
Literatura Feita de Literatura: A proposta de Jimita<;ao
de buscas intertextuais de Heinrich Boell
par EVA WYSK KOCH (Univcrsidade Federal do Rio Grande do Sui)

Ao abordar a questio da extensio e da necessidade de

delimitacio de perguntas sobre possiveis leitura5 pr~Vias por par

te de um determinado autor de text os literirios (principalmente

os de cunho enigmitico), com 0 qual n6s leitores acreditamos po

der compartilhar parte de nosso repert6rio de conhecimentos na

esperanca de inieiarm05 urn di~logo mais simitrico do que nos foi

possibilit3Jo no passado, vejo-me obrigada a denunciar em prlmel

ro lugar a situacio realrnente opressiva em que leitores profissi~

nais se encontravam ate poueo, enquanto presos nas garras da pes-

quisa imanentista e at~ mesmo da Sociologia da Llteratura. Hio

faz muito tempo que 5e exiGia, tanto do leitor leigo quanto do

leitor profissional, uma dose de sublllissao, passividade e <.:redu
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Jidade hoje considerada inacreditavel~ Penso especialrnente na

frustra~ao de nao encontrar informacoes - entao consideradas nao

pertinentes - que satisfazem, ao rnenos temporariarnente, nossa cu

riosidade e vontade de participacao pessoais e cientlficas.

Urn dos exemplos mais plasticos de di510go texto-leitor

rnaJogrado por falta de informacao "de fora", na rninha opiniao, P2.

rece ter sido 0 dos cartoes postais ilustrados e cebertos de men
sagens curtas por FRANZ MARC (1880-1916), pinter expressionista 

cubista alemao e criador da famosa Torre de CavaJos Azuis que deu

origem a Escola do Cavaleiro Azul. Repetidas vezes !'JARC dirillia

se nestes cat:..toes a urna pessoa chamada de "principe Jussuf", e is

to de maneira tao envolvente que 0 espectador-leitor se sentia

simplesmente excluido de uma comunicacae fortlssima por nao conse
guir preencher, com conteudos de seu repertorio pessoal desassis
tido, aquela figura semi-vazia de "principe Jose". Aqui nao se

tratava de desleitura solicitada pelo remetente, nem de voyeuris
mo artistico por parte do leiter, mas de um ponto +ioal premature

a urn dialogo inexequlvel.
Longe de querer pleitear qualquer transparincia inginua,

destaco a importincia do socorro hermeniutico Que nos e fornecido

pela informa~ao2 de que a poetisa ELSE LASKER-SCHUELER (1869-1945)

por si ja bastante enigmatica, costumava assumir entre outros tam

bern 0 cognome do rei ou principe, como assimiladora avida dos Con

tos de Nil e Urna Noite~A partir desta orientacio, reativa-se sub!
tancialmente a rede referential do espectador-leitor de MARC, an

sado de engolir sapos a mando de uma critica que soi negar e pe
cialrnente a literatura expressionista urn potencial objetivavel,

nem que fosse por relat6es intertextuais; naturalmentc, alem dos

tradicionais apelos a paz, liberdade e fraternidade.
I. Decadas de aversao a tradicio e memoria 3 por que

nao dizer a propria Historia - fizeram-nos esquecer a exist~ncia

de uma gama de procedimentos empregados por gera~oes de leitores
detetives in teres 'ados em diilogos de "simultaneidade nio-sincr5
nica,,4" Constitui verdadeire allvio poder "etornal" hoje uma obra

a de WOLFGANG KAYSER, born conhecedor desses procedimentos recons

trutivos. e observar como, um ano apo~ a morte de KAYSER, num fi

l~o paralelo i crftica da moda, urn colega alem50 prestava sua

homcnagem aquele grande rernancista alcmao ao retomar obscrva~oes
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da famosa Anilise e lnterpreta~io da Obra Literiria 5 , dando vida

postmortem ao raciocInio Kayseriano. Fala de HER~AN NEYER que, em

1961, dedicou i mem6ria do born conhecedor de Portugal urn longo es

tudo sobre a fun~ao da citacao n3 arte de narrar 6 ao abordar pri;

cipalmente do segundo capitulo da primei ra parte da obra de KAYSER

o aspecto da suposta extra-literariedade das fontes. MEYER aborda

o trecho que PAULO QUINTELA traduziu da seguinte maneira:

o que vive em tradi~io pr6pria, alheio i obra literiria,

e vai influcnciar 0 conteudo dela, chama-se assunto. (I" 75)

"~as ausserhalb eines literarischen ~erkes in eigener

Ueberlieferung lebt und nun auf seinen Inhalt gewirkt hat, heisst

Stoff ."(1" 56)

Arrolando uma infinidade de exemplos muitas vezes hila

riante da 1 iteratura h'umorlstica europeia, MEYER repensa esta su

posta extra-literariedade dos "assuntos" reaproveitados da Biblia,

das mitologias, de autores classicos, de cronicas, jornais, etc.

