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DA DINAMICA DOS ELEMENTOS DE PENSAMENTO
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Neste texto, damos notfcia de trabaIho que reaIizamos com alunos do
mestrado em Uteratura da Universidade de Brasilia; aqui pretendemos
colocar as bases de uma interroga~io mais ampla, que faz parte da
pesquisa em cursu: qual 0 horizonte atual da Uteratura como forma de
resis~ia? Bntendendo que a arte/literatura e uma forma de
emancipa~ao,como ela se relaciona hoje com a cultura de massa, uma vez
que saiu do seu horizonte a possibilidade de distinguir-se radicalmente da
industria cultural? Fsta pergunta 56 se formula em uma perspeetiva oposta
1\ do p6s-estrutuialismo. Para que se entenda e/ou questione a literatura
como forma de resis~iae preciso reconhecer a exist:@ncia de algo extra
literlirio, de alguma coisa que nAo eapenas texto. E, se mesmo 0 fen6meno
Uterlirio nAo se pode reduzir 1\ dimensao textual, muito menos pode a
realidade hist6rica. A "verdade" nAo e uma constru~io discursiva, nAo e
uma~o das diversas Unguagens de poder/ saber. Segundo a doxa p6s
estruturalista. a verdade e a realidade nAo passam de constru¢es
discursivas; ahist6ria seria produto de urn artificio narrativo (ou ficcional),
seria urna constru~o de Unguagem1. Para 0 p6s-estruturalismo, 0 peso
social ou polftico da literatura seria captado pelo poder. Com isso, nega-se
que a literatura leMa desempenhado urn papel de oposi~io cultural em
alguns momentos hist6ricos. Nessa perspecti.va, 0 poder e absolutizado
como uma fo~a transist6rica que produz e freia subversio. Qualquer
resist:@ncia ou oposi~o a este poder jli estaria nele contida e, portanto,
neutralizada.

o entendimento da literatura como resist:@ncia pode ser formulado em
termos bakhtinianos de uma luta em urn espa~o discursivo heterog~neo.

As vozes dominadas nAo estio sempre neutralizadas pelas ideologias atra
ves das quais devem falar para serem ouvidas; elas distorcem, ate mesmo
se apropriam destas ideologias apara alterar sua configura~ao.Trata-se de
procurar nAo apenas 0 "outro do discurso" mas tamb&n 0 "outro no dis
curso", isto e, uma voz que pode irromper das fendas no discurso da cul
tura dominante2.

1 V.a respeito Norris, Christopher: "Confrontos tlextuais: a prisAo do "Discutso", in Dedlllus,
Reuistll Portuguesa de lilerlltum CorrrpImulII, N. 3/4, 1993-1994.
2 PIra \III1A diIcwleio10m oa Iimites do p6HatrutllJ1lismo, v.a nUmero da revista New UtertIry
History, "History and...", IlObretudO Porter, Carolyn: "History and Uteratule: After the New
Hisloridam", in New literrny History, vol.. 21, N. 2, 1990.



Inicialmente procuro ·descrever os termos da questao: 1) tendo em
vista asmu~ estruturais acontecidas a nivel social e politico, assim
como es~liter6rio, nas Ultimas db<las, os meios de resis~ esco
lhidos e tri1hados pela pn\tica artiatica dos vUios modemismos perderam
seu vigor, chegand.o a uma situal;io de aporia, com a obra de arte conver
tida em mercadoria; 2) a ind!uitria.culturaJ. cujo poder se mostrou, com 0

pusar do 1empo, quase abeoluto, anulou a possibilidade do "convivio inte
ressado" que, em detenninado es~o da viv~iada aporia, certas came
das da inte1ectua1idade entenderam ser a <mica "&aida"i 3) a atividade lite
r6ria tem lie caracterizado, a grosso modo ~ claro, ou por um sentimento de
nostalgia da combatividade do escritor modemista (que, quando menos,
sentia-se capaz de refagiar-se nil sua solidio), ou por um adesismo i\ in
dUstria cultural. que, ao mesmo tempo em que &juda a desmistificar a
"torre de marfim" modernist&. entretanto tamban refol'Ql a aIiena~o.

Se a arIe, mesmo nos momentos em que mais se alheou da vida social
e politica. como no caso de ceria poesia simbolista, foi praticada como uma
forma de resis~ nio se encontrarii tambml na prAtica Iiter6ria atual
uma forma de resis~?

