
 
 Curitiba, Vol. 11, nº 20/21, jan.-dez. 2023            ISSN: 2318-1028                                                     REVISTA VERSALETE 

 
 

SCRAMIN, S.. As aventuras da Teoria...     456  
 

 

 

AS AVENTURAS DA TEORIA LITERA RIA NO BRASIL DA 

REDEMOCRATIZAÇA O POLI TICA 

THE ADVENTURES OF LITERARY THEORY IN BRAZIL DURING POLITICAL 

REDEMOCRATIZATION 

 

Susana Scramim1 

 

RESUMO: Construir a memo ria da disciplina Teoria Litera ria e seus dispositivos de legitimaça o na 
universidade brasileira no perí odo de redemocratizaça o polí tica entre os anos de 1986 e 2000 e  o 
objetivo maior deste artigo. As discusso es em torno do que vem a ser considerado pro prio do campo 
litera rio, o problema da reflexa o e aplicaça o do conceito de diale tica, a experie ncia com a democracia 
e com os interca mbios latino-americanos sera o considerados na ana lise das questo es identificadas 
como cruciais para a institucionalizaça o da disciplina nas universidades brasileiras. 
Palavras-chave: Teoria Litera ria; literatura nacional; ensino; institucionalizaça o; democracia. 
ABSTRACT: Building the memory of the discipline Literary Theory and its devices of legitimation in 
the Brazilian university in the period of political redemocratization between the years of 1986 and 
2000 is the main objective of this article. The discussions around what comes to be considered proper 
to the literary field, the problem of reflection and application of the concept of dialectic, the experience 
with democracy and with Latin American exchanges will be considered in the analysis of the issues 
identified as crucial for the institutionalization of the discipline in Brazilian universities. 
Key-words: Literary Theory; national literature; teaching; institutionalization; democracy. 

 

 

1. INTRODUÇA O 

 

Muito da culpa pelo declí nio da leitura da literatura, especialmente nos cursos de 

Letras das de cadas de 1960, 1970 e 1980, foi atribuí do a  crescente presença da Teoria 
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Litera ria como disciplina institucionalizada nesses mesmos cursos. Tal feno meno pode 

ser observado em va rios paí ses como se constata nas bibliografias de Kaufmann- 

(2011), Gerbaudo (2015) e Hidalgo (2020). 

No Brasil, ha  esforços no sentido de compreender esse movimento da deriva da 

leitura da literatura nacional em direça o a debates em torno de diferentes concepço es 

do que viria a ser a pro pria literatura. Essa deriva foi, de fato, promovida pelos estudos 

teo ricos da literatura. Sendo assim, urge documentar e fazer aparecer os contornos 

polí ticos e as conseque ncias desse processo. Criar um arquivo da disciplina Teoria 

Litera ria se justifica no contexto brasileiro, tendo em vista a necessidade de ampliar a 

capacidade de pesquisa histo rica no paí s, que deve ser pensada como maneira de 

elaborar dina micas de superaça o.  

As emerge ncias sociais e acade micas frente a uma revoluça o tecnolo gica em curso 

no planeta tornam inexora vel o pensar a histo ria da disciplina Teoria Litera ria. A efica cia 

da pesquisa nas Cie ncias Humanas esta  sendo questionada em nossa sociedade, que 

insiste em creditar a  aplicabilidade imediata de uma teoria o fator determinante para a 

mediaça o do cotidiano humano com a cie ncia. A exige ncia das instituiço es de fomento, 

ao estabelecerem metas de produça o cientí fica envolvendo produtos aplicados, coloca 

as Cie ncias Humanas em desvantagem frente a s demais a reas, em raza o de sua na o 

adequaça o a  lo gica da reproduça o.  Ao longo da u ltima de cada, com uma motivaça o que 

vai desde a crise econo mica ate  o retrocesso na aceitaça o das reconfiguraço es da a rea 

no Ocidente, as Cie ncias Humanas te m recebido um tratamento que conduz a a rea a uma 

completa descaracterizaça o, se comparada aos seus primeiros movimentos 

promissores – em 1950 e 1970 – em relacionar pensamento individual ao coletivo social. 

No a mbito da disciplina Teoria Litera ria, na pole mica protagonizada por Antoine 

Compagnon na de cada de 1980, discutiram-se os limites do interno e do externo ao 

texto, dos limites da Teoria como te cnica e como invença o-revisa o, da Teoria como ficça o 

e/ou como filosofia da Literatura, da Teoria como histo ria e como prospecça o. Discutiu-
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se a autonomia litera ria e artí stica. A permeabilidade da sociologia litera ria a s situaço es 

constata veis no mundo exterior foi igualmente afrontada em nome de uma teoria do 

texto como pra tica discursiva subjetiva (Compagnon, 1998, p. 23-25). A complexidade 

dos resultados desses questionamentos gerou outra indagaça o igualmente complexa e 

necessa ria de ser desenvolvida, ou seja, a da busca pelo lugar de uma disciplina, e mais, 

pela indagaça o constante do que vem a ser a Teoria Litera ria. 

