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Resumo 

Este ensaio pretende discutir a dualismo entre 
literatura popular e erudita no Brasil. Partindo 
do contexto carioca modernizador, no inicio do 
seculo Xx, analisa-se como a industrializar;ao 
da imprensa, com a contratar;ao de escritores 
pelos jornais e a popularizar;ao de sua produr;ao, 
foi fundamental para deslanchar a processo de 
autonomizar;ao do literario entre n6s. Apesar 
desses textos amenos, produzidos nas folhas di
arias, serem fundamentais na hist6ria da nossa 
cu/tura, nao constituiram sistema na literatura 
brasileira. Com base em Alfredo Basi e Silviano 
Santiago, abordam-se alguns aspectos ideol6gi
cos inerentes a tal marginalizar;ao. 

Palavras-chave: modernizar;ao; sociedade 
iletrada; formar;ao de leitores; literatura e im
prensa; dinone. 
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Pestana, personagem do conto Urn hornern ceteare, de 
Machado de Assis, e uma interessante metafora para a 
problematica que pretendemos discutir neste ensaio: qual 
a importancia de uma literatura de cunho mais popular num 
contexto como 0 nosso em que a modernizat;ao nao cumpriu 
seu classico papel ilustrador, formador de leitores e, 
conseqiientemente, facilitador do processo de autonomizat;ao 
do literario? 0 personagem e urn talentoso compositor de 
polcas, genero musical bastante apreciado e dant;ado pelo 
grande publico no seculo XIX, e vive uma incessante angiistia 
diante do amplo sucesso alcant;ado pelo seu produto. Pelas 
ruas, 0 autor das famosas pet;as apertava 0 passo para nao ser 
reconhecido. Irritava-o ouvi-Ias em assovios descompromissa
dos ou nos bailes que se espalhavam pela cidade. Dentro de si, 
cultivava 0 desejo de produzir uma arte maior, em sintonia 
com 0 duone erudito e dirigida a urn publico mais refinado. 0 
narrador enfatiza a contradit;ao entre esse desejo e a insert;ao 
do protagonista num contexto cultural como 0 brasileiro, 
marcado pelo analfabetismo e por urn precario circuito de 
produt;ao e consumo de arte. 

Machado, ja no seculo XIX, levantava assim, indiretamen
te, uma questao tao relevante quanta incomoda para criticos e 
literatos, ate hoje inclusive. Qual e 0 papel desempenhado pela 
arte numa sociedade como a nossa, em que 84 % da populat;ao 
era analfabeta, em que as instituit;6es de educat;ao e cultura 
existiampara apenas 16% das pessoas, as quais nao chegavam 
a configurar urn publico porque nao possuiam 0 habito da 
leitura? Os produtos de entretenimento, sobretudo aqueles 
oferecidos pelas folhas diarias como os folhetins e as cronicas, 
nao exerceriam urn papel importante na incipiente moderniza
t;ao brasileira e nao mereceriam uma reflexao mais aguda, na 
medida em que, diferentemente do caso europeu no qual a 
modernizat;ao foi responsavel por formar consumidores de arte, 
ofereciam as bases para a implementar uma cultura letrada 
inexistente entre n6s? 

A situat;ao de atraso no Brasil nao muda com 0 advento 
da Republica. A sociedade continua incapaz de reconhecer-se 
como esfera publica, portanto as quest6es levantadas por 
Machado ainda se fazem pertinentes. Embora 0 momenta seja 
marcado pela modernizat;ao das grandes cidades, esse processo 
revelava-se profundamente conservador a medida que 
mantinha as desigualdades sociais sob uma fachada de 
progresso, esfort;ando-se por criar uma imagem do pais 
condizente com 0 imaginario europeu civilizado. E, nesse 
movimento, desconsiderava-se qualquer possibilidade de 
modernizat;ao social, que atendesse aos problemas de uma 
sociedade inexpressiva politicamente. 
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No Rio de Janeiro, por exemplo, as demandas do progres
so exigiam uma nova estrutura urbana que substituisse a velha 
eidade colonial. A imagem da eidade no ritmo do progresso 
tornou-se a obsessao da nova burguesia, que promovia sua 
remodelal;ao ao gosto parisiense, sob 0 comando do prefeito 
Pereira Passos. Importava oferecer ao mundo, atraves do Rio 
reestruturado, urn panorama progressista e eivilizado do Brasil. 
Urn dos primeiros marcos dessa reforma e a inaugural;ao da 
Avenida CentraL em 1904. Os imensos casaroes imperiais do 
centro da cidade foram demo lidos para que as ruelas se 
transformassem em avenidas, pral;as e jardins, nos quais 
erguiam-se estatuas importadas da Europa. 

