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1. Berlim 1924-33: Brecht e 0 Marxismo.

A grande metr6p ole alema no inicio do seculo e Berlim:
cidade dos cabares, teat ros populares e experimentais, cafes
da boemia e dos artistas; poetas e intelectuais.

Bertol t Brecht, qu e de sua cidade natal, Augsburg, passa
a viver em Munique, onde inicialmente estuda ra, mas jii agora
totalmente envolvido pela vida artistica, se dedica principal
mente ao teatro, se sente atra fdo pelas inumeras cha nces da
lu minosa capital do pais.

Em fins do an o de 1923 e convidado a trabalhar no Deut
sches Theater, com urn contrato de urn ano, tendo como dra
maturgo 0 escritor Carl Zuckmayer que, vindo da regiao do
rio Reno, havia se impressionado profunda ment e com 0 jovem
Brecht, e escreve em suas mem6rias: " Desde 0 primeiro encon
tro, eu sabia que havia encontrado urn genlo, ou pelo menos
uma personalidade genial, como nunca havia conhecido (...)
Sua visao do mundo era realista, determinada pelo ceticismo
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e pelo humor, bern ass im sua maneira de se expressar..." , Na
epoca, Zuckmayer era politicamente engajado e foi uma das
primeiras pessoas a aconselha r Brecht i\ leitu ra dos fil6so fos
socialistas como Ernst Bloch e Georg Lukacs .

Data tamb em dessa epoca, em Berlim, a amizade com a
artista vienense Helene Weigel, bern sucedida no teatro, enga
jada polit icam ente no Partido Comunista e que viria a ser a
sua companhei ra fiel ate 0 final de seus dias.

Em setembro de 1924, Brecht se muda para Berlim. Atrai
do pelo mar xismo e pelo esporte, entrega-se a d iscussoes e
leitu ras dos classicos marxistas e passa a freqiientar 0 Sport
palast, onde, fascinad o obse rva as reacoes daquele publico,
compara ndo-as com as dos espectado res de teatro. La, no es
port e, "pessoas trein ad as, com 0 maior senso de resp onsabili 
da de, de tal-sor te, fazendo crer qu e 0 fazem para seu pr6prio
rrazer..."

No teat ro nao havia pra zer e " pessoa sem prazer nao
transmite prazer a nlnguem..."

Era a diferenca entre 0 novo e 0 velho teatro qu e preocu
pava Brecht, 0 qu e anotava intensamente em seu dia rlo. Essa
sua preocuparao 0 leva ao contacto com 0 diretor de teatro
experimental Erwin Piscator, que atuava no teatro popular de
Berlirn, consciente de haver rompido com 0 velho teatro.

Brecht , ansioso por cria r e escrever em torno de temas
sociais , escolhe 0 tema da personagem "Joe Fleischhacker" (joe
acougu eiro), peca que se passaria em Chicago, envolvendo
manobras na bolsa de cereals. E por necessitar de especia listas
em economia e mercado internacional, Brecht confessa, qu e em
vez de escrever a peca, foi estudar sociologia e marxismo.

Lanca-se com tod o 0 entus iasmo na leitura e dtscussao
das novas ideias, 0 que Ihe da va imensa satisfacao, semp re
apo iado na sua forte antipatia i\ burgu esia e a toda arte a ela
pertencente.

a primeiro resultad o pratico e0 trabalho em colabora cao
com 0 rnusico Kurt Wei!, uma ru ptura rad ical com 0 "velho"
teatro, a producao de um a minican tata, cha mada Maiulgonny.
Dura nte esse trabalho Brecht vislumbra uma nova estetica, que
viria a romper com a tradicao do teat ro alemao e romper com
a mentalid ade da epoca.
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A leitura dos classicos comunistas leva Brecht a ve rdadei
ra euforia . Ainda em 1927 anota em seu d iario: "Quando Ii 0
Capital de Marx, entendi minhas pe,as. Descobri qu e havia
escrito peca s marxistas sem ter nocao d isso. Mas esse Marx era
o unico espectador para minh as pecas."

No ano seguinte Brecht alcanca enorme sucesso com a
peca musicada Opera dos Tris Yintins, inicialmente apresenta
da no Schif fbauerdamm, teatro de grande estima de Brecht,
que rnais tarde, apos toda sua peregr inacao no exilic, e ap 6s a
grande destruicao de Berlirn, volta a ser ocupado por seu gru
po, 0 Berline r Ensemble, em marco de 1954.

Os anos de 1929 e 1930 sao dedicad os as pe, as didaticas,
criacao de Brech t, que visavam ensinar a doutrina marxista
atraves da inter pretacao dessas pe, as.

Decisivo para a formacao ideol6gica de Brecht foi 0 co
nhecimento e a amizade com 0 cientis ta politico, 0 marxista
Karl Kersch, bi6grafo de Lenin e d iverge nte da linha partidarta
comunista ale rna.

A situacao politica em toda a Alemanha e de crlse , Nas
eleicoes de 1932, 0 partido nazi sta aumenta conside ravelmente
sua representacao no parlamenlo.

No ano seguinte, as provocacoes dos nazistas chegaram a
tal pon te, que Brecht confessava a amigos que teria qu e emi
grar. Em janeiro de 1933 Hitler toma posse e em fevereiro e
incendiado 0 parlamento (Reichsta g), pelo que culpam os co
mu nistas. Houve pri sOes de intelectuais, escritores e arti stas.
Brecht consegue esca par, com a ajuda de seu editor Peter Suhr
karnp, e foge para Praga com sua esposa e filho Ste fan. A filha
Barbara, de dois anos, com a ajuda de amigos, vern encontrar
os pais em Viena.

Brecht nao imaginava que apenas voltaria para a Alema
nha quando tivesse cinqiienla anos de idade.

2. A Associacao de Escritores Pr nl etario-Revolucionarios
(Bund proletarisch-revoluclona rer Sch rifts tell er - BPRS) :
A presen,a de Lu kacs ern Bedim.

Ate 0 ana de 1924, 0 Par tido Com unista Alernao (KPD)
possu fa uma representacao conside ravel no parlamento. Como
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conseqiie ncia das desavencas e cisoes no partido, por ocasiao
da IX Convencao do Partido, realizada em Frankfurt a. M., de
1 a 9 de abril, houve uma perda de mais de um milhao de
votos.

A politica exigia ativacao e para' isso foram tomadas me
didas, como a instituicao dos "trabalhado res-corresponden
tes", que colaborava m gratuilamente para jornais, fornecendo
relat6rios e comentarios, iniciand o-se assim com eles uma ati
vidade literar ia. Esse incentivo aos trabalhadores e operarios
dava a perspectiva de estabelecimento de uma cultura opera
ria, nao s6 desejada por estes, mas tarnbern por intelectuai s e
artistas burgueses progressistas, que acreditavam na formacao
de uma nova literature, diferente dos valores esteticos e das
normas da narra tiva tradicional e do velho drama romantico.

Mas 0 Partido Comunista nao apoiava essas iniciativas,
manifestarido ate seu desagrado pelo teat ro de Piscator e seus
amigos, por exemplo, considerando-o pura propaganda, dizia
se: "0 trabalhador hoje precisa de uma arte forte (...) tal arte
pode, tarnbem, ser de origem burguesa, mas tem que ser arte",

A Uniao Revolucionaria Internacional de Moscou, orga
nizacao relacionada ao Proletcult, que pretendia fundar, na
Uniao Sovietica, uma Iiteratura de c1asse dos proletarios para
os prcletari os, era Iigada ao Comintern e decidiu, em 1927,
apoiar 0 escritor alernao Johannes R. Becher e outros a funda
rem a Associacao de Escritores Prcletarlo-Revolucionarios,
que seria uma organizacao proletaria, politica , disposta a fun
dar a sua Iiteratura e seus principios esteticos, 0 partido, no
entanto, nao estava integralmente de acordo com a orientacao
dessa Associacao,

Johannes R. Becher, 0 grande batalhador da Associacao,
consegue, em 1929, lancar a revista Die Linkskuroe, que se pro
poe a:

1. desenvolver a Iiteratura proletario-revoluc ionaria, que
at raves da luta de classes preparasse a grande revolucao
proletar ia na Alemanha;

2. criticar a literature bu rguesa atual;

3. congregar escr ito res revolucionar ios burgueses de es
querda e proletarios:
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4. de fender a Uniao Sovietica, difundindo seus exitos na
econo mia e na cultura.

a programa da Associacao baseava-se nas afirmacces de
Marx que "modiflcacoes na base levam a modificacoes na su
perestrutura ideo I6gica" .

a p ri me iro nurnero da revista, co m Introd ucao de
Johannes R. Becher, intitulada "Nosso Front" (Unsere Front ),
coloca que Iiteratura revolucionar ia e literalura proletaria, A
producao de autores burgueses, mesmo de esquerda, epole
mizada e proc ura-se dar destaque aos correspondentes-traba
Ihadores. Mas ja no terceiro ruirnero da revista sente-se nova
orientacao . Tenta-se questionar a imp ortancia eo valor da arte
burguesa e 0 espa~o para os correspondentes-trabalhadores
vai se reduzindo.

No qua rto nurnero entra para a redacao Karl Wittfogel e
publica uma serie de sete artigos sobre "A questao da estetica
marxista", quando se coloca, pela prim eira vez, a ques tao da
heranca cultu ral burguesa, debatendo Kant, Hegel e Mehring.
A revista passa para outra fase, agora com a presen~a de Geor
ge Lukacs .

a Dr. George von Lukacs, nascido em Budapest em 1885,
defe nde sua lese de doutorado em 1909 na Universidade de
Budapest e em 1910 freqiienta a Universidade de Berlim , onde
conhece Erns t Bloch. Em 1914/1 915 passa uma temp orada em
Heidelberg, onde escreve A Teoria do Romance. Em 1918 entra
para 0 Parlido Comunista da Hungr ia e em 191 9 e0 Cornissa
rio do Povo para Assuntos de Educacao do Governo de Bela
Kun, que ede rrubado em selembro do mesmo ano. Lukacs e
preso em Viena e gra~as a um abaixo-assinado, onde figuram
escritores e inleJecluais como Thomas e Heinrich Mann, epos
to em Iiberdade.

Em 1921 vai a Moscou para 0 III Congresso Mundial Co
rnunista, onde se encontra com Lenin. A obra de Lukacs His
t6ria e Consciencia de Classe e de 1923. Em 1928/1 929 Lukacs
escreve as Teses de Blum, em que desenvolve seu conceito de
"ditadura dernocra tica". Houv e gra ndes discussoes em torno
dessas Teses, que ap6s revistas, saem com a autocritica de
Lukacs em 1929.
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Em 1930/1931 Lukacs trabalha, em Moscou, no Instituto
Marx-Engels-Lenin. No verao de 1931 Lukacs vern morar em
Berlim, onde permanece ate 1933.

A presen~a de Lukacs em Berlim visava dar apo io i\ nova
orientacao pretend ida pela rev ista Die Linkskuroe e a Associa
~ao dos Escritores Proletario-Revolucionarios,

Em outubro de 1931, sa i na revis ta 0 artigo de Johannes
R. Becher, Unsere Wendll/lg (Nos sa Mudanca de Rumo), com 0

subti tu lo: "Desde a luta pela existencia da literatura proleta
rio-revoluciona ria ate i\ luta por sua expa nsao".

A nova proposta se diri ge principalmente aos escritores
proletarios, aos correspo nde ntes, par a qu e evitasse m 0 estilo
de relat6rio e reportagem de seus artigos e colocassem expec
tativas do Partido Comunista e temas de cara ter geral para
interessar tambe rn aos atuantes nas pequ ena s empresas . Con
clama a uma constante autocrftica. Somen te ap6s esse numero
sa i 0 ar tigo de Lukacs, onde ele faz severas crftieas ao romance
do escri tor-proleta rio Willi Bred el!.

Em ju nho de 1932 nova ac usacao a Ottwal t, ou tro
escritor-p roletar lo/.

Em seguida Stalin declara extintas tod as as 0P~Oes sociais
divergen tes e estabelece a forma de socied ade socialista na
Uniao Sovietica e, por conseguinte, tarnbem a uni ao da litera
tura socialista. Essa literatura, a do Realismo socia lista, deveria
mostrar a realidade em seu desenvolvimento revolucionarlo,
orientando os autores para que narrassem a exemplo do ro
man ce do seculo XIX, posicionan do-se contra as tecnlcas oci
de ntais modernistas. Portan to, desde que Lukacs se estabelece
em Berlim, ate 0 encerramento da revis ta em 1932, ele trabalha
esses prindpios teorico-litera rios recomendados pela politica
cultura l de Stalin.

o primeiro de uma serle de artigos de cara ter te6rieo e
"Tendenz oder Parteilichkeit"("Tende nciosidade OU Espirito
de Partido"). Para Lukacs, "espirito de partido" vern a ser 0
rnetodo de prod ucao Iiteraria, a man eira realista de narrar do
seculo XIX em seu s grandes romances. Como "tendenciosida
de" Lukacs entende as tecnicas da vanguarda, tais como mon
tagem, rep ortagem, estranhamentos, a forma aberta, etc. Com
esse artigo, Lukacs a tinge diretam ente 0 ambito do teat ro epl
co, do teatro nao aristotelico, ja teorizado por Brecht, princi-
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palmente quando fora publicad o 0 texto da 6pera Mahagolllly,
em 1928.

A publicacao seguin te, nos cadernos da revi st a Die
Linkskuroe, e "Reportage oder Gestaltung"("Reportage m ou
Co nflguracao") onde volta a cri ticar 0 romance de Ern st
Ottwalt "denll sie unssen nichi, was sie tUIl" ("pois eles nao
sabem, 0 que fazem "). Ottwald esta ria fazendo uso da repor
tagem, cornentarios e montagem, tecnicas pr6prias dos escri
tores proletarios, mas tarnbern usadas por escritores burgueses
(por exemplo Brecht). A critica desap rova 0 uso dessas tecni
cas;o que ve m a a tingir Brecht , entusiasta desses recursos nas
p~as do teatro eplco. Ottwalt em sua repli ca, na revista Die
Linkskurtx (1930/10 p. 24) diz : "Nessa literatura nao tern a
tarefa de tran qiiilizar a consciencia do leitor , mas sim, ela quer
modifica-la" .

Aqui ja se faz sentir a postcao do pensamento te6ri co
este tico de Brecht de um lad o e Lukacs do outro e 0 inicio de
uma dive'fencia entre os dois grandes homens de tetras do
Marxismo .

o ultimo nurn ero da revista sai em novembro de 1932,
com ar tigos que se referem diretamente a Brecht, com ataq ues
it teoria do teatro ep ico e a duas p~as de teatro, cujos autores
sao consi derados "alunos" de Brecht",

Os ar tigos de Lukacs na DieLinkskuroe evidenciam a con
frontacao de sua concepcao de Realismo com a de Brecht.

o ulti mo nurn ero da revista pode ser considerado 0 "anti
Brecht".

Convivendo na mesma cidade, nos inieios dos anos 30,
Brecht e Lukacs nao chegaram ao minima consenso, ao contra
rio, a hosti lidade e a intolerancia entre ambos data dessa epocas.

3. A heranca cultural: "Grandeza e Decadencla do Expressio
n lsmo" , ("G rosse und Verfall des Expre ssionismus")

A tomada do poder por Hitler , 0 estabelecimento do ter
ror nazista obrigam tanto Brecht quanto Lukacs a sa lrern de
Berlim e a refugiarem -se em outros paises.

Sao inumeros os escritores e artistas qu e procuram ou se
vee rn obrigados ao exilio. Klaus Mann, filho de Tho mas Mann,
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em 1930, numa conferencia em Vierra, levanta 0 problem a com
relacao a urn expressionis ta de renom e: "Duvidas sobre Gott
fried Benn" ,

Tres a nos mais tarde em 1933, Klau s Mann escreve d ire
tamente a Benn, acusando-o de cooptar com 0 nazism o e de
ter permanecido na Academia de Artes, da qual Heinrich e
Tho mas Mann haviam sido expulsos pelo regime nazista de
Hitl er . Benn responde em 24 de mai o de 1933, com uma carta
abe rta, intitulada "Emigrantes literarios", onde ele se declara
a favor do mito do povo e da raca e se afirma pelo Estado de
Adolf Hitler(!). To rna-se ele, assim, 0 poeta paradigma inte
g rante de urn rnovi mento artlstico - 0 Exp ression ismo 
acusado de ser 0 cond utor ao nazi-fascismo.

Lukacs, de vo lta a capital d a Uniao Soviet ica, trabatha
como colabo rador no Inst ituto de LIng ua e Literatura d a Aca
demia Comunis ta de Moscou. Escreve uma serie d e ensaios e
em 1934 publica, no Caderno 1 da rev ista Internationale Litera
tur de Moscou , 0 artigo "Grandeza e Decad encia do Expres
s ion ismo", Esse ensaio, inicio de urn lon go envolvime nto com
qu estoes como Expressionism o, movimento artistico de van
gua rda, legado cultura l, formas d e modernismo e conceito de
Realism o Socia lista , ve io a susci tar debates nas rnais d iversas
rev istas literanas de entao e levou , anos mais tarde, adi scus
sao epis tolar com a escritora Anna Seghers e a controversia
com Berto lt Brecht.

Lukacs inicia 0 artigo citando as declaracoes do te6rico,
tido como fundador d o movimento exp ress ionista, Wilhelm
Worringer, que em 1920 declara a derrocada do Expression is
rno, pois ele fora incapaz de supera r artisticamente a nova
realidade (a realidade do imperialism o, na epoca das guerras
mund iais e da revolu cao mundial). Esse dep oimento ve rn alia
do a dec laracao d e 1919 do exp ress ionista Lud wig Rub iner,
extrafdo do artigo "Kam eraden der Menschheit " (Ca maradas
d a Hum an idad e):

"0 proletari o liberta 0 mundo do passado d e neg6cios do
capita lismo; 0 poeta 0 liberta do passad o sentimenta l do capi-
talismo". .

