
*o LEITOR COMUM

Jose E. Mindlin

Achei 6tima a idCia deste Simp6sio, e aceitei com prazer 0 convite
para falar neste painel, pois a leitura e urna parte importante de minha
vida, e sempre que posso proeuro inocular em outros 0 virus do amor aos
livros.

A rel891lo com 0 livro tanto pode ser inata, como cultivada. Quanto
mais cedo alguem se habitus a leitura, tanto melhor - assegura urn prazer
permanente na vida.

o chamado leitor comurn, que foi colocado como tema da palestra,
pode ter os mais variados interesses: romances, poesia, aventura, bi
ografia, hist6ria, mi81enos, fa~anhas de detetives, ou mesmo ciancia,
politica, ensaios, 0 que seja.

Nllo vejo hem como se classificar 0 leitor de comum ou incomum.
Prefrro pensar no leitor, simplesmente no leitor: aquele que sente vontade
de ler. Para comC\l8f, qualquer tipo de livro, porque urna vez criado 0

hAbito, 0 gosto se retina. 0 ideal e mesmo comC\lar na infincia, onge 0

hAbito deve seT induzido, e nlio imposto. Pode ate seT urna boa forma de
indu~ao a proibi~o da leitura de certos livros na inf'ancia, pois 0 livro
proibido atrai desde logo - fica a sugestlIo... Mas 0 interesse pela leitura
se desperta principalmente pelo exemplo, e pela conversa sabre livros.
Isso sem falar de urn requisito bAsico, que e a presen~a dos livros numa
easa. 0 que e fundamental para in81ilar 0 go81o pela leitura eque ela nllo
seja urna obrig89llo:pois a maioria das pessoas - eu inclusive - reage as
imposil;lOeS.

* Palestrado Dr. Jose E. Mindlin no SimpOsio "Usos da Leitura", promovido
pelo Depaltamcnto de Jomalismo e EditoraQio da Eacola de Comunica9OCS e
Artes da Universidade de SAo Paulo, em 16108191.
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Obviamente. emais facil promovee a leitura na infIncia on na ju
ventude. do que na idade adulta. Hoje em. dia. alias. nIo 6 facil de um
modo geraI. pois a televislo absorve a maior parte do tempo vago etas pes
8088. Euma pen&. no entanto. que a televislo veoba a substituir a leitura.
pois a concen1ra9lo no livro desperta muito mais a imagin.9Io e a cria
tividade do que a imagem fugai. que age mais como entorpecente do que
como estimulante. Everdade que a televislo desperta ambi9b e~.
mas 0 que eu quero dizer eque tem 0 inconveniente de sec um prato feito.
que nIo exige esfon;o de cril19io ou anAlise, ao passo que um livro pode
melhor desencadear um processo mental menos ef&nero.

Se 0 livro. mesmo antes da televislo. atingia um niDnero limitado
de pes8Oas. 0 fato ehem mais pn:ocupente em nossos dias, mas um es
fon;o em favor da leitura ainda pode dar boos resultados.

Creio que a maior parte das pes80as gosta de imaginarsi~
ideais, e de se colocar nessassi~ que ejustamente 0 que a leitura
proporoiona Por isso mesmo, 0 prazec da leitura cleve sec proclamado por
todos os meios e modos, especialmente pela assim chamada midi&, que
com isso pagaria boa parte de seus pecados.

o mercado editorial brasileiro hoje ofecece a possibilidade de satis..
f89110 de todos os variados interesses que de infcio mencionci.As tiragcns
Binda sao restritas. e a distribui9lo prec8ria, mas 0 n6mero de cdi~nIo
e pequeno, tanto de autores brasileiros, como de es&rangeiros. que vern.
sendo amplamente traduzidos. 0 que falta fazer, portanto, e difundir a
ideia de que a leitura euma fonte de prazer, DIo um encargo ou uma uno
lI19io.

