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A psicanalise de HUns bra~os" 
Marcos Machado Nunes 

Restlmo 

o texto procura demonstrar 0 modo como 0 con
to "Uns bro,os", de Machado de Assis, repre
senta 0 "romance familiar" da psicanfllise dando 
enfase ao papel da linguagem e do desejo na cons
tru,ao da subjetividade. Tal enfase permite 00 

Autor esboqar um paralelo entre a narrativa 
machadiana e a teoria psicanalitica de Laean. 
Corpo e erotismo sao, pela mediaqao da lingua
gem, inseridos na dinamica da reproduqiio das 
estruturas familiares e dos papeis sociais. Paro a 
realizaqao de talleitura, sao tomadas como fun
damenta,iio te6rica as observaqoes de Joao Ale
xandre Barbosa quanto a natureza da relaqao 
entre 0 discurso literdrio e outros discursos. 

Palavras-chave: Assis, Machado de. "Uns bra
qos". Literaturo e Psicana/ise. Lacan. 
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Nosso trabalho comp6e-se de uma leitura do conto "Uns bra~os", 
das Varias hislarias de Machado de Assis, a partir de uma perspectiva 
interdisciplinar. Antes da apresenta~ao de nossa leitura comparativa 
do conto de Machado de Assis, nos deteremos em algumas 
considera~6es que dizem respeito it teoria da literatura comparada. 
Compreendemos a ideia da interdisciplinaridade a partir da no~ao de 
produtividade textual. A produtividade do texto, resultado da nao 
identidade entre 0 significado e 0 significante, diz respeito a sua 
capacidade de produzir mUltiplas significa<;6es. Assim como 0 sentido 
de uma palavra sao outras palavras - 0 que torna a linguagem uma 
cadeia em que nao se pode determinar a hierarquia seqiiencial dos 
elos que a comp6em, qual elemento vem antes, qual vem depois -,0 

sentido de um texto sao outros textos. Dessa forma, se estabelece uma 
rela~ao de indetermina~ao entre 0 que e intrmseco e 0 que e extrmseco 
ao texto. 0 que se procura no texto esta ao mesmo tempo denlro e 
fora.Todo elemento que integra 0 texto, seja em sua totalidade, seja a 
partir das partes que comp6em esse elemento, possui uma hist6ria 
pr6pria. E decalcado de seu contexto para integrar uma nova totalidade 
que passa tambem a mar car a hist6ria das partes que comp6em 0 

mosaico textual. Essa relativa autonomia dos elementos que comp6em 
o texto faz com que dialoguem tanto com 0 contexto da produ<;ao 
quanta com 0 da recep~ao textual. Os multiplos significados que 
resultam desse dialogo de signos sao em parte afirmados, em parte 
negados. Para a literatura comparada, essas caracteristicas da 
textualidade vem sendo operacionalizadas atraves das no~6es de 
intertextualidade e interdisciplinaridade. 

o ultimo desses conceitos, que sera empregado em nosso breve 
exercicio de leitura, posiciona a literatura em sua rela~ao de alteridade 
com outras praticas discursivas. Nessa rela<;ao, a literatura acaba se 
definindo a partir de indetermina<;6es e paradoxos. Como aponta J oao 
Alexandre Barbosa (199Gb), 0 paradoxo da experiencia da literatura 
consiste no fato de que, pela no<;ao de produtividade que indicamos 
acima,o que se Ie na obra e sempre mais ou menos do que a literatura. 
Nunca e apenas literatura. E menos do que a literatura, segundo 
Barbosa, quando 0 leitor suspeita de uma "inten<;ao nao realizada" no 
texto, um "discurso subjacente" (BARBOSA, 199Gb, p. 15) que nao foi 
suficientemente identificado e assinUlado pelo leitor. Aquilo que e mais 
do que a literatura nasce da tensao entre 0 que diz a obra e 0 significado 
que, a partir dela, oleitor e capaz de extrair. "E precisamente esta tensao 
entre a obra e 0 leitor [ ... ] que cria os mi"lltiplos significados que levam 
a ler na literahlTa mais do que apenas literatura." (BARBOSA, 199Gb, 
p. 15). Aquilo que e "mais" do que a literatura no processo de 
significa~ao do texto compreende-se como a presen<;a de outros 
discllrsOS que emergem a partir da literariedade. Nessa rela<;ao de 
alteridade, a literatura passa a se definir de forma dinamica, no processo 
de oscila~ao entre 0 "dentro" eo" fora" do texto literario. 
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Na verdade, 0 que se chama de literatura e 0 trabalho com os 
significados responsaveis pela cria<;ao daquela multiplicidade 
de significados que tecem a tensao que envolve e desafia 0 

leitor. [ ... ] aquilo que e literatura na leitura da literatura: a 
plurissignifica<;ao, e por isso a intensifica<;ao, da 
referencialidade (BARBOSA, 1990b, p. 15-23). 

Dessa forma, nao se pode compreender a rela~ao do texto com 0 

seu exterior de urna forma que caracterize 0 texto como a expressao de 
uma essencia que 0 transcenda. Em literatura, para Barbosa, 0 "fora" 
nao apenas esta dentro como e a medida da existencia do "dentro". 

aquilo que se Ie como sendo mais do que literatura na leitura 
da literatura e antes urn sentido produzido pela propria com
posi<;ao do que uma pressuposi<;ao de significados indepen
dentes de urn certo modo de existir em rela<;ao a outros signi
ficados (BARBOSA, 1990b, p. 17). 