Que a liieratura aIheada de certo simbolismo constituiu uma forma de
res~ i\ sociedade capitalista do in1cio do~, ao seu utilitarismo,
se 0 aJhelunento foi uma forma (a~ fortel) de protesto, entretanto 56 se
reconhece a sua fof9l em visada retrospectiva; na sua~ era apenas um
"grito de dor": "6 formas alvas, brancas, formas dJuasj de luares, de ne
ves, de nebUnasj (...) fecundai 0 Mis~o destes versosj com a chama
ideal de tod.os os mistmos". Ainda havia espal;os onde era passivel se re
fup, havia ainda mis~os e, mais do que isso, havia Mis~rio. 0 pri
meiro modernismo foi 0 desaptreeimento desses mis~os. Mas eles volta
ram, demonstrando sua longevidade, ~ 56 pensar no Jorge de Uma de In
venplo de Orfeu, no Guimaries Rosa de Grande Sertlo: veredils, no
Drummond de Claro EnigmJL Nio que os mist&ios sejam engodo, mas por
que sio a nossa impossibilidade de ver claro. Acrescente-se que tam~ a
c1areza, institufda em prindpio de conhecimento a todo custo, pode ser
mais um Mistmio. Par isso, como veremos mais adiante, entendemos que
esIB fora de cogita~0 empenho em resolver a questio da indUstria cultu
ral, de se desfazer dela, como se fosse 0 mundo das trevas que se precisaria
a todo custo iluminar. Isto seria mau iluminismo, pois equivaleria a retor
nar eo momento anterior eo pr6prio modernismo.

Mas podemos continuar a falar em arte quando 0 que lemos ~ espeIB
cu10, quando a beleza se transmudou, deixando de ser a "apreensio sensf..
vel da id&" para ser um arranjo de formas sonoras ou visuais capazes de
atra~o de compra e venda, quando a beleza tomou-se um jogo de luzes e
de maquiagem, quando a fo~ es~tico-libidinal perdeu 0 seu poder de
contesta~oda ordem e pas80u a servt-la?
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Entendemos que aporia ~ nossa situa~o.Entendemos que desconside
rar a indUstria cultural, ou ainda procurar soludon6-la, ~ como se esfo~
par sair da areia movedi9l. Desconsider6-Ja resultani em postura conver
sadora porque pennitint que ela apenas se reforcei proeurar solucion6-1a
como se fosse um simples fen&neno circunstandallevarA Acons~ de
uma arte tamWm conservadora porque negligenciar6 os elementos de au
~tica aitica ao modemismo neJa presenb!s. Por outro lado, adem com
jubilo vendo nela a red~o da "democratiza.¢C> da cultura", como meio
de levuinfo~esW:ica a~ os Ultimos I'inc&!s, ser6 adem ao que ha de
pior na cultura do capitalismo tardio, isto ~, Ared~o da humanidade A
parte da engrenagem da alta teconologia.

Os elementos de aitica ao modernismo sO podem ser entendidos, ao
nosso ver, como forma de~ do ide6rio modemo, nio como sua ex
pansio ou continuidade, mas como sua retomada.

Quem agora considerar 0 desafio que nos foi proposto para este con
gresso: ~ ainda possivel pensar a indUstria cultural? A pergunta tem uma
extensio maior, que ~, na verdade: ainda ~ possfve1 pensar, pura e aim
plesmente?

Se a nossa si~o~ a aporia, a nossa literatura nio pode, entretanto,
ser de tipo naturalista, isto ~, a literatura que apenas reproduz a "rea!i
dade". ~ preciso pens6-1a. E, no caso, isso nIo se confunde com a idea tra
dicional de politiza~ioda arte, com a id9i de uma destina~oespedfica
mente pol1tica para a arte. Mas 0 pensamento questiona a destinafjio sime
tricamente oposta a esta: 0 irracionalismo, a despolitiza.¢o. Durante 0 mo
demismo, 0 "irracionalismo" foi uma postura de crltica A razio social do
minadora; hoje, a crftica Arazio foi absorvida peJa nova 16gica social, cujos
interesses de mereado levam a caracterizar toda tentativa de entendimento
racional como conservadora. Em outras palavras: a des~o despolitiza
dora da arte ~, na verdade, uma atitude pol1tica.

