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RE SU MEN
De mues tra los ar gu men tos de fen di dos por las lí neas di co tó mi cas de es -
tu dio sos de los efec tos de la li te ra tu ra de ma sas: la pri me ra, de no mi na da
alie na do ra, con du ce a la aco mo da ción; la otra en con tra par ti da, amor ti -
gua esos efec tos afir man do que por ín fi ma que sea, toda lec tu ra au men ta
en algo el acer vo de co no ci mien to del lec tor, de acuer do con su vi ven cia.
Pre sen ta una fun da men ta ción teó ri ca de cier tos au to res que in ves ti gan la
li te ra tu ra de ma sas, des ta can do la tra yec to ria de los fo lle ti nes (no ve las ro -
sas) en la so cie dad oc ci den tal y el pa pel que és tos ejer cen en la di vul ga -
ción de pro ble mas so cia les.
Pa la bras cla ve: Li te ra tu ra po pu lar; Lec tu ra.

AN OPTION FOR PO PU LAR LITERATURE: A SIM PLE
PASTIME OR ALIENATION?

LÍGIA MARIA MOREI RA-DUMONT

ABS TRACT
The article exhibits arguments presented in research regarding the effects 
of popular literature. On one side, called alienating, this literature leads to
accommodation; on the other, in contrast, is the affirmation that,
however insignificant the material, all reading leads to some broadening
of the reader’s knowledge, in accord with his or her experience. The
theories of several authors who research popular literature are presented
with special emphasis on pulp fiction in Western society and the role
these play in the dissemination of social problems.
Key Words:  Po pu lar Li te ra tu re; Rea ding.

Uma das questões mais dis cu ti das atual men te pe los cien tis tas que ana li sam os
efei tos que a li te ra tu ra de mas sa1 pode es tar oca si nan do so bre os seus lei to res,
é se esta acres cen ta algo po si ti vo à sua vi vên cia, além da sa tis fação da ne ces si -

da de de lazer; ou se, ao con trá rio, a ação é uma ten ta ti va de es ca par da dura rea li da de
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do  dia-a-dia, atra vés de um me ca nis mo de evasão. Con for me os es tu dio sos, a fuga
pro vo ca a alie nação do su jei to, tor nan do-o um lei tor pas si vo, não ques tio na dor.
Essa é uma lon ga dis cussão, que até a pre sen te data não teve uma res pos ta con cre ta,
irre fu tá vel. Al guns com ba tem ar do ro sa men te a li te ra tu ra de mas sa, ta xan do-a de
alie na do ra, e cul pan do-a de não in ci tar o lei tor a ob ser var e ques tio nar os pro ble mas
que o cir cun dam, trazen do, pelo con trá rio, a aco mo dação. Em con tra par ti da, exis te
uma ala mais mo de ra da que, mes mo re conhe cen do que essa li te ra tu ra não possui os
pa drões de se já veis da li te ra tu ra como arte  in for ma ti va e en ri que ce do ra  sua lei tu ra
per mi te, atra vés da óti ca de cada lei tor, do seu con tex to, que algo se apro vei te, por
ín fi mo que seja, vin do então a acres cen tar in for mações à sua vi vên cia. Cla ro que isso 
de pen de do ní vel de in for mação de cada lei tor, de sua ba ga gem tex tual, da vi vên cia,
do mo men to, do seu con tex to te rem a ver com as in for mações tra zi das pelo tex to.
Acre di ta- se, se gun do esses teó ri cos e pes qui sa do res, que qual quer lei tu ra possui um
po ten cial a acres cen tar, a in for mar, e nun ca a apa zi guar o su jei to, a em bru tecê- lo, a
re gre di- lo. Quan to mais ler, mais in for mações o su jei to possui rá para dis cer nir em
si tuações que se lhe apre sen tem no fu tu ro. 

A pri mei ra di fi cul da de, quan do se co meça a in da gar a res pei to dos va lo res cog ni -
ti vos que aflo ram na lei tu ra de qual quer tipo de ro man ce, é a ten ta ti va de iden ti fi car
os ele men tos do dis cur so que po dem ser ve rí di cos e os que po dem ser fal sos. OL -
SEN (1979) ex pli ca que, no dis cur so or di ná rio, a dis tinção se faz atra vés dos enun -
cia dos cons ti tuí dos por fra ses que possuem uma for ma sin tá ti ca ca rac te rís ti ca, iden -
ti fi ca da como in for ma ti va. Al ter na ti va men te, pode ser atri buí da a al gum ou tro tipo
de enun cia do, cuja função pri mor dial não é in for ma ti va mas que, não obs tan te,
dispõe de um ele men to in for ma ti vo. Fra ses de to dos os ti pos, re pre sen ta ti vas de di -
fe ren tes atos ver bais, en con tram- se em to das as obras li te rá rias, sen do ra zoá vel su -
por que es sas pro por cio nam conhe ci men to por con te rem, às vezes de for ma im plí -
ci ta, afir mações ve rí di cas. Tra ta- se, pelo me nos, de uma versão in te li gí vel da opi nião 
ado ta da por teó ri cos in fluen tes de que as obras li te rá rias pro por cio nam conhe ci -
men to. A tese de que a obra li te rá ria é uma fon te de conhe ci men to pode ser dis cu ti -
da mel hor com re lação à in ter pre tação de que uma obra li te rá ria apre sen ta ao lei tor
afir mações que po dem ser ver da dei ras ou fal sas, se gun do o au tor.

