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1980. Uma foto em preto e branco (au cinza e amarelo claro?),
feita de contornos imprecisos, de c1aro-escuro, ocupa cerca de dois
terc;os da capa do primeiro numero de uma nova revista. No centro
da foto, um pequeno barco a vela, quase um esboc;o. Esmaecido,
seu contorno apenas se deixa entrever sobre 0 brilho das aguas
que refletem a luz tenue e fosca de um sol em meio a nevoa. Soli
taria travessia. Como uma sorte de moldura, a esquerda da foto,
duas Iinhas verticais e paralelas atravessam toda a capa, formando
uma coluna em que se inscrevem letras grandes, uma sobre a ou
tra: TRAVESSIA. Completando a moldura, no alto da foto, um sub
titulo, provavelmente 0 que se deixa primeiro ler nesta capa: Revis
ta de Literatura Brasileira. No rodape, a legenda impossfvel para a
foto que 0 encima: "Contribuic;ao das vanguardas"; "As propostas
do grupo Sui"; "0 ensino da literatura"; "Estudos crfticos"; "Rese
nhas"; "Poesias". Apesar do estranhamento suscitado pela foto no
centro da capa, subtftulo e rodape, lidos em conjunto, poderiam
produzir, no leitar afeito as coisas do mundo Iiterario, a expeetati
va de estar diante de uma tfpica "revista Iiteraria". Para estes leito
res, alem do explicativo subtftulo, a palavra Travessia ainda pode
ria evocar tanto um longfnquo topico da literatura, 0 da viagem,
quanto, mais proximamente, a grande travessia na literatura brasi
leira do seculo XX, aquela empreendida por Riobaldo, seja na
memoria, seja na reescritura da vida, seja no deserto do Sussuarao
~ grande sertao, veredas.1

2000. 0 chamativo vermelho vivo atrai 0 olhar para a capa,
sem fotos e sem figuras, de uma nova revista. Naquela superffcie
vibrante destacam-se, nao sem um certo acanhamento, as letras
brancas, bem no centro, palavra sobre palavra, formando um pe
queno retangulo a moda de poema: "revista del literatura/ brasilei
raj Teresa". 0 nome - Teresa - e subtrafdo ao poema homonimo
de Manuel Bandeira, inscrito parcialmente na capa e com ela qua
se se confundindo no mesmo vermelho, com excec;ao, e claro, da
ultima palavra do primeiro verso, a mesma Teresa do tftulo em
branco. Apenas 0 brilho e 0 leve relevo das letras, das palavras dos
versos do poema - filigrana sem fio, marca d'agua sem transparen
cia - trac;am 0 esboc;o que mal os distingue, produzindo, no entan
to, um bela efeito estetizante.2 A prescindibilidade do nome do
poeta, omitido nos creditos, remete a ideia de um campo fechado
de conhecedores da literatura brasileira, de amantes da nossa poe
sia modernista, potenciais leitores de uma revista literaria, que po
derao reconhecer esta Teresa e outras Terezas e Theresas.

Guardadas as devidas diferenc;as de tempo, requinte grafico,
possibilidades tecnicas de produc;ao e impressao e visfvel disponi
bilidade orc;amentaria, ambos os periodicos definem-se como Re
vista de Literatura Brasileira. 0 termo "revista de Iiteratura", ou "re
vista Iiteraria", evoca aquele tipo de publica<;ao peri6dica inde
pendente das institui<;Oes, de tiragem reduzida, de alcance restrito
par vocaC;ao, que recusa grandes publicos, nao dispoe de circuitos

1 E por falar em Minas, nas Gerais, 0

leitor de 1980 certamente se
lembraria daquela talvez menos
nobre "Travessia", entao referencia
certa nos canones da musica popular
brasileira "de qualidade" (para usar 0

qualificativo de Jose Miguel
Wisnick), popularizada, desde 0

festival de 1967, na voz de seu autor,
Milton Nascimento, e, depois, na de
sua principal interprete, Elis Regina.

2 Evidentemente, toda esta capa, tal
como um poema, poderia ser
analisada detidamente: as palavras
ou os fragmentos de versos que se
destacam pela posic;ao (por
exemplo, "estupidas", "novo",
"velho"), 0 que fica na capa eo que
esta por tras, na contra-capa ("A
primeira", "achei", "achei",
'quando", "achei", "os olhos"), os
efeitos da fragmentac;ao, etc. Deixo
tudo isso, no entanto, para outra
oportunidade.
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J Agra~o a Renata Telles, que me
chamou a atenc;ao para essa
possibiliclade de um certo
mascaramento, na capa das revistas,
de sua verdadeira condi~o
institucional, universitiiria, ja que
esta poderia afastar leitores,
especialmente para a venda em
grandes livrarias, como e0 caso de
Teresa, que tem distribui~o

nacional apesar da tiragem de
apenas 1.000 exemplares, 0 que,
afinal das contas, nem etao pouco
se considerarmos as precarias
tiragens brasileiras.

4 Estas marcas ainda pesam quando
precisamos definir, por exemplo, 0

que ee como deve ser uma revista
"cientrfica" de Iiterattira, ou um
"peri6dico", como agorase diz.
Voltarei a esse ponto mais adiante.

s Servem como exemplo, alem de
Travessia e Teresa, a Revista
Brasi!eira de Uteratura Comparada
(cia Associa~o Brasileira·de

. Literatura Comparada - ABRALlQ, a
Revista da ANPOU (cia Associa~o
Nacional de P6s-gradua~oe
Pesquisa em Letras e lingiifstica 
ANPOLL), e varias outras publica
"Oes do mesmo tipo, incluindo-se as
que nao evitam demonstrar, na capa,
seus vinculos.academicos, de que e
born exemplo a. GragoatA - Revista
do Programa de P6s-graduafao em
Letras (UFF).

60 que chamamos de "tradicional",
neste caso, remonta apenas ao
seculo XIX, data anterior, como
sabemos, acria"ao de universidades
no Brasil: "La organizaci6n
universitaria del saber sobre la
Iiteratura Ie otorg6 hist6ricamente un
nuevo estatuto de existencia cultural
a la Iiteratura misma, al consagrar
por medio de disciplinas escolares la
disoluci6n [...1de la anterior unidad
de las 'Bellas Letras· [...J. La
organizaci6n universitaria del
estudio y la ensefianza de la .
literatura, tal como se los practica
hasta nuestros dias, no se remonta
mas alia del siglo XIX." Altamirano,
Carlos; Sarlo, Beatriz. Uteratura /
Sociedad. Buenos Aires: Hachette,
1983, p. 90.

comerciais de distribuic;aoe venda, nem deseja um mercado de
consumo amplo. Sao geralmente idealizadas e produzidas por gru
pos de intelectuais - poetas, crfticos, artistas, escritores, em suma 
que nelas encontram 0 vefculo de suas ideias, de seus princfpios
esteticos e polfticos, de suas obras, ou seja, da produc;ao crftica e
criativa desse mesmo grupo.

Podemos imaginar a surpresa de nosso hipotetico e desavisado
leitor quando, ao virar a capa das nossas "Revistas de Literatura
Brasileira", encontra outro tipo de informac;ao, outro subtftulo: em
Travessia, no verso da capa e encimando os creditos do peri6dico
lemos - "Revista do Curse de pos-Graduac;ao de Literatura Brasilei
ra - UFSC", seguido de local e data: "Florian6polis - 2°. semestre
de 1980- N°.1"; em Teresa, no rodape do verso da pagina de
rosto, lemos: "Teresa e uma publicac;ao do p~rama de p6s-gra
~ da area de Literatura Brasileira do Departamento de Letras
Classicas e yernaculas da Faculdade de Fi losofia, letras e Ciencias
Humanas da Universidade de Sao Paulo" (grifos meus).

A duplicidade da definic;ao, ou a indefinic;ao, nao e ex
c1usividade das duas revistas.tomadas aqui como mote para estas
reflexOes: 0 subtftulo ostentado nacapa, mais generico, evoca as
"revistas literarias" e delas se aproxima; seu outro, quase escondi
donas dobras da capa, mais espedfico, especialista, desfaz a pri
meira leitura: 0 segundo e discreto subtftulo - talvez mais adequa
do, posta que menos charmoso - subtrai Travessia / Teresa do cam
po das "revistas literarias" como vefculos de formac;Oes indepen
dentes para inseri-Ias no campo institucional das revistas universi
tarias; "cientfficas". Mas se a possibilidade de equfvoco ou de que
bra de expectativa do leitor pode ser fruto de um calculo editorial,
de uma estrategia "de niercado" para atrair 0 amante deliteratura e
nao apenas 0 "especialista"l, a duplicidade de designac;ao pode
ser lida tambem como um sintoma dos lugares cambiantes ocupa
dos pelos dois peri6dicos que tratam de Iiteratura e, especialmen
te, das mudanc;;as institucionais da propria literatura. Tais oscila
c;oes parecem conter a propria historicidade deste genero de pubIi
cac;ao, forma fragmentaria e moderna, cujas origens se confundem
com 0 lugar e com as formas do literario na modernidade, especi
almente com a consolidac;ao da crftica como forma de saber. Po
demos ler af, nestassignificac;oes oscilantes, nessas ambigUidades,
trac;os de uma hist6ria que, embora recente, porta as marcas de
uma tradic;;ao.4

A hist6ria deste genera derivado do jornal se confunde com a
pr6pria hist6ria da imprensa peri6dica e determina, de algum modo,
oS'multiplos sentidos da palavra "revista". Observando alguns de
seus usos conteinporaneos, e ficando, por enquanto, no campo da
literatura, vemos que "revista" denomina, direta ou indiretamente,
um conjunto grande e diversificado de peri6dicos, podendo desig
nar, igualmente: a) peri6dicos institucionais, ligados a universida
des ou a associac;Oes cientfficass; de algum modo, estas revistas
trazem tambem, em seus subtftulos, marcas das areas disciplinares
constitufdas pela forma de organizac;ao dos estudos literarios na
universidade, destacando-se 0 estudo da literatura nacional, uma
das mais tradicionais formas de organizac;ao desse saber6; b) peri6
dicos independentes e de tiragens reduzidas, em que a palavra re
·vista, geralmente no subtj'tulo, tem 0 poder e a func;ao de anunciar
ao leitor que se trata de uma publicac;;ao peri6dica que nao e 0

jornal, a que se acrescentam seus campos de atuac;ao, distintos,
nestes casos, das areas disciplinares constitufdas: poesia, cultura,
literatura e arte, ou seja, variac;Oes sobre 0 mesmo tema; neste con
junto tambem encontramos os peri6dicos em que a palavra "revis-
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ta", mesmo ausente em tftulos e subtftulos, designa tais publica
<;oes atraves da men<;ao nos editoriais de lan<;ament07

; e c) peri6
dicos de ampla circula<;ao, como e 0 caso de Cult - Revista Brasi
leira de Cultura.