Para que essas transformal;oes no espal;o publico fossem 
efetivadas, algumas medidas, bastante autoritarias e nada 
progressistas, foram adotadas, como a condenal;ao de habitos 
e costumes tradicionais, a adol;ao de uma politica de expulsao 
dos pobres do centro do Rio e a disseminal;ao de urn estilo de 
vida parisiense. Essa modernizal;ao tao imperativa e it revelia 
da maior parte da populal;ao levava Lima Barreto a registrar 
que de uma hora para outra, a antiga eidade do Rio de Janeiro 
desapareceu e surgiu outra como se fosse obtida por uma 
mutal;ao cenica de teatro. 

Entretanto, se a miseria e 0 conservadorismo estao 
presentes nesse processo, nao podemos negar as estimulantes 
perspectivas da eidade remodelada durante a consolidal;ao da 
Republica: intermediava os recursos da economia cafeeira, 
centro politico do pais, comportava a maior rede ferroviaria 
nacional, era importante p610 comercial e possuia 0 maior 
conjunto populaeional de todo 0 Brasil. 

E faeil verificar no entanto que essas ondas modernizado
ras, impulsionadas pela expansao do capitalismo no Rio, nao 
conseguiam cumprir todos os estagios consolidados no 
processo de modernizal;ao europeia. Sabemos, por exemplo, 
que, na Europa, a burguesia curnpriu urn papel eivilizador. No 
ancien regime, 0 indice de alfabetiza<;ao era em torno de 30%; 
esse sobe, em 1860, para 60%, chegando a 90% em 1890. Ou 
seja, 0 desenvolvimento das for<;as produtivas foi simultaneo 
ao desenvolvimento de uma esfera culturalletrada, diversifica
da e bastante fertil. A produ<;ao media anual de livros, que no 
seculo XVIII era de 600 a 800 tltulos, passa para 7.658 em 1850 
e 14.849 em 1889, 0 que sinalizava para a constitui<;ao de urn 
mercado de bens culturais, para a profissionaliza<;ao do escritor 
e para a autonomiza<;ao da literatura no oitocentos europeu. 

o crescimento da imprensa carioca, criando mecanismos 
para consolidar na soeiedade habitos de leitura, passava a 
oferecer urna espeeie de antidoto contra nossa moderniza<;ao 
que, ao contrario do que havia acontecido na Europa, 
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deslanchava sem a participa<;;ao de uma opiniao publica. 0 
jornal assumia assim uma precaria fun<;;ao civilizadora, 
oferecendo bases para a cria<;;ao de uma comunidade leitora 
entre n6s. A configura<;;ao desse publico ralo foi 0 pontape inicial 
para a forma<;;ao de urn mercado de bens culturais no Brasil, 0 

que favorecia 0 processo de autonomiza<;;ao do literario. A 
contrata<;;ao de escritores pelas folhas diarias profissionalizava 
a escrita num outro sentido, diferente daquele puramente 
canonico, conforme veremos. 

Os autores empregados passaram a conseguir viver de 
sua produ<;;ao e iam abandonando sua antiga imagem de her6i 
romantico para tornarem-se cidadaos comuns. Observava 
Olavo Bilac num CUTSO de Poesia, na Revista Kosmos, em 1904: 
"Ia longe a epoca em que 0 poeta se julgava na obriga<;;ao de 
trazer melenas; agora nao passava de urn homem como os 
outros, seguindo os trarnites normais da existencia" (BROCA, 
1956,p. 7). A remodela<;;ao do Rio e a conseqiiente dispersao 
dos grupos de companheiros que se reuniam nas ruelas vinham 
favorecer 0 desmantelamento das reiteradas "facadas" e dos 
"jantares filados praticados pelos homens das letras da epoca 
do Imperio. 0 crescimento da cidade desgastava a popularida
de desses escritores que viviam do favor alheio. Seu prestlgio 
na A venida Central ja nao era 0 mesmo do tempo em que a 
sociedade vivia circunscrita a Rua do Ouvidor. 

