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INTERCULTURALES SOBRE LAS NOVELAS DE 

FORMA CION EN LA LITERATURA ALEMANA 

Este trabajo es una propuesta de aproxima
ci6n pedag6gica e intercultural a partir del 
concepto de /enguaje de Bakhtin respecto de 
las nove/as a/emanas de formaci6n. Basado 
en Jakob von Gunten, de Robert Walser, que 
es /ectura obligatoria previa a Ia /ectura de 0 
Ateneu, de Raul Pompeia. 
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ABSTRACT: 

PEDAGOGICAL AND INTERCULTURAL 

APPROXIMATION OF THE EDUCATION NOVEL OF 

GERMAN LITERATURE 

This work presents a proposal of pedagogical 
and intercultural approximation of the 
education novel of the German literature 
Jakob von Gunten, from Robert Walser, which 
is, by didactic finalities, mediated by anterior 
reading of the Brazilian education novel 0 
Ateneu, from Raul Pompeia, based on the 
Bakhtinnian conception of language. 

Key words: Bakhtin; culture; literature; education, 
intercultural. 

RESUMO: 0 presente traba/ho apresenta uma proposta de aproximar;iio pedag6gica e intercul
tural, a partir da concepr;iio bakhtiniana de linguagem, do romance de formar;iio da /ite
ratura a/emii Jakob von Gunten, de Robert Walser mediada, comfinalidades didaticas, 
pe/a /eitura anterior do romance de formar;iio brasi/eiro 0 Ateneu, de Raul Pompeia. 

Palavras chaves: Bakhtin; cultura; literatura; educa~ao, iterculturais. 

1. INTRODUCAO 

0 presente trabalho foi elaborado a partir de um recorte de uma pesquisa mais ampla, 
na qual foi proposta a aproximayao pedag6gica-intercultural do romance de 
formayao 2 da literatura alema Jakob von Gunten, de Robert Walser, mediada, com 

fmalidades didaticas, pela leitura anterior do romance de formayao brasileiro 0 Ateneu, de 
Raul Pompeia 3• 

Objetivamos, neste texto, a aproximayao didatica, visando a construyao de sentido 
para estudantes brasileiros face ao texto litenirio alemao, a partir da concepyao bakhtiniana de 

1 Janzen, Enrique Evaldo, Departamento de Teoria y Pnictica de la Ensefianza, Universidad Federal de Parana, 
Brasil. 

2 Nos dois "Bildungsromane" sao ficcionalizadas as institui~oes educativas da epoca (internatos) e OS rituais de 
passagem pelos quais Sergio (0 Ateneu) e Jakob (Jakob von Gunten) passam nestas institui~oes. 

3 No trabalho original fizemos uma pesquisa entre estudantes do curso de Letras Alemiio (UFPR). Dividimos 
estes em dois grupos: urn leu primeiro o romance brasileiro 0 Ateneu e posteriormente o romance alemiio Jakob 
von Gunten. 0 outro grupo leu diretamente o romance de fo~iio alemiio. No texto niio aprofundaremos os 
resultados obtidos na pesquisa, faremos porem, apenas uma breve indic~iio nas Considerar;:oes Finais do 
trabalho. No mais, limitaremo-nos a proposta de aproxim~iio pedag6gica-intercultural entre os dois romances 
de forma~iio. 
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generos discursivos. A aproximayao destas obras literarias sera efetuada pela analise da 
estrutura composicional e das unidades tematicas, partindo da obra da literatura brasileira 
representativa por estar presente no ciinone escolar e proximo da experiencia de leitura do 
aluno brasileiro. Identificamos, portanto, os elementos caracterizadores deste genero no 
romance brasileiro(cultura brasileira) a fun de facilitar a posterior identific"''iio destes 
(elementos) no romance alemiio. Nesse sentido, procuramos vincular este trabalbo de leitura 
de urna obra da literatura alemii (Germanistica no Brasil) a uma maxima da didatica do 
ensiuo da literatura brasileira para adolescentes apresentada por Bosi: "Temos que aceitar 
que o adolescente tem um mundo de experiencia mais restrito e que e preciso come{:ar pelo 
conhecido, e, depois, aventurar-se pelo desconhecido" (1992: 103). De forma analoga, mas 
por camiuhos diversos, o estudante brasileiro de lingua alemii freqiientemente tern urn mundo 
de experiencias restrito e necessidades especlficas em relayiio as obras da literatura alemii. 
Por esta raziio, a nossa proposta e estabelecer urn paralelo entre as obras 0 Ateneu e Jakob 
von Gun/en, partindo do universo cultural-literario brasileiro, para posterior analise do 
romance Jakob von Gunten, vinculando ambos os romances a urn ch.io discursivo comum. 
(Perrone-Moises, 1988) 

Precedendo, porem a elaborayiio de posslveis aproximaylles entre os dois romances 
(via generos discursivos), focalizamos o conceitos de exotopia e generos discursivos, pois 
estes serviram de substrata te6rico para analise dos romances de formayao escolhidos. 
Indicamos tambem os elementos constitutivos da formayiio ( ou niio) dos her6is Sergio e 
Jakob presentes nos dois romances. 

2. EXOTOPIA 

A discussiio que envolve a exotopia como categoria do pensamento bakhtiuiano esta 
presente principalmente no texto 0 autor e o heroi (1987). A exotopia, "o estar do !ado de 
fora", o nio coincidir com o outro, constitui um.a questio fundamental na reflexio que 
envolve a alteridade intercultural, "o estar do !ado de fora cultural". 

A reflexiio sobre a criayiio literaria a partir da qual o autor desenvolve o conceito de 
exotopia, esta presente em boa parte da obra de Bakhtin e, muitas vezes, e ponto de partida 
para discusslles que envolvem a fiiosofia da liuguagem, a etica, teoria da comunic"''iio e o 
dialogo cultural. Como em outros textos bakhtiuianos, existe urn dialogo entre o universo 
artlstico e a vida extra-literaria, pois Bakhtin vai estabelecendo analogias, diferenyas e 
iuterdependencias entre estes campos no desenvolvimento epistemol6gico de sua obra (da 
rel"''iio com a esfera cultural). 

