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Este trabalho divide-se em duas partes. Comer,;a por estudar as 
relar,;6es entre escrita e leitura, entre produr,;ao e recepr,;ao de textos I itc
nirios, recorrendo ao exame dos conceitos de injlucncia, interte xtLlolidade 
e cita~lio, para em seguida tentar compreender a presenr,;a ostensiva da 
citar,;ao em duas obras, duas autobiografias, uma "autentica", outra 
ficcional ou, mais precisamenle, uma autobiografia em prosa poetica e 
uma ficr,;ao de autobiografia" - A idade do serrote (1968), de Murilo 
Mendes, e Memori({s Pr5sturnas de Brds Cuhas (1881), de Machado de 

Assis. 

Na primeira ser,;ao, portanto, discutcm-se aqueles eonceitos, com 
enfase no procedimento discursivo da citar,;ao - considerado a forma mais 
explfcita de interlextualidade, embora mantenha urn forte vfnculo com a 
figura do au tor, exclufda na formular,;ao inicial do conccito por Julia 
Kristeva em Se,nhotike: recherches pour line semwwlyse (I 9(9). Nc~
sa primeira parte, tanto textos teoricos e ensaios quanta tcxlos ficcionais 
servem de base areflexao. Entre eles, destacam-sc como rcfcrcncias prin
cipais "Pierre Menard, autordel Quijote" (1941), "Los teologos" (1949), 
"Kafka y sus precursores" (195 I) e "Homenaje a Cesar Paladion" (1967), 
de Jorge Luis Borges; The Anxiety oflflfluence (1973), de Harold Bloom; 
La Secoflde maifl ou Le travail de La citation (1979), de Antoine 
Compagnon; Changing Voices: The Modern Quoting Poem (1993), de 

Leonard Diepevecn. 

I Tese ue Doutorado el11 Literatura Comparaua uerenuida junto ao Programa de P6s
gradua<;:io em Letras ua UERJ em uezcmhro de 2001 soh a orienta\'50 ua Prol" Dr" 
Maria IIelcna Rouanet c co-oricnta<,:ao uo Prof". Dr. Roberto Acl/.clo Quclhas dc Sousa .. 
Projeto agraciado COIll a holsa ua Academia Brasileira ue Lctras para tcses ue uouto
rado centradas em ohras de acaucmicos e, postcriormellte, com uma lias holsas do 
Program a ue Bolsas para Escritores Brasilciros com Obms el11 Fasc de Conclusao 
(categoria "cl1saio liler<irio"), da Fundar,;50 Bibliotcca Nacional. 

'''Ficr,;ao de autohiogral'ia", assim Ahel Baptista se rcrere a DOI7l CaslIllfrro e a Me
morias P{)SIlIIlUlS no scu livro AUlobibliograjias - So/u:ilaciio do lil'ro IW /ic(,iio I' IIU 
jiq:iio de Machado de Assis (Lisboa: Rcl6gio u' Agua Editores, I YYX, p. '122). 
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Nos tres capftulos que comp6em a primeira parte, os conceitos de 
influencia e cita<;:ao foram privilegiados. Discutir as primeiras formula
<;:6es do conceito de intertextualidade e suas definir,;6es posteriores (mui
tas vezes contraditorias entre si) pareceu pouco produtivo para a analise 
dos dois textos tomados como estudos de caso. Mas, tanto no segundo 
capftulo quanta no terceiro, dedicados aos temas da influencia c da cita
<;:ao respectivamente, esse conceito tambem e objeto de considerar,;ao. 

Ht discutir 0 conceito de influencia literaria, habitualmente asso
ciado ao de aut or, permitiu focalizar as dificuldades intrfnsccas a uma 
concepr,;ao tradicional (e ainda vigente para 0 pllblico nao especializado) 
de como leilura e produr,;ao de textos se articulam. Nessa conccp~ao, 
tendc-se a perder de vista a illtera~ao entre ambas, ficando cncobcrlas 
certas afinidadcs e imbricar,;oes, de um lado, c certas interferencias ou 
projcr,;6es, de outfO. Ncsse ultimo selltido, creditam-sc aprodu~ao carac
terfsticas c efcitos da reccpr,;ao por parte dos leitores comuns c sobretudo 
por parte de crfticos e especialistas. Segundo Michel Foucault, a ideia de 
autor, por exemplo, alem de cumprir a funr,;ao de fonte explicativa da 
obra, tambcm equivale a uma operar,;ao unificadora realizada pela recep
<;:ao, que se empenha em reduzir as diferenr,;as a cerla unidade, ainda que 
so possa recorrer, nessa tarcfa, a argumclltos como evolur,;ao. matura~ao 
ou influcncia1 . Tal redur,;ao das diferenr,;as a uma unidadc apoia-se, em 
ultima inslancia, no indivfduo real (ou rcpresentado como real) a quem 
sao atribufdos os textos. A condir,;ao de leitores dos proprios escritores 
fica assim minimizada, uma vez que predomina essa figura do autor 
idenlificado a urn indivfduo real c cuja relar,;ao com a obra sc basearia 
principalmente na subjetividade individual, entendida como fonte de uma 
criar,;ao original. 