Minha ex.periancia pessoal, oem. JJlIlteria de leitura. 6 coisa de vida
inteira. Comecei um pouco tarde. pois sO aprendi a lee com aete 8I1OS j'
completos, mas procurei, e acho que consegui recuperar 0 tempo perdido,
pois nunca parei de ler. 0 que nIo consegui mmca, mas tamb6m nIo me
importei muito com isso, foi estabelecer uma leitura metlxlica, um sistema
organizado, com objetivos determinados. Nio me lanbro hem dos &nOS

iniciais, mas tenho clara lembran9/l de que os livros de leitura exigidos no
curso primario e secund8rio, on mesmo no cwso de DiIeito, nIo foram os
que mais me interessaram. Fui sempre um leitor indilIciplinado. nandn
que 0 livro foi feito para a gente, e nIo a gente para 0 livro. Portanto. sem
pre me baston. para pegar um livro, que etc mc interessasae, san me pre
ocupar se era importante 011 nIo. Com isso, naturalmente, penIi muito
tempo lendo coisas sem real interesse. de que nem sequer me lanbro, mas
nIo lamento isso, pois na hora certamente senti prazer e CODSOlidei 0

h8bito da leitura. Aos poucos fui sendo mais seldivo, mas na realidade
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nIo consegui mmca acompaohar a opinilo de Thomas Mann. de que a lei
tufa dos boDs Iivros devia ser proibida, porque existem os 6timos. Em
primeiro lugar, porque 0 conceito do 6timo emuito relativo, e depois pcr
que bA muita$ IlIZlSes para lie ler um livro, alem de sua qualidade literiria
intrlnseca. Ha livros de atualidade, hA autores oonhecidos. hA temas que
despertam interesse em dado momento, bA livros que levam aleitUIa de
outros, seja pelos assuntos, seja pelos persouagens. ou pelas ideias.

Eclaro que hA limites que nIo lie consegue transpor. o principal e
o tempo. Por mais que se leia, nIo se consegue ler tudo 0 que lie deseja, e
por isso mesmo uma oerta lIeletividade lie impt'Se. Mas cada um deve faze:r
sua prOpria selC9io, ou, mesmo que siga algoma das numerosas Iistas de
livros tidos como Wos mais imp<Ktantesw, nIo deve lie atc:r' a crit6rios rlgi
dos, nem lie considerar culpado de grandes pecados por ocasionais des
vios, passando de Machado de Assis para Asterix, ou de Shakespeare para
Agatha Christie.

Nio existem regras absolutas que seja imperativo obedecer. 0
mundo da leitufa deve SCI' um mundo de Iiberdade intelectua1.

Mas, mesmo assim, hA Iivros que epena nIo ler, e outros que nIo
fazem a menor difen:n98- Nio eatoa que os cl6ssioos gregos e latinos
cl1egaram ate os nosaos dias, e que os cl8ssicos em geral ta1bam sua lei
tufa recomendada. 0 que sempre procurei foi evitar os extnmos - s6 ler
os assim chamados cl8ssicos isolaria 0 leitor da realidade em que vive,
mas s6 ler os Iivros atuais. ignorando a hemn98 do passado scria, a meo
ver, ainda mais inconveniente.

,As histOrias da Iiteratura, e a critica Iiter8ria, podem ajudar muito a
hem <rientar a leitura. mas sempre com a ressalva de que critCrios bons
para um leitor podem. nIo aervir para outro.

De menino, eu gostava de JUlio Verne, que ate lia em voz alta para
minha mIe, de quem. retrospect:ivamente, depois disso, admirei muito a
paciencia. Confesso que pulei muitos trechos descritivos, que sempre
achei cansativos, procurando ir mais diretamente 80S fatos. Mas foi para
mim uma leitura maramte ate por volta dos doze snos. Antes disso llam
-lie os livros da Condessa de SCgur, os contos de Grimm e Andenen,
Monteiro Lobato, Jnca e Chico, Bilac e Bomfim. wO Cof89low de Amicis,
que tambem foram maroantes, al6m de tantos e tantos outros, alguns ainda
lembrados, e outros esquecidos.