Para o autor, urn dos elementos fundamentais da exotopia e o excedente de visiio. 
Conforme Bakhtin, "quando contemplo urn homem situado fora de mim e a minha frente, 
nossos horizontes concretos, tais como siio efetivamente vividos por nOs dois. niio 
coincidem" (1997: 43). Urn dos observadores percebe, obviamente, no outro, a partir do seu 
excedente de visiio, coisas que s6 ele pode perceber -pelo Iugar que e o Unico a ocupar ( e 
pelo sentido Unico}- e que siio inacessiveis ao outro (outra cultura). Ainda de acordo como 
autor, "o excedente de minha visiio, com relat;iio ao outro, instaura uma esfera particular da 
minha atividade, isto e, urn conjunto de atos internos ou externos que so eu posso pre-formar 
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a respeito desse outro e que o completam justamente onde e/e niio pode completar-se ". 
(Bakhtin, 1997: 44) 

Quando Bakhtin se refere a esta perspectiva exot6pica na vida, ressalta que a riqueza 
da exotopia na.o esta na duplicayllo do semelliante, porem no fato de que este outro vive (e 
continua vivendo) numa categoria de valores diferentes: "e preferivel que ele permanera fora 
de mim, pais e a partir da sua posifdo que pode ver e saber o que, a partir da minha posifdo, 
nf.io posso nem ver nem saber, sendo assim que ele poderil enriquecer o acontecimento da 
minha vida." (ibid., 103) 

Importante indicar que esta incompletude a priori -<:onforme denomina9iio de Tezza 
(2003}- que vive da falta substancial, com re1ayllo ao tempo, ao espa9o e aos significados. s6 
pode ser completada pelo olhar do outro. A percepyllo, o foco avaliativo, o ponto de 
observR9iio valorativo-emotivo do outro impregnam a nossa visiio de mundo nas primeiras 
experiencias que temos na vida e nos oferecem parametres para a constru9iio da nossa 
Weltanschauung. 

Segundo o autor russo, esta orienta9iio axiol6gica do outro nos acompanha pela vida. 
0 outro vai imprimindo urna orientayllo axio16gica nas palavras e atitudes e vai nos comple
tando, como apontado anteriormente, ja nas primeiras experiSncias. 

Os extremos da vida -o nascimento e a morte- nil.o pertencem a n6s, porem ao outro, 
que de fora os revela, e lhes pode dar acabamento com sua perspectiva de exotopia. "Quando 
nascemos, esses mundos de representarlio jil existem, o outro jtl construiu para nOs e e. 
agora, na minha relat;iio com esse outro, com os outros, que o meu mundo semi6tico vai ser 
construido" (Castro, 1997: 104). Cumpre ressaltar que na vida este acabamento -a partir de 
uma orienta9iio dial6gica- e fragmentado e se processa de maneira continua. Se na vida o 
acabamento que damos ao outro e fragmentado, na obra de arte -no evento estc!tico- o 
acabamento e uma reayiio ao todo. Na arte liteniria, a consciencia do autor engloba a 
totalidade do her6i. 0 autor, segundo Bakhtin, com seu excedente de visiio provoca urna 
tensiio valorativa -pois os centres de valores niio sao coincidentes. 

De acordo com Bakhtin, o acabamento e garantido pela distancia entre o autor e o 
her6i. Para a elabora~ao do evento estetico, o autor encontra-se em urn momento posterior 
"nAo s6 no tempo" (temporalmente fora da vivencia do her6i), mas tambc!m em urn momenta 
posterior no sentido (o autor e transcendente no tempo, espayo e valores). 0 autor precisa se 
distanciar para contemplar e elaborar o acabamento estc!tico do her6i, pois quando os dois se 
fundem niio existe exotopia, mas, como ja indicado anteriormente, ocorre uma duplica9iio dos 
centres de valores, niio existindo, portanto, urna forma estc!tica acabada. De acordo com 
Bakhtin, "o heroi niio faz seu proprio acabamento ". (p. 202) 

Se por urn !ado niio se pode fazer uma transposiyiio automatica da relR9iio entre o 
outro na vida extra-literaria e a alteridade no universe cultoral (litenirio), por outru existem 
elementos em comum, com destaque para a exotopia ( e o distanciamento valorativo ). 

Para Bakhtin (1997), a alteridade e a condi9iio de identidade. 0 outro me completa. 
No texto "Os estudos litenirios hoje", o autor indica a importiiocia da exotopia cultural na 
intrudu9iio de elementos novos na constru9iio de sentido da propria cultura. 
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Na culb.Jra, a exotopia ll o instrumento mais poderoso da compreensAo, a cuttura 
alheia s6 se revels em sua completitude e em sua profundidade aos olhos de outra 
cultura (e nao se entrega em toda sua plenitude, pois virao outras culturas que veriio 
e compreenderao ainda mais). Um sentido revela-se em sua profundidade ao 
encontrar e tocar outro sentido, [ ... ] (Bakhtin:1997: 368). 

Se apenas nos transpusermos para a outra cultura para a compreensiio desta (empatia) 
e niio retornarmos para elabora9iio de uma slntese, poderemos estar apenas produzindo uma 
duplic39iio desta cultura. Consequentemente corremos o risco de nos fixarmos em urn dis
curso unitario (bomogeneizante) a partir de uma visiio particular esvaziando a perspectiva 
exot6pica e a natureza dial6gica do encontro cultural. 0 (aparente) dialogo cultural que niio 
concebe efetivamente uma alteridade cultural (presen9a e voz do outro que me constituem) 
corre o risco de ser esvaziado numa duplica9iio de uma voz social (cultural).' 

A recepyiio produtiva (por parte da Germanistica intercultural) a obras da literatura 
do universo do estudante estrangeiro (brasileiro, por exemplo ), pode favorecer a perspectiva 
exot6pica da outra cultura. Da mesma forma, obras que apontem o estranhamento dos estu
dantes face a literatura alernii (encontramos pouqulssiroas publicaylies), a partir do olhar 
intercultural, assiro como sugestiies didaticas de trabalho com obras da literatura do universo 
do estudante como ponto de partida, para posterior posicionamento exot6pico em rel39iio a 
cultura alemii, podem determinar novas possibilidades interpretativas (no nosso trabalho, do 
estudante brasileiro ). 