Em urn outro texto, Barbosa aponta para essas caracteristicas a 
partir de urna perspectiva que procura destacar a interdisciplinaridade. 
Barbosa dissocia a interdisciplinaridade que vimos procurando definir 
a partir desse pequeno esbo~o de teoria textual de uma outra que 
corresponderia a urn esfor~o por amainar as tens6es e ambiguidades 
que procuramos destacar nos paragrafos precedentes. Nessa forma 
pacificadora de abordagem do literario, 0 dentro e 0 fora sao articulados 
de forma opositiva, a partir de uma l6gica bim'iria que passa a 
estabelecer hierarquias na polissemia do texto. Ela procura 
ansiosamente por responder ao menos com tun apelo ao mais do que 
a literatura no texto. Sob esse ponto de vista, 

Espera-se do leilor critico [ ... ] que resolva as contradi<;6es, aplai
ne as diferen\,as, encontre uma perspectiva que acomode as 
divergencias, panhal enfim, as coisas ern seus devidos luga
res. Ii claro que os lugares devidos sao determinados nao ape
nas por urn ato de vontade pessoal do lei tor, mas respondem a 
urn contexto social e historico e a urn paradigma critico que 0 

configuram ideologicamente. Acorrentado por tais determi
nac;6es, naD Testa ao leit~r senao buscar em outras areas do 
conhecimento elementos corn que possa organizar, explican
do, as suas preferencias de modos de ler (BARBOSA, 1990a, p. 
25). 

Sao movimentos que visam estabelecer urna justificativa para a 
existencia (e, portanto, para a leitura) da obra. Uma tal metodologia 
preve que, estando a obra justificada pelo elemento exterior, 0 passo 
seguinte e fazer com que a organiza~ao do texto passe a ser descrita 
para demonstrar-se como foi incorporado aquele elemento. 

Desta maneira, as rela<;5es entre aspectos internos e externos 
sao ancoradas tautologicamente em perspectivas que term i
nam por refor<;ar a distin<;ao de aproxirna<;6es, ernbora digni
ficadas por aquele rnodelo de analise e interpreta<;ao que en
contra rnelhor acolhida nurn deterrninado paradigrna critko. 
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[ ... ] 0 que se pretende e, por urn lado, afirmar a importancia da 
obra para uma das areas privilegiadas do conhecimento e, por 
outro, demonstrar a viabilidade de sua analise e interpreta~ao 
utilizando-se 0 instrumental rnais afinado com 0 paradigrna 
cdtico experimentado pelo leit~r (BARBOSA, 1990a, p. 26). 

Sob essa perspectiva crrtica, 0 lei tor atua como urn pacificador 
da tensao (e do desejo) da leitura. A modalidade de leitura 
interdisciplinar a que pretendemos nos filiar procura ressaltar os 
aspf'ctos da textualidade aqui apontados. Nesse sentido, 0 dentro e 0 

fora se articulam de forma mutua: 

a intensidade com que se trabalha os valores da linguagem, 
'3to e, 0 que e proprio da literatura, leva a problematiza,ao 
radical dos demais valores ~ filos6ficos, psico16gicos, sociais, 
historicos -veiculados pela literatura. [ ... ] Pede-se uma leitu
ra vertiginosa do intervalo: nao e suficiente uma estatistica das 
alus5es au quadro demonstrativo das intra, inter OLl 

transtextualidades; e essencial a percep<;ao do movinlento de
senhado pela tensao criada entre a linguagem poetica, sua his
toria, e as valores (psico16gicos, sociais, hist6ricos ou hist6ri
co-literiirios) a partir dos quais e possivel falar naquelas 
textualidades (BARBOSA, 1990a, p. 26-31). 

Emsmtese, 0 tratamento teorico textual que Barbosa prop5e para 
a leitura do literario aponta para tres dire~5es quando se fala em 
interdisciplinaridade em rela~ao a literatura: 

a. "[ ... ] a interdisciplinaridade como movimento interno de 
configura~ao do proprio signo litenirio" (BARBOSA, 1990a, p. ), e 0 

caso dos autores precursores de sistematiza~5es futuras de areas do 
conhecimento que passam, depois de instihlidas, a ser reconhecidas 
naqueles textos. 

b. A interdisciplinaridade como forma de "saida do texto para 
urn retorno fertilizador a ele", que e uma "estrategia de apreensao 
daquele movimento de configura~ao do signo poetico." (BARBOSA, 
1990a, p. 31). A leitura da tensao entre 0 literario e os valores que 0 

texto problematiza ao po-los em movimento para poder constituir-se 
elimina a possibilidade de uma leitura caracterizada pela enfase no 
grau de dependencia do texto em rela~ao ao seu "~Utro". 

c. Dire~ao as "ciencias humanas que auxiliam na apreensao da 
propria existencia do signo poetico" 

d. Busca do "momento [ ... ] em que e criada pela ficcionalidade 
da obra uma dimensao intervalar que empresta tensao ao movimento 
dentro e fora, fora e dentro" (BARBOSA, 1990a, p. 33). 

Procurando observar a esses quatro vetores de uma leitura 
comparada que con temple a rela~ao interdisciplinar a partir de uma 
perspectiva textual, nossa leitura procura destacar 0 modo como 
caracteristicas narrativas de "Uns bra~os" acentuam aspectos da 
subjetividade relacionados ao desejo e a lingua gem que encontram 
urn paralelo em elementos da teoria psicanalitica de Jacques Lacan. 
Procuraremos mostrar, abrindo mao de hierarquiza~5es da rela~ao 
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dentro / fora no texto, 0 modo como Machado cria urn "espa~o ficcional 
em que aspectos das rela~6es humanas podem ser lidos sob aquela 
perspectiva [no caso, a da psicanalise lacaniana]" (BARBOSA, 1990a, 
p.31). 