Para Lukacs es te "poeta" e 0 express ionis ta, e esses dois
mom entos - urn de 1919 e outro de 1920 - seriam aqueles
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da gra ndeza e da decadencia do Expressio nismo, que ele pre
tende demonstrar nesse ensaio.

Lukacs defi ne assi m 0 Express ionismo : "0 Express ionis
rno, urn movimento gira t6rio relativamente estreito, dos clrcu
los intelectuais "radicals" nos ultimos anos antes da gue rra,
cresceu durante a guerra, principalmente em seu final, desen
volveu-se, constiluindo uma parte do movimento anti-belico
alemao: ele era [...] a forma de exp ressao literaria da ideo logia
do USP (Partido Socialista Ind ep end ente) entre os intelectuais .
Os duros queslionamentos dos primeiros anos da Revolucao,
as derrotas dos movimentos revol ucionarios proletarios, 0 de
senvolvimento esq ue rdista da ala prcletaria do USP em d ire
~ao ao comunismo (...j, 0 desenvolvimento paralelo da ala
direiti sta do USP, para formar parte integrant e da estabiliza
~ao do capitalismo, obrigaram a decisOes tao c1aras entre 0

proletariado e a burgues ia, entre revol ucao e contra-revolucao,
que essas ideologia s tinham que se des troca r, Alguns poucos
se decidiram pelo proletariado, principalmen te j.R. Becher e se
esfo rcaram por exp ulsa r aos poucos, junto com a bagagem da
ideologia expressionista, tarnbem, 0 rnetodo criativo do Ex
pressionismo. A maioria foi dar no po rto da estabilizacao ca
pitali sta - af6s a d er rocad a da " red encao mund ial
expressionista" .

A inten~ao de Lukacs e a de revelar "a base social e os
pressupostos de visao do rnun do, emergidos daqu ela base so
cial para, dessa perspectiva, chegar a crilicar seu rnetodo cria
tivo".

Limitando-se ao movimento expressionista alernao , ape
sa r de saber ser esse urn movimento inte rnacional, Lukacs
afirma que "em toda parte suas raizes podem ser encontradas
no imperialismo, sabemos que 0 desenvolvimento dife rencia
do teve que criar diversas formas de representacao nos diver
50S paises" ,

o inicio do periodo imperialista ede grande irnpo rtancia
para Lukacs pois ve nele 0 surgi mento de alteracoes ideol6gi
cas signifiealivas dentre os intelectuais alemaes ,

"Pois a mudanca que se mostrava na ideologia alerna,
com a entrada no periodo imperialista era , de urn lado, uma
ansia por conteudo (em opos icao ao formalismo do periodo
anter ior ), por "vi sao do mundo" (em oposicao ao claro agnos-
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tieismo do perfodo neo-kantiano), por sintese (em opos icao i\
exata d ivisao do trabalho das areas ideol6gicas na rfgida espe
cializa(ao)."

Por outro lado, havia grande dific uldade em superar as
bases te6rico-intuitivas do periodo anterior ao imperialismo.

Assim Lukacs via que a desejada passagem para urn idea
lism o objetivo estava a priori condenada ao insucesso. Ele co
loca qu e a ideologia burgu esa se di staneia cada vez rnais dos
problemas concre tos da economia, 0 que leva a uma dissimu
l a~ao dos contextos entre economia, socieda de e ideologia e a
problemat ica soeia l passa a ser abs trafda e a ser desfigurada e
essa imagem e a c6pia da socieda de imper iali sta .

Nao qu erendo ge neralizar, Lukacs concorda que "d urante
o perfodo imperia lista, na Alernanha, havia intelectuais que,
em parte, tentaram uma crftica das condicoes politicas e soeiais
e, em parte, tentaram ate subjetiva e honestamente uma critica
ao sistema capi talista". Mas como esses intelectuais imagina
ya m que pod iam realiza r sua critica sem uma reflexao sobre
as bases economicas, sociais e ideol6gicas da epoca (...) essa
cri tica ocorre sobre 0 terreno ideol6gico comurn do imperialis
mo alemao .

No perfod o expressionista teria side cons ide ravel a pro
du~ao Ilteraria na metr6pole alerna, mas essa, com pouquissi
mas excessoes, e " nada mai s do qu e uma descricao soeial
exagerada, com lances ironi cos provenientes da vida boemia
dos cafes de intelectuais".

Baseado em Lenin, ele critica a burgu esia:

"Na Europa ad iantada domi na a burgu esia, qu e
ap6 ia tudo 0 qu e ha de retr6grado. A Europa e
avancada nao gracas, mas apesar da bu rgu esia
(...). Na Europa avan(ada apenas e somen te 0

proletariado e uma classe progressista. Mas a
bu rguesia ecapaz de tod a barbar idade e bes tia
lidade, de todo crime, para apoiar a escravidao
capitalista emergente."

No ar tigo, Lukacs conside ra que 0 Naturalismo dos anos
oitenta e noventa aprese nta uma relacao com 0 movimento dos
trabalhadores e po r isso realizou um a obra positiva, mas 0
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Expressionismo nao encontrou relacao nenhuma com 0 movi
mento operario e isso devid o aos pr6prios expressionis tas , qu e
nao conseguiam enco ntrar cornpreensao para as forcas socia is
da realidade, devido ao seu adiantado estado de aburguesa
mento. Mas, mesmo que escritores tentassem uma at itude an
tiburguesa, essa era uma opos icao muito abstra ta e na epoca
precedente i\ primeira guerra, apenas com "urn cara ter boe
rnio". Lukacs afirma qu e "0 Expr essioni smo e sem d uvida
alguma, apenas uma das mu itas correntes burguesa-ideoI6gi
cas que ma is tarde desembocam no fascismo..." . A luta do
Expressionismo contra a guerra, toda a poslcao anti-belica era
de pura aparencia:

"Era uma luta contra a guerra em si e nao contra
a guerra imperialista, bern como a luta dos ex
pressionistas contra a sociedade burguesa em ge ral
e nao contra a burgu esia impe rialista..."

Assim Lukacs designa esta atitude de "forma de extrema
abstracao".

Relaciona ndo esta posicao anti-guerra express ionista com
a do Partido Socialista Independe nte (USP), que se posicionava
contra a guerra, mas que "... naturalmente ia alern de uma
forrnulacao racional e politica de uma espontanea ansia de paz
das grandes rnassas, racionalmente nao ia a fundo e nao che
gava ao conhecimento das causas da guerra e com isso ao
conhecimento de seu carater imperialista..."

o Partido (USP) teria surgido da posicao de centro do
marxismo, com a expressa intencao de desviar as massas do
caminho da revolu cao, Lukacs entende uma relacao metodo
16gica entre a ideologia do USP e 0 Express ionismo, sendo os
expressionistas porta-vozes poe ticos de uma parte do rnovi
mento da s massas Iideradas pelo USP.

Ambos os movimentos permanece m burgueses na base e
qu ando atacam nao procuram chegar ao conhecimento das
razoes, dar serem as suas conclusoes apenas de apar encia,

o metodo criativo do Express ionismo esta ligad o a sua
questao ideol6gica. A analise de Lukacs considera a posicao
dos express ionistas para com a realidade como sendo urn idea
lismo subjetivo, com pretensao de objetividade. A realidad e
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seria para 0 express ionisla urn caos, algo irreconhecivel, incap
tavel, sem leis; 0 metod a para captar 0 essencial (das Wesen)
lem qu e ser 0 isolarn ento, a ruplura e a aniquilacao de toda a
coerencia, cuja desordern, au sencia de lei, consiste 0 caos; e 0

6rgdo da captacao desse essencial e a paixao , coisa irracional.
"A realidade parece aos expressioni stas como semsentido,

sem alma eo seu perscrutar nao vale a pen a e e ate aviltante",
Para Lukacs, os traces do Expre ssioni smo sao fascistas:

"0 Expressionismo como forma de expressao
literarla do imperialismo e sustenlado por uma
base irracional mi tol6gica; seu metoda de criacao
leva ao manifesto vazio, pateti co, declarat6rio,
da proclamacao de urn ativismo de aparencia .
Ele tern, portanto, uma serie de traces fundamen-
tais, qu e a leoria llteraria fascista pod eria recla-
mar para si [...J".

"Os expressionistas nao queriam de maneira at
guma 0 retrocesso. Mas como ideologicamente
eles nao conseguiam se desvencilhar da base do
parasitismo imperialista e como eles acompa
nharam, sem resistencia e sem critica, 0 declinio
ideol6gico da burguesia imperialista, - em al
guma epoca foram ate seus pioneiros - seu me
tod o cr ia tivo nao necessita de deforrnacao
qua ndo se poe ao service da demagogia fascista,
da decad encia e da regressao. "

Essas constatacoes de Lukacs sobre 0 Expressionismo tor
nam evide nte a acusacao de que 0 movim ento carece de urn
engajamenlo politico, ha nele uma perrnanencia burguesa im
perialisla e seu processo cria tivo reflete essa dependencia, 0

que facilita 0 movimento de ser precursor e condutor ao fas
cismo.

A intencao de Luka cs era a de provar e de dei xar evidente
qu e a heran ca cultural desse movimento nao se prestava para
a luta contra 0 fascismo, pois fora seu gerador. 0 artigo com
as leses de Lukacs certamente teve grande ressonancia, mas a
maior ia dos atingidos ja se encontrava no exilio e a possibili
dad e de man ifestacao ou resposta ficara dificil.
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No entanto, a grande dis cussao em torno desse tema e
dessas teses iria ser travada principalmente na revista men sal
Das Wort, editada em Moscou e que saiu de julho de 1936 ate
marco de 1939.

4. Revist as Literarias

Sem duvida alguma, desde 0 inicio dos anos 30, com a
tomada do poder por Hitler, que Pari s e 0 centro da s ativida
des politicas de escritores emigrados, na sua luta contra 0

nazismo, na esperance de uma resistencia e de atividad es anti
fascistas, na formacao de uma Frente Popular - uma alianca
de todos os escri tores burgueses, democratas e mar xista s con
tra a Alemanha fascis ta, na conviccao de qu e a Iiteratura de
veria ser uma arma contra a guerra imperialista .

Mas e na revis ta Internationale Literaiur, editada em Mos
cou, que Lukacs publica em 1934 seu artigo, verdadeira pres
tacao de contas com 0 Exp ression ismo ("Grandeza e
Decadencia do Expressionismo'T' e e tambem essa revista qu e
traz nos anos seguintes, crtticas, comentarios e resenhas da s
obras editadas por escritores alemaes, nessa epoca vivendo em
diversos paises de exilic,

Em 1935 os res po nsaveis por lnternationale Literatur publi
cam uma serie de art igos sobre obras ed itadas nesses anos de
exilic, como por exempto sobre 0 romance de Willy Bredel (Die
Priifung) no nu mero 2/ 1935; de Anna Seghers (Der Weg durch
den Februar) em 10/1 935; e de Lion Feuchtwanger (Erfolg) em
5/1935. Pensava-se num levantamento da situacao da Iiteratu
ra de lingua alema, nao s6 dos que viviam na Franca mas
tambem em outros paises.

alto Biha assina ar tigo, no nurn ero 7/1935, sobre 0 Ro
mance dos tris VinUns de Brecht , com 0 titulo "A obra de Bert
Brecht", tomando 0 romance ape nas como pretexto, pois visa
va mesmo urn levanta mento sobre toda a carreira do escritor,
desde que ele era "0 porta-voz de uma intelectualidade critica
e resignada" ate "a uma interpretacao revoluci onaria do mun
do". Oiz ainda que a obra de Brecht e "0 que h3 de melhor ...
que a Iiteratura alema dessa epoca podi a apresentar'". Biha faz
referencias ao ar tigo de Brecht h3 pouco publicado ("Sobre as
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dificuldades de escrever a ve rda de") e enfa tiza a necessidade
de expe rimentos artlsticos:

"Nem 0 roma nce, nem a lirica, nem a obra d ra
matica, nem a reportagem podem insistir e per
manecer em se us param etre s tr adicionais ,
enq uanto qu e 0 filme e 0 rad io, 0 som e a trans
missao da imagem levam it mudanca de conceito
de espa\o e tempo, it penetracao no ter rit6rio do
semi- e inconsciente e principalmente it realiza
\ ao de uma ordem integrante de um a epoca aqui
so nhada como utopia."

Este depo imento em favor da forma ousada do romance
de Brecht, bern como de sua obra ensa fstica chama a atencao ,
Tarnbern na revista Unsere Zeit (Paris, VIII, 2/ 3. Abril 1935,
pp . 65-67) saem du as manifestacoes de apoio ao romance de
Brecht: de Bod o Uhse e Paul Haland. Uhse avalia 0 romance
como uma "inaudita satira de epoca" , escrita por algu em "a
quem a visao do mundo materialista nao e estranha nem cos
tumeira, mas sim e urn metod o, cuja aplicacao quer ser apreen
dida cons tantemente".

Os confrontos lat entes entre uma e outra concepcao sobre
a man eira realista de escrever, sobre a forma rnais ar rojada de
cons tituir a obra literaria estao presentes em cornentar ios e
resenhas das revistas literarias de entao, mas Johannes Becher
eo sensfvel mediad or e prefere evitar discussoes abertas nesse
momenta (1935), quando se pr epara , em Paris, 0 Primeiro Con
gresso ln ternacional de Escritores. Esse Congresso , que seria
para 0 exilio literario alernao urn grande ap oio e incentive, se
definia tam bern como urn acontecimento de ~eso politico, pois
o tema, "Co ngresso pela Defesa da Cultu ra" , coincid ia com 0

programa do movimento internacional dos trabalhad ores, pela
luta contra 0 fascismo, pela uni ao dos adversaries de Hitler e
pela Frente Popular Antifascista. 0 objetivo era conquis tar ,
para essa causa, escritores de todas as partes e principal mente
os alema es emigrado s espe ravam a superacao da s diferencia
\Oes em favo r de urn trabalho conjunto. 0 Congresso aborda
ria os itens seguintes:



1) A Heranca Cultural; 2) Humanismo; 3) Na~ao e Cultu
ra; 4) 0 Individ uo; 5) A Dignidade do Pensamento; 6) 0 Papel
do Escrilo r na Sociedade; 7) Crlacao Literaria: 8) A A~ao do
Escritor na Defesa da Cultura.

Os escritores franceses assinavam 0 convile para esse
Congresso Internacional de Escritores para a Defesa da Cultu
ra, que foi aberto no dia 21 de junho de 1935 na Mutualite em
Paris.

Dentre os esc ritores alernaes fizeram uso da palavra:
Bloch, Becher, Brecht, Brod, Egon Ervin Kisch, Musil, Bredel,
Toller, A. Kerr, Anna Seghers, Heinrich Mann, Lion Feucht
wanger, Bodo Uhse, Klaus Mann, Erich Weinert.

o dis curso de Brecht: "Urna Constatacao Necessaria na
Luta Contra a Barbarle" se refere a luta contra as forca s empe
nhadas em "afogar a cultura ocidental no sangue e na lama ",
e ad verte qu e apenas descrever, como tarefa do escritor , as
crueldades fascistas nao e suficiente, pois "se os crim es se
acumulam, eles se tornam invisiveis. Quando os sofrimentos
se tornam insuportaveis, nao se ouvem mais os grilos".

Para Brecht nem mesmo a educacao para os ideai s da
bondade esuficiente: "Eu mesm o nao creio na crueldade pela
crueldad e. Deve-se proteger a humanidade contra a acusacao
de que ela seria cruel se isso nao fosse urn neg6cio tao born;
(...) a crueldade nao vern da crueldade, mas do s neg6cios, qu e
sem ela nao pod em deixar de serem feitos".

Nesse momenta Brecht acredita que a verdade deve ser
dita sem uso de subterfugios ou meias palavras. 0 Congresso
procurava colocar a cultu ra como urn denominador comum a
tod os os escritores, mas Brecht conclama: "Nao falemos ape
nas para a cultura. Tenhamos pena da cultu ra, mas antes te
nhamos pena do homem . A cultura estara salva, quando os
homens estive rem salvos" ...

"Camaradas, reflitamos sobre a raiz dos males l! "
Fiel as bases de suas pecas d idaticas, de seus poemas,

poesias e ensaios, Brecht apo nta para 0 marxismo: "Urn grande
ensinamento diz... qu e a raiz de tod os os males esta nas con
d icoes de propri edade." "Esse ensinarnento, simples como to
d os os grandes ens inamentos, (.. .) es ta sendo tornado
realidade num pais qu e compo rta urn sexto da superficie ter
restre, onde os oprimidos e os sern-posses tomaram 0 pod er.
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La nao existe mais des truicao de generos alim entk ios e nao
existe destruicao de cultura",

E0 canto de lou vor 11 Uniao Sovietica e ao seu regime.
E finalmente, ass umindo a necessidade de falar c1aramen

te: "Carnaradas, falemos das cond icoes de propriedade. !sso
eu qu eria dizer sobre a luta contra a crescente barbarie, para
que fosse d ito aq ui e pa ra qu e eu 0 tivesse dito." (GW. V. 18,
p. 241 e ss)

Para Walter Benjamin, a presen~a de Brecht ao Congresso
fora "a maior alegria - quase a unica - de todo 0 aconteci
mento"IO, mas nem a imprensa e nem os comentarios regi stra
dos, fazem referencia ao discursoll• Brecht sabia muito bem
qu e sua concepcao de marxismo e a realizarao do mesmo nao
afinavam diretamente com 0 entao Par tido Comunista Alemao
e sua estrateg ia.

Os orgaos e revistas literarias haviam side proibidos e
sus pe nsos na Alemanha nazista . Em 1935 ja nao havia veiculo,
no qu al se pudessem apresentar temas literarios ou politi cos,
poesias ou trabalhos dram aticos, contos, novelas, etc. Os escri
tores do exilio se ressentiam da falta de um f6rum, que fosse
rep resentativo pa ra a sua literatura.

