
LENZ: A TRAJETORIA
DO SER HUMANO

por IRENE ARON IUSP)

o polemico "relato" de Peter Schneider, Lenz, sohre a tra

jetoria de urn jovem representante dos intelectuais a1emaes de es-

querda, escrito em 1973, sus,ita uma serie de indagacoes a respe!

to de pontos de contato entre esta obra e a novela_fragmento homo

nima, escrlta por Georg BUchner em 1836.

De urn lado, encont ra-se Peter Schneider, nascido em LUbeck,

RepGhlica Federal da ~lemanha, em 1940. A partir de 1961, Schnei-

der possa a viver em Berlim Ocidental, onde estudou filosofia.ge~

manfstica e historia, C desde 1967 exerce a atividade de escritor.

o rcconhecimento da cidade de Berlim por seu ta1ento valeu-lhe 0

Premio Gcracio Jovem de 1969, conferido por essa cidade.
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A obra de Schneider retrata a busca cons tan te

da interrelatio consciente entre politica e literatura, preocupa

C~o permanente, que resultou da reflexio do auto~ i1 rpspeito de

sua propria atividade polltica, iniciada com sua mi litancia pelo

Partido Socialista da Alemanha, 0 SPD de Willy Brandt, ainda nos

anos sessenta. Alem de .!::enz, Schneider pubJicou em 1970,~lsprachcn,

uma coletanea de discursos, notas e poesias; ~tempau~~ (" Pausa

para Respirar"l, "Tentativa de ordenar minhas ideias a respeito

de literatura", de 1977; AJte lind neue Szenen zum Thema Radika-

~ ("Cenas antigas e novas a respeito do tema 'radicais'''l, em:

TheaterstUcke zum RadikalenerJass,de 1978; Messer im Kopi C" Pu-

nhal na Cabeca"l, roteiro para 0 filme de Reinhard Hauff, de

1979; Der ~'Iann auf der Mauer ("0 Homem sobre 0 ~uro"l, e Der

t-tauerspringer ("0 Saltador do Muro"), de 1982, alefll de roteiros

para a televisao.

Em seu Lenz, Peter Schneider focaliza, ao lade da angus-

tia existencial e da progress iva perda de contato do ser humano

com 0 mundo, proprias do Le~ de Georg BUchner, a angustia poll

tico-revolucioniria oriunda do movimento estudanti I de 1968 na

Alemanha. 0 Lenz berlinense canaliza as preocupacoes politicas

de toda uma geratio, de que resulta uma atitude contestatori~

diante do marxismo ortodoxo. Schneider tent a conciliar politicd

e literatura, propondo uma nova alternativa para 0 papel da lite

ratura nessa epoca de transformacoes que caracterizou os a no 5

sessenta na Alemanha, alternativa que se revela tambem polltica,

como uma possibilidade de urn novo caminho para a "nova esquerda"

alemi.
De outro lado, situa-se Georg BUchner, resgatildo por

Schneider. a epoca contemporinea atraves de seu Lenz. Este fato

reafirma a sempre renovada importancia para a literatura alema

FJUlgme.Yl-to6; It. VLLEjUFSC, FtotUAnopow, Nil 2, 45-53, Jut. jDez. 1986

46



de Georg BUchner, autor de A ~10rte de Danton (drama, .1835) ,~

zec!s. (drama, 1836) e Leonce eLena (comedia, 1836), obras que

provocaram, por parte dos poucos que delas tomaram conhecimento,

n~ epoca em que surgiram, grande estranhamento e incompreensao.

Essa obra permaneceu esquecida, e portanto praticamente desconh~

cida ate 1879, ,om a publica~ao das Obras Completas do autor, qu~

do ocorreu a redescobcrta definitiva de BUchner e a compreensao

e aceita~ao das inova~oes propostas por sua obra. BUchner consti

tui por esse f~to urn [enomeno curioso na historia da literatura

alema, pois sua obra mantem-se atual e moderna ate os nossos d~s,

possibilitando que se recriem, a partir dela, experiencias para

a literatura contemporinea que correspondem i expectativa da nos

sa epoca atual.