Brito Broca vai tomar como marco dessa reviravolta 
profissionalizante do escritor a triigica decadencia de Jose do 
Patrocinio. 0 autor havia sido a expressao do orador animado 
pelas razoes do cora<;;ao e dos ideais romanticos na campanha 
abolicionista. E como fazia sucesso! "013 de maio trouxe a 
vit6ria. Nunca, no Rio de Janeiro, urn homem teria sido 
aclamado como Patrocinio. 0 povo delirava em torno dele, 
numa efusao tamanha" (BROCA,1956,p.ll). Sem emprego fixo, 
vivia imerso em dfvidas, sem remunera<;;ao certa e, muitas 
vezes, as custas dos amigos. Incorporava a imagem do 
intelectual boemio, mas isso nao era urn problema, antes, era 
quase a regra. Entretanto, com as transforma<;;oes do jomalismo 
e dos costumes, essas regras mudavam e junto com elas 0 

destino de Patrocinio: dos bra<;;os do povo passou aos bra<;;os 
da penliria e la terrninou esquecido por todos." 

Observe-se que nosso processo de autonomiza<;;ao do 
. literario nao favorecia 0 entendimento do objeto artlstico como 
auto-referente e consagrador de especialistas eruditos -
entendimento esse que serve a delirnita<;;ao de fronteiras entre 
alta e baixa cultura. Ao contrario, ele se fortalecia justamente 
no transito entre cultura artistica e cultura de mercado. No 
Brasil, entao, a atividade literaria como profissao teve por 
suporte urn vefculo de massa, 0 jomaL Desconsiderar esse dado 
implica pensar 0 fenomeno literario entre nos a partir de uma 
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"concep<;ao ornamental de cultura"2, que nao leva em conta a 
rela<;ao com urn publico consumidor de texto impresso. 

A forma<;ao do nosso dl.none erudito e sua solidifica<;ao 
se fundamentaram nessa concep<;ao de cultura a medida que 
consideraram apenas de maneira superficial a questao da 
recep<;ao da nossa literatura. 0 proprio Antonio Candido, nosso 
importante critico literario do seculo XX e sistematizador do 
canone modernista incorre nessa perspectiva restritiva. Na 
introdu<;ao do ja classico Format;iio da Literatura Brasileira, destaca 
"elementos de natureza social", como os produtores e os 
receptores, na constitui<;ao do que convencionou como sistema 
literario brasileiro, contudo nao leva em conta urn consumo 
das obras de forma mais ampla. A produ<;ao dos arcades 
mineiros, por exemplo, eleita por ele como a raiz da nossa vida 
literaria, nao teria sua difusao limitada a urn circulo 
extremamente reduzido, ja que, nessa epoca, 0 contingente de 
analfabetos era bastante expressivo, 0 livro era urn objeto 
de luxe e a imprensa nao existia entre nos? 

A ideia de publico para 0 critico restringe-se assim a uma 
pequena elite leitora e produtora ao mesmo tempo e 
desconsidera os poucos alfabetizados que nao tinham habito 
de leitura. Como sugere Alfredo Bosi, em seu ensaio "Urn 
testemunho do presente", tal fato po de ser explicado se nos 
aprofundamos nas raizes ideologicas que sustentam a defini<;ao 
de cultura brasileira e de sistema literario de Candido. Bosi 
nos lembra que 0 importante critico faz parte de uma gera<;ao 
que emerge do Estado Novo e que, posterior-mente, vai se 
empenhar contra qualquer indicio de governo autoritario e 
contra qualquer postura mais popular que pudesse, de alguma 
forma, remeter a ditadura populista de Gerulio. 

