
Apresenta<;ao 

Instabilidade, excesso, deriva, indetermina~ao, fragmen
tac;ao, hibridismo, diferenc;a - atraves da abordagem desses 
temas, 0 pensamento critico tem procurado, nas ultimas 
decadas, dar conta da intrincada rede .de transformac;oes que 
caracterizam nossa contemporaneidade. Esta, em sua 
contraditoria produtividade, se fundamenta, de fato, na 
radicalizac;ao do processo de problematizac;ao e redefinic;ao de 
praticas, valores, lillites e canones que desde a modernidade 
vem afetando a vida sociopolitica em larga escala e nas mais 
divers as instilncias. Desde a globalizac;ao, a crescente 
internacionalizac;ao do capital e do mercado, a desconstruc;ao 
das fronteiras politic as e culturais da nacionalidade, a 
intensificac;ao de novos fluxos migratorios, a acelerac;ao do 
consumo de informac;oes e imagens, 0 aparecimento de formas 
novas e mais localizadas de conflito e resistencia anti
hegem6nica, bem como de definic;ao de identidades, esse 
processo repercute fortemente no modo de produc;ao e reflexao 
da cultura. 

Os ensaios reunidos neste numero 17 da revista Gragoata 
tentam dar conta dessa cqntraditoria produtividade nos campos 
da literatura, da lingua e no de suas teorias, historiografias e 
pedagogias. Neles sao focalizados, de diferentes ilngulos, as 
manifestac;oes da instabilidade e da mobilidade na redefinic;ao 
de praticas de subjetiva~ao e de comunica~ao intersubjetiva, 
no questionamento de formas e valores canonicos, na ampliac;ao 
de meios e procedimentos de circulac;ao e recepc;ao da produc;ao 
estetica. ' 

Assim, Hafid Gafaiti vai analisar 0 contexto da pos
colonialidade e da desconstruc;ao do mito da nacionalidade, 
levantando aspectos que permitam avaliar sua condic;ao de 
espac;o e tempo de mobilizac;ao de novas praticas de destruic;ao 
e de criac;ao, de dominac;ao e de liberac;ao, tendo em vista a 
necessidade de extrair do enfrentamento critico do desastre, 
da expatriac;ao e da diaspora a possibilidade de pensar uma 
nova forma de humanismo. Seguindo essa mesma trilha, 0 

ensaio de Walter Moser, por sua vez, analisa 0 modo como a 
experiencia da mobilidade e da velocidade excessivas, em myel 
fisico e imagetico-virtual, pode ser incorporada numa 
experiencia estetica e critica do movimento e da volatizac;ao, 
atraves do reagenciamento performatico da linguagem verbal 
e visual. A mobilidade e a contaminac;ao da linguagem sao 
tambem objeto de reflexao de Maria Bernadete Velloso Porto, 
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que focaliza a errfincia como sintoma de urn produtivo " apetite 
do mundo", associa- a a uma releitura do mito de Babel e analisa 
entao suas implica~5es socioculturais pelo vies das praticas de 
aprendizagem e tradu<;:ao lingiiistica. 

A partir de urna inflexao mais especificada da no~ao de 
diaspora, Thomas Bonnici vai analisar 0 modo como ela e 
representada nos romances de Caryl Phillips, tomando a cultura 
caribenha como contexto e apontando &1 para uma radical 
diferen~a de significado entre formas antigas e contemporaneas 
dos processos de domina~ao e expropria~ao economica, que 
originam a escravidao, a imigra~ao, 0 exilio, 0 trafico humano. 
Tambem Sonia Torres parte de uma mirada mais pontual e 
ana lisa romances de Guillermo Verdecchhia e Guillermo 
Gomez-Pena, 0 primeiro urn canadense de origem argentina, 
o segundo urn mexicano "chicanizado", de modo a identificar 
como efeito de fluxos migratorios a constru~ao discursiva de 
identidades fronteiri~as e contribuir assim para problematizar 
o proprio conceito de latinoamericanidade. 