Em raza o desse contí nuo movimento, Vincent Kaufmann, em La faute à Mallarmé. 

L’aventure de la Théorie Littéraire (2011), montou um quadro dos deslocamentos da 

a rea ao longo das u ltimas cinco de cadas na França. Ale m de produzir um ensaio 

complexo, organizou uma se rie de entrevistas com professores de Teoria Litera ria 

produtores de diferentes abordagens cientí ficas. No livro se pode perceber a sua 

abertura a algumas das linhas da Teoria Litera ria perpetradas por alguns dos 

professores que assinam as entrevistas, entre os quais Jonathan Culler, Ge rard Genette, 

Werner Hamacher, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov. Kaufmann discute a possibilidade de 

se montar um quadro histo rico do ensino da Teoria na Europa atrave s da voz dos colegas 

teo ricos; ale m da reconstruça o de pole micas, ele aposta na configuraça o da a rea de 

Teoria como um campo variado e complexo.  

No a mbito americano, a revista New Literary History, no seu segundo nu mero de 

1983, apresentou uma enquete com professores de Teoria Litera ria de algumas 

universidades norte-americanas. As questo es propostas aos professores, sendo que 

alguns deles se tornariam uma de cada depois teo ricos de grande importa ncia nos 

estudos litera rios, foram elaboradas pelo grupo de editores que contava com a 

colaboraça o de Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Frederic Jameson, He le ne Cioux, 

Jonathan Culler entre outros. As questo es eram relativas a  relaça o entre Teoria e 

formaça o dos profissionais da crí tica litera ria nas universidades, destacando-se a 

relaça o entre teoria, crí tica litera ria e ensino. Entre os entrevistados estavam Terry 

Eagleton e Hans Ulrich Gumbrecth, ale m dos pro prios editores, Iser e Jauss.   
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A Teoria Litera ria no Brasil da de cada de 1980, portanto, contempora nea ao 

debate france s e norte-americano, e contextualizada no perí odo de redemocratizaça o 

polí tica, na o ficou imune a essa discussa o. Contudo, ha  ainda a necessidade da 

construça o de discursos sobre essa disciplina no paí s em perspectiva histo rica.  Os 

debates – sempre deseja veis – marcados em nossa a rea por oposiço es entre 

estruturalismo, marxismo, este tica da recepça o e sociologia do texto litera rio que 

envolvem muitas questo es relacionadas ao “nacional”, desdobradas nos dia logos nem 

sempre sem disputas entre o po s-estruturalismo e estudos culturais, ofereceram a  a rea 

uma histo ria com um quadro bem complexo de se narrar.  

No perí odo delimitado que circunscreve esta ana lise, os teo ricos brasileiros 

envolvidos nesse marco temporal propuseram diferentes leituras e pra ticas de ensino 

para a Teoria Litera ria no Brasil.  

Em 1975, Roberto Ací zelo publica o livro Teoria da Literatura cujo objetivo 

principal e  na o restringir o debate a  definiça o dos elementos estruturantes do texto 

criativo. Nesse livro, ele se propo e a ampliar a reflexa o crí tica de questo es filoso ficas que 

disputam o conceito de “Teoria”. Nessa disputa, encontram-se as demandas de uma 

Teoria que na o se quer auto noma em relaça o ao mundo do conhecimento e, ao mesmo 

tempo, deseja manter sua especificidade. A reflexa o de Ací zelo sobre as singularidades 

da Teoria tem ligaço es com sua pesquisa de doutorado, feita sob orientaça o de Eduardo 

Portella, na UFRJ, mas que na o deixou de seguir presente em toda sua produça o 

bibliogra fica acade mica durante o perí odo estudado por esta pesquisa. 

Por sua vez, Jose  Luí s Jobim privilegia o estudo das aço es de uma perspectiva 

teo rica da literatura no ensino, tanto nos cursos de Letras, como na escola ba sica. Sua 

tese de doutorado, finalizada em 1986, tambe m orientada por Eduardo Portella, tem o 

objetivo de compreender o modo pelo qual o uso do livro dida tico define a ideia de 

literatura nos anos finais do ensino ba sico. A organizaça o de ensaios, publicados sob o 

tí tulo de Formas da Teoria (2003), escritos por teo ricos brasileiros que tentam definir 
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conceitos importantes para o debate da crí tica no Brasil, pode ser elencada como mais 

um modo de intervença o operado por Jobim no a mbito das discusso es da Teoria no paí s. 

