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1 Uma parte desse ensaio re
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Resumo 

A rejlexao proposta esta articulada it dissemi
na9aO, na decada de 90, de novas experimentos 
historiograficos ensaiados par intelectuais que 
circulam no universo de letras. Essas formas de 
ego-escritos au ego-histarias, que se legitimam 
pelo acento sabre processos auto-rejlexivos, nao 
so questionam a imparcialidade e invisibilidade 
auto-impostas par compromissos profissionais 
tacitos subjacentes a constru9ao de conhecimen
to, mas permitem um olhar novo sabre vinculos 
que tearicos da literatura estabelecem entre ex
periencias particulares, atua90es em comunida
des cientificas no espa90 institucio-nal da 
academia e posturas eticas e politicas que ado
tam no mundo extramuros. 
Essas questoes sao exploradas - sabre a pano de 
fundo do pape! do intelectual - a partir da ana
lise de dais experimentos de ego-histaria publi
cados com intervalo de dez anos, em 1993 e 2003. 

Palavras-chave: autobiografia; historiografia /i
teraria; intelectual. 
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Uma localiza<;ao do intelectual no universo de letras evoca 
for<;osan:ente a lembran<;a longinqua da figura do escritor 
frances Emile Zola e a sua carta aberta r accuse, dirigida ao 
primeiro dignitario da Fran<;a, 0 Presidente da Republica Felix 
Faure. Este documento, publicado em 1898 pelo jornal L'Aurore 
e seguido pelo abaixo-assinado de duas mil pessoas - entre 
elas escritores, como Marcel Proust e Anatole France, criticos, 
artistas, cientistas, filosofos, estudantes e jornalistas liberais que 
se entendiam elite espiritual do pais - transformou-se em texto 
emblematico da a<;ao do intelectual moderno na esfera publica. 
Uma interven<;ao que, pela for<;a da palavra, nao so conseguia 
mobilizar a opiniao publica, mas igualmente pressionar as 
autoridades do poder publico it revisao do processo contra 0 

capitao judeu Alfred Dreyfus, suspeito de espionagem e julgado 
por trai<;ao it patria. Considerada erro de justi<;a, a sua 
condena<;ao desencadeava uma onda de protestos liderados 
por urn escritor, evento que na perspectiva de hoje simboliza 0 

marco fundador de uma tradi<;ao de conduta do engajamento 
politico do intelectual de esquerda a favor de causas justas 
contra a tirania do poder do Estado. Urn engajamento politico 
fundado sobre a respon-sabilidade etica que se tornava efetiva 
na esfera publica pelo poder da palavra. Em contrapartida, 
demandava uma responsabilidade especifica daqueles que com 
ela lidavam profissionalmente: uma reflexao crftica com 
respeito it realidade e com respeito aos desejados atos de 
interven<;ao (ESSIG, 1999). 

Durante decadas essa imagem do intelectual, fazendo 
parte de urn grupo esclarecido de figuras simbolicas que 
passavam a defender, em atitudes pontuais, val ores gerais como 
democracia, justi<;a, paz e direitos humanos, se legitimava como 
expressao de sua propria integridade moral que, por seu lado, 
justificava 0 seu engajamento e the emprestava autoridade. A 
atividade comum desse intelectual moderno como critico auto
reflexivo engajado em causas nobres, e cioso do seu papel de 
relevancia social, se expressava na produ<;ao e dissemina<;ao 
de textos como meio central do seu discurso e se traduzia pela 
eficacia destes atestada pela ressonancia na opiniao publica e 
pela aten<;ao prestada por parte de instancias politicas. 

Entre inumeros exemplos do intelectual de letras que 
poderiam ser nomeados destaca-se a figura de Jean Paul Sartre 
- batizado por Pierre Bourdieu com singela adequa<;ao de 
intelectual total - ilustrando de forma modelar esse novo papel 
e justificando a qualifica<;ao por sua presen<;a nao so na filosofia, 
mas tambem na critica, na teoria e na literatura, no genero 
dramatico e no romance (BOURDIEU, 1981, 1996). Seguindo 0 

modelo de Zola, foi 0 seu merito ter refor<;ado e vitalizado uma 
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forma paradigmatica de demincia que se imp6s como padrao 
normativo, tornando-se tradi<;ao nao apenas no mundo 
intelectual frances. 0 seu ativismo expandia-se em todos os 
campos da vida publica, a medida que assumia 0 papel classico 
do intelectual de esquerda, envolvido na resistencia e ocupado 
com questoes de justi<;a social, violencia e opressao. Mas foi 
tambem Sartre, que, nos ultimos anos de sua vida, passou a ser 
relacionado com indaga<;oes inc6modas acerca da morte do 
intelectual e do fracasso da missao do escritor engajado. Pierre 
Bourdieu, ao analisar a mecfulica do campo de for<;as em que 
se movimentava essa figura, sinaliza uma profunda transforma
<;ao em sua estrutura enos efeitos de sua a<;ao, associada, entre 
outros, as perturbadoras descobertas dos gulags e a inexistencia 
de institui<;oes politicas democriiticas na Uniao Sovietica. Nesta 
situa<;ao passava a ser problematico 0 silencio diante dos crimes 
tornados visiveis, a absten<;ao diante da violencia intoleravel 
associada com Stalin, Mao, Pol Pot e, ainda, diante da cegueira 
face a regimes totalitarios decididos a domesticar 0 pensamento 
livre (BOURDIEU, 1996, p. 219). 

Enquanto apos a Segunda Guerra Mundial 0 tipo do 
intelectual de esquerda tinha-se transformado em culto, seja 
na atmosfera do exis-tencialismo frances, seja no ambiente do 
grupo de escritores e criticos alemaes de esquerda, 0 "Gruppe 
47", enos movimentos mundiais de protesto em 1968,0 declinio 
perceptivel de sua imagem mitica, pode ser acompanhado na 
trajetoria do lendiirio intelectual total que, em certos momentos, 
tinha representado esse papel publico em sua inquestionavel 
grandeza politica atraves do poder de sua palavra de protesto 
contra variadas formas de domina<;ao. Quando Jean Paul Sartre 
morre em 1980, os franceses se despedem de urn dos grandes 
representantes do intelectual moderno, mas foi, de certo modo, 
sintomatico 0 melancolico ocaso deste porta-voz dos injusti<;a
dos que, muito antes de sua morte, deixou de ser ouvido. Urn 
seculo depois da publica<;ao de r accuse, as lembran<;as do tempo 
heroico do intelectual, quando a palavra ainda tinha for<;a, sao 
evocadas com nostalgia diante do seu (quase) autismo na esfera 
publica presente. 