Alias, a autobiografia ou pelo menos 0 genero modcrno de narra
tiva assim dcnominado so parece viavel num contexto de valorizar,;ao da 
individualidade. Mas se 0 termo e modcrn04

, hft divcrgencias quanlo it 
extensao do conceito que ele dcsignaria. Para Georg Misch, cuja his
toria da autobiografia se alonga por oito volumes (Geschichte tier 

'Ver Foucault, Michcl. "Qu'est-ce qu'un auteur')", in Dits el tailS, Paris: Gailil11aru, 
1994, vol. I, p. 802. Essa questao cdiscutiua no segundo capitulo da tese. 


4 Para uma hist6ria do uso uo termo aUlo/iiograjia em publicar,;oes, vcr "The Instituti()n 

of Autobiography", ensaio introdut6rio ue Rohcrt Folkenl1ik acolctanea pOI' ele orga

nizada - The CII/Iure oj"Autobiography. COIISlmctiolls oj"Sd(-Represel1laliol1 (Stanrord, 

California: Stanford Univcrsity Prcss, 1 Y93, pp. 1-20). 
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Autobiographie, 1949-69), 0 uni verso dos textos autobiogrMicos recua
ria ate a Antiguidade. Philippe Lejeune atribui 0 volumoso esforyo de 
Misch a uma "ilusao de perspecti va": a "ilusao da eternidade" derivada 
de urn enfoque anacronico que redistribui os elementos do passado se

os criterios do oresente. "0 anacronismo", prccisa Lejeune, "con

siste 
dos gcneros (discurso na primeira pessoa associado a uma forma 

de engajamento pessoal), e acreditar que esse trayo sempre teve 0 

mesmo tipo de pertincncia"5 . Isso seria confundir forma e funyao, acres
centa ele, com base em Tynianov. Paul Zumthor, recorda Lejeune, bus
cou deixar clara a inexistencia, durante a [dade Media, das condiyoes da 
autobiografia moderna, pois estariam ausentes "a no<;ao de autor" C 0 

"U1>O literario auto-referencial da primclra pessoa"(' . 

Na 
yoes em texto 

casos de uso de cita
Mendes codas 

Memorias Postumas Brds Cubas, ficyao de autoblOgratm, POtS stmu
la obedecer a parte das convenr,;6es do genero como, por exemplo, a 
identidade entre autor, narrador e protagonista, postulada pOl' Lejeune 
no "pacto" que, para ele, define 0 genero. Em ambas as obms, e pr6diga 
e notavel a utilizarrao de cita~6es. No caso de A idade do serrole, tcxto 
crivado de las, cabia indagar como essa interferencia tao freqiiente de 
outras vozes, de textos alheios, na forma de fragmentos citacionais, rela

do livro. Noutras oalavras. se au-
e cttayao eSllvcsscm ut: HUll IClill:IUlhIUa" ncsse texto, 

cncontrar a especificidade dessa relar,;ao. No caso de Memorias 
mas, 0 tratamento que Machado de Assis - contumaz "deturpador de 
citayoes", segundo Raimundo Magalhflcs Junior? da i1 modalidade lite
ral de "repctir,;ao do ja dito" (Compagnon) parecia ilustrar 0 princfpio 

'Lejcune, P. "Autobiographic el hisloirc lillcrairc", in Le Prick (lulohiogi'{JpiJiqlll'. 

Paris: Seuil, 1975, p. 314. 
972, 

e 
65-80. 