Com a finalidade de compor uma espe cie de glossa rio da Teoria Litera ria, foram 

convidados a escrever sobre determinados conceitos professores de Literatura, Artes e 

Filosofia, sendo que alguns deles sa o: Joa o Adolfo Hansen, Luí s Fernando Medeiros de 

Carvalho, Arthur Nestrovski, Jorge Wanderley, Zila  Bernd, Ce lia Pedrosa, Claudia Neiva 

Matos, Roberto Ací zelo, Lucia Santaella. 

Em 1983, Luiz Costa Lima revisa, em uma segunda ediça o, a sua coleta nea de 

textos fundamentais para os estudos da a rea, Teoria da Literatura em suas fontes, 

incialmente publicado em 1975. Na segunda ediça o, ja  em dois volumes, foram incluí dos 

outros textos seminais que, segundo o pro prio Costa Lima, ofereciam debates 

inovadores para a Teoria Litera ria, ainda que pudessem conduzi-la a discusso es que 

Costa Lima acreditava serem alheias ao campo pro prio da literatura. O debate conceitual 

defendido por ele esta  relacionado a  pra tica de leitura de literatura orientada pelo 

conceito de “mimesis”, na qual uma tensa o necessariamente iria comparecer na 

recepça o da literatura enquanto tal. 

Na de cada de 1990, no paí s que começava a viver sob as orientaço es legais de uma 

nova Constituiça o, a Teoria Litera ria incluiu em sua agenda de estudos problemas que 

estavam relacionados a questo es e ticas da democracia e da sociedade globalizada, 

oferecendo com isso “corpo” – tomado tanto como conceito quanto mate ria – aos 

problemas litera rios. Alguns professores de Teoria Litera ria e Literatura Comparada 

atuaram e produziram textos importantes que aportaram força interventiva a s pra ticas 

disciplinares de Literatura e Teoria no quadro dos debates da literatura e cultura 

brasileiras.  

A elaboraça o do conceito de “entrelugar do discurso litera rio latino-americano” 

por Silviano Santiago (1978) incluiu a categoria de autonomia e tambe m certa liberdade 

na pra tica de leitura e escrita da literatura latino-americana frente ao seu dilema de 
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pertencer a uma cultura colonizada, desse modo, em dia logo com as teorias de Antonio 

Candido e Roberto Schwarz para a literatura brasileira. Em Silviano Santiago, a inclusa o 

dos discursos litera rios e crí ticos no a mbito dos estudos po s-coloniais latino-

americanos produziu uma diferença em relaça o aos seus antecessores brasileiros: a de 

que a literatura latino-americana escreve “contra”, isto e , “com + ante”, e produz, a partir 

disso, o seu “lugar” discursivo. 

Em 1994, Eneida Maria de Souza publicou Tempos de pós-crítica com o qual 

contribuiu para o debate da Teoria e da Crí tica Litera rias com os conceitos de “cena 

litera ria” e de “sujeito biogra fico” a partir dos quais o pesquisador de arquivos de 

escritores brasileiros pode acompanhar os jogos dos detentores do poder da escrita e 

do arquivo. Seu trabalho com a Teoria apontou, nos anos de redemocratizaça o polí tica 

da vida brasileira, a necessa ria converge ncia entre a Teoria Litera ria e Psicana lise na 

construça o da historiografia. 

Wander Melo Miranda deu e nfase, nesses mesmos anos, ao debate da funça o do 

ge nero ensaio e autobiografia no a mbito da pesquisa acade mica com os arquivos de 

escritores, o que ofereceu dimensa o polí tica ao trabalho filolo gico. Seu livro A trama do 

arquivo (1995) se propo e a discutir esses conceitos. 

No final dessa de cada, Rau l Antelo, no contexto do semina rio preparato rio para o 

VI Congresso da ABRALIC, propo s no ensaio “Volver por uma ruptura imanente” pensar 

a Teoria Litera ria para fora do regime autono mico da literatura, contudo sem abrir ma o 

do trabalho com ela. No final de 2015, publicou o livro Archifilologías latino-americanas. 

Lecturas tras el agotamiento, uma espe cie de tratado filolo gico que se ancora nos 

conceitos de arquivo, montagem e criaça o. 

