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Eseja como (or, para n6s, homens de um seculo que se
reconhece no estilhat;amento de Joyce e Picasso, no absurdo de

Kafka, no contrapelo da musica serial, - para n6s a sua (ort;a nao
vem desta concept;ao unitaria.

Antonio Candido

Eos artistas, os escritores principalmente, que imaginam estar
(azendo arte pro povo nao passam duns te6ricos curtos, incapazes

de ultrapassar a pr6pria teoria.

Mario de Andrade

I - 0 itinerario
Entre os anos de 1977 e 1982 0 Folhetim1 ofereeeu urn conjun

to de textos que expunham os principais assuntos e polemicas do
pars (formando uma certa unidade de interesses), entretanto, a par
tir de 1983 este conjunto de textos passou a ser apresentado de
forma segmentada e desorganizada. Neste ultimo perrodo, os eole
cionadores do Folhetim foram obrigados a agir de forma t6pica.
Alguns temas estavam tao distantes das preocupac;oes dos especia
Iistas que as colec;Oes particulares eomec;aram a ser orientadas pe
los interesses particulares, e nao rnais pela 16gica de se colecionar
todos os numeros. Dependendo do tema veiculado, 0 suplemento
pode ter destinos bern distintos: ora ele e protegido como uma
preciosidade, ora ele eeondenado areciclagem. Neste ponto, nota
se urn novo direcionamento da eolec;ao. as especialistas (0 econo
mista, 0 historiador, 0 soci610go, 0 professor de Iiteratura) passa
ram a organizar suas eolec;oes eom os fascfeulos que falavam de
perto sobre seus interesses mais imediatos. Assim, a dinamiea da
eolec;ao, que havia norteado as duas primeiras fases (entre 1977
1979 e 1979-1982) do suplemento (quando tudo era "interessan
te" e a colec;ao tinha valor por ter urn ritmo de eontinuidade), vai
sendo substitufda pela neeessidade do especialista, que imprime
urn novo perfil a eolec;ao: a parcialidade, 0 reeorte. A 16giea do
colecionador benjaminiano, embora anacronica, serve para nossa
compreensao do que acontecia. Entre 1977 e 1982, tem-se a figura
do eolecionador "c1assico", aquele que reeolhe "tudo", que reco
Ihe uma totalidade, aquele que pretende dar forma ao caos univer
sal. Angariando amostras de tudo, pode-se pensar no colecionador
c1assieo como urn enciclopedista, que esta preoeupado em eom
preender a totalidade do universal. A partir de 1983, 0 leitor do

1 Folhetim foi um suplemento
culturai/literario publicado pelo
jornal paulista Folha de Sao Paulo
entre 1977 e 1989. A col~ao

completa do Folhetim se encontra
depositada na biblioteca do NELIC
(Nucleo de Estudos Literarios e
Culturais), Centro de Comunicac;ao e
Expressao da Universidade Federal
de Santa Catarina.
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Folhetim passa a se adequar mais afigura do colecionador moder
no, ou seja, este indivfduo passa a recolher os cacos que mais Ihe
interessam, ou que estao disponfveis, para edificar 0 seu mosaico
particular, obedecendo a "16gica" mais conveniente, talvez a unica
a seu alcance. Neste caso, 0 colecionador contemporaneo admite
a sua condic;ao parcial; admite, mesmosem querer, que 0 paradigma

. da exclusao esta batendo a sua porta. Sendo assim, a colec;ao "com
pleta" do Folhetim comec;a a ceder espac;oa outro regime de prio
ridades: a urgencia dos fragmentos especfficos, cujo interesse se
direciona a areas profissionais exdusivas. 0 interesse declina de
forma proporcional ao abandono da ideia da formac;ao
enciclopedista. Deixando de lado 0 carater "total" da colec;ao, 0

Folhetim assume 0 onus denao mais contemplar as exigencias do
leitor medio, passando a buscar urn filao especffico e, em ultima
instancia, 0 suplemento se elitiza.

Aexistencia de urn suplemento cultural que atravessou mais de
uma decada em urn pafs marcado pela perenidade deste tipo de
iniciativae por si urn elemento que chama a nossa atenc;ao. Evi
dentemente, em doze anos de publicac;ao era de se esperar guina
das importantes que nos servissem para esclarecer a atuac;ao em
diversos ramos da cultura. Epatente, por exemplo, na trajet6ria do
suplemento, 0 abandono de praticas de consagrac;ao e a retomada
de atitudes mais crfticas em relac;ao aos fenomenos da cultura. Mas
meu interesse, neste momento, e refletir sobre os mecanismos que
serviram de orientac;ao para que 0 Folhetimse destacassetambem
como urn vefculo de discussao sabre os fenomenos Iiterarios do
final do seculo xx.

Como pretendo demonstrar, a primeira e a segunda fases do
suplemento serviram como uma abertura para se questionar 0 lu
gar da produc;ao da literatura. Carregados pelas cronicas politizadas
e pela ampliac;ao do conceito de reportagem, os "jornalistas cultu
rais" comec;aram a requisitar 0 termo Iiteratura para suas produ
<;Oes, trazendo, para 0 campo da teoria da Iiteratura, urn problema
que se tornaria cada vez mais frequente entre n6s. Paralelamente a
esta relativizac;ao da produc;ao literaria (difundida pelos jornalis
tas-cronistas), e enquanto nas universidades 0 currfculo oficial da
disciplina "Iiteratura brasileira contemporanea" parava em Clarice
Lispector, 0 "jornalismo cultural" construfa, a revelia dos canones
academicos, urn quadro de referencias que pretendia reviver, em
alguns anos, decadas da hist6ria literaria do seculo XX. Esta seria a
tonica dos temas literarios que circularam no Folhetim ate 0 infcio
de 1982.

A partir de meados de 1982, durante a terceira fase, 0 suple
mento passau a exigir urn grau de especializac;;ao e de formac;;ao
dos colaboradores, sendo que os jornalistas nao mais puderam re
sistir as pressOes de urn mercado que exigia urn suplemento desti
nado aos especialistas. Assim, os jornalistas cedem espac;o para 0

surgimento de urn suplemento que passaria a vender a imagem de
especificidade, voltando-se, exclusivamente, aos leitores iniciados
em Iiteratura, psicanalise, filosofia, hist6ria, economia. Talvez a ideia
editorial fosse a marcac;ao clara da disrnncia e da diferenc;;a entre 0

antigo e 0 novo. Neste caso, 0 antigo seria representado por atitu
des Iiterarias engajadas, em sintonia com 0 desejo de abertura de
mocratica e polftica. 0 novo, por sua vez, representava a reconci
Iiac;ao com os bancos universitarios e com escritores e poetas de
reconhecimento nacional, comprometidos, sobretudo, com a qua
lidade de suas produc;;Oes. Quando me refiro a criac;;ao de urn su
plemento voltado a literatura, nao penso necessariamente na pu
blicac;ao de escritores, contistas e poetas. Penso, exdusivamente,
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nas publica~oes de textos que discutem as diversas maneiras de se
lidar com os artefatos Iiterarios: ou seja, escrevo a respeito da pro
fusao de teorias da literatura. Sem duvida, a trajetoria do Folhetim
comprova isso: ha uma disputa sendo travada entre os defensores da
crltica apadrinhada (somente como mecanismo de consagra~ao)e,
por outro lado, os colaboradores, pas 1982, dotados de urn arsenal
crftico que tornaria a literatura urn exercfcio de diffcil e restrita aces
sibilidade. As teorias literarias vao re-posicionar questOes como 0
valor literario, a autoria e a historia literaria, por exemplo.

Portanto, ao fango da decada de oitenta, 0 Folhetim corrobo
rou a ascensao da ideia de que 0 ato de leitura do texto literario
pode estar cravado por uma pluralidadede acep<;Oes e orienta<;oes
teoricas, ao contrario das abordagens em defesa do "senso comum"
que, naquela altura, se encontravam em franco declfnio. De urn
modo geral, esta seria a dinamica das publica<;oes que povoaram
as paginas do suplemento da Folha de S.Paulo ao longo dos anos
oitenta. Ao mesmo tempo, este sera 0 movimento que pretendo
percorrer quando me proponho a discutir as diversas orienta<;oes
teoricas que foram assegurando espa<;o adiscussao do literario no
Folhetim.