"Uns bra~os" e uma hist6ria de desejo e severidade. De 
polaridades que a custo se aproximam para marcar a rfspida passagem 
do jovem Inacio de urna a outra dessas polaridades, seu ingresso numa 
ordem de valores que mal come~a a compreender. Inacio tem "quinze 
anos feitos e bem feitos" e, contudo, "nao era propriamente menino". 
Esta num limiar. Vive, por vontade do pai, na casa do solicitador 
(especie de auxiliar de advogado) Borges, em cujo escrit6rio exerce 
pequenas fun~5es burocraticas. Borges e casado com Severina, a figura 
feminina que fecha 0 triangulo da "comedia familiar" apresentada por 
urn narrador bastante peculiar em seu modo de aproximar-se do ponto 
de vista das personagens, de transformar-se sutilmente, sem mudan~as 
bruscas. 0 que ressalta essa virtude do narrador e 0 fato de que transita 
Constantemente entre dois p610s antag6nicos. 

Ao inicio da narrativa, desenha-se a cena que compora 0 micleo 
espacial de toda a narrativa: a refei~ao a tres. Ouvimos com urn 
sobressalto a veemente censura que 0 solicitador faz ao jovem Inacio 
por este estar com a aten~ao em outra esfera que nao a de Borges. "E 0 
tal sono pesado e continuo", marcador de urn dos p610s estruhlrantes 
da narrativa. Inacio ¢ 0 menino da "pregui~a", do sono, do 
esquecimento, do devaneio, da demora, do "sentimento con£uso, vago, 
inquieto", das "tendas de repouso", da "melancolia", dos folhetins, 
dos "olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer 
saber e nao acaba de saber nada". Essa serie de caracteristicas da 
personagem apanhadas no texto de Machado de Assis nos pennite 
esbo~ar a dimensao psicol6gica de Inacio. 0 conto apresenta uma 
epis6dio do processo de constitu:i~ao da subjetividade da personagem 
sob a perspectiva da passagem dessa ordem que, tomando urn termo 
a psicanalise de Lacan, chamaremos de imaginaria, a qual se caracteriza 
pela ausencia de urna instancia mediadora entre 0 sujeito e 0 mundo. 
A "intensidade com que se trabalha os valores da linguagem", ou seja, 
o trabalho literario com os signos no conto, apresenta essa instancia 
atraves de urn procedimento narrativo que logo trataremos. Na 
psicanalise de Lacan, ela se chama" a ordem simb6Iica". Ambos, tanto 
o procedimento narrativo a que aludimos quanta a ordem simb6lica 
de Lacan postulam a linguagem como a instancia mediadora entre 0 
sujeito e 0 mundo. 

Grosso modo, com 0 maximo de econornia que uma breve 
exposi~ao exige, 0 imaginario lacaniano corresponde ao estagio do 
desenvolvimento da subjetividade em que 0 indivfduo chega ao senso 
de urn eu atraves da reflexao de sua imagem em urn objeto ou pessoa. 
Sua representa~ao do mlmdo se da a partir de imagens que realizam 
identifica~6es imperfeitas com 0 eu e os objetos. Esse estagio, embora 
ja represente urn processo constitutivo do eu e um afastamento da 
identifica~ao plena com a mae, e ainda pre-edipico. Ele precede 0 
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reconhecimento da terceira pessoa que e 0 pai e tudo que ele representa: 
a reordenaC;ao da economia lib inial, ou seja, a interdi,ao do incesto e 0 

ingresso na ordem simb6lica da lingua gem como metMora do desejo 
da mae (0 Nome-do-Pai) (LACAN, 1999, p.153). "Antes de mais nada, 
[0 pail interdita a mae. [ ... ] e ai que 0 pai se liga a lei primordial da 
interdiC;ao do incesto." (LACAN, 1999, p.174). Na verdade, 0 paimarca 
o lugar do significante. 

[ ... ] 0 pai e urna rnetatora. [ ... ] 0 pai e urn significante que subs
titui urn outro significante. Nissa est§. 0 pilar, 0 pilar essencial, 
o pilar unico da interven<;ao do pai no cornplexo de Edipo. [ ... ] 
A fun<;ao do pai no cornplexo de Edipo e ser urn significante 
que substitui 0 primeiro significante introduzido na 
simboliza<;ao, 0 significante materno. (LACAN, 1999, p. 180). 

o pai passa a ser 0 significante que designa a mae em sua 
instabilidade, a mae que vai e que vern. Ele ocupa 0 lugar dessa 
instabilidade, e urn significante que e 0 significado de urn outro 
significante. Sua introdu,ao no esquema faz mover a cadeia dos 
significantes, que e 0 pr6prio lmiverso do simb6lico. A mae que vai e 
que vern e, por sua vez, 0 significante desse motivo desconhecido (a 
que Lacan chama de falo) que a faz preferir ir e vir a nao res tar 
indefinidamente com a crian,a. A substitni,ao metaf6rica da mae em 
sua nao permanencia pelo pai como motivo da instabilidade e a via 
pela qual passam a configurar-se os impasses do Edipo. 

As implica,6es da figura do pai como metMora da ausencia da 
mae fazem da simboliza,ao urn processo estruturante da constitui,ao 
do eu. 0 Nome-do-Pai, 0 pai simb6lico, designado culturalmente, 
marca a autoridade do significante como reposit6rio do significado. 