Entendemos que a leitura do romance de forrna9iio {gtlnero literlirio, Bildungsroman) 
brasileiro procedendo a leitura do romance alemiio, gera campo fertil, a partir de uma 
perspectiva exot6pica do estudante/leitor brasileiro, para a produ9iio de novos sentidos face 
ao romance de forrnayiio Jakob von Gunten '. 

3. GENEROS DISCURSIVOS 

Para Bakh.tin, "generos de discurso siio os enunciados dos integrantes de uma ou 
doutra esfera da atividade humana e estas esferas de utilizafiio da lingua elaboram seus 
tipos relativamente esttiveis de enunciado" (1997: 279). 0 autor assinala que os gtlneros do 
discurso organizam nossas falas, pois aprendemos a molda-las as formas de gtlneros 
disponlveis, escolhendo uma delas. 

Parece-nos importante indicar que, para Bakhtin, as pessoas aprendem a identificar e 
utilizar os gSneros de uma maneira "natural", como na aprendizagem de uma lingua. Bakhtin 
afirma que os gtlneros discursivos se organizam em: estrutura composicional, tema (unidade 
tematica) e estilo verbal. Ressalta que estes Ires elementos jimdem-se no todo do enunciado. 
Tezza (1996), no texto "0 autor e o her6i -urn roteiro de leitura ", indica a vincula9Ao entre 

4 Entendemos, ap6s pesquisa bibliognifica, que a Germanfstica intercultural esti mais concentrada em reflex6es 
te6ricas ( o posicionamento exot6pico de outras culturas e seus excedentes de visllo pouco aparecem nos estudos 
da interculturalidade ... ), que nos parece problemBtico se considerarmos que no universo academico -mais 
especificamente na didatica de ensino de literaturas estrangeiras-- pressup6em-se media¢es que envolvem a 
prAxis intercultural. Esta pr8tica e fundamental para o aprofundamento da pesquisa que envolve a 8rea da 
interculturalidade, pois poderi ampliar o olhar sobre a outra cultura (exotopia). 

5 Al6m, e claro, da melhor compreensio do romance estrangeiro. 
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os generos de uma linguagem romanesca (genero secundario) e a permanente troca com a 
linguagem viva e inacabada da vida cotidiana. 

Nosso objeto de analise neste texto c! o genero discursivo a ser trabalhado no ensino 
da literatura -o Bildungsroman. Mais especificamente, ocupamo-nos da representa9iio 
liteniria das institui91les de ensino nas obras 0 Ateneu, de Raul Pompc!ia, e Jakob von Gunten. 
de Robert Walser 6• Antes, porc!m, de analisarmos a estrutura composicional e os temas 
presentes nos dais romances apresentamos, de forma reswnida, os elementos centrais dos 
Bildungsromane. 

Para Jakobs, "no centro do romance deve estar a histOria da vida de um jovem 
protagonista que. a partir de enganos e decepfOes. procura o equilibria com o mundo. Este 
equilibrio e frequentemente apresentado de uma forma ironica ou reservada" (1989: 37). 
Segundo Maas (2000: 62), citando Jakobs, c! caracterlstica do Bildungsroman que o prota
gonista tern como experiSncias tipicas a separaflio da casa paterna, a atua9fio de mentores e 
de institui{:Oes educacionais, o encontro com a esfera da arte, aventuras er6ticas (mesmo que 
apenas intelectualizadas ), experiSncia em urn campo pro fissional e, eventualmente, tambc!m 
contato com a vida publica, polltica. 

A jornada educativa e elaborada num movimento dicotfunico: o contato, as experien
cias, valores e posturas dos outros sao sequenciados por urn certo isolamento no qual o her6i 
procura compreender as experi@n.cias vivenciadas. Estas impressOes vern a luz muitas vezes 
por intermc!dio de cartas endere9adas a pessoas com uma visiio diferente do her6i. Assim este 
demarca com mais clareza a sua vi sao de mundo (em elabora9fio ). Botelho sintetiza a ideia da 
jomada educativa no romance de forma9iio: 

"A 'forma~· da personagem desenvolve-se na medida que aumentam sobre ela a 
influAncia educativa exercida por outras personagens geralmente mais 'experientes' 
que encontra no seu percurso, e na medida que aumenta sua pr6pria experiAncia de 
'interac;Ao' com o maio no qual ale sa realiza. Trata-se, no conjunto, do 
desenvolvimento no indivfduo de algumas qualidades que sam a intervenc;Ao ativa de 
homens a aca.sos jamais floresceriam nele. 0 sentido da jomada educa.tiva do her6i e 
a sua reconcilia~o com a qualidade objetiva, o qual, por sua vez, toma-se possivel 
apenas quando o div6rcio entre 'subjetividade' e 'objetividade' torna-se socialmente 
consciente".(l998: 24) 

A forma9iio do her6i passa pela compreensiio do homem e do mundo em uma rela9iio 
de solidariedade, na qual o her6i niio estll circunscrito a interioridade, mas expande-se na 
intera9iio e no interesse pela sociedade/comunidade. Para Freitag, "a Bildung niio se refere 
aqui a um simples desenvolvimento de aptidoes efaculdades do heroi; aformaflio refere-se a 
um processo de construflio e realizaflio de um Eu em ascensiio, esfoTfada em adquirir 
consciencia do mundo e de apreende-lo em sua essencia." (2001: 85) 

Cumpre tambc!m destacar que os dois romances, diferentemente do Bildungsroman 
paradigmatico Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, foram escritos no final do seculo 
XIX (1888, 0 Ateneu) e no come90 do sc!culo XX (1908, Jakob von Gunten) e abordam a 
educa9fio institucionalizada. Kayser (1970), analisando a representa9iio literllria da escola em 

6 Cumpre apontar que um texto litenirio nio e produzido no vazio cultural e, por esta razio, concordam.os com 
Perrone-Mois6s quando indica que "a obra litertiria nasce sempre de um dilllogo com o grande texto cultural 
preexistente" (1988: 36). 
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sete autores 7 (seis de1es ioseridos no periodo de 1898-1906), iodica diferen9as entre as 
experiSncias formativas da epoca do romance de forma9Ao do Bildungsroman escrito por 
Goethe e as daque1es produzidos na virada do secu1o. 