Einteressante notar como a palavra funciona, inclusive, ao ser
repel ida, ou melhor, pela recusa ao termo inevitavel - revista -,
como se ve no editorial de lan<;amento de quaisquer:

quaisquer e um peri6dico mas nao e uma revista, porque
antes de mais nada e um espa<;o de criac;ao e, como se
ve, nao se presta a rever 0 acontecido, ainda que se espere
seja lido, visto, relido e revisto muitas vezes. Em quaisquer
convivem autores, sempre convidados, com larga e
reconhecida obra ao lado de jovens que ja tem produc;ao
digna de nota. Trata-se de um espac;o, de veiculac;ao da
criac;ao, muito aberto, em que, no entanto, nao cabe tudo
e qualquer um, porque tem compromisso assumido com
a qualidade.8

Ao afirmar negando, ou negar reafirmando, 0 editor de quais
quer procura diferenciar 0 novo peri6dico do que seria um concei
to de revista, inscrito na composi<;ao e etimologia da palavra. Mas,
na verdade, parece que a diferen<;a que deseja marcar estaria na
ausencia, em quaisquer, de ensaios crfticos, de resenhas, de estu
dos, enfim, daquele tipo de texto que costuma freqi.ientar as revis
tas de literatura e que podemos encontrar em quaisquer dos peri6
dicos elencados, independentemente de sua inserc;ao. Ao destacar
a "cria<;ao", quaisquer parece recusar 0 segundo termo do binomio
que constitui 0 campo Iiterario (ou das artes, de um modo gera/):
criac;ao e reflexao, ou seja, literatura e crftica.

Como se ve, nao e necessariamente 0 tipo de texto que distin
gue, por exemplo, Teresa (peri6dico academico, universitario), Ini
migo Rumor (peri6dico dirigido por poetas e publicado par uma
editora) e Babel (peri6dico publicado por um grupo de poetas e
intelectuais), ou mesmo Cult, mas a presenc;a, em todas, de cria<;ao
e crftica: ensaios, resenhas, poemas, contos, autores tanto contem
poraneos quanta canonicos, colaboradores reconhecidos e desco
nhecidos. Quais seriam os criterios para, efetivamente, distinguir
um tipo de revista de outro? Mas para pensarmos um pouco sobre
tais elementos, e preciso, antes, perguntar: afinal, 0 que e uma
"revista"?

Quando buscamos a palavra em seu estado de dicionario, ve
mos que 0 verbete aparece duas vezes. Num deles, encontramos
as acepc;oes derivadas de "re + vista", ou seja, 0 ato de examinar,
de ver outra vez, de ver detidamente, de inspecionar (que inclui 0
usa militar do termo, "passar tropas em revista"), defini<;ao que se
aplica, em sentido amplo, ao exerdcio da crftica, materia das re
vistas; no segundo verbete, eo que em prindpio nos interessa mais
diretamente, lemos que "revista" e a

publicac;ao periodica, destinada a grande publico ou a
publico especffico, que reune, em geral, materias
jornalfsticas, esportivas, economicas, informac;6es
culturais, conselhos de beleza, moda, decorac;ao etc.
[Algumas revistas destinam-se a um publico especializado,
assumindo, portanto, um determinado formato:
jornaffstico, cientffico, literario, esportivo etc.] ETIM trad.
do ing. review 'publicac;ao periodica dedicada
principalmente a crfticas e ensaios'.9

7 0 primeiro grupo pode ser
exemplificado com Babel- Revista
de Poesia, TradUl;iio e Critica; Sibila
- Revista de Poesia e Cultura;
Inimigo Rumor - Revista de Poesia;
Coyote - Revista de Literatura e Arte;
e a portuguesa Relampago - Revista
de Poesia; para 0 segundo grupo,
cito Sebastiiio - novas olhos sobre a
poesia brasileira; Cacto - Poesia &
Critica; Rodape - Critica de
Literatura Brasileira Contemporanea.
Todos essas revistas sao publicac;5es
em circulac;ao no momenta em que
escrevo.

8 Rocha, Valdir de Oliveira.
"quaisquer por que?" em quaisquer
n.l. Sao Paulo, outono 2000, p. 1. A
afirmac;ao de um "compromisso com
a qualidade" euma espeeie de lugar
comum, um topus para os editoriais
de lanc;amento de revistas (seja qual
for 0 sentido de "qualidade"), assim
como a afirmac;ao de "abertura,
porem nao para todos".

9 Houaiss, Antonio e Villar, Mauro de
Salles. Dicionario Houaiss da lingua
portuguesa.Rio de Janeiro: Objetiva,
2001, p. 2454. As mesmas
(in}definic;5es se repetem em outros
diciomirios.

23 IIha de Santa Catarina - 2° semestre de 2003



10 Martins, Ana lulza. Revistas em
revista - Imprensa e praticas
culturais em tempos da Republica 
sao Paulo (1890-1922). sao Pelulo:
EDUSP : FAPESP : lmprensa Oficial
do Estado, 2001, p. 45. Nas varias
outras men~Oes que farei deste
estudo, fonte principal das informa
~Oes hist6ricas que utilizei, citarei
apenas as paginas, entre parenteses,
no corpo do texto.

11 Ana lUlza Martins lembra que ()
termo hebdomadario - au seja,a
publica~o com periodicidade
semanal- foi utilizado pela primeira
vez porVoltaire, em 1758; embora a
marca principal deste tipo de
peri6dico seja 0 preciso intervalo de
7 dias que separa uma edi~ao de
Dutra, isto e, seu perlodo, a palavra
"hebdomadano" designaria tambem
uma publica~o "de cunho
informativo tecnico e politico" (p.
43). 0 termo anais tambem se
define, desde sua origem latina, a
partir do tempo,significando 0

registro au a narra~o dos aconteci
mentos de cada aOOi relativarnente
as publica~Oes, 0 termo eusado na
ac~ao de "publica~ao regular au
peri6dico de carater cientrtico,
literario ou artistico", segundo 0

Houaiss; ja 0 termo boletim esta
associado, inicialrnente, ao
diminutivo, isto e, aos inforrnes
breves, mas, no campo das
publica~Oes e segundo 0 mesmo
Houaiss, trata-se de "publica~ao

peri6dica destinada a divulga~ao de
atos oficiais e governamentais, ou de
entidades de c1asse, institui~Oes

privadas etc." (p. 481), 0 que mostra
como esses termos podem ser muitas
vezes intercambiados e utilizados,
de fato, como sioonimos para
"revista".

12 Ocioso lembrar que 0 ingles, 0

novo latim, vern se tomando a
lingua "oficial" das publica~Oes

cientrticas conternporaneas.

Neste verbete, 0 dicionario registra a abrangencia da palavra e
a grande diversidade de tipos de publicac;ao peri6dica que 0 termo
pocle designar, incluindo dos rnais especializados aos mais generi
cos. Ou seja, as dificuldades para definir com precisao 0 tipo de
peri6dico que se designa com 0 termo "revista" nao se resolvem
atraves dos dicionarios. Esequer 0 manuseio das distintas publica
c;<3es que levam 0 nome "revista" e suficiente para identifica-Ias
entre si, nem para distingui-Ias, seja de urn jornal, seja de urn livro.

Estudando as revistas de Sao Paulo no infcio do seculo XX, a
historiadora Ana LuizaMartins defronta-se com essas mesmas difi
culdades e abre as tentativas de definic;ao citando tambem urn di
cionario:

o dicionario Le Robert informa que, derivada da palavra
inglesa review, data de 1705 0 primeiro uso do termo
revista, hoje rnais divulgado no sentido de publica~ao,

definindo-o como: "publica~ao periOdica mais ou menos
especializada, geralmente mensaI, que contem ensaios,
contos, artigos cientfficos etc., apresentando como
sinonimos seus correlatos magazines, hebdomadarios,
anais e boletins".10

Tornados como sinonimos, os varios correlatos - magazines,
hebdomadarios, anais e boletins - ampliam a imprecisao e a varie
dade do termo. ll Destes, eo primeiro que parece apontar, ao me
nos parcialmente, para a distinc;ao entre os dois grandes tipos de
revista, ambos com muitas variantes, que se vao delineando e se
opondo ao tonga da prOpria hist6ria deste tipode publicac;ao: as
revistas de variedades, para grandes publicos, e as revistas
especializadas, para pequenos e seletos publicos. .

Esta grande divisao dicotomica (redutora, e certo, porem util
nesta etapa da discussao) entre os peri6dicos de leitura amena, de
carater ludico, e aqueles altamente especializados, dedicados as
ultimas descobertas cientfficas, esta na hist6ria das primeiras pu
blica~<3es periOdicas. Ana Lufza Martins registra, por exemplo, que
o frances Journal des Savants (1665-1795) e considerado 0 pionei
ro dentre 0 periodismo literario, enquanto na Alemanha 0

periodismo se inaugura com 0 que podemos chamar de precursor
das revistas cientfficas, a Acta Studiorum (1682-1731), que,
publicada em latim, veiculava exclusivamente assuntos cientfficos
- matematica, botanica e ffsica - e era dirigida a urn determinado e
restrito publico leitor. De urn certo modo, ja nos primeiros peri6di
cos de que se tern notfcia, a Iiteratura (e a incipiente crftica), parte
da vida social letrada, e veiculada em vernaculo para os "muitos"
que sabern ler, enquanto as ciencias "duras", que dizem respeito a
pequena comunidade que domina seu c6digo, utilizam vefculos
auto-discriminados, inclusive pelo uso da Ifngua.12 A partir de
Chartier e Martin, Ana Lufza Martins registra que, no seculo XIX,

Nao obstante 0 sucesso do genero, as revistas conheceram al
guma discriminac;ao por parte de especialistas, que alegavam pola
rizac;ao de seus conteudos. Por urn lado, recriminavam 0 carater
rigorosamente cientffico de algumas, dirigidas a leitores
especializados; por outro, 0 conteudo absolutamente frfvolo das
demais, como os magazins semanais de Londres, que selecionavam
de pronto 0 receptor, longe de interessar a leitor mais serio. (p. 40).