pre-existentes. Mediante a comprova~ao da fun~ao estruturante de
cita~oes verdadeiras, falsas, cripticas, mistas, par6dicas, tr3

vestidas e/ou para-etimo16gicas,M[YER mostra 0 papel integrante

deste material alheio em obras de nove autores famosos da litera

tura ocidental. 7Talvez convenha mencionar, no contexto desta apr~

sentaciio, um unico exemplo de cltacau hlbrida do primeiro poeta

docrus FIV\.COIS R BELAIS (c. 1490-1553), contida no Pr,plogo do

Livro do romance {,:,rg:intua e PantagrueJ (1534). RABELA1S que 501

tava sua veia paradlstica uando assimi lava cita<;:oes da 13iblia

(p_ 41) a rim de denunciar a credulidade cristi coeva, cuidava em

nao deturpar demasiadamente 0 sentido de c i ta~iies do~ antigos clii~

sicos (p. 36). Para instruir seu publico, em qu stao tao seria

como a Icitura ( rreta de sua obra, apresenta A imagem do 0550

(= do taxlO de ~uperfrcie) a ser quebrado com a finalidade de su

gar-se 0 t·.tano forrificante do conteudo acullo. Para cOl\struir

esta imagem, RARELATS procedeu como verdadeiro cozinheiro, junta~

do uma pitada de inven~io propria a dois emprestirnos de PLAT~O.

MEYER mostra como num pl-imeir'o )la~so, RABEL.i\IS -e inspira no Sim

p6sio (215 1\) de Pl.ATJ;O para ilustrar a n:Jtureza exotica co~xis

tente com a esoterica de urn fenomeno. Do pisodio da preocupa<;:io

de Alcehiades com a apar~ncia tJo feia de S6crates, aproveita a

comparacio deste fil050fo com a estatueta de urn sileno careca,
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pantudo e de orelhinhas de porco. Abrindo, ror~m, a estatua em

duas partes, encontra-se no seu interior a imagem de urn deu". u~

segundo momento, RABELA[S mant~m 0 sentido quando compara a renre

sentatio de sileno com uma caixa de farm~c~utico coevo, pintada

de Figuras frivolas por fora, mas contendo ervas medicinais mila

grosas no seu interior. A seguir, re~orrenJo ao Estado (376 B),

completa a imagem diditica inicial com outra afirmatao de PLATAO/

desta vez no sentido de que 0 cachorro i por natureza urn ser alta

mente £llos6fico. Ao sugar 0 tutano do os so medular, arroveita 0

melhor que urn corpo/corpus tern a oferecer. Da mesma maneira 0 lei

tor dever'., ser capaz de encontrar a "doutrina mais abscond ida" ,

'~quela que VOs revelari sacramentos altissimos e mist~

rios horrifieos, tantD no que diz respeitn a nDssa religiio, quan

tD ao estado politico e a vida economica."(p.37)

Esti ai i...!!. nuce 0 oue intencionava 0 romance gigantesco

de RABELATS que chegou a ocupar 0 m~dico-teologo andarilho duran

te a maior parte de sua vida de mentor itico de sua iroca.

[I. A liteJ~tura humuristica costuma ser acentuadamente

alegOrica. A cruz esti no reconhecimento do texto com suas mensa

gens crlticas. Falamos antes de procedimentos do leitor-detetive

que, no caso de utiliza~ao de material escrito ou oral pre-exis

tente, vao da simples verificac~o de citacoes ou de figuras e si

tuacSes reeorrentes, do levantamento de hip6teses sobre empresti

mos e alusSes ate a especu]atio sobre transformacSes textuais de
IOriO tioo. Por u"atar-se de "I i teratura <II i1llentada de I it('ratura"

como HER~~N MEYER chamou 0 campo em que suas pesquisas se desen

ro]aram (p.22), ou por tratar-se de "literatura feita de litera

tura" como a comparatista-eslavlsta Rr:Ni\TE LACHMA intitulou sua

aula inaugural na Universidade de Constanta em 1981, as metOd05

empregaveis vao da Filologia micrologica ate 0 Desconstrucionis

mo de origem romantica lenaiana. Na variante filologica das pes

quisas intertextuais, 0 pesquisador interfere pouco, enquanto s~

jeito, na reconstrucio de dialogos subjacentes; a leitor descon~

trutivista torna-se bastante autonomo frente 5 recep~io de di510

gos precedentes.
Uamos agora urn saito de mais de vinte anos no ~mbito da

pesquisa intertextu.1l n;) Republ iC3 p",c!",rnl '];1 i\lcllIanha. [5to nac

significa que nada de importante tives"e aconrecido alim de nova

cdicao do obr<.J de HER~'IMJ 1,IEYEIl. ~ililpll'sment(' m:Jllr )"('IJIOS () patamal"

comulJI da reidentificaciio de urn ripo de literat"JT:I [('i,,, prepollde

ranternente de I iteratura. ao arrolar outro professor da Universidadc
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de Constan~a, 0 editor da Teoria da Metafora8 ANSELM HAVERKAMP

que se destaca do filologo MEYER por sua abordagem desconstrucio

nista, unida a uma boa base filologica, em seu artigo sobre as
metamorfoses do assunto "Laura,,9.