As fontes sao d ivergentes, ha qu em afirme que no final
de 1934 ja se decidira , em Moscou, a criacao de uma revista
que es taria a service da literatura do exilic. Outros relatam12
que gracas 11 presenca de Michail Kolzow, d iretor da Editora
Sovie tica [ourgaz ("Jornais e Gazetas") ao Congresso de Par is,
surgiu a possibilida de de edicao e financi amento de uma re
vista por parte das autoridades e instancias do Partid o Comu
nista .

Fritz Erpenbeck chama a revista, cujo nome teria side
esco lhido d urante 0 Congresso, Das Wort, de " Filha da Frente
Popular" - e eno ambito da politica de unifica~ao da emigra 
~ao literaria que ela de veria ser subvencionada e impressa em
Mosco u.

o primeiro cade rno sa iu em ju!ho de 1936 e seu s redatores
era m: Bertolt Brecht , Lion Feu chtwanger e Willi Brede!. Dos
tres, ap enas Bred e! vivia em Moscou.

Segundo Erpenb eck, fora Brede! 0 organizador da revista
e isso "a p6s aconse lha r-se amplamente com Brecht e Feucht
wan ger ". Bred el dirigiu Das Wort ap enas por pouco tempo,



pois deixou Mosco u em 1937 para lutar ao lado das Brigadas
Internacionais na Gue rra Civil Espanhola. Seu sucessor foi 0

assistente de redacao de Johannes R. Becher, diretor da revista
Internationale Literatur, tarnbern edi tada em Moscou, 0 pr6prio
Fritz Erpenbeck. A partir de entao, Brecht , Bredel e Feucht
wanger passam a se cha mar editores, nao mais red atores.

As condicoes de comunicacao eram pessimas, levando-se
em conta que Brecht vivia na Dinamar ca e de pois na Suecia e
Feuchtwanger na Franc;aI 3

•

As con trib uic;6es para a revista Das Wort provinham dos
mais d iversos parses e seu registro nominal aponta para escri
teres, em gera l, ja em evidencia nas letras alemas, Das Wort,
como legi tirna representante da Frente Popular, qu e congrega 
va artis tas e intelectuais de diferentes concepcoes politicas,
ideol6gicas e artisticas, certamente iria refletir tarnbern as d i
vergencias e as ques t6es polemicas sobre a concep cao do Rea
Iismo Socialis ta, \a iniciadas na Alemanha antes da tomad a do
poder por Hi tler 4.

5. A questao do Expressionismo

o movimento Exp ressionista, iniciad o antes da Guer ra
1914-1918, passa a ser ques tionado tanto pelo poder nazista 
que em julho de 1937 apresenta em Munique a expos icao Arte
Degenerada, mostrando a arte mod erna, mas principal mente as
obras expressionistas, e pelo partido Comunista, qu e 0 c1assi
fica de decadente.

Em 1933 0 escritor Klaus Mann, filho de Tho mas Mann,
refugiado no sui da Franca escreve protestando contra a filia
c;ao do escritor expressionista Gottfried Benn ao nacional-so
cialismo, iniciando-se ja ai, a discussao em torn o da heranc;a
cultural, que abrange ndo sempre mais, se apresentou princi
pal mente na revista Das Wort.

Ja em 1934 Lukacs, em Grandeza e Decadincia do Expressio
nismo, rejeita 0 Expressionismo e toda a arte da vanguarda
como sendo decadentes'j, e agora a revista Das Wort, abre com
os artigos de Klaus Mann e Bernhard Zieger 0 assi m cha mado
"debate do Expressionismo" com a segui nte nota:
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"As d uas colaboracoes, a segui r, d e Klaus Mann
e Bernhard Ziegler, que se referem a uma qu es
tao, cuja res posta nos parece de fundamental
importancia e que vai bern alem da producao e
posicionamento d e Gottfried Benn, ea questao
sobre os fundamentos e 0 sentido d o Expres sio
nism o, coloca mos em discussao",

o artigo de Klaus Mann traz 0 titulo sugestivo: "Gott fried
Benn. A Hist6r ia de urn Descaminho" (Oas Wort 9 1937).

Klaus pergu nta inicialmente por que "0 caso Berm" ainda
equesti onado. Certa mente porque ele e0 escritor con sagrado
nas letras alernas, que se band eo u para 0 nazismo.

Klaus Ma nn nao esconde 0 desapo ntame nto face 11 atitude
de Benn e ppr isso 0 artigo toma d irnensoes qu ase traumati cas.
Procura uma maneira d e justificar e sugerir a resposta, d escre
vendo por q ue Benn unia a absolutizac ao da forma ao atavis
mo; por que ele negava conteudos sociais 11 arte e filosofia; por
que separava arte e vida; a conclusao esuave:

"Ve-se: a hist6ri a desse descaminho, desse declinio esp i
ritual, dessa remincia intelectua l e moral e, no fundo, muito
simples: ela se inicia com 0 grito ltrico 11 procura do grande
retorno, ela cond uz ao isolamento ma nfaco do problema da
forma [....] e leva - : para onde? Ah, jus tamente r,ara aque le
ponte , onde n6s vemos hoje 0 tran sviado Benn!!!" 6.

Finalizando, Klaus Mann preve, pateticam ente 0 fim da
quele que fora seu Idolo, com um a sentence moral idealista ,
mas de total inefic acia:

"0 intelectual qu e ao criar contraria 0 espi rito , ve ra suas
carnes se decomporem em vidaI7

" .

Mas neste mesm o numero da revista se erg ue ou tra voz,
a de Alfred Kurella, com 0 pseud6nimo de Bernhard Ziegler ,
e 0 titulo: Agora essa heranca chega aD Jim 17'. [ustificando, 0

autor d eclara que, no interesse da literatura antifascista, p ro
cura questionar "0 passado recente na arte d a Alemanha e da
Europa, cujo grande e ultimo movimen to es tilistico e0 Exp res
sionismo."

Co ns id era ndo 0 Expressio nismo um movimento ainda
nao superado e urn perfodo artis tico com razoes mais profun
das, ele declara:
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"- Em primeiro lugar pod e-se reconhecer, hoje,'
qua l espirito gerado r do Expressioni smo equal
o destin o desse espirito qu e, subservie nte, leva
ao fascismo .

Em segundo lugar n6s (d igo a geracao nascida
ainda no seculo dezenove, mas tarnbem uma boa
parte da geracao anterior, a qual qu alquer urn,
de uma man eira ou outra, ofereceu sacrificios ao
Express ionismo e seus deuses) temos que convi r,
que na medula de cada um de n6s permanece
algo da quele perfodo."

Kurella (Ziegler) vai provando qu e nao houve descam i
nho; seu entend imento de Benn abrange todo 0 Expressioni s
mo:

"Pois tra ta-se aqui de toda a heran~a espiritual do
seculo dezenove e seu destino no primeiro terco
de nosso seculo - um problema, portanto, que
ate agora prat icamente ainda nao foi tratado de
um ponto de vista de alguem de fora [...J. Mas a
discussao tem qu e ser aberta . Pois desta presta
o;ao de contas com a si tuacao es piritual e senti
mental exp ressionista, da sua real supe racao e
qu e de pe nde se a nossa Iiteratu ra antifascis ta
alema pode se tornar mais do qu e uma eta pa na
ruina da poesia alema, ou se eta sera 0 inicio de
uma grande arte qu e se prendera novamente as
pr6p rias trad icoes da cultu ra espiritual nacional
e intelectua l" .

o artigo tem cara ter de provocacao, declarando ja pelo
titulo, a morte da heranca cultural expressionista, pois 0 caso
Benn e apenas um pretexto18

, 0 movim ento por inte iro e alvo
de criticas.

Kurella deseja ver superado 0 " universe do pensamento
e do sentimento", do qua l nascera 0 Express ionismo, pois sem
isso "nao sera possivel uma verdadeira ascencao de nossa Ii
teratura antifascista , na literature alema ."
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Outra opinlao que se faz ouvir e a de Leschrutzer'", em
apoio it suges tao de debater profundamente 0 caso Benn e 0

Expressionis mo, pois considera ainda pendentes algumas
ques toes "apesar do gra nde trabalho previo que, para seu es
c1arecimento, 0 artigo de George Lukacs proporcionou hi1 qua
se quatro anos, em seu fundamental e perspicaz ensaio
Grandeza e Decadincia do Expressionismo (lnternationale Literatur,
1934, caderno I).

Leschnitzer, em seu artigo, procura salvar Ernest Wilhelm
Lotz, George Heym e George Trakl da pecha de nazistas em
potencial ou de qualquer condenacao como pseudo-fascistas,

Mas a provocacao de Kurella nao ficou sem eco: Herwarth
Walden, Klaus Berg er, Kurt Kersten, Gustav von Wange
nheim, Rudo lf Leonhard e principalmente Ernst Bloch procu
raram expla nar, qu e 0 Exp ressionismo ap resentava , sim,
elementos d%nos de um legado cultural.

Walden , justificando 0 titulo de seu artigo Expressionis-
rna Vulgar afirma:

"Marxistas vulgares nao sao verdadeiros rnarxis
tas e expressionistas vulgares nao sao verdadei
ros expressio nistas . Ao contrario. Eles impede m
o conhecimento da realidade".

"A palavra Expressionismo e uma palavra de
luta."

Trata-se, portanto, de defender a palavra Expressionismo.
Trata-se de seu conteudo'" ]...). -

"Por isso deve ser protestado aqui de maneira
mais veemente, que a vanguarda artistica do pe
rfodo anterior it pr imeira guerra, de durante a
gue rra e do presente e difamada, taxando-a de
pequeno burguesa ou ate de fascista por aqu eles
que vivem de sua vulgarlzacao ou que a relacio
nam a um passado qualquer."

"Os fatos polit icos nos paises fascistas e semi-fas
cistas, a emig racao justamente dos artistas ex-
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pressionistas e a persegulcao a seus trabalhos,
provam, qu e essa afirrnacao e correta" ,

"0 grande objetivo politico da Frente Popular
justifica a assertiva de aprovar a vanguarda ar
tfstica, ela e parte ativa da Frente Popular".

Klaus Berger, da area da Filosofia e Hist6ria da Arte,
refugiou-se inicialmente em Paris, depois nos Estados Unidos.
Seu artigo intitu lado "A Heranca do Expressionismo,,22 inicia
com a celebre citacao de Bernhard Ziegler "Hoje, reconhece-se
c1aramente qual 0 espirito gerador do Expressionismo e qual
o destine desse espirito, ele leva numa Iinha direta ao fascis
rno" e c1assifica-a com o sendo de penetrante ambival encia
amor-6dio no exemplo de G. Benn. 0 fate de express ionistas
terem optado pelo fascismo, nao pode ser considerado uma
regra, 0 mesmo tarnbem nao 0 e para a opcao de outros pelo
comunismo :

"Eu nao qu ero afirmar absolutamente a uniao de
Expressioni smo com Socialisrno, apenas afirmo:
aq uela situacao revolucionaria de 1910 a 1925
seria urn born comeco para urn desenvolvimento
socialista, principalmente sobre 0 ponto de vista
da heranca da arte burguesa. Nunca 0 Expressio
nismo pod eria servi r ao fascismo, porque este
procura seus pontos de ap oio ideol6gicos (na
questao da heranca cultu ral) anteriores ao alto
capitalismo, no Oassicismo da s colunas ou no
Barroco patetico-ab solutista, no es pirito corpo
ra tivis ta dos velhos mestres."

" Nao ha d uvidas, 0 Express ionismo teve urn
lado positivo na desagregacao da parte referente
11 heranca do seculo XIX, ele produziu muitas
obras bern sucedidas e qu estionou muitos pontos
atuais, se mpre se m oferecer so lucoes saris
fatorias."

Afirmando que 0 Expressionismo possui , sim, uma heran
ca a ser cultivada, e qu e a uniao de tod os os artista s em torno
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da Frente Popular deve ser possfvel, conelui: "pois 0 Expres
sionismo foi 0 espirito pioneiro e grandioso do nosso secu
10 XX."

Correnies do periodo Expressionista e 0 tftulo do artigo de
Kurt Kersten , na revista Das Wort 3(1938), que se posiciona na
defesa do movimento, analisando a situacao:

"0 Expressionismo foi, e s6 podia ser, uma arte
burguesa;ele rebelava contra as condicoes vigen
tes, ele foi a tentativa apaixonada de criar novas
formas e de destruir as tradicoes e formas da arte
ate esse momenta e de supera-las, indo alern da s
formas e dos conteudos ate entao dominantes na
arte da burguesia".23

Esse Expressionismo a que 0 autor se refere e 0 movimen
to anterior aguerra 1914-1918, quando alguns autores se pas
sara m para 0 fascismo, como outros para 0 comunismo.

"Seria urn fatalismo afirmar que poetas, que se
confessaram expressionistas, fossem dar incon
dicionalmente no fascismo e que para 0 expres
sionista nao haveria outra solucao a nao ser se
tornar fascista; poder-se-ia afirmar, da mesma
maneira, que da Republica de Weimar teria, e s6
poderia ter, se desenvolvido 0 fascismo".

Esse e urn repud io frontal aafirrnacao de Kurella. Kersten
contra pOe a ati tude de Benn ade Becher.

o ator, d ramaturgo, diretor cinematogrMico Gustav (von)
Wangenheim tam bern se manifesta em seu artig024Expressio
nismo Classico. lmpressoes de um Real-socialista, e replica mais
diretamente a Lukacs :

"Sera que existe apenas urn unico Realismo so
cialis ta, plano, claro, delimitado, nobre, unilate
ral? Nao, es te nao exis te ![ ...[ .0 Realismo
socialis ta e rruiltiplo e a multiplicidade ha de
amadurecer. Seria urn truque barato, tirar do
Expressionismo tudo 0 que ele tern de positivo,
ema nado de sua mul tip licidade, atraves de urn



principi o negati ve, porque nao pOde arnad ure
cer 0 suficiente."

Procura ndo de screver 0 nascimento da "d ura rnoed a"
Realismo Socialista, 0 autor conclui:

"Hoje temos aqui uma comunidade profunda e
consciente, n6s so mos Iigad os organicamente
urn ao outro, atraves da luta e do objetivo. N6s
sabemos, 0 que significa 0 Reali smo Socialista."

Tenta ndo jus tificar a organizacao do movimento dos ex
pressionistas e ao mesmo tempo ironiza ndo 0 estilo de Lukacs
acrescenta:

"Mas 0 que equ e os expressionistas sabiam urn
do outro? Quando estuda mos a hist6ria de fami
lia de George Lukacs (0 autor se refere ao artigo
Grandeza e Decadencia do Erpressionismo NT) so
bre 0 Expressionismo (Internationale Literatur
1934, I) meus companheiros hao de convi r que
ele nao leu a maioria dos antecessores e figuras
filos6ficas enumeradas, e de alguns nem ele co
nhece 0 nom e.',25

Wangenheim nao deseja submeter 0 movimento expres-
sionista a uma generalizacao de Lukacs:

" E agora qu e a gra nde sabedo ria de Geo rge
Lukacs ed ificou, ap 6s significa tiva analise, a pai
sagem do Express ion ismo em terras alernas, n6s
perambulamos sob sua orientacao, nu ma mistu 
ra de concordiincia ad miradora e estranho di s
tanciamento. Foi bern assim! Certo - mas nao foi
bern assim!"

Clarnando pa ra as artes plasticas e seus expoentes :

"Quem quer fazer de Picasso urn artis ta expres
sionis ta? Mas qu em qu er tarnb em fazer urn Pi
casso sem 0 Expressionismo?"



"No Expressionismo nao havia apenas desejo de
destruicao, mas tam bern vontade de constru
\ao.1I

"Por que (...) nao haveremos de recordar - rnes
mo infantilmente - a forca do Expressionismo?"

"E aqui em Moscou ha uma colecao maravilhosa
de Gaug uins. Maravilhosa . Encantadora. Ex
pressionismo classico."

Johannes Becher , 0 expressionista que se tornou 0 grande
exemplo opos to a Benn, e tam bern citad o por Wangenheim:

"Becher e hoje legitimo e forte, ou sua forca, que
su pero u 0 Expression ismo, foi naquela epoca
apenas fraqueza? Certamente que nao."

Mas se Walden, com razao, argumentou que a vanguarda
artistica tarnbem pertence a Frente Popular, e 0 fil6sofo Ernst
Bloch que na revista Das Wort , ana 3, caderno 6 de junho de
1938, publica Discussoes sobre 0 Expressionismo2sa

• E logo ini
ciando, faz mencao a retomada das disc ussoes com:

"E; de notar, que comecarn novamente..."

A volta ao ass unto Expressionismo e aos artigos publica
dos, nao s6 em Das Wort, merecem conslderacoes de Bloch, que
sugere 0 ar ligo de Lukacs Grandeza e Decadinda do Expressio
nismo como fundamental pa ra os ar tigos de Kurella e Les
chnitz.

Bloch tarnbem argumenta, como alguns outros ja citados,
que em seu artigo Lukacs nao leva em conta pintores ou mu
sicos do movimento e acrescenta:

"Isso ad mira ainda rnais, pois que naquela epoca
nao s6 as relacoes de pintura e literatura eram as
mais intimas, mas que os quadros expressionis
tas sao rnais significativos para 0 movimento do
que a literatura [...J.Mas tarnbem as obras litera
rias nao sao consideradas nem qualitativa nem
quanlitativamenle; 0 crftico (aqui se refere a Lu-



kacs NT) se contenta com uma selecao mu ito
reduzida e pouco caracteristica."

Mais adiante: "Qual e mesmo 0 material , em qu e Lukacs
busca sua concepcao de Expressionismo?" Sao prefacios de
an tologias, "prologos" de Pinthus, artigo de revista de Leo
nhardt, Rubiner, Hiller e outros mais ."