Acrescenta-se a mudan<;a crescente deste clima de 
indiferen<;a 0 fato de, nas sociedades democraticas atuais, deixar 
de existir 0 intelectual, passando ele a ser substituido por figuras 
de multipla atua<;ao, de carater mais flexivel e menos 
normativo. Ainda que hoje a sua autoridade - baseada no uso 
publico de sua razao e na interven<;ao eficaz nas condi<;oes de 
vida - nao seja aceita incondicionalmente, e que se note uma 
clara retirada da esfera publica para os espa<;os da academia 
que, pela propria natureza, facilitam esse recolhimento a servi<;o 
da produ<;ao de conhecimentos criticos, as formas de sua auto
representa<;ao sinalizam, no entanto, a vontade incessante de 
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transcender 0 campo restrito de sua comunidade cientifica e 
manifest am 0 desejo de reconhecimento dos seus gestos 
ativistas em horizontes mais amplos, visiveis os dois na sua 
colabora<;ao regular nos debates do seu interesse na esfera 
publica. Nao na qualidade de guardiao da moral universal e 
da consciencia ferida da humanidade com pretensao de falar 
em nome de direitos e valores mais elevados, mas a partir de 
uma especie de moral circunstancial, com ai:ribui<;5es eventuais 
e circunscritas, associadas a lutas no campo cultural. 

2 

Nos estudos de literatura, concep<;5es, papeis e a propria 
figura idealizada e real do intelectual se transformaram em 
objeto de curiosidade particular a partir do final dos anos 70. 
Na Alemanha, por exemplo, este interesse coincide com 0 

surgimento de urn pluralismo metodologico em seu campo 
disciplinar e com a passagem para a visao do fen6meno 
literario, nao como unidade textual, mas como sistema social 
complexo que mobilizava uma agenda sustentada pela vontade 
de inserir os estudos literarios em contextos historicos sociais 
e culturais concretos revertendo, deste modo, a tradi<;ao 
arraigada das tendencias imanentistas a favor de uma ciencia 
da literatura policontextual. 

A vivencia e participa<;ao efetiva do intelectual de letras 
nestas mudan<;as paradigmiticas serao investigadas em dois 
casos particulares que, mesma assim, pretendem ter can iter 
exemplar; nao para configurar uma situa<;ao geral de sua 
atua<;ao hoje, mas para focalizar de forma pontual as suas 
possibilidades e limites em confronto tanto com a figura 
fund ad ora quanta com a sua auto-imagem acerca das formas 
de a<;ao e interven<;ao ainda disponiveis. Nesta otica parece
me sugestivo urn consenso minima acerca de sua defini<;ao no 
campo literario, sugerido por Markus Joch (2000, p. 11): 

as intelectuais representam aquele grupo parcial de inteligen
cia que nao se limita ao exerdcio de seu trabalho intelectual no 
territ6rio profissionaL mas que busca, alem disso, exercer in
fluencia sobre a opiniao publica, conseguir efeitos politicos ou, 
no minimo, participar do discurso sobre concep<;6es de senti
do e valor socialmente relevantes. 

Vma ultima observa<;ao acerca do quadro que da forma it 
minha analise. 0 estudioso da literatura - e de modo particular, 
o teorico da literatura - em sua condi<;ao de intelectual, e por 
for<;a de seus comprometimentos profissionais, nao apenas 
assume uma postura critica face aos objetos de sua investiga<;ao, 
mas como observador de segunda ordem, se pauta igualmente 
por constantes processos de auto-reflexao. Se esse investimento 
parece obvio, e, no entanto, muito recente que ele se manifesta 
de forma explicita e visivel em publica<;5es de ego-historias 
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intelectuais. Quando 0 historiador frances Pierre Nora publicou 
em 1987 uma coletiinea com 0 titulo Essais d'ego-histoire, urn 
experimento historiogrMico baseado em depoimentos de sete 
entre os mais representativos dos novos historiadores franceses, 
responsaveis, em parte pelo chamado "despertar epistemo-
16gico", que sustenta os novos projetos em sua area disciplinar, 
ele nao s6 transforma conviCI;6es te6ricas e epistemol6gicas em 
pratica, mas torna publica uma discussao ate entao restrita ao 
ambito da vida particular ou encerrada no espac;o restrito de 
uma comunidade cientifica unida por compromissos institucio
nais, de modo geral mantidos fora do alcance de possiveis e 
complicados engajamentos politicos (NORA, 1987). Naquele 
volume 0 autor recolhe "autobiografias intelectuais" de sete 
historiadores da chamada "nouvelle histoire" (entre os muitos 
chamados que declinaram do convite), que, dispostos a correr 
o risco de assumir expressamente a primeira pessoa do singular, 
exp6em aspectos de sua vida privada, tentando vincula-los com 
a sua experiencia profissional e academico-institucional em 
diversas fases de sua existencia. 