Na o e  possí vel no contexto brasileiro da redemocratizaça o, no que diz respeito ao 

ensino e pra tica da Teoria Litera ria, dissociar o saber coletivo produzido pela 

conversaça o cientí fica e sua circulaça o no Brasil do seu a mbito latino-americano. A 

produça o e circulaça o de saberes locais frente aos saberes estrategicamente 
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centralizados do poder cultural sa o elementos constituintes da Teoria. Em Telquelismos 

latino-americanos: a teoria crítica francesa no entre-lugar dos trópicos (2016), Jorge 

Wolff estudou a presença da Teoria Litera ria, operada por intelectuais franceses nos 

anos 1960 e 1970 – especificamente pelo grupo Tel Quel e sua revista homo nima –,  na 

produça o crí tica no Brasil e na Argentina. Fruto de sua pesquisa de doutorado finalizada 

em 2001, suas concluso es indicam que os latino-americanos leram, criticaram e 

transformaram a Teoria operada pelos crí ticos franceses, deslocando-a para os 

impasses vividos localmente, inseridos que estavam no contexto polí tico e universita rio 

de paí ses que viviam sob regimes ditatoriais extremamente duros. Sua hipo tese se 

confirma ao destacar que a Teoria Litera ria operada por intelectuais brasileiros e 

argentinos emerge em sua especificidade como “entre-lugar” crí tico latino-americano e 

na o a partir de uma “origem” no grupo Tel Quel, mas com seus problemas e ticos 

especí ficos. O “entre-lugar latino-americano” funciona, nesse caso, como experie ncia de 

deslocamento e na o como marcaça o de uma “procede ncia”.  

Em uma ra pida observaça o da pesquisa com a Teoria Litera ria nos paí ses do sul 

do continente americano, pode-se constatar que em Políticas de Exhumanción (2016), 

Analí a Gerbaudo se propo s a criar um arquivo com as aulas de Literatura Argentina e de 

Teoria Litera ria na universidade pu blica de seu paí s entre 1984-1986 (anos de po s-

ditadura) com o objetivo de visibilizar o processo de institucionalizaça o da disciplina de 

Teoria Litera ria no momento da “post-dictadura” na Argentina. Seu escopo crí tico 

abarcou na o apenas o “aplicacionismo” da Teoria a s aulas de Literatura e tampouco se 

restringiu a  crí tica ao excesso de “teoricismo”. Segundo a pesquisadora, esses sa o dois 

extremos de um mesmo problema que consiste em obturar o lugar potencializador da 

Teoria no incentivo a  leitura, na conversaça o crí tica, na pesquisa e nas deciso es dida ticas 

(Gerbaudo, 2014). Os dia logos entre Teoria, Crí tica e Literatura te m a funça o de aportar 

material para futuras deciso es pedago gicas na formaça o de novos leitores. As pra ticas 

de ensino e de leitura deixaram rastros em um conjunto de profissionais que se 
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apropriaram – conceito tomado a partir de Derrida em “Escolher sua herança” (2004) – 

tanto das descriço es das aulas dadas, quanto dos textos ensaí sticos sobre o ensino de 

literatura que esses professores escreveram. 

Ainda que na o seja possí vel propor um u nico lugar – sua legitimaça o mediante 

u nica fonte – para as pra ticas de ensino da Teoria e da Literatura e nem mesmo a 

possibilidade de uma u nica histo ria para cada uma delas, penso que ha  uma emerge ncia 

na a rea de Letras que adve m de algo completamente exterior a  pro pria Teoria que a 

ameaça e que podera  destruir a força de transformaça o e de desdobramentos internos 

que ela potencializa. Essa ameaça na o esta  relacionada a  demanda por incorporaço es de 

instrumentos tecnolo gicos ou de mudança de paradigma cientí fico no tratamento das 

questo es estruturais da pra tica litera ria. A ameaça vem do intuito de desqualificar – 

quitando-lhe o pertencimento ao estudo da Literatura – para destruir sua funça o na vida 

cultural. Trata-se da emerge ncia de uma posiça o adversa ao pensamento teo rico. E para 

a ana lise desse problema, parte-se do imperativo de que o discurso teo rico na o podera  

se imobilizar, bem como na o podera  ser tomado por uma definiça o simplista. A Teoria 

Litera ria ocupou de diferentes formas e a partir de distintos lugares uma posiça o 

relevante no transcurso da Histo ria. A ana lise do comportamento da Teoria Litera ria 

diante dos desafios a que foi submetida deve considerar a existe ncia de um potencial de 

esca ndalo da Literatura que se desloca para a Teoria e que deriva dela, amplamente 

discutido por Avital Ronell (2008, p. 286), seguindo as liço es de Jacques Derrida, ao 

associar os estudos de Teoria Litera ria a grandes to picos e problemas da cultura (1967, 

2001, 2007).  

 

2. UM LUGAR DE CONSTRUÇA O DO PENSAMENTO: A TEORIA 

 

A Teoria Litera ria produz um saber que a transforma em disciplina – organiza-se a 

partir de um contrato recí proco entre sujeito da pesquisa e seu objeto que e  igualmente 
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produto de uma subjetividade em processo (Derrida, 2001, p. 76-77). Derrida fala da 

impossibilidade de escrever a histo ria enquanto totalidade, pois quando tratamos com 

a histo ria, a cie ncia, a lí ngua, lidamos com o mundo, ou seja, do tornar-se mundo do 

mundo. A histo ria so  e  enquanto se faz histo ria, sem garantias de retorno para uma 

ontologia, arriscando a sua pretensa corresponde ncia consigo mesmo, sua identidade e 

sua homogeneidade (p. 295).  