Trata-se do que chama de Nome-do-Pai, isto e, 0 pai simb6li
co. Esse e um termo que subsiste no nivel do significante, que, 
no Outro como sede da lei, representa 0 Outro. E 0 significante 
que da esteio a lei, que promulga a lei. Esse e 0 Outro no Ou
tro. [ ... ] ele [0 Nome-do-Pai] funda como tal 0 fato de existir a 
lei, au seja, a articula<;ao numa certa ordem do significante -
complexo de Edipo, ou lei do Edipo, ou lei da proibi<;ao da 
mae. Ele e 0 significante que significa que, no interior desse 
significante, 0 significado existe. (LACAN, 1999, p. 152-153). 

o que abona 0 paralelo que tratamos entre a narrativa de 
Machado e a teoria psicanalitica de Freud, tal como interpretada por 
Lacan, e a convergencia da importancia do elemento simb6lico, da 
linguagem na constitui,ao da subjetividade. Em Lacan (1971, p.107-
108), isso e expresso nessa passagem de seus Escritos: 

[ ... ] promover como necessaria a toda articula<;ao do fen6me
no analitico a no<;ao do signiiicante, a medida que ela se opDem 
a do significado na analise lingiifstica moderna. Com essa, 
nascida depois de Freud, Freud nao pode con tar, mas pre ten
demos afirmar que a descoberta de Freud toma seu relevo jus
tamente do fato de ter antecipado suas f6rmulas, ao partir de 
urn domlnio em que nao se poderia esperar que fosse reconhe-
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1 "(a" e a tradU(;ao francesa 
para 0 neutro alemao Nes", 
tornado 0 "id" latina nas 
tradw;6es portuguesas. No 
caso, coincide a funt;ao de 
"t;a" nesse sentido com a sua 
funt;ao deitica no contexto 
da frase. 

2 Tradw;;ao do Autor, do 
original: "promouveir 
comme mkessaire a toute 
articulation du phenomene 
analytique la notion du 
signifiant, en tant qu' elle 
s'oppose a celIe du signifie 
dans l'analyse Iinguistique 
moderne. De celle-cL nee 
depuis Freud, Freud ne 
pouvait faire tHat, rnais naus 
pnHendons que la 
decouverte de Freud prend 
son relief justement d' avoir 
dii anticiper ses formules, en 
partant d'un domaine au 
l'on ne pouvait s'attendre a 
reconnaitre son regne. 
Inversement, c'est la 
decouverte de Freud qui 
donne a I'opposition du 
signifiant et du signifie 1a 
portee effective au il 
convient de l'entendre: a 
sa voir que Ie signifiant a 
fonction active dans Ia 
determination des effets Otl 

Ie signifiable apparaH 
comme subissant sa marque, 
en devenant par cette 
passion Ie signifie. 
Cette passion du signifiant 
des lars devient une 
dimension nouvelle de Ia 
condition humaine en tant 
que ce n'est pas soulement 
l'homme qui parlc, mais que 
dans l'homme et par 
I'homme <;a parle, que sa 
nature devient tisse par des 
effets au se retrottve 1a 
structure du langa!7e dont il 
devient la matiere [ ... J 

II s' agit de retrouver dans les 
lois qui regissent cette autre 
scene (ein anderer 
Schauplatz) que Freud a 
propos des reyeS designe 
comme etant celle de 
l'inconscient, les effets qUi se 
decouvrent au niveau de 1a 
chaine d',Hements 
materiellement ins tables qui 
constitue Ie langage: effets 
determines par Ie double jeu 
de la combinaison et de 1a 
substitution dans Ie 
signifiant, seion les deux 
versants generateurs du 
signifie que constituent la 
metonymie et 13 metaphore; 
dfets determinants pour 
I'institution du sl1jet." 
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cido seu reino. Inversamente, e a descoberta de Freud que da a 
oposi,ao do significante e do significado 0 valor efetivo se
gurido 0 qual convem compreendi'-la: a saber, que 0 significante 
tem fun,ao ativa na determina,ao dos efeitos em que 0 

significavel aparece como sofrendo sua marca, tomando-se por 
essa paixao 0 significado. 

Essa paixao do significante desde entao se torna uma 
dimensao nova da condi~aa humana na rnedida ern que naa e 
apenas 0 homem que fala, mas que no homem e pelo homem 
isso (ra)1 fala, que sua natureza se toma entretecida pelos efei
tos em que se encontra a estrutura da linguagem da qual ele se 
torna a materia [ ... ] 

Trata-se de encantrar nas leis que regem essa autra cena 
(ein anderer Schauplatz) que Freud, a prop6sito dos sonhos, 
designa como sendo aquela do inconsciente, os efeitos que se 
descobrem no nivel da cadeia de elementos materialmente ins
taveis que constitui a lingua gem: efeitos determinados pelo 
duplo jogo da combinaC;ao e da substituic;ao no significante, 
segudo as duas vertentes geradoras do significado que consti
tuem a metonfrnia e a metafora; efeitos deterrninantes para a 
instituiC;ao do sujeito.(LACAN, 1971, p.107-108).' 

Os "olhos de rapaz que quer saber e nao acaba de saber nada" 
sintetizam a tensao entre olhar e significa~ao, 0 imagetico e 0 simb6lico 
no conto de Machado de Assis. 