Frfvolos ou nao, e importante lembrar, com Habermas, que a
primeira forma de articulac;ao institucional da crftica, e que tern
parte consideravel na consolida~ao do conceito moderno de Iite
ratura, se da nos peri6dicos do seculo XVIII: "Las gacetas de crftica
artfstica y cultural como instrumentos de la crftica de arte
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institucionalizada son creaciones tfpicas del siglo XVII!."13 E0 de
senvolvimento da imprensa que ira consolidar, no sEkulo seguinte,
a figura do crftico como um profissional e a atividade crftica como
categoria cultural moderna, ja desvinculada da unidade das "belas
letras".

Se a crftica literaria e das artes se institui primeiro atraves do
periodismo para depois se tornar um saber universitario, 0 saber
cientffico estava ligado as agremia<;oes e as academias cientfficas,
que sustentavam (e frequentemente ainda sustentam) as revistas
especializadas, meio de comunica<;ao entre seus membros, entre
pares. Einteressante observar que, ate hoje, uma revista de grande
prestfgio, a britanica Nature, preserva ainda alguns tra<;os dos anti
gos protocolos de comunica<;ao, de anuncio das recentes desco
bertas cientfficas dentro daqueles cfrculos: a carta aos confrades,
ou aos pares da Royal Society, hoje as "letters to Nature". Por isso
mesmo, ate alguns anos atras, uma comunica<;ao dessa ordem, re
latando avan<;os e resultados de pesquisas ao grupo que poderia
nao apenas entende-Ias, mas especialmente avalia-Ias e legitima
las, era introduzido pelo "Dear Sir"14, marca, ao mesmo tempo, da
subjetividade propria a correspondencia e da tradi<;ao dos infor
mes cientfficos tao plenos de objetividade.

No capftulo dedicado as revistas cientfficas e institucionais
paulistas, Ana lufza Martins registra a importancia dessas revistas
como elemento "aglutinador e decisivo para a subsequente cria
<;ao de entidades" (p. 327), isto e, associa<;Oes cientfficas e institu
tos de pesquisa, que frequentemente dependiam de anuncios de
laboratorios farmaceuticos para manterem seus periodicos. Exem
plo interessante, citado pela pesquisadora, eo caso da Revista da
Sociedade Cientffica de Sao Paulo, criada em 1905, e que funcio
nava como elemento legitimador da propria Sociedade, um dos
raros espa<;os para conferencias cientfficas na provinciana Sao Paulo
dos infcios do seculo xx. Destinada a publica<;ao dos trabalhos
ineditos de seus socios, 0 primeiro numero continha 60 paginas
redigidas em frances (passando depois a contar com 16 paginas
em folheto bilfngue): "trazia caracterfsticas muito proprias, sem ilus
tra<;ao, com artigos transcritos de publica<;oes estrangeiras, ou de
senvolvendo pequenas teses cientfficas" (pp. 336-337). Edigna de
nota, dentre as conferencias proferidas na Sociedade, a "miscela
nea de tftulos de que escapavam ao tratamento cientffico, mas que
se valiam daquela associa<;ao [a Sociedade Cientffica de Sao Pau
lo] para legitimar 0 rigor e a seriedade das pesquisas, a despeito de
inscritas na chave da area de humanas" (p. 337). Ou seja, tal como
preconizava 0 Positivismo, era preciso eleger a "ciencia" como 0

unico saber valido, em detrimento das "humanidades", considera
das de cunho bacharelesco. E 0 mais curioso e que as "humanida
des", para se legitimarem, buscassem (como ainda buscam) se con
fundir com as "ciencias", para nao serem confundidas (como 0 sao)
com as "amenidades", cujo lugar estaria nos populares magazines.

A palavra "magazine" serviria para designar, segundo nossa his
toriadora, "a revista i1ustrada pm excelencia, representativa de uma
demanda de carater Iigeiro e de teor fortemente publicitario"15 (p.
43), defini<;ao que evoca a origem etimologica da palavra: deriva
da do arabe mahazin, nosso "galicismo" se aplica aos bazares, aos
armazens, aos grandes estabelecimentos comerciais que expoem e
vendem de tudo um pouco. Fiel a sua origem, 0 magazinelrevista
tambem e um deposito de informa<;Oes diversas, lugar de veicula<;ao
de tudo um pouco, dirigido a um publico amplo e, evidentemente,
regido pela logica comercial, isto e, a do mercado. Como um sino
nimo para magazine, a expressao "revista i1ustrada", este genero

13 Habermas, citado por Beatriz Sarlo
e Carlos Altamirano, op. cit. p. 93.

14 Agradec;o esta informa~ao a Paulo
Emilio lovato.

15 0 Dicionario Houaiss registra, no
verbete Umagazine", as seguintes
ace~Oes: ul.estabelecimento
comercial que expOe e vende grande
variedade de mercadorias organiza
das de acordo com 0 genero delas;
2. B. publica~ao periOdica, em
formato de revista, ger. ilustrada, que
trata de assuntos diversos; [...]
GRAM.VOe. considerado gal. pelos
puristas, que sugeriram em seu lugar:
loja, revista . HIM [...) de mesma
origem [arabe mahazin), atraves do
ingles magazine (1731) acp.
'deposito de informa~Oes',ou seja,
'publica~ao periOdica que contem
informa~Oesvariadas sobre um
assunto ou que veicula informa~Oes

sobre assuntos variados'." (p. 1810).
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16 Uma hip6tese, a ser desenvolvida
em outro lugar e hora, ea de que
Bravo pode ser lida como sucedanea
Mfin-de-siecleM daquela outra revista
de cultura mundana, Kosmos, tao
bern estudada por Antonio Dimas
em Tempos euf6ricos: aniilise da
Revista~: 1904·1909. sao
Paulo: Atica, 1983.

17 Cf. Ana Luiza Martins, pp. 54-55.

18 Estudando os suplementos
literarios donnos 50 (seculo XX),
Alzira Alves de Abreu registra que MA
origem de alguns suplernentos
literariosse encontra nas paginas ou
suplementos femininos, onde se
misturavam receitas culinarias,
moda, assuntos infantis e poesia,
comoe0 caso do lornal do Brasil,
do Woo de NotIcias e do DiArio
OIrioca, entre outros. Os suplernen
tos estavam voltados para a vida
familiar, a mulher era, ainda nesta
decada, a grande consumidora da
producrao literaria, de poesias,
cronicas, romances. Muitos
.escritores tinham basicarnente no
pUblico feminino os seus leitores,
como ~ricoVerissimo". MOs
suplernentos Iiterarios: os intelectu
ais e a imprensaM

, em A imprensa
em trans~ao: 0 jomalismo brasileiro
nos anos 50. Alzira Alves de Abreu
(org.). Rio de Janeiro: Fundacrao
Gerulio Vargas, 1996, p. 21.

19 Eera de QueirOs, A Revista (artigo
de apresentacrao da MRevista
Moderna"), em Notas Contempora
neas. Obras de Efa de Queiroz, vol
II. Porto: Lello & Irmao, 1958, p.
1568.

20 Apud Altamirano e Sarlo, op. cit.,
p.94.

periodico tao difundido no seculo XIX, ainda hoje serve para de
signar estas revistas de grande circula~ao, de variedades, geralmente
de carater ameno, e tributarias da grande evolu«;ao tecnol6gica das
artes graficas e das possibilidades de impressao, que tambem mar
caram, definitivamente, alem do tipo de texto ali veiculado, as ina
va~Oes esteticas na propria Iinguagem Iiteraria. A titulo de exem
plo, podemos pensar em diversas revistas ilustradas ou magazines
contemporaneos, como a hebdomadaria Veja, as mensais Cult e
Bravo'6, e muitas outras de distintos nlveis e tematicas.

Dentre as revistas i1ustradas do seculo XIX que tao fortemente
usavame faziam avan~ar as tecnicas de i1ustra~aografica, vale a
pena lembrar a Revista Moderna, Magazine Quinzenal I/Iustrado,
destinada aos publicos portugues e brasileiro e, como soia aconte
cer, impressa em Paris. Nela foi publicado 0 romance A ilustre casa
de Ramires, de E~ade Queir6s, .devidamente fatiado em folhetins,
e para um mesmo numero, por exemplo 0 numero 9, anunciava-se
tanto 0 "retrato artlstico do grande escritor brasileiro Machado de
Assis" como 0 suplemento de modas, com 4 paginas de gravuras
reproduzindo os ultimos modelos parisienses. '7 Este hfbrido convl
vio, num mesmo periOdico, entre a Iiteratura de grandes autores e
a moda destinada a atrair 0 publico feminino perdurara ao lange
do seculo XX, e produzira, tambem, acaloradas discussOes sobre 0

lugar da Iiteratura, entre a "torre de marfim" e as paginasdos jor
nais e das revistas i1ustradas. '8 Enao podemos esquecer que, ainda
e especialmente no seculo XIX, 0 adjetivo "i1ustrada" alude nao
apenas as imagens graficas, signo de moderniza~aoe de "progres
so" tecnolOgico, mas tambem a fun~ao moderna de "Hustrar"o pu
blico leitor, amissao civilizadora. Eo mesmo E~a de Queir6s quem,
ao apresentar a Revista Moderna, em 1897, enfatiza:

Mas 0 melhor servicro desta Revista sera quando nos guie
atraves da obra incessante da civilizac;ao - ou antes vigie
abeira da imensa torrente da civilizac;ao, e rapidamente
detenha e colha as obras melhores, antes .que todas
tumultuariamente passem e mergulhem noescuro mar
que as devora. Pensemos que a Franc;a escreve cada ana
dez mil livros! e a Inglaterra catorze mil! e a Alemanha
dezasseis mil! E quantos qiJadros se pintam! E quantas
estatuas se modelaml Equantas conciusOes da ciencia! E
quantas invenc;6es da fantasia! Toda essa produc;ao rola
com brilho vacilante: e como poderiam, aqueles que nao
vivem parados a observar a estranha corrente, saber do
bom Iivro, ou da fina obra de arte, ou da descoberta do
saber, ou da gentil elegancia, se a Revista, com rapida
seguranc;a, nao escolhesse e apanhasse, dentre a vaga
fugitiva, a obra que merece ficar, enquanto outras se
embrulham e somem na nevoa que tudo apaga? [...) Nem
me retardo mesmo em a louvar pela grac;a e luxo com
que ela se veste e se adorna, para passear, conduzindo 0

seu publico, atraves da civilizac;ao... '9

Fazendo 0 elogio da imagem e da cultura transmitida em resu
mos, E~a destaca 0 papel de "guia"que as revistas culturais exerce~

riam atraves das escolhas do "melhor", para com isso ilustrar os
esplritos e os corpos elegantes - fun~ao pedagOgica, crltica e legis
ladora, essencialmente moderna, que presidira durante muito tem
po 0 funcionamento do campo das publica«;Oes periOdicas "cultu
rais", formadoras de "opiniao". A Revista se transforma, assim, no
proprio "juiz artlstico", 0 crltico profissional que, para Habermas,
"asume una tarea peculiarmente dialectica: se considera a la vez
como un mandatario del publico y como su pedagogo."20 Sobre a
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atividade deste crftico (urn especialista diante do publico leigo,
cuja autoridade ernana de sua "opiniao cultivada", e um mandata
rio deste mesmo publico diante dos artistas) que atua nas publica
~oes periodicas - jornais e revistas i1ustradas -, Sarlo e Altamirano
lembram que, ernbora profissionalizada, esta atividade crftica ain
da nao constitui uma "disciplina". Nem vefculo proprio. A crftica
como um saber institucionalizado e gozando de outra ordem de
prestfgio, somente ocorrera com 0 que denominam "cicio da crfti
ca universitaria", que dispora de sua propria rede de veicula~ao.