Por outro lado, para o filo sofo, crí tico litera rio e historiador Walter Benjamin, em 

suas teses sobre o conceito de histo ria, ha  que insistir na tarefa do pesquisador 

motivada pela construça o de um lugar que “na o e  o tempo vazio, mas um tempo 

saturado de 'agoras'. [...] que faz explodir o continuum da histo ria” (Benjamin, 1985, 

p.229-230). O sujeito motivado pela diale tica seria o operador dessa explosa o. Ele, 

quando conta sua histo ria, e  tomado por um desejo na o apenas de escapar ao 

esquecimento e sim de oferecer outra maneira de agir frente ao que na o tem mais 

capacidade auto noma para a aça o. Esse indiví duo amplia a condiça o autobiogra fica e se 

coloca na fronteira com a experie ncia social. Percebe que sua histo ria apenas podera  ser 

construí da com a mediaça o da histo ria coletiva. Em Berliner Kindheit (1932) – publicado 

no Brasil em Benjamin (1987) – Benjamin retoma a proposiça o de uma construça o da 

experie ncia histo rica a partir da busca no passado do sujeito por uma felicidade 

produzida pelo processo de entender sua vida que passa. A construça o de sua narrativa 

vincula-se, desse modo, ao “pensamento das relaço es”, operando montagens ine ditas 

entre o sujeito e sua imagem projetadas nos espelhos da metro pole moderna. Tornando-

se suscetí vel a manifestaça o da experie ncia aute ntica do sujeito com seu objeto.  

Dito isso, e  importante destacar que na o se esta  diante de quadros esta ticos quando 

buscamos imaginar, analisar e relacionar histo ria individual e coletivo social no a mbito 

da construça o das disciplinas acade micas. Ao modo da pintura dos Panorama no final 

do se culo XIX, a totalidade e  cogitada, entretanto, o que se pinta envolve movimento. 

Walter Benjamin observou um objetivo diferente na obra de arte como panorama cuja 
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intença o deliberada era a de endereçar-se a um grande pu blico e despertar outros 

sentidos para a Histo ria. 

Em 1958, Antonio Candido foi o responsa vel pela disciplina de Teoria Geral da 

Literatura, do currí culo do curso de Letras da UNESP, em Assis. No a mbito dessa cadeira 

lecionou para os alunos ingressantes, com a colaboraça o de Naief Sa fady, o curso 

“Introduça o aos estudos litera rios”. Em 1959, essa disciplina apresentava um programa 

com tre s tarefas: o trabalho com o manuscrito, o trabalho com o texto impresso e o 

trabalho com a autoria (Candido, 2005, p. 3).  

Em 1961, ao regressar a  USP para assumir a disciplina de Teoria Litera ria e 

Literatura Comparada, o mesmo conteu do sera  oferecido, estimulando a consolidaça o 

de uma modalidade de pesquisa que viria a ser decisiva na produça o crí tica de alguns 

de seus mais destacados alunos e responsa vel por um modo de ensinar Teoria Litera ria 

nas cinco de cadas seguintes (Ramassote, 2018, p. 35). 

Um modo de ensinar, diga-se, no qual ale m de prover estudos gerais introduto rios 

e estudos teo ricos especializados, indispensa veis para uma boa formaça o, valorizava e 

politizava os estudos litera rios, associando-os a uma leitura do “nacional” e seus 

problemas para a consolidaça o de uma naça o moderna e auto noma.  

Em 1961, Candido fundou o curso de graduaça o em Teoria Litera ria que, em 1962, 

passou a se chamar Teoria Litera ria e Literatura Comparada para se assegurar o estudo 

das literaturas estrangeiras bem como o espaço institucional para a Literatura 

Comparada. Segundo Sandra Nitrini (1994), os objetivos das disciplinas Teoria Litera ria 

e Literatura Comparada eram: “ensinar de maneira aderente ao texto, evitando teorizar 

demais e procurando mostrar de que maneira os conceitos lucram em serem 

apresentados como instrumentos de pra tica imediata, isto e , de ana lise” (Nitrini, 1994, 

p. 8). Na escolha de textos de cursos dos primeiros anos, constavam os de autores 

cla ssicos, contudo, os alunos de quarto ano e da Especializaça o tiveram a oportunidade 

de estudar escritores do Modernismo e de entrar em contato com os cla ssicos de 
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maneira atualizada (IDEM). Entre os primeiros cursos, assinalam-se, para o quarto ano, 

o de Teoria e ana lise do romance (1961-1962) e o de O estudo analítico do poema (1963-

