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I INTRODUC,AO

Intentamos mostrar que a historicidade do discurso literario b
especifica, isto e, o discurso da literatura a autonomo em relacao ao
discurso da ciencia histbrica, mesmo quando o retoma de modo temati-
zado. Intentamos mostrar ainda que a historicidade do discurso litera-
rio se faz atraves de discursos literarios anteriores, direta ou indireta-
mente. Devemos assinalar que tais aspectos estAo interrelacionados. 0
nosso campo se delimita ao discurso literario-independente nAo apenas
de acontecimentos, mas tambem do seu autor, como homem de uma
epoca - na sua dimensAo historica. Histbrico, para nos, ndo se
confunde com o historiografico, antes o engloba, pois historiografico b o
meramente cronoiogico. Enfocaremos a historicidade da literatura a
partir da propria literatura. Em primeiro lugar , abordaremos a litera-
tura no seu aspecto evolutivo, quando trataremos da periodizas o litera-
ria; em seguida, enfocaremos o tempo histbrico; depois, mostraremos o
papel da obra literaria no decurso do tempo; e, finalmente , a questAo
da historicidade na obra (nvencao de Orfeu de Jorge de Lima.

(hri+,'rsirus. Sahador, 119, especial): 159 - 166, 1978.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 EVOLUcAO LITERARIA E PERIODIZAcAO

A evolugAo liter6ria nAo significa uma colegAo de obras isola-
das, ainda que a questAo do grau de importincia das obras tenha que
ser considerada; a evolugfo literkria se constitui numa totalidade, o que
sup6e uma interpenetragAo de discursos , evidentemente liter6rios.1

Levantar a evoluglio liter &ria significa : estabelecer cortes sin-
cronicos , delimitando os sistemas ; analisar a fungIo dos elementos de
cada sistema e, a partir dal, comparar os diversos sistemas entre si.2
Portanto , do ponto de vista puramente cronol6gico , a literatura subsiste
atrav6s da variabilidade constante . Mas devemos observar que elemen-
tos de sistemas distanciados no tempo podem apresentar fungAo seme-
Ihante . Portanto , evolugAo liter6ria n&o significa progresso na direglo
de um modelo ideal.3

Referimo-nos acima a cortes sincr8nicos , os quais estabelecem
os diferentes sistemas ou perfodos literkrios , como j6 vimos . Resta-nos
agora considerar o crit6rio para estabelecer tail cortes . NAo podemos
aceitar aquele que se fundamenta no conceito de s6culo , uma vez que o
principio e o final de um s6culo no determinam necessariamente o
inicio e o t6rmino de movimentos artisticos 4. Rejeitamos tamb6m a
utilizacAo de crit6rios baseados em acontecimentos historiogr6ficos para
a f:xacAo dos periodos, uma vez que o fato liter6rio tem a sua essencia.
Tamb6m nfo concordamos corn aquele que parte da id6ia de um
espirito do tempo, pois tal idea pressup6e a integral homogeneidade
de procedimentos estEticos.5 0 crit6rio pars o estabelecimento de cortes
na evolucAo literIria deve partir da pr6pria literature, ou seja, a
variabilidade da funcAo est6tica da maioria dos elementos de um
sistema deve constituir-se no principio da periodizagAo . Mas devemos
assinalar que a mudanga de um sistema ou periodo pars outro no
ocorre de modo regular e previsivel , sendo o processo de desenvolvi-
mento de um periodo lento e complexo - dai nAo poder ser rigida a
delimitando dos sistemas.

Apesar de a evolugAo liter&ria sempre ser colocada do tempo
passado para o tempo presente , ela 6 levantada a partir de uma visAo do
presente.6

2.2 0 TEMPO HISTORICO

0 tempo 6 o puramente transit6rio , a unidade dial6tica de
presente/passado , presente/futuro e passadoifuturo . Preferimos a se-
qu€ncia tradicional passado /presente/futuro as aparentes oposig5es
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acima colocadas, ja que o tempo a fundamentalmente presente, surgin-
do e ligando-se o passado e o futuro em relaq'o ao que se presenta. Isto
e a Histbria, entendida como processo que constitui a humanizagAo do
homem,7 a "entidade equilibrada na dialetica de um tempo simulta-
neo",8 a qual se distingue da ciencia histbrica, conjunto de aconteci-
mentos dispostos numa segiiencia cronolbgica e estritamente racional.
Nao podemos entao confundir a historia enquanto ciencia, um modo de
representagAo da realidade, corn a Histbria, que e o seu fundamento.

Enquanto a historiografia se coloca ao nivel da pura objetividade, a
Histbria proporciona uma visAo dialetica do objetivado e do nao-ob-
jetivado ou incontornavel.

