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lC1 Lugar

DESAFIO

DABU

Walden Camilo de Carvalho

Curso de Hist6ria - FAFICH

Quando saiu do buraco era um comeco de noite. A lua estava
cercada de uma fumaca azul e todo 0 resto do ceu era verde, com
urn ou outro ponto brilhante, que talvez fosse aqullo que chamam
de estrelas. Lembrou-se de quando ficava sentado nos trilhos da
estrada de ferro e conversava com um pretinho chamado Vicente
~ falavam de viajar pelo espaco em naves prateadas e cheias de
armas de raios. Falavam tarnbern numa guerra entre 0 Brasil e a
Russia, que seria gloriosamente decidida pelos Estados Unidos,
que correriam a nos salvar daqueles canibais do outro lado do
mundo. Mas isso foi ha muito tempo, e agora enquanto tenta
colocar a cabeca no lugar essas histories cornecarn a voltar pro
fundo, de onde nao deviam ter saido; ve que tudo esta reduzido
a uma enorme planicie de escombros. Tijolos, ferro, cimento,
corpos. Homens, mulheres, criancas e animais, alguns queimados
e outros nao . Aquelas mulheres lindas que via nas revistas deviam
todas estar por al, no meio de toda essa confusao, provavelmente
mortas, com as seus corpos macios, os seios pequenos e pontudos,
seus sexes sem cabelos, as coxas grossas. Agora isso nao ia ter
graca mais. 1550 Ihe fez lembrar que nao comia ha muito tempo,
e nao sabia bern quanta tempo havia permanecido ali, naquele
buraco. Era precise achar alguma coisa pra comer. Tentou
lembrar onde havia urn armazem . Talvez, debaixodos tijolos. Foi
nesse momenta que cornecou a sentir a cheiro pesado de toda a
cidade que apodrecia e pensou que era precise achar logo alguma
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camida e sair dati para algum lugar lange. Lembrava apenas de
uma imensa explosao e de urn calor forte demais. Era bern
possivel que achasse, tarnbern, alguma roupa mais nova do que
aquela que andava usanda ha bastante tempo. Se nao tivesse
sabrada ninguem, nao ia ter a quem pedir mais esmala. Entao,
era realmente necessaria descobrir onde havia comida, se e que
ainda havia alguma coisa ; Voltar a corner raizes era uma coisa
muito desagradavel ,

Tinha certeza de que aquele era 0 setimo dia. As maos ja
estavam muito esfoladas e as unhas haviam desaparecido. Pensou
emdescansar urn pouco antes de tentar, pela ultima vez, veneer
a resto de terra que bloqueava aquele tunel , Ja havia perdido a
sensacao de fame e sede. S6 havia uma coisa: era precisa sair
dali e sobreviver. Nao tinha a menor ideia do que havia aconteeido.
S6 a explosao e 0 calor. Fez um ultimo estorco e 0 bloco rolou
para fora. Estava no meio de urn enorme monte de bloeos de
eimento armada e ferragem. A lua era azul e 0 ceu estava todo
verde. Devia ser 0 corneco da setirna noite. Era domingo, .dlsso
tinha certeza. Um cheiro padre pesava no ar. Precisava verse
havia sobrado alguern vivo, apesar da lrnpressao de que, pelo que
via, isso era, inteiramente impossivel. No entanto, nao ia chorar:
nao ia desistir de nada; ia sobreviver de qualquer forma, nem que
fosse sozinha, ja que estava tudo acabado e que talvez fosse ~

ultima caisa viva no meio de tanta destruicao; ia sobrevlver at~ .~

ultima gota de ar. Ate a ultima particula de radiacao , De repente
se viu de pe no mais alto dos montes de destrocos, a mao esquerda
feehada e erguida para 0 ceu e soltando urn urro animal que nao
partia de dentro dela, mas do fundo mais fundo do que tlnha de
humano. Como 0 urro de urn slrnio desafiado. E ela era' urn
simio e havia um desafio. No mesmo instante, um outro berro,
forte e suficiente para cobrir e estremeeer aquele eaos,arrepiou
todos os seus cabelos. Nao chorou. Desceu e seguiu 0 seu rumo.

Tiveram dais filhos: Cairn e Abel.
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29 Lugar

COCHO DO P£GA

LOY DO CaCHO

Aloyzo de Souza Rocha Filho
Curse de Oomunlcacao Social - FAFICH

I -- BOTOES DOURADOS

o dia da MENTIRA amanhecera sombrio e assustado. E que,
desde a vespera a aldeia vinha sendo sacudida pelo barulho de
uma manada de nuvens que, em algazarra, vinham se enrolando
umas nas outras, fazendo um barulhao medonho como se urn
mllhao de tambores estivessem soando, apenas com breves
segundos de pausa, quando tudo voltava e todas as pessoas
ficavarn ensurdecidas. Ensurdecidas e estranhamente tristes.

Eram oito horas da martha mais escura quando Pedro
Madalena vinha descendo a ladeira da Boa Vista, cantando suas
cancoes que deliciavarn as pessoas do Cocho do Pega , Os versos
correndo, LIVRES. "..

« ... eu vomitei num hotel sulco,

Foi urn service de envergonhar ... »

Todos seguiam 0 velho cantor-poeta pelas suas imaglnarias
viagens-aventuras, quando uma barulheira infernal irrompeu ras
gando a pele das pessoas, suas casas, seus sonhos, seus amores,
suas VIDAS!!!

Atras disso tudo vinha uma fila imensa de carros, pessoas e
tanques de guerra esmagando a tudo e todos que, levados pela
curiosldade do repouso violado, ousavam ficar ern seu caminho.
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No meio da caravana vinha urn carro grande e preto que parou
no meio da Praca da Feira; dele desceram tres homens altos,
fortes, de 6culos escuros e pesados casacos de cores diferentes
entre si. Os casacos eram cheios de cruzes, mais parecendo um
cemiterio, e botoes dourados que cegavam quem os fixasse.

As ordens pegaram 0 povo desprevenido! As casas foram
tomadas pelos de botoes dourados.. e ~ seus seguidores; as tras
melhores para os primeiros e as outras para as segundos. 0 povo?
Ah, 0 povo!. ... Este ficou pelos arredores da aldeia, embaixo das
arvores e pontes. Debaixo do ceul

Daquele dia 'em diante as pessoas do povo teriam que doar,
mensalmente, meio Iitro de sangue para saciar a sede daqueles
homens que estavarn cada vez mais corados e sorridentes. Com
o povo ocorria 0 inverso.