Embora MEYER esteja consciente da natureza critica da

maioria dos exemplos de intextualidade arrolados por ele, a exu

berincia e vitalidade efusiva de seu material humoristico fazem
com que sua obra se transforme facilmente em refGgio de pesquisa

dores do passado, desolados com os males do seu proprio presente

morbido. No fundo, a postura positiva dos anos 60 constituiu urn

perigoso convite a aliena~ao. Ja em HAVERKAMP, a historia ou 0

"destino" da recepcao da amada de Petrarca nas literaturas euro

p~ias so pode ser relatado sob a premissa das mortes de diversas
modalidades de buscas da personagem Laura. r esta consciincia da

destruicio da tradicio que marca a diferenca entre ~EYER e HAVER
KM1P, e entre as decadas 60 e 80.

No trajeto de Laura, desde sua genese no mito de Dafne

nas Metamorfoses (1, 452-567) de OVrDIO, e 0 resultante topo
"amor sublimado compensado por louro.fama", valido para tantos
poetae laureati, ate as odes dirigidas a diferentes "1 auras" du

rante 0 seculo XVIII (entre os quais as Odes a Laura de FRIEDRICH

SCHILLER, 1782), a pcrsonagem ja havia sofrido no minimo mais

duas transformac6es apos a mudanCI de Dafne para a Laura de Petra

ca. Oeixando de ser objeto de especula~ao sobre a natureza real

da amada de Petrarca (cabelos loiros-, seus olhos), a bela platonl

camente amada denotara nao so a fama, mas tambem a Poesia, a Pe
nit~ncia ou a Virgem Maria, ate 0 momento em que urn ABBE DE SADE

criticara de pedantes e quimericas (compare: "phantom") tais com
para~oes no ano de 1764 10 .

I,I;IS entjo, qllem CTiI esta bcleza ... ? Todos pergunLlvam
1lI;'S ninguell\ sabi:l ;1 resl'0sta. (;·'pud p. 326)

Segue-se a este esvaziamcilto a ocupacao do nom.. pOI' "n"
mulheres belas, almejadas e conquistadas Oll nao. Em outras pala

vr~s: ~ generalizacio e suspensao parcial da origem, sucede a re
especifica<;ao em novos contextos ll . Assim il illalcall~5vel LOTP-ley
de HEINRICH HEINE (1797-1856) com seu clbelo de ouro (1'01'0) pode

ser considerada lima d:ls "Laur!!s" heineanas, semelhante a sua ulti

rna Imada Mouche. E em 1819, BYRON (1788-18241 confirmari mais uma
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vez a ruptura da tradi~ao:

Think you, if Laura had Dc-en l'etran:h'~ \"iCe,
He would have written sonnets all his life?

(Don Juan II 1.8 ("-8)

jl, atomiza~ao segue 0 esquecimento e mais Ulna morte do

assunto Dafne-Laura. HAVERK~iP arTola RAINER ~~RIA RILKE (1875

1926) como 0 ultimo capItulo do Petrarquismo quando este tenta

uma derradeira vez, em 1923, nos Sonetos a Orfeu, "dizer mais be

lamente 0 que j a fora di to por outros" sobre a Verdade 12. En

RILKE, a raiz "Dafne afastada" inverte-se quase desmitologizacla

em Eurldice que volta da morte. s6 a renuncia a sub]ima~ao e ao

louro-fetiche abre 0 caminho para uma nova vida, no ambito cia

realidade mitica nao-mcdiada proposta por RILKc:

die verwande.lte Daphne will, sei t sie I.orbeern
fuehlt. dass du dich wandelst in Wind.

au:
Dafne transformada deseja, lesde que ela scnte
10reiramente, que voci se transforme em vento.

Dies ists nieht. Juengling. das du liebst, wenn auch
die Stimme den Mund dir aufstoesst. - Ierne
vergesscn, dass du aufsangst. Das verrinnt.

Nao ~ isso 0 importante, jovem, que voci arne, masmo
que a voz entao lhe abra a boca, - aprenda a esque
cer que voce ergllia a voz em canto. I sso se esva i.