Por ocasiao do nascimento de BUchner, em 1813, na cidade

de Goddelau, Grao-Oucado de Hesse, a Alemanha atravessava urn p~

riodo de transi~ao social e politica que duraria muitos anos,ate

praticamente 1871, ano da unifica~ao da Alemanha por BismarCK

quando entao os ideais de reformula~ao polItica se concretizaram.

~ preocupa~ao com os problemas polIticos e a situa~ao social dos

camponeses da regiao de Hesse levam BUchner a exercer intensa a

tiviJaJe politica, 0 que 0 obriga finalmente a procurar asilo

primciramente em Estrasburgo, na Fran~a, e finalmente em Zurique,

na sur~a, onde morreu em 1837.

Sao originarias de Estrasburgo as primeiras men~oes em

carta a respeito de Lenz, Jakob Michael Reinhold Lenz, 0 poeta

genial do Sturm und Orang (1), nascido em 1751, e que morreu com

pletamente louco, so e abandonado por todos, numa rua de Moscou,

em 1792: " Consegui aqui anota~oes interessantes sobre um amigo

de Goethe, urn poeta infeliz de nome Lenz, que se deteve por aqui
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30 mesmo tempo que Goethe ,e que qUClse enlouqueceu. Penso publicar

uma dissertac;;ao a respeito na Deutsche I{evue." (2)

BUchner vinha-se dedicando ha algum tempo a esta person~

gem, movido com certeza pela curiosidade ace rca desta personali

dade controvert ida , bem como pela descoberta de inumeros pontos

de contado entre 0 seu pensamento estetico e 0 pensamento estetl

co de Lenz. Por este motivo, Lenz torna-se, na novela de BUchner,

o porta-voz de suas ideias a respeito de literatura e de suas

criticas contundentes ao Idealismo alemao, representado pela 0

bra e pelo pensamento de Schiller em seu periodo classico:" .. com

certeza 0 bam Deus fez 0 mundo como ele deve ser e de .::erto nao

podemos inventar nada melhor; nossa unica preocupac;;ao deve ser

imita-lo um pouquinho. Em tudo exijo - vida, possibilidade de e-

xistencia. Querem personagens idealistas, mas bonecos de ma-

maisdeira foi tudo que vi a esse respeito. Esse idealismo e 0

ignominioso menosprezo a natureza humana." (3)

Coincidentemente, 0 "poeta infeliz", rival frustrado ue

Goethe, na vida e na arte, citado na carta, foi autor de duas 0

bras-primas da dramaturgia alema, Os Soldados e 0 Preceptor, can

tudo permaneceu esquecido durante varias gerac;;oes, apes3r de uma

edic;;ao de suas obras, datada de leZ8. A

obra lirica de Lenz tambem revela seu grande talento. Algumas p~

esias foram dedicadas a Friederike Brion (0 mesmo nome da crian

c;;a morta na novela de BUchner), a amante de Goethe, que foi sua

grande e nao correspond ida paixao. Tal qual ocorreu com BUchner,

Lenz foi redescoberto pelos expressionistas alemaes, por volta de

1920, quando 0 Preceptor foi representado nos palcos alemaes, nu

rna adaptac;;ao feita por Brecht.

Ja demonstrando sinais de sua perturbac;;ao mental,
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passou, durante 0 inverno de 1778, algumas semanas na Alsacia

regiio que serviu d~ cenirio para 0 caso amoroso de Goethe e Frie

derike. Li hospedou-se em casa de um pastor protestante, de no-

me Oberlin, que deixou documentada num diario a estada do poeta

,"m sua casa, at~ a partida (ortada para Estrasburgo, ainda no in

verno de [778.

Esse relatorio, que registra a chegada de Lenz a casa do

pastor, sua convivencia por vezes diflcil com a familia e os al

dcoes e as inumeras tentativas de por fim a vida, chega as maos

de BUchner atrav~s de amigos, quando de sua estada nessa regiao,

em 1835/30, fugindo das autoridades. Alem do manuscrito, BUchner

tem acesso a algumas cartas de Lenz. A novela de BUchner nunca

foi conclulda, talvez pelo fato de a Deutsche Revue, rcvista on

de esperava publica-Ia, ter side proibida antes mesmo do lan~ame~

to do primeiro numero. Contudo, supoe-se que ele pretendia con

cluir sua novela, acrescentando-lhe outros fatos naTrados por O

berlin em seu diario, alem de trechos das cartas de Lenz.

o fTagmento sera publicado na revista Telegraph fUr

Deutschland apenas em 1839, dois anos depois da morte do autoT viti

mad a pelo tifo, durante seu exilio na Sui~a. Embora inacabada ,

Lenz constitui uma das obras mais conclusivas e definitivas da

literatura alema a respeito da gradativa perda de contato do ser

humano consigo mesmo e com 0 mundo: a trajetoria do poeta em di

retao a sua auto-destrui~ao.