o narrador logo apresenta a razao da desaten~ao de Imicio: 
"Nunca ele pas os olhos nos bra~os de D. Severina sem que se nao 
esquecesse de si e de tudo". A obsessao pelos bra~os de D. Severina 
faz confluir 0 elemento ret6rico e 0 er6tico no emprego da metonimia 
como figura predominante. A obsessao pela representa~ao da parte 
como sentido do todo (sinedoque) ou da equivalencia entre elementos 
que se encontram em rela~ao de contigiiidade (metonfmia) e um 
expediente ret6rico recorrente nos contos de Machado de Assis. Em 
"Uns bra~os" ele e um fndice do acento dado as quest6es pertinentes a 
constitui~ao da organiza~ao psicol6gica surgidas com a leitura que 
propomos. A estrategia ret6rica do narrador dissimula 0 desejo de 
Imicio (que se encontra em pleno processo de constru~ao) de modo 
que s6 aos poucos se vai desfazendo a indetermina~ao dos sentimentos 
do jovem. 0 discurso indireto livre da narrativa nao possibilita 0 uso 
das palavras propicias para a descri~ao da sihla~aO, do "sentimento 
confuso, vago, inquieto, que the dofa e fazia bem". As palavras s6 virao 
a tona quando 0 narrador concentrar 0 foco na rea~ao psico16gica de 
D. Severia, que passa a suspeitar da a titude pouco familiar de seu 
h6spede. "Tinha quinze anos; e ela advertiu que entre 0 nariz e a boca 
do rapaz havia um principio de rascunho de bu~o. Que admira que 
come~asse a amar?" (grifo nosso). Severina substitui urn significado 
(urnsentimento, urn estado animico) por urn significante (urna palavra); 
lan~ou mao de uma fi.m~ao metaf6rica definidora da ordem simb61ica 
e da representa~ao pela linguagem. A flm~ao da linguagem na ordem 
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simb6lica e vital para 0 estabelecimento pleno da subjetividade. E na 
linguagem que 0 sujeito se constitui plenamente, enquanto sujeito do 
discurso e por oposi<;ao aos demais sujeitos. "Eu e urn termo verba!, 
cujo uso e aprendido numa certa referencia ao outro, que e uma 
referencia falada. 0 eu nasce em referencia ao lu." (LACAN, 1986, p. 
193). No entanto, a estrutura metaf6rica da representa<;ao simb6lica, a 
troca do objeto pelo nome, acaba com a plenitude representativa da 
imagem. No imaginario, 0 jogo de identifica<;ao e diferen<;a com as 
imagens do sujeito e dos objetos nao e intermediado. A imagem e ao 
mesmo tempo significante e significado. No simb6lico, a intermedia<;ao 
da lingua e 0 propulsor do desejo, que passa a ser concebido como a 
falta decorrente da perda da identidade entre 0 significante e 0 
significado. No imaginario, 0 investimento libidinal sobre os objetos 
antecede a diniimica do desejo. Ver ja e fruir. 

Ao contrario do simb6lico, a estrutura do imaginario e 
metonimica. "A metonimia, por sua vez, consiste na fun<;ao assumida 
por urn significante 5 no que ele se relaciona com outro significante na 
continuidade da cadeia significante" (LAC AN, 1999, p. 78). A 
metonimia e 0 processo de constru<;ao dos significantes (imagens) pela 
diniimica da montagem das partes que articulam as unidades (0 eu e 
os objetos). A absor<;ao na representa<;ao da imagem dos bra<;os 
enquanto significante leva Inacio, por contigiiidade - mas, resssalte
se, gradualmente -, a soma das partes. 

o paralelo psicanalitico com 0 conto de Machado passa a ganhar 
relevo a partir da sobreposi<;ao da diniimica do desejo a sihla<;ao 
familiar, resultando em ambigilidades estruturantes da caracteriza<;ao 
das personagens, sobretudo de Severina. A perspectiva da rela<;ao 
amorosa (real ou apenas imaginaria) que se abre para Severina se 
mescla com sentimentos maternos, expressos nos" cuidados de amiga 
e mae" que passa a ter com rela<;ao a Inacio. Severina e representada 
no conto com a ambigiiidade de urna figura com tra<;os maternos, pre
edipicos e, ao mesmo tempo, anLmciando, como "".0 mar, que !he falava 
[a InacioJ a mesma linguagem obscura e nova de D. Severina", a 
existencia de uma nova ordem da organiza<;ao da subjetividade atraves 
do desejo e da linguagem. Esse carater ambigiio a faz transitar entre 
os dois p610s de que falamos, 0 imaginario, de Inacio, e 0 simb6lico, 
que, no texto, se identifica com a ordem severa (dai Severina) da lei e 
do Pai representada pelo solicitador. Na teoria lacaniana, a lei se 
identifica com 0 universo das representa<;6es binarias baseadas na 
16gica da diferen<;a: a diferencia<;ao dos sexos, do sujeito em oposi<;ao 
aos objetos, do significante em rela<;ao ao significado constroem 0 

dominio da lei. 0 pai passa a demarcar simbolicamente esse dominio 
nao tanto pela autoridade que podera ou nao exercer na estrutura 
patriarca!, mas pela sua posi<;ao no discurso da mae e seu papel na 
diferencia<;ao dos sexos. Cabe lembrar que a instaura<;ao da ordem da 
lei coincide com a lei primeira, que demarca 0 complexo de Edipo, a 
saber, ada interdi<;ao do incesto. 
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o solicitadar Barges, no canto de Machado, ocupa a posi~iio da 
lei, no sentido lacaniano. As descri~6es das cenas das refei~6es siio 
entrecortadas pelo discurso de Barges, a "trovoada de names" da Unica 
personagem que ganha uma voz plenamente construida e autonoma 
par parte do narradar. Imicio e Severina falam atraves do narradar au 
par £rases reticentes apenas. A amea~a de apelo ao pai do menino ("Hei 
de contar tudo a seu pai, para que the sacuda a pregui~a do corpo com 
uma boa vara de marmelo") cliante da dificuldade de Inacio em cumprir 
com suas obriga~6es no trabalho acenhlam a liga~iio do solicitadar 
com a fun~iio do pai. Essa fun~iio, na tearia lacaniana, que faz coincidir 
a interdi~ao com a linguagem, diz respeito it inser~ao da crian~a no 
universo das rela~6es sociais. 0 solicitador recebe do pai de Inacio 
justamente a incumbencia de inserir a garoto no mlmdo social do "la 
fora", dos "papeis todos", do foro e dos escrit6rios de advogados. A 
compreensiio desse papel que e antes sirnb6lico do que propriamente 
fisico e expressa par Machado pelo abrandamento da caracteriza~ao 
da personagem: "E foi par ali, no mesmo tom zangado, fuzilando 
amea~as, mas realmente incapaz de as cumprir, pais era antes grosseiro 
que mal". Nesse sentido, destacamos a modo como Machado oscila 
entre urn estere6tipo (0 patriarca autoritario) e a representa~ao de uma 
fun~ao com caracterfsticas universalizantes (Nome-do-Pai = Lei). 