II - Primeira fase (1977-1979): A critica apadrinhada

A primeira fase do Folhetim pode ser facilmente reconhecida
como urn perfodo preocupado em divertir informando 0 leitor. Este
perfodo pode ser considerado "literario" nao por apresentar textos
voltados aos conceitos e adiscussao das diversas possibilidades da
crftica literaria em Iidar com os artefatos Iiterarios da epoca, mas
sim por preencher urn grande percentual de suas paginas com cro
nicas e "experimentos Iiterarios" de seus colaboradores mais pro
ximos. Derivada em larga medida da situa<;ao polftica do pais, a
cronica polftica, determinada pela atua<;ao do cronista engajado,
teve em Josue Guimaraes, Joao Ubaldo e em plfnio Marcos os prin
cipais articuladores da cena literaria do perfodo. Percebe-se que a
literatura foi urn instrumento polftico para se atingir as finalidades
atreladas aos ideais de Iiberdade e, em ultima instancia, 0 fato de
ser "fic<;ao" funcionava como urn trunfo final e urn drible adicional
nos mecanismos da repressao e da censura do Estado. Assim, po
dia-se tratar da situa<;ao miseravel de uma grande parcela da popu
la<;ao, da falta de seguran<;a publica, da situa<;ao de descaso na
qual se encontrava 0 "balaio" das questoes da cidadania, da
corrup<;ao reinante nos meios governamentais, entre outras denun
cias. Porem, 0 problema do valor literario destes textos persiste.
Silviano Santiag02 se refere a produ<;ao de dois grupos de textos
durante os anos setenta: as fic<;oes de sobrevivencia, entre 69 e 74;
e as de resistencia, de 75 a 79. A primeira fase do Folhetim se
ajusta nao apenas em rela<;ao ao segundo perfodo historico citado,
mas sobretudo ao tipo de "resistencia" que e propagada pelas cro
nicas. Vejamos como, em linhas gerais, se definiria a atividade da
cronica neste caso:

o texto de resistencia e antes de mais nada uma replica
aos meios de comunica<;ao que foram selecionados
pela censura ou pelos zelosos 'copy-desks' da imprensa
objetiva. E como replica que e, usa a mesma forma
retorica (0 discurso jornalfstico) (...). Narra 0 fatoou a
notfcia de maneira apaixonada; narra subjetivamente

2 Silviano Santiago, "Uma decada de
onze anos", Folhetim, 13 de janeiro
de 1980, n. 156, p. 2.
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• Idem. Ibidem, p.2.Em virtude dos
referidos textos aparecerem,
principalrilente, em jornais, talvez
fosse mais preciso se referir a eles
como cronicas. Antonio Candido
enfatiza que 0 genero se proliferou
por causa de sua extrema dependen
cia ao jornal. 0 autor resume sua
hist6ria: "No Brasil ela tem urna boa
hist6ria, e ate se poderia dizer que
sob varios aspectos e um genero
brasileiro, pela naturalidade com que
se aclirnatou aqui e a originalidade
com que aqui se desenvolveu. Antes
de ser cranica propriamente dita foi
'folhetim', ou seja, um artigo de
rodape sobre as questOes do dia 
polfticas, sociais, artfsticas, Iiterarias.
Assim eram os da ~ao 'Ao correr da
pena', titulo significativo a cuja
sombra Jose de Alencar escrevia
semanalmente para 0 Correio
Mercantil, de 1854 a 1855. Aos
poucos 0 'folhetim' foi encurtando e
ganhando certa gratuidade, certo ar
de quem estci escrevendo atoa, sem
dar muita importfulcia. Depois,
entrou francarnente pelo tom Iigeiro
e encolheu de tarnanho, ate chegar
ao que e hoje". CANDIDO, Antonio
et al. "A vida ao res-do-chao", in: A
cronica, A cronica: 0 g~nero, sua
fixac;ao e suastransformac;des no
Brasil. Campinasl Rio de Janeiro: Ed.
da UNICAMPI Fundac;ao Casa de Rui
Barbosa, 1992, p. 15.

4 Nao devo esquecer de mencionar a
imponancia de ~rico Verlssimo neste
contexto. 5eu nome foi sempre
lembrado pela equipe de editores e
pelo proprio escritor baiano. Adupla
formada por ~rico Verfssimo e Jorge
Amado desempenhou um papel mais
ample dentro do cemlrio politico da
repressao.Silviano Santiago lembra
(em "0 teorema de Walnice e sua
recfproca", Folhetim, n. 275, 25 de
abril de 1982) que os exemplos de
~rico Verfssimo e de Jorge Amado
tinham sido utilizados por Wainice
N. Galvao por conta de dois fatos:
primeiro, porque eles podiam e
falaram contra a repressao militar e,
em segundo lugar, eles eram os
grandes exemplos de escritores que
nao dependiam do Estado.

5 Jorge Amado; Josue Guimaraes,
"Meu encontro com Jorge Amado",
Folhetim, n. 43, 13 de novembro de
1977, pp. 2-6. No final da entrevista,
Josue Guimaraes intervem: "Eu
tambem sou da mesrna opiniao,
estou inteiramente contigo, penso
assim". Embora publicada no
numero 43 (0 primeiro sob a direc;ao
de Nelson Merlin), a entrevista
reforc;a 0 perfil antiacademico do
suplemento, enfatizando 0 regime de
concessOes do Folhetim. (continua)

o mesmo fato que a imprensa nao narrou, ou narrou
objetivamente. Sendo jornalfstico, trabalhou com 0

repert6rio (tanto estetico quanta tematico) de qualquer
leitor brasileiro. Oaf 0 sucesso. Nao causou a
estranheza como 0 texto do barato e da metafora. 0
texto da resistencia, por ser jornalfstico, parece negar
a Iiteratura ao constituir-se em Iivro, pois se constr6i
na descren~a de que existam processos propriamente
literarios. Qualquer forma de desmistifica~ao da
ret6rica Iiteraria e sempre bern vinda.3

Nestas cronicas, 0 Iiterario se encontrava esvaziado porque nao
produzia estranham~nto? Nao 0 produz porque nao consegue ou
porque nao quer ver seu publico reduzido? 'A beirado populismo,
o regime das cronicas nao pretende se distanciar do leitor. A justi
ficativapara este tipo de atua~ao encontrava respaldo da crftica
veiculada pelo suplemento. 0 interesse inicial do Folhetim esteve
voltado e de certa forma seduzido pelos "brilhos" da televisao, com
seus shows de variedades; entretanto, houve urn espal;o mfnimo
pelo qual puderam se manifestar os porta-vozes da "crftica" litera
ria. Utilizo a palavra crftica entre aspas porque sera possfvel verifi
car que os jornalistas-cronistas e os romancistas envolvidos neste
perfodo dispensavam urn tratamento nada respeitavel acrftica: a
crftica e aqui entendida como julgamento, como urn jufzo pessoal.

Contudo, a crftica nao seria apenas urn procedimento que pre
tende homenagear a verdade do passado, ou a verdade do outro, a
crfticadeve ser compreendida como ul1laconstrul;ao do inteligfvel
de nosso tempo. Como veremos adiante, a ace~o da palavra "crf
tica" nos primeiros Folhetinsesteve muito pr6xima das homena
gens e da verdade do "outro". Para esclarecer a atividade crftica do
suplemento durante esta primeira fase, apresento a seguir urn tre
cho de uma entrevista concedida por Jorge Amado a Josue Guima
raes. Alem de revelar a postura te6rica do Folhetim (resumindo as
principais metas a serem perseguidas), 0 entrevistado demarca 0

territ6rio a ser protegido, enfatizando quais seriam os alvos de ata
que, ao mesmo tempo em que revela 0 que deveria ser preservado.
o prindpal articulador dessas ideias era 0 escritor Jorge Amado.4

Na opiniao do escritor,

A crftica se coloca sempre contra. (... ) Eeu me honro
muito da estima quetern por minha obra certos leitores
da mais alta qualidade intelectual- nao you dtar names
- mas ate que poderia falar num Alceu, por exemplo,
num Antonio Houaiss ou nurn Antonio Candido, por
exemplo. Ede ser, alem disso, urn escritor que qualquer
homem do povo pode ler e entender. (... ) Eurn
privilegio que hoje estamos pagando caro, n6s os
homens que estamos criando no Brasilliteratura e arte.
(... ) Uma coisa e voce fazer Iiteratura assim e outra e
voce se trancar no gabinete, ler livros e querer criar
personagens, falar da angustia do povo e da coisa que
voce nem conhece.5

Percebe-se que ha uma clara distin~ao entre "a literatura" (e a
arte) e "a crftica". Ha, portanto, uma clara separal;ao: a Iiteratura
nao deve ser crftica e a crftica nao deve ser confundida com a
Iiteratura. Crftica, neste caso, se traduz por urn jufzo de valor posi
tivo ou negativo sobre determinado texto. Nao esta em jogo ape
nas a avalial;ao sobre a presenl;a ou nao da Iiterariedade (que, nes
te caso, pode ser entendida como estranhamento) nestes textos, af
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tambem se inclui 0 aval da crftica sobre 0 que deve ou nao ser
vendido. 0 que se exige do crftico e a corrobora<;ao e a tacita
afirma<;ao a respeito do valor positivo do texto. Quando, por qual
quer motivo, se aponta para falhas, repeti<;oes ou esgotamentos, a
polftica da crftica se torna pessoal eo cicio do contra (a crftica do
contra) e iniciado novamente. Tambem se quer atingir 0 excesso de
teoriza<;ao no qual esta imerso 0 mundo academico, fechado so
bre os grandes nomes que fortalecem os canones ocidentais e na
cionais e que, por muitas vezes, se nega a discutir 0 papel dos
novos escritores.