Uma vez que os poetas, criadores de linguagem, estlo inteira-
mente envolvidos pelo tempo dialetico ou unitario ou com a plenitude
da existencia ou do real, os poetas escrevem a Histbria, o que ni o quer
dizer, de acordo com o que estamos a afirmar, que eles desprezam o
factual, mas que o inscrevern numa dimensdo mais aberta. Os poetas
escrevern a historia do homem, nos seus atos corriqueiros e incomuns.

0 tempo histbrico e a forga que impulsiona a criagAo artistica,
da qual faz parte o discurso literario.9

2.3 A TRAJETORIA DA OBRA LITERARIA

Todo texto literario a histbrico. No podemos determinar entao,
por exemplo, ser o Romanceiro da Inconfidencla de Cecilia Meireles
uma obra mais histbrica do que outras, ja que tematiza a Inconfidencia
Mineira, ou Castro Alves um poeta histbrico em oposigao a outros, uma
vez que o problema da Aboligao da Escravatura faz parte da sua
tematica. Mesmo o discurso lirico, que da enfase ao plan da existencia
individual, a caracterizado pela historicidade, pois expressa uma situa-
qdo do homem no mundo.

Com isso, no estamos pretendendo diminuir o carater docu-
mental do discurso literario. Ainda que nao nos interesse situar o
discurso numa data ou retii'ar dele o tempo em que foi produzido, o
discurso literario ni o deixa de constituir-se em um documento, uma vez
que parte de uma situagAo determinada no tempo e no espago, mesmo
que este tempo e este espago estejam ambfguos no discurso. Mas a obra
deixa de ser um simples documento na medida em que expressa a
trajetbria do homem no mundo, a qual nito se deixa aprisionar por
acontecimentos, por datas. E tal trajetbria a expressa atraves de uma
linguagern criadora, a linguagem literaria.

Haveria assuntos modernos para o discurso literario, a depen-
der da epoca em que foi produzido? Sendo a base do discurso literario a
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existencia humana , quaisquer que sejam as suas circunstancias - e
nelas localizariamos formalmente o nivel tematico do discurso - o
conceito de modernidade assume uma feicao especifica, pois se confun-
de com o conceito de antiguidade. A modernidade do discurso literario
6 o que nele se presenta , e o que nele se presenta existe a custa do que
ocorreu.

0 moderno dispOe da experiencia do antigo e pode totali-
za-la.10 Diante dessa interrelasao entre a modernidade e a antiguidade,
nao podemos aceitar como critbrio critico o fato de o poeta ou escritor
ter alcancado o objetivo da sua 6poca, atrav6s da obra. Geralmente este
objetivo 6 determinado atrav6s de crit6rios extra- literihos.

Passemos a analisar especificamente a historicidade do discurso
literario do ponto de vista da literatura como um acervo. Naturalmente
a palavra acervo assume aqui um sentido dinamico por causa da
natureza do processo evolutivo, a qual foi anteriormente analisada. A
criacao literaria nao parte do nada, apesar da ruptura que ocorre na
evolucAo da literatura para a formaSao de uma nova ordem literaria.
Isto nos leva a afirmar que a historicidade supoe cortes e nao uma
continuidade absoluta - cada periodo 6 a condicao de possibilidade do
periodo posterior. Al6m disso, existem discursos literarios que retomam
diretamente discursos literarios anteriores, estejam esses mais ou menos
proximos no tempo, do ponto de vista cronolSgico. Esta situacAo nos
faz pensar antes em circularidade do que em linearidade. A literatura
moderna ou contemporanea nao substitui a literatura que a precede. A
literatura moderna 6 uma realizacao atual do processo de criacAo
literaria.

Esta questi o nos conduz ao problema da originalidade da obra
literaria. N3o existe uma obra que seja inteiramente original - toda
obra 6 uma recriaSAo. Ocorre que o grau de retomada de obras
anteriores pode ser maior ou mais claro em algumas obras do que em
outras, sem que tal caracteristica, isolada, diminua ou aumente o valor
dessas obras.

Em primeira instancia , o que constitui a estrutura da obra
literaria 6 a sua criaglo e a sua leitura . Se o significado da obra pode
modificar- se e naturalmente enriquecer -se com a passagem do tempo,
devido a natureza do discurso, a estrutura da obra literaria nAo 6
estatica. A obra torna possivel a cada 6poca um projeto de leitura.11
Isto nos leva a historicidade do. critica literaria, assunto que, por uma
questAo metodolbgica nao pode ser aqui abordado.

Podemos analisar a problematica dos generos literarios - o
lirico, o 6pico e o dramatico - dentro da questao do presente trabalho.
A esse"ncia de cada gen.ero manteve-se atrav6s do tempo apesar da
variabilidade constante que caracteriza a literatura. 0 genero pode ser
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o ponto de ligacAo fundamental entre obras distanciadas no tempo.

A trajet6ria da obra literaria pressup6e o conflito entre a
documentalidade e a eternidade do seu discurso.

