
Gragoata 

83 

Edi~ao e arquivo 
Julio Castanon Guimaraes 

Resumo 

o artigo aborda a edi,ao crftica como etapa de 
trabalho com os textos, na medida em que resul
ta de uma abordagem de documenta,ao textual 
e Jornece elementos para 0 desenvolvimento de 
outros trabalhos. A rela,ao entre edi,ao e arqui
vo nao se Jaz apenas no sentido de que a primei
ra se vale do segundo, mas tambem no sentido 
de que a propria edi,ao se constitui como arquivo. 

Palavras-chave: edi,ao critica; arquivo; crfti
ca genetica 
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Em seuA arte brasileira, de 1888, Gonzaga Duque relata 0 seguinte 
episodio: "Em 1860, Maximiliano, arquiduque da Austria, entrando 
no Rio de Janeiro, levou 0 len~o ao nariz" (DUQUE, 1996, p. 66). A 
seguir, comenta as condi~6es da cidade que justificavam 0 gesto do 
arquiduque. Essa observa~ao - nurn momento inicial da produ~ao de 
Gonzaga Duque e no contexto de urn livro de historia da arte - indica 
urn rumo que sua reflexao perseguira ao longo de seus varios trabalhos, 
urn rurno na verdade nem sempre marcado por urn objetivo definido 
ou por um percurso sem contradi~6es. Assim, ao lado de seu trabalho 
como critico de arte, em que discutini cominsistencia a situa~ao cultural 
do pais, Gonzaga Duque tambem produziu textos em que tratou de 
quest6es que iam dos problemas urbanfsticos a situa~ao social da 
mulher. Em outro sentido, 0 comentario propiciado pelo gesto do 
arquiduque se soma a urna constante verifica~ao de situa~6es precarias, 
tanto em termos culturais quanta em termos pessoais. Em carta para 
sua mulher, de 6 de julho de 1889, Gonzaga Duque diz: "se as cousas 
forem satisfatorias iremos ate Paris". Ele se encontrava em Lisboa, na 
que provavelmente foi sua (mica viagem para fora do Brasil. Pouco 
depois, em carta tambem para sua mulher de 11 de agosto do mesmo 
ano dizia: "nutri sempre a esperan~a de ir a Paris, ao menos por tres 
dias, mas hoje vejo que e impossivel".1 A viagem de fato nunca se 
realizou. Nao e diffcil imaginar a importancia que teria tal viagem para 
quem como ele foi regularmente crftico de arte. Nao se tratava apenas 
do fascinio que a Fran~a exercia como modelo cultural; tratava-se 
tambem do fato objetivo de que essa teria sido a oportunidade de 
conhecer muitas das obras de arte, que acabou conhecendo apenas 
por referencia ou por reprodu~6es. Em artigo intitulado "No atelier de 
Firmino Monteiro", publicado em 16 de fevereiro de 1882 no jornal 
Gazetinha, Gonzaga Duque aponta para essa situa~ao: "Nos, os 
brasileiros que nunc a saimos daqui, nao podemos dizer-nos 
espectadores de obras-primas. Desconhecemos totalmente, senao por 
nome, os trabalhos admirados e inigualaveis dos grandes mestres que 
encheram as salas do Louvre e que enchem as salas da passada 
Exposi~ao Universal de 79" (DUQUE, 2001, p. 37). 

No tocante a sua propria produ~ao, a precariedade se mostra 
em diversos momentos. Ao iniciar seu diario, em 4 de janeiro de 1900, 
diz Gonzaga Duque: 

Ha uns seis anos comecei urn Jornal que se ficou em meia du
zia de ntoas. Este, porem, levarei avante. 

Abro-o corn a hist6ria da edi,ao da Mocidade marta. Para os 
raros que me lerem, esta hist6ria valera por uma pagina de 
autobiografia. 