Para Goethe, Stifter au Keller, a forrnac;Ao a um processo de livre desenvolvimento 
que e limitado apenas pela vida. Par esta razAo, as seus romances podem louvar e 
glorificar o poder da formac;Ao. Os autores da nova literab.Jra escolar experimentaram 
basicamente a educa~o institucional. Todos tiveram que, ao contrcirio de Goethe, 
sentar diariamente nas ca.deiras escolares e percebiam nisto uma sobrecarga inlrtil de 
trabalho diano. Por esta razao, eles atacama escola e renegam o ensino. (1970: 2) 

Os romances de forma9iio alemiies da virada do seculo (XIX - XX), embora man
tenbam elementos em comum com os romances de forma9Ao classicos 8, apresentam tambem 
novos elementos e dialogam com outra sociedade e tambem com uma realidade formativa 
diferente daquela representada nas obras classicas.' 

A partir destas considefa9Bes preliminares referentes a D09iiO bakhtioiana de "gSneros 
discursivos" e ao Bildungsroman, passemos a aproxima9iiO pedag6gica-iotercultural dos 
romances Jakob von Gunten (Doravante, JvG) e 0 Ateneu. 

4. ANALISE DAS OBRAS 

Como ja iodicado, a partir da semelhan9a na estrutura composicional e das proxi
midades tematicas 10

, elaboraremos aproxim39oes possiveis entre 0 Ateneu e JvG, objeti
vando minimizar os estranbamentos por parte do estudante brasileiro face ao romance 
alemio. Procummos, assim, enriquecer a recep~io da obra JvG com novos elementos, possi
bilitando uma efetiva visoo exot6pica, consequentemente iotercultural, do romance alemoo. 

Urn elemento central e recorrente, constitutive da estrutura composicional do 
Bildungsroman, e a saida de casa efetuada pelo menioo/adolescente. Esta viabiliza a tentativa 
de libertayoo do mundo iofantil atraves de uma educayiio pedag6gico-iostitucional e de uma 
form39iio sentimental do her6i em umajomada marcada por ritos de passagem. 

Urn outro aspecto da estrutura composicional presente nos dois romances -<: bastante 
recorrente nos romances do genero Bildungsroman da virada do seculo- e a constru9iio do 
narrador em primeira pessoa. Este detem o monop6lio das avali396es no romance, gerando 

7 Kayser destaca que a represen~ litenlria nestas obras esti baseada em experiSncias educacionais pr6prias 
dos autores (p. 231). Conv6m indicar tamb6m que estamos nos referindo ao universo literario alemio. 

8 Podem.os citar a busca do equilfurio da individualidade a partir de enganos e decewl\es no en:frentamento com a 
sociedade. Este elemento pode ser reconhecido nos romances Jakob von Gunten e 0 ateneu e tambem nos 
romances de f~o do passado. 

9 0 conhecimento e a jomada pedag6gica e sentimental se constroem, em contraposi91io aos romances de 
f0Illl8.9io ctassicos, muito mais pela oposi~o a visio de mundo reinante nos internatos do que pela assim.i~lo 
dos valores e ensinamentos das institui¢es de ensino. Os her6is, ao se rebelarem contra a postura autoritaria e a 
visio pedag6gica dos institutos, demarcam com mais clareza sua visio de mundo com o objetivo de alcan9Bf 
uma realidade etica mais elevada. 

1° Focalizamos, neste artigo, basicamente a estrutura composicional e as unidades tematicas, sendo que o estilo 
individual dos autores foi enfocado apenas em associa91io (principalmente) a estrutura composicional e ao tema. 
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urn ponto de vista unico e acabado em rel"9iiO as personagens e as experiencias daquele 
universo. 

Relatando ressentimentos e desencantos, o tom confessional amargurado -ainda que 
com muita ironia e, por vezes, sarcasmo- dita o ritmo das narrativas e e emblem8.tico de uma 
visio centrada no narrador 11

, que avalia e julga os acontecimentos e as outras personagens. 

Lucas (1995) assinala que a carga documental e inserida sob alta pressiio ironica e 
com comentarios sarciisticos. Em rela9iio ao romance alemiio, Grenz (1974) destaca a ironia 
presente no romance de Walser, entendendo a ironia deste como urn recurso discursive para 
desconstrnir situa91!es e personagens que freqllentam o intemato. Importante acrescentar que 
nos dois romances, em quase todas as si!ua91!es, a ironia tern a funviio de desconstrnir a 
fofm"''lio institucional em vigor. A perspectiva irllnica dos narradores empregada na narra
viio-avaliaviio dos mestres tern tambem urn car/iter de negayiio desta formaviio. Em 0 Ateneu, 
o narrador descreve os discursos do professor V eniincio, ressaltando e ironizando o poder da 
sua orat6ria. Como relata o narrador Sergio, em urn piquenique organizado pela escola, 
Vedncio preparou urn discurso que envolvia a educ"''iio, o mestre (Aristarco) e os discf
pulos. 

Venancio costumava improvisar, mais ou menos previamente, [ ... ] Muxoxos adora
veis das brisas, que andais pela mata, gemedoras fontes, que desfiais a toa as 
l&grimas de vossos penares, amaveis sabi&s cantores, que viveis de plantae na 
palmeira da literatura indrgena, sam que vos galardoe uma verba da secretaria do 
impllrio, vinde comigo repartir o segredo de vosso enca.nto. (At. 139) 

Continua o discurso, que c! entrecortado pela fala do narrador, relatando o acontecido: 

SUbito, no melhor das quadras, exatamente quando o poets apostrofava o dia sereno 
a o sol, comparando a alegria dos discrpulos com o brilho dos prados, a a present;a 
do Mestre com o astro supremo, mal dos improvises prllvios! Desata-se das nuvens 
espessadas uma carga d'Sgua diluvial, Unica., sobre o banquete, sobre o poets, sobre 
a miseranda ap6strofe sem culpa. Ven8ncio nao se perturbou. Abriu urn guarda
chuva para nao ser inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou, na guarita, a 
falar enlusiasticamente ao sol, a limpidez do azu. (At. 141) 