Estes ensaios de ego-hist6ria abalaram igualmente uma 
especie de tabu que Rene Remond, urn dos participantes do 
volume, formulava do seguinte modo: "Os historiadores nao 
se confessam" (REMOND, 1989, p. 287). Neste sentido - em 
func;ao dos compromissos de sua profissao com a realidade 
objetiva pressupondo isenc;ao, imparcialidade, neutralidade em 
seus processos de observac;ao - eles sequer deviam adotar 
perspectivas subjetivas e submeter-se ao rito da confissao (ou 
da inquisic;ao). Peter Burke cita na introduc;ao do livro A escrita 
da historia uma carta famosa de 1902, em que 0 editor da 
Cambridge Modern History insiste com 0 seu grupo de 
colaboradores internacionais que "0 nosso Waterloo deve ser 
tal que satisfac;a do mesmo modo a franceses e ingleses, alemaes 
e holandeses" e que os leitores deviam ser incapazes de perceber 
a passagem da caneta de uma mao para a outra (BURKE, 1992, 
p.1S). 0 libelo a favor da visibilidade do historiador e de suas 
estrategias de profissao e uma conquista muito posterior e, hoje, 
o produto de seu trabalho cientifico nao se legitima tao somente 
em func;ao do seu conhecimento especifico, cultural e social, 
mas igualmente pela circunscric;ao de seu pr6prio lugar 
social hist6rico e politico articulado em torno da possibilidade 
de intervir ativamente como arbitro de processos decis6rios, 
evidenciando, assim a func;ao participativa de sua atuac;ao. 0 
que se impos foi uma consciencia aguda da pr6pria posic;ao do 
observador de segunda ordem no processo de investigac;ao 
infiltrando-se, deste modo, interesses pessoais, interesses 
ideol6gicos, ambic;6es em relac;ao a carreira e posturas face a 
demandas sociais e politicas que dao perfil as suas opc;6es 
(OLINTO, 2003). 
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Aos ensaios de ego-hist6ria de Pierre Nora correspondena area 
dos estudos literarios, de certa forma, 0 ensaio Historia calami tatum 
et fortunarum mearum or: A Paradigm Shift in Literary Study, de 
HansRobertJauss, originalmente encomendado pelo instituto alernao 
de fomento a pesquisa Deutsche Forschungsgemeinschaft. 0 ensaio 
foi idealizado pelo autor como" piece of scholarly autobiography" 
GAUSS, 1989, p.1l3) enao como analise objetiva do estado-da-arte 
no territ6rio disciplinar da ciencia da literatura, entendendo-se, 
portanto,comodepoimentopessoalacercadasatividades de urn te6rico 
da literatura envolvido nurna mudan<;a paradigmatica de imp acto 
radical sobre os processos de investiga.;:ao te6rica e metodol6gica. A 
configura<;ao desta autobiografia histo-riografica, escrita como urn 
capitulo dahist6ria da ciencia da literatura, foi publicada em 1989 na 
coletanea Future Literary Theory, editada por Ralph Cohen, como 
documento pessoal acerca do seu envolvimento nas transforma<;oes 
na esfera d.os estudos de literatura. 0 pr6prio titulo, emlatim, traduz 
essa inten.;:ao pela perspectiva escolhida - hist6ria de minhas 
desventuras e venturas - e pelo acrescimo que indica urna mudan<;a 
paradigmatica nos estudos de literatura. Centrado sobre 0 advento da 
Estetica da Recep.;:ao, em fins dos anos 60, 0 autor oferece a sua visao 
sobre asraz6es de abandono dos carninhos das distintas filologias de 
cunho hist6rico-positivista a favor de urna ciencia da literatura 
construida como processo de comunica.;:ao literaria. 0 problema 
enfrentado por Jauss dizia, entao, respeito ao modo de transformar 
experiencias subjetivas em progn6sticos objetivos sem violar aregra 
basica da comunidade cientifica tradicional: "a scientist should never 
attempt to judge his own contributions whether significant or not, 
but specially when not." (p.1l2). Nesta situa.;:ao, a sua op.;:ao pela 
focaliza<;iio do passado da disciplina perrnite-!he esbo<;ar urnsegmento 
dahist6ria de" scholarship" do qual ele participou pessoalmente, tanto 
na qualidade de lider e testemunha ativa quanto de objeto passivo. 
Urnaop<;aoqueolivra, aomesmotempo, dal6gicado desenvolvimento 
linear como conseqiiencia teleol6gica deinicio,meio efimobedecendo 
a urna 6tica retrospectiva e!he permite ensaiar uma hist6ria a partir 
da descontinuidade de sua vivencia pessoal articulada com as 
experiencias e 0 horizonte de expectativa do seu grupo de pesquisa. 
Esta pequenacomunidadecientffica entaoemergente, conhecidacomo 
Escola de Konstanz, tornou-se a primeira gera.;:ao p6s-guerra 
empenhada na renova<;ao dos estudos de literatura no espa<;o 
institucional darecemcriada universidadecomo reflexo dasreforrnas 
de 68. 

Na 6tica destas reflexoes situam-se os experimentos 
historiograficos de ego-escritos intelectuais, em vertiginosa 
expansao a partir dos anos 90. Sao tematizados, assim, novos 
experirnentos de historiografia (auto )bio-grafica que, na esfera dos 
estudos de literatura, permitem ensaiar complexas articula<;oes entre 
urna hist6ria da vida privada, as convic<;6es profissionais explicitadas 
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em comunidades cientificas no espa<;o da academia e 
comprometimentos e atitudes tacitas ou expostas em determinados 
contextos politico-historicos "interessantes". 

3 

o que motiva as minhas indaga<;6es pode ser entendido, em 
parte, como avalia<;ao critica das formas de pacto (auto)biografico 
assumidas circunstancialmenteporinte1ectuais e que tentam daruma 
moldura teorica a urn genero que se localiza de forma complexa nos 
liminares entre historiografia (auto) biografica e fic<;ao. Vma segunda 
preocupa<;ao diz respeito it indaga<;ao acerca do valor deste gesto 
(auto )biogra-fico encenado para a constru<;ao de historias de literatura 
no contexte de propostas teoricas que compreendem 0 fenomeno 
literarlo em uma perspectiva sistemica articulando mUltiplas rela<;6es 
em pennanenteprocesso demuta¢o. Noilmbito dessasquest6esserao 
analisados dois exemplos que iluminamalguns aspectos significativos 
para situar a investiga<;ao proposta, dando destaque a posslveis 
articula<;6es entre mudan<;as historicas (politicas) e transforma<;6es 
paradigmati-cas na estrutura de teorias de literatura que nao afetam 
apenas os modos de percep<;ao e avalia<;ao de determinado repertorio 
te6rico,mas igualmenteconvic<;6es eposturas de vida comressonancia 
dentro e fora da esfera academica. Em outras palavras, diz respeito 
aos efeitos das atitudes do intelectual de letras. 

Peter BUrger e Christa BUrger, durante decadas lecionan-do 
teoria da literatura, respectivamente nas universidades de Bremen e 
de Frankfurt - e formando urn casalna vida privada - publicam com 
intervale de dezanos, a sua visao particular dos meandros que marcam 
a emergencia de contraditorios projetos teoricos para os estudos de 
literatura a partir dos anos 60. Ambos pretendem escreverumahistoria 
da disciplina pelo olhar (auto)biografico optando, entretanto, por 
estrategias distintas na escolha de fragmentos para a sua composi<;ao. 
Os gestos desiguais, por seu lado, sinalizam circunstancias espedficas 
eventualmente responsaveis pelo privilegio dado a formas de 
descentramento dasego-historiasemdire<;il:o a urnnarradorque oculta 
afala de si e de suas experiencias pessoais e institucionais, na voz em 
terceira pessoa do singular ou pela op<;ao por modelos de auto
representa<;ao queexp6emenfaticamenteuma presen<;a do eu. 