Quando se diz que estas cronicas espelhavam algum ideal de
resistencia polltica, contraria ao regime autoritario em yoga na
quele momento, deve-se acrescentar urn outro tipo de resistencia,
a ser mais bern explicitado. Trata-se da resistencia ateoria. Procu
rou-se jogar com "valores Iiterarios" que distanciavam cada vez
mais 0 senso comum das formula<;oes teoricas fundadas em
especificidades sobre os jufzos de valor construfdos a partir das
teorias litenirias. Em 0 demonio da teoria, Antoine Compagnon
analisa a historia dos enfrentamentos entre 0 senso comum e a
teoria. 0 maior problema para os defensores de uma teoria a-te6ri
ca reside nas sucessivas derrotas que 0 senso comum vern acumu
lando ao fongo do seculo XX, principalmente depois dos anos ses
senta. A teoria questionou as cren<;as (ou as ilusoes, ~como
Compagnon prefere chamar) mais caras dos defensores do senso
comum.

o objetivo da teoria e, na verdade, desconsertar 0 senso
comum. Ela 0 contesta, 0 critica, 0 denuncia como
uma serie de i1usOes - 0 autor, 0 mundo, 0 leitor, 0

estilo, a historia, 0 valor - das quais Ihe parece
indispensavel se Iibertar para poder falar de Iiteratura.
Mas a resistencia do senso comum a teoria e
inimaginavel. Teoria e resistencia sao impensaveis
separadamente, como observava Paul de Man; sem a
resistencia ateoria, a teoria nao valeria mais a pena,
como nao valeria a pena a poesia, para Mallarme, se
o livro fosse possfvel. Mas 0 senso comum nao
renuncia nunca, e os te6ricos se obstinam. Na falta de
urn acerto de contas final, com suas ovelhas negras,
eles se atrapalham.6

Sendo assim, era preciso sustentar a produ.<;ao e a circula<;ao
da fic<;ao justificando a sua funcionalidade. A consolida<;ao das
universidades acelerou a substitui<;ao do crftico nao especialista
pelo crftico scholar. 0 contorno academico e especializado, que a
partir da decada de cinquenta suplantava a crftica de rodape na
imprensa brasileira, foi questionado por esta fase do suplemento,
que preferiu "reinventar" a figura do jornalista crftico semi-especi
alista. Todavia, deve-se ressaltar que esta semi-especializa<;ao do
crftico nao foi suficiente para aproxima-Io do crftico de rodape,
com aquela pratica impressionista e hierarquizante dos anos qua
renta. "Assim sendo, [complementa Silviano Santiago] aquele co
nhecimento nao especializado tern tambem 0 seu lugar, lugar de
divulga<;ao, que nao ea sala de aula ou 0 seminario, mas a im
prensa semi-especializada, ou nao, grande ou nanica"/ Silviano
Santiago8 defendia, em 1979, uma posi<;ao mais conciliat6ria en
tre professores e jornalistas.

Vemos entao que, para que a discussao entre 0 nfvel
do 'especializado' e do 'geral' se possa dar com

Desta forma, tambem fica evidente
que a safda de Tarso de Castro da
editoria nao significaria nenhuma
mudan..a no perfil da publica..ao,
continuando a prevalecer a Iinha
editorial anterior e a manuten..ao de
seus colaboradores.

6 Antoine Compagnon, 0 dem6nio
da teoria. Uteratura e senso comum,
Trad. Cleonice Paes Barreto Mourao.
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999; p.
257.

7 Silviano Santiago, Vale quanta
pesa, Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1982; p. 198.

8 NAs incertezas do simN, NArrumar a
casa, arrumar 0 pafsN, NO teorema de
Walnice e a sua recfprocaN, NA cor
da peleN e NAs ondas do cotidianoN

foram os textos de Silviano Santiago
publicados entre 1979 e 1982,
portanto, durante a segunda fase do
Folhetim.
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9 Silviano Santiago, Vale quanta
pesa, p. 198.

rendimento para ambas as partes, e preciso que se
acertem antes os rel6gios. Ou entao temos 0 que vemos
de maneira geral hoje: certos jornais metendo 0 pau
na cr(tica universitaria por considera-Ia 'estrangeirada'
ou elitista, de dif(cil acesso ao grande publico, ou enrno
certos professores universitarios (de reconhecido valor
intelectual) usando 0 espac;o-jornal com artigos
difidlimos que obviamente la nao deviam estar, pois
nao levam em considerac;ao a competencia de quem,
em prindpio, os deve ler naquele lugar.9

Mesmo que reconhec;amos como justa a reivindicac;ao de
Silviano Santiago, a atitude dos editores do suplemento nao cami
nhava a favor do consenso entreacademicos e jornalistas. Por ou
tro lado, os argumentos do cr(tico se ajustam ao perfil do suple
mento, pois desconfio que, nesta epoca, 0 Folhetim nao dividia seu
espac;o com a cr(tica universitaria por considera-Ia elitista e obses
sivamente estrangeira. Alias, esta confluencia de elementos revela,
mais uma vez, que a orientac;ao te6rica partilhada por sua equipe
de editores, sobre a func;ao da Iiteratura, era em larga medida de
origem gramsciana. CamaleOnico, 0 jornalista escrevia cronica,
entrevistava "astros" e "estrelas" da televisao, pol(ticos em eviden
cia e outras personalidades, ao mesmo tempo em que escrevia cro
nicas, poemas e manifestos. No campo Iiterario, gostaria de desta
car duas caraeter(sticas do per(odo. Em primeiro lugar, observa-se
um deslocamento geogrcifico das aten~Oes: enquanto a cr(tica aca
demica estetica ou sociol6gica ocupava 0 horizonte do eixo Rio~

Sao Paulo, 0 Folhetim restringia seu espa~o a Jorge Amado e Erico
Ver(ssimo como pontos de referencias. A segunda caraeter(stica,
derivada da anterior, eque os autores referendas do per(odo forne
dam 0 prestlgio necessario para assegurar legitimidade aOs jorna
Iistas cronistas, reforc;ando a no<;ao do nacional-popular de suas
publica~Oes. Deve-se notar tambem que nao hci nenhuma referen
cia direta a Gramsci nestas paginas do Folhetim, ausencia esta que
revela uma sintomatica necessidade de se ocultar (ao mesmo tem
po em que se enfatizavam os autores nadonais) a heran<;a estran
~ desta teoria, que, em ultima instancia, se recusava a ser te6ri
ca. Mas 0 que mais interessa, neste momento, e que este ativista
engajado tambem se fazia de cr(tico literario, promovendo a Iitera
tura nacional-popular. Ressalte-se que esta forma<;ao generica do
jornalista corresponde ao perfil trac;ado por Gramsci, que tambem
observava, como seu principal defeito, a superficialidade que a
postura generica poderia gerar.

III - A segunda fase (1979-1982): os primeiros sinto
mas do culturalismo brasileiro

Para melhor avaliar os efeitos do debate entre a perspeetiva cul
tural da cr(tica e a cr(tica Iiteraria (cultura versus arte), Silviano
Santiago acentua a necessidade de ressaltar uma serie de aconteci
mentos que podem servir como marcos de algumas importantes
passagens do final do seculo xx.

Quando e que a cultura brasileira despe as roupas
negras e sombrias da resistencia aditadura militar e se
veste com as roupas transparentes e festivas da
democratizac;ao? Quando e que a coesao das
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esquerdas, alcan<;ada na resistencia a repressao e a
tortura, cede lugar a diferen<;as internas significativas?
Quando e que a arte brasileira deixa de ser Iiteraria e
sociologica para ter uma dominante cultural e
antropologica? Quando e que se rompem as muralhas
da reflexao crftica que separavam, na modernidade, 0

erudito do popular e do pop? Quando e que a
Iinguagem espontanea e precaria da entrevista
(jornalfstica, televisiva, etc.) com artistas e intelectuais
substitui as afirma<;oes coletivas e dogmaticas dos
pol fticos profissionais, para se tornar a forma de
comunica<;ao com 0 novo publico? A resposta as
perguntas feitas acima levam a circunscrever 0

momenta historico da transi<;ao do seculo xx para 0

seu 'fim' pelos anos de 1979 a 1981 ".10

A segunda fase do Folhetim funciona como uma resposta para
varias das questoes acima. Esta fase do suplemento responde de
duas formas aos questionamentos enunciados. Em primeiro lugar,
corrobora-se a pertinencia de se pensar uma certa implosao das
esquerdas; ocorrem diversas tentativas de se cogitar uma aproxi
ma<;ao entre 0 erudito e 0 popular (os textos que debatem a respei
to desta questao sao os do proprio autor); "a linguagem esponta
nea e precaria" das entrevistas e dos acalorados debates inundam
de esperan<;a 0 horizonte da decada de oitenta, embora as "afirma
<;oes coletivas e dogmaticas dos polfticos" ainda tivessem muito
espa<;o no suplemento. Sendo assim, a segunda fase do suplemen
to abrange um perfodo de mudan<;as significativas da vida nacio
nal: a educa<;ao, a polftica, a economia e, sobretudo, a democrati
za<;ao irreversfvel da cultura. 0 processo de democratiza<;ao da
cultura servia como a porta dos fundos pela qual entravam alguns
pertinentes questionamentos sobre 0 panorama da crftica Iiteraria.
Tambem foram irreversfveis os desdobramentos teoricos do pos
estruturalismo que se assentava, naquele momento, sobre a defesa
e a inclusao das minorias culturais como fontes alternativas as abor
dagens estritamente Iiterarias. Por outro lado, assegurava-se 0 es
pa<;o da crftica Iiteraria voltada a grande literatura.

Por exemplo, entre novembro de 1981 e maio de 1982, a pro
fessora Bella Jozef publicou quatro textos. Neles, Stefan Zweig,
James Joyce, Jorge Luis Borges e Ernesto Sabato foram analisados,
tendo-se 0 formalismo russo e 0 estruturalismo como principais
pontos de referencias teoricas. Estes ensaios procuravam se centra
lizar sobre 0 problema da leitura e da linguagem empregada por
estes consagrados escritores. Enquanto Fabio Lucas escrevia sobre
a historia do modernismo e Hernani Bruno a respeito da suprema
cia de Joaquim Manuel de Macedo como romancista, Silviano San
tiago aparecia com um incomodo ensaio sobre a poesia de um
certo Adao Ventura.

Vale comentar a trajetoria dos seis textos11 de Santiago nesta
fase do Folhetim. Em "Uma decada de onze anos", 0 autor realiza
um balan<;o da produ<;ao litera ria de seus contemporaneos. No
que pese a destreza para nao citar nomes nem arranhar 0 verniz de
autores consagrados, 0 texto e fmpar em um contexto de polemi
cas acirradas sobre a adesao polftica dos escritores. Trata-se de um
texto que opta por c1assificar a perspectiva dos autores sem, no
entanto, excluf-Ias. Sendo assim, percebe-se uma certa tendencia
aos processos de inclusao, que deixa de lado a avalia<;ao sobre 0

valor literario, ressaltando-se outros aspectos das obras, tais como
a inclusao de autores que souberam resistir a repressao e de outros

10 Silviano Santiago, NDemocratiza
r;ao no Brasil-1979-1981 (cultura
versus arteY', in: Declfnio da arte
Ascensao da cultura. Florian6polis:
Edir;ao da Abralic, 1998, p. 11.