Segundo Brandiio ( 1997), estudiosa do romance brasileiro, a orat6ria presente nos 
discursos do Professor V enfutcio estii em consonfutcia com a tendencia da orat6ria em longa 
tradiyiio na nossa cultura: no sistema escolar, parlamentar e na produ9iio literiiria. Para a 
autora, 0 Ateneu, no entanto, opera uma nega9iio das f6rmulas desta orat6ria pela intensifi
C"''iio das mesmas, que conduz ao absurdo de tais formulas. Tal intensifica9iio imprime o 
car/iter irllnico identificado no texto. No romance JvG, Heinrich, urn dos colegas de Jakob, 
tambem e avaliado a partir da perspectiva irOnica do narrador: "Ele niio tem um carater 
formado, porque nem sabe o que e isso. Certamente, nunca meditou sabre a vida, e para 
que? Ele e muito hem comportado, solicito e polido, mas sem ter consciencia disso. E, e/e e 
um passaro" 12 (JvG, 10). Urn outro colega, Peter, tambem e descrito com ironia: "Peter niio 
aprende absolutamente nada. apesar disso ser necesstirio de modo tiio humoristico. E parece 
que entrou no Instituto Benjamenta para aqui brilhar com pbolas de sua burrice. Talvez 

11 Vale ressaltar que, nos romances de fundo autobiognifico, como estes que estamos analisando, autor e narrador 
coincidem ou estlo muito pr6ximos. 

12 [ .. Er besitzt keinen Charakter, denn er wei~ noch gar nicht, was das ist Gewi~ hart er noch nie fiber das Leben 
nachgedacht, und wozu? Er ist sehr artig, dienstfertigt und hOflich, aber ohne BewuPtsein. Ja, er ist ein Vogel''] 
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aqui e/e ate fique mais burro ainda do que era antes -por que niio desenvolver a sua 
bu"ice? " 13 (JvG,. 42) 

Cabe indicar que, na estrutura9iio composicional do romance 0 Ateneu, outros generos 
discursivos, como cartas, conferSncias e discursos, estao inseridos e atuam na constru~o 
composicional do romance. 

As unidades temiiticas, assim como a estrutura composicional, sno elementos que 
possibilitam a aproxima~o pedag6gica intercultural dos romances 0 Ateneu e JvG. Para a 
analise destas unidades, dividimos os temas abordados nos romances em duas unidades 
tematicas, visando a aproxima9iio didatica e a media9iio cultural para os estudantes brasi
leiros de Germanlstica. Convem apontar que os temas podem ser vinculados entre si, de 
forma que indicamos estas conexOes possiveis. Os temas sio: patriarcalismo e personalismo 
e concepflio educacional. 

A temRtica patriarcalismo e personalismo esta estreitamente relacionada ao tema 
concep9iio educacional. A perspectiva da autoridade patriarcal absoluta gera campo fertil 
para a aplic~iio de metodologias fundamentadas na obediencia, na submissiio e, em diversas 
situaylies, na subserviencia. No ceme dos movimentos formativos dos dois romances estii a 
visno patriarcal, que funciona como esteio da vida familiar. Esta perspectiva estii associada a 
visno de familia da epoca, tanto no Brasil quanto na Alemanba, embora com tonalidades 
ideol6gicas e hist6ricas distintas. 

Entendemos que o sistema patriarcal dominante no Brasil gerou urn campo fertil para 
o desenvolvimento do personalismo, ou seja, da conduta que refere tudo a si mesmo, wna 
visno de mundo autocentrada, como encontramos personificada no personagem Aristarco do 
romance 0 Ateneu, o diretor do instituto. A postura autocentrada de Aristarco, da qual 
citamos urn exemplo, estii presente em toda a narrativa: 

Enveredando palo tema querido do alogia prOprio e do Ateneu, ninguBm mais pode 
falar [ ... ] Os gestos, calmos soberanos, eram de um rei - o autocrats excelso dos 
silab8rios; a pausa heir8tica do andar deixava sentir o esforyo, a cada passe, que ele 
fazia para levar adiante, de empum\-lo, o progresso do ensino publico; [ ... ] a 
obsessao da propria estatua. (At, 8, 9, 19) 

0 personalismo do diretor, visto pela 6tica avaliativa do autor-narrador, pode ser 
percebido na utiliza9~0 recorrente da express~o "meu colegio", feita por Aristarco ao se 
referir ao Ateneu. 0 diretor e comparado a Deus (10), il majestade (62), a urn marechal (63), 
a urn domador (138) e como tendo veleidades de amansador (200). 

No internato, o personalismo esta associado a visio autoritaria e a forte hierarqui
za~o. Controle e a palavra-chave; e para que este possa ser exercido, institui-se urn modelo 
de internato com marcantes tonalidades do padriio militar (visiio hierarquica). Este modelo 
exige a homogeneiz~~o e uniformidade de comportamento, construida, entre outras, com 
maximas pedag6gicas. Refo<9a nossa analise a perspectiva de Moraes (1999), que mostra que 
a disciplina militar era ideal para a manuten~o do controle e da hierarqnia, almejando a 

13 [''Peter lernt absolut nichts, obgleich er es in so humorvoller Weise nt>tig Witte, und in das lnstitut Benjamenta 
ist er scheinbar nur eingetreten. um hier mit kOstlichen Dummheiten zu glanzen. Vielleicht wird er hier sogar 
noch um wesentlichen Portionen diimmer, als er es war, und warum sollte sich seine Dummheit denn eigentlich 
nicht entfallten dilrfen?"] 
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homogeneidade, a rotina, a previsibilidade e a perspectiva da obediencia absoluta, porem, 
preparando pouco os alunos para o mundo rep1elo de diferen9as e variedade. 

Para assegurar a concretiz~lio deste mode1o institucional, alem da pretensa inten9~0 
didatica, eram aplicadas puni96es, quase sempre em publico, para humilhaylio do "faltoso" e 
o fortalecimento da autoridade do diretor. As puniyiies eram normalmente aplicadas sob a 
supervisiio de Aristarco. 0 narrador relata que todas as manhiis era lido o temido Livro das 
notas, antecedido por urna expectativa de terror. 

A melancolia, conseqiiencia freqiiente destas hurnilhayoes, e urn sentimento que 
encontramos reiteradamente mencionado nos dois romances. Na obra 0 Ateneu, Sergio 
menciona a depressio: "Durante este periodo de depressdo contemplativa uma coisa apenas 
magoava-me:" (At, 56). Melancolia, apatia e terror associam-se a baixa auto-estima. A 
melancolia, a fragiliz~lio do ego e a desestruturaylio do emocional podem ser percebidas pela 
letargia e pelo etemo sono que acomete os adolescentes. A morte, numa associayiio a 
melancolia e a depresslio, e urn dos leitmotivs das obras (a idt!ia do suicldio ronda algumas 
personagens das obras ). 