O au tor ex pli ca que a na tu ra li da de e a ve ros si mil hança dos ro man ces não pre ci -
sam ser com pa ra das à rea li da de, mas, sim ples men te me di das em re lação ao que é na -
tu ral, den tro do mun do da obra; o de se jo da ve ros si mil hança pode ser vis to como
re sul ta do de ade quação ar tís ti ca num con tex to es pe cial. Na tu ral pode ser o que é ar -
tis ti ca men te ade qua do e não o que é fiel à vida. Isso não sig ni fi ca, po rém, que a qua -
li da de do con teú do seja irre le van te para a ava liação da obra. O con teú do não deve
ser tri vial, mas en vol ver preo cu pações hu ma nas cen trais  não aque las de fi ni das pela
li te ra tu ra  mas as que possuem raí zes plan ta das fora dela.

Tor na- se possí vel de li near a tendên cia dos es tu dos da lei tu ra. Pos tu la va- se an te -
rior men te que a ação de ler sem pre acres cen ta algo à vi vên cia do lei tor, con ver ten -
do- se, ou tra duzin do- se, em boas ou más in fluên cias. O enun cia do da afir ma ti va, ou
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seja: a lei tu ra sem pre acres cen ta algo, con ti nua o mes mo. O que vem mu dan do é a
con seqüên cia da afir mação: do efei to bi par ti do e ma ni queís ta para um úni co sal do
po si ti vo. In de pen den te men te do ca be dal de conhe ci men tos do lei tor, e de ser o tex -
to por ta dor ou não de qual quer tipo de ideo lo gia, as no vas in for mações são pro ces -
sa das, com pa ra das com as an te rior men te re ce bi das, ree la bo ra das e o re sul ta do fi nal
será uma nova in for mação. O prin ci pal fa tor que vem pro vo can do a mu dança de
pa ra dig ma é a sub je ti vi da de do lei tor, con si de ra do como um com po nen te de ci si vo
na in ter pre tação dos tex tos. De re ce be dor pas si vo dos con teú dos plu rais do tex to,
com per fil de li nea do, pla no, pas sa a agen te ati vo. Des co bre- se que o lei tor é tam bém 
plu ral e sua lei tu ra vai de pen der da sua sub je ti vi da de, e não do dis cur so con ti do no
tex to. A pro pó si to, po de- se ci tar o exemp lo clás si co do li vro de Eugène Sue, Os mis -
té rios de Pa ris, que, es cri to com o in tui to de enal te cer o dan dis mo pa ri sien se, aca bou
sen do acei to pelo pro le ta ria do.

Lon ge se está de po der afe rir com pre cisão ma te má ti ca os efei tos da lei tu ra so bre
a vi vên cia dos lei to res, par ti cu lar men te os de ro man ces. Di ver sas va riá veis desses
efei tos são co lo ca das pe los au to res que dis co rrem so bre o assun to e al gu mas de las
são di cotômi cas e ex clu den tes. Em ge ral, as crí ti cas fei tas à lei tu ra dos ro man ces de
sé ries é de que es tes se in cluem en tre os pro du tos da cul tu ra de mas sa, re ce ben do
por tan to as mes mas crí ti cas a eles di re cio na das, no que se re fe re aos efei tos so bre os
con su mi do res. São con si de ra dos como ins tru men tos de do mi nação tre men da men -
te efi cazes, uma vez que ho mo ge nei zam os gos tos, ini bin do o ques tio na men to e a
cria ti vi da de, além de trans mi ti rem o dis cur so da clas se do mi nan te, in duzin do o lei -
tor a nele acre di tar como sen do o mais co rre to. Ou tra crí ti ca à lei tu ra de mas sa é de
que fun cio na como for ma de ca tar se, fuga, es ca pis mo ou evasão, pro por cio nan do
uma es pé cie de ópio, a alie nação e uti li zan do para isso al guns me ca nis mos, tais
como o re conhe ci men to e a con so lação, atra vés do fi nal fe liz. 

Os mais ar do ro sos crí ti cos à cul tu ra de mas sa fo ram, sem dú vi da, os com po nen -
tes do Ins ti tu to de Pes qui sa So cial de Fran kfurt, fun da do em 1926. Seus prin ci pais
pen sa do res  Mar cu se, Ador no, Horkhe i mer e Ben ja min, cria do res da Teo ria Crí ti -
ca sus ten tam que a cul tu ra de mas sa é ma ni pu la da pela própria dinâmi ca da evo -
lução da in dús tria e que a téc ni ca uti li za da pela in dús tria cul tu ral foi de li be ra da men -
te de sen vol vi da pe las clas ses do mi nan tes. A ma ni pu lação se apli ca de for ma a
con di cio nar o su jei to a pen sar se gun do o que vem de fora, o que o leva a um pro -
cesso de alie nação. Os adep tos da Es co la de Fran kfurt são mui to pes si mis tas e não
de ram so lução para os pro ble mas de tec ta dos, ten do de sen vol vi do uma teo ria mo -
no lí ti ca. Não se pode deixar de res sal tar a ri que za de re flexão da Teo ria Crí ti ca, con -
si de ran do o con tex to da épo ca: uma Ale manha à bei ra do na zis mo e da per se guição
se mí ti ca.