11 Silviano Santiago, NUma decada
de onze anos", Folhetim, n. 156, 13
de janeiro de 1980, p. 2; "A
incerteza do sim", Folhetim, n. 226,
17 de maio de 1981, p. 3; NEntre
Marx e Proust", Folhetim, n. 231, 21
de junho de 1981, pp. 3-5; "As
ondas do cotidiano", Folhetim, n.
237,2 de agosto de 1981, pp. 5-6;
NA cor da pele", Folhetim, n. 240, 23
de agosto de 1981, p. 12; NO
teorema de Walnice e sua redproca
(I parte)", Folhetim, n. 275, 25 de
abril de 1982, pp. 6-7; /I parte,
Folhetim, n. 276, 2 de maio de 1982,
pp .8-9; III parte, Folhetim, n. 277, 9
de maio de 1982, p.9.
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12 Walnice Nogueira Galvao, in:
Saco de gatos. Sao Paulo: Ed.
Perspectiva, 1984.

13 Silviano Santiago, "0 teorema de
Walnice e sua recfproca", Folhetim,
n. 275, 25 de abril de 1982, p. 8.

que engendram a perspectiva antropologica em seus textos. Em "A
incerteza do sim", abre-se um outro flanco para se pensar 0 com
prometimento subjetivo que a linguagem opera, da qual sempre se
escapa.uma parcela da biografia daquele que escreve. Esta ausen
cia de controle das margens da Iinguagem serve para se analisar a
poesia de Joao Cabral de Melo Neto. Apostando em outro grande
nome da literatura brasileira, 0 ensaio "Entre Marx e Proust" refor
~a a no~ao de que a postura polltica, historica e literaria de Carlos
Drummond de Andrade Ihe renderam uma posi~ao de destaque
dentro do modernismo brasileiro. Este texto fecha um cicio. A se
guir, em "As ondas do cotidiano", 0 autor defende, em um ensaio
mais te6rico, que seria necessario ampliar as margens do fenome
no Iiterario, caso se quisesse entender a situa~ao dos estudos Iitera
rios a epoea. Assim, 0 autor questiona a ideia de se apreender 0

cotidiano como se houvesse algum princfpio de racionalidade ge
ral, que fosse capaz de organiza-Io. Ao contrario, afirma 0 autor,
seria necessario se pensar em um conjunto de medidas para se
conceber 0 cotidiano como· processo caotico, pois, somente as
sim, seria passlvel pensar em mecanismos de inclusao como, por
exempto, 0 das minorias sociais. Em"A cor da pele", 0 autor exer
ce um rompimento com a tradi~ao de somente comentar autores
consagrados. A perspectiva "culturalista" marca seu primeiro ten-

• to. Aquilo que havia ficado indicado indiretamente nos ensaios
anteriores se manifesta de .forma clara. Neste ensaio, a poesia de
Adao Ventura serve como modelo para se pensar nao apenas nos
modetos excludentes da sociedade, mas refor~ a n~ao de que 0

modelo Iiterario precisava ser ampliado para incluir outras preocu
pa~Oes. Entao, 0 valor literario deixava de ser a unica moeda de
troca e a condi~ao social passava a ter valor semelhante nesta ou
tra forma de hierarquitar a produ~o contemporanea. Como con
sequencia, era de se esperar 0 infcio de uma polemica, mas como
a polemica nao se concretizou, 0 proprio autor tratou de expor
melhor as Iinhas gerais de atua~aodo escritor. 0 sexto ensaio (pu
blicado em tres partes nos numeros 275,276 e 277) anatisa 0 texto
"Teresa Batista cansada de guerra:'12 de Walnice Nogueira Galvao,
no quat se procura rastrear, ao longo da historia brasileira, os dife
rentes posicionamentos dos escritores diante do mercado, do Esta
do e do publico. A tonica do texto gira em torno da posi~ao con
temporanea do escritor, que deveria negociar melhor a amplia~ao

dos temas e andar no fio danavalha entre 0 mercado e 0 publico,
nao tendo 0 Estado como unico ponto de apoio financeiro. Aauto
ra apontaria para 0 paradoxo que distancia 0 escritor das garras do
Estado, mas joga-o de encontro as velhas formulas de sucesso bem
ao gosto do grande publico. Silviano Santiago problematiza e
relativiza 0 peso da industria cultural e ressalta que 0 elitismo artfs
tico com~a a ser nefasto quando deixa de lado a sua principal
fun~ao: a forma~ao do publico. Sobretudo, 0 autor questiona a
fun~ao da crftica contemporanea de "indicar" 0 caminho do bom
gosto a seus leitores.

A necessidade que vimos surgir na decada de oitenta
e a de desvincular a visao de publico da concep~ao

que se encontra na tradi~ao classica ocidental, sem
que, por um lado, 0 intelectual abdique da sua
condi~ao de formador po novo publico, e, por outro
lado, sem que caia na rela~ao imobilista do sucesso
pelo Ibope e pelo metal, pregada pelos vefculos de
comunica~ao de massa.13
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Formar um publico tendo-se em vista 0 metal nos leva a uma
duvida sobre os caminhos pelos quais passam esta "fun<;ao" de
legislar em causa propria. Lembremos que, durante a primeira fase
do Folhetim, era precisamente esta situa<;ao que se desenrolava,
quando um grupo de jornalistas havia marcado um encontro com
seus leitores, em um futuro proximo, em Iivros e adapta<;oes
televisivas.

Ate ha pouco tempo [escreve Silviano Santiago) era
impensavel que um grupo de intelectuais nao
encontrasse numa reda<;ao de jornal 0 perfodo inicial
da sua metamorfose em gera<;ao literaria. Como
resqufcio desse estado de coisas, sobrevive hoje a
cronica literaria. Textos curtos e de facil leitura,
comprometidos em geral com os acontecimentos
familiares e do cotidiano que, enfeixados em livros,
viram sempre um produto descartavel. Mas mesmo
assim a cronica jornalfstica nao pode ser facilmente
desprezada, pois serve para tornar popular 0 nome do
autor, podendo por isso ajuda-Io a vender seus livros
mais'serios'.14

Ate aqui, par volta de 1981, 0 Folhetim havia percorrido uma
trajetoria inversa ao que se poderia esperar de um suplemento nas
cido no final da decada de setenta e que perduraria ate 0 Iimiar dos
anos noventa. 0 Folhetim passa de uma perspectiva "cultural" (de
um suplemento cultural) para um vies especificamente "Iiterario"
(definindo-se, a partir de 1982, como um suplemento literario). A
primeira fase (1977-79) tenta desfrutar de um certo desbunde (en
tretenimento e diversao) que ainda tinha espa<;o em fins da decada
de setenta, para, a seguir, comemorando a abertura democratica,
voltar-se ao debate social, cuja amplitude pode abarcar 0 surgimento
de uma nova concep<;ao da cultura e'1tre nos.

Neste caso, devo enfatizar que 0 espa<;o destinado a discussao
das ideias de Silviano Santiago neste texto nao ocorre por acaso,
pois 0 escritor e crftico se inclinou em dire<;ao as mesclas em vari
os sentidos. Esta inclina<;ao possibilitou-Ihe fazer parte e, em larga
escala, fomentar 0 crescente debate sobre a inclusao de outras pers
pectivas sobre 0 fenomeno literario e cultural do perfodo. Percebe
se, igualmente, que sao os crfticos fluminenses que dominam a
cena desta segunda fase do suplemento. Aausencia da maioria dos
crfticos e dos professores das universidades paulistas ate este mo
mento no Folhetim talvez seja decorrente da colabora<;ao recente
destes profissionais com 0 suplemento literario do jornal concor
rente, 0 Estado de Sao Paulo. Contudo, com a entrada de Caio
Tulio Costa na editoria do Folhetim, esta situa<;ao sofreria uma dras
tica inversao nos meses subsequentes.

IV - A terceira fase (1982-1989): contra 0 tedio - dos
estudos literarios aforma~ao cultural

Nao se pode dizer que a primeira fase do Folhetim tenha sido
uma epoca destinada ao debate literario, do mesmo modo, 0 ma
ximo que se pode dizer em rela<;ao a segunda fase e que havia
uma preocupa<;ao paralela sobre a discussao literaria, com desta
que, principalmente, para uma certa tendencia ao culturalismo.
Ao contrario destas Iinhas tangenciais, a terceira fase eum perfodo
marcado, majoritariamente, pela publica<;ao de ensaios teoricos
sobre a literatura e tambem de fic<;ao.

14 Idem. "A critica liteniria no
jornal", in: Nuevo texto crrtica, n.15/
16, juI.94-jun.95, p. 64.

83 IIha de Santa Catarina - 20 semestre de 2003



A terceira fase do Folhetim eo perfodo mais complexo para se
perceber a circulac;ao dos diferentes tipos de orientac;c3es te6ricas
que estavani em jogo. Esta movimentac;ao oeorre em parte porque
foi a fase de maior afluxo de textos relacionados aos proeessos de
re-posicionamento da discussao em torno do fenomeno literario.
Enquanto a rotina de publicac;ao dos ensaios sobre as mais diver
sas teorias Iiterarias experimentava uma curva quantitativa ascen
dente, a publicac;ao de contos, de fragmentos de romances e de
poemas, decrescia em ritmo acelerado ao longo do perlodo. 0
decllnio do espac;o destinado a ficc;ao nao deve ser visto de forma
isolada. Reside neste ponto uma crise que comec;a a se manifestar
de maneira mais clara a medida que avanc;am os anos subsequen
tes.