E no mfnimo curiosa lembrar que a propria historia do
periodismo no Brasil come~a com uma publica~ao cujo subtftulo
e uma tradu~ao de "magazin": Armazem Literario e 0 aposto ao
tftulo do famoso marco inaugural da imprensa brasileira,
freqiientemente considerado como nosso primeiro "jornal".21 Mas
nada aqui e ponto pacffico:

Numa discussao sem fim, ha quem atribua 0 pioneirismo
[como revistaJ ao Correio Braziliense, que 0 exiIado gaucho
HipOlito Jose da Costa editou em Londres de 1802 a 1822.
Com 0 subtftulo "Armazem Literario", cerca de cern paginas
e conteudo mais opinativo e. analftico do que noticioso ou
informativo, 0 Correio Braziliense, marco inaugural da
imprensa brasiIeira, bern poderia, para os padraes da epoca,
ser chamado de revista [...J, mas e mais comumente tratado
como jornal.22

Se, por um lado, a historia de nossa imprensa tem conside
rado como "jornal" um periOdico cujo subtftulo e uma tradu~ao

do frances magazin, ou seja, "revista", acrescido de um "literario"
em sentido ample de tudo que se escreve, lettera, letra, por outro 0

que essa mesma historia considera uma revista cultural em sentido
forte, a Revista Brazileira, trazia ao ser lan~ada, em meados do
sEkulo XIX, 0 subtftulo "Jornal de Sciencias, Lettras e Artes" - 0

que, evidentemente, nao faz deste magazine uma "revista cientffi
ca", um journal of chemistry, por exemplo. Como se ve, nesta his
toria, sequer a distin~ao entre "revista" e "jornal" e inequfvoca:
seriam 0 papel jornal, 0 tamanho, a disposi~ao das materias em
colunas e 0 formato in folio suficientes para caracterizar um perio
dico como jornal, distinguindo-o das revistas? 23 Qu, par outro an
gulo, seria 0 tipo de materia veiculada, ou melhor, os generos tex
tuais adotados - ensaios, crftica, resenhas, poesia e fic~ao, enfim,
materia opinativa, analftica e criativa - suficientes para caracteri
zar um periodico como revista? A base da distin~aoentre ambos os
generos periodicos deveria vir dos sentidos implicados nas propri
as palavras que os designam, isto e, 0 jornal seria 0 periodico que
apresenta, relata, noticia 0 mais imediato e efemero, 0 dia-a-dia,
enquanto a revista seria 0 periodico que passa em revista, exami
na, ana lisa, opina sobre os temas de que trata? Qu, em outras pala
vras: 0 jornal pressupoe um curto intervalo de tempo entre uma
edi~ao e outra, um dia, enquanto a revista requer intervalos mais
longos, necessarios atarefa analltica?

Qs casas empfricos mostram que a resposta e negativa. Neste
terreno movedi~o, Ana Lufza Martins menciona ainda outro crite
rio, mesmo que nao exclusivo nem suficiente, para distinguir as
revistas dos jornais: "0 que os distingue com freqiiencia e a exis
tencia da capa na revista, acabamento que nao ocorre no jornal;
mais do que isso, e a formula~ao de seu programa de revista, divul
gada no artigo de fundo, que esclarece 0 proposito e as caracterfs
ticas da publica~ao" (p. 46). Pelo criterio da capa, mesmo com
rela~aoa periOdicos mais recentes, mantem-se as imprecisOes: como

21 Embora duvide da brasilidade
deste periOdico, Nelson Werneck
Sodre nao hesita em atribuir-Ihe a
designac;ao "jornal". Cf. Hist6ria da
imprensa no Brasil. 2·. ed. Rio de
janeiro: Graal, 1977, pp. 24 e 55. ja
Paulo Duarte enfatiza a indefinic;ao:
"HipOlito jose da Costa Pereira
Furtado de Mendonc;a [...) fundou
em londres, em junho de 1808,
aquele primeiro jornal, ou melhor,
aquela primeira revista mensaI [...J".
Apud Ana lUlza Martins (p. 47).

22 A revista no Brasil. Sao Paulo:
Editora Abril, 2000, p. 18.

23 Assim como "hebdomadario", a
palavra "jornal" est<! marcada pelo
tempo: apesar das divergencias
quanta aos seus caminhos
etimol6gicos, 0 certo e que 0

provenc;al "jorn" = "dia" esta na base
desta traduc;ao do latim tardio
"diurnale". Em sentido estrito, 0

jornal ea publicac;ao diaria, com
notfcias dos fatos do dia relativos a
quaisquer assuntos. 0 Dicionario
Houaiss registra, todavia, a extensao
do termo para "qualquer periOdico"
(p.1687).
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24 Ana Cristina Cesar, em Correspon
dencia incompleta, Ana c.; org.
Armando Freitas Filho e Helofsa
Buarque de Hollanda. Rio de
Janeiro: Aeroplano, 1999, p. 154.
Grifos meus.

25 Nao entro aqui no merito das
materias veiculadas, 0 que poderia
aproximar ainda mais este suple
mento de uma revista, e, ate, de uma
revista "universitariaw

, especialmente
na area da cultura, das humanida
des. Nao por acaso, boa parte dos
ensaios ali publicados tornaram-se
capftulos de prestigiados livros.

26 Depoimento de Antonio Candido
a Marilene Weinhardt. Cf.
Weinhardt, Marilene. 0 Suplemento
Utera-rio 0'0 Estado de S.Paulo:
1956 -1967 • Brasilia: Instituto
Nacional do Livro, 1987, voUI, pp.
449-450.

27 Trata-se da revista que, nos anos
40, marca a institucionalizatrao de
um tipo de critica que ja podemos
chamar "universitaria". A esse
respeito, e mais ~ialmente sabre
a atuatraO do "grupo Qimaw

, ver 0

estudo de Heloisa Pontes, Destinos
mistos: os crfticos do grupo Clima
em Sao Paulo (1940-1968). Sao
Paulo: Companhia.das Letras, 1998.

28 Op. cit., p. 94.

c1assificar, por exemplo, 0 auto-denominado "jornal" Versus, que
entre 1975 e 1978 publicou, com periodicidade predominante
mente bimensal, poemas, contos, ensaios, resenhas, entrevistas e
reportagens, sempre envoltas em chamativas capas? Ou ainda Bei
jo, dissidencia da editoria de cultura do tambem encapado
hebdomadario Opiniao, a que Ana Cristina Cesar, uma de suas
criadoras, se refere quase ao mesmo tempo como "a revista" e "0

jornal": "Chegou 0 Montenegro e a revista se animou. Nao adian
ta, e isso mesmo. Ficou resolvido que vamos parar com definic;5es
te6ricas e manifestos e grupos para discussao e apresentac;ao da
Iinha do jornal".24 Poderfamos incluir Versus e Beijo no genero re
vistas e, no limite, ate os suplementos de jornais, como 0 Mais! , da
Folha de S.Paulo, que em seu formato mais recente abandonou as
folhas soltas e adotou 0 tamanho tabl6ide.25 Por outro lado, um
suplemento que marcou epoca, 0 Suplemento Literario 0'0 Esta
do de S.Paulo, sem capa e com 0 mesmo formato do jornal em que
se encartava, foi planejado para funcionar como uma revista, se
gundo seu idealizador, Antonio Candido:

Urn dos pressupostos e que nao havia revistas literarias
naquele momento no Brasil. Regulares, boas. Entao 0

Suplemento deveria preencher um pouco a fun~aode uma
revista. [...)Ja haviam existido muitas delas. Havia algumas
que duravam e passavam. No momenta nao havia
nenhuma revista satisfatoria, duradoura. Entao eu achava
que 0 suplemento deveria preencher em parte as fun~Oes
de uma revista literaria. Mas nao podia ser uma revista
literaria, isto e, nao podia ter artigos maiores de cinco,
seis laudas, porque era um jornal, de artigos curtos. Mas
com um tom, uma estrutura que revelasse as preocupa~Oes
de uma revista Iiteraria. Por exemplo, as ~Oes. ~Oes

de Literatura Estrangeira, se~Oes de Teatro, de Cinema,
como uma revista faz.26

Esta caracterizac;ao do suplemento remete, de um lado, ao pa
drao e ao conceito de revista literaria adotado por Clima27, e, de
outro, atradicional pratica da crftica literaria no jornal, ou melhor,
adimensao dos textos que ocupavam os rodapes literarios; de urn
certo modo, Candido parece ter operado, com sucesso, a sfntese
entre a crftica "jornalfstica" e a crftica "especializada", tema de
tantas polemicas na constituic;ao da crftica brasileira em meados
do seculo xx. Opera-se aqui; em chave "elevada" e num mesmo
vefculo, a coexistencia, mencionada porBeatriz Sarlo e Carlos
Altamirano, dos dois "ciclos" da crftica, isto e, a crftica profissio
nal, Iigada aos grandes periodicos,aos meios de comunicac;ao de
massa, e a crftica como urn saber espedfico, ligada auniversidade:

Los usos del termino crftica anudaron, por decirlo asf, en
una misma categorfa, los dos ciclos Ylos diferentes tipos
de discursos que circulan a traves de sus respectivas redes,
que no han podido coexistir sin afectarse mutuamente.
Lo que contribuye a explicar, entre otras cosas, las dos
"almas" que forcejean en la definicion de la crftica como
actividad intelectua\: la crftica como ejercicio del gusto y
la sensibilidad, y la crftica como producto de un saber
objetivo. Entre estos dos paradigmas, que tienen como
ideal dos modelos de discurso, el discurso "artfstico" sobre
la Iiteratura y el discurso "cientffico", se producen
combinaciones y variantes.28
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A coexistencia dos dois modos de crltica pressupoe, evidente
mente, a autonomizac;ao do campo Iiterario e intelectual, de um
lado, e a institucionalizac;ao universitaria do saber Iiterario, de ou
tro. Neste ultimo caso, se inclui tambem a rede de publicac;6es,
como os livros e as revistas "academicas" (universitarias ou nao). E
o surgimento destas revistas faz com que a distinc;ao entre revistas
e livros seja arbitraria quanto a distinc;ao entre jornais e revistas. E
aqui deixamos 0 campo dos magazines e dos jornais, sem que,
necessariamente, entremos no territ6rio das "revistas cientfficas".