Sou do tempo da intlulacia fmncesa, de modo que Ii muita coisa
em fraJds antes de portugu&l, mas pelos 12 ou 13 snos, comecei a ler
Heroulano, a~ de B9a das -Minas de Salomao-, que depois Ii no
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original, e que foi minba primeira leitura em inglas. Ai nIo parei mais:
Machado de Assis, E9a. 0 Ateneu. e poesia. muita pocsia. naquela q,ooa.
principalmente, que eu me lemme, Bilac, Vicente de Carvalho, e La
martine.

Aos 13 enos entrei nwna fase para mim decisiva. quando men ir
mIo Henrique e eu descobrimos Shakespeare, depois de vcr 0 -Sooho de
Uma Noite de Verto-na verslo cinemawgrifica de Max Reinhardt. Foi
wn deslwnbramento, e uma leitura que se prolongou por enos e anos.
Estou precisando, ali4s, retoma-la. MUs ou menos na mesma 6poca come
cei a me interessar pela HistOria do Brasil, 0 que maroou. alias. 0 infcio da
fOlDl~ de minha bibIioteca Daf poe diante as leituras foram inte:osas e
variadas, mas eu diria que foi nos enos 30 que elas se revelaram mais pro
dutivas e estimulantes, pois entrei na Faculdade de Direito em 1932, e
com isso consegui 5 anos de um minimo de 2 a 3 horas de leitura diaria.
Naquela 6poca. os professores, em geral. Iism. durante os SO minutos de
aula. as suas prel~, que eu lia em casa em 15. Daf eu me sentar no
fundo da sala, e ficar lendo tranqOilamente, 0 que foi uma oportunidade
excepcional. Essa experi&.cia de leituradin repetiu-se nos anos 40 e SO,
quando levava os filhos para a esoola. deixava-os Ia is 7,1Sh. eorostava 0

carro em baixo de uma irvore, e ficava lendo ate 8,45h. Mais tarde, como
advogado, andava sempre com um Iivro, que lia durante os julgamentos
no Tribunal de Justi~ ou nos engui~ de trinsito.

Na vida empresarialleio muito no avila, e nonnalmente dou conta
de 7 a 8 livros por mas em m6dia. Gostaria 6 de vivee 300 anos, 0 que me
pennitiria lee quase 30.000 Iivros - uma boa conta... Ncsses periodos Ii
muito em portugu&, francas e ingles, teatro grego e latino, gaalmente em
1:radu9Io francesa, e travei uma rel89lo duradoura COOl CamlSes - eacapei
do martfrio da an&lise logica do sinasio, e pude lee, e nIo propriamente es
tudar CamlSes. Valeu a pena. Mas os outros gnmdes cIassicos, principal
mente Milton, confesso que nIo Ii, e gostaria, alias, de sabec se alguem
nesta sala ja leu. Dante sO Ii em parte, e um dia talvez leia intcgralmente,
mas 6 pouco provaveL Eque nlo deu ainda vontade, e lee poe obri~,
de modo geral eu nil> leio. Foi a grande afinidade que senti com Mon
taigne, nos -Ensaios- em geral, e especialmente no ensaio soble os livros,
em que uma passagem me entusiasmou: -as dificuldades, quando as en
contro, do me preocupo demais. Abandono-as depois de uma ou duas
tentativas, pois se insistisse perder-me-ia e 0 meu tempo~ meu espirito e
de compreensio imediata. 0 que nIo enteodo desde logo, entendo me:nos
me obstinando. Niof~ nada scm alegria-.
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Tambem nos anos 30 li Romain Rolland, Gide e Anatole France,
autores que sairam de moda, mas injustamente, principalmente Romain
Rolland De Anatole France, e Gide, alias, alguns livros ainda se podem
leT com prazer.