Os habitos e costumes foram alterados quando, radicalmente,
foram instituidas leis violentas. 0 boteco de Avelinim Usura, ponto
de encantro dos homens de mais de quarenta anos e de quem
gostasse de uma conversa morna, tranqOila, embacada pela fu
maca dos cigarros de palha e regada por uma ou outra dose de
cachaca «ZE LOPES». . . Aos poucos essas reunioes foram sendo
esquecidas devido a impossibilidade de se conversar de olho na
porta, com medo da «Uniao dos Soldados Atentos» - USA 
homens truculentos e armados, com ordens de castigar a quem
infrigisse a «Lei do Silencio Absoluto» - LSA. - conjunto de
disposlcoes e normas que proibiam que se falasse qualquer coisa
que fugisse ao minima necessaria mesmo entre marido e mulher,
pai e filho, irmao e irma.

o que e de se estranhar e 0 fato de que as fazendas e as
depositos de mamona, de cafe, de acucar e a fabrlca de vinho
ficaram intocados. Era comum ver os seus proprletarios, gordos
e bonitos, andando de carro com as de botoes dourados. As fa
zendas, depositos e mesmo a tabrlca de vinho de jurubeba, man
daram embora todos as seus empregados. Na semana seguinte,
as ruas enfeitadas de papel crepom, carras coloridos e com alto
falantes canvocavam de volta todos os empregados demitidos.
Ze Pintado foi lit e voltou triste e de cabeca baixa. Deu urn tra
balhao pra Caboclinha arrancar dele alguma coisa: «Deca me

12



chamou la na Iabrtca e falou que se eu quisesse podia voltar, mas
que 50 ia dar pra me pagar vinte contos! 0 diabo e que eu ganhava
vinte e cinco e ja dava na marra, imagine 0 que e que n6s vamos
fazer agora que ta tudo «pela hora da morte» e eu ganhando
vinte contos!. .. 0 jeito e mandar Ermita e Zira trabalhar nas
casas-de-familia. Eu s6 nao quero e que elas «caiam na vida»

e fiquem par ai bebendo e sofrendo como cachorro!»

As rnudancas atingiam a tudo! Quem nao se lernbra das
partidas de futebol entre a Rua de Baixo e Rua de Cima? Jogava-se
com bola de meia, bexiga de boi e tudo que pudesse servir de
bola. Era urn deliria!!! Com a tempo mudado as times ganharam
camisas, chuteiras, bolas de couro e as jogadores passaram a ser
considerados crlaturas especiais, ganhando dinheiro, homenagens
e reportagens nos jornais que restaram da estranha «epidemia»
de lncsndlos que assolou 0 Cacho do Pega,

Urn dia chegararn uns homens altos, louros e de olhos azuis
que, soube-se depois, eram as patroes dos de botoes dourados.
Desceram de urn carro enorme e, engracado, falavam de uma rna
neira estranha, tudo enrolado!!! Esses hornens touros mandararn
construir uma casa que, pronta de um dia para 0 outro, se desta
cava das demais. A casa mesmo nlnguern da aldeia jamais viu e
contau. Imaginava-se como seria, pois as muros que a cercavam
eram muita altos e encimados por fios de alta tensao para rechacar
possiveis curiosos. Apenasum, Liu, tentou ver 0 que se passava
atras dos rnuros. Zequinha de Avelina e Niltan de Idalina apenas
viram urn clarao e aquele bolinho de carvao que caiu ao pe do
muro. Correram apavorados e, quando voltaram para espiar, a
vento ja havia levado a carvao feito em cinzas para lange.

Ninguern entendia nada do que as homens louras falavam.
Quando andavam iam pisando em quem ficava na frente e xin
gando com palavras enroladas que amedrantavam as pessaas.
Mais de urn sentiu seu peito rasgado par rajadas de metralha
doras, porque os olhou de frente.

Era proibido falar, cantar, ouvir, sentir, amar, pensar, falar,
correr, sorrir, pensar, falar! Tudo era proibido, rnenos abaixar a
cabeca e obedecer.
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Ja nao se ouvia 0 canto de Pedro Madalena fazendo c6cegas
nos ouvidos. .. Os meninos ja nao brincavam de· pegador nem
jogavam bolinhas de gude.

o colegto agora tinha dlsclpltnarlos, professores severos com
suas palmat6rias e castigos.

Urn dia os hornens louros mandaram jogar no rio urn «pre
parado» que fez as pessoas sernpre sorridentes, embora se pudesse
ver em seus rostos palidos e rnagros uma tristeza profunda. Mas,
sorriam sempre e continuam a sorrir ate hoje, mesmo sem motivo.

. Foi assirn que 0 acontecimento inesperado e funesto mudou
o curso das vidas e coisas do Cocho do Pega, que hoje tern urn
nome esquisito: FEUDAL BENEFICE.

II - REVOLUCAO

Silencio!!!

As palavras que eu gostaria de falar me escorrem pelo canto
da boca, pelo no da gravata, pelo colarinho asflxlante da camisa
listrada, tomando de assalto as casas e os botoes dourados que,
surpresos, nao puderam pedir socorro nem reagir contra a forca
da correnteza levantada.

lnutil qualquer reacaolll

Depois de escorrer-me pela garganta, pelopescoc;o, desceu
pela barriga deixando um oasis no lugar do umbigo, escapou pelas
pernas, saiu pelos pes e· ganhou 0 mundo. Saiu feito louca, sol
tando gritos roucos que rasgavam as gargantas e tocavarn os
coracoes que, de endurecidos, pareciam talhados em granito
vermelho. '

As gargantas queimavam de ardor, desacostumadas que es
tavam de falar. As amigdalas estavam atrofladas pelo desuso; os
ouvidos ensurdecidos pelo silencio-gritante: os olhos ja nao conse
guiam captar os movimentos, acostumados que estavam de olhar
para 0 chao.

As gargantas ardiam como pimenta malagueta. Mesmo assim
as pessoas falavam e gesticulavam. Tudo isso, vista de longe, mais
parecia um longo exercicio de mlrnica e de muito perto, parecia
uma grande feira livre.
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E outra vez 0 sllenclo reinou ...

Isso durou apenas urn segundo, tempo necessario para que
a correnteza invadisse as casas, as guarda-roupas, as camas dou
radas, as cofres recheados de nosso suor e sangue, os quintais,
as cercas farpadas dos campos de concentracao, os palacios de
areia, as pessoas de barro e metal, enfim, tudo que estava esta
belecido para impedir 0 seu surgimento.

De repente, urn sussurro: «Acorda, filho! Enxugue os olhos
a venhalll

15



39 Lugar

INCIDENTE

MARTILHO CAS COCAS

Osias Ribeiro Neves
Curso de Ci~ncias Sociais - FAFICH

o General cantava hist6rias para as crlancas a respeito da
revolucao . Matara cinca mil s6 com uma bomba atirada de um
avlao americana. Doze marreram estllhacados por uma granada
durante 0 combate em Cadir6n.