Em 1993, 0 livro Die Triinen des Odysseus (As lagrimas de 
Ulisses), de Peter BUrger - urn dos mais renomados teoricos da 
literatura na Alemanha pos-guerra .:. , conhecido no Brasil 
especialmente pela obra Thecrrie der Avantgarde (Teoria da vanguarda) 
- erecebidocomomanifesta¢oda profunda crise deauto-compreensao 
da teoria, discutida altemadamente seja como desvio lamentavel do 
caminho do projeto da modernida-de, assumido pe1a Teoria Critica e 
expresso claramente nas maximas da critica da ideologia, seja como 
oportunidadeextraordinariadeautoexamedeconvic<;6esestabe1ecidas 
face a perturbadoras incertezas, dando lugar assim a atitudes de 
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rearruma~ao da casa no contexto do mundo contemporaneo e 
a reflex6es urgentes sobre este. 0 cem'irio das indaga~6es, acerca 
do lugar da teoria da literatura, enfrentadas por Peter Burger 
no inicio dos anos 90, apresenta-se como confronto entre uma 
tradi~ao iluminista racionalista e 0 seu questionamento p6s
estruturalista em vista de urna possivel terceira via legitimada 
por instrurnentos te6ricos distintos. Neste sentido, 0 texto de 
Burger aposta em formas de teoriza~ao provocadoramente 
contiguas as estrategias da fic~ao. Urn artiffcio que sugere 
significativas transforma~6es na qualifica~ao de teorias 
avalizadas por criterios de evidencia, porque ao caracterizar 
teorias como narrativas, elas mudam de estatuto e se articulam com 
sujeitos que assumem ostensivamente 0 seu papel de narrador. 
Enquanto, como sinaliza Hermann Michels na apresenta~ao do livro, 
o sujeito da constru~ao te6rica tradicional representa, na qualidade 
de centro e origem, urnainstanciageraldocliscurso -enestacondi~ao 
despido de paix6es e contingencias da vida cotidiana - 0 sujeito 
ficcional da narrativa e insepanl.vel da moldura te6rica a partir da 
qual ensaia ordenar 0 seu mundo (MICHELS, 1993). Nesta 
perspectiva, 0 autor inaugura urn novo estilo (auto)biogrMico 
intelectual ao escrever a sua hist6ria da teoria assumindo 0 

incontornavel paradoxo dacondi~ao do narrador contemporaneo que, 
aofalar desi,sabe daimpossibilidade de falar de si. Navisao de Michels, 
a op~ao pela fala de si como outro reserva a escrita urna liberdade 
incomparavelmentemaioremrela¢oaliberdadedoensafstacujotexto, 
a despeito do seu indiscutfvel carater experi!llental, permanece 
dependente da constru~ao de urn eu centrado. E neste sentido que 0 

experimento historiogrMico de Burger acerca dos caminhos e 
transforma~6es da teoria pode ser localizado nos intersticios daforma 
autoficcional e autobiogra-fica. E e neste sentido, tambem, que tern 
valor e sabor especial a sugesffio extremamente feliz de classificar esta 
obra de Peter BUrger - que tematiza as perplexidades imaginarias 
(?) de urn professordeteoria daliteratura, provocadas pelopensamento 
p6s-estruturalista - como livro que poderia ter sido urn romance mas 
naooquis.2 

Ao trans for mar a teoria em narrativa e entender a 
autobiografia como inven~ao de urn eu no discurso narrativo, 
promovendo deste modo afusao entre fic~ao e real, as inseguran~as 
do professor - configuradascomo anota~6es eventuais e depositadas 
em primeira pessoa do singular num pequeno caderno escolar -
emergemconstantemente neste observador auto-reflexivo: "Noto que 
estou come~ando a me perder em explica~6es introdut6rias e 
preparat6rias tentandojustifica-Ias perante mimmesmo como sendo 
importantes para que 0 leitor possa saber algo sobre 0 autor de urn 
texto que pinta urn quadro tao sombrio do cenario contemporaneo." 
(BURGER, 1993, p. 9). Questionando igualmente 0 modelo 
explicativo que torna invisfveis as verdadeiras for~as hist6ricas 
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eo proprio estilo pah"tico desse pensamento, que pode ser lido 
tambem como tradu<;ao de um tratamento llidico dado ao 
espiritual -" desde sempre cultivado na Fran<;a" -, esse singelo 
eu autoficcional do professor avalia a postura criticada como 
visao simploria do estado de coisas, que nas universidades 
alemas e antes assimilado com reticencias. Por um lado, na 
perspectiva de uma historia da teoria da literatura, sao 
problematizadas as transforma<;6es ocorridas e as inseguran<;as 
que acompanham mudan<;as paradigmaticas. Neste ambito, e 
significativa a postura de um intelectual critico comprometido 
com 0 pensamento frankfurtiano e 0 seu ceticismo diante da 
adesao, nos anos 70, ao mais novo pensamento pos-estrutura
lista frances, por ele julgado de "lucifero" (BURGER 1993, p. 
16). E por outro lado, sao tematizadas as suas infindaveis 
cogita<;6es sobre conex6es posslveis entre discurso e vida fora 
do texto. Ainda que a primeira pessoa do singular domine todas 
as anota<;6es do professor, prevalece 0 continuo desejo de 
fortalecer 0 vinculo entre as suas ideias particulares "sinceras" 
e 0 pensamento contemporaneo. 

Nao pretendo retocar nenhuma das ideias que surgem it mi
nha mente. Nao se trata da minha pessoa e da minha cabe<;a, 
pois elas representam apenas 0 local acidental para 0 deposito 
do pensamento do tempo (BURGER, 1993, p.l7). 

Esse desejo de inser<;ao ultrapassa a atmosfera de uma historia 
das ideias e se conecta indissoluvelmente com as dimens6es 
concretas da historia. Assim sao relidos com renovada 
significa<;ao os textos de Adorno, historicamente localizados 
no "periodo infeliz da nossa historia, os anos da Segunda 
Guerra e do pos-guerra imediato" (BURGER, 1993, p. 18) e 
revitaliza-dos no final da decada de 80, no tempo politico 
movimentado "quando a Alemanha dividida foi reunificada, 
algo patetico para nos mais velhos e indiferente para os mais 
jovens. 0 fim feliz de um pesadelo que se iniciou em 
1933."(BURGER 1993, p. 20). Para 0 professor de teoria da 
literatura esse rejuvenescimento nos discursos, vivenciado em 
animadas discuss6es sobre a dialetica do Iluminismo e a teoria 
estetica, tinha algo fascinante pela coexistencia simultanea da 
"juventude e da maturidade", mas essa sua efemera felicidade, 
em seguida passou a ser melancolicamente diagnosticada como 
" auto-engano". A sua turma de estudos de literatura come<;ou 
a questionar a legibilidade dos textos, contrariando a "nossa 
busca de um sentido velado", e as suas premissas inter
pretativas, enfatizan-do, ao contrario, 0 valor da ilegibilidade 
dos textos e 0 dissenso na argumenta<;ao. 

Niteroi, n. 17, p. 131-150,2. sem. 2004 

Vivi essa situa<;ao como fracasso pedagogico e filosofico por
que acreditava na possibiIidade do consenso a partir do argu
mento melhor, como fundamento do pensamento mais ade-

139 



Gragoatti 

140 

Heidrun Krieger Olinto 

quado ap6s a perda das certezas metafisicas (BURGER, 1993, 
p.20). 