Com re lação às pu bli cações clas si fi ca das como po pu la res, STEIN (1972) vai além 
ao afir mar que o pro ble ma é que nin guém des con fia de his tó rias em qua drinhos, ro -
man ces de es pio na gem e sen ti men tais, que são ins ti tuí dos para o lazer. A pre ten di da 
cul tu ra po pu lar é o lu gar pri vi le gia do para a di fusão de ideo lo gias do mi nan tes.
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Nes se mes mo sen ti do se de sen vol ve o ar ti go O su cesso do mar ke ting po pu lar, pu bli -
ca do na re vis ta Mar ke ting (1989), no qual se en fa ti za que os pu bli ci tá rios da área edi -
to rial ‘de sc obr iram al guns acha dos im pac tan tes’. Um de les, al ta men te sig ni fi ca ti vo,
afir ma que o vín cu lo en tre lei tor e re vis ta po pu lar é prio ri ta ria men te emo cio nal.
Exis tem re vis tas que são li das em es ta do de aler ta, quan do toda a razão e o po der crí -
ti co do lei tor estão em ação: são re vis tas per ce bi das como ins tru men tais, como
meios para al cançar ob je ti vos pré- de ter mi na dos. A re vis ta po pu lar, ao con trá rio,
tem a ver com um pro ble ma que to dos vi vem de for ma pa re ci da nos cen tros ur ba -
nos: a ne ces si da de de re la xa men to, de des ca rre gar tensões, de re cu pe rar ener gia. O
mo men to de lei tu ra da re vis ta po pu lar  de des con tração, em que o lei tor baixa sua
guar da e per mi te que o ima gi ná rio flua  é o que a di fe ren cia das de mais re vis tas. Este
é, se gun do o de poi men to de um di re tor de pu bli ci da de de re vis ta po pu lar, o ‘h or ário 
no bre na re vis ta.’2

Ou tro ró tu lo pe jo ra ti vo im pu ta do à lei tu ra po pu lar, é de que ela pro mo ve a
evasão  ter mo co mu men te em pre ga do, mas nem sem pre ex pli ci ta do ade qua da men -
te  em que uma nuan ce en tre des pre zo e de sa fio é bas tan te ar bi trá ria. Na rea li da de,
toda lei tu ra, em prin cí pio, per mi te uma evasão; mas, há di ver sas ma nei ras de se eva -
dir e o essen cial é sa ber do quê e em que di reção se está eva din do. 

Eco (1991), tem uma po sição bem cla ra ao de fen der a po lisse mia da lei tu ra em
ge ral, mas se mos tra bas tan te crí ti co quan to à lei tu ra de mas sa, ao de fi nir o me ca nis -
mo de pro mo ver a evasão como:

[...]aque le ele men to de jogo pre vis to e de re dundân cia ab so lu ta, tí pi co da
co mu ni cação de mas sa. Per fei tas em seu me ca nis mo, tais má qui nas re -
pre sen tam es tru tu ras na rra ti vas que tra bal ham so bre con teú dos ób vios e
que não as pi ram a de cla rações ideo ló gi cas par ti cu la res. O fato é que, po -
rém, tais es tru tu ras co no tam ine vi ta vel men te po sições ideo ló gi cas e que
es sas po sições ideo ló gi cas não de ri vam tan to dos con teú dos es tru tu rais
quan to do modo de es tru tu rar na rra ti va men te os con teú dos. (p.171)

Já Zé raffa (1971) possui uma pos tu ra me nos ra di cal e diz que não im por ta sa ber
para onde o lei tor está eva din do, mas cer ta men te é para a li ber da de: de ter mi nis ta ou
an ti- de ter mi nis ta, o ro man ce or ga ni za, har mo ni za, resso cia li za, rea li za o de se jo, o
prazer e, so bre tu do, a ima gi nação. Tal ob ser vação se fun da men ta na cons ta tação de
que o ro man ce man tém- se ata do ao dis cur so so cial, seja este qual for, con ser van do
como uni da de de me di da a ló gi ca dos acon te ci men tos da so cie da de.

Ou tro efei to atri buí do à lei tu ra dos ro man ces é o de ca tar se, pro vo ca do pelo ca rá -
ter rea cio ná rio e mo ra lis ta da tra ma tipo fol he ti nes ca. Ao fi nal da lei tu ra, há uma
sen sação de alí vio, tudo dá cer to con for me a mo ral vi gen te e essa im pressão, se gun -
do al guns au to res, tem função ca tár ti ca. Ter mo ad vin do da Poé ti ca de Aris tó te les,
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tra ta- se do pólo mais aca ba do da li ber tação pro mo vi da pela criação ar tís ti ca. A re -
pre sen tação da tra gé dia, sem pre con cen tran do e in ten si fi can do di fe ren tes sen ti -
men tos como o ódio, o medo, o re mor so, che ga até o trans bor da men to; daí a ne ces -
si da de de li ber tar o povo do so fri men to atra vés da au to con de nação, como no
exemp lo clás si co de Édi po. A lei tu ra ca tár ti ca tem uma es tru tu ra li near que atin ge fa -
cil men te os lei to res. É as sim que, se gun do Eco (1991), ela se tor na veí cu lo de ideo -
lo gias re for mis tas, como no caso dos Su per- he róis. 