As crlancas brincavam de soldados a sua volta com metra
Ihadoras, facas, fuzis de plastico ,

Recuperando de um ferimenta no ombro direito, 0 General
falava dos 3;0 guerrilheiros fuzilados na ultima quarta-feira.

Se gabava muito de sua carreira no Exerclto . Subira ao
posta de General ha dais meses quando acabara com urn banda
de camponeses que resistiam ao sui de Acaurna. Usava ainda as
mesmas botas do ultimo combate e a vestimenta, a mesma farda
que presenciara a massacre nos arredores de Mantero. Depois que
passou a comandar as forcas regulares do governo, as coisas mu
daram muito e ele agora dissertava sobre os 38 inimigos de Estado
que mandou [ogar no mar.

De sua boca os canhoes, 0 sangue dos sacrificados, as gritos
dos oprimidos escapavam e ele nem se dava canta a nao ser de
vez em quando numa gargalhada ensaiada em suas entranhas.
Se sentia muito feliz; 0 golpe havia sido dado em nome de uma
passive) desordem, de uma subversao e «era precise arrumar a
casa», De acordo com os acontecimentos, seria ele 0 pr6ximo
governante do pais. -
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o general trazia 0 peito repleto de estrelas, como todos os
generais, todas provindas de atos de «bravura», torca das armas
contra 0 povo indefeso de Acaurna .

Depois de um gole de Rum falava dos 23 que pessoalmente
varou com sua espada de prata, presente de urn general de urn
pais vizinho.

Usava 6culos escuros, como tados os generais, para esconder
a cegueira.

As criancas faziam muito barulho atirando umas nas outras
com suas armas de plastico, presente do General que nesta exata
hora pedia, ordenava aos gritos que eles fizessem urn pouco de
silenclo para continuar as hist6rias que agora atingiam a auge.

Descrevia com todos os detalhes como assassinou 0 cam
pones Rodrigo, mulato .comandante das forcas rebeldes de Acauma,

- Foi unia emboscada maravilhosa - comentava - que
inclusive me deu 0 titulo de «A Serpente». Urn tiro seco, 0 mais
certeiro e precise que ja dei em toda a minha vida. 0 homem
caiu feito animal abatido. Me aproximei dele, ainda estava vivo.
Entao peguei aquela faca que esta pendurada ali e cortei-Ihe pri
meiro as orelhas, depois as maos e depois a cabeca. Mandei que
enviassem .numa embalagem de presente, aos rebeldes do sui.

Neste momenta 0 General sorria e parecia mesmo ter atingido
o orgasmo. Reclinando um pouco 0 corpo para frente enquanto
as crlancas boquiabertas, im6veis, engoliarn a seco.

A boca do General espumava, espermatozava no gozo pleno
de seus sentidos e ele cada vez mais reclinava 0 corpo para frente
ate que se pas de pe, ergueu a mao direita e nurn grito ordenou
as crlancas:

- Soldados!. .. Sentido! ...

As crlancas se aprumaram para receber as ordens do velho:

- Na cozinha - continuava - ha uma velha lnutll, para-
lltlca, minha mulher, ex-mulher de urn rebelde. Eu a quero aqui
e se preciso for, facarn uso da torca .

17



Os pequeninos soldados desceram atinhados, apanharam a
corda que fora usada pelo rnestre nurn enforcamento de urn traidor
e se puseram rumo a cozinha, menos 0 menor de todos, urn
intruso, 0 mulatinho fitho carnpones de Acaurna que se encontrava
na .sala de troteus .

o General se contorcia nurn sorriso desesperado em completo
extase que nem viu 0 mulatinho entrando, subindo na escrivaninha, .
retirando da parede a espada e se aproximando dele de mansinho
e, sem vacilar, enterrar-Ihe todo 0 aco ,
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FINAL DO JOGO

IOHAN

Lucia Castelo Branco
Faculdade de Letras

Caminhando pelas ruas, passos regula res de homem come
dido, percorre cuidadoso a avenida central de tua cidade ou
mesmo de teu pais. H"a arvores na tua avenida, dessas arvores
estranguladas que 0 governo de teu pais plantou na primeira
semana nacional de protecao as plantas e aos animais. Nao te
comoves com 0 verde, cansado que andas destas tuas tendsnclas
buc6licas. Segues a teu caminho, passos firmes de hornern deci
dido. Buzinas e freiadas e gritos de amanhecer nao te perturbarn.
«E assim mesma quando se alcanca 0 equilibrio», pensas satisfeito

de tua situacao confortavel .

o predlo de vinte andares e filas de elevador te reserva

sorrisos de sempre bans dias e correspondenclas antigas par

receber. E sobes pelas escadas, caso te queiras dedicar a urn
pouco de ginastica matinal. Numa coisa tens mais sorte que 0

teu vizinho que, de muletas, nao pode escolher entre a escada e
o elevador. Sorris satisfeito num egoismo natural que te fizeram
crer humane e relembras maquinalmente a oracao de Sao Fran
cisco de Assis.

No escrit6rio, olharas malicloso a secretarla franzina que te
parece hoje mais bonita. Ouves alguma coisa como «sim senhor»,
murrnuras alguma outra coisa como «obrigado», e caminhas ja
apressado pra tua sala vazia. Teus passos entao urn pouco irri-
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tados, constroem a tua imagem de patrao . Abres a janela pra
permitir circular 0 ar. Lembras-te do ar condicionado recem
instalado, fechas rapidamente a janela e te deixas resfriar naquele
ambiente gelado. Horas e horas te passarao naquele lugar ali tran
cado de ales e telefones e assinaturas e polimentos e jornais de
teu pais. Nao leras os jornais, que. nao: tens tempo: e caso haja
tempo, ha coisas melhores pra ler. ~AP6s avisar a secretarla de
que nao entre sem antes bater a porta, te sentiras entao escorregar
pela cadeira girat6ria. Mulheres deliciosas, fotografias de revistas
te passarao pelas rnaos: deseiaras todas elas e te perrnttiras alguns
momentos fortuitos de criatividade sexual. Como ja era de se
esperar, 0 telefone te charnara neste exato momenta e a voz gorda

de tua mulher te trara de volta a realidade. Ela vai te falar das. ,

mensalldades atrasadas, da intransigencla das criancas, ~a burrice
da empregada. Ouviras atento, cuidadoso que as com' a 'manu
tencao de teu lar. Asslnaras 0 cheque sem reclamar,.o boy' ficara
encarregado de entrega-lo a tua mulher. Nao, nao alrnocaras em
casa. «Nao ha tempo, meu amor», diras nurna voz adocicada que
quase a cornovera. Caminharas para o. restaurants mais proximo
onde os amigos te esperam. Conversarao animados e, de aperi