Os exemplos comentados tiveram por finalidade destacar 
neste ensaio de ego-hist6ria intelectual a importancia dada ao 
inescapavel cruzamento de linhas que conectam a auto
expressao subjetiva de urn professor de teoria da literatura com 
as ideias do seu tempo, com as mudan.;as provocadas pela 
emergencia de novas propostas, plausibilidades e preferencias 
que ultrapassam nao s6 a esfera dos debates em seu campo 
disciplinar e de sua comunidade cientifica em dire.;ao a 
interesses transdisciplinares, mas abrangem igualmente 0 

espa.;o publico de dimensoes politicas e rela.;oes que atravessam as 
fronteiras nacionais. Essas articula<;;oes nao se explicam por meras 
rela.;oes de causa e efeito, mas como vincula<;;oes complexas que se 
entendem como heterarquicas e contingentes e, por isso, em 
permanentemudan.;a. 

Em suma, 0 projeto de BUrger oferece uma visao muito 
particular - e, ao mesmo tempo, muito compartilhada - de 
uma parte das transforma.;oes ocorridas na hist6ria recente 
de nossa disciplina centrada, no caso, nos debates em torno da 
Teoria Crltica, do p6s-estruturalismo, do projeto da Moder
nidade e do (eventual) advento de urn projeto p6s-moderno. 
Nestas discussoes nao era impossivel encontrar aproxima.;oes 
entre Derrida e 0 fascismo pelo simples gesto de passar por 
cima da contradi.;ao entre 0 pensamento de Heidegger e seu 
engajamento no Nacional Socialismo em 1933. E nelas, alem 
das contendas filos6ficas, sequer faltavam mutuas acusa.;oes 
(desmedidas?) de atitudes reacionarias e neoconservadoras, 
incluindo, ate, (in)oportunas lembran.;as de Auschwitz. E e 
neste ambiente de questionamento que 0 caso Paul de Man, 
por exemplo, ganha relevo particular. A descoberta tardia da 
coopera<;;ao de Paul de Man num jornal colaboracionista 
durante a ocupa<;;ao da Belgica pelos alemaes tinha sido 
discutida de forma controversa e vinculada especialmente com 
a duvida se os procedimentos desconstrutivistas do te6rico, 
responsaveis pela expulsao do sentido dos textos, nao estariam 
ligados e favoraveis a supressao de sua pr6pria hist6ria. Em 
contrapartida, os adeptos de Paul de Man construiram uma 
afirma<;;ao oposta que situava a desconstru.;ao como resultado 
de uma autocritica radical que 0 autor ocultava (BURGER, 1993, 
p. 31). 0 nosso professor, te6rico da literatura, vincula essas 
duvidas com 0 estranhamento diante de suas pr6prias 
transforma<;;oes, vistas de modo distinto pelos mais jovens. A 
sua gera.;ao, que tinha-se formado no final dos anos 50 e inicios 
da decada de 60, entendia-se, entao, como politicamente de 
esquerda, ou mesmo "revo-Iucionaria" em sentido marxista. 
"Mas nao ha duvida de que por meus alunos fui considerado 
urn oriundo moderado de 68" e quanta mais se perdia 0 impeto 
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da reforma, durante os anos 70, tanto menos confiaveis 
pareciam estes te6ricos aos jovens, independentes de suas 
tentativas de adapta<;;ao aos novos tempos ou da ocultac;ao de 
suas antigas posic;oes (BURGER 1993, p. 29). 

A despeito do aparente gosto pelo aprendizado, parece
Ihe curiosa 0 modo como eles lidam com Goethe e Thomas 
Mann, por exemplo, 

[ ... ] uma estranha mescla entre engajamento e desinteresse por
que aparentemente esses alunos vivem em outro mundo onde 
a nossa tradi<;ao cultural e vista apenas como curiosidade. Eu 
mesmo me sinto em sala de aula como urn guia de turismo 
que explica para urn gropo de turistas japoneses a hist6ria da 
constru<;ao da catedral de Colonia (p. 37) .. 

Sintomaticamente as suas reflexoes no caderno de notas 
de julho de 1991 terrninam assim: 

Estou insatisfeito com essa tentativa de incluir a minha situa
~ao de escrever no pr6prio texto, 0 que apenas e legitimo se 
contribuisse para 0 esclarecimento do caso. Mas posso fazer 0 

que quiser, ha sempre algo que me inclui no meu objeto de 
investiga<;ao em lugar dele se apresentar diante de mim como 
objeto (BURGER, 1993, p. 38) .. 

Creio que os exemplos selecionados desta ego-hist6ria 
intelectual acerca dos projetos te6ricos em debate nas ultimas 
decadas no territ6rio dos estudos de literatura permitem 
acompanhar a urgencia de uma reflexao no dificil terreno das 
questoes envolvidas no carater construtivo, nao s6 dos nossos 
objetos de investigac;ao, mas igualmente dos processos de 
observac;ao subjacentes. Quest6es que lev am 0 te6rico da 
literatura tao perigosamente - e tao pouco amparado - para 
os nebulosos espac;os de teorias do conhecimento que hoje 
demandam urn investimento bio-psico-social e, ainda, a sua 
historiciza<;;ao e contextualiza<;;ao. Urn espac;o em que a 
construc;ao de modelos e ficc;oes encontra uma realizac;ao 
especialmente gratificante. 

Neste ambito, a escrita autobiogrMica intelectual pode oferecer 
pistas preciosas.Uma forma tradicional de entender esse genera e 
repetida desde 1975 (erepublicada em 1996) com pouca variac;ao, por 
Philippe Lejeune como "pacto autobiogra-fico" (LEJEUNE,1975, 
1996). Na sua definic;ao classica a autobiografia se entende como 

recit retrospectif en prose qu' une personne reelle fait de sa propre 
existence lorsqu' ellemet r accent sur sa vie individuelle en particulier 
sur l'histoire de la personnalite (LEJEUNE, 1975, p. 15) .. 

A questao subjacente a essa formulac;ao sustenta-se pela 
possibilidade de verifica<;;ao dos eventos relatados e dos 
momentos e lugares em que ocorreram, atestando a sua 
autenticidade e sacramentando-a pela confian<;;a depositada na 
sinceridade do autobi6grafo em dizer a verdade. Subjacente a 
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essa ideia encontra-se, ainda, a suposit;ao de que urn narrador 
que fala em primeira pessoa possa lidar com 0 seu proprio eu, 
sem desconfiar de se tratar de uma forma de encenat;ao e 
representat;ao que 0 narrador constroi de sua propria vida. No 
seu texto "Le pacte autobiographique, 25 ans apres" (LEJEUNE, 
2003), 0 autor propoe urn balant;o de suas investigat;oes. Mas 
enquanto 0 genero analisado alarga ou diminui 0 seu conteudo 
- questionando, por exemplo, a inclusao da fict;ao - nao se 
alteram os pressupostos bascios assumidos, em parte, como 
paralelos aos de Rousseau, em Confissoes: "Que chaqu'un 
dec ouvre it son tour son coeur avec la meme sincerite ... " 
(LEJEUNE, 2003, p. 14). 

