
CRITICA LITERARIA E CRISE DA ABORDAGEM:

0 CASO NORtE-AMERICANO

SERGIO LUIZ PRADO BELLE!

I. Introdugio: Critica, Pluralism e•Inseguranga

Os ensaios que se seguem .representam uma amostra da 	 pritica

de analise texto da forma como ela se realiza hoje nos 	 Estados

Unidos. 0 que a caracteriza é, antes de tudo, a pluralidade 	 suge-

rida nao apenas pelas quatro opcaes distintas aqui oferecidas (as

quais poderiamos chamar, genericamente, de opodes marxista-fesinis-

ta, desconstrucionista, culturalista e de anfase no "close reading"),

mas pelas sugestaes nelas implicitas de outras alternativas	 exis-

tentes e possiveis Fala dessas outras alternativas Laura 	 Rice-

Sayre, por exemplo, quando define a sua leitura de 0 Beijo da Mu-
lher Aranha como sendo feita a partir da perspectiva materialista-

feminista, que deve ser cuidadosamente definida para nao ser con-

fundida com outras perspectivas materialistas ou marxistas. 	 Falam

tambem dessas alternativas os outros criticos quando,	 tentando

justificar a sua abordagem textual, chamam a atencao para as ou-

tras abordagens com as quais concordam ou discordam: Earl 	 Miner

lamenta em seu primeiro paragrafo que outros criticos nix/	 sejam
favoraveis a critica como instrumento cognitivo, Thomas 	 Jackson
ataca os modismos criticos recentes que "operwcomo se a ativida-

de artistica nao fosse uma atividade humana", e J. Hillis Miller

faz questao de apontar os textos de Jacques Derrida como as fontes

teOricas no contexto das quais a sua analise faz sentido.
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As referfincias constantesaos outros criticos com outras 	 pri-

ticas, entretanto, nao a indicio apenas de uma pluralidade 	 meto-
doldgica na leitura de textos. Hi nessas referincias a 	 inquieta-

gio e a inseguranca de quem ji nao pode falar sem preceder a	 sua

fala de uma justificative, ji que hi outros tantos falando	 coisas

nao apenas diferentes ou complementares, mas radicalmente opostas

e irreconcilifiveis. Estamos diante de abordagens da	 literature

que suspeitam constantemente de seu prOprio dizer e que se revelam

portanto em crise. Mais que a pluralidade metodoleigica, é 	 essa

crise da abordagem que parece mercer, hoje, a critics	 literfiria

nos Estados Dnidos. Em que consiste, mais especificamente, 	 essa

crise?

2. critica e Shordages

De uma maneira geral, abordagens da literature como a 	 Nova

Critica, o Estruturalismo, ou mesmo as "criticas" de	 orientagio

cultural, histOrica, sociolOgica, psicolOgica ou mitica diferen-

ciam-se da critica propriamente dita na medida em que faltam	 is

primeiras a dimensio de crise epistemolOgica que ocorre Imes 	 da

qual nem sempre se fala), sempre que se di, em cada leitura, 	 um

encontro nao entre um sujeito e um objeto, mas entre dues sdbjeti-

vidades que resistem a redugOes objetivadoras. Ao observer um tex-

to ou coisa, a abordagem pode por um momento suspender a crise (ou

pelo menos tenter suspendi-la) e sonhar que aborda o seu 	 objeto

e, penetrando-o, chega a sua essincia. Nag so a critica, colocando
em crise o instrumento nunca neutro de penetragio, revela uma vio-

lincia lfi onde parecia haver procura amorosa da descoberta des es-

sincias. Ao contririo da abordagem, toda critica sabe que a inter-

pretagio do outro a necessariamente tambim uma interpretagio de si
prOpria. A abordagem a pois uma critica de ma ffi, a critica 	 uma
abordagem auto-demacastrutiva. A abordagem se pensa enquanto poiti-
ea, a critica enquanto hermenautica negative, ou seja, interpreta-

gio auto-questionadora: tem a primeira a pretensio de verdade (ci-

entifica?) que desvenda o objeto em sua imanfincia, a segunda a	 de

produzir, alem ou aquim da imanencia, um significado sempre	 duvi-

doso. A abordagem é sempre e principalmente uma questio de poder e

sujeigao, a critica de tensio intersubjetiva resultante da	 crise.