Paralelamente ao decrescimo da ficc;ao, observa-se 0 aumento
rapido dos ensaios Iiterarios; contudo, seria apressado dizer que 0

suplemento tenha servido a esta ou aquela vertente te6rica, pois
ha, sem duvida, um certo equilibrio entre as principais teorias so
bre a interpretac;ao das teias Iiterarias, embora, pontualmente, oeor
ram perlodos de desequilibrio da balanc;a. Antes de observar mais
de perto 0 movimento interno desenhado pela alternancia de op
c;oes te6ricas dos ensalstas do perfodo, gostaria de lembrar que a
principal caracterlstica subjacente a segunda fase, quando 0

culturalismo esteve em Yoga, sera si.lenciada na medida em que se
resgatam as "altas Iiteraturas" e, simultaneamente, um novo nlvel
de compreensao e eXigido do leitor. Sendo assim, 0 c1ima quente .
do debate cultural cede lugar a polemicas t6picase especlficas,
destinadas a um publico especializado; No mesmo sentido, perce
be-se um recrudescimento de teses consagradas pela tradic;ao aca
demica dos estudos Iiterarios.

Alem do aumento do grau de eSpecificidade das discussOes Ii
terarias, outros aspectos estavam sendo beneficiados com as mu
danc;as. Talvez a saturac;ao dos veios literarios nacionais e a surpre
sa das gavetas vazias do inlcio da decada de oitenta tenham sido 0

principal combustlvel das traduc;c3es; assim, elas ganham forc;a im
pulsionando a circiJlac;ao de Iiteraturasde outras IInguas. Esta es
trategia reforc;ava a ideia de uma Iiteratura cosmopolita, cuja estra
tegia centralparece ser a de vender sofisticac;ao e refinamento.
Vale lembrar que 0 retorno gradativo das garantias individuais as
segurava espac;o para que os colaboradores do suplemento nao
necessitassem mais marcar, a todo custo, uma postura de
engajamento politico, mas sim um compromisso com 0 bom gos
to. Alem disso, a consolidac;ao da uniao comos professores paulistas
garantia a publicac;ao do que havia de mais "recente" nas pesqui
sas academicas de uma das principais referencias universitarias do
pais. 0 Folhetim assumia, aos poucos, a tarefa de porta-voz da
comunidade academica do pais e, concomitantemente, 0 espac;o
tambem se abria para alguns poetaS que se destacavam no cenario
nacional exercitarem seus domfnios crfticos e criativos, publican
do ensaios e poemas, respectivamente.

A partir de 1982, comec;am a proliferar as teorias literarias que
dariam forma ao regime de vinculac;c3es do suplemento. Ao lado de
"antigos colaboradores", como Silviano Santiago e Wilson Martins
(que ja havia colaborado em fases anteriores), detectam-se as pri
meiras publicac;c3es de Haroldo de Campos, Decio Pignatari e Jose
Paulo Paes no Folhetim, indicando uma certa tendencia as discus
sOes sobre teorias da tradUl;ao, e que coloeam 0 Concretismo na
berlinda. As publicac;c3es de Haroldo de Campos e de Decio Pignatari
selami definitivamente, a aproximac;ao do jornal com os professo
res das universidades paulistanas. Primeiro, publicam os professo-
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res da PUC, posteriormente 0 leque se abre ate a chegada dos pro
fessores da USP. Procurando se afastar de qualquer conota<;ao
regionalista, percebe-se ao mesmo tempo a estrategia do suple
mento de dar espa<;o a colaboradores radicados fora do eixo Rio
Sao Paulo, visto que, desta forma, a amplitude e 0 tom nacional do
Folhetim nao poderiam ser questionados.

Em 1982, surgem os primeiros sinais de uma longa serie de
ensaios que tinham como meta principal a consolida<;ao da tradu
<;ao como uma das principais bases de uma teoria da Iiteratura
fundada em Pound e Benjamin. Inicialmente, a Teoria Concreta
encontra resistencia em nomes dfspares como, por exemplo, Jose
Paulo Paes1S e Wilson Martins16• Mais tarde, em 85, seria a vez de
Roberto Schwarz travar uma polemica, talvez a mais conhecida,
com Augusto de Campos. Contudo, nos anos subsequentes a 82,
percebe-se 0 fortalecimento de nomes Iigados ao Concretismo, seja
atraves da publica<;ao de ensaios, seja por meio da publica<;ao de
poetas-tradutores originarios ou simpciticos ao movimento. Nelson
Ascher, joao Moura junior, Regis Bonvicino e Paulo Leminski for
mavam 0 segundo esquadrao, que tinha nos Irmaos Campos os
principais protagonistas e difusores das ideias vinculadas ao movi
mento. Nao por acaso, Nelson Ascher, loaD Moura junior e Regis
Bonvicino, ao lado de Augusto de Campos, destacam-se como os
principais tradutores do perfodo. Ajustados ao "Plano pilato da
poesia concreta", 0 regime das publica<;oes oriundas e associadas
ao Concretismo asseguraram, nas paginas do suplemento, um pre
cioso espa<;o de divulga<;ao e ganharam, a partir de entao, um amplo
reconhecimento nacional, tornando-se uma passagem "obrigato
ria", para muitos jovens poetas, escritores e candidatos as fileiras
universitarias.

Enquanto a prolifera<;ao concreta ganhava defensores apaixo
nados, nao se pode perder de vista que 0 suplemento tambem fa
zia circular outras formas de se Iidar com as tramas literarias. A
diferen<;a, neste caso, se encontra no carater individual das outras
propostas. Enquanto 0 Concretismo agia como uma vanguarda,
possuindo "esquadroes" que cumpriam tarefas espedficas e tendo
um nucleo dirigente, como, alias, tinha sido apontado por Roberto
Schwarz, as outras alternativas de analise quase sempre pareciam
desarticuladas diante de um emaranhado de textos. Consequente
mente, nao se pode dizer que havia um outro grupo fazendo frente
ao Concretismo. Convivia-se com a situa<;ao. Contudo, as alterna
tivas teoricas desenham, retrospectivamente, outras series que pas
sam a coexistir, adquirindo importancia fundamental parase com
preender que 0 perspectivismo come<;ava a fazer parte da rotina
teorica da decada de oitenta. Ao se observar a circula<;ao dos tex
tos entre 1982 e 1989, tem-se a exata no<;ao do jogo que era colo
cado em pratica pelo Folhetim. A partir de 1982, para usar as cate
gorias de Raymond Williams17, 0 Concretismo ja surge como uma
serie dominante. 0 Concretismo adquire 0 status de uma serie
dominante porque, alem da presen<;a constante entre os ensaios
literatura mais publicados (criando impacto em outras series), pas
sa a atuar com amplo domfnio na sele<;ao do que era traduzido,
emplacando tambem tradutores afinados com 0 movimento.

Nesta perspectiva, Wilson Martins Faria parte de uma serie resi
dual, ja que havia colaborado com 0 suplemento desde sua cria
<;ao, mas desapareceria apos 1982. Este conjunto de textos se pre
ocupava com um estilo de crftica literaria baseada no julgamento
de valor e na difusao de obras e autores bem proxima do rodape
literario, que vinha sendo abolida de um cenario extremamente
marcado pelo surgimento de diversas teorias Iiterarias.

15 Jose Paulo Paes nao travou
nenhuma polemica direta com 05

representantes do Concretismo. 0
autor apenas publica "A tradu~ao no
Brasil" (Folhetim, n. 348, 18 de
setembro de 1983), procurando
mostrar que a tradu~ao tinha, antes
mesmo de 0 Concretismo surgir, uma
historia no Brasil e, alem disso, a
tradu~ao possufa uma tradi~ao com
diversos representantes contempora
neos que nao estariam preocupados
com os rumos requisitados pelo
movimento paulista.

16 Wilson Martins, por sua vez,
publica "25 seculos de concretismo"
(Folhetim, n. 305, 21 de novembro
de 1982), texto que defende a ideia
de que 0 concretismo, ao contriirio
do que propagava, representava urn
retrocesso, jii que 0 seu processo
criativo se apoiaria em uma
ontologia linear. Sendo assim, no
que se refere a suas origens, 0

concretismo seria, no mfnimo, uma
representa~ao do anacronismo
hist6rico. 0 texto nao teve resposta
de nenhum representante do
movimento e, sintomaticamente, a .
colabora~ao de Wilson Martins no
Folhetim se encerra em 1982.

17 Sobre as categorias de series
dominante, emergente e residual, ver
Raymond Williams, Marxismo e
Iiteratura, Rio de Janeiro, Zahar
Editores, 1979; pp. 124-129.