1964), sendo que esse u ltimo foi publicado pela FFLCH em 1987 em forma de livro, e o 

primeiro permanece ine dito. Os primeiros cursos de quinto ano ou Especializaça o 

baseavam-se em semina rios e aulas centradas num problema, visando a  aquisiça o de 

te cnicas avançadas de trabalho. Dessa maneira, foram ministrados nesse ní vel o curso 

de Ecdo tica (Ediça o Crí tica), com investigaça o e ana lise de manuscritos e o de crí tica 

textual, tendo como objeto de aplicaça o os contos de Machado de Assis, em 1961; 

semina rios sobre Quincas Borba, a cargo do professor e dos alunos, com o objetivo de 

construir uma interpretaça o coletiva, em 1962; semina rios de ana lise de cinco poemas 

escolhidos a partir da obra de Manuel Bandeira, Ma rio de Andrade, Murilo Mendes, 

Carlos Drummond de Andrade e Joa o Cabral de Mello Neto, em 1963 (Idem, p. 10). 

Durante tre s anos, Candido foi o coordenador do curso, cujo corpo docente 

começou a ampliar-se a partir de 1964, com a contrataça o de Roberto Schwarz; em 

seguida, vieram a integrar o quadro docente Walnice Nogueira Galva o, Davi Arrigucci 

Ju nior, Joa o Alexandre Barbosa, Tele Ancona Lopes e Teresa Pires Vara, ainda na de cada 

de 1960. Mantinha-se o currí culo ba sico inicial, com um primeiro ano de introduça o aos 

estudos litera rios, e um quarto ano de Teoria Litera ria e Literatura Comparada. Na 

de cada de 1970, alguns novos professores passaram a atuar na a rea: Lucilla Ribeiro 

Bernardet, Marlyse Meyer, Joa o Luiz Lafeta  e Ligia Chiappini. Esse quadro tornou-se nas 

de cadas seguintes determinante para os caminhos do ensino da Teoria Litera ria no 

Brasil, inclusive com Roberto Schwarz fazendo parte do quadro fundador do IEL, na 

UNICAMP, em 1978. 

Em Sa o Paulo, houve a disseminaça o de duas posiço es que demandaram polí ticas 

teo ricas distintas. Haroldo de Campos criou claramente uma deriva em relaça o aos 

estudos de Teoria Litera ria empenhados por Antonio Candido. Com sua tese de 

doutorado, intitulada Morfologia do Macunaíma, defendida em 1972 e orientada por 
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Candido, na Universidade de Sa o Paulo, Haroldo de Campos inicia sua carreira como 

professor de Teoria na PUC de Sa o Paulo para propor uma diferença em relaça o ao 

conceito de “formaça o” tanto da literatura quanto dos quadros da crí tica e do ensino de 

Teoria no Brasil. Como poeta concretista e editor das revistas Noigandres e Invenção, ele 

replica as discusso es teo ricas sobre a literatura que estavam sendo pautadas na França. 

Max Hidalgo, em seu estudo sobre a biblioteca de Haroldo de Campos, observa que as 

revistas litera rias que ali se encontravam ja  nos anos de 1960 indicam essa conexa o e 

atença o de Campos a essas discusso es teo ricas. Hidalgo destaca a presença da revista 

Tel Quel na qual e  possí vel verificar, no ano de 1974, as anotaço es de Campos num artigo 

de Julia Kristeva nas quais ele ressaltava a relaça o entre a semiologia e aquilo que a 

Poesia Concreta estava fazendo. Hidalgo tambe m esteve atento a s conseque ncias das 

disputas dos campos de força em jogo entre os intelectuais dissidentes de Tel Quel e os 

fundadores da revista Change. Haroldo de Campos manteve seu trabalho muito pro ximo 

de Jacques Roubaut e pareceu isolar a influe ncia de Kristeva em suas leituras, apo s a 

disside ncia entre os teo ricos franceses. Indí cio esse cogitado por Hidalgo com base na 

observaça o da falta de marcas de leitura e pa ginas coladas fruto de defeitos de gra fica 

nos livros da teo rica francesa, o que o levou a concluir que Haroldo de Campos talvez 

na o os tenha sequer aberto (Na cher Hidalgo, 2018, p. 229).   