Paradoxalmente, a fict;ao autobiogrMica conjura essa falsa 
suposit;ao pelo acento explfcito sobre 0 seu carater ficcional 
em contraste, portanto, com 0 genero autobiogrMico que, na 
versao de Lejeune, oculta essa condit;ao sem desconfiar de que 
o confronto se da com algo que acreditamos ter vivido. Formas 
nao liter arias da escrita intima, ate hoje, dificilmente 
subscrevem hipoteses como as do historiador Jean-Luc Moreau, 
de que" en fait, nous sommes des fictions it nous-memes comme 
nous Ie sommes aussi aux yeux des autres" (MOREAU, 2001). 
Na sua otica, a primeira confrontat;ao ocorre com 0 nosso eu, 
ou seja, com a fict;ao criada acerca desse eu. Essa visao 
aproxima-se de uma tese de Ulrich Breuer que procura 
igualmente uma saida teorica para 0 dilema deste genero de 
confissoes .situado entre duas afirmat;oes aparentemente 
incompativeis acentuando, por urn lado, a autenticidade e, por 
outro, a encenat;ao. Para ele 0 pressuposto de autenticidade se 
afigura como busca va: "Em processos semioticos de confissao 
todas as esperant;as de uma representat;ao autentica do 
individual se comprovaram frustradas", porque a confissao nao 
se realiza pelo gesto autocriativo, mas tao somente em proces
sos comunicativos cultural mente formatados (BREUER, 
2000, p. 7). 

Essa discrepancia problematica entre 0 pleito de autenticidade 
e urnalocalizat;ao auto-reflexiva da escrita em primeira pessoa ganha 
uma resposta mais enfatica no ultimo texto de Pierre Bourdieu, 
Esquisse pour une auto-analyse, urn tipo de ego-escrito intelectual 
publicado, por sugestao do proprio autor, antes na Alemanha, com 0 

titulo Ein soziologischer Selbswersuch (BOURDIEU, 2002). Essa, 
por assim dizer, anti-autobiografia intelectual, distingue-se 
radicalmente do tipo classico de uma autobiografia na moldura 
proposta por Philippe Lejeune. A declarat;ao programatica no infcio 
do livro sinaliza, com Mase, essa intent;ao: 

Nao pretendo homenagear aqui umgenero de escrita que denunciei 
comfreqiiencia como aleat6rio etrai,oeiro: a autobiografia. Emlugar 
disso gostaria de tentar oferecer apenas elementos de uma 
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autodescri<;ao sociol6gica e nao escondo a minha preocupa
<;ao - muito alem de minhas preocupa<;6es habituais - de ser 
simplesmente mal-entendido (BOURDIEU, 2002, p. 9) .. 

Com essa postura 0 soci6logo levanta a delicada e urgente 
questao da autodescri~ao que problematiza 0 narrador em 
primeira pessoa simultaneamente como sujeito e objeto da 
observa~ao e analise. Uma posi~ao de ressonancia mais ampla, 
porque aponta para a mistifica~ao da introspec~ao intelectual 
e para 0 problema da estiliza~ao da pr6pria existencia. Em 
outras palavras, demanda uma investiga~ao nova da rela~ao 
entre fic~ao e autenticidade subjetiva, auto-reflexao e auto
engano. E nesta demanda toma vislvel 0 seu afastamento ostensivo 
de outros textos testemunhais compar<iveis de mem6rias e 
autobiografias, traduzindo 0 seu experimento autodescritivo, em 
contraste, como es~o de umaauto-a.naIiserealizada comoego-escrito 
intelectual. 

4 

Se, no horizonte dessa discussao, focalizarmos 0 projeto de 
historiografia autobiografica de Christa BUrger, percebe-se de imediato 
o efeito do hiato cronol6gico de dez anos que distanciaa argumenta~ao 
do seu ensaio do livro de Peter Burger, Die Triinen des Odysseus. 
Nao s6 pelo envolvimento em questoes politicas localizadas tambem 
fora do espa~o institucional da academia, mas igualmente pela exibi¢o 
auto-reflexiva de uma narradora em primeira pessoa que troca a 
duplica~ao de Peter Biirger em te6rico da literatura e personagem 
ficcional, pelo di<ilogo com uma interlocutora real, ainda que esta 
dramatiza~ao de uma situa¢o comunicativa, em Ultima instancia, 
pouco se distinga da constru~ao de uma figura ret6rica artificial. 

Para Christa Biirger, a coragem (e conveniencia) de assumir 
uma escrita autobiografica como experimento historiografico 
intelectual, coincide com a sua aposentadoria, em 1998, da 
Universidade de Frankfurt, ap6slonga docencia de tres decadas como 
professora de Teoria da Literatura, iniciada como professora ginasial 
nos conturbados momentos hist6rico-politicos da Reforma 
Universitana e dos movimentos estudantis no final dos anos 60. A 
sua inibi~ao, ate entao, em falar em nome pr6prio e justificada do 
seguintemodo: 

Eu estava demasiado presa ao tabu que a ciencia impunha a todos 
que lidamseriamente com ela: a proibi<;ao defalaremnome pr6prio. 
Nesta situa<;ao eu tinha desaprendido a interpelar 0 eu oculto nafor
rna grarnatical que se encontrava entrela<;ada com a escrita e 0 ensino 
(BORGER, 2003, p. 10). 

o seu livro, Mein Weg durch die Literaturwissenschaft (Minha 
caminhada pela ciencia da literatura) foi idealizado como 
depoimento pessoal de sua atua~ao e experiencia academica 
que, no seu campo disciplinar dos Estudos de Literatura, se 
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expressava por uma profunda mudan<;a paradigmatica 
refletida em pleitos de renova<;ao curricular do ensino da 
literatura, e refletindo ao mesmo tempo reivindica<;6es mais 
amplas em dire<;ao a uma democratiza<;ao da esfera publica, 
em gera!. 

