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o ENTRELA~AMENTO OA ARTE E OA HISrDRIA NA NOVELA OE

GOTTFRIEO KELLER E NO ROMANCE OE MAX FRISCH

Veronika Benn-Ibler - UFMG

o presente trabalho visa mostrar como Gottfried Keller,

um dos maiores novelistas no seculo XIX e Max Frisch, renomado

romancista da epoca atual, se posicionam diante da problematica

dos generos literariosl "novela"2 e "romance". Partimos do pri!!,

cipio de que toda produQao literaria representa um confronto do

autor com 0 seu tempo, na medida em que ele 0 aprova e 0 rejei

tao Keller e Frisch estao convictos de que urn novo momento his

torico implica numa nova concepQao de vida e do mundo, e que e
preciso criar novas formas para poder expressar novos conteudos.

Keller em sua carta.~ Hettner de 9 de marQo de 1851 se posicio

na diante da problematica arte-historia como segue:

Ape~a~ de toda a ue~dade inte~io~,o~

nO~404 antigo~ do~ument04 ~la~~i~o~

nao 4aO 4u&i~iente4 pa~a a no~~a ne
~e44idade atuat, pa~a a Ui4aO do mun
do de hoje, o~o~~eu 0 &ato e4
t~anho de nao atingi~04, nem de to~

ge, o~ model04 ~li44i~04 e de nem te~

m04 4ido ~etize4 na ~ua imita~ao, ma4,
me4mo a4~im, nao podem04 ~etomi-lo~,

p~e~i4am04 luta~ peto nouo de~~onhe~~

do que n06 ~aU6a tanta do~ de pa~to.

o 6ato de i4to demo~a~ tanto (f diem
a natu~eza um pou~o de tempo!) nao
no~ pe~mite ent~etanto nenhum pe46i-
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mi4mo, POi4 a44im que 0 homem ee~to

tive~ na~eido, 0 p~imei~o, 0 metho~.

o 'novo' e~ta~a aqui. E, a44im, ha
bit04 di~e~ente4 e eondicoe~ di4ti~

ta4 do~ povo~ eondieiona~ao muita4
~e~~a~ de 4~te e motiv04 qup. n40
exi4tam "a vida e no modo de pen4a~

d04 n04~0~ ela44ic04. Va me4ma 60~ma

4e~ao exetuZrlo~ ~p.~~a4 e motiv04 que
ati 4e mani~e~tavam. Eu pelo men04 V!
jo a4 eoi~4~ 444im e ~4udo po~ i4to,
eom ale9~ia, ead4 ~aio de tuz que itu

3 -
mina a atuat p~numb~4.

Frisch, aproximadamente um seculo depois, aborda essa pr~

blematica da seguinte forma:

M4~ 0 p~oximo pa4~0 ee~tamente i ~e~

m4i~ hone4to, nao poeta~ 0 que 04 a~

tepa44an04, eon~o~me 6ua eon4eieneia,
to~navam poe4ia, ma6 poet4~ ~eatmen-

~te, poeta~ 0 n0440 mundo.

Evidencia-se nas duas cita~oes a preocupa~ao de Keller e Frisch

com 0 que chamamos de literatura engajada. t indiscutivel para

ambos 0 grande valor dos autores classicos, no entanto sao cons

cientes de que suas obras ja nao podem mais servir de modelo, uma

vez que a mensagem poetica e parte do contexto historico.

Keller ~onfere a um de seus mais famosos ciclos de novelas,

o Povo de Setdwyta, publicado em l87~, 0 subtitulo "contos". En-

tretanto ao se referir a estas composi~oes ele as chama ora de
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contos, ora de novelas, ora de historias. Seria precipitado con

siderarmos as divergencias quanto a caracteriza~ao formal dessa

obra como uma falta de consciencia critica de Keller: sua corres

pondencia com 0 escritor Theodor Storm e com estudiosos de teoria

literaria da epoca como Heyse e Vischer prova 0 contrario. Keller,

ao preferir chamaI' as comnosi~oes da coletanea 0 pouo de Seldwyla

de "contos", ao inves de "no'lelas", traduz a sua convic~ao de que

a obra de arte e algo vivo que nao pode ser limitado pOl' rigidos

principios teoricos como aqueles que caracterizam a novela. Tal

vez a obra de Keller possua urn alto grau poetico justamente pelo

fato de tel' conseguido superar inflexiveis principios formais.

Fritz MartiniS chama a aten~ao sobre Heyse e Riehl que embora

grandes teoricos da novela nao foram na pratica tao bem sucedi-

dos.