Tor na- se im pres cin dí vel ques tio nar se há in cor po ração do lei tor no pa pel do he -
rói ou da he roí na, du ran te ou mes mo após o ato da lei tu ra. Cer to é que a tra ma de um 
ro man ce pode ser vi vi da in ten sa men te na que le mo men to e le var o lei tor a sen tir vá -
rias emoções: sen ti men tos de ale gria, dor, pie da de e re vol ta são as maio res cons tan -
tes nos ro man ces e o lei tor as ex pe ri men ta, como se fossem con seqüên cia de fa tos
ge nui na men te reais; isto não quer di zer que se cor po ri fi cou no pa pel da per so na -
gem. São nuan ces que de vem ser es cla re ci das, pois o lei tor não se in cor po ra no con -
tex to da tra ma, ou no he rói, ino cen te men te, nem par ti ci pa in te gral men te do de sen -
ro lar da tra ma, sem se pa rar es tes dois mun dos. Ador no e Horkhe i mer (1985)
re conhe cem que exis te re gozi jo de um su jei to com a fe li ci da de de ou tro; en tre tan to,
co lo cam que este re conhe ci men to não é to tal: o lei tor não per so ni fi ca in te gral men te 
uma per so na gem com a qual se iden ti fi ca. Para ilus trar, os au to res ci tam o caso das
star lets, lança das em gran de es ca la pe los es tú dios ci ne ma to grá fi cos, em mea dos des -
te sé cu lo: 

[...]ela deve sim bo li zar a em pre ga da de es cri tó rio, mas de tal sor te que, di -
fe ren te men te da ver da dei ra, o gran de ves ti do de noi te já pa re ce talha do
para ela. As sim, ela fixa para a es pec ta do ra, não ape nas a pos si bi li da de de
tam bém vir a se mos trar na tela, mas ain da mais en fa ti ca men te a distân cia
en tre elas. Só uma pode ti rar a sor te gran de, só uma pode se tor nar cé le -
bre, e mes mo se to dos têm a mes ma pro ba bi li da de, esta é para cada um
tão mí ni ma que é mel hor ris cá- la de vez e re gozi jar- se com a fe li ci da de do
ou tro, que po de ria ser ele próprio e que, no en tan to, ja mais é. [...] Mes mo
quan do a in dús tria cul tu ral ain da con vi da a uma iden ti fi cação ingênua,
esta se vê ime dia ta men te des men ti da. Nin guém se per de de si mes mo.
(p.136)

Quan to aos me ca nis mos uti li za dos por es cri to res da li te ra tu ra de mas sa, des ta -
cam- se os ar ti fí cios da con so lação, efi cien tes nos ro man ces fol he ti nes cos, onde
tudo aca ba exa ta men te como se de se ja va que aca bas se. Re fe ren cian do- se a mais
essa ca rac te rís ti ca, Eco (1991), afir ma que:

[...]se ria hi pó cri ta ocul tar mos os praze res que pro pi cia: no fi nal, por que
ele re pre sen ta o en re do no es ta do puro; ile so e li vre de tensões pro ble má -
ti cas. Cum pre re conhe cer mos que a ale gria da con so lação res pon de a
pro fun das exigên cias se não de nosso es pí ri to, pelo me nos de nosso sis te -
ma ner vo so [...] O ro man ce tor na- se então uma má qui na gra ti fi ca tó ria
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[...] para sonhar gra ti fi cações fic tí cias [...] Tudo isso con tras ta com uma
idéia ‘r ev ol uci on ária’ de li te ra tu ra por que toda hi pó te se re vo lu cio ná ria
ja mais se de tém em con tra dições pe ri fé ri cas mas ten de ime dia ta men te a
in di vi duar o ful cro das con tra dições e, para re sol vê- las na raiz, pos tu la
uma sub versão glo bal da or dem dos even tos.(p.24,26)

O fi nal fe liz é tido como uma das prin ci pais ca rac te rís ti cas do me ca nis mo da con -
so lação. Bosi (1992), re lem bra que é um dos ar ti fí cios mais usa dos na in dús tria cul tu -
ral, ao re fe rir- se a pro gra mas de te le visão ou pro dução de tex tos, mais es pe ci fi ca men -
te, as re vis tas em qua drinhos li das pe los ado les cen tes e tam bém as re vis tas fe mi ni nas
po pu la res e de clas se mé dia. Tudo que é pos to em cri se, atra vés de uma do sa gem de
rea lis mo e con ser va do ris mo ao mes mo tem po, é re es tru tu ra do no fi nal. O con teú do
ex ci tan te, que ins ti ga o de se jo de ver, que mexe com emoções pri má rias, é apla ca do no 
‘happy end’. Co lo ca ain da um dado im por tan te: “atin gem a ti ra gem de 500 mil exem pla -
res se ma nais, com mais de um milhão de lei to ras vir tuais.” (p.320)

Ou tra par ti cu la ri da de da li te ra tu ra de mas sa é a ti po lo gia do re conhe ci men to, re -
cur so mui to uti li za do e que pode acon te cer de di ver sas for mas: uma per so na gem cai
das nu vens dian te de uma re ve lação, mas o lei tor já sa bia o que es ta va acon te cen do;
um pai, ou uma fil ha, só de pois de adul tos e de cer to con ví vio as sim se re conhe cem,
mas o lei tor tam bém já sa bia; o ex pe dien te de in tro duzir na tra ma uma pessoa mis te -
rio sa, na qual o lei tor, que de ve ria ig no rá- lo, já re conhe ce o Senhor X. É um re cur so de 
que o lei tor gos ta mui to, pois dá- lhe a im pressão de que des ba ra tou o enig ma an tes do
que de ve ria. De no mi na da por Eco (1991) de ti po lo gia da ag nição, “a ca te go ria ge ral
do re conhe ci men to de gra da do, re pe ti ti vo, inú til ou fal so cons ti tui, por tan to, ar ti fí cio
mer can til jus ti fi ca do pela ideo lo gia con so la tó ria do ro man ce po pu lar.” (p.37)