85 IIha de Santa Catarina - 2° semestre de 2003



Aserie mais complicada para ser nomeada e a emergente. Esta
serie, no Folhetim, e representada por um grupo de jovens profes
sores, que tinham obtido titulac;Oes nos fins dos setenta ou estavam
finalizando seus trabalhos academicos a epoca, e comec;am a
emplacar seus nomes, ao lado de seus consagrados "orientadores",
nas paginas do suplemento. Esses nomes, par terem formac;oes di
ferenciadas, muitas vezes fora do nucleo das preocupac;Oes especf
ficas do Concretismo, ofereciam alternativas de leitura do fenome
no literario, ao mesmo tempo em que se afastavam das polemicas
associadas a "ordem do dia". Esses autores passam a ter destaque e
se consolidam depois de 1984. Para ficar em apenas dois exem
plos, ja que eles figuram entre os mais publicados de alguns anos
e, ao mesmo tempo, tiveram suas formac;OOs em universidade loca
Iizadas nos dois extremos do eixo Rio-sao Paulo (embora nao se
possa esquecer de varios outros nomes que nao aparecem por te
rem, ou publicado menos oude forma mais esporadica), Flora
Sussekind e Raul Antelo constituiriam duas referencias da serie
emergente, que venho tentando nomear. Porem, ao contrario do
Concretismo (que pode e quer ser localizado como um grupo com
ramificac;6es diversificadas sabre os ramos da cultura), a serie emer
gente poderia ser mais bem explicitada se a tomassemos como uma
formac;ao, ja que seria impossfvel pensar em eixo capaz de ofere
cer continuidade, ou que fosse adequado para definir um nucleo
central. Em outras palavras, esta serie pode ser mais bem compre
endida se a aceitarmos como uma formac;ao que nao possui, ne
cessariamente, objetivos comuns, mas expressam individualida
des e trajetorias distintas.

Resta, e, neste caso, a categoria residual de Raymond Williams
pode oscilar, a presenc;a de Silviano Santiago, que foi 0 unico cola
borador a ser mantido em todas as fases do suplemento. Esta
performance ou e, as avessas, residual (e desta forma terfamos duas
formas de resfduos: uma que permanece e outra que desaparece),
ou esta presenc;a pode ser lida como uma categoria a parte, cuja
principal caracterfstica e a regularidade. Neste caso, prefiro pensar
na serie "Silviano Santiago" como um residual regular. Porque ela
seria regular parece-me claro. Mas, por que ela seria tambem resi
dual? Esta serie procurou ser tolerante e camale6nica para se man
ter dentro dos limites do jornal. Para obter resultados, seus textos
tiveram que, muitas vezes, fazer concessoes e, em muitos casos,
abrac;ar 0 relativismo para se fazer entendido. Aserie "Silviano San
tiago" tambem procurou denunciar os excessos teoricos dos pro
fessores nocampo jornalfstico, buscando um consenso que unisse
a grande imprensa e a divulgac;ao academica sem os excessos e
pedantismos comuns ao meio universitario. Todo este enorme es
forc;o para se manter entre a ficc;ao, a reportagem, 0 ensaio e 0

relato biogrcifico nao serviram, contudo, para tornar esta pratica
dominante entre os meios academicos. Esta serie andou no fio da
navalha: bom gosto delllais para ser dominante entre os jornalistas
engajados; tolerante e de mau gosto para se tomar parametro entre
o meio universitario da decada de oitenta. 0 bom gosto esperado e
a seduc;ao desejada viriam, mais tarde, com 0 adensamento de
nomes Iigados ao Concretismo.

Todavia, para aqueles que apostavam em um regime de textos
mais flexfveis e menos te6ricos, este movimento representou um
aumento significativo do abismo entre 0 suplemento e 0 leitor. Por
outro lado, nao se deve perder de vista que 0 micro-arquivo "Silviano
Santiago" afeta direta e indiretamente a serie emergente, influenci
ando-a a promover varios deslocamentos que marcarao os rumos
dos estudos literarios, transformando-os e ampliando seus limites
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ate a abertura de seus canais para a discussao sobre 0 fenomeno da
cultura.

Desse modo, gostaria de insistir em um ponto, um ponto que
une e para 0 qual convergem dois diferentes modos de se estimu
lar, na serie emergente, a ascensao da preocupac;ao com os feno
menDs da cultura, relativizando-os as questoes de domfnio restrito
dos estudos literarios. Se a serie concretista permitia alguns aban
donos relacionados ao canone dos estudos literarios (mesmo que
isso significasse a instaurac;ao de um outro canone), questionando
as formas diacronicas de se interpretar as questoesliterarias; se a
serie "Si/viano Santiago" apontava, talvez de forma mais clara, que
seriam necessarias mudanc;as de perspectiva para se ampiiar os
Iimiares da compreensao dos trac;os culturais de nossa literatura;
existe neste momenta um apelo sintomatico que modificaria a nossa
compreensao das tramas Iiterarias do final do seculo xx.

A partir de 1982, a influencia do paideuma poundiano e da
teoria da traduc;ao de Walter Benjamin passam a servir, cada vez
mais, de norte para se implementar e disseminar os ideais
concretistas entre nos. Neste contexto, 0 debate entre Augusto de
Campos e Roberto Schwarz, apenas indicado anteriormente, pre
cisa ser retomado agora para esclarecer algumas passagens deste
itinerario, que, sem duvida, auxiliou na ampliac;ao da liberdade do
trabalho te6rico da serie emergente.

Como resposta a publicac;ao do polemico poema "Postudo"
(Folhetim, n° 419, 1985), de Augusto de Campos, Roberto Schwarz
escreve "Marco historico" (Folhetim, nO 428, 1985), um ensaio no
qual atacava 0 Concretismo por seu excesso de centralizac;ao do
poder. De acordo com 0 autor, "0 poema 'Postudo' e um exemplo
do procedimento chave dos concretistas, sempre empenhados em
armar a historia da literatura brasileira e ocidental de modo a cul
minar na obra deles mesmos, 0 que instala a confusao entre teoria
e a auto-propaganda". 0 numero seguinte do Folhetim (nO 429,
1985) trazia a resposta de Augusto de Campos ao ataque "sociolo
gico e reducionista" de Schwarz. 0 texto procurava enfatizar 0

carater vanguardista e visionario do Concretismo e a sintonia do
movimento ao que havia de mais sofisticado e atual em materia de
teorias contemporaneas. Ao contrario de Schwarz, que representa
ria 0 passado das analises literarias brasileiras, os concretistas esta
yam revestidos pela representac;ao do futuro. Em dezembro de 1985,
Schwarz publica "Mao no pau", um poema "dedicado" aos
concretistas; 0 recado, segundo 0 poema indica, apontava para 0

onanismo teorico e ao egocentrismo das iniciativas concretistas no
campo da teoria literaria.

Deixando os ataques pessoais de lado, deve-se reter que 0 de
bate trouxe a tona um problema de interpretac;ao historica, que
subjaz a discussao. Quando Augusto de Campos acusa Roberto
Schwarz de ser um guardiao da tradic;ao, portanto, incapaz de re
conhecer 0 valor e a importancia da vanguarda que 0 Concretismo
significava, parece-me, exageros a parte, que Augusto de Campos
esta insinuando, apoiado em Haroldo de Campos, que a noc;ao
diacronica da historia literaria havia sido, de uma vez por todas,
derrocada com 0 advento do Concretismo. Sendo assim, a pers
pectiva diacronica da historia, impregnada pela noc;ao de progres
so, nao seria mais suficiente como metodologia capaz de explicar
o fenomeno literario contemporaneo. Distendendo-se um pouco
mais, urgia-se por entender com maior amplitude a proposta de se
efetivar analises sincronicas do fenomeno literario. Neste contex
to, Roman Jakobson e Walter Benjamin foram instalados como es
tandartes "vanguardistas", que respondiam, respectivamente, pe-
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18 Silviano Santiago se apOia em
Antonio Candido para concluir que
a crftica havia perdido toda a sua
for~a. NAntonio Candido, em
entrevista concedida arevista Veja
em outubro de 1975, comentava a
vida e morte dessa produ~ao: 'No
Brasil, ate trinta anos atras, a crftica
se fazia em artigos de cinco a dez
paginas nos rodapes dos jomais,
semanalmente. Escritos por pessoas
intelectualmente serias, produziam
uma visao empenhada, que ao
mesmo tempo informava e formava 0

leitor. Isso acabou tn
• Silviano

Santiago, NA crftica Iiteraria no
. jomal", in: Nuevo texto crftico, p.
65.

los prindpios gerais dos eixos interpretativos (sincronicos e
diacronicos) e pela crftica da noc;ao de progresso oriunda da tradi
c;ao linear da hist6ria.

Baseado nesta exposic;ao de motivos, entendo que 0 Folhetim
- eo espfrito da epoca exigia a mudanc;a - estimulava a consoli
dac;ao de amilises e interpretac;oes centradas na Iiteratura, mas que
jii ultrapassavam alguns limites dos estudos Iiteriirios "puros", que
nao admitiam a excessiva aproximac;ao com outros campos
associativos. Sendo assim, tanto a serie residual rCiular quanta a
serie dominante serviam de estfmulo, mesmo que os pontos de
contato fossem, muitas vezes, apenas tangenciais, para que a serie
emergente se desvencilhasse da praxis mais tradicional. Este seria
um dos possfveis cenarios criados a partir do suplemento, embora,
fugindo de meu akance, nao se possa perder de vista que outros
re-arranjos estavam sendo processados do ponto de vista externo a
circulac;ao de ideias no Folhetim.

Aose optar pela colaborac;ao em um suplemento com as carac- .
terfsticas do Folhetim, tinha-se em mente as restric;6es de espac;o
inerentes as regras nada ortodoxas do ensaio. 0 ensaio advoga va
rias renuncias por parte daquele que 0 escreve: 0 trabalho das cita
C;6es, bem como a extensao delas devem ser repensados, ja que 0

espac;o destinado ao texto tem limites precisos. A exposic;ao das
ideias, a argumentac;ao, nao poderia obedecer amesma metodologia
de trabalhos academicos, devido a reduc;ao do espac;o. 0 uso de
dados, estatfsticas, depoimentos, grcificos, fotografias, uteis para se
comprovar uma ou outra afirmaC;ao ficam prejudicados, compro
metendo, muitas vezes, a compreensao do texto. Para alem das
restric;6es espaciais, e jii que a defesa de teses esta comprometida,
o ensaio se limita a uma urdidura maisleve e possibilita 0 lanc;a
mento de alguma hip6tese parcial de analise, sob medida para 0

escasso tempo do leitor e 0 espac;o, nao menos Iimitado, da grande
imprensa.