7Yer Magalhaes Jr .. Raimundo. "0 dClurpador de , in Machado df' Assis 
dl'scollhecido, Rio de Janeiro: Civilizaifiio Brasi1cira, pp. 225-235). A 
irreverente de auulterar ou "relifiear" eilaifoes como melllOr COJlvcm itO sell pr6prio 
texto c uma das caraclcristicas que filia Machado it tradic,:ao da satira mcnipcia. se
gundo csclarecell Enylton de Sa Rego no inclispensavcl () CO/lll1d/( e a p(II1(1ceio: 
Machado de Assis, (J sci/ira Illl'l1ipeia (' a lradh;iio /ucie/Ilim (1989). 

Escrita e leitura: citavao e autobiografia em Murilo Mendes e Machado de Assis 

formal de composir,;ao desse romance, a que chamei de princfpio da 
en-a/ax e que conduz a retifica~oes sucessivas e ressalvas constantes por 
parte do narradar. As mudan~as "retificadoras" nas cita~6es nao apenas 
podiam ser consideradas uma das manifestayoes desse princfpio 
estruturador mais geral, mas tambem ofereciam uma via de acesso privi

apaetica da releitura caracterfstica do autor, poetica cu jo fllnci
onamento patenteiam. Assim, mediante u amllise do lIS0 peculiar da 

nas "mem6rias" de Bras Cubas, procurei evidenciar como esse 
texto constitui urn dos mais interessantes exemDlos da 
de releitura da tradi~ao e do proprio 
faz uma ficyao de autohiografia, par isso Bras pode transgredir 
parodicamente a impossibilidadc inerente a lodo uutobiografo: contar a 
propria marte. J{i u expericncia do outro limite temporal da vida 0 

nascimcnto eindiretamente acesslvcl ao protagonista, conforme indica 
o capItulo 10, intitulado "Naquele dia", uma referencia ao dia em que 
nasccu Bras. Ao descrever as circunstancias de sell nascimento, a 
da familia e os prognosticos dos parcntes a seu respeito, esclarcce: "Digo 
essas coisas par alto, segundo as 
parte dos pormcnores daquele famoso dia". E nesse relato mdlrelo, as 
mem6rias de Bnls nao difercm do comum das autobiografias e vilo urn 
POliCO alem de A idade do serrotc, cujo autor se mostra mais radical e 
economico nesse ponto: "Nao me vi nascer, nao me recordo de nada do 
que se passou naquele tempo", frisa Murilo no primeiro texto do livro

......",,.,.,,,,,.;,, contato, iniciar,;ao". 

Cabe aqu i lim esclarecimento sobre a escolha desses dots textos 
para estudos de caso. Ambos silo textos litenirios que recorrem quase 
compulsivamcntc a cila~oes e Clljos autores ali estampavam sua condi
yao de leitares, posta em primeirfssimo plano. Ao examinar tais curactc
risticas, identifiquei, tanto num quanta noutro caso, llma ligar,;ao entre 0 

pelo proprio romance, no final do capflulo 27, e 
do ensaio de Flora Slissekind, "Bras Cubas c a literatura como errata", in 
hrasilelm, n" 81, abril-junho de 1985, Rio ue Janeiro: Tempo Brasilciro. DD. 13 a 21. 
A homologia cntre 0 plano formal C 0 plano lemalico lambcm c 
Emborn em chaves de leitura diversas cia que 
forma e contcudo j,) foi apontaua pOl' v,lrios crllico5, entre os quais Roberto Schwarz, 
em Um me.rlre na periteria do copiwlismo: Machado de Ass!.\' (1990). livro no 
desenvolve a hipiitese snbre n prindpio estrulurador cia narrac,:uo C' dcterminante do 
estilo clas Mell1r!rias I)(/slumas - 0 princfpio dn vo!rthilidoi!e. cojns pontos de conlato 
com 0 princfpJO cia errata aqui rcreridn sao iibvios. 
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modo de citar e a organizavao dos dois textos. Percebi pot"tanto nas cita
~6es uma instancia val iosa para compreender como se estru turam e, com 
base nessa compreensao, interpreta-Ios, propondo uma hip6tese de leitu
ra para cada umde1es individualmente. Quaisquer outros tex:tos que exi
bissem perfil semelhante poderiam ser estudados como 
particulares de um tipo de poetica que explicita a 
tensilo entre escrita e leitura. Porem, A 

textos nao apenas 
nesse sentido. Em ambos, observa-se 0 elo fundamental entre 

vida e leitura, entre experiencia do mundo. da realidade extratextual e 
experiencia do texto e do livro. 
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