Karl Konrad Pohlheim em seu reiatorio de pesquisa sobre a

novela6 mostra que nao e possivel estabelecer criterios unifor

mes e definir exatamente 0 que seja novela. Limmert prova que es

tas dificuldades se originam de uma conceitua~ao ainda bastante

indefinida no que diz respeito a "genero" e "tipo". 0 primeiro e

para L8mmert urn conceito historico, 0 segundo e uma con stante

ahistorica. Nao existe, portanto, um genera literario com carac

teristicas atemporais. Cade ao critico optar pOl' uma das aborda

gens, 0 entrela~amento de ambas nao e admissivel, pOl' prejudicar
. - 7a 1nterpreta~ao.

De acordo com recentes pesquisas sobre a novela, a posi~ao

de Keller e de vanguarda. Ele adota uma atitude declaradamente

historica. Novas formas so nascem a partir da "dialetica de um

movimento cUltural".8 Em cartas dirigidas a Storm em 16 de agos

to de 1881, Keller explicita esta tese:
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No que eonee~ne a mate~~a em que4tio,
eon4ide~0 que nio h4 teo~ia4 'a p~io~i'

nem pa~a 0 ~omanee, nem pa~a a nove-
la e nem pa~a 04 out~04 gene~04. E44a4
teo~ia4 40 podem 4e~ dep~eendida4 de
ob~a4 eon4ide~ada4 e~empla~e4, ent~e

tanto, 04 valo~e4 e a4 6~ontei~a4 ai~

ria p~eei4am 4e~ delimitada4. 0 v~~ a
4e~ da novela OU 0 que 4e denomina a4
4im, ainda e4t4 aeontecendo, po~ o~a

tambem a c~ltiea deve 4e timita~ a
avalia~ 0 e4pl~ito que al 4e vi4lum
b~a.9

Assim posto, Keller considera que os elementos formais de

uma obra so se tornam caracteristicos, desde que tambem possam

ser identificados em outras obras da mesma epoca. Como escritor

do seculo XIX, ele percebe a multiplicidade formal da novela do

seu tempo, acreditando, porem, que caracteristicas mais defini

das ainda precisam ser desenvolvidas. Do ponto de vista da cri

tica literaria atual, e justamente essa grande variedade de for

mas que e peculiar ao genero literario "novela" na segunda metade

do seculo XIX.

As pondera~oes de Goethe e dos romanticos sobre a novela

constituem, entretanto, a linha diretriz para a produ~ao litera

ria neste genero, no seculo XIX. As suas teorias, depreendidas e~

sencialmente do Oeeame~one que Boccaccio concluiu em l353,conti

nuam tendo carater normativo. Mesmo quando Theodor Strom, em car

ta dirigida a Keller, em 13 de setembro de 1883, escreve que "0

10 ..falcao de Boccaccio deixo voar despreocupadamente" ,ainda esta

latente em sua defini~ao de novela, ao aoroxima-la do drama, a
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influencia do escritor romantico Friedrich Schlegel.

A noveta de hoje e a i~ma do d~ama e
a 60~ma mai~ ~lgida de uma eompo~iCdO

em p~o~a. Semethantt ao d~ama eta t~~

ta do~ p~obtema~ mai~ p~06undo~ da v~

da humana; ~emelhante a utI?, p.ta exi
ge pa~a a ~ua pe~6ei.cao um eon6tito
que ~e ~itua no eent~o e a pa~ti~ do
quat tudo ~e o~ganiza. Con~eqaente

mente, eta e uma da~ 60~ma~ mai~ 6e
ehada~, etiminando tudo 0 que nao i
e~~eneiat; eta ndo apena~ tote~a, ma~

tambem exige 0 maximo de a~te. 11

Esta defini~ao de novela de Theodor Storm procura unir caracte

risticas estabelecidas no passado para 0 genero literario em

questao, com as exigencias que a nova realidade impoe ao artis

tao Agora nao e mais 0 evento que esta no centro, mas sim 0 ser

humano. A novela se torna, assim, uma forma artistica que se or!

enta essencialmente nas leis esteticas do passado, mas que tema

tiza a realidade com que 0 escritor se defronta.

Keller reconhece esta evolu~ao e procura abordar 0 proble-

rna "novela" por outro angulo. A extensao de uma obra de arte pas

sa a ser urn criterio distintivo e de carater qualitativo. t~a com

posi~ao mais curta que aspira a perfei~ao artistica exige uma

a~ao concisa, um manuseio economico do tempo interior e do exte

rior. Ela apenas admite um numero limitado de personaiens e so

e capaz de enfocar momentos decisivos da vida. A ultima compo-

si~ao do ciclo de novelas 0 povo de Seldwyta destoa nitidamente
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dessas caracteristicas que acabamos de delinear. Apos alguns

anos da sua pUblica~ao, 0 proprio Keller afirma oue 0 tema ai

abordado se prestaria melhor para um romanc~.12 Nessa transi

~ao de composi~oes narrativas de Menor extensao para uma obra

de estrutura nao tao condensada, espelha-se uma mudan~a em

Gottfried Keller quanto a sua concep~ao do homem e da vida. Ap~

sar de todos os conflitos co~ os quais 0 ser humano se depara,

Keller ainda concebe 0 individuo como parte integrante de um

Mundo racional, podendo apresenta-lo atraves de uma forma narra

tiva fechada e onde a a~ao P. concluida.