Ainda assim, as questo es teo ricas propostas nos nu meros de Tel Quel, em especial 

a quilo que se refere ao estruturalismo, frequentaram as pa ginas de Noigandres e 

Invenção. Em suas memo rias, Lu cia Santaella descreve seu conví vio com Haroldo de 

Campos e afirma que tanto o estruturalismo quanto a disside ncia dele estiveram 

presentes na pra tica litera ria e de ensino de Teoria Litera ria do colega de instituiça o;  

essas teorias estiveram igualmente presentes nos seus programas de ensino do curso 

de po s-graduaça o da PUC-SP, que, mesmo tendo sido fundado por iniciativa de Lucre cia 

Ferrara, contou com a orientaça o intelectual de Haroldo de Campos e de seu trabalho 

como pesquisador da a rea de Teoria Litera ria.  
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O programa de po s-graduaça o na PUC-SP foi criado em 1970 com o nome de 

Comunicaça o e Semio tica, sendo o primeiro com essa configuraça o no Brasil. Entre seus 

primeiros professores estavam Haroldo de Campos, De cio Pignatari, Leyla Perrone-

Moise s, Willi Bolle; os professores convidados eram Boris Schnaiderman e Hans-

Joaquim Koellreutter. O programa passou por sua primeira reforma curricular em 1978, 

quando ampliou os debates da Teoria Litera ria para a Comunicaça o, ainda dentro de 

uma motivaça o interdisciplinar da literatura, artes, mu sica e meios de comunicaça o. 

Contudo, tinha na semio tica seu eixo conceitual integrador. Nesse momento o programa 

ja  contava com a presença dos professores Jose  Segolin e Lu cia Santaella.  

Enquanto o PPG em Comunicaça o e Semio tica se empenhava na inclusa o da 

literatura no a mbito transdisciplinar de uma teoria das artes e da sociedade – 

lembremos que se tratava tambe m da interdisciplinaridade entre arte, literatura e 

comunicaça o – o PPG em Teoria Litera ria e Literatura Comparada se detinha no estudo 

do texto litera rio e de suas teorias de ana lise. As linhas de pesquisa do PPG em Teoria 

Litera ria e Literatura Comparada eram enta o as seguintes: literatura e sociedade, 

estudos comparatistas da literatura, formas e ge neros litera rios, crí tica e histo ria 

litera ria. As do PPG-PUC em Comunicaça o e Semio tica eram as seguintes: regimes de 

sentido nos processos comunicacionais, processos de criaça o na comunicaça o e na 

cultura, dimenso es polí ticas na comunicaça o. E  importante ressaltar que essa 

comparaça o entre os cursos de Semio tica da PUC e de Teoria Litera ria da USP na o sera  

qualitativa, o objetivo e  analisar historicamente os processos de institucionalizaça o da 

disciplina Teoria Litera ria no sistema universita rio brasileiro, em especial nesses 

cursos. 

 

No Rio de Janeiro, na UERJ, ate  1962, ano da reforma que unificaria os para metros 

curriculares nacionais para formaça o dos profissionais de Letras, na o havia uma 

disciplina que fosse dedicada a  Teoria Litera ria propriamente dita. Segundo Roberto 
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Ací zelo (Ací zelo, 2020, p. 277-279), havia uma disciplina que tinha como objetivo o 

estudo de certa “te cnica” da literatura, muito pro xima aos estudos de reto rica e poe tica, 

e na o tinha cara ter obrigato rio na formaça o do estudante de Letras. As disciplinas mais 

prestigiosas – que formavam uma espe cie de cultura da ca tedra – eram as de Literatura, 

que se dividiam entre os estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa.  Em 1950, 

Afra nio Coutinho apresenta a  congregaça o de professores da Faculdade de Filosofia do 

Instituto La Fayette, depois Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade do Estado 

da Guanabara, e agora Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), um projeto de 

criaça o da disciplina de Teoria Litera ria.  Uma vez aceita e incluí da em cara ter 

obrigato rio na formaça o, envolveu, sob a batuta de Afra nio Coutinho, uma dupla funça o: 

a de funcionar como estudos introduto rios e como “cu pula” da formaça o, “sino nimo de 

filosofia da literatura” (Coutinho, 1977, p. 2).  

O processo de institucionalizaça o da disciplina Teoria Litera ria, com a abordagem 

proposta por Afra nio Coutinho, passa a cogitar uma distinça o operacional entre Teoria 

da Literatura e Teoria Litera ria como aquela que sera  determinante para a sua 

separaça o em campos de força distintos – e ao mesmo tempo complementares – a partir 

da de cada de 1970. Como conseque ncia de sua aça o “polí tica”, a disciplina ganha 

importa ncia e funça o no contexto mais amplo da formaça o. As distinço es entre o que 

era “pro prio” ao “litera rio” na Teoria, diga-se entre o “fora” e o “dentro”, entre Literatura, 

Filosofia e Cie ncias Sociais, começam a se entrincheirar no Brasil no anos de 

recrudescimento das aço es governamentais durante a ditadura militar de 1964, quando 

os estudos das Literaturas nacionais, lidas a partir de uma perspectiva historicista, e dos 

estudos de Teoria da Literatura tomados como te cnica – reto rica e poe tica – passam a 

ser questionados pelo estruturalismo e posteriormente pelo po s-estruturalismo, 

separando conservadores, marxistas dogma ticos e progressistas liberta rios em polos 

opostos que foram determinados previamente pelos campos de forças da polarizaça o 

polí tica. Com essa divisa o, as diferenças que formulara o os conceitos de Literatura e de 
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Litera rio sera o atravessadas no Brasil por elementos conceituais externos aos estudos 

de literatura.   