Neste sentido, sao sintomaticas as bandeiras levantadas 
em seu livro, que sinalizam 0 desejo de sintonizar a docencia 
com urn envolvimento explicito na reforma do ensino e com 
uma militancia politica nos limiares entre 0 espa<;o universitario 
eo seu contexto extramuros, em que se cruzam as preferencias 
por certas propostas te6ricas com determinados projetos 
politicos. "A Burger Vermelha", assim passou a ser conhecida, 
durante certo tempo, a jovem professora de Lingua e Literatura 
alemas, que, ao lado da cor politica, come<;ava a exibir, tambem, 
a bandeira do movimento feminista. E ambas as manifesta<;6es 
sempre vinculadas com uma profunda discussao em torno de 
primazias dadas a determinadas teorias literarias. 

A forma dada a hist6ria metodol6gica da ciencia da 
literatura como hist6ria de lembran<;as de experimentos pes
soais, corresponde a consciencia do papel possivel do 
intelectual como observador de segunda ordem. Assim, a 
te6rica elabora urn modelo historiogriifico, nao como 
reconstru<;ao, mas como narrativa, que the permite "investigar 
as condi<;6es em que eu aprendi, ensinei e escrevi" (BURGER, 
2003, p. 10). No final do capitulo "Der Anlass" (A motiva<;ao), 
a autora sublinha explicitainente os objetivos que motivaram a 
sua carninhada nas trilhas abertas pela discussao te6rica dos 
estudos literarios, na Alemanha, nas tres ultimas decadas. Em 
lugar da sintese, prefiro citar na integra as suas alegadas raz6es 
que mostram a sua intensa preocupa<;ao com 0 movimento das 
mulheres e 0 receio diante do risco de emergencia de contra for<;as 
capazes de desestabilizar uma democracia aindafragi! na Alemanha 
pOs-guerra.Assuasraz6essublinharnovinculoentreesta preocupa<;a:o 
e a sua proposta de enfrentamento com as armas ao seu alcance 
imediato, uma teoria da literaturaequipada durantemuito tempocom 
asferramentas da Teoria Critica, com vistas a uma critica da ideologia, 
visando, posteriormente, uma via alternativa: 

Queria contar aos estudantes que, durante muitos anos, debate
ram comigo a importancia da diferen<;a dos generos para a Iite
ratura e - para a ciencia da Iiteratura -, as discussoes politicas 
e cientificas dos anos 70, as circunstancias que me levaram a 
passar da critica da ideoiogia para uma pr::itica da escrita que 
permite investigar a escrita de muiheres que se iocaliza aiem 
dasfronteiras da literatura (BURGER, 2003, p. 10). 

A moldura encontrada para esta tarefa nao e a reconstru<;ao 
usual em textos metodol6gicos, mas uma forma narrativa que 
facilita por em relevo as condi<;6es diversas, e adversas, dessas 
experiencias particulares que nao se dao em vacuo social, mas 
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tampouco se reduzem a ele: "0 texto que assim surgiu renun
cia a ilusao de urn continuo narrativo; ele se compoe de 
fragmentos" (BURGER, 2003, p. 10). 

No ambito dessa auto-reflexao retrospectiva, 0 desconfor
to com os metodos de interpreta<;ao imanente, legitimado pela 
convic<;ao de que 0 escritor "nao devia incomodar-nos com a 
sua propria pessoa, seus sentimentos, ideias e vivencias" 
(BURGER, 2003, p.1S), ja nos anos 50 Ihe parecia urn perfeito 
alibi para a prote<;ao contra preocupa<;oes eventuais com a 
historia da Alemanha que terminou em 1945, a medida que 
permitia a preserva<;ao do estatuto de guardiao de urn bern 
atemporal, fundando os estudos de literatura, assim, sobre a 
separa<;ao entre arte e vida. Na otica da conscientiza<;ao do 
movimento estudantil de 6S essa imanencia ultrapassava a sua 
dimensao de metodo interpretativo para ser denunciada como 
mecanismo sistematico de neutraliza<;ao da realidade. Para 
Christa Biirger, 0 mais preocupante nesta avalia<;ao e a sua 
percep<;ao - a partir do seu ponto de vista autobiogrMico atual 
- de urn novo enfraquecimento da reflexao critic a sobre os 
metodos nos estudos literarios e, como reflexo concomitante, 
o desaparecimento da propria historia do horizonte da 
indaga<;ao academica. Neste ponto fica clara a concordancia 
de seu ego-escrito intelectual, sobre as transforma<;oes dos 
estudos teoricos a partir dos anos 60, com 0 capitulo da historia 
da teoria da literatura elaborado por Peter Biirger. Ambos 
localizam os embates e descompassos dos projetos teo ric os 
em torno da aproxima<;ao e do afastamento da Teoria Critica, 
sentidos muito agudamente como sucesso ou fracasso de 
projetos polfticos apresentados sob a bandeira da demo
cratiza<;ao. Neste sentido, os dois teoricos incorporam, de certo 
modo e durante certo tempo, 0 papel classico do intelectual 
moderno comprometido com projetos eticos sustentados pelo 
capital polftico e moral em sintonia com 0 repertorio iluminista 
que, em sua forma moderna, se expressa por princfpios criticos 
incluindo atos auto-reflexivos e de interven<;ao em seu proprio 
campo disciplinar e, eventualmente, fora· dele. Mas obviamente 
ja se trata de urn tipo de ativismo que assume formas significa
tivamente brandas em compara<;ao com 0 investi-mento da 
figura fundadora do intelectual engajado. 

A consciencia desse recolhimento nao e vivida sem 
melancolia por Christa Biirger que se confessa desconfiada e 
desapontada em rela<;ao ao saber institucionalizado produzido 
e disseminado nesse universo de letras, que permite ao 
intelectual retirar-se, imune, para 0 seu reino interior. Foi sobre 
esse pano de fundo que a Teoria Crftica, no inicio dos anos 70, 
podia ser recebida como provoca<;ao, porque naquele tempo a 
reivindica<;ao de urn ensino democratico da lingua e literatura 
correspondia ao retorno da tradi<;ao iluminista, banida do 
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espa<;o escolar dos anos 50 e 60. Traduzida para a linguagem 
estudantil, ganhou for<;a significativa, entao, a famosa 
formula<;ao kantiana acerca do iluminismo como said a dos 
individuos de sua menoridade. 