(apud p. 343-,1)

Aprender a esquecer, nega~ao da mediacio -i este 0 p~

no de fundo sobre 0 qual se desenvo)ve um pequeno te~to de 22

1inh3s intitulado Lauras, colcha de retalhos intertextuais do ti
13 £I . ---- I - b . d h - .po cento e cltac;:oes e a usoes a ruptas, aln a recon eCIVCtS

e/ou de recorrincias implicitas. quem sabe, ati inventadas: urn

texto de transpar~ncia tao sorncnte fragmentada. Assim como HERMAN

~·IEYER homenageou IYOLFGANG KAYSER com suas pesquisas interrextu~lis,

ANSEL~l HAVERKAMP cledica seu escudo microlcgico tr"nstextual ao

autoT de LauTas 14 • GUENTER elCH (1907-72), esposo d;1 poetisa lLSE
AICHINGER e Ulll £los escritores mais henquj~tos peJos seu~ jo\'(:n~ <:olcr."~

alemaes coevos. Seduzido pela riqueza semantica do nome "Laura" ,

ErCH torna a si a hist5ria e 0 telos da mortc da recepcio do assu~

to, permitindo - via inversiio £los polos - que a Figura plural iza

da e historicamente extinta participe, ala propria, da escolha de

seus favoritos: FRA CESCO PETRARCA e FRfEnRICH SCHl).LER. Denunci

an do de um lado a ineorrec;:ao do princlpio artlsrieo l'etr3rqlliano
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do "Querer repetir em forma mais bela", e, consciente do desconhe

cimento generalizado de "Laura", EICH propoe a relnv~n<;ao da

personagem com a ajuda da ocupa<;ao do si~no vazio par parte daqu~

les poetas que mais carinhosamente se ocuparam com "cIa". Somente

assim 0 objeto-tornado-sujeito "se apresenta cada vez mais belo"
(p. 318) num quase-Petrarquiano ~-negativo,

III. A legitima<;ao de leituras intertextuais para pro

fissionais da literatura consciente, pois, no fim seculo XX, na

conscientiza<;ao de uma nega<;ao ~ priod de qualquer particip!

<;ao espontiin a em d i alogos precedentes. Fa 1ando heguelianamen te, e!l.

contramos em cemiterios superpostos, buscando cadiveres com ossos

mais ou menos ressequidos, tentando captar carne e tutano ha mui

to desintegrados. las como ETCH disse em Lauras:

Nenn wir ihren l'od wissen, wissen wir alles.

Quando conhece~os sua morte, sabemos tudo.

E mais, uma reconstituic~o em novo grau s6 se torna pos

sive1 quandorcvisit~rmos as caracteristicas do objeto em estudo

de manei ra tao altTulstiJ e abnegaoiJ, que suas preferencias e nao as

nossa~ orientem a tentativa de recriacao, - ate onde isso for POS

slvel.

~leu resumo parcial do d ialogo ElGl-i-lAVERKANP teve como

objetlvo preparar 0 campo para 0 tema anunciado no tltulo:a delimi

tueao de buscas intertextuais por parte do )~itor, penso quo aqui
se trata do leitor interessado, nio necessariamente profissiona1,

pois a proposta do meu tltulo se origina de uma pe<;a de radio-tea_

Iro escrita por HEINRICH BOELL (1917-1985) em 1954, como quarta

parte do cicIo 0 Clube de Profissoes Estranhas l5 .

o c,ll-jter eminenten,ento intertextual jii esta rresente

nos subtitulos das quatro pe~as que remetem invariavelmente ao 05

critor ingl~ Ie contos policlais G.K. CHESTERTON (1847-1936),

progrossista 0 cat6lico como 0 pr6prio HOELL. A person~gem tacitu!

na bocll iana de nome Major 3ro\\'n 0 su~s aventuras de identid«de

trocada, no porio de uma casa alugada, servem para conotar 0 co

nhecimento previo do "detet ive do Born Deus" Padre BrOl"n chcsterto

ni;II10 e, mctaforicamcnte [alando (em se tratar da re-ocupac;iio de
recilltos claro~ c escuro~ por outros), a atividade ainda pouco es

tudatla do tr;,Ju!lH Ii terario BOEI.L 16 . Neste momento, nao estou
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em condi~oes de examinar a natureza destas recorrencias, nem a do

nome de A.C. SWINBURNE (1837-1909), estudioso de SHAKESPEARE e au

tor da Ode on the Proclamation of the French Republic (1870) ou
da Cancoes de antes do amanhecer (1871) 17, republicano atacado na

epoca pOT seu sensualismo, presente em BOELL como "querubim" '1ua

se oniciente. 0 que charnou minha atencio fol a tem5tica proposta

ja em 1954 peJo Premio Nobel BOELL (1972): a delimita~io de bus
cas de metaforas extintas, dormentes au ativas 18 mediante a em

prego do topos "leitor-ouvinte igual a detetive", constitutivo do

romance d~ UMBERTO Eca (1980) ou de virias obras do suito FRIED
RICH DUERRENMATT (1921)19,