Ha cinco dias que vivo numa superexcita,ao horrivel. Nao sei 
como tenho escapado it loucura. Corria as folhas do meu ro
mance, corn 0 cora,ao apunhalado pel os erros que 0 

deformizam. (DUQUE, 1991, p, 123). 
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Do mesmo modo, em rela~ao a seu livro Graves e frlvalas, Gonzaga 
Duque em carta ao editor referiu erros encontrados na edi~ao, embora 
os considerasse de menor importancia. No entanto, em cartas a Joao 
Grave e a Fialho de Almeida, enfatizaria os erros lamentaveis 
encontrados no livro.' Na primeira dessas cartas, a minimiza~ao dos 
erros talvez se justifique por urna inten~ao de nao se indispor com 0 

editor, ja que na mesma carta Gonzaga Duque refere a possibilidade 
de 0 editor publicar outro livro seu, Trisle camedia, livro que nunca 
chegou a existir. E aqui ja se esta diante de urna outra dimensao da 
precariedade da produ~ao de Gonzaga Duque. Nurn de seus textos de 
crftica de arte, "Quadros e telas", publicado em 15 de setembro de 
1882 no Glaba, Gonzaga Duque salienta a necessidade de se ter urna 
atividade critica regular na imprensa que acompanhasse a produ~ao 
de artes plasticas: "Ha muito sente-se necessidade de urna cr8nica ou 
cousa equivalente, que, de seman a a semana, de notfcias do 
desenvolvimento artfstico do pais." (DUQUE, 2001, p. 50). Na verdade, 
durante muitos anos, ele proprio se desincurnbiu dessa tarefa, somando 
a crftica de artes plasticas a critica liter aria, a cronica de costumes. E 
isto se deu nurn grande nfunero de periodicos, que pode passar de 
duas dezenas, entre os quais podem-se citar Gazelinha, 0 Globo, A 
Semana, Cidade do Rio, Dilirio de Notlcias, 0 Paiz, Rua do Ouvidar, Os 
Annais, Kosmos e Diario do Commercia. Em muitos deles, Gonzaga Duque 
escreveu sob pseudonimo. Urn de seus pseudonimos, Alfredo Paiheta, 
foi por ele mesmo identificado em urn de seus textos, sendo este 
pseudonimo urn dos de usa mais freqiiente. De qualquer modo, este e 
urn fator que muitas vezes dificulta a identifica<;ao da autoria dos 
textos. 

Mas Gonzaga Duque foi alem de sua atividade dispersa pela 
imprensa. 0 seu livro de historia da arte ja era urn esfor~o de 
sistematiza~ao, assim como a publica~ao de Graves e frlvolos constituiu 
uma etapa de organiza<;ao do material de imprensa. Outras etapas 
foram anunciadas, ou seja, ele chegou a anunciar a publica<;ao de outros 
livros sobre artes plasticas, que nunca chegaram a existir quando ainda 
era vivo. Do mesmo modo anunciou outros livros, como 0 ja referido 
Trisle comedia, que nunca chegaram a ter existencia. Seu arquivo, ou 
muito provavelmente 0 que tera sobrado de seu arquivo, guarda 
recortes esparsos de jornais e tevistas, as vezes com emendas do autor; 
rascunhos inacabados de contos; fragmentos de romances; trechos de 
trabalhos de historia da arte; cadernetas em que se misturam anota<;6es 
sobre quest6es praticas do quotidiano com dados e indica~6es para 
possiveis textos crfticos ou literarios; correspondencia, inclusive 
rascunhos como os ja referidos. A tudo isto, somam-se algumas outras 
caracteristicas, embora se situem em outro plano. A linguagem 
empregada por Gonzaga Duque apresenta varios aspectos que 
constituem dificuldades especiais. Esses aspectos sao 0 usa de 
vocabulos raros, a cria~ao de neologismos e 0 emprego de urna sintaxe 
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complexa. E preciso observar que nao sao esp0f<ldicos esses fatos, mas, 
ao contnrrio, de elevada frequencia. 