2 por isso que toda critica ocorre, no dizer de Paul de Man, 	 na
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modalidade de crise e que, em periodos nao caracterizados pela

se-critica, mas pela certeza, podem aparecer todos os tipos	 de

abordagem (hist8ricas, miticas, culturais, filoragicas, 	 estrutu-

rais), mas nal, a critica, ji que tais periodos jamais	 colocarao

em xeque o ato de escrever que, abordando, conduz a uma 	 verdade

contextual a ser recuperada. 1

Exemplificando: enquanto a Nova Critica a abordagem, a Esti-
tica da Recepgao (Reader-response Criticism) i critica. Mais	 pre-

cisamente, o vigor critico da segunda pOe em crise a 	 inocencia

que aborda da primeira. Como se sabe, a Nova Critica representou

a tentativa de isolar o texto, na medida do possivel, de seus con-

textos (histOrico, sociol6gico, biogrifico) utilizando como 	 es-

trategia de isolamento dois procedimentos complementares: a dentin-

cia das quatro falicias e a produgio de uma tecnologia de 	 anilise

de texto. Enquanto as falicias intentional e afetiva davam 	 cabo

do autor e do leitor, as falacias comunicativa e mimetica 	 exorci-

zavam o referents. Sobrava o poema-texto que deveria, no 	 celebre

verso de McLeish, apenas ser e nunca dizer ("a poem must not mean,

but be"), mas que de qualquer forma deveria ser examinado 	 micros-

copicamente atraves de um close reading que revelasse seas 	 pro-

priedades essenciais. A tecnologia de análise textual a ser utili-

zada para revelar tais propriedades consistia em procurer no poema

os efeitos de tensio de significados, de paradoxo, de albigdidade,

de ironia. Por outro lado, a Estetica da Recepcio coloca em 	 crise

o texto-em-si ao atribuir ao leitor a capacidade de	 constituir

significados, ainda que essa constituicao possa trazer consigo 0
risco de que o poema venha a significar tudo, ou at mesmo nada.

0 Estruturalismo em sua relacao com o desconstrucionismo

ainda um exemplo de abordagem colocada em crise. Na procura da es-,
trutura, o estruturalismo isola o texto e o liberta da hist6ria e

do sujeito. Chega-se assim a uma estrutura inconsciente e impes-

soal que, a partir de seu nivel de profundidade, explica a super-

ficialidade textual. Mal se abria, porem, na debacle de 60, a 	 tem-

porada de caca a estrutura que, no dizer de Levi-Strauss,	 deveria
ser capturada da mesma forma que o cientista captura a forma cris-

talizada no cristal, e ja aparecia Jacques Derrida denunciando a
impossibilidade da estrutura uma vez que o seu centro, o tray° que

constitui a estrutura de oposic8es, pura funcio que sc5 se	 mani-

festa no jogo diferencial das oposic8es no qual esti ao mesmo tem-
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po presente e ausente. 0 trago e o nada incapturivel que a tudo e

a estrutura iltima a ser capturada lora de sua estruturalidade

apenas macs uma iluseo logocentrica do homem humanista que procure

estabelecer um centro que the de seguranga. Como toda abordagem, o
estruturalismo propOe a existencia de um centro ao mesmo tempo den-

tro e fora do objeto a que pode ser encontrado. A isto respondeu
a critica de Derrida que, a partir do preprio conceito de 	 estru-

tura, era possivel e necessirio pensar que "nio havia centro,	 que

centro nio podia ser pensado na forma de um sendo-presente, 	 que

centro nio tinha lugar natural, que nio era uM lugar fixo	 man

uma fungi°, uma espeCie de nio lugar no qual se faziamindefinida-

mente substituigties de signos. Poi entio o moment° em que a 	 lin-

guagem invadiu o campo problemitico universal; foi entio o momento

em que, na ausencia de centro ou de origem, Ludo se torna 	 discur-
so -- com a condigio de nos entendermos sobre este palavra -- 	 is-

to é, sistema no qual o significado central, origin :Arlo ou trans-

cendental, nunca esti absolutamente presente fora de um 	 sistema

de diferengas. A ausencia de significado transcendental amplia in-

definidamente o campo e o jogo da significagio". 2

Jane ye que existe na critica um potencial de perigo, 	 sub-

yersio e instabilidade que a abordagem tenta negar a todo 	 custo.

_Se a abordagem que se olha para o objeto funda e salve aquele 	 que

aborda enquanto sujeito da abordagem, a critica que se auto-criti-
ca acaba por afundar e perder o critico que so age vendo a	 sua
age° refletida em um espelho que pode ou nio distorter o que 	 re-

flete, mas que e sempre irOnico. Essa capacidade da critica de co-

locar em crise a si mesma, ao critico e ao seu objeto 0, ainda de
acordo com Paul de Man, a caracteristica fundamental de grandepar-
te da critica europeia nos eltimos trinta anos. 1 tambern uma 	 ca-

racteristica que se faz presente, com major ou menor intensidade,

nos ensaios aqui apresentados. Sio ensaios que, antes de se cons-

tiruirem em abordagens, estruturam-se como criticas que 	 colocam

em crise a abordagem e sobre ela langam a suspeita do aborto.