Em con tra par ti da a es sas crí ti cas, os meios de co mu ni cação de mas sa são ava lia dos
po si ti va men te por ou tros au to res, que os con si de ram ins tru men tos da de mo cra cia,
que po dem tam bém vei cu lar va lo res das clas ses su bal ter nas. Se gun do as visões mais
oti mis tas, afir ma- se que os meios de co mu ni cação de mas sa po dem aju dar na so lução
de pro ble mas me ta fí si cos; em se tra tan do de pro du tos mais ba ra tos e acessí veis, po -
dem pro mo ver a cul tu ra e a ins trução, além de pro por cio nar lazer e des con tração para
uma gran de par te da po pu lação. É ver da de que o tex to propõe, ma ciça e in dis cri mi na -
da men te, vá rios ele men tos de in for mação, não se fazen do qual quer dis tinção en tre
eles; mas não se pode afir mar que a ex plosão de in for mação ‘fo rma’ o su jei to con for -
me um ob je ti vo pre via men te traça do. Se ria uma con cepção mui to sim plis ta da na tu re -
za hu ma na pen sar que o acú mu lo de in for mações, que a quan ti da de, não pos sa se con -
ver ter em qua li da de, pois as sim se es ta ria su pri min do o maior va lor de um su jei to,
ti ran do sua ca pa ci da de de ra cio cí nio, dis cer ni men to e sín te se. Ao se cri ti car a ho mo -
ge nei zação dos gos tos, po de- se tam bém in ter pre tar que ela con tri bui, em úl ti ma
instân cia e, no mí ni mo, para ni ve lar cer tas di fe renças de cas tas.

Os lei to res se in te res sam por de ter mi na dos tex tos e não por ou tros. Qual quer es -
col ha tem ca rá ter se le ti vo, próprio do in di ví duo. Há por tan to di ver si da de, tan to nas
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instân cias da pro dução como na da re cepção, que es ca pa a qual quer im po sição. In -
te res san te é a ob ser vação de Es car pit (1958) de que em to das as ca ma das da so cie da -
de, o com por ta men to de es col ha das lei to ras é mais ho mogêneo do que o dos ho -
mens. Essa ho mo ge nei da de da lei tu ra fe mi ni na se deve ao es ti lo de vida
re la ti va men te uni for me da mul her, ou seja: os cui da dos com os afaze res do més ti cos
e com as crianças, alia dos nor mal men te a ati vi da des pro fis sio nais, que re cor tam a
vida fe mi ni na em um pa drão aná lo go, den tro de to das as clas ses so ciais e em to das
as re giões.

Nenhum tex to pode ser ta xa do como alie nan te, ou in du tor de de ter mi na da dou -
tri na. A per cepção do lei tor é to tal men te di fe ren te da do crí ti co, pois am bos vi vem
de ma nei ras di fe ren tes e per ce bem de modo di ver so o dis cur so do que é novo e do
que é re pe ti do. Um tex to bem sim ples pode ser ques tio na dor para um lei tor, en -
quan to um tex to ela bo ra do, di re cio na do, pode não lhe di zer nada. Não pro ce de a
su po sição de que qua li da des como in clu si vi da de, com ple xi da de e im portân cia se -
jam ele men tos cons ti tu ti vos do dis cur so in for ma ti vo por que, em bo ra pos sam  em
cer tos con tex tos  ser con dições ne cessá rias para se che gar a uma ex po sição sa tis fa tó -
ria dos fa tos des cri tos, não re pre sen tam po rém con dições su fi cien tes para ca rac te ri zar 
o dis cur so como in for ma ti vo. Essa afir ma ti va é de Ol sen (1979), que prosse gue, es cla -
re cen do que uma des crição pode mui to bem ser com ple xa (num sen ti do po si ti vo),
coe ren te e in te res san te (em opo sição ao tri vial), e ser ad mi ra da exa ta men te por es sas
qua li da des. E pode ser ver da dei ra, mas tam bém pode ser fal sa. A apre ciação da ver da -
de de um dis cur so pode exi gir uma apre ciação de sua com ple xi da de e im portân cia,
mas a iden ti fi cação des sas qua li da des de pen sa men to não nos obri ga à in ter pre tação
de um dis cur so como in for ma ti vo. Em bo ra tal in ter pre tação co rres pon da a vê- lo
como um fim para um meio, isto é, como ser vin do ao ob je ti vo do au tor de mo di fi car
ou re forçar as con vicções de al guém, a iden ti fi cação de qua li da des como com ple xi da -
de, coerên cia e im portân cia se pode fazer sem re ferên cia à sua in tenção.

Os tex tos não são neu tros, esta afir mação é cla ra. Mas é ain da uma questão
polêmi ca a in ter pre tação e a ab sorção ou não do dis cur so sub ja cen te. Não é possí vel 
pre ver o sen ti do que o lei tor atri bui rá, po de- se ape nas afir mar que isso de pen de rá da 
sua sub je ti vi da de. Oco rre então ou tra in da gação, aqui vis ta como de co rrên cia da an -
te rior: a lei tu ra de ro man ces pode aju dar a re sol ver pro ble mas me ta fí si cos? É in te -
res san te ima gi nar se o mun do da ficção pode es tru tu rar a rea li da de, pro pi ciar a or ga -
ni zação do mun do real; se, atra vés da ficção, al gu ma coi sa pode ser acres cen ta da à
ba ga gem in for ma cio nal do lei tor e se este reu ti li za pos te rior men te o que foi in cor -
po ra do pela lei tu ra. Na ver da de, o que se está pro pon do é o in ver so do que se diz tra -
di cio nal men te: que a li te ra tu ra é ali men ta da pela vida real.