Freqiientemente muito semelhantes, salvo pela promessa de pe
riodicidade, as revistas culturais "academicas", ou de cunho pre
dominantemente universitario, tendem a se parecer com os Iivros,
talvez por fazerem parte do mesmo circuito. Mas, segundo Sarlo e
Altamirano, a diferenc;a entre estes dois tipos de publicac;ao nao e
meramente tecnica:

Toda revista incluye cierta c1ase de escritos (declaraciones,
manifiestos, etc.) en torno a cuyas ideas busca crear
vlnculos y solidariedades estables, definiendo en el interior
del campo inteleetual un "nosotros" y un "ellos"[...]. Etico
o estetico, te6rico 0 politico, el drculo que una revista
traza para senalar el lugar que ocupa 0 aspira a ocupar
marca tambien la toma de distancia [...] respecto de otras
posiciones incluidas en el territorio literario. [...] Otro
rasgo, que puede tomar a veces la forma de libro pero
parece inherente a la forma revista, es que esta
habitualmente traduce una estrategia de grupo.29

Ei1ustrativo observar as duas fases da Revista Civilizar;ao Brasi
leira: a primeira, publicada entre 1965 e 1968, define-se como
Revista a partir do tItulo (e do editorial-manifesto do numero 1),
uma vez que 0 formato, os textos e 0 tamanho (alguns numeros
tem mais 300 paginas) Ihe dao toda aparencia de Iivro; ja a segun
da, Encontros com a Civilizar;ao Brasileira, publicada entre 1978 e
1981, resta indefinida. Ea voz retrospectiva de seu editor, ~nio
Silveira, que, despida de falsas modestias (e descontando-se um
certo exagero no auto-elogio), define-a como revista:

Marco refulgente [...] foi a edi<;ao da Revista Civilizar;ao
Brasileira, que teve curso de maio de 1965 a dezembro
de 1968, sendo interrompida com a promulga<;ao do Ato
Institucional nQ 5 (que equivaleu it cristaliza<;ao da
ditadura), e ressurgiu, teimosamente, sob 0 nome
Encontros com a Civilizar;ao Brasileira, de julho de 1978
a julho de 1980 (sic). Considerada nos meios culturais e
universitarios do Brasil e do mundo inteiro como urn
padrao de dignidade da intelligentsia brasileira diante das
for<;as do obscurantismo, essa publica<;ao, em suas duas
fases, constitui urn dos maiores galardoes de minha
carreira e marcara para todo 0 sempre a presen<;a da
editora na hist6ria cultural do pals.30

Embora este discurso do editor, feito dez anos ap6s 0 encerra
mento da publicac;ao, estabelec;a a refa<;ao metonlmica ou de con
tigUidade entre os dois peri6dicos, a Encontros com a Civilizar;ao
Brasileira fora definida pelo mesmo ~nio Silveira, no editorial do
n° 1, como "uma cofer;ao de Iivros [...] [que] ampIia a linha de
conduta intelectual que, de 1964 a 1968, cercou de tanto apre<;o a
Revista Civilizar;ao Brasileira."31 Comparando as duas series, e diff
cil dizer 0 que faria da segunda uma colec;ao de Iivros e nao uma
revista, e vice-versa.32 Neste sentido, a diferen<;a entre uma "anto
logia de ensaios" em Iivro e a Encontros estaria, efetivamente, na

29 Op. cit., p. 97.

30 Trata-se do discurso de posse de
£nio Silveira como membro titular
do Pen Club do Brasil, pronunciado
em 20 de agosto de 1991. d.
Moacyr Felix (org.).lnio
Silveira:arquiteto de Iiberdades. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, pp.
77-78. a Encontros foi publicada, de
fato, ate 1981 e nao ate 1980.

31 Encontros com a Civilizar;ao
Brasileira, n° 1. Rio de Janeiro, 1978,
pp. 7-8. Grifo meu.

32 A respeito destas distin<;Oes, Ana
lufza Martins cita a defini<;ao de
revista dada por Clara Rocha, bem
como a distin<;ao que esta pesquisa
dora tra<;a entre revistas e livros.
Embora apenas tecnicas e ate
superficiais, reproduzo-as aqui:
H uma an:revista e uma publica<;ao
que, como 0 nome sugere, passa em
revista diversos assuntos, 0 que [...]
permite um tipo de leitura fragmen
tada, nao contfnua, e por vezes
seletiva. [...] e um tipo de publica<;ao
que, depois de re-vista, se abandona,
amarelece esquecida, ou se deita
f6ra. Enquanto objeto material, a
revista distingue-se do Iivro por ser
mais efemera: s6 os bibli6filos, os
estudiosos e certos interessados
pelas letras e pelas artes guardam a
revista. Essa efemeridade [...] tem a
ver com a sua solidez material.
Enquanto 0 livro dura [porque e mais
resistente, tem uma capa s61ida a
protege-Io], a revista e [pode ser]
mais fragil em termos de dura<;ao
material. [...] e normal que 0 livro
tenha reedi<;Oes, e ja nao 0 e tanto
que apare<;a uma segunda edi<;ao de
uma revista. Ainda outra caracterfsti
ca: uma revista e em geral menos
volumosa do que um livro. E, last but
not least, uma revista e quase sempre
a manifesta<;ao de uma cria<;ao de
grupo: ao contrario do livro que,
salvo algumas excep<;Oes, costuma
ser produzido por um s6 autor.[...]
[sic)". Clara Rocha, Revistas
Literarias do Seculo XX em Portugal,
lisboa: Imprensa Nacional/Casa da
Moeda, 1985, pp. 33 e 25, apud Ana
lufza Martins (pp. 45-46).
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33 Nao cabe aqui desenvolver esta
analise, mas apenas registrar que a
Revista foi lanc;ada, em 1965, como
reac;ao, ou instrumento de resisten
cia ao golpe militar de 64, articulan
do 0 discurso do grupode intelectu
ais que se organizava em torno do
editor £nio Silveira e tinha 0 Partido
Comunista como referencia comum,
Este lugar de resistencia estava
fortemente rnarcado e propiciado
pelo contexto politico do momenta
em que a Revista foi lanc;ada 
momento irrepetlvel, obviamente, a
epoea do lanc;amento da Encontros,
que ja nao tem como manter a
mesma estrategia. Estes e outros
aspectos podem demonstrar como
ambas, a Revista e a Encontros
fazem jus aos respectivos nomes.

34 Lionel Trilling, escrevendo em
comemorac;ao aos 10 anos da Parti
san Review, uma militante revista
Iiteraria, refere-se a ela e similares
como Mlittle magazine". Atraduc;ao
argentina opta, mais adequadamente
por Mrevista Iiteraria", enquanto a
traduc;ao brasileira fica com 0 literal
Mpequena revista". Ver: Trilling,
Lionel. La funcion de la revista
Iiteraria. La imaginaci6n liberal. Trad.
Enrique Pezzoni. Buenos Aires:
Sudamericana, 1956; e, do mesmo
autor, Afunc;ao da pequena revista.
Uteratura e sociedade: ensaios sabre
a significa~ao da arte e da ideia
Iiteraria. Trad. Rubem Rocha Filho.
Rio de janeiro: Lidador, 1965, pp.
113-123.0 titulo original do Iivro,
publicado em 1950, eThe liberal
imaginacion. 0 artigo sobre a
Partisan Review ja fora publicado em
1946. Nele, de um modo geral,
Trilling defende as "pequenas
revistas", isto e, as revistas Iiterarias,
como a reserva de qualidade, ou da
boa Iiteratura, contra 0 gosto medio,
contra a satisfac;ao das massas ou a
manipulac;ao propagandfstica em
prol de qualquer ideologia. Op6e a
Iiteratura ao populismo e ve nessas
revistas Iiterarias 0 necessario
reservatario de qualidade e de
resistencia contra 0 conformismo.

3S Carlos Altamirano e Beatriz Sarlo,
Uteratura /Sociedad. Buenos Aires :
Hachette, 1983, p. 96.

36 Raymond Williams, Cultura,Trad.
Lalio Lourenc;o de Oliveira. Rio de
janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 62.

37 Andrade Muricy elenca 29 revistas
simbolistas, a mais antiga de 1890.
Cf. MURICY, jose Candido de
Andrade. Panorama do movimento
simbolista brasileiro. 2a• ed. Brasilia:
Conselho Federal de Cultura e
Instituto Nacional do Livro, 1973,
pp.1208-1212.

marca temporal, em sua periodicidade, sua fatal efemeridade. 33

Tem razao Ana lufza Martins quando constata que apenas 0 exa
me caso a caso, atraves do "artigo de fundo" ou do editorial de
lanc;amento, pode auxiliar no entendimento do sentido que a pala
vra adquire ao ser estampada numa capa. 1550 para nao dizer que
uma revista e 0 que seu editor chama de revista. Ou seja, a cada
revista, uma revista.