Essa problematiza~ao e tambem 0 objetivo de Alvaro 
Fernandez-Bravo, que, privilegiando a reflexao teorica, 
empreende uma critica il. historiografia latinoamericana 
tradicional, avaliando a posi~ao marginal nela atribuida il. 
literatura brasileira e a rela~ao entre esse procedimento e a 
forma de pensar os vinculos entre Europa e America em fun~ao 
de no~5es como as de originalidade, imita~iio e parasitismo. 
Tambem de urna interessante reflexao historiogriifica acaba por 
relevar 0 ensaio de Mario Camara. De fato, embora enfocando 
especificamente a obra de Paulo Leminski, Mario vai discutir 
como formas diferenciadas de recep~ao critica il. obra do 
escritor, no caso as de Caetano Veloso e Haroldo de Campos, 
implicam atribui~ao a ela de determinado valor de origem tao 
significativo quanto arbitrario, que pode ser abalado por novas 
leituras e evidenciar a for~a deslocadora da posterioridade 
sobre a constru~ao de uma genealogia estetica. Com preo
cupa~ao semelhante, Adriana Renno aponta as limita~5es do 
paradigma tradicional de leitura e defini~ao historiografica da 
literatura neoclassica, enfatizando a rela~ao entre poesia, 
particularidade e musicalidade na obra de Caldas Barbosa, sua 
valoriza<;ao performatica da oralidade e, assim, a possibilidade 
de aproxima<;ao com a estetica romantica. 

o efeito da instabilidade e da mobilidade de fronteiras 
na figura~ao discursiva da subjetividade e 0 tema dos ensaios 
de Heidrun Krieger, Lucia Helena Vianna e Sheila MacieL A 
primeira discute os vlnculos entre a experiencia particular e a 
academico-institucional, entre a auto-reflexao e a reflexao 
teorica e historiografica, atraves da no<;ao de ego-escritos, 
utilizada na leitura das autobiografias intelectuais de Peter e 
Christa Burger. A segunda analisa as rela<;5es entre fic<;ao 
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e confissao na escrita autobiografica de Lucio Cardoso, ao 
mesmo tempo em que aponta para a estreita vincula.;;ao entre 
a" escrita de si", segundo uma no.;;ao foucauldiana, e a defini.;;ao 
de uma genealogia intelectual e cultural. A terceira, partindo 
da analise do conto 0 caminho de San Giovanni, de Italo Calvino, 
aponta para a possibilidade de identifica.;;ao entre textos 
ficcionais e confessionais do escritor, ressaltando neles a 
estrategia memorialista constituida pela atribui.;;ao de valor 
temporal ao espa.;;o fisico e narrativo labirintico. 

A associa.;;ao entre desconstru.;;ao de limites discursivos 
e transforma.;;oes em termos da produ.;;ao e da circula.;;ao bern 
como do pr6prio valor do texto literario e , com outro tipo de 
enfase, tambem 0 eixo dos ensaios de Andrea Portolomeos, Luiz 
Carlos Simon e Patricia Moretzsohn. De diferentes modos eles 
vern contribuir para a tentativa de defini.;;ao de urn espa.;;o 
critico que supere a dicotomia entre 0 erudito e 0 popular, 0 

artistico e 0 midi<itico. A prime ira critica 0 processo de 
marginaliza.;;ao do genero cronica, enfocando seu surgimento 
no Brasil e associando-o a moderniza.;;ao das cidades, ao 
aumento do publico leitor, a implanta.;;ao da imprensa 
jornalistica e a profissionaliza.;;ao da atividade literaria. 0 
segundo analisa nas cronicas de Rubem Braga a configura.;;ao 
de urn novo padrao de intimidade amorosa, a partir de urn 
reagenciamento diferenciado da mem6ria e da integra.;;ao de 
procedimentos liricos e narrativos. A terceira resgata a hist6ria 
das rela.;;oes entre melodrama e folhetim, associa-a tambem as 
rela.;;oes entre 16gica de mercado, imprensa e valor estetico, e, 
a partir da analise da apropria.;;ao da narrativa romanesca de 
Rachel de Queiroz pela lingua gem televisiva, aponta para a 
constru.;;ao de uma imagem contemporanea de heroina. Viviana 
Gelado aborda 0 trabalho dos escritores Roberto Arlt, Nicolas 
Olivari, Roberto Mariani e Enrique e Raul Tunon para neles 
tam bern, identificando a valoriza.;;ao do popular como 
estrategia vanguardista de mobiliza.;;ao da heterogeneidade 
discursiva e cultural, denunciar as limita.;;oes de uma concep.;;ao 
burguesa de autonomia e valor estetico. 

Desse modo, abordando a questao da mobilidade cultural e 
discursiva tanto no ambito da forma quanta no do valor, desde 
perspectivas te6ricas e historiograficas ate a leitura critica 
pontual de autores, obras e generos, apresentando inclusive 
textos ainda de pouco conhecimento do publico academico, a 
Gragoata 17 pretende colaborar para uma compreensao mais 
ampla e problematizante de nossa epoca. 

Andre Trouche e Celia Pedrosa (organizadores) 
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