É possí vel ha ver um jogo de re ferên cias en tre os dois con tex tos: nes ta dinâmi ca
não exis tem ba rrei ras que im peçam a sua cir cu lação. É sa bi do que as pessoas pro -
mo vem um mo vi men to cir cu lar con tínuo en tre o ima gi ná rio e o real - daí a ex pli -
cação do su cesso in con tes te dos ro man ces. O tex to possui ria uma es pé cie de cum -
pli ci da de com o lei tor. To man do a me ta fí si ca por prin cí pio, a cum pli ci da de te ria
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como ta re fa trazer à luz as múl ti plas re ferên cias ar qui va das no re per tó rio tex tual do
lei tor, ex pon do a ele pos si bi li da des de de cisão, de dis cer ni men to; a lei tu ra exer ce ria
o pa pel de agen te fo men ta dor da re flexão e da to ma da de de cisão, atra vés da crí ti ca
re fle xi va so bre as obras li das. O ato de re tor no so bre si mes mo, na bus ca de in for -
mações pre via men te ar maze na das, po de ria le van tar  cons cien te ou in cons cien te -
men te  pas sa gens es pe cí fi cas de al gum tex to, trazen do à bai la da dos clas si fi ca dos so -
bre o mes mo assun to, in de pen den te men te da fon te. A par tir do co te jo com as
in for mações dis po ní veis, a lei tu ra, então, es ta ria tam bém apon tan do pos si bi li da des
de ação na existên cia do lei tor.

Já disse ra Grams ci (1968), que “o ro man ce de fol he tim subs ti tui (e ao mes mo
tem po fa vo re ce) o fan ta siar do ho mem do povo, é um sonhar de ol hos aber tos [...]
exis tem to dos os ele men tos para ali men tar es tas fan ta sias e, por con se guin te, para
ad mi nis trar um nar có ti co que acal me a sen sação de dor.” (p.173-4). Mas a his tó ria
mos trou que o fol he tim se ria do não era lido só pe las clas ses po pu la res. Os jor nais
eram bur gue ses e asso cia dos à eli te. Por ex tensão, po de- se di zer o mes mo dos ro -
man ces fol he tins que, como dizia Grams ci, fa zia ‘sonhar de ol hos aber tos’, es ti mu -
lou lei tu ras mais pro du ti vas e até mes mo to ma da de cons ciên cia por par te dos
sonha do res, ob ser va Eco (1991). Re fe rin do- se par ti cu lar men te aos Mis té rios de Pa ris, 
es cla re ce que o pro ble ma é mui to su til. Oco rre que as men sa gens den tro de um cir -
cui to de mas sa são li das em cla ves di fe ren tes. 

Se para al guns re pre sen tam uma ge né ri ca men sa gem de fra ter ni da de, se
para os bur gue ses pers pi cazes apre sen ta ram- se como um pro tes to que
não to ca va o fun do das coi sas, não po de mos ex cluir que para ou tros, para 
mui tís si mos, tenham cons ti tuí do o pri mei ro gri to de re vol ta for mu la do
de modo acessí vel e ime dia to. Que fos se re vol ta am bí gua e mis ti fi ca da,
não im por ta; isso são su ti le zas de fi ló so fo; para al guns per ma ne ceu ape -
nas o gri to, o dedo de Sue apon ta do para o escân da lo da mi sé ria. As
idéias, em bo ra equi vo ca das, uma vez di fun di das, ca minham sozinhas. Ja -
mais se sabe exa ta men te onde irão pa rar.(p.57)

Ou tra pro va de que os fol he tins e ro man ces so ciais e his tó ri cos de sem penha vam
uma função de mo crá ti ca foi a pro mul gação na França, em 1850, da rea cio ná ria Lei
Rian cey, com a qual se ta xa vam os jor nais que pu bli cas sem fol he tins. Tal me di da
pre nun cia va o gol pe de es ta do que so bre veio em dezem bro do mes mo ano, fazen do 
re nas cer o im pé rio na França. O fol he tim, con si de ra do um ca nal di fu sor de idéias a
res pei to dos pro ble mas so ciais, foi então proi bi do, atin gin do e re ta lian do es cri to res
como Du mas e Sue, ten do este úl ti mo sido de por ta do da que le país. Os he róis dos
fol he tins não são mais os pa la di nos da luta so cial, con for me pers pec ti va de Marx e
Grams ci. Não re pa ram in jus tiças, não sub ver tem a or dem da so cie da de, ten dem
mais para ações ca ri ta ti vas. Mas, ex põem pro ble mas e re tra tam si tuações rea lis tas
como as de si gual da des so ciais, a cri mi na li da de e o co ti dia no das clas ses po pu la res.
“A crí ti ca apa re ce como um dis cur so da his tó ria, isto é, como algo ex ter no à ficção,
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que pe ne tra no tex to com fo ros de in for mação ver da dei ra”, con clui So dré (1985,
p.16).