Outros temas caracteristicamente bUchnerianos, como 0 te

dio, a so[idjo, 0 mundo absurdo, igualmente estao presentes no

Lenz, e, embora geTassem a incompreensio dos contemporaneos do

autor, tal a ousadia que representava a maneira de BUchner abor

da-Ios, estao intrinsecamente ligados ao homem moderno, indican-
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do sentimentos c comportamentos muito proximos de nos.

Assim e que a maioria dcles foi retom~da por Schneider

em seu relato, onde pretende "narrar de maneira nova ~ novela de

BUchner", como diz a nota de cara da primeira cdi~ao do Lenz,gra!2.

de sucesso, com 40.000 exemplare~ vendidos em urn ano. Con forme

ja mencionarnos, 0 cenario de Lenz e a Berlim das revoltas e~tu

dantis de 1968.Nao se trata porem de urn" simples transposi~ao do Lenz

de BUchner para 0 contexto berlinense dessa 6poca turbulenta,mas

deve-se observar 0 desenvolvimento peculiar da problematica do

homem distanciado de si mesmo e de seu mundo, em epocas e contex

tos sociais diferentes, com urn caminho viavel para a rcconquista

desse contato, alternativa possivel para 0 Lenz de Schneider, ao

contrario do heroi de BUchner.

Schneider ret rata a sua personagem em plena crise de iden

tidade, a procura de urn caminho: 0 intelectual berlinense rejei

ta a sua origem burguesa e tenta unir-se a classe operaria,faze~

do-se ate mesrno passar por urn deles, porem, sem sucesso. 'rampou

co ,.0 bern sucedidos os seus esfortos de reconcilia~ao com a mu

Iher amada. Finalmente, ao ver frustradas suas tentativas de con

ciliar a teoria i praxis de esquerda, e sua necessidade de amor

e solidariedade, Lenz viaja para a It51ia, seguindo assim uma

longa traditao das artes e das letras alemas, como Goethe, por

exemplo. Na Italia ocorre a almejada conciliatao do eu com a so

ciedade, a politica, a teoria, a felicidade: no saudavel mundo

do eurocomunismo, como os intelectuais da esquerda alema 0 veem,

Lenz encont.ra "a velocidade apropriada para minhas perceptoes

para a associa~ao dE' minhas perceptoes com meus conheciment.os".

(4) Portanto, ao contrario do Lenz historico e do heroi de BUch

ner, qUE' seguem uma trajetoria erratica, sem ter, nem poder che-
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gar a qu~lquer destino, 0 Lenz de Schneider reencontra a si mes

mo. Deixa de caminhar a esmo pelas cidades onde se encontra, ou

de andar de trem ou metro, sem querer chegar a parte alguma. Con

segue viver novamente 0 momento, nao mais vazio e insatisfat6rio,

mas agora cheio de realizac~es. Sua decisao de ficar na Alemanh~

depois da saida for~ada da Tt51ia, significa 0 encontro de si

mesmo e de seu lugar social, urn final feliz, apesar de tudo.

Este dcsfecho, que significa 0 encontro da medida certa

para 0 equillbl io entre objetividade e subjetividade, caracteri

za a "Nova Subjctividade", a tendencia mais significativa da li

teratura alema dos anos setenta. A Nova Subjetividade cristaliza

a postura de toda uma gtrac~o de jovens escritorcs alemaes que

se opee a literatura dos anos sessenta, extrcmamente politizada,

dirigida quase que exclusivamente ao coletivo, em detrimento do

eu, relegado a um mero segundo plano. Esta gera~ao pretende dar

m~ior enfase ~gora a redescoberta do CU, da identidade, resulta

do, conforme afirmamos anteriormente, de uma harmonia mais com

pleta entre 0 mundo subjetivo e 0 mundo objetivo.