De uma forma gera!, os intelectuais desse momenta 
viviam urn periodo de euforia democratica que perpassava 
varias instancias da sociedade, desde os pIanos politico e 
juridico ate 0 economico e tecnologico. Entretanto, tal processo 
de moderniza<;ao nos anos 40 e 50 continuou excluindo, como 
no inicio do seculo XX, urn progresso nas rela<;6es sociais. 
Devido aquela historica fobia do popular vivida pelos 
intelectuais de entao, sua atua<;ao vai ater-se ao plano 
educacional, cujo modele era europeu ou americano, 
procurando garantir a cultura letrada e a sua difusao. Ou seja, 
nossa intelectualidade terminava por almejar a integra<;ao dos 
despres-tigiados no sistema dominante, que passava a ser 
concebido indiretamente como libertador e inclusivo. Diz Bosi: 

o equfvoco nascia de uma forma de racionalismo pure, na~ 
dialetico, que exigia do pesquisador a mesma "imparcialida
de", a mesma suspensao de empatia que um modelo abstrato 
de ci€!ncia preconizava como 0 metodo ideal. A distiincia que 
essa abordagem produzia na mente do observador acabava 
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por adapta-la a urn foco de visao colonialista. 0 seu polo posi
tivo e valor maior era a rnoderniza~ao europeia Oll norte-ame
ricana, exatamente como nos pensadores do secula passado, 
mesma as mais drarnaticos: urn Silvio Romero, urn Euclides 
da Cunha. [ ... J 0 letrado colonizado tende a introjetar os valo
res da metropole na forma por que esta os veicula (BOSI, 1978, 
p. X). 

A restri<;ao de Antonio Candido quanta a uma recep<;ao 
mais popular na cultura brasileira vern, em ultima instancia, 
de sua recusa a urn carater nacional-popular que, porventura, 
pudesse macular 0 pensamento do intelectual moderno. 
Conforme salienta Bosi, 0 contexto especifico de Candido 

[ ... J e 0 espa<;o aberto pela oposi<;ao nacionalismo-universalis
m~, oposi<;ao vivida dramaticamente pela gera<;ao modernis
ta e, em particular, pela critica liteniria e musical de Mario de 
Andrade (BOSI, 1978, p. XIV). 

Em Literatura e Sociedade, le-se como 0 Romantismo 
buscou, atraves dos auditorios e das leituras em voz alta, 
organizar uma comunidade de leitores para atestar sua 
validade, mesmo que essa comunidade fosse constituida de 
ouvintes cuja maioria era analfabeta. Eo proprio Candido quem 
nos explica que esses ouvintes foram capazes de reconhecer 
fun<;ao nos intelectuais da epoca, mas que nao foram capazes 
de sustenta-Ios, ja que nao consumiam texto impresso. Ora, se 
o autor afirma que nao existia urn publico configurado de 
leitores/ consumidores ate entao, ele mesmo, numa especie 
de auto-critic a, termina por apontar para a limita<;ao 
universalizan-te e dvilizada de seu conceito de sistema com 0 

qual articulou a Historia da Literatura Brasileira. 
Vma tentativa de resolu<;ao desse impasse de uma 

literatura romantica proficua, mas sem consumidores, foi posta 
em pratica por D. Pedro que, procurando assumir a fun<;ao do 
publico pelo menos a nivel econ6mico, acolheu a atividade 
artistica, incentivando-a financeiramente. Todavia, sabe-se que 
essa atitude paternal do governo criou outro problema no 
que diz respeito ii. autonomiza<;ao do literario. 0 favor imperial 
exigia de seus autores funcionarios e pensionados uma 
padroniza<;ao de com-portamento que, ainda segundo Candido, 
levou ii. produ<;ao de uma literatura de fundo conformista. 

Tentativa mais interessante foi posta em pratica por 
escritores-jornalistas como Jose de Alencar. 0 jornalismo estava 
em ascensao no seculo XIX. As folhas haviam iniciado os 
debates sobre a Independencia do pais e, apos esse periodo, 
come<;aram a colaborar para forma<;ao da sociedade brasileira 
livre e independente. Nesse momento, 0 jornal entrava em sua 
fase industrial e oferecia-se como urn meio adequado para a 
forma<;ao de habitos de leitura e para a difusao de val ores e 
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ideologias. E dessa epoca 0 surgimento do folhetim entre n6s, 
urn novo espa<;o no jornal, que ja havia conquistado sucesso 
nas folhas francesas e que foi administrado com toda habilidade 
pelo autor. 