Dando razao a alguns aspectos do artigo de Lukacs, Bloch
afirma:

"Constatacoes de peso M em bom numero nesse
contexte: Lukacs caracter iza 0 pacifismo abstra
to, 0 conceito boemi o de "Biirgerlichkeit", " 0

carater de fuga ", a "ideo logia de fuga" e dep ois
repete a revolta apenas subjetiva no Expressio
nisrno, tarnbern a mistificacao abstrata da "essen
cia (Wes en) d as coisas re p resentad as
expresstontstlcamente?";

Mas Bloch nao aceita a simples reducao a que Lukacs se
refere, a de que 0 Expressionismo nao abdicava basicamente
da visao de mundo do imp eriali smo alemao e que havia, a tra
yes de critica apologetica, servido a ele.27

Com referencia aos desabafos (Ausbriiche) dos expressio-
nistas, tao censurados pelos ad versarios, Bloch garante:

"Quem tivesse tido ouvidos para ouvir, poderia
ter percebid o nesses desabafosalgo de revolucio
nariamente produtivo, mesmo que desregrado e
descuidado."

Criticando um a atitude de generallzacao total, Bloch per
gunta:

"Quais sao os novos experimentos artisticos que
atraves dessa critica nao possa m ser arrasados?
Tod os generalizados e classificados como podri
dao capi talista..."

E alerta:



"Nesta epoca da Frente Popular, dar prossegui 
mento a essa tecnica do preto-e-branco pa rece
pou co aconselhavel, ela e rnecamca e nao dialeti
ca."

Bloch acusa Lukacs de negar em Cezanne a "substancia
pict6r ica" e em tod os os grandes impressionistas como se fa
lasse "do declfnio do ocide nte", e em cornpensacao coloca "gi
ga ntesc a m en te 0 cl assicis mo" . Bloch afirma que a
compreensao da heranca cultural, para os que pensam como
Lukacs, e a de ve r "0 classicismo como a heranca sadia, 0

Romantismo como a doentia e 0 Expressionismo como a mais
doente de todas", Afirma isso pois Lukacs pressuporia uma
realida de fechada "na qual 0 fator subjetivo do Idealismo nao
teria lugar, I}las em cornpensacao a totalidade nao fragmenta
da, qu e floreceu em sistemas idealistas e assim tarnbern nos da
filosofia classica alerna." Assirn, baseado nesse conceito da
realidade objetivamente fechada , Lukacs teria que se defend er
contra qua lquer tentativa de decornp osicao de sua visao do
mundo e principalmente con tra os expressionistas, "pionei ros
da decad encia" .

Bloch deseja abrir urn espa"o para a fantas ia revoluci ona
ria e deseja q ue fiqu e aberta a possibilidade de formacao artis
ti ca co m o u t ro materi al , mesmo arcaico . A opos icao
classico-sad io co ntra rom antlco-doente fecha, para Bloch,
qualque r antecipacao vanguard ista na sociedade capitalista.

Concluindo, Bloch ad verte:

"A heranca do Expressionismo ainda nao chegou
ao firn, pois aind a nao se iniciou com ela",

No mesmo numero de Das Wort saiu 0 arti go de Lukacs:
Tra ta-se do Realismo28

•

Como 0 titulo apo nta d iretam ente para 0 Realismo, espe
ra-se q ue Lukacs defina 0 que entende por Reali smo socialista,
mas essa conceituacao nao ocorre.

o artigo e longo e Lukacs discorre como fil6sofo, d irigin
do-se principalmente para qu em the e igual e nesse caso Ernst
Bloch, sem condescende ncia par a com todo 0 grupo ad versa
rio. lronicamente Lukacs coloca uma pergunta bern no inicio
do artigo: " Lendo os d iscur sos apaixonadissimos das defesas.



No Emaranhado do Realismo 61

tem -se a te, po r vezes, a sensacao: houve mesmo expressionis
tas?" Mas Lukacs nao deseja nom ear autores, e sim "d iscutir
sobre pri ncipios de desenvolvimento da Iitera tu ra e seus pro
blemas."

Assim distingue, na Iitera tura de sua epoca, tres grandes
cfrculos:

"- primeiro, a Iiteratura, em pa rte, abertamente
anti-rea lista, em parte pseudo-real ista, litera tu ra
essa da defesa e ap ologia do sis tema vigente (...)

- segundo, a Iiteratura ass im chamada de va n
gua rda (...) que vai do Na tu ralismo ao Surrea lis
m o (... ) Sua tend encia pri ncipa l e um
dis tancia mento sempre maior do Realismo, um a
liquldacao sempre mais energica do Realismo;

- terceiro, a Iiterat ur a dos rea listas de maior
slgniflcacao desse perfod o. (...) Esses autores...
nadam contra a correnteza daquela literatura, ou
rnelhor, contra a corrente dos dois grupos ante
riores."

E cita nomes: Gorki, Thomas e Heinr ich Mann, Romain
Rolland .

Objetivando, Lukacs se propoe a "defender 0 melhor da
Iiteratura atual contra seus depreciad ores incompreensiveis" e
se restringir ao questionamento de escri lores e correntes lite
rari as que representam 0 progresso na Iiteratura atual, pois
trata-se do Realismo.

Respondendo minuciosa mente as acusacoes anteriormen
te formuladas na revista, Lukacs loma logo a ques tao sobre
se u conceito de totalidade, "que Bloch nega em relacao ao capi
talismo de nosso tempo,,29pro curand o provar, com citacoes e
interpretacoes de Marx, qu e em epocas de crise do capitalismo
as pessoas veern "a dila ceracao como vive ncia" .

Como a teoria marxista da literatura press upoe a relacao
da literatura com a realidade objetiva e "se Iitera tura realm en
te e uma forma especial de espelha men to da realidade objeti
va, e importante captar essa realidade de tal maneira, como ela



realmente e constitufda e nao reduzir a reproducao do que e
como aparece diretamente" .

Par a 0 escritor realista 0 problema da totalidad e objetiva
da realidade deve desempenhar pap el decisivo.

A alternativa expressionista de urn Iado e realista d o ou
tro, como Lukacs coloca, e que Bloch (e tambern Brecht) nao
deseja, fica evide nte na maneira de com o Lukacs exp5e:

"0 qu e tern isso a ver com literatura? Absoluta
mente nada de acordo com certa teoria expres
sionista ou surrealista, qu e nega a relacao da
literatu ra com a realidade objetiva. Mas segundo
a teoria da literatura rnarxi sta , muitissimo. Se a
literatura eefetivamente uma forma de espelha
mento da realidade objetiva, e im portante que
ela cap te essa realidade como ela efetivamente e
cons titufda e nao se limite a reproduzir, 0 que e
como Ihe parece diretamente. Mesmo que 0 es
crito r se es force para tal captacao e representacao
da realidade, como ela eefetivamente constitui-
da , isto e, se ele e, verdadeiramente urn escritor
realista, 0 problema da totalidade objetiva de
sem pe nha papel decisivo, independentemente
de como ela eformulada mentalmente pelo escri-
tor."

Ass im Luka cs insiste na necessidade de urn modelo unic o
de concepcao de totalidade, de "captacao da realidade e do
reconhecimento da verdadeira realidade dialetica de fenome
no e esse ncia."

Lukacs alega que su rrealistas de esquerda, qu e para ele
nao se atem ao carater de unidade entre essencia e aparencia,
"usarn as (em-)montagensde teses em recortes de realidade, que
interiormente nad a tern a ver com elas", e exemplifica em
her6is de Joyce, contrapondo-os aos de Thomas Mann, justifi
cando porque Mann permanece antiquado e conservador e nao
se apresenta vangua rd ista porque ele eurn verdadeiro Realista,
porque Mann sabe"como 0 pensamento e sentimento surgem
da situacao social, quais as experiencias e impressoes que sao
parte de urn complexo conjunto da realidade" .



Fica evidente que Lukacs nao admitia a outra visao da
trad icao literaria, claramente defendida por Brecht.

Referindo-se aos movimentos da epoca imperiali sta , que
abrangem do Na turalismo ao Surrealismo, Lukacs afirm a se
rem eles semelhantes, porq ue "tornarn a realidade tal como ela
se apresenta diretamente ao escri tores e a suas personagens"
e a opos icao desses movimentos modern os se torna "urn pro
testo apaixonado contra a pretensao de uma crttica, que afua
rentemente Ihe profbe de escrever "0 que Ihe vern i\ boca" o.

Para Lukacs 0 modelo Thomas Mann eabsoluto e exem
plifica a conceltuacao de imediatez e de abstra~Jo, que nele nao
se contrapoem .

Em Lukacs ha uma precisao filos6fica no revide a Wan
genheim ("q ue defendera eletricamente 0 Expressionismo"),
mas principalmente a Bloch quanta a sua visao do popular, do
real, da montagem e da fotomontagem no Expressionismo e
chega i\ descricao do que chama de "tendencias artisticas de
cadentes", baseando-se numa definicao de Friedrich Nietzsche
a quem seus oponentes tarnbem consideram grande autorida
de em outras questoes'" .

Lukacs tem 0 cuidado de nao conceitua r 0 que seja, para
ele, Realismo Socialista, mas descreve 0 que acontece no grande
Realismo:

"No grande Realismo se cria uma tendencia da
realidade nao imediatamente evidente, mas em
compensacao objetivamente mais importante e
duradoura, ou melhor, 0 homem em suas rela
~Oes multiplas para com a realidade e justame nte
o duradouro nesta rica multiplicidade."

Concluindo, poe em gr ifo:

"Captar e configurar tais tend encias ea grande
rntssao hist6rica da verdadeira vanguarda na li
teratura."

Voltando ao Partido Socialista (USP) alemao, questiona
suas fraquezas, seus atra sos, etc. e sua rela~ao com os expres
sionista s diz que seriam "ide6logos e como tais fixam esse
estado transit6rio ideo l6gico de modo arHslico e intelectual."
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No ulti mo ca pitulo d o artigo, Lukacs concorda que a di s
cussao nao eapenas literaria, ma s ela deve ter con sequencias
po liticas, que no momento importava a tod os: a Frente Popular
e a ques tao que se ergu e em torno do conceito d o popular. E
vo lta ndo a Bloch e sua a firrnacao de que 0 Expressioni smo, no
exernplo do grupo "Blauer Reiter", estava pr6ximo do povo e
do homem do campo, contrap6e 0 que nao epopular: produtos
primitives, a producao popular de artigos, objetos regionais,
o ro ma nce policial.

Lukacs coloca 0 popular em relacao com a heranc;a (Iegado)
cultural:

"Em tod a relacao viva com a vid a popular, a
heranc;a significa 0 processo vivo do progresso:
um verd adei ro aco lher, recolher, conse rvar e d e
senvolve r das forcas vivas criadoras, nas trad i
C;Des da v id a d o po v o , na s tradicoes d o s
so frime ntos e alegrias do povo, nas tradic;6es das
revolu coes, Ter uma rela cao viva com a heranc;a
significa ser um filho deseu povo, ser levado pela
correntez a d o desenvolvimento de seu povo. E
ass im e Maxim Gorki um filho do povo russo,
Rom ain Rolland do povo frances e Thomas Mann
do povo alernao ."

Co mo contras te a esses exe mplos, Lukacs coloca a van
gua rda frente II heranc;a cultu ral: "ela se situa frente II hist6ria
d e seu povo como frente a uma grande liquidacao de barati
lho", ja que Bloch se refe rira II heranc;a com termos com o "pe
ca s ute is d e heranca " , "saq uea r", 0 que denuncia seu
posicionamento pa ra com 0 legad o:

"A heranc;a epara ele um a massa rnorta, na qual
se pod e revirar II vontade e da qual se podem
retirar aleatoriamente peca s necessarias para 0

mom enta e que, ap6s uso rnomentaneo, podem
ser devolvidas."

Esta e um a acusacao violenta qu e Lukacs faz a um artigo
qu e Bloch publicara em colabo racao com 0 grande mu sico
marxista Hans Eisler.32.
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Para Lukacs a literatura da vanguarda, em compa racao
com a do Reali smo, tern a dife renca :

"Jus tamente porque nesta (da vanguarda NT)
literatura faltam a realidade e a vida, ela forca
(politicamente falando, de maneira sectaria) em
seus leitores uma concepcao estreita e subjetiva
da vida, enqua nto que 0 Realismo da resposta,
atraves de sua abundancia plasmada, as ques
toes formuladas pelos pr6prios leitores - res
posta da vida a perguntas, que a pr6pria vida
havia colocado (...)

A viva relacao com a vida do povo, 0 desenvol
vimento progressista, continuado das pr6prias
experiencias da vida das massas - isto ejusta
mente, a grande missao social da literatura."

Para Lukacs a relaca o com 0 popular e bern pr6pria e
diferente da de Brecht. Quanto a Fren te Popular:

"A Frente Popular significa: a luta pelo popular
ve rdadeiro, uniao multi pIa com toda a vida tor
nad a hist6ria , - feita his t6ria de modo peculiar
- do pr6prio povo; significa encontrar normas e
diretrizes, que despertem as tendencies progres
sistas desta vida do povo visando uma vida nova
e publicamente eficaz."

i
Mas Lukacs nao di spensa uma severa critica politica, cul

tural e artistica, "pa is em perfodo imperialista ha 0 perigo de
fenbmenos de decadtn cia",

Finalizando, faz urn balance da significa¢odessa disCUSSQO
descontraida e de camaradagem e declara 0 objetivo do artigo:

"Estes comentilrios visa ram provar a inti ma, va
riada e multi pia relacao entre Frente Popular, 0

popular da Iiteratura eo verdadeiro Reali smo".J3

A revista Das Wort, pretendendo encerrar a disc ussao em
torno do Tema Expressionismo e dos pontos importan tes rela-
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cionados a ele, traz 0 artigo de Bernhard Ziegler", intitulado
Palavra Finar5

•

Resumindo seu artigo inicial sobre Gottfried Benn e que
desencadeou a discussao sobre Expressionismo na revista , Zie
gler reconhece qu e aconteceu urn "inventario" de opini6es
sobre 0 passado recente proveniente da emigracao antifascista
alerna e aponta para as duas tesesque haviam sido formula
das: a prim eira que igualava 0 esp irito que gerava 0 Expres
sionismo com 0 espirito que levara as ideologia s do fascismo
e, a seg unda tese eque havia muito Expressionisrno nos "ossos
de cada urn": .

"A primeira tese f( i refutada atraves da discus
sao; a seg unda, no entanto, foi confirmada pela
man eira pela qual aconteceu tal contestacao, essa
fo i a co nc1 usao."

Ziegler comenta alguns artigos e autores, procurando ain
da da r mais uma vez respostas, provando que toda a discussao
nao levou a urn consenso, apesar do carater de auto-critica que
o autor procura dar . 0 tema proposto para uma nova aborda
gem de Realismo ea discussao sobre a rejei<;ao e a verdadeira
superacao do formalismo, bern como de uma conceituacao e
analise da qu estao do popular (Volkstiimlichkeit):

"Have ria muito 0 que dizer sobre 0 Realismo,
considerando aquele ponto de vista , a partir do
qual sera possivel urna real rejeicao e superacao
do formalismo..."

"0 conceito do popular, finalm ente, necessitaria
elucidacao especial. Entre os conceitos, com os
quais nos operamos, poucos estao tao inexplica
dos como este."

Paralelamente a esses diversos posicionamentos expres
sos na revista Das Wort, houve uma discussao epistolar, levada
entre Lukacs e a escritora alema Anna Seghers, autora de uma
serie de romances fam osos e sinceramente interessada na teo
ria da narrativa.
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6. Os Escrilos de Brecht: ecos da revista Das Wort

Por volta d e 1934, Brecht escreve um pequeno artigo inti
tulad o Pequena Colabora¢ o para 0 lema Realismo36 no qual, atra
ves d a narra cao d e um fato ocorrido, pretende dar resposta,
de m aneira pratica e concrela, as acusacoes de Lukacs contra
os recursos formais aplicados em certos romances e producoes
artistica s d os autores da Associacao de Escritores proletario
revolu clonarios (BPRS):

"Raramente tem-se exi to em testar rnetodos artisticos
quanta a seu efeito real. Em geral ouve-se, qua ndo multo,
aquiescencia ("E, como tu descreves, acontece aqui entre
nos"), ou que se tenha dado urn "e rnp urrao" em qualquer
direcao. Aqui urn pequeno teste, que deu certo:

Com 51atan Dudow e Hans Eisler eu produzi urn fil
me Kuhle Wampe, que descreve a desesperada situacao dos
desempregados em Berlim. Era uma montagem de algu
mas pequenas pe<;as completas. A primeira delas mostrava
o suicidio de urn jovem desempregado.

A censura nos aprese ntava muitas dificuld ades e ti
vemos que nos su b meter a uma reuni ao com 0 censor e os
advogados da firma. 0 censor demonstrou ser pessoa bern
esclarecida.

Dizia ele: "Ninguern Ihe nega 0 direito de descrever
urn suiddio. Suicidios acon tecem. 0 Sr. pode ainda desc re
ver tambem urn suicidio de urn desempregado. Tarnbern
esses acontecem. Nao vejo razao de impedir isso, meus
Senhores. Mas eu protes to contra a maneira como os 5e
nhores descreveram 0 su iddio de nosso desempregado . Ela
nao esta de acordo com os interesses da cole tividade, que
eu devo defender. Sinto muito, mas tenho que fazer aqui
uma censura artistica " .