Qualquer tipo de edi~ao de textos de Gonzaga Duque tern 
necessariamente de lidar com essas varias peculiaridades, em que se 
encontram niveis distintos de precariedade. Mesmo uma edi~ao sem 
as caracteristicas de uma edi~ao crItica, mas que se pretend a 
minimamente cuidada, tern de enfrentar essas questoes. Desse modo, 
os varios trabalhos com 0 conjunto dos textos de Gonzaga Duque -
em suas diferentes situa~oes textuais - constituem bons exemplos das 
diferentes atividades e pesquisas envolvidas no preparo de textos. No 
tocante a precariedade das edi~oes em vida do autor e, de modo 
especial, as dificuldades da linguagem por ele empregada, encontram
se abordagens dessas questoes nos textos que acompanham a edi~ao 
do romance Mocidade marta publicada sob a responsabilidade de 
Adriano da Gama Kury. A edi~ao de Horta de magoas publicada em 
1996 teve de lidar nao so com as questoes da linguagem, mas tambem 
com 0 fato de se tratar de um conjunto de textos que so parcialmente 
teve edi~ao em vida do autor - 0 conjunto e de publica~ao postuma -, 
nao havendo nem manuscritos, nem indica~ao da responsabilidade 
seja pela organiza~ao do volume, seja pela defini~ao do titulo. J a a 
edi~ao de Impressoes de um amador, que consiste numa coletanea de 
textos esparsos de crftica publicados na imprensa, incluiu, obviamente, 
uma etapa de pesquisa, localiza~ao e identifica~ao desses textos em 
jornais e revistas. 

Esses exemplos de edi~oes de obras de Gonzaga Duque podem 
pelo menos dar uma ideia inicial do trabalho de pesquisa envolvido 
no preparo de uma edi~ao, que nao se resume a cuidados imediatos 
com a "qualidade" do texto. Sao necessarias muitas vezes diversas 
etapas de pesquisa que constituem uma como que luta contra a 
dispersao. Essa dispersao se verifica, por exemplo, nos textos 
publicados em diferentes periodicos, mas se verifica tambem no fato 
de materiais de algum modo ligados a urn determinado autor se 
encontrarem em diferentes arquivos. Nesse ponto, 0 pesquisador se 
ve diante das condi~oes de pesquisa que the sao oferecidas - ou 
negadas. Assim, variadas circunstilncias envolvem 0 desenvolvimento 
de pesquisas, desde, num plano mais amplo, a politica para a area, ate 
pequenos problemas praticos do dia-a-dia, como precariedade de 
conserva~ao ou organiza~ao dos documentos. A primeira referencia 
em termos de acervo literario no Brasil e a Biblioteca Nacional. Em 
sua se~ao de manuscritos encontram-se mais de 600 mil documentos. 
Esses manuscritos nao sao de natureza exclusivamente literaria, 
englobando desde documentos historicos a documentos cientfficos; 
tambem nao sao apenas brasileiros, havendo ainda documentos 
anteriores ao seculo XVI. Na decada de 1960, outras institui~oes 
publicas passaram a receber esse tipo de documento. Se a Biblioteca 
Nacional sempre teve como finalidade primeira a guarda e conserva~ao 
dessa documenta~ao - nem por isso deixando de desenvolver 
relevantes trabalhos de pesquisa -, as novas institui~oes surgiam ja 
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com a pesquisa como meta principal. 0 Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de Sao Paulo foi criado em 1962, e a partir de entao 
varios acervos de escritores foram sendo incorporados a institui~ao, 
como os de Mario de Andrade, de Guimaraes Rosa, de Graciliano 
Ramos, e assim por diante. Em 1996, havia 27 acervos, com 250 mil 
documentos (alem desses, ha cerca de 110 mil volumes e 2 mil obras 
de arte) (IEB, 1997, p. 13-16). Entre os objetivos da institui~ao planejada 
por Sergio Buarque de Holanda estavam: 

1. propiciar 0 desenvolvimento de trabalhos conjuntos de pro
fessores e pesquisadores que, espalhados por varias unidades 
da U5P, estudavam, cad a urn em sua area, aspectos da cultura 
brasileira; 2. abrigar estudiosos que desenvolvessem pesqui
sas permanentes e de longa dura~ao; 3. tambi'm preenchendo 
uma lacuna na Universidade, esse centro interdisciplinar de
veria ser capaz de colher, preservar e organizar fontes prima
rias para os estudos brasileiros, colocando- as a servi~o da pes
quisa. (IEB, 1997, p.13) 