Nosso corpus solicita uma leitura meta-literaria e mi

crolo~ica ?a ra podermos acompanha r a evol udio das as soc i ac;:oes "qui

mericas" a serem levadas ad absurdum (p. 134) par BOELL, ou, ou

tras paJavras, para podermos ~ompreende(tio somente auditivamen

tel a necessidade de restril1gir a ativiuclt!e dos investigadores.P~

ra entender par que a FiLologia e acusada de atravanco, talvez

convenha examinar 0 destino duplo dado ao "estudioso da Filologia

cJassica" (BOr!,!., op, cit., p. 109) ERNST ROBERT CURTIUS (1886

1956), inimigo das Academias, anti-nazista e outor da famosa obra

Literatura Europeia e !dade Midia Latina (Europaeische Literatur

und Lateinisches ~'litteJalter20), 0 prim ira a retomar em Itngua

alema 0 e~tudo das fonte", apos a SeguncJa Guerra Ilundial, Jogando

com a etimologia do nome CURTTUS ( mais curto), BOELL cria 0 per

sonagem-mascara "Pastor Shorter" que, no inlcio da peeR, e perse

guido pOl' quatro bandidos (cntre os quais IV, Kayser?), pede ajuda

a um detetive-mor ao qual conta exaustivamente como [oi forcacJo

a se vestir de velhota bibada, atrasando com seu relato queixoso

a partida do convidado por uma bela dama com 0 qual urn valente ca

pitio Frazer ( Fratzenmacher, Fratzen-maler?) pretendia passar elu

as horas a s6s, antes da chegada dos amigos para a janta de des

pedida previamente programada. A certa altura, UOELL nio poupa

crlticas '10 "velho gaga", "burro" e beato atrapaLhado Shorter (p.

110), travest'ido de mie de urn rico coronel Ilill>,ker 21 que possula

tanto ouro escondido em seu poria que as ladroes supostamente qu~

rlam roubE-Lo com a ajuda desta m5c postiea.

ApI icando a Jente d detetivc intE'rtcxtual a palavra

"mae", somas remetidos a obra d(' CliRTILJS que, no capitulo sabre
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a metafora (§ 2), cita varios exemplos da area das rela~oes fami

liares. La ficamos sabendo que, para HOR~CIO, a utilidade i a

"mae da justi~a e da conformidade" (Sat. 1,3,98), enquanto a Natu

reza, em QUINTILIANO, teria sido madrasta no momento em que dotou

o homem da capacidade de falar com inteneao criminosa (p. 139).

Ora, "pequena madrasta" (Stie£muetterchen) e a tradueiio

literal do nome da flor que em portugues if chamada de "amor-per

Eeito". Salvo melhor jUlzo, temos aqui a origem daquelas florzi

nhas ("amarelas como manteiga", p. 91 22 ) que seduzir1lm 0 :,tajor

Broh'n a penetrar em jardim e porao alheios, na primeira peea."Pe

quenos crimes verbalizados" seria assim a denotacao desta metafo

ra de origem iotertextual que anuncia 0 advento da Analise do Dis

curso, da observacao de formulacoes de cunho ideo16gico, de atos

£alhos dos detentores do poder, de manifestacoes de preconceitos,
intolerancia e desumanidade, implacavelmente denunciados por BO

ELL que ate hoje costuma ser chamado de "consciencia da nac;::iio",e!!!
bora nao gostasse disso.

CURTIUS, que manifestara uma sirie de preconceitos 23 ao

organizar seu vastlssimo acervo para proveite das novas gera~oes,

e, pois, castigado por "pequenos crimes" e omis·soes manifestos em

sua obra. Ao comecar a desfazer-se 0 suspense do mascaramento du
pIa de CURTIUS como Pastor ELlis Shorter,. nliie de coronel rico, porem,

o (iJ610go e finalmente elogiado:

Ihre Geschichte, die Sic mit so viel
und LokaIkolorit erzaehlt haben, ist
drucksvoll, Herr Pfarrer.

I~ea I i smus
~ehr ein-

Sua hist6ria, contada tao realisticamente c tao
cheia de colorido local, e muito impressionante,
Senhor Pastor. (p. 114)

Pincemos agora a metafora "leite" do emaranhado propos..!:.

tal de ficcoes potenciadas e alusoes 1 iterarias attvas, dormentes

au extintas cujo reconhecimento e nada mais do que obra do a~aso
_ - - 24 .ue alguem rer as denota<;oes correspondenres a mao A 11 reriltura

Europeia e Idade Media tambem serve de [ante para as primeirils

denota<;:oes conhecidas desta metafora. Lemos que EUPOLEiHO deseja

va que sua obra se rornasse "lei te par~ os fracas" (p. 143), jS

que "leite" costumava ser relacionado a "alimcnto cspiritual"por
pagiios e Cristaos (p. 144). Na ultima pe<;:a de BOEI.L., urn detetive
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Rupert Grant, amavel-desprezivel defendor burgueslssimo do sensa

cornum que firrnemente apostava na inviolabilidade das rela,6es cau

sais, persegue a noite um entregador de leite, suspeito por urna

serie de indlcios. 0 rastro deixado pelo pequeno jarro mal-fecha

do do distrihllidor de "alirnento espirituol" leva

em primeira instancia ;) urna moradia aparentemente inofensiva, o~

de 0 recipiente e entregue a urna rnulher so11:ita e se ouve falar

da preocupa~ao com outra mulher de nome Bless.