tivos em punho, se dirac grandes coisas de homens de negocios.
Observaras .desculdado que teus amigos engordam. Observarao
descuidados que tu engordas tarnbern. Combinarao decididos uma
pelada nos domingos ensolarados. Tens receio de que tua mulher
reclame - e precise levar as criancas ao clube au ao parque -"-"
daras um jeito. Diante do fillet mignon mau passado recordaras

os petiscos de tua mulher. «Nenhuma comida no mundo substitui
a comida caseira», pensaras satisfeito na mulher que tens. E a
tarde te passara entao mais lenta, tua sala ja gelada do ar condi
cionado possante, tua secretaria apressada de vai evens. Obser
varas despretensioso as coxas magras de tua secretaria . Estas
coxas nao te provocarao agora. Pensaras rapidamente nas mulhe
res que te caminharam pela vida. Terezas, Cristinas, Marias;

Helenas. Teras saudade. Tempos passadosde juventude. E dancas

e abracos Jortuitos nas esquinas. Como quando eras menino e
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urn sorriso te bastava para que tivesses 0 coracao em fruta. Nao,

nao teras saudade. Os olhos urnidos te incomodam, alguem pode
perceber. E atenderas procuradores, corretores, prornotores, ven-

. dedores, senhores de dignidade. E te falarao progressistas, derro

tistas, comodistas, terroristas de todos os dias. E ouviras e res
ponderas, eternamente atento as pessoas. Ate que te cheguem
gratificantes as seis horas da tarde. E as filas de elevador te reser

varao boas noites e ate manhas , E carnlnharas lentarnente a avenida

central do teu pais, 0 rel6gio da prefeitura te avisando de que nao
hci pressa. Passos regulares de homem comedido que es ,

Em casa te esperam mulher, filhos e jantar. Beijaras na testa
tua mulher, as criancas te subirao pelas pernas. Ouviras alguma

coisa como «papai», murmuraras alguma coisa como «meus filhos»,
Falaras do transite, do trabalho, do calor. Tua mulher te dira

«rneu arnor». Nao perceberas, cansado que te sentes no fim do
dia. Jantarao, e carentes se aconchegarao no sofa. As criancas
dormlrao estiradas no tapete, tua mulher ja roncando diante da
televlsao . Tentaras levantar pra mudar de canal, a cabeca dela te
pesa no colo. ·A empregada que vern, e de avental te oferece
sorrindo urn cafe. Observas nervoso que Ihe faltam alguns dentes.
Aceitas gratificado 0 cafe que mais te parece urn cha , A empre
gada se despede e se encaminha pra cozinha, talvez va dormir.
Subitamente, te entregas a urn medo adolescente de estar ali sozi
nho, diante da TV. Marylin Monroe te observa de olhar antigo.
Levantas-te de gestos delicados pra n~o acordar tua mulher, ca

rninhas apressado atras da tua empregada. Ela ja se prepara pra
dormir, volta-se assustada com 0 patrao que Ihe apertaas costas.
Ja agora audacioso, convern convida-la para tomar urn vinho. Nao

menos assustada, ela terrninara par aceitar numa condescendencia

natural. E beberao, madrugada a dentro. 0 vinho nos olhos, cabeca
e coracao, ela ja se deixara rir despreocupada. Diante de ti Ma
rylin Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner, todas as mulheres do
mundo te convidam para 0 filme. Corpo sensual delineado sob a
carnisola transparente. Gestos insinuantes de mulher experiente.
(Neste memento podes te chamar Jose, Maria ou Joao: podes ate
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mesmo ser hamem, mulher au crianca - 0 autor te permite a
escolha). Te aproxlmaras lentamente daquela mulher que te ri e
de maos tremulas te afagaras as cabelos louros, produto de teu
deliria alcoollco . E te dlras num murrnurio: «Vamos nos sufoear».
E ela te permltira, eandescendente que a, louea que se torna de
copas de vinho no sangue. E as dais poderao rir au ehorar, gritar
au permaneeer quietos, aespera. 0 gas escapando denso do forno,
te sufocara devagar. E tu te deixaras aspirar levemente, asplra
~oes regulares de homem eomedido que as.
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o ESTRADO

JOAO DUTRA VILA RICA

Giovani Bertu

Curso de Engenharia Mecanica - Escola
de Engenharia

Como e que pudera esquecer aquele estrado? Nao sabia, mas
esquecera. Talvez fosse porque estivesse em urn canto do quintal,
junto com algumas tabuas, caixotes, e coisas velhas e usadas nas
quais nlnguem prestava rnais atencao. Era um estrado de cama,
e ainda estava em born estado. Mas infelizmente s6 agora 0

descobrira. Podia deixa-lo ali, simplesmente, ignorando sua pre
senca, confundindo-o com as tabuas e as caixotes. Mas seria uma
lastlma . Urn estrado ainda novo! E bern que seria utll, se as
parentes chegassem em maior nurnero do que era possivel arnon
toar nas camas e nos sofas da sala. No dia da mudanca organizara
tudo. Todos os objetos foram colocados em caixas, amarrados °e
empacotados.

Mudanca e sempre assim: e facil tirar tudo, juntar em montes,
colocar em uma caixa e carregar para 0 camlnhao . Mas triste
mesmo e no momenta de arrumar tudo na casa nova: montes de
livros se empilham pelo chao e roupas par sabre as cadeiras.
Vidros, pacotes, revistas e uma infinidade de objetos se espalha
por toda a casa, atrapalhando a passagem, impedindo que a gente
se movimente. £ entao que nao se consegue encontrar nada para
se colocar nos devidos lugares. Onde estao meus sapatos? E meu
radinho de pilha? Nao encontro a secador! Junte-se a isto a alga
zarra da criancada que encontra naquele movimento e naquela
agitacao urn grande encantamento, e corre por toda a. casa seguida
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pelo cachorro que late ruidosamente, e tern-sa entao urn quadro
tipico do que e uma rnudanca normal organizada.

Organizada! Ele dissera. Nossa mudanca sera organizada.
Nem ao menos urn alfinete sera perdido! Arranjou entao varias
caixas e colocou em cada uma delas as panelas, os prates, as
toalhas, os lencois, os sapatos, etc., e anotou em qual caixa se
encontrava cada objeto. Organizacao, minha filha, organizacaol
E supervisionava 0 service de todos. A mulher e os filhos ocupa
dissimos no trabalho, enquanto ele corria de urn lado para outro
muito preocupado com 0 sucesso do empreendimento.