o folhetim era destinado ao entretenimento e ocupava 0 

rodape da primeira pagina. Como espa<;o reservado it diversao, 
ele registrava qualquer assunto que pudesse atrair a curiosidade 
dos leitores. Observa Marlyse Meyer: 

Aquele espac;o vale-tudo suscita todas as formas e modaIida
des de diversao escrita: nele se contam piadas, se fala de cri
mes e rnonstrosf se prop6em charadas f se oferecem receitas de 
cozinha ou de beleza; aberto as novidades, nele se criticam as 
Ultimas pec;as, os Iivros recem-saidos, 0 esboc;o do caderno B 
em surna. Ef numa eopoca em que a fic<;ao esta na crista da 
onda, e 0 espa<;o onde se pode treinar a narrativa, onde se acei
tam mestres ou novic;os no genero (MEYER, 1992, p. 96). 

Conforme Marta Passos, no seu estudo sobre a forma<;ao 
de urn publico leitor no Brasil do seculo XIX, Alencar se utiliza 
desse tipo de texto mais ameno como estrategia de forma<;ao e 
consolida<;ao de urn publico leitor inexpressivo durante 0 nosso 
romantismo e ainda para a divulga<;ao das defini<;6es que eram 
feitas da na<;ao, em geral, e da sociedade da corte, em particular. 

Dito isso, podemos inferir que uma literatura brasileira 
aut6noma, marcada por caracterfsticas internas e tambem por 
uma produ<;ao e urn consumo proficuos, capazes de profissio
nalizar 0 escritor, ainda nao estava configurada no seculo XIX 
e come<;ava a se esbo<;ar justamente com a populariza<;ao dos 
folhetins e de urn outro genero derivado desse primeiro: a 
cr6nica. 

A moderniza<;ao da imprensa, no inicio do seculo XX, com 
a contrata<;ao de autores, redimensiona a proposta de Alencar 
para as letras nacionais. A partir desse momento, fora da 
burocracia Imperial, 0 processo de autonomiza<;:ao do literario 
intensificava-se mediante urn maior consumo da fic<;ao 
impressa nos jornais. E certo que a independencia do literario 
deveria ajustar-se agora ao gosto medio da popula<;ao 
consumidora de jornais, 0 que, apesar de ser problematico por 
submeter 0 texto a urn mercado achatador de individualidades, 
e muito mais democratico que sua regulariza~ao pelo Estado. 
De qualquer forma, esse" ajuste" tornou-se questao de debate. 

Joao do Rio, entre os anos de 1904 e 1905, entrevistou a 
intelectualidade da epoca para a Gazeta de Noticias, e abordou, 
entre outros pontos, essa rela<;ao que se fortalecia entre 
literatura e jornalismo. As reportagens, intituladas 0 Momento 
Literario, foram publicadas dois anos depois pela Livraria 
Garnier e mostraram como tal rela~ao esteve ativamente 
presente na vida desses escritores. 
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Ao responder it questao sobre se 0 jornalismo e urn fator 
born ou mau para a arte literaria, a maioria mostra simpatia 
pela profissao. Bilac, por exemplo, considera-a como urn grande 
bern, como 0 unico meio de sobrevivencia e divulga<;ao dos 
literatos que seriam desconhecidos do povo, caso nao 
trabalhassem nas folhas diarias. 0 casal Filinto de Almeida e 
Julia Lopes de Almeida concorda que todos os intelectuais da 
epoca sao resultado do jornalismo, profissao favorecedora 
da arte literaria it medida que os profissionaliza. "Antes da 
gera<;ao dominante nao havia bern literatura. 0 jornalismo criou 
a profissao (RIO, 1994, p. 33). 

A postura de Silvio Romero no debate e tambem curiosa. 
o autor, que juntamente com Araripe JUlior e Jose Verfssimo, 
constitufa a base de toda crftica literaria oficial produzida no 
seculo XIX, chega a mencionar 0 jornalismo como "criador da 
literatura brasileira ha cerca de urn seculo". 