(NOs com cara de ofen didos) 711
Ele prosseguiu: liE de adm irar que eu censure vossa

descricao, que nao me parece suficientemente humana , Os
Senhores nao descreveram uma criatura, mas sim, diga
mos, urn tipo. 0 vosso desempregado nao ebern urn indi
viduo, nao e uma pessoa de carne e 0550, diferenciado de
todas as ou tras pessoas, com preocup acoes espec iais, com
alegrias especiais, enfim com destino especial. EJe foi ras
cunhado bern superficialmente, perdoern-me, que para ar
tistas, eu empregue essa expressao tao forte, e que n6s
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ficamos sabendo muito pouco dele, mas os efeitos sao de natu
reza politico e me obrigam a recorrer contra a liberacao de
vosso filme. 0 vosso filme tern a tendencia a colocar 0

suiddio como tipico, como algo adequado nao para este ou
aquele individuo (doente), mas como destino de toda uma
classe! Os Senhores defendem 0 ponto de vista, de que a
sociedade obriga a pessoas jovens ao suicidio, quando Ihes
nega possibilidade de trabalho, E os Senhores nao tern a
vergonha de insinuar ainda, 0 que se aconselharia ao de
sempregado, para que aconteca uma mudanca. Nao meus
Senhores, os Senho res nao agiram como artistas, aqui nao.
Nao Ihes interessava aqui urn des tino individual , 0 que
ninguem poderia Ihes impedir. '

N6s, senta dos ali, tinhamos sido ating idos. N6s tinha
mos I , desagradavel sensacao de termos sido compreendi
dos.

Eisler, desajeitado, Iimpava seus oculos, Dudow se
con torcia, como se sentisse dores. Eu me levantei e, apesar
de nao gos tar de discursos, fiz urn. Ative-me estritamente
~ inverdade. Eu chamava atencao para particularidades,
que n6s haviamos dado ao nosso jovem desempregado.

Por exemplo, que ele, antes de se jogar pela janela,
tirara seu rel6gio de pulso. Eu afirmava, que so essa alitude
puramen te human a, inspirava toda a cena. Que n6s havta
mos mostrado outros desempregados, que nao pratiearam
suiddio, 4000, pois, filmaramos uma associacao despo rti
va. Defend ia-me contra a acusacao assustado ra, de que nao
haviamos agido artistieamente e insin uava a possibilidade
de uma campanha pela imprensa contra tal coisa, Nao me
envergonhei de afirrnar, que minha honra de artista estava
em jogo.

o censor nao most rava medo de apontar detalhes da
reallzacao. Nossos advogados viam com adrniracao, que se
desenv olvia urn verdadeiro debate artistico .

o censor afirmava que n6s haviamos dado ao proces
so do suiddio urn proposital carater demonstrativo.

Ele usou a expressao "algo assim rnecanico". Dudow
se ergueu e nervoso exigiu que se colhesse urn atestado
medico. Ele haveria de provar , que acoes dessa especie
freqiientemente desper tam uma impressao mecanica, 0
censo r abanou a cabeca. "1550 pode ser", disse ele insisten
temente. "Mas os Senhores hao de convir, que vosso suid
dio evi ta tudo de impu lsivo. 0 espectador nem quer
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impedi-lo, 0 que numa realizacao artfstica, humanamente
sincera, deveria de acontecer. Meu Deus, 0 ator faz isso
como se tivesse que mostrar, como se descascam pepin os!"

Passamos mal para liberar nosso filrne. Saindo da
casa, em voz baixa, comentavamos sobre 0 perspicaz cen
sor. Ele penetrou bern mais fundo no sentido de nossas
intencoesartisticas do que nossos bern intencionados crili
cos. Ele havia dado uma pequena prelecao sabre Realismo.
Do ponto de vista da polfcia ",

Havendo aceito compor 0 conselho edi toria l da revista
Das Wort, Brecht propos certas diretrizes com referencia as
publicaeoes:

"[...] Publicacoes literarias devem ser trat adas
como acontecimentos, e principalmente como
acontecimentos sociais."

"As obras devem ser examinadas sobre as con
cepcoes socia is importantes que elas repre
sentam ou que comba tem e quais os novas ou
velhos complexos tematicos apresentados ao lei
tor ."

"As publicacoes deverao tarnbem ser examina
da s qua nta as inovacoes formais que elas empre
ga m para 0 trat amento de seus tem as. Tais
inovacoes deverao ser desc ritas como acoes tee
nicas e nao apenas como formas de expressao de
espfritos engenhosos".

Atraves dessas recornendacoes Brecht coloea a sua espe
ranca numa critica literaria voltada para urn Realismo atuante,
combatente, inovador - d iferente daquele pregado po r Lu
kacs. A revista Das Wort seria assim urn instrumento de luta e
para tanto nao pod eria deixar de ser examinado urn ponto
importante que era 0 referente ao legad o cultural, discussao
em torno do movimento artf stico do inicio do seculo, Concla
rnando para a discussao sobre as "bases eo sen tido do Expres
sionis rno", tarnbern Brecht, em seu exflio na Escand inav ia,
redige parecer37 sobre 0 movimento litera rio, sem esconde r 0
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desagrado a inda laterite, com referencia ao artigo de 1934 de
Geo rg Lukacs Grandeza e Decadincia do Expressionismo.

"No mom enta fala-se novamente sobreo Expres
sionismo. Temos a[ a cultivada analise rnarxista ,
a qua l com um assustad or amor iI ordem, coloca
correntes artisticas em certas gavetas, onde ja
estao pa rtid os politi cos, por exemplo: 0 Expr es
sio nismo junto com 0 USP (Partido Socialista
Ind ep endente). Existe ai algo antiquado, desu 
man o em andarnento'". Cria-se al uma ordem,
nao atraves do criterio de producao, mas atraves
de eliminacao. Reduz-se al algo " iI f6rmula mais
simples","

Brecht, sarcas ticamente, usa expressoes como "g uarda r
na gaveta" , "a nalise marxista cu ltivada", que revelam a sua
critica aq ueles do lad o de tais "a nalistas", Tentando tambern,
como tantos outros colaborado res, jus tificar 0 movimento ex
pressionista, ao qual, como confessou, nao ter pertencido, ele
escreve :

"Essa corrente era algo contradit6 rio, desigual,
confuso (era-o ate por principio) e ela era chela
de protesto (principalmente 0 da impotencia},0
protesto se dirigia contra a configuracao da ar te,
numa epoca em que tambern 0 representado de
safiava 0 protesto. 0 protesto era alto e confuso .
Os artis tas posicionavarn-se em diversas d ire
~Oes . 0 [ uiz da ar te (refere-se a Lukacs, NT) d iz
de alg uns: eles deram alguma coisa, ap esar do
Expressionismo; e dos outros: eles nao deram em
nada por causa do Expressionismo". 0 qu e me
irr ita nesse juiz de arte? (...) "e u mesmo nunca fui
expressionlsta, mas esses julzes da arte me irr i
tam ."

A luta con tra 0 formalismo em favor do Reali smo socia
lista fora principio estabelecido pelo Congresso Geral de Es
critores Sovieticos em Mosco u, no ana de 1934.
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Inovado res facilmente caiam em desgraca com 0 partido,
mas Brecht insiste:

"Muitos ainda nao compreenderam: frente as
cons tantes exigencie s do mundo social em conti
nua mutacao, prender-se as velhas formas con
ve ncionais tarnbern e formalismo."

A obs tinada perslstencia de Lukacs em colocar a narrativa
de um Balzac ou ainda a de Thomas Mann como paradigma
nao agradava a Brecht :

"Transforrnar 0 Realismo em objeto de forma ,
correlaciona-lo com urna , ap ena s com uma (e
ainda velha) forma, qu er dizer: esteriliza-lo, A
escritura rea lista nao eobjeto de forma. Todo 0

formal , que nos imp ed e de chegar a base da
causalidade social, deve ser eliminado; todo 0

formal, que nos ajuda a chegar a base da causa 
Iidade social, deve ser ad otado. Quando se qu er
falar para 0 povo, deve-se procurar ser com
preendido por ele. Mas isso, por sua vez, nao e
puro objeto de forma. a povo nao entende as
velhas formas. Marx, Engels e Lenin, a fim de
desvendar a cau salidade social para 0 povo, Ian
cara m mao de novas formas. Lenin nao s6 falava
de outro mod o do qu e Bismarck, mas ele tarnb em
falava de outra coisa, Ele nao de sejava nem falar
na velha forma, nem em uma nova. Ele falava
nu ma forma adequada."

Finalizando 0 artigo, Brecht conclui:

"N6s temos que cond uzi r a luta contra 0 forma
Iismo como real istas e como socialistas."

a artigo seguinte "Aspectos praticos do Debate sobre 0 Ex
pressionismo,,39da resposta d ireta ao que fora alegado nos di
versos artigos publicados na revista e revela a posicao de
Brecht:



"0 debate sobre 0 Expressionismo, que a revista
Das Wort prornove, se transforinou rapidamente
em uma batalha sob 0 lema "aqui Expressionis
mo e ali Realisrnol" Velhas feridas voltam a san
grar, novas sao provocadas, hoslilidad es
passadas e amizades sao revolvidas, a pr6pria
pessoa e os outros .sao atingidos com isso. Nin
guern parece se convencer, a nao ser de sua pro
pria coQvic,ao."

as velhos ressentimentos, que numa epoca de Frente Po
pular deveriam estar superados, voltam a aflorar. Brecht pro
cura co nte mporiza r, sem conde nar Joyce e sem poupar
Thomas Mann:

"Sera que 0 Romance de Jose eescrito de maneira
tao mais popular do que 0 Ulissest"

Enfi m domina a sensatez de Brecht , entao editor da revis-
ta, que nao perde de vis ta 0 inimigo comurn:

"Ha muita genre, que e estrita e consequente
mente contra 0 Realismo. Por exemplo, os fascis
tas. Eles tern interesse que nao se descreva a
realidade, como ela e. E com eles todo 0 capita
lismo tern esse interesse ..."

E proc ura alertar toda a Frente Popular:

"N6s nao devemos perder muito tempo com esta
ques tao formal. Ou n6s teremos que ser mais
pormenorizados e dizer coisas mais concretas.
Senao nos, como criticos, estamos nos tornando
formalistas, independentemente do vocabulario
que usarmos. Perturba os nossos narrad ores
atuais, qua ndo eles tern que ouvir insistentemen
te, que "nossa av6 sabia contar as hist6ria s de
maneira bern d iversa". Pode ser, aquela mulher
era uma realista. Suponhamos que n6s somos
igualmente realistas, entao n6s temos que narrar
da mesma maneira como nossas av6s ? Deve
haver algum malentendid o ai.



Nao proclameis, com ar de infalibilidade, a rna
neira unica e exclusiva de descrever urn espaco,
nao excomungueis a montagem, nao coloqueis 0

monologo interior no index ! Nao trucideis as
pessoas jovens com as velhas designacoesl Nao
permitais 0 desenvolvimento da tecnica, em ma
ter ia de arte, ate 1900 e a partir dai nada mai s!..."

Considerando a questao do Realismo ainda sem concei
tuacao arnadurecida, Brecht , nesse artigo, procura urn consen
so:

"Enquanto nao tivermos uma defin icao cientifi
camente fundamentada do Realismo, talvez fos
se melhor, ist o e, ma is pratico, isto e, rna is
estimulante para a escritura reali sta , falar dos
realistas e seus metodos. mediante retratos fieis
da realidade para influ enciar sobre a realidade.
N6s entao nao estaremos a fim de limitar a quan
tidade e a qualidade deste rnetodo, mas sim de
amplia-lo, Procedendo assim, estaremos estirnu
lando a criatividade em vez de desalenta-la...rr

"Os classicos rnarxistas dedicaram grande consi
deracao, grande adrniracao a pala vra do velho
Heg el, de que a verdade e concreta. Ela provou
urn poder de explosao fora do comum e vai pro
va -le sempre. Nenhum realista deveria deixar de
dar a ela a slgruftcacao, que recebera dos class i
cos ma rxistas. Nao se deve degradar 0 Realisrno,
com 0 qual a literatura dos antifascistas esta so
lidari a, a urn fato formal. Deve-se tarnb em, como
critico, ser reali sta (e nao ser apenas pro-Realis-

) "mo ...

E rnais adiante:

"Realismo nao e coisa de forma. Nao se pod e
tom ar a forma de urn unico reali sta (ou urn nu 
mero limitado deles) e chama-la a forma realista .
Isso enao reall stico...
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Vamos desistir da teoria? Nao, n6s a construi
mos. N6s nos negamos aceitar uma teoria, que se
red uz a uma descricao de obras de arte existen
tes, das quais apenas se extraem diretrizes pura
mente form ais... Tra ta-se do Realisrno."

Assim Brecht fecha esse artigo (Aspectos praticos do debate
sobre 0 Expressionismo), citando 0 titulo do arti go de Lukacs,
publicado no nurn ero 6(1938) da revista Das Wort, certamente
com a intencao de se declarar urn realista com suas pr6prias
convicc;6es e princip ios divergentes de Lukacs.

Ainda a essas reflex6es de Brecht pertence a contribuicao
intitulada as Ensaios de George Lukacs:

"Tenho me admirad o, por que certos ensaios de
Georg Lukacs, ap esar de conte rem tanta sabedo
ria, tern em si algo de insuficiente. Ele parte de
urn principio sadio, mas mesmo assim nao se
pode deixar de ter a impressao de ser irreaI..."

A Iinguagem da introducao emaneirosa, mas Brecht cri
tica em Lukacs 0 estilo de desfazer os autores que insiste em
chamar de "decadentes" e com a mesma insistencia em elogiar
seus idolos:

"Pode-se com preender Lukacs em todas essas
constatacoes e aprovar seu protesto. Assim che
ga-se aparte positiva e construtiva da concepcao
lukacsiana, mas com apenas urn unico gesto de
mao, ele varre da mesa a tecnica "deshumana".
Ele retorna aos ancestrais e suplica aos jovens
descendentes degenerados a seguirem seu exem
plo...rr

Brecht coloca ironicamente 0 que seria 0 her6i de uma
obra decad ente e como deveria ser :

"a s escritores estao frente a uma criatura desu
mani zada?



Sua vida interior esta arrasa da? Ele epersegu ido
atraves da vida em velocidade precipitada? Suas
capacidades 16gicas estao enfraquecidas? (...)"

E agora 0 "conse lho" ironico :

"Pois e, os escritores tern que se apoia r nos ve
Ihos mestres, produzi r uma rica vida espiritua l,
abandonar-se it velocid ade lenta dos aconteci
mentes, atraves d e narracao espacada : colocar 0
indivfd uo novamente no centro dos aconteci
mentos atraves d e sua arte e assim por diante..."

A resposta di reta :

"E evidente que essas propostas nao pod em ser
postas em pratica, Ningu ern, que conside re cor
reta a conce pcao basica de Lukacs, pode estar
certo . Entao nao ha solucao? Sim existe. A nova
c1asse asce nde nte a mostra . Nao eurn retrocesso.
Nao se faz a liga \ao no que ha de born no passa
do, mas no que ha de mal na atualidade. Nao se
trata da desmo ntagem da tecnica, mas de sua
ampliacao, 0 hom em nao se rehumaniza isolan
do-se da massa, mas sim penetrando nela{...)

A literatu ra de nosso tempo tern qu e trilhar esse
caminho (...)

o momenta da capitulacao, do recuar, 0 rnornen
to u t6pico e idealista, qu e ainda permanece nos
ensaios d e Lukacs e que ele certamente ha de
superar, e0 que torna seus trabalhos, que contem
tanta sabedoria, insuficientes e que da a impres
sao de que, para ele, impo rta apenas 0 prazer e
nao a lu ta, que importa a saida, nao 0 ava nco ."

A preocupacao de Brecht, de que " forrnalismo" estava
sendo urn espaco insegu ro e inexplicad0

6
ve-se no ensaio Sobre

o caTilter forma/isla da Teoria do Realismo4



"Uma vez que 0 artista lida ininterruptamente
com 0 formal e ele forma inin terruptamente,
deve ser formulado cuidadosa e praticamente 0

que se conside ra formalismo, caso contrario nao
se diz nada ao ar tista. Se tudo, 0 que torna irreal
as obras de art e, for chamado de formalismo, nao
se deve - a bem da compreensao - conceituar
formalismo de mod o puramente estetico..."

"Quando eu leio que a autarquia do Terceiro
Reich, no papel, eperfeita , eu sei que se trata de
um form alismo politico. 0 nacional-socialismo e
um socialismo pela forma, isto e, um formalismo
politico...Se concebermos 0 conceito como tal (...)
entao estamos em condicoes de, no ambito da
literatura, (...) cham ar e desmascara r de forma
listas certas obras, que nao colocam a forma lite
rari a acima do conteudo socia l, mesmo nao
correspondendo 11 realidade. Podemos tarnbem
desmascarar as obras que sao realistas apenas
pela forma. Ha muitas."

Procurando dar sugestoes prat icas e simples, Brecht ve
ava ncar a discussao:

"Tal defini,ilo de Formalismoajud a tanto a narrat i
va e a Iirica quanta a drarnatica, e ela liqu ida,
"last but not least", com determinada crltica for
rnalista, que parece interessada apenas no for
mal, permanecendo presa a formas limitadas de
escritura de uma epoca e qu e procura solucionar
problema s de configuracoes litera rias em campo
puramen te literario..."

Nesse mesmo ensaio, Brecht procura ainda analisar 0 rno
nologo-inter lor em Ulysses de J. Joyce, como sendo uma tecnica
diffcil, injustamente rejeitada como formalista.

Voltando ao Expressionismo, de fendido por muitos em
diversos artigos da revista, procura justificar :



"Para muitos, a lernbranca do Expressionismo e
um a lernbran ca de atmosfera de Iiberdade. Eu
mesmo, naquela epoca, fui contra 0 ato de "ex
pressa r-se" como profissao [...]

Hoje ainda, muitos veem com desgosto, 0 ataque
indiscriminado contra 0 Expressionismo, porque
temem, qu e ato s de libertacao poderao ser opri
midos, urn libertar-se de prescricoes de velhas
regras inibidoras, verdadeiras algemas, rema 
nescentes na maneira de descrever(...)"

Para Brecht e perfeitamente jus tificavel 0 emprego artis
tieo de va rias tecnicas em uma mesma obra:

Afirmando 0 d ireito de Inovacoes na Iiteratura, Brecht
defende-se:

"A Iiteratura nao pode ser privada de seu direito
de se servir das capacidades inovadora s da s pes
soas conternporaneas, bern como de captar si
multanea mente, ou abstrair corajosamente, ou
de combi nar rapidamente. Se e exigida a cientifi
cidade, deve-se examinar com 0 maximo cuida
do cientifico 0 mod o de como se efetua, em cada
caso, a adaptacao artistiea de tais qualidades."