3. Abordagem e Aborto

Na medida em que a abordagem pode ser vista, eni,cartos tempos

lugares, como um instrumento de conhecimento do qual estava	 au-

sente a dimensio critica (vale dizer, a dimensio de crise), 	 pode
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ela sobreviver em seu papel de vigorosa forga de civilizagao con-

tra a barbfirie. 2 a abordagem seguida de um julgamento que 	 ajuda

escritor a parir a sua obra coin sucesso, a iluminfi-la e traza-la

para a luz, a propiciar condigOes para que ela comece o seu per-

curse social e cultural. E ela que revela qualidadee e aponta	 de-

feitos e que, se for o caso, canonize °bra e autor indicando 	 os

seus lugares em uma tradigio. 0 critico que dessa.forma aborda 6

parteiro e protetor daquilo que, na tradigio de. Matthew	 Arnold,

constitui o que de melhor foi produzido por uma culture a que dove

ser preserved° pela sociedade e polo estado como componente de .um

perfil cultural e de um sistema de valores. Na abordagem o critic°

isola aquelas obras que julga valiosas a que elege com p	textos

sagrados e se encarrega de contribuir para que em torno delas 	 (e

nao de outras) se desenvolva um discurso infinito em que elan	 se-

jam, se nao compreendidas exaustivamente, pelo memos repetidas e

preservadas.

Se no entanto a abordagem 6 vista, am outros tempos e 	 luga-

res, como instrumento metodol6gico sempre indissocifivel de	 uma

auto-critica que coloca em crise a sua autenticidade, entao 6	 ela

sempre acompanhada da suspeita do abort° enquanto exercicio de po-

der que limita ou destr6i a eXpansao viva e indomfivel do discurso

a energia do sentido. A abordagem comega assim a perceber o	 seu

destino em termos de produgao de abortos i nao de partos, e a	 ser

acompanhada de uma consciancia acusadora e dilacerante. 	 Percebe

que seu destine 6 falar alas percebe tambem as limitag6es e as vio-

lencies da fala e sente-se compelida a calar. Dilacera-se 	 entre

sentido e o nao sentido, entre o ruido e o silencio. Direta 	 ou

indiretamente, o dilaceramento esta presente no contexto da criti-

ca norte-americana atual.

4. A Abordagem em Panic°

Os ensaios criticos que se seguem se apresentam como	 aborda-

gens que, na incerteza sobre a validade de sua antiga fungi° como

instrumental de conhecimento no contexto de um process° civilize-

t6rio, entrain em panic° e se vaem diante de dues 	 possibilidades
de agao: ou, de um lado, valorizam 0 social e o humane que, apesar
de toda a crise causada pela critica, devem ser afirmados, ou 	 en-
tao, de outro, reconhecem o poder da crise e procuram outros 	 ea-
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minhos. De formes diversas, e con major ou manor vigor argumenta-

tivo, afirmam o valor da abordagem criticos como Thomas H. Jackson,

Laura Rice-Sayre e Earl Miner. 0 argumento é is vezes	 politico:

as a opresaio da mulher a una realidade, nada mail justificivel do
que destacar em um texto como The Sias of the Spider Woman,	 OS

elementos reveladores da opressio utilizando conscientemente uma
ticnica de "foregrounding" que coloca em cena certos tomes ao mes-

mo tempo que esquece outros. Outras yeses o argumento se apt:51.a 	 em

um apelo a una tradigio cultural a ser relembrada e preservada	 na
leitura do texto (Earl Miner), ou no valor do poem como artefato

produzido nio por um computador, mas por mios humanas a que deve,

portanto, ser lido como tel. No caso de Hillis Miller, finalmente,

ji nio se procure salvar a abordagem que procura um sentido hums-

no, cultural ou politico no poema. 2 que, neste caso, ji nio	 se
pods evitar a suspeita de que a procura de qualquer centro em teX-

tos Uteri:mice pode ser semelhante a procura do centro solar	 no
poema de Stevens: o sol s6 6 encontrado quando nomeado 	 (sempre

inadequadamente), o que significa que se ausenta pare sempre cada

vez que A encontrado.

MOMS

1Paul de Man, Blindnes and Insight, Minneapolis, Univ. of
Minnesota Press, 1971, p.8.

2Jacques Derrida. A Escritura e a Diferenga. Sio Paulo, Perspec-
tiva, 1971, p.232.
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