No momenta de sair, 0 carninhao carregado de caixas, caixas
e mais caixas, voltou uma ultima vez para uma busca geral.
Vasculhou os quartos, sala, cozinha; olhou no quintal e ate na
casa do cachorro. Nem ao menos uma tampinha de coca-cola!
Voltou satisfeito: pode tocar! E 0 carnlnhao velho, quase desrnon
tando sob tanto peso, partiu lentamente, deixando para tras os
gritos da molecada que se divertia com a cena.

Pela martha bern cedo voltou a velha casa para uma ultima
olhada. Casa fiel! Nunca causara problema. Tivera que subir ao
telhado para acabar com as goteiras apenas quinze vezes; os
canos se entupiram sornente umas trinta vezes; e tivera alguns
probleminhas com a instalacao eletrica, com as fechaduras, a ma
deira podre das [anelas e 0 encanamento do banheiro. Pouca coisa
para urn periodo de urn ano.

Mas nessa sua visita de despedida avistou 0 estrado ali no
canto, e agora nao sabia 0 que fazer. 0 jeito e chamar novamente
o carninhao, pensou . Procurou entao, 0 motorista. Este disse em
quanta ficaria 0 service: e tanto! Mas e urn absurdo! E apenas
urn estrado, leve, s6 leva urn minuto para colocar na carroceria!
Mas 0 motorista nao cedeu. 0 senhor sabe como e! 0 percurso
e 0 mesmo de ontem, muito movimento, e a gasollna anda muito
carat E foi irredutivel. Entao e assim? Pois que se dane! Arranjo
outro que taca 0 service mais barato! Nao arranjou. Apelou entao
para urn taxi. 0 motorista do taxi achou que era piada. Urn
estrado de cama? Ta brincando? Acha que meu carro e camlnhao
de carga? Se ainda fosse galinha ou saco de batata, va la! Mas,
estrado? Essa naa!
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. Voltou para a velha casa e contemplou a causa de seu mar
tlrio: nao sei porque tive que voltar aqui e encontra-lol Antes
tivesse saldo com a mulher e as meninos para fazer compras!
Ficou andando de urn lado para outro tentando encontrar uma
solucao , Podia levar no anibus! Nao, Certamente nao permitiriam,
alegando que isto seria contra as bons costumes. E se desmon
tasse tudo e levasse algumas partes de cada vez? Nao, muito tra
balhoso e sem garantia de que ficaria perfeito depois de montado!
Podia chamar urn helic6ptero! Apelou: eu mesmo levo! Pegou 0

estrado e pas 0 pe na estrada. Afinal de contas, nao era tao longe
que ele nao pudesse levar ape: 56 uns doze quartelroes pelo
centro da cidade. . .

Na rua, comecou a atrair a atencao dos que passavam. Afinal,
nao e todo dia que se ve alguem carregando um estrado daquele
tamanho pelas ruas mais movimentadas da cidade!

. Logo na primeira esquina esbarrou com um senhor que espe
rava 0 anibus. Por que nao olha par onde anda com essa caisa?
Desculpe! Mais a frente esbarrou em um estudante. Desculpe! No
meio do quartelrao foi a vez de urn homem. Desculpe! E uma
senhora . Desculpel E urn menino. E urn soldado. E um casal.
Desculpe! Desculpe! Desculpe! Desculpe!

Suas maos e suas costas dolarn quando conseguiu finalmente
vencero primeira quarteirao . Faltavam 56 onze! Mas a rua, que
antes pareeia plana, era agora uma longa subida. Seguiu em frente.
Ao atravessar uma avenida, a sinal abriu de repente, dando pas
sagem aos carros, e suas buzinas foram como chicotadas que 0

fizeram apressar-se com sua carga. Quando alcancou a outro lado
parecia que andara varies quarteiroes .

Nao havia percorrido nem rnetade da distancia e quase ja
nao se aguentava mais de pe, Parecia que 0 estrado multiplicava
seu peso durante 0 percurso. Ja nao via com clareza 0 que se
passava asua volta, mas nao parava. Quanto antes chegar, melhor,
pensava. Mais a frente pisou em um buraco e caiu. Levantou-se
com dificuldade, colocou a estrado nas costas e seguiu carnba
leante seu caminho. Logo adiante caiunovamente. Urn inspetor
apltou, e para ele fai como outra chicotada. Pensou que iriam
prende-lo , Quem sabe era proibido transportar estrado de eama
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pelas ruas? Levantou-se mais uma vez e prosseguiu. Varlas pes
soas ja 0 acompanhavam a dlstancia , Quem e esse sujeito? 0 que
esta fazendo? Esta carregando um estrado. 0 que? Estrado? Car
regando estrado? Deve ser algum malucol Ja caiu duasvezes. Talvez
seja promessa! Quem fez promessa? Aquele sujeito fez promessa,
e esta carregando urn estrado pela cidade!

Suava por todos os poros, mas seguiu em frente. E~ um
cruzamento perigoso quase ficou para sempre no asfalto. E a
rnultidao de curiosos que 0 seguia aurnentava a cada passo. lodes
queriam ver 0 hornem que carregava um estrado como promessa.

Sentia sede, muita sede! Mas nao queria parar para nada.
Nao podia parar! Na esquina, a sinal fechou. Distinguiu confusa
mente um homem sair de urn bar com urn capo na mao e Ihe
oferecer. Levou 0 copo aos labios e cuspiu: era cachacal

Continuou sua vacilante jornada. Nao sabia quanta ja andara,
e mesmo que nao houvesse aquela quantidade de pessoas a sua
volta, nao perceberia com clareza onde se achava. Alias, ja nem
percebia que caminhava cercado de curiosos.

Dessa vez nao havia nenhum buraco no chao, mas ele tropecou
mais uma vez e caiu. Alguem estendeu 0 brace e 0 ajudou a levan
tar-se e a colocar 0 estrado sobre os ombros. Uma senhora deu-Ihe
urn lenco: enxugue 0 sangue do rosto, meu fllhol Pegou 0 lenco e
passou-o pelo rosto. Aumentou sua confusao mental, pois pensou
ter nas maos um espelho.