No texto de Schneider surgem in~meras indaga~ees a res

peito da validade ou da praticidade da atividade polltica, e

esse fato nos leva a mencionar mais um ponto de contato entre os

dois autores, ambos intelectuais e envolvidos em atividades poll

ticas. BUchner, em seu eXllio em Estrasburgo, expressa mesmo em

muitas cartas toda a sua decep~ao pelo fr<Jcasso da tentativa de

transformar a situacao social e pOlftica pela forea, mostrando

assim uma fria objetividade quanto as reais possibilidades de e

xito do movimento em que estava cngajado: "Nao diria isto a voce

se pudesse, mesmo remotamente, acreditar agora na possibilidade

de uma revlravolta politica. Ha meio ano convenci-me completame~
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te de que nada ha a fazer e que todo aquele que neste momenta se

sacrificar, arriscara sua vida como um idiota. Nao posso dar-lhe

mais detalhes, mas conhe~o a situa~ao, e sei como e fraco, insig

nificante e dividido 0 partido liberal, sei que uma a~ao oportu

na e conveniente e impossivel, e tambem 4ue qualquer tentativa

nao conduzira nem mesmo ao minimo resultado." (5).

o grande numero de cita~oes da novela de BUchner no tex

to de Schneider constitui-se sem dGvida no ponto de contato mais

evidente entre 08 dois textos. Atraves da montagem, 0 texto de BUch

ner e resgatado assim para a nossa epoca contemporanea: as cita-

~oes ocorrem com frequencia, principalmente as fortes e contun

dentes descri~oes da natureza, inseridas ora integralmente, ora

com adapta~oes ao novo texto, mostrando, tanto em urn quanto em

outro, a maneira pela qual 0 heroi consegue ver e sentir a natu-

Teza, quase personificada, na maioria das vezes hostil, amea~ad~

ra em suas COTes e em sua fOT~a. Bastam algumas cita~oes para

exemplificar a tecnica usada por Schneider:

Schneider

"Largos planas estendiam-se em

dire~ao aos vales, pouca flo

resta nada alem de contornos

Tochosos e picos, e mais acima

os despenhadeiros pedregosos. ";

" ... desceu a encosta correndo... ";

" ... agia consigo mesmo como se

BUchner:

"Amplas encostas desciam ate os

vales, pouca floresta,nada alem

de contornos vigorosos,e mais

adiante a ampla planlcie fume-

gante;";

"Levantou-se num Impeto e voou

encosta abaixo.";
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fossf' uma cr,ian<.:a doente.";

"Imagens antigas, submersas,

ressurgiam ... "

" .. . tratava a si mesmo como a

cr'ian<;a enferma.";

". " ve1has esperan<;as passadas

ressurgiam;" ou

" .. vul tos remotos, rostos es-

quecidos ressurgiam da escuri-

dao, velhas can<;oes desperta-

ram ... ". (6)

o resu1tado desta montagem bern sucedida e a uniao, num

texto novo, vigoroso e atual, de dois autores e duas ~pocas mui-

to distantes entre si, demonstrando a validade atempora1 do tex-

to de BUchner, que por sua vcz serve de media<;ao entre 0 Lenz

historico e 0 Lenz ber1inense, permitindo que as tres personagens

ou os tres autores se revelem diante de nos.

NOTAS

(1) - Tempestade e rmpeto, fase pre-romantica da 1iteratura ale

rna, que sv estendeu de 1771 a 1785,aproximadamente .

• Georg BUchner, Obras Completas, Editora Christian Wegner,

Hamburgo, vol. 11,1971, p.448.

(2) - Carta aos pais, Estrasburgo, olltubro de 1835.

(3) - Georg BUchner, Lenz, Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1985,

pp. 134-135.

(4) - 1d. ibidem, pp. 99-100

(5) - Georg BUchner, Obras Completas, Editora Christian Wegner,

Hamburgo, vol. II, 1971,p.440: Carta ao irmao,Estrasburgo,
1835.

(6) - Lenz, Editora Brasi1iense, Sao Paulo, 1985, respectivamente:

pp. 71,139; 76 e 125; 81 e 138; 86,126 e 129.
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