Nos anos 40 Ii pela primeira Vf2 a obra de Proust, que a principio
reneguei, por achar complicada demais, mas que me esforoei por ler a
conselho de Tristio de Athayde, e que depois reli vSrias Vf2CS, com inteT
valos de dez anos - cada vez urna leitura diferente. Estou agora, alias, em
plena releitura.

Ai, entio, dos anos 40 aos 60, as leituras se espraiaram - Stendhal,
Thomas Mann, Balzac, Dickens, as "Mil e Uma Noites", Oscar Wilde,
Rousseau, Voltaire, Tolstoi, Dostoievsky, os contos de La Fontaine,
Moliere, Racine, 0 Dom Quixote de CeIVantes, 0 Decameron de Boccac
cio, Bernard Shaw, e os nossos: Mano de Andrade, Oswald de Andrade, 0

romance nordestino, a primeira fase de Jorge Amado, Graciliano Ramos,
Lins do Rego, Rachel de Queiroz, alem de Alenear, dos "SeTtlles" e de
"Casa Grande e Senzala". E ainda poesia, muita poesia, que eu sempre
gostei de ler em voz alta, com a sorte de minha mulher gostar de ouvir:
Drwnmond, Bandeira, Joio Cabral, Cecilia Meirelles, Vinicius de
Moraes, Baudelaire, Verlaine, Keats, Byron, Shelley, Edgard Poe, Emily
Dickinson - a lista emuito grande. Nos anos SO, devo destacar a leitura de
GuimarAes Rosa, porque, se em prosa temos muita coisa boa em nossa lei
tura, ele e Machado sio a meu ver os maiores. Se por acaso alguem aqui
presente ainda nio leu urn e outro, estll perdendo urn tempo precioso.

Sempre tive preven'1!o com os chamados "best sellers" - Ii alguns,
por exemplo, nos anos 40, como "0 Vento Levou", "Anthony Adverse", e
outros, mas, de urn modo geTal, sempre preferi deixar que esses livros se
sedimentassem, para s6 entlo enfrentar a leitura. Eurna das poucas regras
que adotei na vida, e em que fa90 muito poucas ex~es.

Outra leitura importante dos anos 60 e 70 foi dos autores latino
..americanos - Borges, Garcia Marquf2, Vargas Llosa, Julio Cortazar e Oc
tavio Paz, principalmente.

Tambem na decada de 70 e que fui descobrir, com grande entusi
asmo,dois autores que normalmente s6 sAo lidos na mocidade: Victor
Hugo e Alexandre Dumas. Lembro-me de teT escandalizado urn repOrter
quando assumi a Secretaria de Cultura, e disse que estava lendo "0 Conde
de Monte Cristo", que ele achava sub-literatura, 0 que eurn absurdo. Foi
urn periodo delicioso: "Os Misen\veis", "Os Tees Mosqueteiros", "Vinte
Anos Depois", etc., etc. Na decada de 80, urna grande descoberta foi do
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"Memorial do Convento", e dos outros livros de Jose Saramago. Li ao
mesmo tempo "0 Nome da Rosa", mas 0 "Memorial" me entusiasmou
muito mais. Tambem foi um ponto alto a obra de Pedro Nava, pois gosto
muito de mem6rias.

E assim vai meu convivio com os livros. Falei s6 de leitura, e nIo
falei de biblioftlia, pois isso me levaria muito longe, mas podemos falar
sobre isso durante 0 nosso bate-papo, que espero que acon~. Na reali
dade, a biblioftlia vai muito alem do prazer da leitura, pois 0 contato com
o livro tem muitos outros fatores. De todo modo, leitura e form89Ao de
biblioteca creio que, no meu caso, sAo um interesse central de vida. Deixei
de mencionar muitos autores e muitas obras, que li e saboreei, hem mais
numerosos do que os que mencionei. E ainda falta ler muita coisa boa, 0

que, em ultima anlilise, e uma sorte, pois se fosse possfvel ter lido tudo,
seria uma desgra9a. Agora meus caros, vamos conversar um pouco.
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