Tal fato tambem e detacado indiretamente por Medeiros 
e Albuquerque que fala em colabora<;ao do jornalismo para a 
forma<;ao de leitores: 

Nao e verdade que 0 jomalismo prejudique em nada a nossa 
literatura. a que prejudica e a falta de instru<;ao. Sem publico 
que leia, a vida Iiteraria e impossive!. 0 jamal Jaz ate a prepara
raa desse publico. Habitua alguns milhares de pessaas a uma leitura 
catidiana de alguns minutas, dando-Ihes amostras de todos os 
generos (RIO, 1994, p. 76, grifo nosso). 

Coelho Neto sublinha outro aspecto dos textos que tinham 
como suporte 0 jornal: 0 carMer intenso e constante da sua 
produ<;ao. Porem, para ele, esse fato nao determinaria 
necessariamente a qualidade da obra. 0 autor ressente-se de 
uma crftica que 0 ignora em fun<;ao do seu ritmo de trabalho. 

[ ... J nao querem recordar que muitas obras-primas foram es
critas em dias como 0 Hamlet de Shakespeare e principalmen
te recusam compreender a necessidade de urn escritor que re
solve viver apenas da pr6pria pena (RIO, 1994, 
p.56). 

Voltando a Bilac, esse contava, sem nenhum pudor, a Joao 
do Rio sobre as artimanhas dessa literatura industrial. Lembra 
que uma vez entrava na Gazeta precisando de dinheiro e 
encontrou 0 diretor zangado porque tinha perdido urn 
sensacional folhetim. Ofereceu-se para faze-Io e fez 0 rajd de 
Pendjab "sem psicologias", conforme 0 combinado, para dois 
dias depois. Acrescenta que 0 anuncio do folhetim forjava a 
autoria do texto, atribuindo-a a urn romancista frances cujo 
retrato, falso, chegara a ser ate impresso. 0 aspecto mercantil 
desse texto literario/jornalfstico nao era problema para 0 autor: 

Predso de urn relativo conforto, preciso rodear os meus filhos 
de bem-estar. Trabalho! Creio que s6 a tenacidade e 0 querer 
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tern obstado a minha morte. Hei de ir ate 0 fim com 0 prazer 
de ter pago sempre as minhas dividas[ ... J (RIO, 1994, 
p.58). 

Certo que tinhamos ainda figuras como Alufsio de 
Azevedo, que almejava urn cargo publico a fim de desligar-se 
de vez de suas colabora<;:oes, de gosto popular e duvidoso, para 
a imprensa e poder entregar-se de corpo e alma a escritura de 
obras-primas da literatuta brasileira. Mas, se ele esquiva-se ate 
mesmo da enquete de Joao do Rio, na qual deveria declarar 
publicamente 0 que pensava a respeito da imprensa, mais tarde, 
num artigo de 1911, em A Noticia, constataria a respeito de 
seus intentos de grandiosas obras: "Tinha visto que ainda nao 
era tempo de tentar aquilo no Brasil" (BROCA, 1958, p. 19). 

Se nessa epoca entao nascia de urn lado uma nova 
concep<;:ao do literario e da cultura como processo de produ<;:ao 
e consumo, de outro resistia uma concep<;:ao mais tradicional 
que via ambos como representantes do born gosto universali
zante de urn publico elitizado. Entretanto, a literatura formada 
no transito entre esferas regidas por 16gicas diferentes sempre 
foi relegada pela critica em favor daquela concebida como 
objeto sacralizado, de circula<;:ao restrita e carater auto
confirmat6rio. Nesse sentido, marginalizou-se toda uma 
literatura produzida para os jornais e suas deriva<;:oes. 

Jose Paulo Paes, em texto que aborda essa produ<;:ao mais 
amena, vai demonstrar como a agressividade para com esse 
objeto revela uma "miopia crftica" para questoes que 
extrapohim 0 campo da literatura erudita. 0 autor observa a 
restritiva analise que se faz desse produto - que pondera, no 
caso brasileiro, ter urn peso consideravel desde 0 Romantismo 
com Macedo, Manuel Antonio de Almeida e Alencar - ao se 
considera-Io unicamente em termos de uma estetica canonica. 