Sentia que se caisse novamente nao se levantaria mais, mas
56 sabia que devia seguir, subir, seguir. Viu por acaso a placa
de uma casa: rua Calvo Vigarlo, 33. Chegara. Abriu 0 portae e
entrou ofegante. Jogou 0 estrado ali mesmo no chao. A rnultldao
se acotovelava nos muros para olhar. Quase morrendo de cansaco,
deitou-se ali' mesmo, de braces estendidos sobre 0 estrada, can
templando urn sol muito claro e brilhante. Que nao ficou claro
e brllhante por muito tempo, pois nuvens escuras 0 cobriram e
cornecou a trovejar. A multidao se dispersou quando grossos pin
gos comecaram a cair. Mas ele nem ligou. Morto de cansaco,
ficou ali mesmo sobre 0 estrada, muito quieto ...
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TODOS OS APARTAMENTOS

JAGOMAR

Jose Alexandre Gomes Marino
Escola de Belas Artes

Moro num apartamento privilegiado, no oitavo andar do Edl
ficio America. Ha outro edificio bern em frente, que se presta como
verdadeiro cinema para espectadores atentos como eu. Alern da
vantajosa locallzacao, tenho uma luneta de lange alcance, com
orada a prazo as custas de grandes sacrificios. Trabalho numa
humilde lola de eletro-domestlcos, emprego que proporcionou-me
instrumento tao maravifhoso. Sinto-me plenamente satisfeito e
feliz, apesar dos fangos meses de fame que passei para paga-Io ,

Nosso bairro e pobre, a que me traz certas vantagens. Este
conjunto foi construido para abrigar as moradores de uma grande
area desocupada ha tempos atras , Par isso as predlos encontrarn
se em tao mau estado, sujos e feios. E vao continuar assim. Nos
bairros ricos, a prefeitura cuida "das ruas, planta arvores e exige
dos moradores a maxima conservacao, alem de proibirem roupas
nas fachadas e coisas assim. Aqui, nao . 0 governo construiu os
predlos, a prefeitura trouxe-nos para ca e nao se preocupou mais
conosco. 56 se lembra de nos para receber impastos. Temos rnul
tos problemas, mas pouca lmportancia , Voces moram as nossas
custas, ouviu certa vez na prefeitura urn dos moradores. lgnorarn
nos, para que os ignoremos. Par tudo isso, as predlos sao tao
mal-cuidados. Nao existem cortinas nos apartarnentos, os mais
envergonhados (ou incomodados com 0 sol) colam jornais nos
vidros que ainda estao inteiros.
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Mas, devo dizer, sou feliz. Quase nunca converso com os
vizinhos e nunca fui a prefeitura fazer reclarnacoes . Vivo em paz
na minha solidao . Detesto pessoas, por isso odeio tanto meu em
prego na loja. Mas minhas noites compensam meus dias.

Daqui desta janela tenho uma vlsao panoramica de todo 0

edificio em frente. Por toda noite vejo, nos diversos apartamentos,
desatentas ou indiferentes mulheres nuas ou semi-nuas, relacoes
sexuais de todas as formas e mesmo coisas menos interessantes
como brigas, cenas de histerismo, vel6rios. Ate parte ja vi .

. Sei que seria possivel assistir a tudo isso sem a luneta, devido
it proximidade entre os predlos , Mas a luneta traz muitas outras
vantagens. Se um casal faz sexo com as Iuzes apagadas, a luneta
permite divisar-Ihes os movimentos: a aproxlrnacao compensa a
falta de luz. Se houver lua, entao, a vlsao torna-se quase perfeita.
Alem disso, posse ebservar atentamente as minimos detalhes .
Sempre que ha uma mulher nua na mira, divirto-me observando
suas formas, aproximando e afastando a imagem, prendendo-me
mais nos 6rgaos sexuals, 0 que me da a lmpressao de possul-Ia a
distancla . Essa pratlca me excita e fascina.

E claro que tenho minhas janelas preferidas. Um casal do
sexto, por exemplo. Eles VaG para a cama varias vezes, a partir
do momenta que comeco a observar, e sempre usam de grande
lmaglnacao em suas relacoes , E quando a luneta torna-se mais
utll na minha observacao , Vejo-os detalhadamente, com 0 maximo
de aproxlmacao, percorrendo-se com linguas e dentes. Depois de
assisti-Ios varlas vezes, ja explodindo de excltacao, masturbo-me
enquanto eles rolam na cama pela quinta ou sexta ·vez. Sinto que
meu orgasmo e mais violento que 0 deles. Depois disso, tome
banho e you dormir.

Nas diferentes janelas, posso escolher entre salas, banheiros,
copas, alern de quartos. Aos domingos, durante 0 dia, ou mesmo
~ noite, quando estou saturado de cenas er6ticas, procuro outros
tipos de imagens. Se nao ha nada de diferente acontecendo nos
apartamentos, geralrnente procuro urn aparelho de televlsao ~ £
16gico que as cenas sexuais ocuparn a maior parte de meu tempo
de observacao, mas disponho de todas essas opcoes , 0 edificio e
todo urn mundo que tenho em meu poder, bern arnlnha frente,
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nos meus braces. Com as coisas que ele me proporciona, mais
a luneta, transformo-me no mais criativo dos cineastas, embora
rneus filmes so sejam visiveis par mim proprio e exibidos apenas
urna vez.

Minha grande palxao e uma linda morena do quinto andar.
As vezes ela parece entrar em transe. Dona de urn corpo perfeito,
despe-se no inicio da noite e, a Iuz de urn abajur, deita-se e con
torce-se em rnovimentos sensuais durante longo tempo. Nao sei
que forcas estranhas a ievam a cornportar-se assim. Talvez a
ausencla: de urn ou outro homem. varlas vezes presenciei suas
relacoes, nem sempre com 0 mesma companheiro. Confesso que
a . prefiro asslrn, sozinha, em visivel desespero, 0 corpo ardendo
em fogo, insatisfeita por copular apenas com fantasmas. Vibro
quando, explosiva, ela percarre as maos espalmadas em suas per
feitas formas, em va tentativa de gozar par todos as paras. Nor
malmente, adormece exausta horas depois, para despertar durante
a rnadrugada, apagar a luz e voltar a dormir. Ja tive oportunidade
de passar noites em claro a observa-la, estagnado. E quando me
passou pela cabeca a ideia de procura-la, para talvez cobrir as
ausencias que assim a martirizassem, acabei por decidir-me pelo
contrario: acredito que se de fato 0 fizesse, dificilmente eu teria
urn prazer tao intenso a ponto de compensar a perda dessa cena
maravilhosa.

Gostaria de saber como se chama. Assim, sussurraria seu
nome ao possul-la a dlstancia . Afinal, eu a amo. Mas 0 nome
verdadeiro nao e tao importante. As vezes a trato por Tania, lara,
Ana au Laurena, conforme nossa estado de esplrlto, conforme
tiver side nosso dia.

Ela entra no quarto agora: ajusta a luneta para bern proximo.
Tania senta-se na cama, despe-se lentamente. Parece clamar par
rninha presence. You aproximar-me ainda mais, para sentir bern
de perto seus sussurros, Tania.