Fica clara ai a diretriz que estreita os vinculos entre 
documenta~ao e pesquisa. Numa publica~ao destinada a apresentar 
urn panorama do lEB, revelam-se dois aspectos de especial 
importancia. Em primeiro lugar, trata-se de um documento que optou 
por "apresentar todas as fontes existentes no IEB, qualquer que seja 
seu estado de organiza~ao, e unIT na mesma publica~ao a diversidade 
de material dos tres setores" (IEB, 1997, p. 8) - arquivo, biblioteca e 
cole~ao de artes visuais. Com isso, 0 guia indica um fato inequivoco
trabalhos de pesquisa nessa area com freqiiencia envolvem inter
rela~6es entre esses setores. No entanto, indica tambem uma outra 
associa~ao de especial importancia para a rela~ao entre edi~ao e 
pesquisa: 

Acervo e pesquisa sao indissociaveis, devido a sua natureza 
especial. Importa tanto a analise do pensamento, da cria~ao 
do titular, quanta cada fonte por ele armazenada Assim, ex
plorando 0 potencial de estudos gerado por essas fontes pri
marias, a pesquisa desvenda 0 conteudo do acervo, ao mesma 
tempo em que realiza uma cataloga~ao acurada, pronta para 
o uso de novos estudiosos. (IEB, 1997, p. 8) 

o proprio Guia salienta 0 que poderiam ser vantagens e 
desvantagens dessa orienta~ao: "Esse processo de trabalho, existente 
desde os primeiros anos da Institui~ao, acabou por privilegiar 0 estudo 
e a organiza~ao de alguns dos acervos pessoais, enquanto outros, por 
escassez de equipes tecnicas e de pesquisa, permanecem em estado 
embrionmo de organiza~ao e explora~ao" (IEB, 1997, p. 8). De qualquer 
modo, mesmo quando se tern por meta principal a organiza~ao do 
material, essa organiza~ao envolve urn trabalho de pesquisa - para 
identifica~ao de autoria, de documentos, data~ao, e assim por diante. 
Quando a orienta~ao do trabalho privilegia a organiza~ao desvincuIada 
de uma meta de estudo, a organiza~ao pode abranger maior mimero 
de documentos. Sao contribui~6es distintas - numa se procura urn 
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trabalho de maior analise do material, enquanto na outra se procura 
tomar disponivel a maior quantidade possivel de documentos. Em 
todas essas situa~5es, e importante 0 estabelecimento de algum tipo 
de instrumento de pesquisa - catilogos, guias, inventarios, indices. 0 
Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Funda~ao Casa de Rui 
Barbosa, por exemplo, publicou alguns catalogos de arquivos de 
escritores, entre os quais os de Carlos Drummond de Andrade, Manuel 
Bandeira, Lucio Cardoso, Clarice Lispector, Pedro Nava .. Em rela~ao 
a instrumentos desse tipo, cabem duas observa~5es. Sao resultado, 
naturalmente, de um tipo de explora~ao de fontes primarias, ou melhor, 
de um trabalho de organiza~ao que ja envolve um conhecimento do 
material, para 0 que se toma muitas vezes necessario tambem - como 
aqui ja referido - um trabalho de pesquisa para identificar nomes, datas, 
ntuios, textos publicados de que os manuscritos sejam rascunhos, e 
assim por diante. Trata-se de trabalho minucioso e lento, cujo resultado 
na~ deixa supor as etapas intrincadas que 0 precedem. Os inventarios 
dos arquivos sao instrumentos valiosos de trabalho. Por outro lado, 
tanto 0 carater minucioso dos inventarios quanto as quantifica~5es ai 
expostas nao devem fazer com que se esque~a 0 que esta fora dessa 
tentativa de controle. Na apresenta~ao do Cattilogo de Manuscritos do 
Arquivo Graciliano Ramos, Zenir Campos Reis refere-se exatamente a 
esse outro aspecto: 