Brecht encerra 0 artigo chamando a atencao para a abran -
gencia de seu conceito de Realism o:

"0 Realismo e urn assunto nao 56 da Iiteratura,
mas urn grande ass unto politico, filos6fico, pra
tico e deve ser ass im tratad o e explicado como
grande ass unto de abrangencia humana ."

Prosseguindo suas anotacoes durante 0 exilic, Brecht es
creve Anotaroes sobre urn Artigo41

, ainda em resposta a alega
coes da revista Das Wort, geralmente num tom agressivo:

"Deve-se ouvir, sem grandes expectativas, pes
soas que usam em dema sia a palavra " forma",
como algo diverso de conteudo ou em relacao a
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conteudo ou como for, e se apavoram com a
palavra " tecnica", como algo "mecanico'i.I...)

"Essas mesmas "pessoas" sao tarnbem chamadas
de " nossos administradores de heranca" que
"decretam'tnormas."

A rejei~ao de Brecht a qualquer tentativa de imposicao
autoritaria eimediata .

Quanto a "perrnane ncia" ele confessa:

"Francamente eu mesmo nao valorizo excessiva
mente 0 conceito da perrnanencia (...) Como po
demos prever, se geracoes seguintes guardarao
essas figuras na mem 6ria?"

Tarnbem a tecnica da montagem enovamente abordada:

"Nao tenho razao de d ifundir, a tod o custo, a
tecnica de montagem de Dos Passos(...) Mas nao
gos taria de permitir uma conde nacao dessa tee
niea exclusiva mente em favor da criacao de per
so nagens perman entes...rr

Brecht volta a importancia da fun~ao social da obra lite
raria:

"0 drarnatico (a forca do impacto), as paix6es (0
grau de aquecimento), a abrangenc ia das perso
nagens, tud o isso nao pod e ser considerado ou
propagad o de uma forma isolada da respectiva
funcao social."

Refutan do a tecni ca, recursos e conteudos de Balzac,
Brecht procura prova r qu e as persona gens, que Lukacs preten
de ver "permanentes", nao podern ter valores absolutos:

"Nao erna a proposta de estudar os romances de
Balzac e de Tolst6i. Esses escrito res realmente
desenvolve m algumas tecnicas muito irnportan
tes para a representacao realista. (...) Mas eigual
mente claro que 0 escritor, quando ainda ensaia
a tecnica, parte de outro ponto de vista ao abor-



dar as obras de geracoes antigas e de outras
classes ..."

"Ago ra volta 0 conselho de novamente, a inda,
nao , outra vez criar individu os, naturalmente
outros, mas da mesma maneira, 16gico de outra,
enfim 0 que?"

"(...) Nao , Balzac nao usa a montagem. Mas ele
escreve genealogias gigantescas, ele faz 0 casa
men to de criaturas de sua fantasia, como Napo
leao, seus marecha is e seus irrnaos , ele persegue
a for tuna (fetichismo do objeto) atraves de gera
, Oes de famflias, sua transposicao de uma para
outra (...I"

"Na sociedade de hoje os papeis sao desempe
nhados de outra man eira , diferent e dos tempos
de Balzac, da i que hoje a montagem passa a ter a
sua utilidade."

A grande preocupacao, quase obsessiva de Brecht era com
o " forrnalisrno", do qual Lukacs 0 acusava. Seus ensaios pro
curam responder a "0 que e formalismo?" (Anotafoes sobre 0

Formalismo)42:

"A lut a contra 0 formalismo na literatura e da
maior irnportancia, em absoluto nao e apenas
coi sa de uma II fase".

Ele pod e ser combatido em toda extensao e pro
fundi dade, e nao 56 "formalmente", para que a
literatura possa preencher sua fun, ao social."

Para Brecht nao pode haver pura e simples imita , ao de
exemplos propostos, 0 novo, as novas tecnica s, tarnbem nao se
justificam por si, mas:

"A litera tura proletaria se esforca por aprender
formalmente com as velhas obras . Isto enatural.
Reconhece-se, que nao se pode simplesmente sal
tar por sobre fases recem -passadas. 0 novo deve
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superar 0 velho, mas 0 velho superado deve estar
dentro dele (do novo), deve "guarda-lo". Deve
se reconhece r, qu e agora existe urn novo apren
dizado, urn aprendizado crttico, transformador,
revolu cionario. Ha 0 novo, mas ele nasce da luta
com 0 velho, nao sem este, nao paira no ar . Mui
tos esq uecem 0 aprendizado, ou 0 desprezam
como coisa formal, ja outros tratarn do momento
cri tico como coisa de forma , como algo incon
testavel."

Para Brecht p rogredi r e prosseguir era pr ecise :

"Modificacoes que nao sao modificacoes, modi
ficacoes "apenas pela forma", descricoes, que 56
rep roduzem exterioridades, da s qu ais nao se
pod e ter urn criterio de julgamento, cornporta
mento formal, acoes apenas para satisfazer a for 
ma, para conse rvar a forma, criacoes que s6
constam no pap el, tudo isso e formalismo. (...) 0
Formalismo na Iiteratura e algo literart o... Tam 
bern nao se pod e, por exernplo, determinar 0

Realismo, quando nao se pensa no Realismo, ou
em agi r e julga r; deve-se pensar em realistas qu e
produzam obras de arte em outras areas. Nossa
lu ta contra 0 Forma lismo se tornari a rapidamen
te urn formalismo desesp erancado, se n6s nos
prendessernos a cer tas formas (hist6 ricas, passa
geiras) ."

Brecht persiste na impropried ade de Lukacs em apontar
Balzac ou Tho mas Mann como exemplos:

"Uma peculiar inclinacao para 0 id ilio e demons
trad a pela afli<;ao de Lukacs quanta 11 destruicao
da narrativa burgu esa class ica de Balzac por es
cri tores, como por exemplo, Dos Passos. Ele nao
ve e nao qu er ver qu e, para 0 escri tor modern o
nao serve urn mod o de narrar como 0 de Balzac
qu e se prestava 11 romantizacao da s lutas de con
cor rencia na Fran ca pos-nap oleonica...rr



Comparando a obra de Balzac com a de Dos Passos em
relacao ao declinio da burgu esia e 11 ascencao do prol eta riado:

"Em verda de, 0 declinio da burguesia se mostra
no esvaziamento miseravel de sua Iiteratura rea
Iista apenas pela forma, mas obras como as de
Dos Passos mostram - ap esa r da sua fragmen
tacao, formas realistas, dentro dela 0 despontar
de um novo Realismo, 56 possivel devido 11 as
cen~ao do proletariado... A posse da "heranca"
nao eum processo sem luta. Nesse caso nao sao
herdadas ap ena s formas, no periodo ap6s a mor
te do outorga nte da heranca, que aconteceu em
decorrencia de sua velhice e sua idade na deca
de ncia natural de suas forcas."

Explicando qu e 0 fascismo e formalista e descrevendo as
suas praticas, Brecht afirma:

"0 fascismo e 0 grande formalista ... ele produz
febrilmente, mas sao meios de destru icao: ele
elimina as lutas de classe, sem eliminar as clas
ses, apenas elimina os preconceitos class istas . Ele
fala continuad amente ao povo e do povo. Por
isso e impo rtante definir claramente 0 conceito
de popular. Pois n6s eqQ8, em realidad e, repre
sentamos 0 povo, qu e aqui e representado ap e
nas pela forma (...) Por isso e correto, usar
criticamente 0 conceito de popular ."

Outro pequeno artigo, intitulado Sabre Realismo faz parte
desta serie de ma nifestacoes de Brecht:

"Nao tenho a impressao que n6s estejamos le
vando muito bem a causa do Realismo na litera
tura. As fraq uezas das principa is ob ras
expressionistas nao foram detectadas por reali s
tas; 0 conceito de Realismo entro u em cena de
modo muito limitado, quase dando a impressao
de que se tra ta de uma moda litera ria, com regras
que foram retirad as de algumas obras alea toria-



mente escolhidas.[...) a Realismo econfrontado
com 0 Formalisrno, como se fosse simplesrnente
urn "conteudis mo" (...) Apresentando-se alguns
romances famosos do seculo passad o, elogian 
do-se, e com elog ios merecidos, procura-se ex
trair deles 0 Realismo. Exigir dos autores atuais
urn Realismo assirn, seria 0 mesmo que exigir de
urn homem com urn tamanho de espaduas de
75cm, que usasse urn metro de barbas e olhos
brilhantes e nao the dissesse onde comprar tal
coisa ..."

a ~equeno escrito Resultados do Debate do Realismo na Li
teratura 3, volta a insistir sobre a diferenca entre as diversas
maneiras de desc rever 0 homern e suas a"oes:

"0 gra nde debate sobre Realismo na Iiteratura,
que, partindo da Uniao Sovietica desencadeou
urn movimento internacional, parece-me, ao me
nos, ter ressaltad o os seguintes pontos:

1. as escritores de narrativas, que substituem a
descricao do homem pela descricao de suas rea
"Oesespi rituais e assi m dil uem 0 homem em urn
simples complexode reacoes animicas, nao satis
fazem arealidade. Nem 0 mundo, nem 0 homem
pod em ser revelados (...) quando edescrito ape
nas 0 espelhamento do mundo na psique huma
na, ou e descrita apenas a psique humana
qua ndo ela espelha 0 mundo. a homem tern que
ser desc rito em suas reacoes e em suas acoes.

2. as escritores de narratives, que descrevem
apenas a desumanizacao que 0 capitalismo exe
cuta, portanto 0 homem apenas como espiri tual
ment e vazio, nao satisfazem aRealidade.[...)

A preocupacao de Brecht para com a definicao e concei
tuacao do "popular" e deste chegar ao Realismo pode ser cons
tatada particularmente no artigo a Popular e Realismo44

:



"... Sem duvida, ha a necessidade de esforcos
especiais para escrever hoje de man eira popu
lar[ ...)

Dizer a verdade coloca-se como tarefa sempre
ma is premente. Os sofrimentos aumentaram, e
aumentou a ma ssa dos sofredores [...]

Contra a barbarie crescente, s6 M um aliado: 0

povo, qu e sofre tanto devid o aquela barbarie, 0
povo e nossa esperance. Portanto: e evid ente a
necessidad e de se vo ltar para 0 povo, e mais
premente do que nunca, de falar sua lingua.

Assim 0 conteudo de Realismo e de Popular se
completa m naturalmente. E de interesse do
povo, das largas massas trabalhad ora s, receber
imagens fided ignas da vida e imagens fided ig
nas da vida servem principalmente e ap ena s ao
povo, par a as amplas massas trabalh ad oras e
essas imagens devem ser compreensiveis e cau
sar efeito para as massas trabalhad ora s, portanto
populares .[...)"

"A his t6ria das mu itas falsificacoes, que foram
realizadas com esse conceito de popular, elonga
e complicada e euma hist6r ia das lutas de classe.
Nao que remos ago ra tratar d isso, apenas fixar
bem as falsiftcacoes que existem e qu ando fala
mos que pr ecisamos de arte popular e com isso
que remos dizer arte pa ra as grandes massas po
pulares, as muitas qu e estao sendo oprimidas
por poucos, os "proprios povos", a massa dos
que prod uzem, qu e por longo tempo foi o objeto
da poli tica e que agora tem que se tornar osujeito
da politica.]...]

N6s temos pe rante os olhos um povo, qu e faz
hist6ria, que transforma 0 mundo e a si mesmo.
N6s temos perante os olhos um povo que luta e
portanto um conceito de luta do "popular".
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"Popular qu er di zer: compreensivel para as gran
des rnassas, captar e enriquecer sua forma de
expressao Z ass umir, fortificar , corrigir sua opi
nfao/ representar ass im a parte progressista do
povo, para que ele possa assumir 0 governo,
portanto tambem e compreensivel, para as ou
tras partes do povo / prosseguir nas tradicoes,
leva-las adiante / transmitir para a parte do
povo, pretendente ao governo, a parte dos gover
nantes atuais. E agora chegamos ao conceito Rea
lismo.E tarnbern esse conceilo deve ser eliminado
dos velhos e desgastad os conc eitos, usados por
mu itos para mui tos fins. lsso e necessario, por
que a pOSSLda heranca pelo povo deve acontecer
num ato de exp ropriacao, Ob ras Iiterarlas nao
pod em ser ass umidas como fabrlcas, formas de
expressao literarta nao podem ser assumidas
como receitas de fabri cacao."

" (...j Tendo perante os olhos 0 povo qu e luta, 0

povo que tran sforma a realidade, nao podemos
nos prender a regras de narracao ja "experimen
tadas", exemplos d ignos de litera tura, leis estet i
cas eternas. N6s nao devemos captar 0 Realismo
de certas ob ras exis tentes, mas sim empregar
todos os meios, antigos e novos, ja experimenta
dos e a inda por experimentar, provind os da ar te
ou de outro setor , para colocar a realidad e, pos
sivel de ser manejada, na mao dos homens. N6s
devemos evitar, por exemplo, de proclamar e
cha mar de reali stas ap enas uma determinada
forma de romance his t6rico, existente em uma
determinada epoca, por exemplo, dig amos as
obras de Balzac ou de Tolsto i, e assi m colocando
criterios apenas formais, apenas literar ios pa ra 0

Realis mo. (...j Nosso conceito de Reali smo tem
que ser abrangente e politico, soberano frente a
convencoes."



"Realismo qu er dizer: revelar 0 complexo social
causal, desmascarar os pontos de vista dominan
tes como sendo pontos de vis ta dos dom inado
res/escrever a partir do criterio da classe, qu e
possui as solucoes mais amplas para as dificul 
dades mais prementes da sociedade humana l
acentuar 0 momento do desenvolvimentol pos
sibilitar concretamente a abs tracao."

"Essas sao prescrlcoes gigantescas, e elas podem
ainda ser ampliadas. E nos vamos permitir ao
arti sta, que empregue nisso sua fanta sia , seu hu
mor , sua forca criativa.[...)"

"Realismo nao e apenas qu estao de forma. Co
piand o 0 mod o de escreve r daqueles reali sta s,
n6s naD seriamos mais realista s."

Brecht eincisivo e repudia 0 modelo proposto por Lukacs:

"Novos problemas vao surgindo e eles exige m
novos meios de expr essao, A realidade se mod i
fica; para representa-la, deve-se modificar a rna
neira de representacao.]...]"

"Palo de experiencia pr6pria, quando digo: nao
se deve temer ao se apresentar coisas corajosas e
inco muns ao proletariado, mas elas tem qu e ser
a sua realidad e. Sempre va i haver gente culta e
especializada em arte que di ra " 0 povo nao en
tende isso". Mas 0 povo Ihes responde com um
basta e ira se en lender di retamente com os artis
tas . (...)"

"A cornpreensao de urna obra litera ria nao se da
ap enas qua ndo escrita de maneira ide ntica a ou
tras obras, que ja foram compreendidas. Tam
bern es sa s o u t ra s o bra s, q ue ja fo ra m
co mpreend idas, nem se mpre foram escritas,
como as qu e as precederam. Foi feito algo para
sua com preensao, Assim tarnb em nos devere
mos fazer a lgo pa ra a compreensao das novas



obras. Nao existe apenas a "se r popular" mas
tam bern a "v ir a ser popular."

Outros pequenos artigos menores sabre Realismo foram
escritos par Brecht e supoe-se que houve a intenc;ao de que
esse ult imo fosse publicado na revista Das Wort45

, pais ainda
como jus tificacao ele envia a redacao da revista uma A1Wta~ilo

sobre meu Artigo46 onde diz :

"Escrevi este pequeno artigo, porque tenho a
impressao que a maneira realista de escrever,
que n6s tanto precisamos na luta contra Hitler, e
colocada muilo formalmente, de tal sorte que
ocor re a perigo, de nos, frente ao inimigo, nos
envo lvermos em br igas de forma s, No fundo eu
nao posso acreditar que Luckacs, na verdade,
que ira colocar apenas urn unico model o para a
maneira realista de escrever, que e a romance
realista burgues do seculo passado, urn modele,
com a qual nao apenas eu, entre as lutadores
comunistas antifascistas na literatura, nao consi
go me ada ptar (...)"

"Eu, portanto, desejo sugerir, que a questao da
ampliacao do conceito de Realismo nao seja ob
jeto de novo debate para nossa revista durante a
frente antihitler. Tal debate haveria de aguc;ar
insuportavelmente as antagonismos existentes;
o que devemos evitar. Par isso escolhi uma forma
positiva para minhas consideracoes e escrevi de
tal modo que a coisa pudesse ter sua solucao Ga
que no ultimo num ero da lnternationaleLiteratur
a qu estao evoluiu para uma forma bern virulen
ta, quando Lukacs denuncia, sem colocar provas,
que "certos dramas de Brecht" seriam a forma
listas)"

Essa justificativa sabre 0 artigo que Brecht havia escrilo,
faz supor que ele esperava que saisse na revista a sua contri
buicao, Mas isso nao aconteceu.



lnforrnando, ainda, sobre a luta de Brecht contra essa
acusacao de formalismo, apresentamos traducao de urn peque
no conto seu, intitu lado Forma e Conteiido.

o Senhor K. contemplava uma pintura, que pro
porcionava a alguns objetos uma forma muito
caprichosa. Ele di zia: Acontece com alguns artis
tas, quando eles contemplam 0 mundo, 0 mesmo
que com muitos fil6sofos. No esforco pela forma,
o conteudo se perde. Certa vez, eu trabalhava
com urn jardineiro. Ele me passou as rnaos uma
podadeira de jardim e mandou que podasse uma
arvore de louro. A arvore, plantada em urn vaso,
servia para ser alugada em ocas loes festivas.
Para isso devia ter a forma de uma esfera. Iniciei
logo com 0 corte dos brotos desordenados, mas
mesmo me esforcando para alcancar a forma de
esfera, nao conseguia obter exito. Uma vez havia
apa rado demais de urn lad o, outra de outro.
Quando finalmente forrnou-se a esfera, esta esta
va mu ito pequena. 0 jardineiro desapontado,
disse: "Bern, isto e a esfera, mas onde esta 0
louro?,,47

7. 0 Realismo de Lukacs e Brecht em questao

As citacoes transcritas tornam evidente, que existe urn
conceito de Realismo de Brecht e outro de Lukacs . Esses dois
posicionamentos foram largamente analisados e comentados
pr incipalmente na Alemanha, e tarnbern em outros parses , pois
essa d ivergencia sobre a concepcao do Realismo nao fora re
solvida ate 0 ap6s guerra e refletia-se dir etamente na politica
cultural da extinta Republica Democrati ca Alema,

o impeto da drscussao nos parses soci alistas - ora
apoiando urn, ora outro dos dois grandes estudiosos e te6ricos
do Realismo - deixou Iivros e ensaios amplamente conheci
dos e de grande utilidade referente ao problema" .