Negar Aute 0 seu conteUdo de pensamento, enfatizando os seus as
pectos sensoriais, entretanto, nio ~ aIgo novo. Como se sabe, a diaciplina
"es~a", termo cunhado por Baumgarten, privilegiava essses aspectos.
Hegel, na Introd~oAEstRiCtl, rebate v4riaso~ Aid& de uma filo
sofia da ute. Entre estas obje;aes esfli a de que a ute, sendo imagina¢C>,
escaparia ao conhecimento radona1:

"0 pensamento, diz.se, tem umproce8IO l6gico, dentffico, fiJ.oI!J6fico, e 0 be10 e a ute
sio de uma natureza que escapam As poBbilidades da Bloeofia. 0 beIo apareceria.
justamente, muna forma oposta i\ liloeolia. A ute teria como campo de~ a eslera
doe sentimentDs e das~ dependentes, pot' outro lado, da iJnagirI8l;io, e din
gir-8e-ia assim a um domfnio do esplrito nwito diferente do da filollofia para dee
pertar uma ordem de pensame1ltal nwito diferentesdo pensamento filoe6fic:o"s.
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A auton~o da arie, Be, por um lado, Iiberou 0 artista para criti
car a sociedade, por outro, marginalizou 0 seu produto: a partir dai 0 que
<liz a arte nio pode ser levado a s&io; nio ~ conhecimento. Mas ser6 poesi
vel A arte dizer a verdade? Conceber a pratica literAria como resist&\cia
pressupOe uma resp08ta a esta pergunta.

A verdade continua a ser para n6s, latino-americanos, a luta peIa Ii
berta~o, 0 que tambem tem uma dimensio universal porque ~ ali~
dohomem.

A pratica da arte como pensamento implica hoje que se equacione a
questio da indUstria cultural A dis~ entre alta cultura e indUstria
cultural, definidora do modernisn\ot, esbi sendo hoje redimensionada na
pratica literAria. A dis~o permanece. Mas, ao contrario do que aconte
ceu no modernismo, 0 escritor atual se apropria de materiais da indUstria
cultural e, atrav& de processos criticos de remontagem, desfigura-os, ana
lisa-os, reestrutura-os. Nio que isto signifique necessariamente uma re
cusa, mas sempre uma visio critica. Entendemos, assim" que nio se trata
de apagar a dis~o, ou desfazer a tensio existente entre alta cultura e
indUstria cultural, porque isto seria sucumbir a esta. Os elementos de pen
samento existentes nos produtos da cultura massiva sio acentuados. Como
eles se encontram af dominad08, ~ preciso ter condi¢es de perceb@..los e
fortaled-los.

Ainda na Est/tim de HegeIlem08:

"Afirtnal;io iR:omesbivel ~ a de que 0 esp{rito pode COl'l8iderar-ll a si proprio, do::
tado como ~ de uma COI'lSCiAmcia que 1he permite pen&lII'-tle a si proprio e a tudo
quanto origina. Porque 0 pensamento constitui a mais fntima e eseencial natureza do
espUito. (...) Ora, originadas e engendradas pelo espfrito, a ute e as obras lUtisticas
sio de natureza espiritual, a~ quando oferecendo a representac;io wna apa*¥:ia
senst:ve1, esta seja penetrada no espfrito. Neste sentido, jA a ute se aproxima mais do
espUito e do pensemento do que da natureza exterior, inanimada e inerlej 0 espfrito
revke I'lOS produtos de ute. (...) Por isBo, a om de ute, onde 0 pensamento de si
se aliena, pertence ao domfnio do pensamento conceitual... "5.

E, ainda: "Em sua mesma apa~ia, a arte deixa entrever algo que ultra
passa a apa~: 0 pensamento... "6.

Chamam08 elementos de pensamento aos elementos de significado
emancipat6rio existentes virtualmente em qualquer pr6.tica cultural Tais
elementos se dio A percepe;io, mas, uma vez que a sua exis~MO 6
meramente textual, podem estar tio desfigurad08 que nio se deixam ver,
como ocorre com os produtos da cultura massiva. Como se trata de per
ce~io, ism 6, de leitura, de rece~io,nenhum texto 6 por si mesmo eman-

4 Esta~io, como fie Babe, caracterlza a bloria est'tica modemisbl, como lie ve naEa~de .
Adorno.
5 Hegel, Opus cit., p.36.
6 Idem,. ibidem. p.46.
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dpador. Eiaao que a literatura atua1, mesclando·a trad~modernista com
elementos cia cullum. de massa, nos diz: tampouco 08 textos modernistas
estIo Jivres cia posaibilidade de aJienar e foi par isso mesmo puderam se
tomar canOnicos.

A cultura de massa ~ um conjunto de materiais dos quais 0 ar
lista/eecritor pode hoje Ian9u' mio. Esta ~ uma difererv;a capital: jIi Ilio hA
mail material revolucion6rio. Deslocou-se 0 centro da questio do material
para 0 procedimento do artista. 0 que imparfa ~ a destina~o que 0 artista
lhe dar6. E Ie 0 material nIo ~ noble, tampouco 0 ~ 0 procedimento. 0 pro
cedimento ~ dupJamente desmistificador: par um ]ado, dessacra1izador do
modemiImo; par outro, desmistificador cia despoli~o p6s-modernista.