Cerra os olhos. Talvez se lembre de urn ou outro homem,
o que para mim nao importa, pais qualquer que seja sempre me
coloco no lugar dele. Tania vai sentir seu (meu) corpo incendian
do-se nas charnas que ela libera em cada movimento. Ou talvez
sinta novamente as lagrirnas escorrendo pelo rosto quando lem-
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brar-se daquela porta batendo contra seu desespero. De seu saito
em silencio contra a porta. Seu homem a fechara na salda, urn
segundo antes. Dizendo: nao, Tania, eu vou mesmo embora. Tania
sente ainda a madeira pressionando seu corpo, em tentativa ao
mesmo tempo de atlrar-se no carredar e lutar com todas as torcas
para nao girar a macaneta ,

Mas os amores de Tania padem ter outras hist6rias. Assim,
enquanto seus dedos excitam seu corpo, ela pode estar se devol
vendo outros momentos e despedidas.

. Devolvendo a outra metade de sua cama uma presence lm
posslvel. Alguern chamado Josias. Tania chega a falar-lhe: nao
acredito que voce tenha ida embora; par favor, nao saia nunca
mais de meu lado. Nesse momenta, ela estremece. Mas qualquer
manlfestacao de seu corpo elnutil, pais jamais tera de volta Josias;
Josias morto ha tempos, enquanto trabalhava, num instante em
que talvez tenha desviado para ela seu pensamento. Nern trara
de volta 0 filho perdido, depois de ler a notlcla, por acaso, numa
banca de jornal.

Nao, Tania nunca teve urn filho, nunca esteve gravida. Suas
formas convencem-me disso.

Josias pode te-Ia deixado decidido a nao reve-Ia. Nesse caso,
ele seria urn artista frustrado. Depois de Tania posar para ele
dezenas de vezes, Josias descobriu que jarnais conseguiria repro
duzir suas perfeitas formas. Assirn, desapareceu urn dia, deixando
urn recado: «Tania: precise caminhar firme em frente. Mas voce
desvia minha rota e eu me confundo. Quero perde-la de vista.
Talvez urn dia eu volte. Principalmente se eu atingir as paginas
dos jornais. Adeus. Josias».

Mas talvez ela nao sinta falta de seus amores. Simplesmente
pela sua capacidade de levar para dentro de si a essencla de todos
os homens. Ou entregar-se a todos, como sa entrega a mim agora.

A imagem dessa mulher me alucina. Por isso, enquanto a
observo, crio suas historlas, como se ela as necessitasse. Mas, na
verdade, basta-me que Tania esteja assim bem proxima, enquanto
meu desejo permite-me possul-la .
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Tania levanta-se. Ja deve ser muito tarde. (Vou chegar atra
sado a loja amanha) . Caminha e debruca-se a janela, ainda nua.
Vejo nitidas lagrimas em seus olhos. Elas escorrem ate os labios
e Tania cobre 0 rosto. Nunca esteve assim antes.

Agora, olha para baixo. Nao e muito alto. Talvez pense em
saltar e acabar com tudo de uma vez por todas. Nao taca isso,
Tania! Ha pouco movimento na rua, vejo sem a luneta. Tania!

Atira-se no espaco e acompanho sua trajet6ria. Mas fecho
os olhos antes que ela atinja 0 chao: nao quero guardar a lem
branca de seu corpo destruido pelo astalto.

Amanha, sera Tania que atingira as paginas dos jornais. 56
em ocasloes assim nossa gente consegue ser noticia.
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19 Lugar

AUGUSTO FRANCO

Nuno Tomaz Pires de Carvalho

Faculdade de Direito

£ verdade que Luanda e feia e suja,
uma cidade estuplda como todas as cidades que nao tern um
prefeito em condlcoes .

£ verdade que as ruas tem buracos, que 0 ceu e cinzento
e que a baia s6 e bonita nos postais ilustrados
que a mastram vista da fortaleza, do porto, do porto e da tortaleza:

£ verdade que a poeira entra por uma pessoa adentro com vento
au sem vento,

que as aguas da baia sao nojentas
e que a llha s6 tern de bonito os barcos que entram na barra.

Sim, e verdade.

Tambem e verdade que em Luanda, como nas outras cidades,
estacianar 0 autom6vel e um bicho de sete cabecas
e que ao domingo a tarde a familia vai descansar
para os engarrafamentos de transite da ilha ,

E verdade que no meu predio existe uma rnoca terrivelmente
prendada que ate as tantas da rnanha se entretern a tocar
qualquer coisa que deveria ser

piano
(acrescento ja que ela e miope mental e calca sapatos 41);
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e verdade que no meu predio, desde 0 meio-dia ate a meia- noite, ,
acontecem os mais incriveis jogos de futebol,

os mais sangrentos recontros entre indios e cow-boys
(0 sheriff e 0 tal que nunca morre
e que acaba por Iiquidar - em duelo tragico mas leal - 0

gun-man malfeitor e com cara de mau),

everdade que no meu predio acontecem os mais intrigantes boatos,
os mais mordazes comentarios
e os mais fatigantes esgotamentos nervosos.
I: .verdade que aqui tarnbem alguem se embriaga para esquecer

alguma coisa,
e que alguem se suicida para fugir a alguma coisa,
e que alguem mata para conseguir alguma coisa,
e toda essa coisa esta incluida na senha do machimbombo que

trouxe todo 0 mundo de casa para esta merda de vida.

E 6 verdade que os bordeis estao concentrados no Marcal,
e que no Prenda, volta e meia, ha cenas de facada,
e que, por uma vez, eu assisti 'na ilha aos chimes desenfreados

da mulher enganada.

£ verdade que ha jardins
donde poderiamos colher girass6is
e pousa-los no coracao cansado,
e verdade que aqui os passaros tarnbern caem
e que as vezes urn velho, cheio de medo de morrer, enlouquece,
e verdade que a mocinha feia que nao conseguiu casar se prostitui,
que a pureza da fler
foi esquecida, amarrotada em limalha de ferro,
e que a minha vontade de chorar
oculta um desejo enorme de perdlcao ,

Sim, isto e verdade.

Mas tarnbem e verdade
que pouco me importa que 0 prefeito seja urn incapaz
e que as ruas tenham buracos;
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pouco me importa que a Mutamba seja um nolo
e que os programas de radio sejam chatas como a raio que os parta;

pouco me importa que a baia esteja cheia de 61eo
e que a ilha seja feia,
e que as nnlcas belezas locais sejam as coqueiros, os coqueiros,

os coqueiros e outra vez os coqueiros,
e que se diga que quem cometeu 0 crime nao foi fulano mas sim

beltrano que negoceia em diamantes e tern os olhos
tortos;

pouco me importa, arre, pouco me importa,

porque em Luanda e que eu te conheci, mulher amada,
e au e tu, mulher amada
(qual Luanda, qual carapucal),
somas outra cidade, outro prefeito, outra bala,
as teus seios, outras ccllnas,

os teus braces, outras flores,

as tuas rnaos em concha, outra esperance,
a tua boca entreaberta, outre desejo.