Havlamos 3 1 II did a il met 5 0 r a "casa"

come. denowndo "obra", Ot; melhol", "casa a ser alugaaa" canatanda

"obra desocllpada a ser habitada por outra (s) pessoa (s)" tambem

no sentido de "obra traduzida". Expande-se 0 raio desta r"flexn.o

sabre recintos e andares de obras-edificio co~ a repentina desci

dB do detetive positivista ao porio. Dc 15 elc havla cscutado uma

voz u" rnlliher a ljueix~l'-se do abandono e aperto num pequeno cublc~

10 25 . Diante da aparente vit6ria do detetive Rupert, certamente

surpreende a inforrna~ao de que a respeitavel Senhora Bless Z6 havia

optado espontaneamente pelo confinarnento, como penitencia por sua

tagarelice que causara 0 rompimento de seu noivado. 0 Clube de

Profiss6es Estranhas havia-Ihe dado 3 garantia de levar ao fim

esta auto-puni,ao.

Temos aqui urn exemplo em que 0 polo do texto determina

mais urna vez a legitimidade das busess do leitor. Interessa que

BOELI. reconhece e elabora a existencia de "met<i"foras tagarelas"

~ue seduzem 0 leitar a buscar as respeetivas denatac6es co~ suas

filioc6es. "Leite" e uma "metafora tagarela" na nibIL> em

SHAKESPEARE e na literatura alema:

P~dro 2,.2: desejai ~rdentemente,.como c~~antas
rccem-naseldas, 0 genulno lette esplrltual , para
que por ele vos seja dado crescimento para a salva
tilo. (Etc. )

SHAKES~~ARE. Macbeth I, 5: Lady Macbeth sobre seu
marida : Yet I do fear thy nature:
It is too full a'the milk of human kindness,
To catch the nears! way. (Etc.),

o que ~RTEnR[CH SCHILLER reaprove\ta para Guilherme Tell
IV, 5:

Tell-poi em seu rnon6lo~0 contra 0 alcaide ~~rano
t:essler. no desfi ladeiro perro de Kuessnacht :

F~agmentos; ~. DLLE/UFJ . FZori nopoZis, nf J,
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DU hast aus meinem Frieden mich hpraus
Geschreckt, in gaerend Drachenl; i ft hast du
Die Milch der frommen DenKart mir verwandelt ( ... )

Foste TU quem de minha piz
Me espantaste; ern borbulhante veneno de dragio
Transformaste para mim 0 leite do pensar piedoso.

HEISRICH HEI E nio tern muita paci~ncia com a m~trica e

os versos francescs, "este requeijao perfumado" (Lutetia J I. Ilus

tracao Retrospectiva, 1854), jogo intertextual critico que nao se

Tepete facilmente 30 apos a ocupacao da meta fora por PAUL CELAN 31

em Fuga da Morte:

Schwarze Milch der Fruehe wiT trinken sie abends
wiT trinken sie mittal's und morgens wir trinke!1 sie
nachts
wir trinken und tTinken
wir schaufeln ein Grab in den Lueften da liegt man
nicht eng ( ... )

Negro leite primevo nos 0 bebemos a noitinha
nos 0 bebemos ao meio dia e pela manha nos 0 bebe
mos a noite
bebcmos e bebemos
cavam~2 uma cova nos ales 15 nio se fica confinado
( ... )

HOELL chamaTa tais subidas de po roes ou descidas aos mes

mos de "aventuras romanticas" (p. 146), remetendo Jesta maneira

tamb~m ii Escola de lena que ji aplicava a t~cnica da negatio si!

temitica ao propor sua ironia romantica como instrumento para a

compreensao da vida c morte de denota~oes e conotacoes em difere~

tes contextos historicos. Hoje reencontramos lena na origem do

Deconstrucionismo quando seus autores citam entre outros urn gran

de aluno daquela [scola, FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900):

Jedes Wort ist ein VOTurteil.

Cada palavra i urn preconceito. 33

Somente conscientizados das (e conscientizando as!) re

sultantes dcsleituras, fazcmos juz ao contato com 05 assunros dis

persos, disseminados n~o so na litpratura alema, mas na literatu
ra de rodos os povos.
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NOT A S

I. Em Dutro contexto: RIFFATERRE; Michael. Criteria for Style

Analysis. em \~ord (Journal of the LinguJstic Circle of New

York - The Linguistic Circle of New York), '959, v.15,p.1S4:

"Subjective impressionism, normat ive rhetoric and premature

aesthetic;; eVilluation have long interfered ( ... )".

2. No Brasil: a publ ica\;iio da Funda\;ao ~lARTIUS Intercambio de 3iio

Paulo, n. 41, dez \986, p. 19.