Interessa-nos aqui chamar aten<;:ao para uma produ<;:ao 
literaria marginalizada, observando 0 lugar que ela (nao) ocupa 
na sistematiza<;:ao da literatura brasileira, e para os criterios e 
as conseqiiencias dessa marginaliza<;:ao que, muitas vezes, 
assume ares de erradica<;:ao. 56 para citar dois exemplos, por 
que urn verdadeiro best-seller como Benjamim Costallat, autor 
de Mademoiselle Cinema, 0 maior sucesso editorial dos anos 20, 
ficou praticamente relegado ao esquecimento? E quem hoje se 
lembra de Theo Filho, outro romancista de sucesso, na epoca, 
entre as classes populares? 

Se pensarmos na nossa fic<;:ao romantica, os lirnites entre 
literatura popular e erudita parecem pouco rigidos: 
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[ ... ] uma das caracteristicas da nossa fic~ao romantica foi a de 
nunca ter se afastado dos padroes de gosto do leitor comum 
de sua epoca, pelo qual mal se pode distinguir nela 0 prop6si
to de mero entretenimento dos prop6sitos mais arnbiciosos da 
literatura comumente rotulada de erudita (PAES, 2000, p. 33). 
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Essa proximidade se manteve ate 0 Naturalismo, quando 
as expectativas do publico burgues come<;am a ser quebradas 
mediante temas da patologia social e individual. Corn 0 

modernismo e suas propostas de vanguarda, radicaliza-se esse 
afastamento entre autor e leitor. Seus meios revoluciomirios 
de expressao s6 fizerarn alargar a distancia entre esses. 

A prosa experimental de Oswald e Mario de Andrade jamais 
conseguiu interessar 0 grande publico, que ia satisfazer seus 
gostos mais convencionais numa literatura preocupada tao-so 
em lisonjea-Ios, 0 que nae era bern 0 caso do romance nordes
tino de 30, voltado antes para a denUncia social (PAES, 2000, 
p.33). 

Mesmo assim, a critica sempre elegeu a literatura de 
experiencia erudita para configurar a Hist6ria da Literatura 
Brasileira. Esse fato, ao lado do precario desenvolvirnento de 
urna industria editorial que poderia divulgar autores populares, 
vai dificultar 0 estabelecimento ou reconhecimento da 
irnportancia de uma literatura mais amena entre n6s. Alem de 
comumente ser dificil 0 acesso aqueles autores que buscaram 
ultrapassar urn restrito contingente de leitores ern busca de sua 
profissionaliza<;ao, temos dificuldade ern reconhecer merito 
num tipo de literatura que tern inicio nos jornais, suporte 
efemero e pouco sedutor corn 0 qual, como diz Candido ern I 
seu texto sobre a cr6nica "A vida ao res-do-chao", embrulha-
se urn par de sapatos ou forra-se 0 chao da cozinha. 

Alguns autores atetentaram superar esse veiculo 
mediante uma tentativa de populariza<;ao do livro. No inicio 
do seculo XX, Benjamim Costallat, no Rio de Janeiro, e Monteiro 
Lobato, ern Sao Paulo, investiram ern casas editoras nacionais, 
entretanto essas revolucionarias iniciativas nao foram capazes, 
sozinhas, de tornar 0 livro urn objeto acessivel no Brasil. 
Conforme diagnostica Silviano Santiago, ern "Vale quanta 
pesa", 0 livro continua ate hoje como objeto de classe no nosso 
pais: "Incorporado a uma rica biblioteca particular e individual, 
e signo certo de status social" (SANTIAGO, 1982, 
p.28). 

Pode-se verificar, na leitura desse importante ensaio, que 
a recep<;ao, via livro, do texto literario nao atinge camadas 
sociais diversas, embora 0 literato as vezes sustente sua vaidade 
nessa pretensao. Silviano argumenta que, ao contrario, 0 leitor 
de livros de fic<;ao esta associado a urn cosmopolitismo cultUral 
burgues que, ern ultima instancia, vai ser determinante na 
produ<;ao da obra. A partir desse fato, constata 0 ressentimento 
da produ<;ao literaria modernista alicer<;ada na dubiedade entre 
suas propostas subversivas e suas praticas conservadoras. 