Procuraremos salientar a modo como D. Severina transita entre 
estes p6los, aquele marcado pelo elemento pulsional ainda em estado 
quase puro, que come~a a se articular em dire~ao ao desejo, e a outro, 
da ordem simb6lica, em que a elemento pulsional ja foi recalcado pela 
lei, pela inevitavel rela~ao com a outro, atraves da linguagem, para a 
que a teoria psicanalitica chama de inconsciente. Ap6s a veemente 
censura e a apresenta~ao do motivo da desaten~ao do rapaz, a narrador 
centra a foco sabre D. Severina. Os bra~os, "ela as nao trazia assim", 
nus, "par faceira, senao parque ja gas tara todos as vestidos de mangas 
compridas". "Nao se pode dizer que era bonita; mas tambem nao era 
feia" em seus 27 anos "floridos e s6lidos", embora com "nenhum 
adorno". De sua rela.;ao com a solicitador, pode-se captar urn tra~o 
caracterfstico pelo discurso do narrador: D. Severina "vivia com ele 
maritalmente". 0 tomforense do discurso, que a narrador parece colher 
das palavras do pr6prio solicitador, caracteriza uma rela.;ao formal e 
distanciada. 

Ocorre que D. Severina, na noite em que inicia a narrativa, passa 
a considerar a atitude do rapaz. 0 discurso ja vern carregado: D. 
Severina, "pela prirneira vez, desconfiou alguma coisa". Grifamos a 
verba para indicar a pressuposi.;ao que ele implica. Se Inacio conhece 
urn "sentirnento confuso, vago, inquieto", D. Severina desconfia, ja 
apresenta urn juizo, embora hipotetico. Ingressa na nova situa~ao com 
as metatoras cunhadas a partir dos estere6tipos sociais convencionados 
pela linguagem. A concretude dos bra~os e substitufda pela abstra~ao 
de uma representa.;ao anfmica: "Que adrnira que come~asse a amar?" 
(grifo nosso). A especula~ao, a principia recha~ada pelo apelo ao 
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estere6tipo social - "Rejeitou a ideia logo, uma crian~a!" (crian~as 
nao amam) -, e acolhida e fomentada pela vaidade: "E nao era ela 
bonita? Esta outra ideia nao foi rejeitada, antes afagada e beijada". E 
nitido 0 elemento autoer6tico, especular, narcisfstico. D. Severina da 
um primeiro passo em dire~ao ao mundo de Inacio. Descobre a pr6pria 
imagem atraves do hipotetico sentimento do rapaz. Esse regresso da 
ordem simb6lica it imaginaria e flagrado nem tanto pelo narrador, mas 
porBorges: 

- Que e que voce tern? [ ... J 
- Nao tenho nada. 
- Nada? Parece que ca em casa anda tudo dormindo! 
(ASSIS, 2001) 
o esfor~o por racionalizar a situa~ao acaba aproximando D. 

Severina, aos olhos do solicitador, do mesmo estado letargico de Inacio. 
A busca por certi£icar-se quanta it verdadeira natureza dos 
acontecimentos que passa a protagonizar leva Severina a uma situa~ao 
de oscila~ao entre a ilusao e a realidade. Seguindo a trilha dos indfcios 
que acabara de apanhar quanta it natureza do sentimento do jovem, 
Severina constr6i lUna verdade ("Tudo parecia dizer it dama que era 
verdade": 0 jovem a ama) que e deliberadamente tomada como engano 
(" adrnitiu que se iludisse") com 0 prop6sito de "averiguar bern a 
realidade das cousas". Os estere6tipos morais e sociais sao 
ardilosamente manipulados para manter 0 rapaz sob 0 olhar de urn 
espfrito a~ulado. "[ ... J refletindo que seria mal acusa-Io sem 
fundamento", afinal, crian~as nao se apaixonam, e e moralmente 
condenavel julgar alguem sem dispor-se de provas, Severina op6e essa 
realidade it outra (a de que 0 rapaz esta apaixonado), tornando-a uma 
ilusao. Esse jogo de raciodnios e ardis acaba por corresponder ao que, 
num outro nivel, ja nao encontra mais as representa~6es articuladas 
em significantes: uma "complica~ao moral que ela s6 conheceu pelos 
efeitos, nao achando meio de discernir 0 que era". 

A narrativa segue sem explorar detalhadamente 0 processo de 
investiga~ao atraves do qual Severina certifica-se de suas suspeitas. 
Tendo constatado que era "amada e ternida", que era objeto de um 
"amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por urn 
sentimento de inferioridade", D. Severina "compreendeu que nao havia 
recear nenhum desacato", que seria capaz de manter sob controle a 
situa~ao. Fica bastante marcada a posi~ao inicial de Severina, a qual a 
faz compreender a dinarnica das rela~6es afetivas a partir das estrutmas 
sociais. Para manter a estabilidade dessas rela~6es, Severina "assentou 
de 0 tratar tao secamente como ate ali, ou ainda mais". 