Quem tern familiaridade com trabalho ern arquivos conhece 0 

que hii de provisorio nos resultados que, num momento deter
minado, se fixam em forma de indices. Com efeito, nenhum 
arquivo e completo, nenhum arranjo, definitivo. 0 acaso sepa
ra 0 que deveria estar junto e reline 0 aparentemente dfspar. 0 
arquivista nao pode nunca ser apenas tecnico; tern de descon
fiar do metodo, para recomp6-lo num mvel mais elevado. 0 
que parece capricho pode servir a uma ordem nao compreen
dida; 0 que parece superfluo pode responder a uma necessi
dade ainda ocuIta. (LIMA e REIS, 1992, p. 11) 

Por maior que seja 0 volume de material de um arquivo literario, 
por mais que este seja diversificado e por mais detalhado que seja 0 

trabalho tanto de sua organiza~ao quanta de sua descri~ao, quem quer 
que trabalhe com arquivos deve tambem saber que trabalha tanto com 
lacunas quanta com 0 fato de que os arquivos se inter-relacionam. De 
resto, urn dos elementos importantes que os arquivos fomecem e 
jtistamente uma especie de remissao para outros arquivos. As 
correspondencias constituem um exemplo significativo dessa situa~ao. 
Ha correspondencias que podem ser encontradas como conjunto 
completo no mesmo arquivo - trata-se do caso da correspondencia 
entre Manuel Bandeira e Ribeiro Couto, escritores cujos arquivos estao 
na mesma institui~ao (Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da 
Funda~ao Casa de Rui Barbosa). De modo diferente, as cartas de Mario 
de Andrade para Carlos Drummond de Andrade estao no arquivo 
deste Ultimo (no Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da funda~ao 
Casa de Rui Barbosa), enquanto as cartas de Drummond para Mario 
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no arquivo deste (no Instituto de Estudos Brasileiros da USP). No plano 
da edi<;ao, essa situa<;ao das correspondencias constitui tambem 
exemplo de como 0 trabalho de edi<;ao se associa as fun<;6es do arquivo, 
pois na edi<;ao de urna correspondencia dispersa, quando se refaz 0 

dialogo cuja docurnenta<;ao textual se encontra separada, tem-se urn 
movimento de recolha e organiza<;ao semelhante ao do arquivo. 

Em urn estudo que aproxima a atividade de guard a e 
conserva<;ao de manuscritos e 0 trabalho de pesquisa nesse material, 
Almuth Gresillon demonstra os varios pontos de aproxima<;ao entre 
os dois, embora nao deixe de apontar os pontos de conflito. Nesse 
estudo, a pesquisa em considera<;ao e quase sempre tomada como 0 

trabalho desenvolvido pela critica genetica, mas pode ser perfeitarnente 
considerada de modo mais diversificado. Segundo Gresillon, "estudar 
a genese dos textos consiste em fazer viver ou reviver a memoria de 
que os manuscritos literarios sao os suportes" (GRESILLON, 1999, p. 
152). Para esse" fazer viver ou reviver a memoria" torna-se necessario 
que anteriormente tenha havido 0 "gesto conservador que constitui 0 

patrimonio literario e vela por sua sobrevivencia" (GRESILLON, 1999, 
p. 152). No caso, 0 objeto da guarda e da conserva<;ao, bern como a 
seguir da pesquisa, e 0 manuscrito, que assim pode, ser visto como 
"objeto ao mesmo tempo material e intelectual" (GRESILLON, 1999, 
p. 152). Como objeto material e foco dos cuidados tecnicos de 
conserva<;ao, enquanto como objeto intelectual constitui 0 material do 
trabalho de pesquisa. Em certos momentos, haveria situa<;6es como 
que de oposi<;ao: "0 pesquisador que trabalha com manuscritos 
modernos e ao mesmo tempo a melhor garantia da memoria viva e 0 