Sem duvida, a visiio patriarcal da sociedade da t!poca, constru!da nurn contexto s6cio
cultural e hist6rico especifico, possibilitou o sistema educacional em vigor no Ateneu na 
virada do seculo. 

Essa vis~o tam bern sustenta a form~~o no Instituto Benjamenta.14N ossa proposi9~0 e 
corroborada pela analise de Hiebel. Segundo o autor, existe a transferencia do modelo 
patriarcal da sociedade para o instituto, que incorpora esta estrutura. "A dire9iio da escola 
representa o pai de familia como instiincia patriarcal do agente da reprodu9iio social ou 
socializ~iio; ambas instdncias simb6licas do pai simb6lico, que personi.ficam poder. morale 
lei". (Hiebel, 1991: 252) 15 

0 simbolo deste poder tambem esta presente no romance JvG e e personificada pelo 
diretor, senhor Benjamenta, a quem os meninos devem total submiss~o e obeditlncia. Jakob 
explica que todos obedecem sem refletir sobre o resultado ou a conseqtlencia (que urn dia 
aparecera) desta obediencia irrefletida. "Se os pensadores soubessem quanto estrago causam. 
Quando, par exemplo, um a/uno do instituto niio sabe que e hem comportado, entiio ele 0 e". 
(JvG, 90) 16 

0 narrador se refere ao diretor como senhor Golias (142), Deus (62), Hercules (18), 
gigante (18); referencias que marcam a autoridade e superioridade hierarquica. 0 posiciona
mento, a partir de urna figura masculina forte e modelar, possibilitava a inseryiio de in1lmeras 
prescri96es, c6digos e puni96es, que orientavam toda a conduta no internato. 

De maneira semelhante ao que ocorre no romance 0 Ateneu, tambt!m a puni91io 
publica tern a funylio de ser exemplar. Na frente dos colegas, Jakob recebe do diretur urna 

14 Nome do internato localiza.do na cidade de Berlim. 
15 [•'Der Vorstand der Schule reprisentiert den familiaren Vater wie der patriarchalische Instanz des Agenten der 

gesellschaftlichen Reproduktion oder Sozialisation; beides lnstanzen des Symbolischen Vater, die Macht, 
Sittlichkeit und Ge- verkillpem"] 

16 [ .. Die Denker, wenn sie nur wU~ten, wieviel sie verderben. ( ... ) Wenn zum Beispiel ein ZOglin.g des Institutes 
nicht wei~, da~ er artig ist, dann ist er es. ''] 
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palmada na cabe9a. Entendemos que este processo de puni9oes e de prescri9oes da anul~iio 
do sujeito tern como substrata o carater patriarcal da sociedade da epoca. 

Assim como Sergio no romance brasileiro, a auto-estima de Jakob esta seriamente 
comprometida. Riebel (1991) iodica, nesta dire9iio, urna tendencia melanc6lica e depressiva 
em Jakob que, segundo o autor, deve-se a sua rel~iio com a autoridade e o poder. Com ironia 
e desencanto, o narrador esclarece que os alunos nada esperam; foi-lhes prescrito nio terem 
esperan9a. 

Semelhantemente ao Ateneu, mas com tonalidades hist6ricas, s6cio-culturais e poli
ticas alemiis, a disciplina militar era ideal para a manuten9Ao do controle e da hierarquia, con
quistada com a rotioa, a previsibilidade e a perspectiva da obediencia absoluta, postulado de 
uma sociedade patriarcal, associado, no romance JvG, ao personalismo do seohor Benjamenta. 

Como indicamos anterionnente, existe wna rela~iio entre a visiio patriarcal e perso
nalista e a conceprlio educacional presentes nos dais romances. Visio educacional nio se 
constr6i dissociada de urn conjuoto de valores e dos fundamentos da sociedade. 

Desta forma, entendemos que a massificayiio e a despersonalizaviio do sujeito nos 
dois romances (embora ioseridos em contextos culturais distiotos) tambem estiio represen
tadas na concepyiio formativa da epoca. 

No contexto educacional brasileiro a escola/iotemato da epoca detem o monop6lio da 
educa9iio 17

, pois as famflias da elite brasileira transferem a forma9iio completa dos filhos para 
as escolas/intematos. A respeito desta pratica, Moraes ioforma que "na medida em que a 
educafiiO e 0 processo de formafiiO total do indivfduo, nada podendo /he escapar -formafiiO 
intelectual, moral e afetiva-, a escola toma-se uma instituifiio total, isto e, agindo sohre 
todas as dimensoes do individuo emformafiio". (1999: 186-187) 

0 diretor do Ateneu iodica, porem, que o objetivo educacional preponderante e a 
form~iio moral. 0 discurso da moralidade permeia todo o romance. "Niio e o estudo dos 
rapazes a minha preocupariio ... E 0 cardter! Nlio e a pregui{:a 0 inimigo, e a imoralidade! 
[ ... ]No Ateneu, a imoralidade niio existe!" (At, 23-24) 

Estes valores morais eram difundidos, especialmente, em forma de maximas pedag6-
gicas. Estas constituem wn dos esteios da visio fonnativa vigente no intemato e, por isso, sio 
marcadas em diversas passagens do romance brasileiro (normalmente, permeadas por 
observay1les ir6nicas). De forma ilustrativa, apresentamos urna: "Nenhum mestre e mau para 
o hom discipulo [ ... ]" (At, 29). Entendemos que estas mliximas estiio muito pr6ximas as 
palavras de ordem que buscam a uniformidade da visiio militar. Na perspectiva do narrador, 
sao "as hanalidades profimdamente lanfadas como as sahias mtiximas do ensino redentor" 
(At, 10). Em urn discurso comemorativo de entrega de prenrios, com a presenya de paise 
convidados, Aristarco utilizou a chissica compara9Ao -Iugar comurn nesta perspectiva 
formativa- da educayio com uma horta: "Com o Ateneu estava satisfeito: uma sementeira 
razolivel; niio se fazia rogar para florescer. Corafoes de terra rocha, onde as lifoes do hem 

17 Aristarco apresenta o internato como institui~o total, responsive! pela f~lo global dos alunos, assum:indo 
a responsabilidade que 1he e transferida pela familia: ''Demais, 0 meu colegio e apenas maior que 0 lar 
domestico. 0 amor nio 6 precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilincias sio mais ativos" (At, 19). 
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pegavam vivo. Era cair a semente e a virtude instantanea espipocava. Uma maravi/ha, 
aquela horta fecunda! Antes de maldizerem do horteliio, caluniadores e invejosos julgassem
lhes os repolhos, pesassem-lhes os nabos, [ ... ]" {At, 185). A utilizayiio destas maximas 
configuradas como palavras de ordem visava a nlpida memorizayno, uma das pnlticas 
comuns a perspectiva pedag6gica do ioternato. 