Para Inacio, a situa~ao in6spita ("Cinco semanas de solidao, de 
trabalho sem gosto, longe da mae e das irmas; cinco semanas de 
silencio, porque ele s6 falava uma ou outra vez na rna; em casa, nada") 
s6 e compensada pelo efeito magnetico dos bra~os de D. Severina: "Os 
bra~os de D. Severina fechavam-lhe tun parentesis no meio do longo e 
fastidioso perfodo da vida que levava, e essa ora~ao intercalada trazia 
uma ideia original e profunda, inventada pelo ceu trnicamente para 
ele" (ASSIS, 2001). 
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Nesse ponto, pelo uso de urn simile, 0 narrador faz convergir 
novamente 0 imagetico e 0 simb6lico. Os bra~os contemplados 
envolvem, como significantes que sao, urna "ora~ao intercalada" cujo 
significado, a "ideia" e "original e profunda" demais para ser 
plenamente divisada. Inacio nao pode "acalmar-se nem entender-se", 
pois nao da sentido a "linguagem obscura e nova de D. Severina". 
Inacio "ouvia as palavras dela, que eram lindas, calidas, principalmente 
novas, - ou, pelo menos, pertenciam a algum idioma que ele nao 
conhecia, posto que 0 entendesse". Ao ingressar na simboliza~ao pela 
substitui~ao da parte (os bra~os) pelo todo (Severina), Inacio descobre 
"0 verdadeiro desejo, isto e, aquilo que, em razao do significante, nao 
consegue ser significado" e vive 0 "fracasso da comunica~ao do desejo 
pela via do significante"(LACAN, 1999, p.156). 

A aspereza de D. Severina, passa por momentos de oseila~ao. 
"De outras vezes, e verdade que 0 tom safa brando e ate meigo, muito 
meigo". Nesse ponto, 0 paralelo psicanalitico faz sublinhar 0 modo 
como Machado constr6i a economia psicol6gica de seus personagens. 
A ambigiiidade fisiea de Inacio, entre menino e homem, passa a eriar 
na pSieologia de Severina urna ambigilidade entre mulher e mae: "ao 
mesmo tempo que achava-o crian~a, aehava-o bonito". Se Inacio vive 
a passagem de urn estado com fortes tra~os pre-edfpieos para outro 
em que a linguagem instaura a dinamica do desejo, Severina regressa 
dessa ordem para 0 mundo do Edipo. No entanto, nao e possfvel urn 
simples regresso. E urn regresso que traz a marea de uma 
contamina~ao. Para Laean, 0 elemento puramente biol6gieo da 
necessidade e substitufdo pela soma da contempla~ao de todas as 
necessidades representada na mae. Como a mae supre todas as 
necessidades, a crian~a passa a demandar sua presen~a. A necessidade 
em estado bruto e transformada nurna dialetica de ausencia e presen~a. 
o regresso de Severina a essa economia a que Lacan chama de 
"demanda de amor" vern marcado pelo desejo. 0 desejo se op6e a 
demanda como urn retorno do elemento biol6gieo que aquela substitui. 

Ha assirn urna necessidade a qual a particularidade assirn 
abolida ressurge alem da dernanda. Ela ressurge ali, com efei
to, mas conservando a estrutura que oculta a 
incondicionalidade da dernanda de arnor. Por urna reversao 
que nao e apenas urna simples nega<;ao da nega<;ao, 0 poder 
da pura perda surge do residuo de urna oblitera<;ao. A 
incondicionalidade da dernanda, 0 desejo substitui a condi,ao 
II absoluta": essa condi<;ao desfaz, corn efeito, aquila que a pro
va de arnor tern de rebelde a satisfa,ao de urna necessidade. Ii 
assirn que 0 desejo nao e nern 0 apetite da satisfa<;ao, nem a 
demanda de amor, mas a diferen,a que resulta da subtra<;ao 
do primeiro a segunda, 0 fenomeno mesma de sua clivagem 
(Spa/tung) (LACAN, 1971, p.llO).3 

Ocorre que 0 vetor do desejo toea a eadeia signifieante nurn ponto 
nodal. "0 desejo cruza a linha signifieante e no eruzamento encontra 
o Outro como a sede do c6digo." (LACAN, 1999, p. 155). Representar 
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o desejo na cadeia significante, faze-Jo coincidir com as mensagens 
possiveis do c6digo altera a sua natureza. 

Estii bastante claro que, no que concerne a satisla<;ao do dese
io, tudo depende do que acontece nesse ponto A, inicialmente 
definido como lugar do codigo, e que, iii por si so, nb origine, 
pela simples realidade de sua estrutura de significante, traz 
uma rnodifica<;ao essencial para 0 desejo no nivel de sua trans
posi<;ao de significante. [ ... j Verifica-se que qualquer satisla
<;ao possivel do deseio humano vai depender da concordancia 
entre 0 sistema significante, tal como articulado na fala do su
ieito, e, [ ... jdo sistema do significante como assentado no codi
go, isto e, no nfvel do Outro como lugar cede do codigo 
(LACAN, 1999, p. 155). 

Esse Outro, como vimos, e a marca do lugar do pai. Ao posicionar 
o pai (nao 0 pai real, mas algo a que se pode atribuir esse significante) 
como met<ifora do desejo da mae por outra coisa, a crian~a foi 
introduzida no mundo da simboliza~ao. Estamos, antes da lingua 
propriamente, dentro da linguagem e sellS mecanismos de substitui~ao 
de significantes. Estamos, como diz 0 narrador de "Uns bra~os", no 
interior daquela "lingua sem palavras que todos trazemos conosco". 
Dessa lingua, marcada pela dialetica do desejo com a lei, Severina 
apanha uma "ideia" que" abateu-lhe 0 alvoro~o do sangue e dissipou
lhe em parte a turva~ao dos sentido": Inacio e "Uma crian~a!". No 
plano simb6lico, da norma e do estere6tipo, e essa a representa~ao 
que faz de Inacio. No apice da narrativa, na cena que desencadeia 0 

conflito nuclear do conto - 0 momenta em que Severina, estando s6 
em casa com 0 garoto, sob alega~ao de que "poderia estar doente", 
encontra-o dormindo em seu quarto - essa representa~ao cede lugar 
asimagens. 