Na UFRJ, de maneira semelhante ao que acontecera na UERJ, ate  a de cada de 1970 

o ensino da Teoria Litera ria estava restrito ao estudo das te cnicas e do “controle” do 

sentido do texto litera rio. De igual modo, ate  aquele momento, as disciplinas mais 

prestigiadas eram as de Literatura nacionais e na o as de Teoria. Somente com a Reforma 

Universita ria de 1967, e sobretudo com a escolha de Afra nio Coutinho para conduzir a 

implantaça o da Faculdade de Letras da UFRJ, começa-se a incluir nos currí culos duas 

disciplinas ba sicas: Linguí stica e Teoria Litera ria. Em seus cursos, Afra nio Coutinho viria 

a dar destaque aos estudos de obras, autores, ge neros e e pocas com base na investigaça o 

do texto e na o na construça o de panoramas histo ricos na formaça o do profissional em 

Letras. Os princí pios metodolo gicos que organizariam as matrizes curriculares 

deveriam observar: o primado do texto, o primado da liberdade, o me todo de ana lise, a 

produça o de escrita monogra fica, a observaça o da teoria litera ria, valorizaça o do ensaio 

em detrimento do texto informativo, e classes com pequeno nu mero de alunos 

(Coutinho, 1977, p.157-159). 

No Brasil, os estudos de Teoria no a mbito do discurso litera rio tera o o 

estruturalismo como o divisor de a guas, juntamente com o golpe civil militar em 1964. 

Esses polos na o se reconciliara o na redemocratizaça o iniciada em 1986. Essas disputas 

pela delimitaça o de campos de força na Teoria Litera ria se moldaram no Brasil ate  a 

de cada de 1980 e elas se alteraram durante a redemocratizaça o polí tica. 

 

3. CONSIDERAÇO ES FINAIS 

 

O que se constata e  que houve um movimento de disseminaça o de campos de força 

no a mbito dos estudos litera rios, ampliou-se o conceito de “nacional”, diga-se, houve 

uma ampliaça o da ideia de fronteira e na o a sua supressa o, passou-se a considerar a 
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comunidade como um espaço onde habitam diferentes modos de falar e conceber o 

mundo.  Essa ampliaça o de cosmoviso es se deu em funça o do pensamento teo rico que 

foi desenvolvido no a mbito do ensino de Teoria Litera ria nas universidades, 

contribuindo de maneira direta para a internacionalizaça o atrave s dos interca mbios 

culturais. Quando Gise le Sapiro (2015, p. 72) afirma que “la circulacio n de los modelos 

y de las maneras de hacer es la forma ma s directa de aprehender los intercambios 

interculturales” e, posteriormente, quando Sapiro insiste nas variaço es entre os modos 

de construir as categorias de ana lise dos estudos litera rios tanto na histo ria como em 

diferentes espaços sociais (Sapiro, 2019, p.10), ela oferece hipo teses igualmente 

teo ricas para a ana lise da institucionalizaça o Teoria Litera ria no Brasil, ja  que e  a 

observaça o tanto das possí veis marcas nacionais dos modos de ler como a precisa o de 

direço es dos fluxos e formas de apropriaça o em ditos espaços (Beigel, 2019) o que nos 

permitira , ou bem ratificar e afinar, ou bem refutar nossas hipo teses sobre os caminhos 

da institucionalizaça o e de circulaça o dos estudos litera rios no Brasil no arco temporal 

recortado como “formas” e “modos” de ler a literatura inserida em uma noça o mais 

ampla de cultura (Sapiro, 2009, 2014, 2017).  

Do mesmo modo que Vincent Kaufmann tentou responder a essas demandas da 

disciplina de Teoria Litera ria na França em 2011, com sua pesquisa publicada 

posteriormente sob o tí tulo La faute à Mallarmé, a ana lise que se apresenta neste ensaio 

se situa em meio ao pro prio objeto que investiga. Trata-se de estudar a Teoria com a 

Teoria. Uma Teoria Litera ria pensada e praticada como utopia que conduz a um na o-

lugar discursivo, o u-topos, que, contudo, insiste em produzir discursos de esperança 

que na o decepcionem. O que nos coloca especificamente no a mbito de uma pra tica mais 

de resiste ncia do que de revoluça o de pra ticas e de conteu do. 
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