2.4 A HISTORICIDADE DE INVENcAO DE ORFEU

A historicidade de Invenglo de Orfeu de Jorge de Lima sera
colocada em relagi;o ao discurso historiografico, com o qual esta obra
mantem uma relagao menos ambigua do que outras; e em relagi;o a
literatura anterior, que ela retoma tambbm de modo tematizado, a
partir do titulo da obra, uma vez que Orfeu e o poeta-primeiro.

1; importante assinalar que esses dois aspectos da historicidade
nao estAo separados. Atraves do discurso que a Invenglo de Orfeu um
novo mundo 6 criado, "Contemos uma hist6ria." (I canto), e somente
um poeta, Orfeu, poderia arcar com tal tarefa.

Tratemos inicialmente do relacionamento entre o discurso lite-
rario e o discurso historiografico. Jorge de Lima diz, por exemplo:
"domingos de pascoelas." (I canto); "reinventamos o mar com seus
colombos," (I canto); "que possui 'cabos-nAo' a ser dobrados" (I
canto); "e sem carta a El-Rei contando a viagem." (I canto).

NAo se trata da trajet6ria que o discurso historiografico faz
supor: "Mesmo sem naus e sem rumos,/mesmo sem vagas e areias,/ha
sempre um copo de mar/para um homem navegar." (I canto); "Nao
esquecais, escribas, it contando/nas cartas o que esta aparente, ao
lado/das invencoes em seu ficticio arranjo." (I canto).

0 tempo nAo e o meramente cronolbgico: "vai lembrado de
seus dias,/dias que sao as histbrias,/histbrias que sao porfias/de passa-
dos e futuros," (I canto); "s6 a janela aberta/e o espaco dentro
dela/que o tempo atravessou." (III canto); "Caduco calend'ario mais
que nulo" (VIII canto).

Jorge de Lima retoma a literatura de Camoes - "Estavas,
linda Ines, nunca em so^sego" (IX canto), a literatura de Dante -
"Dante, falo por ti, por mim, por quem?" (IV canto), Casimiro de

Abreu - "Casimiro aos oito anon," (II canto), entre outras - "Esse o
imensissimo poema/Onde os outros se entrelagaram," (I canto).

3 CONCLUSAO

0 discurso literario pode relacionar-se com o discurso da
ciencia histbrica , assim como pode relacionar -se com o discurso de
qualquer outra ciencia . E isto nAo determina propriamente a histori-
cidade do discurso literario. Todas as obras literarias tern carater
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histerlco porque tern relac.o direta com o ser humano e portanto
expressam uma situagAo humana (seja individual-lirica, coletiva-'epica,

simultaneamente individual e coletiva-dramatica). 0 historico ultrapas-
sa o dada cronologico ou historiografico, englobando-o. Mas into ndo
nos leva a rejeitar o carater documental do discurso literario, uma vez
que o discurso leva inevitavelmente a marca de um determinado tempo,
mesmo que a ele ndo se reduza. A obra literaria faz parte de um
periodo, mas pertencc a todas as ^pocas.

1 GENETTE, Figuras p. 160.
2 Ibid., p. 162.
3 WELLEK &WARREN, Teoria da literatura , p. 326.
4 AGUIAR e SILVA, Teoria da literatura , p. 349.
5 WELLEK &WARREN, op. cit., p. 354.
6 KOTHE, Tempo Brasileiro . 0 pensamento, a historia, p. 35.
7 PORTELLA, Teoria da comunicaca"o liter6ria , p. 110.
8 Ibid., p. 22.
9 Ibid., p. 22.

10 DAIX, Critica nova e arse moderna, p. 11.
11 KOTHE, op. cit., p. 37.
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RESUMO

0 estudo sobre a historicidade do discurso literario envolve a
questdo da evolucao literaria e a questfio do tempo historico. Na
abordagem da evolusao literaria temos o estudo sincronico (analise de
cada sistema ou periodo literario independente da serie temporal) e o
estudo diacronico ( analise dos sistemas literarios seguindo a ordem do
tempo). 0 tempo historico 6 a unidade dial6tica entre o presente, o
passado e o futuro. A historicidade do discurso literario implica a
tensao entre o seu carater documental , pois toda obra literaria esta
ligada a uma 6poca , e o seu carater transcendental, uma vez que a obra
literaria pertence a today as 6pocas. 0 discurso literario nao deve ser
confundido com o discurso da ciencia historica.
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SUMMARY

The study of the historical character of literary discourse invol-
ves the question of literary evolution and the question of historical time.
In approaching literary evolution one finds the synchronic study (the
analysis of each literary system or period independent of time sequence)
and the diachronic study (the analysis of literary systems following the
time sequence). Historical time is the dialetic unit of present , past and
future . The historical character of literary discourse implies the simul-
taneity between its documentary character, for any literary work is
bound to a certain period of time, and its transcendental character, for
any literary work applies to any period of time. Literary discourse
should not be confused with the language used in History.
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