Como foi vis to, Lukacs publicou regularmente, quer seja
na revista Linkskurve ou lnternationale Literatur depois em Das
Wort, enquanto que de Brecht nao se publicou em Das Wort
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artigo algum concerne nte a di scussao em torno do Expressio
nismo e do Realismo. Apenas ap6s a guerra, Brecht da a pu
blico seus ensa ios e respostas as teorias expos tas e defendidas
por Lukacs, sao os Schriften zur Literatur und Kunst qu e, com
os diaries e cartas saidos em seguida, reconstituem a discussao
ou 0 "d ialogo" com Lukacs.

lniciando com 0 deba te sobre 0 drama de Sickingen que
Marx e Engels tiveram com Lassalle, a estetica marxista alcan
ca, na di scussao entre Brecht e Lukacs 0 seu ponto culminante
no desenvolvimento da teoria do Realismo sociali sta .

Edificil precisar 0 ponto de partida do desentendimento
entre Lukacs e Brecht, pois na luta interna do BPRS (Associa
o;ao de Escritores Proletar io-Revoluclonarlos) nos inicios dos
anos 30, e nas publicacoes de Lukacs na revista Linkskuroe,
havia as discord ancias com relacao as obras de escritores pro
letarios e 0 emprego dos seus recursos formais. Essas critica s
atingia m Brecht, seu teat ro antt-ar istotel lco e seus recursos de
d istanciam ento.

Aqui ja se d istinguem as du as frente s de luta, que nao
podem ser dissociadas dos posicionamentos dentro do Partido
Comunista Alemao e nem das interpelacoes e ortentacoes da
politica pa rtidaria em Moscou .

Nos meados dos anos 30 planeja-se a formacao da Frente
Popular para luta contra 0 nazi-fascisrno, qu e seria a base
social pa ra a derrota do fascismo, com 0 apo io das massas
populares" e com a unlao de todos os escritores anti-fascistas .

o ar tigo de Lukacs, Grandeza e Decadincia do Expressionis
mo, vern d iscutir 0 Express ionismo e coloca-lo na Iinha ideol6
gica do USP - Partido Socialis ta Independente - e ve rn
discutir 0 probl ema da heranca cultural legada pelo Expressio
nismo e pelos autores burgu eses tardios.

A questao da heranca cultural e seu aproveitamento na
luta contra a fascism0, coloca Brecht em posicao bern diversa
da de Lukacs.

Nos anos 30, Brecht se declara abertamente a favor da
classe trabalhi sta revolucionarta e como companhei ro de luta
contra 0 fascismo ele en tende apenas a proletari ad o, rompen
do assi m com a burgu esia - uma "classe que nao tern mais
nad a a the d izer ."
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Lukacs, em suas "Teses de Blum" coloca pela pri meira
vez a questao da revolucao democratica em relacao com a luta
anti-fascista . Sua concepcao de revolu cao democratica se pren
de a revolucao burguesa, de rnodelo class ico, superando 0

imperialismo, enquanto qu e Brecht vislumbra a qu eda do fas
cismo atraves da revolu cao proletarta ' ",

Essa perm anencia na revolucao burguesa lambem limita
Lukacs qua nta aos criterios de mod elo e escolha das obras e
autores, qu e sao geralmente do seculo passad o. Lukacs ve no
Realismo urn perlodo que de ve se uni r as grandes correntes
progressis tas do sec. XIX. Ele tern cornpreensao para 0 poeta
escri tor burgues engajado pelo progresso e pela democracia,
sem quebra r radicalmente COlT. sua ciasse, a bu rgu esia .

Essa atitude soberana do autor, Lukacs ve exemplificada
em Balzac e tambern em Tho mas Mann5

! .

Na pratica do Realismo socialista preve-se 0 aproveita
mento da heran ca cultural na luta contra 0 fascismo. Lukacs
ve na arte mod erna a epoca burgu esa tardia e condena-a como
decadente e busca seus mod elos entre aqueles autores anterio
res a esse perlodo literar io.

Essa quase imposicao de rnodelos a seguir irri ta Brecht,
pois para ele, decadente e a obra de arte qu e nao leva a des
pertar imp ulsos socialistas e da i conside rar os principios de
decadencia proferidos por Lukacs, como formalistas e nao his
t6ri cos. Em car ta a seu amigo Bredel, atuante na revista Das
Wort, em Moscou , Brecht se qu eixa dos novos ataques de Lu
kacs e que ele 0 "joga numa mesma pan ela, com a decad encia
burguesa ", dar qu e a luta contra 0 formalismo ja estava a dar
uma "decadencia forrnalista" .

Brecht, em boa hora, sente qu e a luta contra 0 fascismo e
a unidade da Frente Popular estao em perigo, e com isso ve a
questao do Realismo mal servida 52

.

A ar te abs trata , completa mente rejeitada por Lukacs
como decaden te e formalista, merece comentario de Brecht,
qu e procura urn red imensionamento dos recursos tecnicos
usad os:

"Voces estao novamente apresentando as mistu
ras de linhas e cores, nao a mistura das coisas.
Devo dizer que me ad miro, porqu e voces dizem



que sao comunistas, pessoas que se propOem a
mudar 0 mundo, que assim como esta nao e
habtt avel.;"

Brecht descreve as atitudes dos pintores que estao a ser
vico dos dominad ores e exploradores e acrescenta : "N6s co
munista s vemos as coisas de mod o diferente d os
explorado res... trata-se da s coisas, nao dos olhos. Se n6s qu i
sermos ensinar, para que as coisas sejam vistas de outra rna
neira, n6s devemos ensinar a respeito delas." - (iiber
gegenstandlose Maleretl 2a

•

Para Brecht 0 distanciamento ou estranhamento deve ter
uma funcao precisa: 0 estranhamento deve levar ao conheci
mento.

Assim tarnbem na literatura, Brecht nao considera deca
dentes as tecnicas que os escritores recentes desenvolvem 
por exemplo 0 rnonologo interior em Joyce, a montagem em
Dos Passos e 0 estranhamento em Kafka, que podem e devem
servir e serem bem utilizadas pelos escritores socialistas para
novos momentos da realidade e para alcancar os mesmos fins
a que a pintura ou outra arte se propoem.

Brecht, em suas anotacoes, confessa que nem sempre e
tacH apli car as novas tecnicas aos novos objelivos, mas nao e
imposslvel , pois as inovacoes de carater formal sao necessaria s
para a introducao de novos conteiidos e novos modos de ver
as novas camadas sociais.

Retornando ao discurso de Paris de 1936, por ocasiao da
abertura do Congresso Internacional de Escritores para Defesa
da Cullura, em que Brecht resume a barbarle como resultado
das condicoes de propriedade, conclui-se que - nao se pode
querer ao mesmo tempo Humanismo e a permanencia das
condicoes bu rguesas capitalistas. Essa ea diferenca para com
Lukacs, que admitia um escritor como Balzac ou Thoma s
Manns3, que se posicionasse criticamente frente a sua classe,
sem rompe r com ela.

Importante na obra de Brecht e a questao do popular
(Volkshimlichkeit), que ele considera fundamental para a con
cepcao do Realismo . .

Tambern Erns t Bloch responde sobre 0 popular em seu
artigo Discussbes sobre 0 Expressionismo54

, afirmando que nao
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via contradicao entre 0 Expressionismo e 0 Popular, haja visto
que 0 grupo Blauer Reiter copiava vitrais da igreja de Murnau ,
o que susci tou a obse rvacao de Lukacs, que as massas popu
lares rejeitavam a arte expressionista. A proposta de d iscussao
sobre 0 Popular na revis ta Das Wort, nao teve eco e 0 artigo de
Brecht sobre 0 Popular e 0 Realismo nao mereceu publicacao,

Mas 0 valor da qu estao do popular se resume na resposta
a pergunta: A qu em serve a arte e a litera tu ra? Para quem os
escritores escrevem?

Lukacs se manifesta sobre 0 Popular em seu ensaio Tra
ta-se do Realismo, quando fala sobre 0 verdadeiro popular , res
pondendo a Bloch, ma s com dificuldade de conceitua- lo,
conjeturando a penas so b re a g ra nd e li ragem d os
Buddenbbrooks e a sua significacao.

Completando, ac resce nta qu e ha dois momentos, qu e
constituem 0 popu lar: 0 da relacao para com a heranca cultu ral
e do Realismo.

Se a maneira realista de escrever e concebida como um a
literatura acessivel as largas massas, ela deve possibilitar ao
leitor a compreensao de suas pr6prias experiencias , Essa expe
riencia, segundo Lukacs s6 pod ia ocorrer atraves da leitura dos
"mestres" do Realismo, enquanto qu e a literatura mod ern a,
vanguardista, apenas prejudica 0 popular . Lukacs ere qu e ap e
nas as obras dos gra ndes realistas sao popular es e correspon
dem ao programa da Frente Popular. Portanto, para Lukacs
vale 0 seu postulado que "a grande Literatura tern que ser
incondicionalmente popular".

As exigencias de Brecht pelo popular dependem das con
d icoes sociais, em outras?alavras: 0 popular esta inlimamente
ligado a luta de classes" . Do ensaio sobre 0 popular, ha qu e
cons iderar 0 pa rt idarismo em favor do proletariad o. Brecht
escolhe 0 posicionamento pelo proletariado, 0 que nao qu er
dizer qu e outras camadas do povo estejam excluidas. Mas
Brecht da especial atencao as classes oprimidas.

Apesar de Brecht e Lukacs se declara rem adeptos da teo
ria do espelhamento de Lenin, cada urn reivind ica a sua reali
za<;ao da teoria.

Lukacs, na sua concepcao de espelhamento, nao deseja
eliminar os antagonismos, mas sim supera-los, harm onizando
sentido e aparencia.
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a exito da grande arte, consiste para Lukacs, "em dar
uma imagem da realidade, na qual a oposlcao entre aparencia
e sentido, entre caso individual e geral, entre imediatez e con
ceito, etc. se dilua de tal rnaneira, que ambos coincidam na
imediata impressao da obra de arte numa unidade espo ntanea,
para que eles formem uma unidade indissoluvel para 0 recep
tor"S6.

Brecht deseja (de)mos trar dilerencas e desarmonias. No
Pequeno Organon ele escreve: "As representacoes tern qu e se
retrair frente ao representado; e mlo unir sentido e aparencia."

a di ssenso entre Brecht e Lukacs e diverso: de carater
politico, de Iinguagem, de concepcao e finalidade da arte, de
visao da obra de arte, etc.. Para Lukacs existe a obra ideal,
realista, em cuja estrutura deve haver urn final com carater de
explicacao do inicio; a obra deve se estruturar de tal rnaneira,
qu e 0 desfecho represente a outra ponta do grande arco fecha
do do mundo, da burguesia, na obra de arte. Lukacs nao con
cebe a obra aberta. Tarnbern Lukacs nunca abandonou 0

conce ito de totalidade da obra.
Para Brecht , 0 prazer na arte consiste no prazer do conhe

cimento da s relacoes e 0 d iscern imento para aquilo qu e se
coloca entre a aparencia e a essencia.

Para Brecht , 0 prazer esta fora da obra de arte e ele deseja
ve-lo a tivado na luta pela harmonia, nao na representacao, mas
na realidad e. lsto, para Brecht, e escrever de modo reali sta,
Lukacs via a obra de arte com os olhos de urn fil6sofo, descre
via sua visao com a linguagem class ica da burguesia da virada
do seculo, Brecht, como escritor e criado r, tinha outro acesso
aobra de ar te e sua maneira de expressar era rnais pr6xima a
vang uarda dos anos 20.

Aqui se coloca tambem a diferenca entre concepcao de
arte aristotelica e nao aristo telica,

Lukacs ve na cata rsis 0 se ntido ultimo da grande arte. Mas
o efeito da catarse eetico - nao social. Lukacs, ainda em sua
velhice, fala sobre a cata rsis como critica da vida e nao da
socieda de.

Para Brecht, qu e nao deseja a identifi cacao, mas a di stan
cia, que nao deseja 0 "conhece-te a ti mesrno" mas a rep re
se ntacao das contrad icoes da sociedade, 0 prazer es ta na
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descoberta dessas contradicoes e consequente desej o de modi
fica~ao.

Assim " foi urn elogio muito peculiar, quando George Lu
kacs declarava no d ia ap 6s 0 enterro de Brecht, por ocasiao da
cerimonia funebre no Thea ter am Schiffbauerdamm, que com
Brecht partira 0 legiti mo seguidor de Lessing e Arist6teles 
com 0 qu e nao foi dada uma interpretacao de Brecht, mas foi
novamente su blinhado 0 contraste te6rico entre Bertolt Brecht
e George LukacS57

."

Com 0 desap arecimen to de Brecht e Lukacs, nao se extin
gue a controversia do Realismo. Ha que se seguir 0 conselho
de Brecht:

"Es ist unbedingt notig, da ss wir den Realisrnus
begr iff we iter, groBziigiger und eben realistis
cher auffassen." (E absolutamente necessar io
que captemos 0 conceito de Realismo continua 
damente, com rnaior abrangencia e dai mais rea
list icamente).

GW,XIX

No tas
1 "Muitos anos mais tarde, em 1958, numa epoca de es peras crftica s

oficiais a Lukacs, Bredel de u seu apoio ressent ido acampanha contra 0

fil6sofo h engaro, d izendo-se " vi tima" dele ern 1931 (artigo no Jomal
Sonntag, 15/ 06 /58), sem contudo explicar por que aplaudira seu car
rasco" em Die Linkskurve (janeiro de 1932) In: Leandro Konder. Lukacs,
LPM Edito res, Porto Alegre, 1980, p. 65.

2 "Ottwa lt (que e amigo de Bertolt Brech t) acusa Luka cs de, com sua s
crfticas, inibir a p roducao no campo da literatura proleta rio-revolucio
naria, exercendo ce rto efeito aterrorizado r sa bre as esc ritores"(ln:
Leandro Konder. Lukacs, op. cit. p. 65).

3 "Lukacs nao so ube enxe rgar as potencialidades do teatro de Brech t, em
Berlim, no com~o dos anos trinta... Lukacs vi u ern Brecht apenas urn
aliad o do grupo esquerdistasecta rio da Uniso dos Escrito res Proleter io
Revoluciona rios" (Leand ro Kende r: Lukacs, op . cit. p. 67).

4 "Lukacs em 1931 se tomou colaborador ap6s ter estado urn ana em
Mos cou de 1930 a 1931 e se descartado de todos as trac es de sua
personalidade p re-sta linis ta. Sao tristes de ler suas colaboracdes de
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1931 a 1933 para Die Linkskuroe e outros peri6dicos comunistas. sao
obra de elguem que tivesse efetuando em si mesmo uma espede de
lobotomia indolor, rernovendo partedo proprio cerebro, substitulndo
o pelos chavoes dos propagandistas de Moscou . 0 tom desses ensaios
era de mold e a recomen dar seu autor a ninguem que j~ roo fosse
membro leal do Partido." (In : Georg Lichtenstem . As idtias de LulaU:s,
Cultrix, , Sao Paulo, 1970, p. 78).

5 Hanns Eisler relata;"Eu mesmo estava presente: havia discussoes entre
Brecht e Lukacs durante a Repub lica de Weimar, que realmente roo
eram moles . As vezes me envergonhava por Brecht, porque este erade
uma grossura sem igual. Ele odiava do fundo da alma esse homem
Lukacs, baixinho, inteligente, nervoso e, no entanto, altamente dota
do ". In: Wer war Brecht, ed . por Werner Millenzwei, deb , 1977, p. 362.

6 0 arttg o em questao. e ci tado em Marrismus und Liieratur, Eine
Dokumentation in drei Banden. Ed. Fritz Raddatz, Rowohlt, V. U,
p. 8 e ss.

7 Scbre este artigo tanto Brecht quanto Bloch se manifestaram achando
que havia afirmacoes carretas levantadas por Lukacs contra 0 Expres
sionismo, por exemplo:a oposicao muito ahstrata dos escritores contra
o aburguesamento; 0 tom apaixonado exageradamente subjetivo; a
fuga da realidade.