primeiro destruidor desses objetos. To?a manipula<;ao implica 
virtualmente dano, amea<;a, agressao" (GRESILLON, 1999, p.152). Dai 
se seguem as varias normas que procurarn proteger 0 manuscrito e 
impedir sua deteriora<;ao pela manipula<;ao. Em varios pontos, "as duas 
logicas [do conservador e do pesquisadorJ se op6em. Conservar 
documentos nem sempre obedece aos mesmos imperativos que 
reconstruir os percursos d~ escrita, cognitivos e artlsticos desses 
mesmos documentos" (GRESILLON, 1999, p. 154). Por outro lado, 
"pode acontecer de 0 pesquisador ser 0 primeiro a perceber urn estado 
critico no processo de altera<;ao do papel e se apressar a dar 0 sinal de 
alerta para a restaura<;ao. Em compensa<;ao, os especialistas do papel 
e da restaura<;ao podem nos fornecer informa<;6es preciosas sobre certas 
datas:6es, detectaveis a partir da analise das fibras, colas, tintas" 
(GRESILLON, 1999, p. 153). Na verdade, as duas atividades se 
complementarn, 0 que pode parecer fato bastante evidente, mas na 
pratica hoi problemas, como os referidos, de modo que nem sempre 
essa complementa<;ao fica visivel. Urn espa<;o onde, como resultado 
do trabalho de pesquisa, essa complementa<;ao se verifica e 0 da edi<;ao. 
Ai se exp6em os resultados do trabalho de pesquisa -levantamento, 
analise, ordena<;ao e assim por diante. 

Niter6i, n. 15, p. 83-94,2. sern. 2003 



Gragoata 

90 

A edic;ao crftica ha muito ja nao e encarada como 0 espac;o em 
que sao apresentados urn texto estabelecido e, em notas, as variantes, 
ou seja, as formas por que 0 texto passou e que foram abandonadas -
relegadas entao na edic;ao ao pe de pagina. A edic;ao e urn "instrurnento 
de trabalho [ ... ] porque e preciso esclarecer preliminarmente - para 
que nao surjam equivocos - que a edic;ao critica nao pode nem deve 
ter outra finalidade que a de oferecer urn texto 0 mais autentico 
possive!, acompanhado por urna serie de informac;6es, de dados, de 
materiais, titeis para reconstruir sua genese, e 0 contexto hist6rico e 
biografico em que se foi elaborando" (TAVANI, 1988, P. 71). Nessa 
perspectiva, a edic;ao critic a, que e resultado de urn trabalho de 
pesquisa, deve resultar tambem na continuidade desse trabalho, ou 
melhor, na possibilidade de que a partir dela se desenvolvam outros 
diversos trabalhos. Isto na medida em que a edic;ao se constitui como 
a exposic;ao organizada de urn conjunto de documentos. Recorrendo 
a Contini, Tavani tambem apresenta luna outra dimensao da edic;ao 
que ainda se liga a possibilidade de trabalho: "tendo sempre plena 
consciencia de que, de qualquer modo, nao se cheganl jamais a 
reconstruir perfeitamente as condi<;6es de origem do texto e que 0 