As aulas eram totalmente centradas nos professores, que niio pressupunham o aluno 
como ioterlocutor, mas apenas como "dep6sito" de informay1les. As atividades eram elabo
radas para serem memorizadas como esquema, fixadas pela repetiyiio (automatismo ).18 

Em meio a este cenano, havia espayo tambem para a formayiio efetiva do aluno. Esta 
formayiio normalmente concretizava-se fora da sala de aula. Eram ioU!neras leitoras na 
biblioteca, a descoberta de autores como JUlio Verne, as apresentay1les e discuss1les literarias no 
Grfunio Literario e, priocipalmente, longas e apreciadas confertlncias do professor Claudio. 

Convem destacar que a formayiio politica acontece em situayoes de palestras abertas 
ao publico em geral, incluiodo tambem niio estudantes da iostituiyiio, realizadas fora da sala 
de aula. 

Como indicamos anteriormente, no romance alemao, assim como em 0 Ateneu, 
existe uma rel3¥iO entre a visdo patriarcal e personalista e a concep~do educacional. Esta 
concepyno viabiliza urn universe de prescriyoes e c6digos que sustenta a homogeneidade de 
comportamento e o controle. 0 substrata que fundamenta esta Weltanschauung e a submissiio 
e obeditlncia irrefletida, que os alunos devem aos professores e, priocipalmente, ao diretor: 
"A lei que ordena. a impingencia que obriga e as inUmeras prescrirOes injlexiveis que nos 
ditam o rumo eo gosto: e isso que e grandee niio nos os alunos". (JvG, 64) 

Obeditlncia, submissiio e prescri91les siio palavras-chave que sioalizam para a con
cepyiio educacional presente no romance JvG. 

Questio central do romance JvG, assim como no romance brasileiro, e, no entanto, 
sem duvida a mora~ mais especificamente, o comportamento, que e depurado com a exe
cu~ao dos preceitos presentes no livro "0 que move a escola Benjamenta?" ["Was bezweckt 
Benjamenta's Knabenschule?"] (JvG. 8). A moral e o comportamento sao focalizados no 
livro com o iotuito de prevenir falhas de carater, objetivando formar urn aprendiz de obe
ditlncia exemplar. 0 modo como devem se comportar os menioos da escola Benjamenta, e, 
portanto, o eixo central em torno do qnal orbitam as priocipais quesroes formativas do iostituto. 

0 comportamento desejado e conseguido de diversas maneiras: uma delas e a 
memorizayiio das prescriy1les da escola. Outra forma de ioduzir ao comportamento exemplar 
e o teatro. Os textos e apresentayoes estiio sempre voltados para questoes do proprio iostituto, 
iovariavelmente com tonalidades didatizantes. "0 final de uma pefa e sempre a idolatria e a 
representafiio da subserviencia modesto. A fe/icidade e servi/, eis a moral da nossa 
literatura dramtitica" (JvG, 113)19

• 

18 Vale ressalta que, esta concep9io de ensino nio pode ser desvinculada das outras experiSncias e dos valores que 
perm.eiam a jomada dos her6is. 

19 [ .. Das Ende eines Stiickes ist immer die Verherrlichung und Versi.nnbildlichung bescheidenen Dienens. Das 
GlOck dient, das ist die Moral unserer dramatischen Literatur''] 
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0 comportamento e a moral estiio intrinsecamente ligados a este universo, no qual 
destacam-se a obediencia, a submiss!lo e a ido!ia de servir20

• 

As maximas pedag6gicas, com intenyi'ies formadoras, como no romance 0 Ateneu, 
exercem urn papel importante. De forma ilustrativa, podemos citar: "0 asseio em si e uma 
felicidade" (JvG, 49). ["Reinlichkeit allein ist ein GlUck."] Uma outra maxima esta 
relacionada il metafora pedag6gica do jardim (No Ateneu, Aristarco utiliza o pomar para 
ilustr"''6es didatizantes): "0 hom comportamento e um jardim que jloresce" (JvG, 83) 21

• 

Porem, se alguem se comporta mal, caminba por urn jardim que esta proximo ao inferno. 

0 ensino em sala de aula, no instituto Benjamenta, esta alicer9ado nas repetiyi'ies do 
c6digo de conduta. Riebel, em constat"''iio semelliante a nossa, indica a principal atividade 
em sala: "A aula, que e sempre repetida, consiste na parte te6rica de memorizafiio [ ... ]" 
(1988: 252) 22

• A repeti9iio da mesma aula (JvG, 9) e a dormSncia dos professores sao 
sintomaticas de urn ensino que nao promove aprendizagem, n!lo visa ao conhecimento e ao 
desenvolvimento intelectual dos alunos. Jakob percebe as diminutas possibilidades de 
aprendizagem e amea9R abandonar o instituto jii no infcio da narrativa. Questiona os modelos 
didiitico-metodol6gicos: "Niio se aprende nada aqui e eu niio quero ficar. Por favor, 
devolva-me o dinheiro, [ ... ] Onde estiio os professores? Existe ao menos a/gum plano?". 
(JvG, p.l9) 23 

Constatando a limitadora form"''iio do institoto, Jakob detem-se na observa9iio da 
priitica pedag6gica de alguns professores. Diante das limit"''lies destes, o narrador sugere ao 
professor de ciencias naturais que talvez teria sido melhor se tivesse se tornado apicultor. 0 
professor de francSs e chamado de mentiroso. Suas aulas sao urna mentira, pois o professor 
nada ensina. Ao professor de hist6ria, ele aconselha o sono, pois os her6is antigos nao tSm 
mais valor. "0 mundo hti a/gum tempo gira em torno do dinheiro e niio em torno da 
historia" (JvG, 59)". Em rela9iio a este ultimo, podemos destacar o anacronismo do ensino 
apontado por Jakob. Uma hist6ria feita por her6is ou uma hist6ria que focaliza OS her6is e 
incompatfvel com as novas configura9Ges s6cio-hist6ricas. 