Conforme ainda 0 proprio critico, esse circulo vicioso s6 
pode se abrir no momenta ern que surgir urn diferente leitor 
que requisite do romancista posturas diferentes. A grande 
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questao e como al.;ar 0 individuo medio a condi.;ao de leitor 
ou de romancista. Nesse sentido e que ao lado de uma proposta 
educacional, que em ultima am'ilise, segundo Bosi, e uma 
tentativa de integra.;ao dos menos privilegiados a ideologia 
dominante e redentora, outra vias devem ser pensadas. Vem 
dai a importancia de projetos que privilegiem um suporte mais 
acessivel e popular como 0 jornal, para forma.;ao e amplia.;ao 
de um publico leitor que possa ir alem de seu perfil burgues. 

o dualismo que divide a arte como expressao individual 
e como demanda de um publico ainda precisa ser pensado com 
mais insistencia, apesar das importantes colabora.;6es que ja 
temos nesse sentido, como alguns estudos de Flora Sussekind, 
Silviano Santiago, Marisa Lajolo e Regina Zilberman. 0 conto 
de Machado e uma contribui.;ao bastante pessoal do autor a 
discussao. Seu narrador nao apresenta uma solu.;ao precisa para 
o dilema. Em vez disso, aborda seus varios aspectos sem 
desmerecer nenhum deles. A obra erudita ocupa seu lugar de 
destaque nos quadros de compositores famosos e na sensibilida
de de gosto do Pestana; 0 popular fica representado pelas 
polcas, descritas como deliciosas e divertidas, e pela figura 
simpatica e engra.;ada do editor que perpassa 0 conto sugerindo 
titulos e datas comemorativas para 0 lan.;amento das 
composi.;6es. E como se a oposi.;ao inicial, encarnada pelo 
Personagem, nao se mantivesse, durante 0 enredo, enquanto 
oposi.;ao. 

o final do conto sustenta essa especie de concilia.;ao 
atraves do humor, como bem observou John Gledson. Pestana, 
no seu leito de morte, recebe seu editor. Nessa visita, 0 

personagem se apresenta tranqUilo, livre das suas preocupa
.;6es intelectuais, e ainda e capaz de elaborar, a partir de seus 
proprios dilemas, a unica piada que fez em toda sua vida, 
segundo 0 narrador. "- Olhe, disse 0 Pestana, como e provavel 
que eu morra por estes dias, fa.;o-lhe logo duas po1cas; a outra 
servira para quando subirem os liberais" (MACHADO, 2001, 
p. 377). 0 humor, ainda que nao seja propriamente concilia
dor, apresenta-se como uma possivel forma para se lidar com 
a questao. 

Vale lembrar, ainda segundo Gledson, que 0 proprio 
Machado nao subestimava formas de entretenimento menos 
sofisticadas, que agradavam ao grande publico, como fica claro 
em "Terpsicore". 0 titulo desse conto faz referencia a divinda
de grega da dan.;a, mas, no enredo, a "deusa" Gloria - que e 
brasileira, pobre e mora numa casa alugada - nao se coaduna 
com a referencia classica; ao contrario, subverte-a dan.;ando 
sensualmente a popularissima polca: 

Niteroi, n. 17, p. 183-195, 2. sem. 2004 

Nem foi pela cara que ele se enamorou dela; foi pelo corpo, 
quando a viu polcar, uma noite, na rua da Imperatriz. [ ... J Toda 
gente dava lugar, apertava-se nos cantos, no vao das janelas, 
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para que ela tivesse 0 espat;o necessaria a expansao das saias, 
ao tremor cadenciado dos quadris, it troca rapida dos giros, 
para a direita e para a esquerda (MACHADO, 2000, p. 336). 

Contudo, apesar da postura do nosso Machado, a questao 
nao e ponto pacifico entre os intelectuais, como vimos, e vern 
dai urn grande historico de exclusao de parte da produ<;ao 
literaria nacional. Cabe-nos pensar que essa exclusao po de 
consistir num grande equivoco talvez responsavel pela 
manuten<;ao dos baixos indices de leitores entre nos, pois e da 
grande massa de consumidores de textos mais leves, e nao 
da reclusao de urn pequeno grupo intelectualizado, que se 
amplia urn grupo diferenciado, voltado para urn produto mais 
sofisticado. 
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