3. Por exempJo: BREDE, lI'erner. Gegen Kurzschluesse im Denken (Co~

tra curto-circuitos do racion3r) em Fal., Frankfurt, n. 44, 21

fev. 1987, p. 29 sobre Richard MUENCH Die Kul tur der ~loderne,

Frankfurt, Suhrkamp, 1986.

4. Termo emprestado do escritor IIUGO LOETSCHEn. Die Papiere des

Immunen, Di6genes, 1986.

5. Das srr,~chliche Kunstwerk. Bern, Francke, 1948/19S4.Trad. p.

PAULO QUINTELA, Coimbra, Armenio Amado, 1970 (5~ ed. port. no

vamente revista pela 12~ ed. alema)

6. Das Zitat in der Erzaehlkunst. Stuttgart, J.B. Netzler & C. E.
Poeschel, 1961/1967.

7. Rabelais, Cervantes, sterne, Nieland, E.T.A. Hoffmann, lmmer

mann, Fontane, Raabe, Thomas Mann.

8. l)armstadt, liissenschaftliche Buchgesellscnaft, 1983.

9. Lauras ~ietamorphosen (Eichs "Lauren"). Uekonstruktion einer

lyrischen figur in der Prosa der "~lauLwuerfe".l)Vjs. caderno 2,

1984. p. 317-46.

10. Tradu\;io alemi de Noticias Sobre ! Vida de Francisco Petrarca

em 1774.

11. BIRUS, Hendrik & FUCHS, Anna. Ein terminologisches Grundinven

tar Cuer <.lie Analyse ~ ..Ietaphern • (Urn inventario terminolQ

gico basico para a 3nili~e de metifora~) ManU5crito de dez.

1986, p. 12 a ser publ icado em Zur Terminologie der Li tera tur

wi~senschar[ .(Para uma lerminologia da Ciincia Liter~rja).

Christian ~agenknecht, Stuttgart, Metzler, 1987.

12. Sonetos dedicados a ~era Ouckama Knoop. ~era (=)Vers(=)veritas

(p. 343).

13. Cento=mos"ico [RASi,IO DE iWTElHJAl-l em urn prefiicio para PI,UrAltCo.

F'"t'ogm.,nto;;; 1'. Dl.LE!UPSC, PZor-ianopoZiQ, /IP 3, 56-70. JAN/DeZ 1987
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14. ~Ialliwerfe (Toupeiras), 1968, r.esamll.elt I-Iaulwerfe (Toupeiras

CompJetas; on<prve-se: denotacao de cada substantivo iso1a

do do termo composto "toupeira": "~1aul"=boca, "\'Iuerfe"=lan

ces), 1972.

Quanto a morte da recria<;:ao de "Laura(s) no "Instituto de Do

enc;as Tropicais da Universidade de Tuebingen" no ano de sua

funda<;:ao "1899". mencionada no mosaico intertextual em apre

<;:0, sem ser completamente elucidada em sua carga metaf6rica

por HAVERKAMP, talvez valha 1embrar que, naque1e mesmo ano,

os alemaes tomaram, como colonias, os arquipelagos das Caro

linas e das Marianas, no Oceano Pacifico. A Enciclop~dia Br~

ckhaus (1902) informa que os habi tantes" chamados de chamor

ros, eram saudaveis, sofrendo, entretanto, frequentemente de
doeneas da pele. 0 nome original do segundo arquipelogo era

"Ladrones". conforme decisao de seu descobl'idor Fernando de
I-tagalhaes, em 1521. Tanto 0 nome "Carolina (5)", quanto a me

t,ifora"Ladrones" caberiam no contexte desta toupeira, Inse

rindo-se na velha t6cnica da Geografia Liter5ria.

Mesmo que ta I "descebel'ta" fo~se correta, ela inva lidaria a

Ie i tura pOl' duas razoes: a) reel' ia<;:oe~ de "Laura(s)'" 'seriam

impossiveis no momento em que uma instituic;io medica combate

a morte e em que urn soverno procura expandir sua hegemonia

via rOllbo,coloni~lismo e imperialismo cultural; b) a respos
til "Carolinas e Lildrones" tornaria-5e "pedante e quimerica"

ao ponto de merecer criticas semelhantes a do ABBE DE SAOE

em 1764. Jogando com a homofonia alema de "tropos" e "tropi
co!''',EJCH reformulariH, port"nto, mais uma vez 0 motivo da
morte pOl' vida prolongada.

15. In: ~ Ta' wie !'onst. Hoerspiele (Urn dia como sempre. Pe~~s

l'3diofonicas). Muenchen, dtv, 1980. p. 87-146.

16. SOELL, Heinrich. 12 ~lo1'te de Elsa Baskoleit. Trad. p. lLSE LO
SA. Humboldt. ~ttlnique, Bruckmann. 1973. 27, p. 14-(1; e a
iJustrac50 da estrutura de uma novela de BOELL, p. 83.