No romance 0 Ateneu, o ensino e fundamentado em repeti96es sem senti do de 
t6picos desvinculados, com exce9Ao das conferencias do professor Claudio, da realidade dos 
alunos (vis!lo abstrata de mundo), porem o simbolo de esvaziamento de sentido daquele 
modelo de ensino configura-se na orat6ria. No romance alemiio, este esvaziamento e marcado 
pelo eterno e metaf6rico sono dos professores. 

Por diversas vezes, Jakob indica que a aprendizagem verdadeira acontece fora da sala 
de aula 25

• As constantes conversas que Jakob desenvolve com os irmiios Benjamenta, 

20 No entanto, vale relembrar como diferencial como romance 0 Ateneu, que embora Jakob (cf. Greven, p. 175), 
entre ir6n.ico e serio, critique a abordagem pedag6gica do instituto, ele procura, paralelamente, encontrar um 
caminho prOprio, que considera o ato de obedecer e servir como positivos. 

21 ["Das gute Betragen ist ein bliihender Garten'1 
22 [''Der Unterricht, dessen einzige Stunde sich immer wiederholt, besteht im 'theoretischem' Teil des 

Auswendiglernens ( ... )."] 
23 ["Man lemt hier gar nichts, und ich will nicht hier bleiben. Bitte geben Sie mir das Geld zuriick, ( ... ). Wo sind 

die Lehrer? 1st fiberhaupt irgendein Plan, ( ... )] 
24 ["Die Welt dreht sich seit einiger Zeit urn Geld und nicht mehr urn Geschichte"] 
2S Considerando que o gSnero discursivo dos textos em amllise focaliza a fo~ dos her6is, convem destacar 

que os romances discutem as diversas esferas de form~, estabelecendo rela¢es com a forma~ institucional 
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principalmente com a senhora Benjamenta, enriquecem-no (moral e afetivamente) mais que 
os professores e suas aulas. 

A cidade de Bedim e urn esp119o importante na aprendizagem de Jakob. Entendemos 
que as observa~Oes que o narrador faz sobre o movimento da cidade, as experiSncias, 
inclusive amorosas, sio efetivamente formativas. 0 narrador comenta, ao observar as pessoas 
na cidade, que a cidade educa mais que os livros. 

Jakob e introduzido pelo irmAo no mundo das aries. Este contato com o mundo 
artistico e tambem recorrente nos Bildungsromane, fazendo parte da formayao do aprendiz. 
Johann, irmAo de Jakob, assim como o professor Claudio do romance brasileiro, tambem 
discorre sobre o universo politico. 

Diferente da forma9iio verdadeiramente integral que os her6is recebem fora do 
espa9o da sala de aula, o carater pedag6gico institucional em ambos romances refor9a o 
carater autoritario e imobilista da institui9iio escolar marcada pela ausencia de reflexiio e de 
criatividade, reduzindo a metodologia a memoriza~ de conteUdos e m!lximas pedag6gicas. 
0 entrela9amento desta visiio pedag6gica a visiio patriarcal, comurn aos dois romances 
permite a aproxima9iio pedag6gica-intercultural via unidade tematica. 

5. CONSIDERACOES FINAlS 

No presente trabalho, tivemos por objetivo propor a aproxim119iio pedag6gica do 
Bildungsroman alemiio Jakob von Gunten, mediada pelo romance de forma9iio brasileiro 0 
Ateneu, para o estudante brasileiro de lingua e literatura alemii. Assim, apresentamos urna 
proposta didatico-metolol6gica para a constro9Ao de sentido do texto liter!lrio da literatura
alvo que segue urn percurso que parte do familiar e conhecido e, posteriormente, aproxima-se 
do texto da cultura estrangeira. 

Entendemos que a leitura do romance 0 Ateneu precedendo a leitura do romance JvG 
se mostrou importante na media9Ao pedag6gica para, o que nos parece, urna melhor 
compreensiio de sentido da obra alemA. Deste modo, tal proposta pode auxiliar na diminui9Ao 
da estranheza cultural em rela9iio il obra da literatura estrangeira, favorecendo urn escopo 
mais amplo de produ9Ao de sentido. 

Como indicado na introdu9iio niio e objetivo deste texto avan9ar nos resultados da 
enquete elaborada aos dois grupos de estudantes, porem podemos apontar que o grupo que 
havia lido o romance 0 Ateneu anteriormente ao romance alemio avanya. na compreensio 
deste, pois desdobra algumas informa96es aprofundando a produ9Ao de sentido, relacionando 
aspectos da area educacional a outros elementos do texto e mesmo a outros enunciados ( ou 
mesmo as pr6prias experiSncias), enriquecendo a obra com outras interpreta96es, enquanto o 
outro grupo mantem-se basicamente restrito il identifica9iio e ao levantamento dos elementos 

escolar. Ainda que estan.do a cargo do intemato, a forma'rio integral do her6i se di, nos dois romances, muitas 
vezes, como jB indicado no texto, em contraposi91io aos valores e preceitos pedag6gicos expressos e aplicados 
pela institu~io. A format;io moral e a afetiva silo decorrentes do contato com personagens em situa.t;Oes 
externas a sala de aula. Pode-se dizer que a forma~ dos her6is desenvolve-se em dialogo com a institui.t;io e, 
principalmente, em contraposit;io ao discurso oficial nela enunciado. 
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pedag6gicos presentes na obra. Entendemos que a sensa9iio de estranheza e de distancia
mento e menor quando podemos recorrer mais facilmente aos nossos sistemas de orientayno 
anteriores, ou seja, neste trabalho, a leitura do romance brasileiro 0 Ateneu precedendo a 
leitura do Bildungsroman alemAo, Jakob von Gunten. 
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