Entretanto, continuam06 no interior do universo modemo, ainda que
nIo modemista. aa~ modema que nos anima. Consideremos al
guns upectos desta~: 1) 0 ideal de incomunicabilidade do moder
nismo. Conaiderando a dimensio da leitura ou recep;io anteriormente
citado, 0 modelo cia incomunicabilidade jIi nio corresponde ao momenio
atuaL Mas a dificuldasie decom~opermaneee como uma qualidade
que diferencia a ute dos.produtos menunente consumiveis. Estes, ao nIo
apresentarem dificuldade de entendimento, conduzem a uma banalim~

inatrumen1aJizIora do leitor. (Quando a~o~ proposital. ~ signi
ficativa; como tal. exige a~ atenta do leitor.) A obra de ute, sendo
dediftdl~,liberta 0 leitor em vez de instrumentaliU-Io; 2) a con
~ da ute como autOnoma. A exig@nda das vanguardas do infcio do
Mculo e das neo-vanguardas atuais de volta da lll't2 Avida leva a questio
nar a ute aut6noma. Mas a "ute aut6noma" permanece como questio na
ute atuaL Esta continua sendo definida a partir do problema da autonomia
da arte; ~ a tensio arte aul6noma/ ute integrada Avida que mantml a arte
viva. Com hem observa Peter Bilrger, nos encontramos af perante um pa
radoxa: "Se a~ vanguardista de ahoUr essa separa~o for fact1veL
isso ser4 0 lim da ute. Cuo se abandone essa~ ou seja. se a
~o.entre ute e vida for aceita como uma questio de lato, tambm\
ser4 0 lim da ute" 7.

A re8is*'cia 56 se dA porque a dis~ Iiteratura e cultura massiva
permanece. Goatarfamos de terminar com alguns comentarios sobre poesia
atuaL At.~moderna de experimenflll;Ao continua sendo um tra~

definidor. Ter todos os mate:riais como disponiveis pode significar, em
certo sentido, nio ter nenhum. A poesia continua sendo de experimenta
~o, como podemos ver no poema de Armando Freitas Filho, "Sem aeess6
riOll nem 101I\":

"&crever 56 para me livrar
de eecrever.
Esaever semver, comriacos
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sentindo £alta clos ac:ompanhamentm
com as mesma lesmas
e figuras IleIl\~ de expre88io.
Mas tudo desafina:
o pensamento pesa
tanto quanto 0 corpo
enquanto corio OS conectivos
corio as palavras rentes
com tesoura de jardim
cegaebruta
com facio de malo.
Mas a marca deste corte
temque ficar
nas palavras que 8Obraram.
Qualquer coiBa do que desapareceu
continuou IllIB margens, 1108 tal08

no atalhoaberto a ta1he de foice
no caminho de raID"'.

Bate poema nos lembra 0 famoso poema de Jo6o Cabral de Melo Neto
"Graciliano Ramos". Na verdade, mais do que Iembra, ele participa do seu
universo. Mas hem observado, hi uma diferen;a marcante que talvez nos
sirva para demonstrar: 1) a~ do idema modemoi 2) a~
rerw,;8 entre modemismo e p6&-modenrlsmo. Nos dois poemas tematiza-se
a a economia da escrita~ 0 trabalho do artista em "limper" 0 texto
de "toda uma erosta visco.", ou dos "ace886ri06". Mas em Jolo CabraL
tudo aquito que ~ residuo ~ jogado fora plr inlltiL No poema de Armando
Freitas FiIho, cortam-se as "paJavras rentes" nio malia com faca precisa e de
corte exato, mas sim "com tEsoura de jardiml cega e brutal com facio de
mato" ou com foice. 0 corte ~, ..Un. imperfeito. Almt do malia, ele debea
sua marca "nas palavras que sabraram". Em Jolo CabraL nio hi sabra, 0

poema se consuma plr exclUJio do "ream de janta abaianada". Em Ar
mando, 0 que desapereceu "continuou nas margena, nos tab", 0 poema ~

um "caminho de rato" como um cabelo mal cortado, um caminho torto,
plr onde, entretanto, Be d4 a resis~: "0 pensamento pesal tanto
quanto 0 corpo".

8 0rl¥pI de Homem, Rio de]1IJIeiro, Nova Fronleira, 1991, p.61.
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