resultado de nossos esfor<;os, em todo caso, nao sera mais que urna 
hip6tese de trabalho, como disse Contini" (TAVANI, 1988, p. 30). 
Considerar, portanto, 0 resultado desses trabalhos, ou seja a edi<;ao, 
como hip6tese de trabalho, implica dizer que esses trabalhos se 
desenvolvem tanto a partir do material disponlvel quanta segundo 
conceitos relativos a esse tipo de trabalho. E perfeitamente viavel que 
tanto 0 material quanta os conceitos sofram modificac;6es que poderao 
ter implica<;ao no trabalho. Por isso urn mesmo texto pode ser objeto 
de distintas edi<;6es criticas. Assim, Mem6rias de um sargento de milicias, 
de Manuel Antonio de Almeida, ja teve pelo menos duas edi<;6es 
criticas, urna preparada por Teresinha Marinho e outra por Cecilia de 
Lara. Ha mesmo 0 caso de a edic;ao ser refeita, como ocorreu com 
Macunaima, que teve duas edi<;6es criticas distintas preparadas por Tele 
Ancona Lopez. Nesses exemplos, os mesmos textos sao preparados 
segundo criterios distintos, que podem se modificar seja pela 
introduc;ao de algum material novo, seja por reformula<;ao de conceitos. 
Assim, no caso de Macunaima, a segunda edic;ao critica prop6e uma 
rediscussao da no<;ao de vontade autoral (LOPEZ, 1988). As edic;6es 
criticas existentes de obras de Manuel Bandeira, entre varias outras 
quest6es, logo de inicio apresentam uma discussao sobre a definic;ao 
do texto-base, ou seja, sobre qual a edi<;ao das obras sera adotada como 
referencia para 0 preparo da edic;ao critica. A questao e discutida nas 
edi<;6es de Carnaval e de A cinza das horas, Carnaval e 0 ritmo dissoluto, 
havendo uma mudanc;a de posi<;ao de uma para outra. Vern a ser 
discutida tambem na edi<;ao de Libertinagem e Estrela da Manhii, sendo 
que ai se toma como ponto de partida a exposi<;ao feita sobre 0 assunto 
na edic;ao de Carnaval. Tem-se ai urn born exemplo de como a edi<;ao 
critica nao e apenas a apresenta<;ao de urn texto, mas envolve a 
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abordagem de algumas quest6es. A edi~ao vista como hipotese de 
trabalho relativiza de modo fundamental a no~ao de que seu objetivo 
vem a ser a busca de um estabelecimento de texto definitivo - seu 
objetivo passa a ser a apresenta~ao sistematizada de um conjunto 
documental, que, desse modo, permite ampliar 0 conhecimento do 
percurso textual. 

Sao as modjfjca~6es por que passam os textos que, em suma, 
desencadeiam esse tipo de trabalho. Nesse sentido, as variantes nao 
podem ser tomadas como simples diferen~as entre vers6es distintas 
dos textos. Segundo Cesare Segre, "as variantes imp6em a utiliza~ao 
combinada de duas perspectivas: uma sincronica, que abarca 0 sistema 
de rela~6es que organiza cada estado do texto; a outra diacronica, que 
uma vez determinados os estados sucessivos que cada parte do texto 
eo proprio texto assumem, descobre os avan~os que favoreceram esses 
movimentos" (SEGRE, 1995, p. 30). Assim, num determinado estado 
do texto, a variante desempenha um papel niio apenas de modo 
localizado - por exemplo, para melhorar determinada passagem - mas 
na organiza~ao global do texto, nas rela~6es entre seus varios 
elementos, conforme 0 proprio Segre observa. Por outro lado, a 
variante define a historia do texto, seu percurso cronologico. Assim, a 
variante, alem de ser a introdu~iio de uma modifica~ao, estabelece uma 
serie de rela~6es, que podem ir alem do texto, ou dos estados do texto, 
de que ela faz parte. Se Segre indica a fun<;ao da variante no texto na 
dupla perspectiva sincronica e diacronica, com 0 que ja se amplia 
enormemente a concep~iio da variante, Michel Espagne, numa outra 
orienta~ao, que nao a da organiza~ao textual, aponta para uma outra 
leitura da variante quepode ultrapassar os limites do texto. Para Michel 
Espagne, "a variante remete ao arquivo. Ela propria e uma forma de 
arquivo, ja que culmina em um confronto de um texto inicialmente 
percebido como intangivel e testemunhos de sua historicidade" 
(ESP AGNE, 1998, p. 2). A variante, ao salientar 0 percurso historico 
do texto, convoca todos os elementos ligados a esse percurso e 
dispersos pelos arquivos. Nesse sentido, a variante tem a fun~ao de 
relacionar 0 texto com outros contextos em que esteja inserido. 0 
proprio Espagne observa que "se os textos circulam em edi~6es 
impressas, as variantes so circulam quando sao registradas em edi~6es 
historico-criticas, mas em principio elas nao circulam, sao conservadas 
em depositos de arquivos, constituem elas proprias arquivos" 
(ESP AGNE, 1998, p. 1-2). Talvez do mesmo modo como se pode dizer 
que as variantes entao seriam os arquivos da historia do texto, seria 
possivel dizer que as edi~6es seriam os arquivos das variantes. 
Naturalmente, ai se toma 0 termo variante numsentido bastante amplo, 
lembrando-se inclusive que para varias linhas de trabalho da critica 
genetica a variante nao existe, na medida em que nao ha um texto 
final em rela~ao ao qual haveria variantes. E por historia do texto 
tambem se deve entender nao apenas suas diferentes vers6es, mas 
todo um conjunto textual que vai desde anota~6es, esbo~os, diferentes 
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versoes publicadas, emendas, e assim por diante. 0 preparo da ecli~ao 
critica de urna parte da poesia de Carlos Drummond de Andrade3 

