa lingua da qual so conhecia 
o seu poema maior era uma metifora perfeita da Mquiiza de Macedonio. Contar com 
palavras perdidas a historia de todos, narrar numa liugua estrarzgeira. (Pligia, 1993, p. 
24) 

A maquina enlouquecida de Macedonio Fernandez, imagem da tradicao fragmentada, 
da traducao impossivel, aproxima-se do galo que cacareja a tradicao. Uma diferenca impor- 
tante talvez seja o fato de que ha na imagem de Piglia um traco de nostalgia que o acido humor 
do dialogo lucianico nao apresenta. Talvez o pos-moderno seja mais antigo do que o pos-an- 
tigo na sua nostalgia de um discurso impossivel, na aceitacao do passado como espolio. 

Em outro texto de Luciano, O deserdado, o tema da tradicao e investigado de maneira 
muito peculiar, que o aproxima da nocao de manipulacao dos saberes herdados, que vimos 
apontando como lugar de dialogo entre pos-moderno e pos-antigo. Um pai deserda seu filho 
que, expulso, exilado, consegue estudar medicina. Quando seu pai enlouquece (lembremo- 
nos da Maquina de Macedonio) e e dado como caso perdido, o filho consegue cura-lo, sendo 
novamente aceito na familia. Entrementes, a madrasta do jovem tambem enlouquece. Como o 
medico diz que nao pode cura-la, seu pai quer novamente deserda-lo. O texto constitui-se na 
defesa do rapaz, carregada de ironia sobre o discurso do pai (a tradicao). 

A critica tem classificado esse tipo de texto como apenas um exercicio retorico, no 
qual o autor, escoihendo um "caso ficticio", como diria Botelia (Luciano, 1981, p. 224) ,  exer- 
cita dispositivos discursivos. Devo discordar do comentador pois a escolha do assunto nunca 
e gratuita em um autor de ficcao. 

Antes de mais nada, cabe lembrar que o jovem torna-se medico, profissao que, por ex- 
celencia, apresenta-se na obra lucianica como modelo do saber. Bakhtin, buscando no pos- 
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antigo as referencias dos textos de Francois Rabelais, aponta que a imagem do medico-filoso- 
fo e aquela que, sobre todas as outras, informa o pensamento do autor frances. A relacao entre 
o sabio e a sabedoria, entre o saber da tradicao e o saber da experiencia hodierna sao busca- 
dos por Rabelais na medicina hipocratica: " (...) transportar a sabedoriapam a Medicina e 
a Medicina para a sabedoria (...)pois, na realidade, nao ha dqerenca entre a sabedoria e 
a Medicina (...) ". (Hipocrates apud Bakhtin, 1993, p. 31 5 )  

O mesmo fundamento hipocratico aparece na obra de Luciano, em que o medico, nos 
varios dialogos em que sua figura e central, apresenta-se sempre como o sabio ao mesmo 
tempo integrado a tradicao e dela distanciando-se, a partir de um ponto de vista critico, espe- 
cialmente quando a tradicao constitui-se em discurso autoritario. 

Desta forma, alem de medico-filosofo (colocado em perspectiva critica), o jovem e 
tambem "estrangeiro", dado que seu saber foi constituido como deserdado, longe da casa pa- 
terna. A propria personagem explica sua des-heranca e sua desercao por ser ele mesmo "in- 
tratavel e desobediente" (Luciano, 1981, p. 226); por envergonhar seu pai e ser indigno da fa- 
milia. No estatuto ironico do texto, o que se revela da fala do jovem e o fato de que sua posicao 
em relacao a tradicao nao e a da continuidade, como tambem nao e a da ruptura, ja que ele 
volta para curar o pai. A loucura paterna e exatamente o desejo de continuidade. Quando o fi- 
iho cura o pai louco, o que ele cura e a tradicao impositiva, e por isto mesmo impostora. Co- 
mo seu saber, capaz de curar a tradicao, foi adquirido enquanto estrangeiro, fora da propria 
heranca, saber este que se volta para a mesma heranca, nao ha mais como ser deserdado. Nao 
ha mais como deserdar quem ja nao esta mais submetido as leis da heranca, assim como nao 
ha tradicao que possa impor-se sobre uma pratica que ja se tenha libertado das imposicoes da 
origem, da originalidade, tenha-se libertado da fidelidade da copia ou da traicao da parodia 
(tambem fiel, ainda que por oposicao), pratica que se constitui pela repeticao em diferenca. 

Pensar as relacoes entre pos-moderno e pos-antigo parece-me importante em um du- 
plo sentido. Recuperando a funcao conceitual do termo bakhtiniano, liberta-se o estudo da 
tradicao da busca da matriz e o estudo da modernidade da critica as fontes, por um lado; por 
outro, ao fundarmos precursores para a reflexao pos-moderna, evitamos a falacia de pensa-la 
como moda e, sobretudo, como ultima moda. Nao ha fim da historia, porque nao se pensa 
mais em comeco. Ha apenas jogo, embate, historia. 

FREITAS, M. V. From post-modern to post-ancient. Chssica, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 255-261, 
199611997. 
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C ould we parailel the concept ofpost-nzodern with tlie notion of apost-ancient? the 
ladder is used en passant by Mikhail BaMitin in his analysis of Francois Rabelais's 

work when referring to tlie late Ancient Times. Besides the historicai slant inherent to 
the term, there is an atternpt to build a concept in its own right, which reveals a critical 
view of Ancient Times. Froni the perspective of the categorization built upon post-mo- 
dernity, this work is an attempt to advance tliis bakhtinian proto-concept with regard to 
three specific issues: originality; the place of tlieoreticd knowledge; and the use of tra- 
dition. 
Key-words: Post-rnodern; Post-ancient; Litcrary genres; Lucian of Samosate. 
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