Para Elias (1994), os li vros possuem um pa pel ines ti má vel por re tra ta rem e traze -
rem até a data de hoje a his tó ria so cial de de ter mi na da épo ca:

[...]a re pre sen tação da vida de clas ses mais amp las que de ve mos a es cri to -
res per pas sa uma linha di re ta de tra dição, ca rac te ri za da pre ci sa men te por
essa lu ci dez de ob ser vação, essa ca pa ci da de de ver a pessoa em todo seu
con tex to so cial e com pre endê- la atra vés dele. A fi gu ra in di vi dual ja mais é
ar ti fi cial men te iso la da do te ci do de sua existên cia so cial, de sua de -
pendên cia sim ples aos de mais. Por isso mes mo, a at mos fe ra e a plas ti ci -
da de da ex pe riên cia real nun ca se per dem nas des crições.(p.229)

Po rém, ain da fica fal tan do um elo im por tan te: como o lei tor pro ces sa, como in -
cor po ra uma in for mação que lhe é apre sen ta da atra vés da ficção. Apoian do na ob -
ser vação e em tes te munhos, po de- se di zer que uma pos si bi li da de acon te ce quan do
de ter mi na da lei tu ra de sen ca deia no lei tor uma reação de êx ta se qua se ex plo si vo, ao
re la tar al gu ma in for mação que vai de en con tro a algo que per ma ne cia la ten te no seu
âma go. A sa tis fação se es ta be le ce e o lei tor pode as sim ab sor ver a in for mação que o
tex to ex pres sa com per feição, aqui lo que se en gen dra va na sua cons ciên cia, mas que
ele não con se guia ex pres sar em pa la vras. Pi ti gri lli3, ci ta do por Eco (1991), des cre ve
mui to bem essa sen sação:

As sim tam bém nos li vros: o lei tor que não tem idéias ou que as tem em
es ta do amor fo, quan do en con tra uma fra se pi to res ca, fos fo res cen te e ex -
plo si va, ena mo ra- se dela, ado ta-a, co men ta-a com um pon to de ex cla -
mação, com um ‘mu ito bem!’, um ‘ce rto!’, como se ele a ti ves se sem pre
pen sa do as sim, e aque la fra se fos se o es tra to quin tessen cial do seu modo
de pen sar, do seu sis te ma fi lo só fi co. Ele ‘t oma po sição.(p.134)

É in du bi tá vel que a lei tu ra só cau sa al gu ma reação no lei tor se for de en con tro aos 
seus an seios, seu con tex to, seu re per tó rio in for ma cio nal. Para pro ble ma ti zar essa
afir ma ti va: será que a lei tu ra uti li za a re tó ri ca  aqui en ten di da no sen ti do con fe ri do
por Aris tó te les como a arte que deve per sua dir  apoian do- se nos en do xa, isto é, em
coi sas que a maio ria das pessoas pen sa para im plan tar ra cio cí nios con fiá veis? Nes se
es que ma, es tar- se- ia no va men te igua lan do as pessoas, me nos pre zan do a sua sub je ti -
vi da de, in va li dan do a afir mação de que um de ter mi na do lei tor se lo ca li za em di -
mensão di fe ren te de ou tro que lê o mes mo tex to.

Tal pen sa men to re me te a uma clas si fi cação apre sen ta da por Char tier (1994),
con cer nen te ao es ti lo de lei tu ra. Na se gun da me ta de do sé cu lo XVIII, à lei tu ra ‘i n te -
n s iva’ su ce de ou tra, qua li fi ca da de lei tu ra ‘e xte ns iva’. O lei tor in ten si vo era con fi na -
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do a uma quan ti da de pe que na de li vros, res tan do- lhe o re cur so de relê- los, de co rá-
 los, re ci tá- los e até me mo ri zá- los, trans mi tin do seus con teú dos de ge ração em ge -
ração. O assun to abor da do tam bém não era dos mais va ria dos; nor mal men te se
pren diam à vida re li gio sa e a te mas da au to ri da de. Já o lei tor ex ten si vo, possí vel após
a de mo cra ti zação da lei tu ra e a pro li fe ração do ma te rial im presso, é do mi na do pela
‘f úria’ de ler e exer ce uma ati vi da de crí ti ca. Mas tal diag nós ti co, con for me o próprio
Char tier, pode ser ques tio na do. Nu me ro sos fo ram os lei to res ex ten si vos em tem -
pos de lei tu ra in ten si va. Re u niam- se em gru po, dis cu tiam o con teú do das obras,
acu mu la vam suas lei tu ras com as no vas idéias para com por ou tros ca der nos. O in -
ver so é mais ver da dei ro ain da: nos tem pos da re vo lução da lei tu ra, como na atua li -
da de, de tec ta- se uma tendên cia res tri ti va de al guns seg men tos de lei to res. Ao se ate -
rem so men te a ro man ces, re lem bram a prá ti ca da lei tu ra in ten si va, que me mo ri za os
tex tos tor na dos fa mi lia res, po den do- se di zer que es tes são mais re conhe ci dos do
que des co ber tos.

Dis co rren do so bre a ‘apr opriação’ da lei tu ra, Char tier (1990) en fa ti za que a his tó -
ria das prá ti cas cul tu rais re cons trói tra je tó rias com ple xas das idéias, que cir cu la vam
en tre a pa la vra pro fe ri da e o tex to es cri to, da es cri ta lida aos ges tos fei tos, do li vro
im presso à pa la vra lei to ra. A noção de apro priação per mi te pen sar:

[...]as di fe renças na di visão, por que pos tu la a in venção cria do ra no
próprio cer ne dos pro cessos de re cepção [...] Pen sar des te modo as apro -
priações cul tu rais per mi te tam bém que não se con si de rem to tal men te
efi cazes e ra di cal men te acul tu ran tes os tex tos ou as pa la vras que pre ten -
dem mol dar os pen sa men tos e as con du tas. As prá ti cas que de les se apo -
de ram são sem pre cria do ras de usos ou de re pre sen tações que não são de
for ma al gu ma re du tí veis à von ta de dos pro du to res de dis cur sos e de nor -
mas. O ato de lei tu ra não pode de ma nei ra nenhu ma ser anu la do no
próprio tex to, nem os com por ta men tos vi vi dos nas in ter dições e nos
pre cei tos que pre ten dem re gu lá- los. A acei tação das men sa gens e dos
mo de los ope ra- se sem pre atra vés de or de na men tos, de des vios, de re em -
pre gos sin gu la res que são o ob je to fun da men tal da his tó ria cul tu -
ral.(p.136)