envolveu 0 levantamento de poemas publicados em cerca de oitenta 
periodicos ao longo de mais de trinta anos. Esses periodicos permitem 
acompanhar as forma~oes de grupos esteticos, de identidades 
ideologicas, as associa~oes com os trabalhos de alguns ilustradores, 0 

espa~o que os poemas ocupam nas paginas dos periodicos, e assim 
por diante. Estes sao outros tantos dados que a edi~ao critic a, ao 
sistematizar seu arquivo, dol a ler, tambem assim ultrapassando a no~ao 
localizada de variante. 

Ese dol a ler nessa dimensao, incentiva tambem 0 exame das 
rela~oes entre os acervos literarios (e os trabalhos possiveis com esses 
acervos) e a situa~ao dos estudos literarios - em que medida se 
relacionam a aten~ao cada vez maior ao arquivo e estudos literarios. 
o interesse crescente pelos arquivos se faz em paralelo com novas 
linhas de trabalho, tanto em termos de organiza~ao dos arquivos, 
quanta dos estudos literarios. Provavelmente na mesma medida em 
que a amplia~ao dos arquivos literarios favorece certas linhas de 
trabalho, tambem 0 interesse por esses trabalhos incentiva os esfor~os 
de preserva~ao. Isto fica visivel no interesse cada vez maior por 
elementos nem sempre considerados como parte integrantes do texto, 
tais como anota~oes, rascunhos, provas tipograficas corrigidas pelo 
autor, etc. 0 mesmo se verifica quando urn genero (se e que a palavra 
se aplica) como a correspondencia passa a ser objeto de novos estudos, 
na medida em que envolve justamente textos cuja destina~ao na~ era 
o estatuto publico, a edi~ao, situando-se muitas vezes no plano da 
informalidade privada. E certamente a critica genetica trouxe grande 
contribui~ao para os trabalhos com material arquivlstico. Um sinal 
dessa contribui~ao pode ser lido na designa~ao de varios trabalhos de 
edi~ao como "edi~ao critico-genetica", 0 que indica a aproxima~ao de 
duas orienta~oes de trabalho. Como a critica genetica nao esta 
interessada na obra acabada, mas na obra em andamento, em todas as 
suas diferentes etapas, sua aten~ao se volta, entao, para 0 inacabado, 0 

fragmentario, 0 rasurado, 0 rejeitado, 0 resto. Esta em jogo, sempre, 
aquela precariedade lida por Gonzaga Duque e corporificada nos 
problemas de sua obra. Desse modo, a constitui~ao de arquivos 
literarios na~ consiste apenas na preserva~ao da memoria, mas tambem 
na cria~ao de possibilidades de desenvolvimento de trabalhos 
indispensaveis ao conhecimento da produ~ao literaria. De modo 
surnario, seria possivel dizer que a edi~ao pode reativar a memoria do 
arquivo. 
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Abstract 

This article presents an overview of critical 
editions as a stepping tool for working with 
texts, in so far they result from an approach of 
the textual documentation and give elements 
for the development of other works. In the 
relationship between critical editions and 
archives not only do the former ones benefit 
from the latter ones, but editions themselves 
are the constitution of archives. 
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