Em sua indecidibilidade, a palavra "revista" tem valores duplos,
contradit6rios, e se aplica a contextos distintos. A dicotomia que
vfnhamos registral)do entre as "revistas i1ustradas", os magazines
do seculo XIX, e as "revistas cientfficas", nao levava em conta 0

outro contexto, 0 do surgimento daquelas "revistas Iitereirias", as
"pequenas revistas"34, nem 0 daquelas academicas, com "cara de
Iivro", como e 0 caso da Revista Civiliza<;ao Brasileira. Beatriz Sarlo
e Carlos Altamirano lembram que

[...) hay que distinguir entre la publicaci6n peri6dica
'culta', dirigida al conjunto de las capas i1ustradas de la
middle class y que tuvo su reinado sabre todo en el siglo
XIX, de 10 que hemos denominado revista literaria 0

intelectual, que e5 tfpica de nuestro siglo [XX). Esta ultima,
como sef\ala [lewis) Coser, 'apareci6 em escena despues
que habia tenido lugar uma diferenciaci6n considerable
entre el publico de escritores literarios, artfsticos y, en um
certo grado, pollticos'[...]. Solo entonces la revista se
convierte em uma de las principales formas de
organizaci6n del territ6rio Iiterario y vehfculo de esas
estrategias Ilamadas escuelas 0 tendencias. 35

Pensar as revistas Iiterarias como formas organizadoras do campo
literario e artfstico significa considera-Ias ao mesmo tempo como 0

elemento que institui e dci. voz a grupos de artistas e intelectuais,
que, elegendo afinidades, valem-se das revistas para constituir-se e
para defender e propagar novos valores literarios, esteticos e, tam
bem, politicos. Este tipo de revista, "una de las redes de la crftica",
funciona, portanto, como elemento formador e legitimador do pr6
prio grupo que a faz, garantindo, a seus participantes, visibilidade
e reconhecimento e, muito frequentemente, antagonismos e con
flitos, na proporc;ao direta ao grau de polemica e de novidade sus
citado pela produc;ao do grupo. Nao e preciso lembrar que 0 reco
nhecimento se dei, inicialmente, no restrito publico leitor que cons
titui 0 campo de legitimac;ao que Ihe e pr6prio, ou seja, 0 grupo de
letrados que a pode ler e louvar.· GI6rias maiores sao geralmente
p6stumas (pelo menDs a pr6pria revista), e apenas 0 trabalho do
tempo (e da crftica) ira institucionalizar os novos prindpios, auto
res e valores no canone literario. Nao por acaso, Raymond Williams
destaca a manifestac;ao publica de um grupo atraves de um peri6
dico como uma das formas de organizac;ao das formac;6es cultu
rais independentes, distintas das instituiC;Oes, que, "sob os nomes
de 'movimento', 'escola', 'cfrculo', e assim por diante, ou sob 0

r6tulo assumido ou recebido de um determinado 'ismo', sao tao
importantes [...] particularmente na hist6ria cultural moderna [...]".36

Elemento estruturante das "formac;6es", este tipo de revista pode
ser encontrado no Brasil, ainda em finais do seculo XIX, nas revis
tas simbolistas que, coerentemente com a defesa da "torre de mar
fim", excluem-se dos drculos mais amplos e mundanos frequenta
dos pelo parnasianismo.37 Mas serao as revistas modernistas, ja
bastante estudadas, que iraQ consolidar entre n6s este tipo de "pe
quena revista", que, mesmo sem se caracterizar como "revista ci
entffica", nao deixa de ser especializada, dedicada a publicos "se-
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(etos" de leitores, um publico feito de "pares", que reuniria as con
dil;Oes necessarias para apreender a nova "qualidade literaria", para
fruir os novos princfpios esteticos e crfticos que passam a ser divul
gados por tais periodicos, geralmente de baixa longevidade (sofri
am do "mal dos sete numeros", como dizia ironicamente Olavo
Bilac). Klaxon, Terra Roxa e outras terras38, A Revista, Estetica, Re
vista da Antropofagia, e, mais tarde, Festa, formaram e informaram
o modernismo brasileiro e consolidaram um novo conceito de "re
vista literaria".39

Everdade que poderfamos lembrar, como contra-argumento his
torico, que ja no infcio do seculo XIX a divulgal;ao do Romantismo
se fazia atraves dos periodicos.40 No entanto, foi no caminho das
especializal;oes e do processo de autonomizal;ao do campo Iitera
rio que as revistas literarias e culturais ganharam, paradoxalmente,
seu espal;o e prestfgio. Ou seja, a redul;ao e aespecifical;ao do
publico correspondeu um ganho de reconhecimento, um maior
capital simbolico, mesmo que a posteriori. Epreciso considerar,
neste aspecto, as mudanl;as relativas ao fugar que a Iiteratura ocu
pava na sociabilidade, ja que, como diz Antonio Candido, a litera
tura era, por aqui, 0 fenomeno central da vida do espfrito:

a Iiteratura tem sido aqui, mais do que a filosofia e as
ciencias humanas, 0 fenomeno central da vida do espfrito.
[...] 0 poderoso fma da Iiteratura interferia com a
tendencia sociologica, dando origem aquele genero misto
de ensaio, construfdo na confluencia da hist6ria com a
economia, a filosofia e a arte, que e uma forma bem
brasileira de investiga~aoe descoberta do Brasil. [...] esta
Iinha de ensaio, - em que se combinam [...] a imagina~ao

e a observa~ao, a ciencia e a arte, - constitui 0 tra~o mais
caracterfstico e original de nosso pensamento. [...]
funciona como elemento de Iiga~ao entre a pesquisa
puramente cientffica e a cria~ao Iiteraria.[...] Ora, nos
nossos dias houve uma transforma~ao essencial desse
estado de coisas. Deixando de constituir atividade
sincretica, a Iiteratura volta-se sobre si mesma [...]; ao
faze-Io, deixa de ser uma viga mestra, para alinhar-se em
pe de igualdade com as outras atividades do espfrito.41

Falando em meados do seculo XX, Candido descreve, de um
certo modo, 0 momento em que a mentalidade universitaria e aca
demica se implanta no Brasil, como resultado da cria~ao das uni
versidades e suas faculdades de filosofia, ciencias e fetras, ocorrida
nos anos 30. Momento tambem em que a crftica se institucionaliza
como area de conhecimento, primeiramente sob a forma dos estu
dos historiograticos das Iiteraturas nacionais e depois sob 0 aporte
da teoria da literatura, criada entre nos como disciplina universita
ria apenas na decada de 60. Ate entao, 0 fugar onde se veiculava a
produ~ao dos crfticos, isto e, 0 lugar da crftica, eram as revistas
Iiterarias e, especialmente, 0 rodape dos jornais. 0 que justifica,
mais uma vez, a referencia ao projeto de crial;ao do Suplemento
Literario d'Estado de S.Paulo, lan~ado em outubro de 1956, conce
bido, como vimos, para preencher a "lacuna" de boas revistas
Iiterarias, mas que cumpria, ele tambem, um projeto formador,
civilizador. No entanto, diferentemente das preocupa~oesde E~a,

a forma~ao agora deveria advir da nova "mentafidade universita
ria". Alzira Alves de Abreu constata os vfnculos do grupo do
"Estadao" com a Universidade de Sao Paulo:

Diferentemente do Rio de Janeiro, onde se encontravam
os melhores suplementos do pafs, Sao Paulo se

]. Este peri6dico se inclui, explicita
mente, no genero "jornal"; na pagina
5 do primeiro de seus 7 numeros,
publicado em 20 de janeiro de
1926, um quadrinho em destaque no
alto e a direita anunciava: "Leiam
terra roxa 0 melhor jornal literario
do Brasil. Quinzenalmente cronicas
de arte, musica, teatro, poesia e
filosofia. Ineditos dos melhores
escritores modernos. Todo brasileiro
gillQ deve assinar terra roxa". Terra
roxa e outras terras [introdul;ao de
Cecilia de Lara). Sao Paulo: Martins;
Secretaria da Cultura, Ciencia e
Tecnologia, 1977 (reprodul;ao fac
similar). Os sublinhados sao meus.

]9 ~ curiosa constatar que, a despeito
da sua importancia historica, estas
revistas na~ passariam, hoje, pelo
crivo dos "qualis", ja que 0 tipo de
protocolo adotado na escolha de
colaboral;Oes se pautava pelo grau
de afinidade com 0 grupo, ou de
pertencimento a efe, e na~ por um
sistema supostamente universal de
"arbitragem por pares". 0 conceito
de pares, nestas revistas, e outro.
Mas sao inegaveis a sua importancia
eo seu grau de "impacto na area",
fortes a ponto de criar 0 paradigma
estetico e crftico do seculo xx e de
propiciar um novo canone literario.

40 Ana Lufza Martins aborda 0 caso
da Niter6i, Revista Brasiliense,
Ciencias, Letras e Artes, com apenas
dois numeros, publicados em Paris
em 1836: "De proposta abrangente,
pretendendo-se revista de alta
cultura, vinha com 0 mesmo
objetivo de /lustrar 0 Pafs. [...)
balizou 0 surgimento do Romantis
mo nas letras brasileiras, genero que
presidiu 0 seqGente conjunto de
revistas literarias, fortemente
influenciadas pelos canones
romanticos". Op. cit. p. 49. Quanto
as outras revistas romanticas, a
autora remete a Werneck Sodre.

41 Cf. Antonio Candido, Literatura e
sociedade: estudos de teoria e
hist6ria Iiteraria. sa. ed. Sao Paulo:
Editora Nacional, 1976, especial
mente pp. 130 e ss. 0 ensaio em
destaque, "Uteratura e cultura de
1900 a 1945 (Panorama para
estrangeiros)", traz nota informando
que foi escrito em 1950.
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42 Abreu, op. cit., p. 53.

43 Substituindo-se 0 "Iiterario" por
"cultura''', pode-se dizer que este e,
ate hoje, 0 papel exercido pelos
suplementos, como e 0 caso da
Folha de S.Paulo e seu Mais!.

44 Cp. cit., p. 450.

45 Altamirano e Sarlo, op. cit., p. 95.
~ claro que esta ultima formuiallao
tem de ser relativizada no caso
brasileiro, tendo em vista que, no
Brasil, as universidades foram
criadas muito tardiamente.