Neste contexto, 0 ensafsmo tinha a func;ao de explicitar boa
parte das mudanc;as que foram engendradas no interior das redes
te6ricas significando alterac;6es importantes entre a "Iiteratura" e a
"teoria". Portanto, 0 infcio do movimento de substituic;ao da litera
tura pela "ficc;ao te6rica" seria reforc;ado, embora, naquela altura,
nao se reconhecesse boa parte da dinamica do processo. Alias,
pode-se tomar a expressao "ficc;ao te6rica" como um dos possfveis
sinonimos para 0 temio ensaio, ja que os rigores do cientificismo
nao se satisfazem com sua diversidade de incoerencias.

Em "A crftica literaria no jornal", de 1995, Silviano Santiago
procurava recolocar 0 problema do declfnio e morte da crftica lite
raria nos jornais, enfatizando anecessidade de se pensar em alter
nativas que unissem a atividade da imprensa, da universidade e da
literatura.18 Neste texto, 0 autor aponta para 0 beco-sem-safda no
qual haviam aportado 0 genero ensaio, que pecava pelo "excesso
de pedantismo e de notas de pe-de-pagina"; e a crftica Iiteraria,
por perder de vista a preocupac;ao com 0 "exerdcio criterioso da
razao". De acordo com Silviano, foi durante a segunda metade do
seculo xx que comec;aram a surgir os suplementos Iiterarios (Iiga
dos a grande imprensa) com a preocupac;ao de minimizar 0 estado
litigioso no qual se encontravam os crfticos impressionistas e os
professores universitarios. Este litfgio, conseqiientemente, exigia,
dos crfticos impressionistas, uma especializac;ao fundamentada em
prindpios mais rfgidos de analise do texto literario. Contudo, a
formac;ao ensafstica derivada do Folhetim nesta terceira fase reor
ganiza 0 cenario desta disputa. Este conjunto de textos reorganiza
ra 0 campo para uma batalha que ainda estaria porvir.

travessia 40 loutra travessia 1 88



Quando 0 Folhetim e ocupado por consagrados professores
universitarios ao lado dos estreantes, 0 resultado nao traz de volta
a retomada do "exercfcio criterioso da razao", revigorando, por
outro lado, 0 adensamento do "pedantismo" presente no ensaio. 0
abismo entre a crftica literaria e os professores universitarios alar
ga-se quando se percebe, durante os anos oitenta, a importancia
crescente das teorias que mesclam e ampliam sua circulac;ao por
areas ate entao pouco conhecidas da maioria dos especialistas. Se
os crfticos impressionistas foram criticados no passado pela falta
de rigor cientffico19, os sucedaneos da crftica cientffica encontra
yam mesclas junto ao formalismo, ao estruturalismo, asemiotica,
ao marxismo, apsicanalise; ou encontravam respaldo em outras
areas do conhecimento como a historia, a sociologia, a antropolo
gia, a filosofia; ou se abrigavam em abordagens culturais que in
c1ufam 0 cinema, a musica, 0 teatro. Nestes textos provenientes do
ensafsmo do suplemento, ao contrario de estamparem novas escri
tores, como se esperava do rodape Iiterario, ensaiavam-se analises
e interpretac;oes sobre especificidades relacionadas, por exemplo,
ao ato de traduzir; do mesmo modo, eram propostos estudos sobre
a Iinguagem, e seus USGS, em romances consagrados, principal
mente da primeira metade do seculo XX; proliferavam as analises
de poemas, algumas de tanto impacto que se tornavam "parte" do
poema; alguns temas se tornam recorrentes: literatura e historia,
Iiteratura e psicanalise, Iiteratura e filosofia. Estas aproximac;oes se
tornam uma rotina nos anos oitenta, transformando a
interdisciplinariedade em uma consequencia "natural".

Eneste contexto, de abordagens Iiterarias interdisciplinares 50

madas ao suporte ensafstico e aatmosfera volatil e provisoria do
jornal, que se percebem as transmutac;oes e os USGS meta-teoricos
que esta formac;ao passa a desencadear. Neste caso, haveria pelo
menDs duas importantes formas para se enfrentar a formac;ao
ensafstica proveniente da terceira fase do Folhetim. A primeira for
ma e individual e a outra, coletiva. Caso fossemos examinar, texto
a texto, a dinamica das abordagens Iiterarias publicadas neste perf
odo, poderfamos averiguar a regularidade persistente dos estudos
Iiterarios. Entretanto, quando pensamos neste conjunto de textos
como uma formac;ao, 0 foco de interesse se desloca parainterpre
tac;oes de outra natureza. Por exemplo, se pensarmos no ensaio
como suporte destas analises Iiterarias, este genero, assistemcitico
por natureza, enfraquece 0 metodo que ele carrega. Sendo assim,
ao se interpretar 0 fenomeno ensafstico como urn sintoma da as
cendencia dos estudos literarios, estarfamos, paradoxalmente, en
fraquecendo este enfoque. Este enfraquecimento da vertente dos
estudos Iiterarios oferece uma brecha pela qual comec;am a brotar
outras series que minam a preponderancia dos estudos literarios.
Nao se discute que a maioria dos textos publicados seja orientada
pela perspectiva dos estudos literarios (cujas principais caracterls
ticas podem ser facilmente reconhecidas pela manutenc;ao de uma
ordenac;ao canonica e um rfgido sistema de valores de reconheci
mento universal).

Assim, pode-se pensar nas excec;oes. A serie de ensaios que
politizam a literatura latino-americana vem reforc;ar a perspectiva
cultural da teoria literaria que, neste caso, precisa demonstrar as
implicac;oes polfticas de suas escolhas.20 Portanto, esta serie aban
dona, gradativamente, os metodos puros da crftica Iiteraria. Em
outro sentido, devo citar um exemplo que utiliza a
interdisciplinariedade para reforc;ar 0 apelo literario. Dos quatro
ensaios publicados pela professora Leyla Perrone-Moises21 no su
plemento, dois deles ampliam os Iimites da Iiteratura, pois depen-

19 "Desde 1948, com a sua coluna
dominical 'Correntes cruzadas',
Afranio Coutinho defendia a tese de
ser impossfvel 'tratar 0 fenomeno
literario em termos puramente
jornalfsticos, como fazia a crftica
tradicional', ja que 0 'estudo da
literatura em bases rigorosas,
inclusive cientfficas' superava '0

velho impressionismo diletante e
vazio, baseado no gosto e na
opiniao"'. Silviano Santiago. Ibidem,
p.67.

2°A serie dedicada aAmerica Latina
nao apresenta urn grande numero de
textos. A media passa urn pouco de
urn par ano, entretanto sao as
formulat;Oes sobre 0 tema que
despertam a atent;ao. Quando se
pensa a literatura latino-americana
se radicaliza 0 vies polftico e se
ressalta a necessidade de se pensar 0

literario como cultural.

21 Sao estes os ensaios publicados
pela autora: "Promessas, encantos e
amavios", Folhetim, n. 341, 31, jul.
1983, pp. 6-7. "A querela de
Fassbinder x Genet", Folhetim,n.
361, 18 dez. 1983, pp. 10-11. "0
inventario de Danilo Kis", Folhetim,
n. 512, 28 nov. 1986, pp..9-10.
"Uma leitura plastica de Pessoa",
Folhetim,n. 595,10 jun. 1988, pp.
11-12.
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dem diretamente de outras areas de conhecimento para dar conta
das implica~Oes interpretativas. Em "A querela de Fassbinder x
Genet", a autora analisa a transposi~ao de Querelle de Jean Genet
em filme homonimo, dirigido pelo diretor alemao Fassbinder. 0
texto ressalta 0 reconhecido talento do diretor, que consegue, atra
ves da utiliza~ao de numerosos recursos cinematograficos, recom
por as perdasque a Iinguagem do cinema impoe as adapta~Oes de
romances. Segundo 0 texto, "Fassbinder, optando pelo mundo dos
machos, resgata 0 feminino, nao como poder que vence, mas como
a soberania do amor, desejado e impossfvel". Em "Uma leitura plas
tica de Pessoa", a autora, interpretando alguns efeitos plasticos dos
quadros do pintor portugues Costa Pinheiro, ressalta os principais
aspectos gerados pela influencia do universe literario de Fernando
Pessoa. Neste caso, 0 texto indica, mais uma vez, a supremacia do
campo literario sobre 0 universo das artes plasticas.

Nestes exernplos, percebem-se os usos polfticos que 0 termo
interdisciplinaridade suporta. Se a serie "latino-americana" apon
tava um sentidoque, muitas vezes, ja indicava que 0 Iiterario preci
sava equacionar rnethor a divisao de seu espa~o com outras areas
do conhecimento, 0 segundo exemplo, mesmo que lan~asse mao
de um expediente parecido, deixava claro que 0 reconhecimento
da supremacia do literario sobre areas tao pr6ximas e, as vezes
dependentes, determinavam um uso do interdisciplinar como re
sistencia.