5aiu da sala, atravessou rasgadamente 0 corredor e foi ate 0 

quarto do mocinho, cuia porta achou escancarada. D. Severina 
paroLl, espiou, deu corn ele na rede, dormindo, com 0 bra<;o 
para lora e 0 lolheto cafdo no chao. A cabe<;a inclinava-se urn 
pouco do lado da porta, deixando ver os olhos lechados, os 
cabelos revoltos e um grande ar de riso e beatitude (ASSIS, 
2001). 

A imagem do garoto e carre gada da ambigilidade de sua situa~ao 
limitrofe: "diab6Iica", " quase feminina, quase pueril", sua aparencia e 
ao mesmo tempo sedutora e angelical como a do pequeno e terrivel 
Dionisio. "Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe 

. diante dos olhos [ ... J olhou dous, tres, cinco minutos ou mais". As 
imagens perturbam as convi~6es colhidas as palavras: "mirou-o 
lentamente, fartou-se de ve-lo [ ... J ao mesmo tempo que 0 achava 
crian~a, achava-o bonito [ ... J e uma dessas ideias corrigia ou corrompia 
a outra." Marca-se 0 estado de oscila~ao entre 0 simb6lico e 0 regresso 
ao imaginario que culmina num retorno ao estagio do espelho: "D. 
Severina ter-se-ia visto a si mesma na imagina~ao do rapaz". Nesse 
ponto da narrativa, ha uma convergencia de vozes harmonizadas com 
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mestria pelo narrador. Severina suspeita que 0 "sono duro" da crian<;a 
ja esteja povoado, como 0 seu ("Sonhara de noite com ele"), de 
significantes: "E ela continuou a ve-lo dormir, - dormir e talvez 
sonhar." 0 "talvez" tern urn forte tra<;o optativo, indica urn desejo. 0 
desejo de Severina e 0 desejo pelo desejo de Imicio. 0 narrador faz 
confluir todos os desejos nurna exclamativa: "Que nao possamos ver 
os sonhos uns dos outros! ". Personagem, narrador e lei tor sao 
absorvidos pela primeira pessoa do plural. Se pensarmos 0 niicleo da 
teoria psicanalitica de Lacan como a ideia da inviabilidade da 
linguagem para a representa<;ao do desejo, a exclamativa de Machado 
nao so ecoa a consciencia desse abismo como poshlla a imagem como 
o veiculo ideaI para a representa<;ao do desejo do outro. 

"Aqui 0 sonho coincidiu com a realidade", Inacio sonha, como 
suspeita Severina, com a exata situa<;ao que vivem na cena. "E 
[SeverinaJ tomando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das maos e 
cruzava ao peito os bra<;os, ate que, inclinando-se, ainda mais, muito 
mais, abrochou os labios e deixou-lhe lUn beijo na boca." (ASSIS, 2001). 

o ponto em que 0 simbolico e 0 imaginario, a realidade e 0 prazer 
se tocam e urn instante fugaz. Embora tenham ligeiramente se tocado, 
ambos os mundos permanecem apartados. Nao ha livre transito entre 
ambos, mas lUna via unidirecional aberta somente para Inacio. Severina 
recua, "vexada e medrosa", enquanto a Inacio, "nada lhe abria os olhos, 
nem os fracassos contiguos, nem os beijos de verdade". "Aturdida do 
que fizera, sem olhar fixamente para nada" (grifo nosso), Severina 
regressa bruscamente do imaginario para 0 mundo em que a lei deita 
sua sombra sob a forma da culpa. No conto de Machado, a expectativa 
de uma historia de adulterio e revertida pelas "vulgaridades sublimes" 
de urn desenlace brandamente perverso. 0 "Potifar Motiff" e 
reencenado no ambiente burocratio do Rio imperial. Na historia do 
jovem Jose, relatada no Velho Testamento, a mulher de Potifar, 0 

egipcio que hospedara Jose, acusa-o de ten tar seduzi-la depois de ver 
malograda a sua propria tentativa de seduzir 0 jovem. Como Jose, 
Inacio e, embora tacitamente, objeto da transferencia de uma culpa 
que, se ja nao e tanto factual, e ao menos moralmente sentida por 
Severina: "Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal 
consigo e mal com ele. 0 medo de que ele podia estar fingindo que 
dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe urn calafrio". D. Severina, 
seguindo os pendores da "capciosanatureza!", interdita os "famosos 
bra<;os" com urn xale. No lugar do escandalo ou da tragedia, como 
cabe ao mlmdo moderno, a privacidade familiar do patriarcado 
burocnitico, 0 rapaz e apenas mandado embora alguns dias depois do 
ocorrido, sem saber muito bern por que. 

Em sintese, para finalizar, procuramos mostrar como 0 con to 
nos apresenta em imagens 0 que a teoria lacaniana procura articular 
por simbolos. A obra literaria apresenta uma parte que comporta 0 

significado - porque com ela coincide - da totalidade. 0 conto age 
por metonirnia. A teoria, por sua vez, lan<;a mao de procedimentos 
metaf6ricos, trocando a totalidade dos significados por paIavras. Pela 
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insistencia com que 0 narrador de "Uns bra~os" associa, tanto atraves 
de metaforas como de descri~6es, de lUn lado, 0 processo de constru~ao 
do desejo er6tico de urn personagem e, de outro, a oscila~ao e os hiatos 
da constitui~ao psico16gica de outra com a linguagem, encontramos 
legitimada a asser~ao que construimos, no sentido de aproximar a 
narrativa machadiana a psicanalise de Lacan. De nossa parte, 
procuramos atingir 0 ponto "intervalar" (para usar tuna expressao cara 
ao autor de que partimos) em que a literatura e a teoria psicanalitica 
constroem 0 campo da interdisciplinaridade, em que, tornando a citar 
oconto de Machado, "tuna dessas ideias" ou possibilidades discursivas 
"corrigia ou corrompia a outra". 
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