Neste contexto, a chamada de Peter Burger para a 
universidade de Bremen, notoriamente de esquerda, se afigurava 
como possibilidade de desenvolver sistematicamente urna ciencia 
da literatura critic a junto com Christa Burger. Ela, naquele 
momento ainda professora de ensino medio, iniciava 0 magisterio 
como se fosse urna militancia, cheia de engajamento e animada 
pela convic<;ao de poder mudar as condi<;6es vigentes que 
animavam 0 clima intelectual da Republica Federal Alema em 
dire<;ao a teoria social como substituta de uma concep<;ao de 
mundo fundada sobre a rememora<;ao saudosa de urn passado 
longinquo. Esta atmosfera explica, tambem, a despedida da 
imagem do escritor como conservador de urn bern atemporal a 
favor da visao do autor como produtor que nao produz os seus 
bens para 0 mercado, mas, ao contrano, cria urna anti-mercadoria, 
que mantem a sua imunidade com rela<;ao a este. A literatura I 
adquire, nesta condi<;ao, 0 valor de potencial critico de resistencia" 
uma ideia ja presente em 1934, no famoso texto de Walter 
Benjamin, "0 autor como produtor". Esse acento sobre urna nova 
sensibilidade como for<;a politica para a transforma<;ao das 
condi<;6es de vida e experimentada por Christa BUrger, na 6tica 
atual, como "utopia pueril" (2003, p.32). E e com estranheza 
mesclada de emo<;ao que, vasculhando em caixas de papelao 
guardadas no s6tao repletas de anota<;6es pessoais, cartas, recortes 
de jomal e docurnentos variados, ela percebe que ja no final dos 
anos 70 nao mais compartilhava 0 mesmo ideario alimentado 
por urna especie de consciencia de superioridade moral, ate entao 
inabalavel, mesmo diante de experiencias e evidencias contrarias 
a realidade. Foi urn momenta vivido como decep<;ao e frustra<;ao 
diante das expectativas depositadas no movimento estudantil 
como for<;a de mudan<;a social mais abrangente. 

Este excurso que pode parecer exagerado para uma 
reflexao que pretende colocar 0 acento sobre novas formas 
autobiograficas intelectuais na escrita de uma hist6ria da teoria 
da literatura parece-me, no entanto, significativo para 
compreender urna caracteristica particular do projeto de Christa 
Burger. 0 meu caminho pela ciencia da literatura exibe em 
reiterados momentos uma formula<;ao no plural. 0 que confere 
urna rara singularidade ao projeto da professora e cientista neste 
empreendimento fundado sobre as suas experiencias particula
res e 0 seu inusitado - e insistente - emprego do pronome nos. 
Esta forma em primeira pessoa do plural, contrariando uma 
possivel leitura inidal, nao tern como referenda uma 
determinada comunidade cientifica ou, pelo menos, urn grupo 
de trabalho a que pertence. 0 nos abriga, como denominador 

Niter6i, n. 17, p. 131-150,2. sem.2004 



Intelectuais no universo de Letras 

comum, uma alian<;a extremamente inusitada: Peter BUrger, 0 

seu marido e, como ela, professor universitario no campo dos 
estudos de literatura. E este nos, a despeito de certa impressao 
de encena~ao retorica, permite vincular uma militancia 
profissional e politica com experiencias de carater intimo, de 
modo gera!, deslocadas em discussoes tao explicitamente 
academicas, onde os embates se localizam, antes, no reino das 
ideias, despido dos pequenos sentimentos e grandes paixoes 
que habitam os seus titulares, mas, de modo geral, invisiveis -
porque inconvenientes - nas esferas da constru~ao de conheci
mento. Mas, no livro de Christa BUrger, esse nos, sem disputar 
espa~o com 0 pronome no singular, cria urn ambiente de 
pertencimento e de cumplicidade especialmente vivo em 
instantes de frustra~ao quando, por exemplo, Christa Burger, 
aindana condi~ao de professora ginasial, e preterida nas prom~oes 
por causa de suas atitudes avan~adas, questionadoras, de 
esquerda, responsaveis, por muito tempo, pelo rotulo de "A 
BUrger Vermelha". 

Mas essa repetida presen~a do nos permite dar, tambem, urn 
inesperadorelevo ao envolvimento de Christa Btirger nos movimentos 
de emancipa~ao da mulher, na causafeminina. A sua lembran~a do 
impacto causado pela leitura do livro de Simone de Beauvoir, Le 
deuxieme sexe, desencadeou uma perturbadora auto-reflexao acerca 
de sua propria situa~ao como mulher e como cientista, sobre 0 pano 
de £undo da alian~a Sartre-Beauvoir, atravessada por inseguran~as, 
inuteis rivaJidades e complexos de inferioridade confessados por 
Simone a partir de sua condi~ao de mulher. 

No final do seu livro, "Das Denken des Lebens", a teorica da 
literatura mais uma vez se perde em indaga~oes acerca de sua longa 
caminhada pela teoria que, em Ultima analise, foi responsavel pela 
sua passagem da critic a da ideologia ao ensaismo e, nessa travessia, 
ela sublinha a possibilidade de procurar, no sujeito gramatical dos 
tratados cientificos de sua autoria, 0 eu que neles se esconde. Vma 
tentativa dificil porque" ele se defendia, reagia com sintomas diversos, 
as vezescom dores de ca~a, as vezes com caibras nos pes que doiam 
ao andar." (BURGER, 2003, p. 255). 

Na proposta de Christa Btirger esses modos de indaga~ao em 
rela~ao asconstela~oes de sua historia de vida como mulher, cientista, 
ativista, companheira emmomentos historicos e politicos singulares 
e como parte de umcasal de te6ricos emmomentos de lazer nos passeios 
matinais pelo parque municipal de Bremen (BD"RGER, 2003, p. 190) 
ou lendo Minima moralia de Adorno sentado numa turfeira it beira 
de urn caminho ladeado por vidoeiros (p. 84), sao contiguos e 
justapostos sem preferencia, nem sintese. 0 que, por seu lado, 
caracteriza este seu experimento historiogrruico como projeto 
participante, tambem, dos debates mais atuais nos espa~os 
literarios, culturais e historicos transdisciplinares. 

*** 
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Urn olhar retrospectivo sobre as quest6es levantadas 
neste ensaio, em suma, torna visivel uma minimiza.;ao do 
status, do papel e da ressonilncia do intelectual que circula no 
universo de letras. Antes de mais nada sobre 0 pano de fundo 
do mito fundador do intelectual moderno: 0 escritor Emile 
Zola. Em contrapartida, diante da temida ideia do desapareci
mento (ou errfraquecimento) do intelectual contemporaneo, 
como aventa Michael Stark no recente livro, Totgesagte leben 
langer. Die Intellektuellen in der Literaturwissenschaft (Os ditos 
mortos tern vida longa. Os intelectuais na ciencia da literatura), 
aumenta a curiosidade pela investiga.;ao de sua atua.;ao no 
espa.;o disciplinar dos estudos de literatura, paradoxalmente, 
na propor.;ao inversa da crescente irrelevancia do seu objeto 
de investiga.;ao (STARK 2003). 

Uma tese em aberto que nem todos gostariam de 
subscrever. 
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