Atravessando os exemplos anteriores, gostaria de intercalar um
terceiro caso que mostra uma outra faceta da crise na qual se en
contravam os estudos literarios nos anos oitenta e, ao mesmo tem
po, pode auxiliar na compreensao das complica~Oes adicionais
que a foima~ao Folhetim carrega. Em "Anch'io SOno scritore! (Eu
tambern sou escritor!)" (Folhetim, n. 495, 3 de agosto de 1986, pp.
2-3), a professora leda Tenorio da Motta mostrava seu desespero e
indigna~ao diante da configura~aode um cenario pouco proffcuo
ao desenvolvimento da literatura e, consequentemente, isto pode
ria indicar um declfnio de seus estudos. De acordo com 0 texto 
que analisava uma enquete, realizada pelo jornal frances
Liberation,com varios escritores que respondiam a pergunta: por
que eles escreviam? -, os depoimentos dos escritores europeus ser
viam apenas para enfatizar a imensa falta de espfrito e a completa
perda de sentido da literatura, demonstrando a excessiva pobreza
de ideias e de a~Oes associadas ao campo literario. 0 texto nos
interessa, especialmente, porque dialoga com aserie "America la
tina", comprovando, de certa forma, a necessidade de se apoiar
em outras disciplinas para continuar "a fornecer sentido" amateria
Iiteraria, mesmo que isso significasse uma guinada cultural. Por
outro lado, 0 texto instala um grande problema para os defensores
da supremacia literaria, pois ele advoga a ineficiencia da Iiteratura
de toda uma epoca, empurrando, inexoravelmente, esta justifica
~ao do literario aos limites de uma defesa do passado, na medida
em que questiona a falta de sentido do fenomeno literario contem
poraneo.

Durante a decada de oitenta a teoria passa a suplantar a produ
~ao ficcional para poder, de algum modo, retomar 0 papel anterior
da Iiteratura, que havia sido 0 de delinear os principais tra~os de
nossa identidade, oferecendo os contornos de uma unidade racial,
nacional, polftica e, sobretudo, cultural. Portanto, a retomada cul
tural da Iiteratura, mesmo que esta retomada seja apoiada muito
mais no ensaio do que na fic~ao (ou, de outro modo, 0 ensaio
como fic~ao te6rica), substitui e questiona varias tentativas de se
solucionar a crise estetica dos anos oitenta: neste caso, 0 ensafsmo
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se apresenta como uma resposta estetica da epoca. Sendo assim, a
terceira fase do suplemento reforc;a 0 argumento da derrocada do
senso comum como crftica e, ao mesmo tempo, potencializa a
ideia de que a crftica da decada de oitenta nao se encontraria mais
localizada na literatura (de resistencia ou nao), mas, longe dali, 0

poder da crftica estava sendo recuperado pelas diversas versoes do
ensafsmo teorico.

Ao que parece, e a perspectiva cultural que sai revigorada, di
ante de tantas diferentes tentativas de mesclas metodologicas mais
ou menos felizes. Uma epoca que necessita do "antiparadigma"
da ficc;ao teorica e que nao objetiva encontrar 0 cientificismo a
todo custo parece ser um perfodo ideal para a proliferac;ao de li
nhas de fuga e desvios, onde 0 imperativo "cortar caminhos!" ser
ve como linha geral de uma arquitetura rica em crises (econami
cas, polfticas, socia is) que, invariavelmente, afetavam os domfnios
literarios.

a redemoinho dos textos que circularam durante a terceira fase
do Folhetim parece estar respondendo de forma geral aqueda dos
grandes modelos interpretativos que, formando modulac;oes par
ciais dotadas de potenciais mesclas, iniciam um processo de pas
sagem do modelo exclusivamente literario para 0 perspectivismo
cultural. a cultural parece iniciar um movimento emergente que
traz consigo uma nova categoria crftica. Refletindo sobre a ques
tao, Fredric Jameson define a ascensao dos estudos culturais nos
seguintes termos:

Na realidade, eu deveria par as cartas sobre a mesa e
dizer que assim como acredito que e importante agora
(e interessante desde 0 ponto de vista teorico) discutir
e debater sobre os Estudos Culturais, nao me preocupa
particularmente que tipo de programa finalmente se
levara adiante ou se, em primeira instancia, surgira
uma disciplina academica oficial deste tipo.
Provavelmente isto se deve a que, para comec;ar, nao
creio muito nas reformas dos programas academicos,
mas sobretudo porque suspeito que uma vez que se
tenha levado a cabo publicamente 0 tipo de discussao
apropriada, se tera cumprido 0 proposito dos Estudos
Culturais, para alem do marco departamental em que
tenha lugar dita discussao. (E este comentario se
relaciona especificamente com 0 que considero a
questao pratica mais importante que esta em jogo aqui,
a saber, a protec;ao dos jovens que estao escrevendo
artigos nesta nova 'area', e a possibilidade de que essas
pessoas conquistem postos de trabalho.)

Tambem deveria dizer, contra as definic;oes (Adorno gostava de
recordar-nos do rechac;o de Nietzsche frente a tentativa de definir
os fenamenos historicos como tais), que acredito que, de alguma
forma, ja sabemos 0 que sao os Estudos Culturais; e que 'defini-Ios'
implica descartar 0 que nao e, extraindo a argila superflua da esta
tua que emerge, trac;ando um limite a partir de uma percepc;ao
instintiva e visceral, tentando identificar 0 porque de ele nao ser
tao abrangente. Finalmente, se chega ao objetivo, embora em al
gum momento deva surgir uma 'definic;ao' positiva do termo.

Seja 0 que for, os Estudos Culturais sugiram como resultado da
insatisfac;ao a respeito de outras disciplinas, nao so por seus con
teudos, como tambem por suas muitas limitac;oes. Neste sentido,
os Estudos Culturais sao pos-disciplinares; porem, apesar disso, ou
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22 Fredric Jameson, HSobre los
'Estudios CulturaleslH

, in: Estudios
Cu/tura/es. Reflexiones sobre e/
mu/ticu/turalismo, Trad. Moira
Irigoyen. Buenos Aires, Barcelona e
Mexico: Ed. Paid6s, 1998, pp. 71-72.

23 Otavio Frias, HTerceira denti~oH

Editorial, Fo/hetim, n.221, 12 de
abril de 1981, p. 2.

talvez precisamente por esta razao, uma das ideias fundamentais
que 0 define e a sua relac;ao com as disciplinas estabelecidas. Pare
ceria apropriado, enta~, comec;ar pelos protestos que fazem os 'ali
ados' dessas disciplinas com relac;ao ao abandono, por parte dos
Estudos Culturais, de objetivos que consideram fundamentais. 22

Esta alternativa crltica, que vinha se incorporando e dava seus
primeiros passos nos anos oitenta, se nutria de algumas desconfi
anc;as em relac;ao aos becos-sem-salda que os caminhos tradicio
nais da crltica haviam criado, impedindo os movimentos de ampli
ac;ao de seus Iimites. Pretendeu-se, inicialmente, denunciar 0

conservadorismo e a resistencia do meio universitario em dialogar
e dividir espac;o com os jornalistas;depois, fechou-se 0 foco das
preocupac;Oes (quase as esgotando) em torno de nomes consagra
dos; a seguir, foram as tentativas de interdisciplinaridade que fo
ram, a todo custo, subvertidas para funcionarem como resistencia;
finalmente, os processos de exclusoes literarias passam a conviver
com os regimes de cotas sociais~ Os estudos cultur.ais nao sao a
(mica resposta para as prementes questOes finisseculares, mas fun
cionam como a principal oposic;ao, capaz de Natravessar" os dis
cursos constitufdos.

Ao gosto dos modernistas brasileiros, Otavio Frias23 se referia
as fases do Folhetim utilizando a metafora biol6gica das Ndenti
c;oes". Ao longo de minha exposic;ao, preferi nao utiliza-Ia porque
as dentic;Oes humanas sugerem uma interpretac;ao que pode ser
excessivamente mecanica, embora, neste momento, valha a pena
lembra-Ia. A primeira dentic;ao e a mais breve ee aquela adequada
a digestao dos alimentos mais tenros e, ao mesmo tempo, ela nos
prepara, moldando-se ao espac;o interno da boca, a um perfodo de
tempo maior. Asegunda dentic;ao deveria ser aquela que nos acom
panharia pelo'resto de nossas vidas; embora isso raramente acon
tec;a, esta segunda dentil;ao e, como a primeira, natural. A terceira
dentic;ao nao e natural e inaugura, as vezes de forma prematura,
uma epoca de implantes, 0 que transforma a nossa boca em um
espac;o destinado as mesclas e ao hibridismo, onde se pode encon
trar 0 natural ao (ado do artificial em perfeita harmonia. Contudo,
a primeira vista ou ao primeiro sorriso, e muito diffcil aos olhos dos
leigos detectar a existencia ou nao de implantes artificiais. Nesta
chave, 0 ensaio poderia ser entendido como uma serie de textos
Nartificiais" dotados de mesclas e hibridizac;Oes.

Eneste cenario que 0 ensafsmo poderia ser compreendido como
uma decorrencia da sfndrome moderna do fragmento, que, trans
formando 0 instantaneo em estetica, assume 0 onus de inaugurar
uma dialetica sem slntese, ou, para alem da dialetica, os sofismas
inspiram uma jornada esteril, cuja hibridez nao permite, pelo me
nos nas formas tradicionais, a gerac;ao de herdeiros. Iniciei este
texto depositando muitas expectativas em relac;ao ao poder reativo
do ensaio frente aos dilemas dos anos oitenta. Apostei na ideia de
que 0 ensaio pudesse arcar com 0 peso e a responsabilidade de
mover estruturas culturais ja consolidadas. Porem, creio ter perce
bido que, de alguma forma, 0 teor Nrevolucionario" do ensaio fora
sendosubvertido, transformando-o em um "genero conservador"
e, embora jovem, quase caduco.
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