46 ~ bem verdade que 0 triunfo do
positivismo enquanto valor
ideol6gico nao retirava oatraso e 0

desprestfgio da ciencia que se fazia
no Brasil. Como relata Ana Lufza
Martins, no Brasil do infcio do
seculo Xx, "as publicalOOes
cientfficas careciam de respaldo e os
estUdiosos da area preferiram inserir
seus trabalhos em publica~

especializadas estrangeiras. Em
monografia de Ifngua francesa Emmo
Ribas, Pereira Barreto, Silva
Rodrigues e Adriano de Barros
publicaram em primeira mao as suas
experiencias sobre a transmissao da
malaria pelo mosquito." (p. 327) Um
$kulo depois, podernos constatar
que, se 0 centro do poder mundial
passou da Fra~a para os Estados
Unidos e, conseqlientemente, a
lIngua universal da ciencia deixou
de ser 0 frances para ser 0 ingles, 0

reconhecimento interno na
prOVIncia, ou afalta dele, nao
mudou muito. Cada vez mais, os
criterios de avaiiallao dentro do
campo cientffico dependem quase
que exclusivamente dos artigos
publicados em revistas estrangeiras
e, claro, devidamente escritos em
ingles, ou, ate, de revistas brasileiras
publicadas em ingles e sempre
constando de deterrninados Index
que lhes deem as benlOaos
canooicas. Tambem continuam
vigentes para a area das humanida
des os protocolos de legitimac;ao das
ciencias.

caraeterizava por ter 0 melhor centro universitario do pars.
o Estadao, em sua nova orientac;ao, deveria refletir essa
marca. A sec;ao cultural de 0 Estado de S. Paulo,
reformulada como suplemento, foi concebida, segundo
palavras de Antonio Candido, "como uma especie de
cruza entre 0 suplemento e a revista literaria, isto porque
Sao Paulo nao tinha uma boa revista Iiteraria".42

Sob tal orientac;ao, 0 Suplemento exerceu nao apenas 0 papel
de uma "revista literaria"43, no sentido de exteriorizar a produc;ao
de um grupo de intelectuais, de constituir uma Iinhagem crftica, .
mas tambem 0 de uma revista de base universitaria, que procurou
cumprir um papel pedag6gico e "civilizador". Tal func;ao educativa
tambem fazia parte da pr6pria concepc;ao do suplemento, como
relata Antonio Candido no mesmo depoimento a Marilene
Weinhardt:

Outra ideia que eu lancei e que n6s nao deverfamos
procurar fazer suplementos Iiterarios como havia alguns
no Rio de Janeiro, que eram muito combativos, muito
brilhantes, muito movimentados, cheios de polemicas,
porque eu dizia: ate 0 momento 0 que Sao Paulo
contribuiu realmente para a cultura brasileira foi a
Universidade. (... ) esse suplemento, sendo embora
Iiterario, vai refletir um pouco 0 tom da intelligentsia
paulista, que e um tom de estudo, de ensaio, de reflexao."

Estudo, ensaio, reflexao: produtos das lides universitarias nas
humanidades, isto e, da crftica institucionalizada como saber, ou
paradigmas que articulam os saberesdas varias areas e disciplinas
dos campos afins, esses seriam os elementos necessarios aconstru
C;ao de uma cultura que, tendo ainda 0 Iiterario como eixo
"civilizador", ampliaria depois seu toeo e seu campo para 0 que se
chamamos hoje "crftica da cultura". Por outro lado, a "oposic;ao
Rio I Sao Paulo" mencionada por Candido pode ser pensada, aqui,
como a distinc;ao entre as revistas literarias, mais experimentais, de
vanguarda, e aquelas revistas culturais que podemos chamar "aca
demicas", ou seja, que veiculam 0 produto do estudo, da pesquisa,
da reflexao, daquilo que caraeteriza, de algum modo, a produc;ao
universitaria (independentemente de se fazer ela na universidade
ou fora deJa), e que publicam, predominantemente, ensaios. Ou,
na formulac;ao de Sarlo e Altamirano, "revistas independientes de
las instancias academicas,pero en cuya producci6n yen cuyo con
sumo el numero de los que provienen de la universidad es
sobresaliente."45 Tais caracterfsticas podem ser encontradas tanto
em alguns suplementos dos grandes jornais quanto, especialmen
te, em revistas culturais, como, nos anos 60, a ja citada Revista
CiviJiza~ao Brasileira e a Tempo Brasileiro, ou, nos anos 70, Argu
mento, Escrita-Ensaio, Almanaque, Jose, Ensaios de Opiniao, ou ain
da, nos anos 80, a Novos Estudos - CEBRAP .

Com 0 que constatamos ate aqui e observando as publicac;Oes
peri6dicas brasileiras nas ultimas decadas do seculo XX,
notadamente no campo da literatura e da cultura, vemos que 0

quadro de peri6dicos e bastante mais complexo que aquele do
seculo XIX: nao se Jimita a uma divisao dicotomica entre, de um
lado, magazines e jornais para publicos diversificados e os mais
amplos possfveis (atendendo a16gica de mercado), e, de outro, as
revistas cientfficas (que tratam das ciencias) para um publico restri
to e especializado, e cujo prestfgio era garantindo pelo positivismo
triunfante.46 Epreciso, portanto, reformular algumas das distinc;oes
e categorizac;Oes anteriormente feitas.
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Em primeiro lugar, registre-se que neste perfodo assistimos a
uma dupla consolidac;ao: por urn lado, a autonomia do Iiterario e
das artes propiciou 0 surgimento das pequenas e vanguardistas re
vistas literarias na primeira metade do seculo XX; por outro, a con
solidac;ao das universidades no Brasil e, especialmente, da Iiteratu
ra e da crftica como saberes universitarios propiciou tanto 0
surgimento das revistas "academicas" de Iiteratura e cultura, de
que foi born exemplo a revista Clima, como a criac;ao das revistas
"universitarias" institucionais.

Talvez se possa dizer que 0 lugar da crftica nao mudou de modo
fundamental com 0 fim da "instituic;ao do rodape" e 0 advento da
especializac;ao universitaria - na verdade, ao contrario das reitera
das afirmac;Oes nostiilgicas que lamentam a perda deste "Iugar da
literatura", pode-se dizer que houve uma ampliac;ao, com maior
grau de complexidade, da rede de publicac;oes periodicas que, jun
tamente com outras formas e generos (teses, dissertac;oes,
monografias, etc.), sustentam e permitem 0 desenvolvimento da
area. Assim, resumindo, vemos que 0 lugar da crftica e da Iiteratura
se espraia por varios tipos de periodicos, que procuro exemplificar
a partir daqueles atualmente em circulac;a047:

a) "magazines" Iiterarios e culturais frutos de empreendimentos
comerciais, dirigidos a um publico mais amplo e nao especializa
do, porem "culto" (ou "chic"), como Cult, Bravo, Ventura ou a
pernambucana Continente; sao ricamente i1ustrados e, embora pu
bliquem alguns ensaios crfticos, dao espac;os maiores as reporta
gens culturais e as entrevistas; podem ser pensados como a versao
contemporanea e mais "especializada" das revistas ilustradas do
sEkulo XIX; podemos incluir tambem neste grupo algumas revistas
de divulgac;ao publicadas por institutos culturais, como a Veredas;

b) revistas Iiterarias e culturais independentes, de circulac;ao
mais restrita e dirigida a um publico mais espeeffico, aos "pares"
que se interessam pela literatura; apresentam como i1ustrac;ao tra
balhos graficos artfsticos ou reproduc;oes de obras de arte e veicu
lam criac;ao e crftica, frequentemente com enfase na primeira; dentre
estas, podemos lembrar das "independentes" (talvez as mais proxi
mas daquelas "revistas literarias" que constitufram formac;oes crfti
cas), como Inimigo Rumor, Sibila, Babel, Coyote, Sebastiao, lararana;

c) revistas literarias institucionais, dirigida a publicos "cultos",
de circulac;ao mais ampla que as "independentes", finamente i1us
tradas e impressas, como Poesia Sempre ou Cadernos de Literatura
Brasileira;

d) revistas culturais "academicas", dirigidas tambem a um pu
blico mais espeeffico, isto e, mais intelectualizado, "universitario";
em geral nao sao ilustradas e veiculam predominantemente ensai
os. Podem estar vinculadas a instituic;oes de pesquisa e, mesmo, a
universidades, como e 0 caso da Novos Estudos-CEBRAp, ou da
Revista USp' ou a grupos e/ou editoras, como Tempo Brasileiro,
Revista de Cultura Vozes, Praga, Crftica Marxista, Rodape, ou ainda
a instituic;oes culturais, como algumas revistas dos Gabinetes Por-
tugueses de Leitura; .

e) suplementos culturais da grande imprensa, que apresentam
caracterfsticas muito semelhantes as das revistas academicas, sal
vo por uma presenc;a maior de ilustrac;6es e de resenhas, como e 0
caso do Mais! e do Jornal de Resenhas (ambos da Folha de S.Paulo),
ou do Ideias, doJornal do Brasil. Neste grupo cabe ainda 0 longevo
Suplemento Literario do Minas Gerais;

f) revistas universitarias ("cientfficas"), que pouco diferem das
revistas academicas, salvo pela vinculac;ao: estao ligadas a distin-

<7 Restrinjo-me aqui nao apenas aos
peri6dicos claramente Iiterarios e/ou
que inc!uam a Iiteratura como uma
de suas areas de atual;ao mas
tambem as formas tradicionais de
edil;ao, isto e, as publical;Oes em
papel; quanta as varias revistas
eletronicas, suspeito que tendam a
repetir os tipos existentes em papel;
mas apenas urn estudo mais acurado
pode confirmar, ou nao, esta
hip6tese.
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.. Os exemplos sao inumeros:
Roberto Schwarz, Flora Siissekind,
Silviano Santiago, Walnice Nogueira
Galvao, loao Alexandre Barbosa,
Davi Arrigucci Jr., leyla Perrone
Moises, Raul Antelo, Haroldo de
Campos e muitos outros.

.. Ana lUlza Martins nos lembra que
MRuiBarbosa, em parecer sobre a
c1assifica~ao do genero peri6dico,
op&-se ainclusao de revistas e
jornais na categoria de obras,
propondo inseri-Ios em publicar;ao·
(p.43).

tas instancias universitarias, especialmente programas de p6s-gra
dua~ao (Travessia, Teresa, Alea, Brasil/Brazil, Contexto, Cerrado,
Gragoatci, Grifos, Uteratura e Sociedade, PaLavra, Remate de Ma
les, etc.etc.), bem como as associa~Oes cientfficas (Revista da
ANPOLL, Revista Brasileira de Uteratura ComparadaJ.