IIEISE, Eloa di Pi<:','I"o. rntroduc;ao ~ Obra de Heinrich Boell.
Sao Paulo, IISP/FFLCI-1, 1975. 40 p.
HOELL, H!'inrich. Ein Schluck Erde (Um gole de terra). Trad.

p. rELICIA RECKER VOLKART et alii. Porto Alegre, URGS/lnsti

tlltO Goethe. 1978.
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BOELL, Heinrich·paliela Anna. Trad. p. LUCIANO VIEIRA ~iACHADO.

I'olhetim, Sao Paulo, 21 juL. 1985. p. 10-1 (com bib1 iografia

em portugues).

BOELL, Heinrich. Para Samay ~ Para £ Beuys~ 60 Anos,TraJ.

p. GEORGE BERNARD SPERBER. Folhetim, Sao Paulo, 6 out. 1985.

p. 12.

AL~IEIDA. Doloris Ruth Simoes. 0 Humanista Heinrich Boell.Frag_

mentos, Florianopolis, n. 1, p. 197-242, jan. jun. 1986.

PONTES, Mario. 0 barco da salvacao. Ideias, Rio de Janeiro, 23

de maio de 1987. p. 3

17. Campare HAUPTMANN, Gerhart. VOl' Sonnenaufgang (Antes do Ama

nhercer), drama de 1889.

18. BLACK, Max. More about Metaphor (Trad. a!.) ern HAVERKA~IP,Theo

rie del' ~'letapher, op. cit. p. 389 ( nao trata da metafora po~

tical .

19. especialmente Justi.~a, 1986.

20. Bern, A. Francke, 1948. Para "Shorter" vel' p. 451: peJikote

tos.

21. denotacoes: falcoeiro, vendedor ( com carroca), tossedor.

22. CURTIUS, op. cit., p. 144: manteiga (=).tropologia,queijo (=)

alegoria.

23. Alguns exemplos de "maelrastinhas": 0 capItulo "Humor de coz~

nh;). e outros assuntos ridiculos" (p. 423-5) contrasta com a

"J i teratura de 1avanderia" (Wasch-kuechen-li teratur) assumida

pOl' BOELL.CURTTUS: "Ficamos sabendo que os escravos comemcar

ne humana em perfodos de Eome( ... ) Com isto tocamos 0 campo

do humor de cozinha ( ... )". (p. 430). EOEl.L: "(Urn dos teus a

migos qlle ambos eram tao modernos) considcrava JUStO que se

comesse gente." (p.126)

Do capItulo "comicidade hagiograEica". "(Durante a uniao en

tre igreja e estado no seculo [V), 0 martlrio n:;o se [az pre

sente." (p. 427), afirmacao na qual a conotao;:iio de sofrimE'l1

to do cidadio interfere com a denotacao de ginero I iterJrio de

"martlrio". Neste contexto temo~ de ROELL principalmente 35

lio;:oes dos romances Foto de Grupo corn Senhora (1971) e ~ Hon

ra Perdida de Catarina Blum (1974).

Como autor do capItulo curto sobre 0 emprego da meta fora "rna

caco" (p. 524-5), CURTIUS nao poele razer juz ao tItulo cJe "me
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lhor conhecedor de chimpanz~s'~ atribufdo ao Capitio Frazer

(BOELL. op. cit., p. 104), por ~io ter dado importancia sufici

ente a LESSING ("Ie singe" para Frederico II e HENRICH HEINE).

assimilador soberano do saber de sua epoca.

Tambem 0 emprego desta metafora por SHAKESPEARE estii sub-re

presentado.

24. Compare HAVERKAMP, Lauras, p. 342

25. CURTIUS, op. cit .• p. 334 sobre SHAKESPEARE: remete a W. KELUffi

em Shakespeare - Jahrbuch 74. 1938, p. 137 55. (Keller=porao).

Em outras instincias pode-se tratar do autor GOTTFRIED KELLER

(1819-90), autor de Romeo ~ Julia ~ Aldeia (1856).

26. Compare SHAKESPEARE ~Henry VIII, 2: "the blessenness of
being little".

27. LUTHER: "vcrnuenfige, lautere Milch": "leite sensato/razoavel/

racional e genuIno".

28. Que diz em sua carta: "When burned in desire to question (the

Weird Sisters) further, they made themselves air, into which

they vanished."

29. Compare BOELL, op. cit., p. 122: "caminhar por des£iladeiros

mal-afamados." "Gasse" em SCHILLER e BOELL: negativo; via pu

blica estreita, tambem: "enxergar gas".

30. GUENTER GRASS em Q Linguado (Der Butt, 1977): "Sobre 0 que es

crevo. ( ... ) sobre 0 leite (como talha)". (p.15)

31. Poeta e tradutor frances, de origem .i\ldaica-romena-alema, in

ternado em campo de concentracao (1920-1970).

32. CELAN, Paul. Poemas. p. FLAVIO KOTHE. Rio de Janeiro, Tempo

Brasileiro, 1977. p. 20.

33. BLOOM, Harold et alii. De-construction & CrIticism,New York,

Continuum, 1984. p. 9.
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