8 Esse artigo fora precedido po r uma resenha de Alfred Kantorowics na
revista Unsere Zeit (Paris, VII, 12 de dezembro de 1934, p. 61-62) sobre
o Romance dos tris uintins, no qual lance a tese de que essa obra n.10
correspondia Asexigencies do Realismo, pois seria urn livre "idealista".
Brecht, em carta a Johannes Becher, protesta veementemente, pois tal
acusacao chega a ter cara ter oficial pe la representatividade da revista
e pelo pos to que 0 autor da resenha ocupava: ele era secretario de
Becher. A acusacao de "idealista" merece a segui nte observacao de
Brecht: "Dei credito A senha Realismo pois acreditava que tarnbem
Sw ift e Cervantes podiam ser chamados de autores realistas e pensava
que um a obraser ia idealista,quando a consciencia era posta como fator
dominante para a respectiva realidade da institulcao social. Como em
meu romance eu apresento a infhrencia decisiva da situacao economica
e da situac;.1o das classes sobre a consclencia das personagens, creio
haver eu escrito urn romance materialista, pais nao ternsentido "inter
pretar" 0 mund o, este sim deve ser mudado. Creio ter apresentad o a
realidadede tal so rte, que sejam vista s corn clareza suas causae e efeitos,
portanto passfve l de ac;.1o; "creio ter escrito para realistas e nao apenas
urn romance onde aparece a realidade"(c6pia no Arquivo Johannes R.
Becher da Acad emia da s ArIes da ex-Republica Dernocratica Alema),

9 Esse tema ev itava nao s6 0 tratamento da Literatura, no sentid o mais
restrito, e exclufa a discussJ,o em tomo de conceitos esteticos, mas
tambem poss ibilitava urn consenso dos antifascistas humanistas. No
entanto, todo 0 esforco preparat6rio nso deixou que, no final, se ouvis-
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sem comentarios co mo: "urn congress o criptocomunista", ou "encena 
do, linanciado ou dirigido por Moscou" (In: Hermann Kesten, Dichter
in Cafe Wien, Miinchen, Basel, 1959).

10 In : Klau s Volker (1976) Bertoll Brecht: Eine Biographie, Munchen,
p. 254.

11 5entindo a reacao a seu radicalismo, em julho de 1935 Brecht escreve,
com todo 0 sa rcasmo, a seu amigo George Grosz: "Posse te dar um a
com unicacao importante: acabamos de salvar a cultura. Levou qua 
tro(4) dias e n6s decidim os que e prefertvel sacriflcar tudo, mas nxo
deixar afundar a censura . Se for necessaria n6s sacrificaremos dez,
vinte milhoes de pessoas",

12 Fritz Erpenbeck, escritor e jomalista , rememora ap6s a gu erra, a criacao
da revis ta, designando-a como utOpien, impossfvel de realiza r.

13 Em 1968 a revista Das Wort saiu em reprint e no posfacio Fritz
Erpenbeck reiembra 0 relacionamento de total confianca entre Brecht,
Feuchtwanger e ele e que tal pratica era caracterfstica comum entre os
antifascistas, " independents de todas as dlferencas e hierarquia s lite 
rarias" e continua:
"Nesse contexto consid ero importante declarar, que Bertolt Brecht, que
nao concordava com alguns e outros artigos de Georg Lukacs publica
dos em outras revi stas - principalmente sobre 0 Realismo - ano tava
para si palavras polemicas, apontamentos, teses contrarias (elas foram
encontradas em parte, nos se us artigos ap6s a morte), no entanto nao
iniciou nenhuma po lemics literaria, 0 que para ele, com o co-ed itor da
Das Wortseria lacilmente posslvel. A coesao da Frente Popular anti-fas
cista the pa recia mais importante; a d tscusaao - necessaria - poderia
ser adiada para mais tarde " (Vo lume de Regi stro do Reprint , Berlim
1968, p. 9)
Erpenbeck laleceu em 1974, em Berlim.

14 Na III Internacional de 1919 j~ se mostrava a opcao entre a fraccso
bolchevista (Lenin, depois Stalin), en tre 0 gr upo que apo iava 0 model o
de Conselheiros (Rosa Luxemburg e outros), entre grupos anarqu istas
(Erich Miihsam ) e entre os anarco-sindica listas . Esses gru pos que, de
urn lado, aceitavam a proveniencia burgu esa da cultura e do outro 0

radicalismo de esq ue rda, pleiteavam a destruicao e quebra conseqiien
te d as instituicoes da velha tradicao, para estabelecer uma nova socie
dade.
Em 1920, d uran te as luta s de marco em Dresden, urn quadrode Rubens
fora alvejado por urn tiro e Oscar Kokoschka, professor de arte, conde
na os revo lucionarios. A polemica surge com a resp osta de John Heart
field e Georg Grosz atacando Kokoschka como 0 "Kunst Lump", que
se interessa mais pela sobrevivencia de obras de arte do que do povo.
Nessa polernica destaca-se Gertrud Al exander, que rejeita 0 Expressio
nismo e Dadafsm o como decaden tes . Isso prova que tanto a discussao
pela concepcso de Realisrno, como as divergencies pela heran ce cultu-
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ral nao tiveram inicio em 1928, com a funda,ao de Bund proletarisch
revolucicnarer SchriftstelJer, em Berlim.

15 a veredito de Lukacs alcancava Prou st, Joyce, Dos Passes, Brecht e
outro s, Tarnbern procurava atingir as co laboradores da revista Links
kuroe, como Ottwalt e Bredel, da Associa¢o dos Escriiores proletario-re
voluciondrios (BPRS). Sua teoria coincide com 0 que, por exemplo,
Shda now e Radek ap resenta ra m, em 1934, no Congresso dos escritores
em Moscou, isto e:a luta sovietica contra 0 "forma lismo" em favor do
Realismo Socialista .

16 Klaus Mann "Gottfried Benn, Die Geschichte einer Verirrung". In: Die
Expressionismusdebatte. Hrsg. H. J. Schm itt, Suhrkamp, Frankfurt a M.
1978, p. 47.

17 Id. ib. p. 49.
17. Bernhard Ziegler. "Nun ist diesErbezuende..." (In:Schmitt, op. cit. p. SO).
18 Kurella retirou 0 tftu lo "Nun ist dies Erbe zuende... de urn artigo de G.

Benn, Lt,,!nsweg tines lntellektualisten, de 1934.
19 a tftulo do artiga Ii "Sobre Ires Expressionistas" (Ober drei Expressionis

ten)" e saiu no N"12 (1937), pp. 44-53 da revista Das War/.
20 Herwarth Walden: Expressionism» Vulgar (Vulgar Expressionismus). In:

Das Wort 2(1938) pp . 89-100.
21 In:Hans-jUrgen Schmitt. DieExpressionismusdebatie, edition Suhrkarnp,

1978, p. 89.
22 Klau s Ber ger. Das Erbe des Expressitmismus. In : Das Wort 2(1938)

pp. 75-81.
22 Schmitt, pp. 91-94.
23 Schmitt, pp. 95 ss .
24 Gustav von Wangenheim. Klassischer Expressionismus. Impressionen

eines Sozialistischen Realisten. Das Worl 3(1938) pp . 81-93 ou Die
Expressionismusdebaite, Schmitt, Pl" 104-120.

25 Schmi tt Die Expressionismusdebaite p. 107.
25aAlem desse artigo, foi publicado Dutro na revista Die neue WeltbUhnt ,

cad.l / 1938.
Die Kunst zu erben, de autoria de Hanns Eisler e Ernst Bloch.

26 ..~ verda de, Werfel e outros, ap6s a guerra, transform aram seu pacifis
rno abstra to em um a cornetinha infantil;com isso a palavra ndovioJenaa
foi confrontacla com revolucao e, em consequencia, se tomou uma
palavra objetivamente entirevo lucionarta" (Schmitt, p. 183).
Bloch defende 0 usa e 0 conceito de ndo »iotincia (Gewaltlosigkeit),
afirmando que havia poeta s que cantavarn a "bondade armada" ou "0

chicate de Cristo que expulsa os mercadores do temple".
27 Ernst Bloch. Diskussionen ilber Expressionismus. Das Wort 6(1938)

pp. 103-112.



28 Geo rg Lukacs. Es geht um den Realismus. In : Das Wort 6(1938)
pp . 112-1 38 e in Die Expressionismus deba tte, Sch mi tt , op . cit.
pp. 192-230.

29 Lukacs deseja delimiter a discu ssao ~ q uestao: "se 0 contextofechadode
totalidade do sis tema capitalista, da socied ade burguesa e sua unidade
processual de econo mia e ide ologia forma, objetivamente, uma unida
de na realidade, independente da consc iencia" (Schmitt, p. 196).

30 Certamente se referindo Aespontaneidade e maneira popular de Brecht
de falar e que cos tumava usar a expressso de Lutero ao traduzir:
"precisa-se olhar para a boca do povo nas ruas" para encontrar as
termos exatos pa ra a narrecso.

31 Lukacs cita Nietzsche, da obra Der Fall Wagner, Turiner BriefMai 1988.
In: Schm itt, p. 211.

32 Emst Bloch /Hanns Eisler, Die Kunst zu erben. In Die neue Weltbuhne
(1938) pp. 13-18.
Brecht escreve urn artigo Kleine Berichtigung (pequena Retiflcacao)
GW, 19, 337, que deveria sai r em Das Wort, (mas que apenas ficou
conhecido quando foi publicado Escritos sobre Literatura e Arte) onde,
de maneira curta e grave, exige respeito Afigura desse rnuelcc exemplar
e alta men te competente que foi Hanns Eisler . Mas 0 artigo nao sai u em
Das Wort, sob a alegacac de que sendo Brecht mem bra do grupo
edi torial, teoricamente ele deveria saber 0 que a revista publicava e nao
poderia exigir uma ret ificacao a posteriori. Essa foi a alegac;ao ...

33 0 texto co mpleto desse artigo de Lukacs Es geht um den Realismus
enco ntra-se em : Die ExpressionismusdebatteSchmill, op . cit. pp . 192-230.

34 Bernhard Ziegler, pseud5nimo de Alfred Kurella, pessoa fortemen te
engajada no movimento com un ista alemao. Colaborador em diversas
revistas entre elas a Linkskurue e entre os d iversos cargos que ocupou,
enumerar-se: 0 de redator-chefe do joma l Le Monde. Como exilado
viveu em Moscou , voltando ap6s a guerra para Alernanha, desernpe
nhando alta fun,~o no ambi to da cultu ra e da arte na ex-Rep ublica
Dernocratica Alems,

3S Bernhard Ziegler (Alfred Kurella) 5chlusswort. In: Das Wort 7(1938)
pp. 103-122, in: Schmitt, op. cit. pp. 231-257.

36 In: Berto lt Brecht. Ober Realismus,edi tion suhrkamp, Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a Main, 1977, pp. 29-31.

37 Die Expressionusmusdebatte. In: Bertolt Brecht. OberRealismus. op . cit.
pp. 38-39.

38 Antiquado, traduzid o da exp ressso "etwas Langbartiges" (algo de bar
bas longas).

39 Praktisches zur Expressionismusdebaite. In: Bertolt Brecht, Ober Realismus.
op.cit. pp. 40-43.

40 Dberdenformalistischen Charakter der Realismustheorie.,In: Bertolt Brecht,
Dber Realismus. op. cit. pp . 46-53.
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41 "Bemerkungen zu einem Aufsa tz" In: Bertol! Brecht: Dber Realismus,
op. cit. pp. 54-58.

42 Bemerkungen zum Formalism us. In: Bmolt Brecht: llber Realismus,
op. cit. pp. 59-M .

43 "Ergebnisse de r Realismusdeballe in der Literatur" In: Bertolt Brecht,
Dber Realismus, op. cit. p. 66.

44 "Volkstiimlichkeit und Realismus".In: Bertolt Brecht, aber Realismus,
op. cit., pp. 67-74.

45 No diari o de Walter Benjamim pode-se ler: 29 de julho de 1938:
"Brech t Iepara mim diversas discussoes sobre Lukacs, saoestudos para
urn artigo qu e ele deve publicar em DasWort.Sao ataques vela dos, mas
veem entes. Brecht me pede conselho quanta a sua publicacao. Como
ao mesmo tempo ele me conta que Lukacs atualmente tern " I~" urn
posta importante, eu the digo que mo poderia dar conselho algum.
"Trata-se aquid equest.iode poder. Sobre isso alguernde "I~ " precisava
se manifestar. 0 homem tern amigos l~ " Brecht : "LA propriamente eu
n30 tenho amigos. Eas moscovi tas mesmo tarnb em nao as tern - como
as mor tos."
Esse "lei" se refere a Moscou e tarnbem ao Partido.
In: Walter Benjamin. Versuche iJber Brecht, edition Suhrkamp, SV,
Frankfurt a .M, 1981, p. 169.

46 "Bemerkung zu meine m Au fsatz". In: Bertolt Brecht, Dber Realismus,
op . cit, p. 87.

47 "Form und Stoff" . In : Bertolt Brech t, Dber Reslismus, op. cit. p. 5.
48 Entre muitos:

Helga Callas. Marristische Liiereturtheorie, Kontroversen im Bund Pro
letarisch - revolu tionarer Schr iftsteller (Neuwied und Berlin, 1971).
Klaus Volker. "Brecht und Lukacs, Ana lyse einer Meinungsverschie
denheit" in: Alternative, mlmeros 67 - 68 (1969) p. 141.
Fritz Raddatz. Revolte und MelanchoUe. Essays zur Literaturtheorie.
Alb rech t Knau s Verlag, HAMBURG, 1969.
WeT war Brecht. Herausgegeben von Werner Mittenzwei, deb, verlag
das europaische buch, 1977.
Hans Albert Walter . Die Exilzeitschrij! DasWort. In: Basis, Jahrbuch fiir
deut sche Gegenwarts li teratur, Bd. 3 (1972) Athenaurn Verlag ,
Frankfu rt am Main , 1972, 5.7.
LehrstilckLukacs.Herausgegeben vonjutta Matzner, edition Suhrkamp,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. Main , 1974.

49 0 relacionamento de Brecht com a Frente Popular pode serexaminado
em seu discurso de junho de 1935 em Paris no "Congresso lnternacional
dos Escritores para Defesa da Cultura",
o fato de que Brecht, nesse congresso, falara abertamente sobre a ra zdo
primaria de todos os crimes fascistas e sobre 0 relacionamento capita
lista para com a propriedade, prova a integracao de Brecht com os
princfpios marxistas e a distancia para com o utrosescritores burgueses



anti-fascistas (Ver: Hans Mayer. Bertoli Brecht in der Geschichte,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. Main, 1971) que ns o reconhe cem as
rafzes socio-economicas do fascismo .
Estudos primaries para 0 discurso de Paris se resu mem no ens aio de
Brecht: Plattformfir die linken Intelektuellen.

SO Na Platajimna para os inteleduais de esquerda Brecht d iz: "a escolha da
camada , Aqual pode ser confia da a sa lvacao de toda a civilizacao deve
acontecer segundo pontes de vista economicos, porque somente urna
camada de pessoas ass im cons titufdas possu i a force e a fonna organi
zat6ria necessaria para criar condi coes, nas quais todos terninteresses,
que podem fomecer a base para uma cul ture verdadeira " (GW-VoI20,
p. 237).
Portanto, enquanto Lukacs quer combater 0 fascis mo arraves de urn
radica l democratismo, Brecht vea unica possibilidade de derruba-lo
atraves de urna revolucao proletaria , Daf que aconselha aos intelectuai s
de esquerda de deverem lutar ao lad o do proletariado.

S1 A traducao do termo "Biirgertum" e "Burger", respectivamen te bur
guesia e burgues, apresenta certas dificu ldades e a explicacao ~ bern
colocada por George Lichtenstein, no livro As ideias de Lukacs, Editora
Cultrix, 1973, pp. 79-81:
Lukacs escreve em 1945, por ocasia o do 7(1' aniverscirio de Thomas
Mann uma homenagem "Em Busca do Burgues" - "onde tenta eluci
dar a atitude dialeticamente comp lexa de Mann para com a classe
media... "ciasse media" na o co rresp onde bern a Biirge rtum ... os
alemaes pertencentes a essa classe... sempre se consideram portadores
de um modo de viv er particular, associado a valores que nem a nobreza
nem 0 povo em geral possufam ...
o refinamento final desses va lores pode-se, encont rar na cultura clas
sica de Weimar associada aos nomes rnagicos de Goethe e Schi ller...
Thom as Mann foi 0 ultimo grande representante dessa classe e cultu ra
peculiarmente alemas. Nao surpreende, pois que fascinasse Lukacs, 0

qual ind dentalmente aparece de modo pouco lisonjeiro, no grande
romance de Mann, A Montanha Magica(1924) como 0 jesulta terr orista
Naphta ..."

52 Bertolt Brecht- a ber Realismus. ln:GW Vol 19, p. 320:
"Eu nao tenho a impressao, que tivessernos servido muit o bern nossa
causa, a causa do Realismo na literatura{...) 0 conceito de Realismo se
apresentou muito acanhado, quase e levantada a impressa o, que se
trata de urn mod ism o literario, com regras retiradas de algumas obras,
aleatoriamente esco lhidas(...)
o Realisrno e confrontado com 0 formalismo, como se ele fosse fiel e
modestamente urn "conteud ismo". "Apresentam-se, como ja foi dito,
alguns romances famosos do ~culo passado, tecem -se a eles elogios
merecidos e extrai-se deles a Realismo"...

52. Gesammelte Werke, Vol 18 pp. 266-269.
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53 In : George Lichtenstein. As idiias de Lulaics, op. cit, p. 73:
(sabre a posicao de Lukacs confronlando a litera lura da decadencia
imperialista, com a ideologia do fascismo e com 0 grande realismo
burgues de Thomas Mann, par exempl o)
"Aquila que 0 falecido Isaac Deutscher certa ve z qualificou de "o caso
de amor intelectual de Lukacs com Thomas Mann esclarecede fata uma
curiosa ambivaIencia na atitude de Lukacs para com aquela cultura
burguesa da qual ele proprio e urn produto dos mais notaveis."
Esta mesma sensacao certamente Brecht devia tee tido...

54 Ernest Bloch. Diskussionen uber Expressionismus. In: Das Wort (1938)
cad . 6, p. 109.

55 Bertolt Brecht. Vo/btum/iehkeit und Rea/ismus. GW. V. 19 pp . 322-331.
56 Apud Fritz ). Raddatz. Lukacs. Rohwolt Verlag, Reinbek bei Hamburg,

1972, pp. 83 e 84.
57 Hans Mayer. Brecht in der Geschichte, Drei Vcrsuehe. Suhrkamp Verlag,

Frankfurt am Maim, 1976, p. 132.