Esta proposta de tipologia dos periOdicos em que circulam a
literatura e a crftica, baseada em seus vfnculos de sustenta~ao e
que nao pressupOe nenhuma hierarquia valorativa entre os diver
sos grupos, poderia sugerir, a prindpio, grandes diferen~as entre os
tipos de textos neles publicados. Mas nao e 0 que efetivamente
ocorre:quando olhamos os textos crfticos, os ensaios, vemos que
as caracterfsticassao as mesmas em todos os tipos de publicac;:ao
variam os suportes te6ricos, variam os valores adotados, varia 0

"gosto" estetico e varia, certamente, 0 grupo de leitores. Mas nao 0

tipo de texto. E, muitas vezes, nem mesmo variam os autores.
Quantas vezes ja nao lemos um mesmo autor nas paginas de uma
revista academica, de um suplemento,de uma revista universita
ria, de um magazine cultural e de uma revista Iiteraria, publicando
o mesmo tipo de ensaio, produto do mesmo estudo, das mesmas
pesquisas e reflexc3es? Quantas vezes reencontramos esta mesma
produc;ao, supostamente esparsa, recolhida num Iivro de ensaios?
Quantas vezes ja nao lemos nas paginas do suplemento de um
grande jornal 0 mesmo paper "inooito" que 0 scholar de prestfgio
apresentou num congressa cientffico? Certamente nao poucas ve
zes, podemos responder, e sem nenhum demerito a seus autores,
sejam eles escritores e jornalistas culturais especializados, sejam
eles conhecidos pesquisadores e professores universitarios.48

Tais constatac;:c3es evidenciam os equfvocos cometidos quando
assumimos, para a avaliac;:ao qualitativa da produ~ao discursiva
sabre a Iiteratura, enquanto area de saber disciplinarmente consti
tufda, criterios baseados em uma tipologia dos periOdicos, uma
vez que nao e exatamente 0 tipo de publica~aoque determina a
natureza mesma desta produ~ao. Equando pensamos que um mes
mo ensaio pode estar em publicac;:c3es aparentemente muito distin
tas, ficam evidentes as dificuldades de reduzirmos uma complexa
e diversificada gama de publica~c3esperiOdicas a um modelo bina
rio, dicotomico e hierarquizado como 0 encontrado no "currlculo
Lattes", de preenchimento obrigat6rio para qualquer pesquisador
brasileiro, seja ele um jovem bolsista de inicia~aocientffica, ou um
renomado "pesquisador I-A do CNPq".

Se a palavra "revista" e, como vimos, abrangente a ponto de
cobrir um amplo e diversificado elenco de publica~c3esperiOdicas,
a escolha do termo "periOdico", utilizado no "Lattes" e adotado
tambem pela CAPES para designar um certo tipo "nobre"de revis
ta, a "cientffica", em oposic;:ao a um tipo "menor" denominado
"revistas (magazines) e jornais", amplia as imprecisc3es e impropri
edades, ja que "peri6dico" e, por defjni~ao, muito mais abrangente
que "revista".49 Afinal, esta palavra - periOdico - erelativa a perro
do, isto e, ao tempo que transcorre entre duas datas, e refere-se
aquilo que reaparece a intervalos regulares, aquilo que e dclico.
Obviamente, ao ser aplicada a publica~oes, inclui todas aquelas
edic;:c3es que tenham como caracterfstica 0 reaparecimento dentro
de uma regularidade no tempo, valendo tanto para um jornal quanto
para qualquer tipo de revista, das mais populares e comerciais as
mais restritivas, superespecializadas, cientfficas.

Talvez se possa pensar que este modelo adotado para 0 registro
geral da produ~ao universitaria, que tambem vem determinando
os procedimentos para sua avalia~ao, para a montagem do seu·
qualis, fa~a jus ao nome: podemos ler no ato da denomina~o,
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alem da homenagem a nosso grande ffsico Cesar Lattes, e pour
cause, a vigencia dos protocoJos de comunicac;ao e avaliac;ao das
"ciencias duras", adotados mais uma vez como criterio de valida
c;ao das "humanidades" em geral e dos estudos Iiterarios em parti
cular. Curiosamente, em infcios do seculo XXI, voltamos as
dicotomias e preconceitos do seculo XIX. Curiosamente, nunca
fomos tao positivistas.

Como sabemos, os criterios de validac;ao das publicac;Oes peri
6dicas vigentes nas areas das ciencias ffsicas e biol6gicas, assumi
dos como modelo "universal", baseiam-se em dois pontos mutua
mente complementares: processo de selec;ao das materias
publicaveis atraves de um corpo de avaliadores constitufdo por
"pares" detentores de not6rio saber na area, eo registro da publi
cac;ao em certos indexadores, especialmente aqueles que medem
as citac;oes, isto e, 0 grau de impacto de artigos, autores, revistas.
Assim, os artigos a serem publicados sao previamente submetidos
ao corpo de arbitragem, que, a seu arbftrio, arbitram. As revistas
funcionam, portanto, mais como instancia de avaliac;ao das mate
rias do que como vefculo da produc;ao de um determinado grupo.

Epreciso lembrar ainda que um "artigo cientffico" nao vale em
si mesmo, em sua Iinguagem, mas pelo seu referente, poraquele
outro que Ihe da sentido - a func;ao referencial que af atua e Ihe da
credibilidade: deve relatar a descoberta, a experiencia feita e os
resultados obtidos, de modo a permitir, inclusive, 0 teste de sua
reprodutibilidade. Epor tudo isso um simples artigo de tres paginas
pode ter varios autores, pois nao e 0 trabalho da escritura que im
porta, mas os resultados do outro trabalho que ali se relata. Nada
mais distante da tradic;ao crftica e ensafstica dos estudos literarios
e seus peri6dicos, cujo prestfgio decorre, primordialmente, do re
conhecimento de seus colaboradores.so Trata-se de uma especi
ficidade do saber literario, que usa 0 ensaio enquanto forma, e que
nao pode ser comparada com as especificidades de outras areas de
conhecimento.

Parece claro que as dificuldades em c1assificarmos adequada
mente nossos peri6dicos no qualis, ou ate em preenchermos nos
50S Lattes, decorre, de um lado, dessa verdadeira "cama de Procusto"
que precisa conter algo maior e mais complexo do que ela e, de
outro, da pr6pria tradic;ao dos peri6dicos no campo da Iiteratura.
Neste modelo, as dificuldades de inserc;ao de uma revista da area
de Iiteratura como "revista" (magazine) ou como "peri6dico" (ci
entffico) parecem ser da mesma ordem daquela oscilac;ao de tftu
los que vimos em nossas Travessia / Teresa, isto e, da ordem da
historicidade do pr6prio periodismo, em que a divisao entre "ma
gazines e jornais" de um lado e "revistas cientfficas" de outro, res
qufcio do seculo XIX, ja foi superada com folga na rede crftica dos
estudos literarios. Sera lastimavel se nao soubermos valorizar a ri
queza de nossa diversidade, a despeito de nossas precariedades.

Para concluir, um ultimo registro: a criac;ao e a consolidac;ao
de um sistema de p6s-graduac;ao no pafs, a partir dos anos 60, pas
em cena um conjunto de novas revistas institucionais, vinculadas
aos programas de p6s-graduac;ao, com 0 objetivo claro de divul
gar, na comunidade academica, os trabalhos - a crftica, digamos 
desenvolvidos pelos integrantes desses cursos. Ou seja, revistas "ci
entfficas", sim, mais voltadas, no entanto, a constituir um canal
para, ao mesmo tempo, ampliar e para dar a conhecer a produc;ao
de seus integrantes, doque para funcionar como instancia de ava
liac;ao de toda a area. Servem de exemplo os lanc;amentos, apesar
do intervalo de 20 anos, de Travessia e de Teresa.

SOVaie a pena lembrar a relevancia
(0 alto "impacto") de algumas
revistas na area das humanidades,
que mantinham seus pr6prios
criterios de "arbitragem", veiculavam
a produl;ao do grupo que fazia a
revista e seus afins, como foi 0 caso
das revistas estruturalistas francesas.
Adespeito da importancia que
tiveram, talvez nao pudessem ser,
hoje, c1assificadas como "peri6di
cos".
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1980. No editorial do numero de lan~amentode Travessia, lemos:

Partindo da necessidade de dinamizar 0 nosso curso e
buscando alternativas paralelas ao sistema academico,
lanc;amos TRAVESSIA. Essa revista, por ser nossa, estara
aberta especificamente a literatura brasileira, e todos
teremos a oportunidade de ter pubJicadas as produC;<3es
analfticas, crfticas e te6ricas feitas em func,;ao dos cursos
ou estudos individuais, de acordo com os interesses de
cada um. [...J Noss<> primeiro numero procurou atingir
esse objetivo. Contou para isso com a colaborac;ao
espontanea de professores e alunosdo curso deP6s
graduac,;ao em Literatura Brasileira de nossa Universidade,
e esperamos que esse espfrito continue sendo a constante
desta nossa TRAVESSIA.51

2000. No editorial de numero de lanc,;amento de Teresa, lemos:

Teresa nao e um fato isolado. Este primeiro numero da
revista do programa de p6s-graduac,;ao da area de Literatura
Brasileira faz parte de um processo iniciado entre os
professores e que tern como objetivo incentivar a
partidpac,;ao de alunos e orientandos. (...] Um dos
principais objetivos da revista econstituir-se num espac,;o
de encontro, de debate, de exposic;ao e de trocas
intelectuais.(...] Procurando refletir 0 conjunto dos
professores e alunos, com todas as suas diferenc;as, sem
escamotear a vai"iedade de concepc,;Oes, Theresa nao e
uma voz unfvoca. (...J esta aberta a colaborac,;ao de
estudiosos e a vozes de fora, nao sO no terreno da crftica
(...J como no da criac,;ao. (...J Sujeita ainda a muitos
obstaculos, ela 56 ganhara efetiva existencia quando for
assumida pelo conjunto dos professores eorientandos da
p6s-graduac,;ao.52

Nao deixade ser saudavel, por outro lado, que, hoje, muitas
revistas universitarias ligadas a programas de p6s-graduac,;ao, em
face de suas necessidades como instancia avaliada, estejam bus
cando se adequar ao modelo de H peri6dicoH como instancia de
avaliac,;ao, buscando constituir grupos de consultores para efetiva
mente analisar os artigos propostos para publica~ao,e abrir 0 espa
c;o para colaborac,;Oes vindas de quaisquer lugares, em vez de man
ter-se fechada no pr6prio grupo, com todas as escolhas determina
das pelos editores da revista. Com certeza trara bons resultados,
desde que nao desaparee,;am os outros tipos de publicac,;ao peri6di
ca, sob pena de empobrecimento cultural. De qualquer modo, co
me~a a mudar 0 perfil que animou 0 lan~amento de Travessia e
ainda persiste em Teresa. Mudara tambem nossa Travessia. Oxala
para melhor.
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