Contudo nao e essencial para Keller 0 fato de suas com

posi~oes epicas de Menor exten sao corresponderem ou nao ao que

se exige de uma novela. Fundamental para ele e 0 que esta expli

cito na sua carta dirigida a Theodor Storm, em 30 de mar~o de

1877, onde diz:

eon~ide~o melho~ aquela 6o~ma da novela
onde a~ eoi~a~ ~ao ~uge~ida~ e 6tuem
natu~atmente, de~de que ~e po~~a le~ 0

ba~tante na~ ent~elinha~.13

Na m~dida em que Keller se liberta dos rigidos principios for

mais da novela, ele encontra, na configura~ao individual de uma

composi~ao narrativa menos extensa, a pORsibilidade de dar ao seu

conteudo a forma adequada.

Do mesmo modo como Keller, tambem Max Frisch rompe com as

tradicionais formas narrativas. A sua cria~ao literaria tern car~

ter experimental. Ele ensaia novas tecnicas narrativas e meios de
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expressao que comuniquem melhor a complexidade da existencia dos

nossos dias. Em seu Oi4~io 1946-1949 Frisch manifesta 0 seu so

frimento por um Mundo que carece de uma "consciencia maior"l~

e que ja nao pode ser mais nem concebido e nem configurado em

sua totalidade:

A po~tu~a da maio~ia do~ ~ontempo~i

n~o~, 4~~~dito ~u, i 4 do qu~~tion4

m~nto, ~Uj4 5o~4, ~nqu4nto ~alt4 uma
~~~PO~t4 ~ompl~~4, ~O pod~ ~~~ p~ov~

~o~ia; a uni~a ~i~ionomia qu~ ~l~~

talv~z PO~~4m mo~t~a~ ~om hon~~ti

dad~ i ~~4lm~nt~ 0 ~~49m~nto.15

Seguindo esse raciocinio Frisch rejeita a representa~io linear

e 0 desenvolvimento cronologico de Uma a~ao. Dentro desse con

texto 0 seu romance M~u Nom~ ~~ja G4"t~"b~in, publicado em 196~,

e um dos mais representativos. Os episodios nessa obra sao jus

tapostos de modo desconexo, como desconexo e 0 Mundo que 0 arti!

ta vivencia. Cada situa~io por mais autonoma que pare~a, esta

vinculada a um contexto maior, adquirindo relevancia a partir do

lugar que ali ocupa. Eliminar ou deslocar arbitrariamente um dos

fragmentos destruiria a rela~io dialetica entre as partes e 0

todo. 0 seu encadeamento, quando poss!vel, Frisch porem transfe

re ao leitor.

A consciencia da perda total de um Mundo racional acarre

ta tambe~ urna fragmenta~ao do proprio eu. 0 ser humano so pode

ser compreendido parcialmente e a soma dessas fra~oes e ponto

de partida para uma compreensao do homem, como urn todo, desde que
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se acrescente ao que e vivido concretamente, tudo aquilo que nao

e vivido, pois 0 ser humano, segundo Frisch, se compoe desses

dois aspectos:

a p~460a i uma 60ma d~ di~~~~"t~6 p04
6ibilidade6, ae~~dito ~u, "aO i uma
60ma itimitada, ma4 i uma 40ma qu~ ~x

e~d~ a 6ua bi09~a~ia. Som~"t~ a6 ua
~iant~6 m06t~am a eon6tant~.16

Essa concep~ao de existencia implica na convic~ao de que a vida

nao e determinada pelo destino e sim pelo acaso. Frisch acredi

tava poder configura-lo no palco, entretanto, verificou que cada

cena, so pelo fato de ser representada, tem carater definitivo

e imutavel, nao expressando 0 acaso. 0 romance e para Frisch

a forma na~rativa capaz de mostrar variantes da realidade, ou

seja, as possibilidades nao concretizadas que se desenrolam

no espa~o imaginario de cada individuo, formando a sua vivencia

do mundo. Esta vivencia se torna comunicavel na medida em que 0

homem narra. Narrar porem nao quer dizer reproduzir 0 passado

factualmente, mas sim, "inventar", projetar-se sempre renovadame!!

teo Narrando, 0 individuo toma conhecimento de si prOprio e se

da a conhecer. Frisch aborda esta questao em "Escrevo para Lei

tores. Respostas para Perguntas Imaginadas":

Vi a atguim a ehanee d~ na~~a~, d~ eo"
ta~ 0 que. ~l~ imaQina, 6ua4 inu~n~oe6

pa~~eem, a p~inelpio, a~bit~i~ia6, a
multiplieidade e imp~~ui6luet, quanta
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m4i~ tempo ~ie«~mo~ ouuindo, melho~

di~tingui~em04 0 modelo de uiuenei«
que eie de~e~eue ineon~~ientemente,

poi~ eie me~mo n40 0 eonheee «nte~

de "«~~a~.17

Evidencia-se aqui que Frisch deseja representar em seus romances

a rejei~ao do individuo pelo que e factual e a sua transposi~ao

para 0 plano da ima~ina~ao. 0 factual e concebido como uma limi

ta~ao do eu, so no ambito da im~gina~ao 0 homem esta livre de

qualouer fixa~ao. Essa concep~ao traduz-se numa tecnica narrati

va onde.tudo permanece em aberto, nao solucionado. Tambem nao e
o objetivo de Frisch definir ou prescrever, 0 que ele intenta

e suscitar perguntas que levem 0 ser humane a umconfronto mais

consciente com a sua existencia. Essa aspira~ao nao e apenas pe

culiar a Frisch, mas e urn tra~o dominante do romance moderno 0

que alias e afirmado por E.T. Rosenthal em sua obra 0 U"iue~~o

F~agmenta~io:

( ••• ) 0 ~oma"ee morle~"o, me~mo quando
p~etende ~e~ ape"«~ um ~etato, tende
ante~ a ~o"d«~ a ~eaiidade do que a e~

pia-ta, a~~lm eomo p~e&e~e aponta~ enig
ma~ ao inui~ de p~oeu~a~ de~uenda-to~.I8
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NOTAS

1 Emprega-se aaui 0 conceito "genero 1iterario" como e concebido

por Eberrhard L!mmert em sua obra 84U6o~me" dp6 f~z«hlen6, Stuttgart,

J.B. Metzlersche Verlagsbuchhand1ung, 1975.

2 Usa-se aqui 0 termo "novela" no sentido do alem~o "Nouvelle".

Ressa1tamos que a "Nouvelle" nao pode ser confundida com 0 que

hoje em ing1es Ee chama de "novel", termo emnrpr.ado para designar

o romance.

3 KELLER, Gottfried. Ge6ammelte 8~ie6e, org. Carl Helbling,

Verlag Bente1i, Bern, 1950-195~, vol. I, pp. 353-SQ. Esta, como

as outras tradu~oes que se seguirem no presente trabalho, sao de

minha responsabi1idade.

~ FRISCH ,Max. Ge6ammeltp We~ke in zeitliehe~ Folge , org. Hans

Mayer e Walter Schmitz, Suhrkamp Verlag Frankfurt/M. 1976, vol. ~,

p , S~O.

5 MARTINI, Fritz. V~ut6ehe litp~4tU~ im ba~g~~liehe" Reali6mu6,7848

7898 .Stuttgart, J.B. Metz1ersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst

Poeschel Verlag GmbH, 197~, p. 611.

6 POHLHEIM,Karl Konrad. ~ovellentheo~ie und ~ovelten6o~6ehung

Stuttgart, J.a. Metzlersche Verlagsbuchhand1ung und Carl Ernst

Poeschel Verlag GmbH, 1965.
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7 LAMMERT,Eberhard. 84a6o~men de~ E~z4hlen~ , pp. 15-6.

8 KELLER,Gottfried. Ope cit. p.~OO.

9 --------. Ope cit. vol. 3/1, p. ~6~.

10 STORM,Theodor & KELLER,Go~tfried. Ve~ B~ie6wech~el zwi~chen

Theodo~ Sto~m and Gott6~ied Kelle~ , org. Albert Kaster, Verlag

von GebrUder Paete1, Berlin, 190~, p. 178.

11 ,STORM, Theodor."Eine zurUckgezogene Vorrege aus dem Jahr 1881."

In: Novelle , org. Josef Kunz, Wissenschaft1iche Buchgese11schaft,

Darmstadt, 1973, p. 35.

12 KELLER,Gottfried. Ope ecr, vol. 3/1, p. 183.

13
--------. op. cit. vol. 3/1, p. ~13.

14 FRISCH ,Max. Ope cit. p , ~50.

15

16

17

------. op. cit.

------.op. cit.

---------. Ope cit.

p , ~51.

p , 327.

p , 332

18 ROSENTHAL,Erwin Theodor. 0 Unive~4o F~4qmenta~io , tradu~ao

de Marion Fleischer, Sao Paulo, Companhia Editora Naciona1,

1975, p , 70.
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OBS.: 0 presente trabalho e sintese de um capitulo de minha tese

de doutoramento apresentada ao Departamento de Letras Moder

nas - ~rea de Lingua e Literatura Alema - da Faculdade de

Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, em

maio de 1982.
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