As noções de apro priação de Char tier coin ci dem com as ex pos tas por Bour dieu
(1979), Gans (1975) e Ma cDo nald (1962), ao se re fe ri rem ao gos to, à pro pensão e à
ap tidão para o con su mo de bens cul tu rais, que se dão se gun do o ní vel de ins trução e
não à clas se à qual per ten ce o su jei to. Os au to res afir mam que prá ti cas con tras tan tes
de vem ser en ten di das como con co rrên cias, que as suas di fe renças são or ga ni za das
pe las es tra té gias de dis tinção ou de imi tação e que os em pre gos di ver sos dos mes -
mos bens cul tu rais se en raí zam nas dis po sições de nor mas de cada gru po.
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Quan to à tendên cia, do mi nan te, em tra bal hos pu bli ca dos até o fi nal da dé ca da de
70, de con si de rar a li te ra tu ra de mas sa como trans misso ra das ideo lo gias re for mis tas 
do po der, as afir mações não con se guem, não che gam a com pro var, com cer te za, o
efei to que o ro man ce pro duz. Com isso, aca ba- se com pro van do o con trá rio, este
sim, ten do con sen so: ain da não se pode afir mar com cer te za os efei tos oca sio na dos
pela lei tu ra. Che ga- se a essa cons ta tação pela in coerên cia de au to res re no ma dos afir -
ma rem que os ro man ces pri vi le giam o con ser va do ris mo, en quan to ou tros, tam bém
re no ma dos, con fir mam que os mes mos ti ve ram um pa pel im por tan te na cons -
trução da cons ciên cia ope rá ria. Bal zac é tido como um es cri tor con ser va dor, mas é
ci ta do por Lukàcs e Grams ci, por dis co rrer com pri mor so bre a so cie da de bur gue sa. 
Eugène Sue era dân di, mas se sen si bi li za va ao es cre ver e tro car ex pe riên cias com os
seus lei to res ad vin dos da clas se ope rá ria e se tor nou de pu ta do so cia lis ta; no en tan to,
foi re chaça do por Marx. Po der- se- ia tam bém ci tar como exemp lo a tra je tó ria das
idéias trans mi ti das pela obra de Um ber to Eco, onde se nota uma mu dança, re fle ti da
no abran da men to da crí ti ca às pu bli cações po pu la res. Em Seis pas seios pe los bos ques da
ficção (1994 ), Eco pu bli ca pa les tras que gi ram em tor no de uma crí ti ca bem mais sua -
ve so bre es sas pu bli cações, do que em re lação a Apo ca líp ti cos e in te gra dos (c1977) e O
Su per Ho mem de mas sa (c1978), por exemp lo. É ver da de que Eco nun ca deixou de de -
mons trar um cer to fas cí nio ao dis co rrer so bre os tex tos que en can tam o ima gi ná rio
dos lei to res de ro man ces po pu la res. Crí ti co do mito trans mi ti do pe los he róis, no ro -
man ce O nome da rosa cria uma per so na gem que des lin da to dos os mis té rios, no mais
re fi na do es ti lo sher lo quia no, pro ta go ni za do, no ci ne ma, pelo ar tis ta que en car na o
mi to ló gi co Agen te 007, Sean Con nery.

En fim, seja como for ma de lazer, para ad qui rir conhe ci men tos, cul tu ra ou edu -
car- se, o in te res san te é o re sul ta do. Como na in ter seção da ló gi ca boo lea na, as va riá -
veis do prazer da lei tu ra, da co moção iden ti fi ca tó ria, da sa tis fação de uma cu rio si da -
de, ou do gos to pela re pe tição trans for mar- se- ão em novo conhe ci men to, fru to da
in te ração do tex to com o con tex to. Nenhum lei tor vem ao tex to sem his tó ri co, traz
con si go ex pe riên cias que são de ter mi na das pela sua vi vên cia e seu modo de ver os
fa tos. O lei tor apre en de o con teú do de um tex to em sua cons ciên cia e o trans for ma,
como em pro cessos sim bió ti cos. Pode in clu si ve acon te cer como re sul ta do, a par tir
do pro ces sa men to das no vas in for mações tra zi das pelo tex to, mu danças de con cei -
tos an te rior men te in tro je ta dos e acei tos pelo lei tor.

De mons tra os ar gu men tos de fen di dos pe las linhas di cotômi cas de es tu dio sos dos
efei tos da li te ra tu ra de mas sa: a pri mei ra, que ta xa-a de alie na do ra, con duz à aco mo -
dação. A ou tra ala, em con tra par ti da, ame ni za esses efei tos, afir man do que por mais
ín fi ma que seja, toda lei tu ra acres cen ta algo à ba ga gem de conhe ci men tos do lei tor, de
acor do com a sua vi vên cia. Apre sen ta fun da men tação teó ri ca de au to res que pes qui -
sam a li te ra tu ra de mas sa, des ta can do a tra je tó ria dos ro man ces fol he ti nes cos na so cie -
da de oci den tal e o pa pel exer ci do na di vul gação de pro ble mas so ciais.
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