Luanda (Angola). 28·08·71
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29 Lugar

DESCOBRIMENTO

PERSONA

Lucia Castelo Branco

Faculdade de Letras

Te percorro em calmarias

cabralias, porto seguro,

estreitos canais baias.

Te caminho expedicoes

bandeiras, cruzes, espadas,

te penetro rios, ilhas,

lagoas e enseadas.

Te descubro finalmente

pulsacoes, sinais de vida

vento em papa, ventania

plantacoes, monte pascoal

venus, marte, ossos, bacia,

. terra firme, pantanal.

Indio, india, marinheiro

negro branco degredado

invasor, anlo, demonic

devasso teus sentimentas.



E te explore as costas

(ja nao ha lirnites)

E te navego os mares

(ja nao ha tratados) .

E te dance saltos

E te rezo missas

- ritual de sangue e maglca -

E te devore a carne morena nativa

impulso dessa minha natureza incontida

invasora, invadida,

animal, antropotaglca ,
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3q Lugar I·

«MINAS» MUJER

DARIO 77

Jose Angel Silva Delgado

Escola de Arquitetura

Suaves
firmes
sensuales,
como las montafias de Minas
son las mujeres mineras.
Cuando uno ?e aproxirna de elias, (las rnontafias),
sus redondas formas sensuales
penetran dentro de nuestro ser.
EI languido verde de sus faldas.
las formas
10 agreste
10 sofisticado
10 bello,
nos hace comparar
estas sexis montafias
can las mujeres de
Minas hechas de piedra jab6n .
Suaves
firmes
sensuales,
como las montaiias de Minas
son las mujeres mineras.
Las mujeres de Minas
son esculpidas en piedra jab6n.



CONCURSO
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POEMAS
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LEMBRANCAS

KAPPOT

Claudio da Cunha Pimenta
Faculdade de Letras

Urn copo de ufsque na mao direita:
( ... )

Tudo era born naqueles tempos distantes.

o mundo era dourado e nao havia preocupacoes com 0 futuro,
A vida era chela de calma e 56 havia pureza dentro de n6s.
Meu padrinho Za, carregava-me de la-pra-ca, no meu carrinho
de pau,

Ete me contava estorias para me fazer feliz,

o mundo era diferente atraves de seus labios e olhos.

Era preto. Era pobre, a verdade, mas eu gostava dele.

A Dodo de Zica sorria para nos, me dava biscoitos.

Padrinho me dava medalhinhas de santo;
56 ficava com raiva de mim, quando eu gritava:

<~- Zeeeee!» ao lnves de:
<~- Padhiiiiim!»

Tudo era colorido e suave, naquele tempo:
oar, 0 cheiro do mata, as brincadeiras, ate mesma 0 choro.

Nao havia dor. Nao havia tristeza e nem solldao ,

Nada\f1e inspirava medo au preocupacao ,

Eu sorvia· tudo aquila sorrindo e carrendo alegremente.
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II

Um clgarro aceso no canto esquerdo da boca:
( ... )

Tudo ainda era diferente nesses tempos.

A minha turma estava sempre junta; era a mais unida da cidade.

Todas as noites a gente se reunia no murinho da casa da Marta,
jpara conversar,

o ceu era limpo e 0 pensamento r6seo-azulado.

Tudo era motivo de riso e dlscussao:
a cachorra Tita, que a Marta tratava como irma;
o Rel6gio-falante que todas as noites badalava com sua voz de

/Taquara-rachada:

<<:- Marta, 10 horas!»

Entao a gente ia embora.

No outro dia, tudo se repetia da mesma forma.

A Batistina era a mals alegre,

Era ela que ria muito do Ritual de Despedida da Marta:

<<:- Maie, ben~a - tiau - fi'com Deus».

<<:- Deus tl'abencoe - tiau - va'com Deus.»

A Fatinha era a mais quieta e calada,

Mas era a que mais sabia das conversas da cidade;

A Marta sempre «defendendo a mundo», que Iracema, Do e eu
/acusavamos;

A Silvana e Bebeto, namorando sempre.

Os nossas passeios; Ah. Os nassos passeios.

A Usina, a Retiro, 0 Benedito Barulho ou Zueira, como dizia 0 Do,
Eram bons e divertidos, apesar de quase nunca a Batistina ir.

Como era gostoso.

Havia felicidade e vida. naaueles tempos!
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DE ALGUNS DEPOIMENTOS E UM RELATO

(partes do livro lnedito «19 de Maio»)

JOAO DA SILVA RIBEIRO

Osias Ribeiro Neves
Curso de Ciencias Sociais - FAFICH

porque a poesia deve ser mais que denuncia
e 0 poeta, como qualquer homem, tem que
assumir 0 seu papel hist6rico.

para
Isabela, minha filha
de 1 mAs de idade.

«gracas a Deus, comemos arroz, feijao, uns tiquinhos de
carne de segunda, ovos, tomates».

(Jornal Oplnlao n9 80, 20/05/74)

<<Quando voce tern uma nocao de conjunto e dos outros
companheiros de trabalho e duro aguentar as lnjustlcas ,
A repressao e maior porque voce tern consciencia dela .
Fica como elemento suspeito».

(Jornal De Fato n9 18, setembro de 1977)

meu corpo
cansado e fragll
morrendo vern hfl mllenlos
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em pedras, pecas forjadas
de aco au lataria
refeitas em cada dia
de onde sai 0 sustento
de muitas bocas famintas
aonde me arrebento
me estrago a cada instante
pensando a triste hora
de mostrar com «alegria»
os cacos de minha boca
pra minha nega Maria,
de brincar com os pequeninos
a noite no fim do dia
escondendo 0 enorme tedio
que habita este meu peito
ao saber que arnanha
novamente a covardia
de urn homem
saindo ao trabalho
deixando a casa vazia
sem nada pra se comer
a nao ser pao e farinha.

I I

nao tenho casa
nao mere
escondo pelos escombros
em qualquer dessas favelas
nos cantos desse suburbia
com uma penca de filhos
magrelos, adeecidos
que a tada hera reclamam
da vida que estao levando
e uma mulher acabada
pelas miseries da vida
que trabalha felto mula



dia e naite naite e dia

tecendo com 0 fio da fome

a desgra~ada esperan~a

de ver seu velha marido

e filhos despossuidos

ganhando muito dinheira

nurn emprega born e seguro.

III

meu passo
e mais que mal dado
a derramar precipicios
a fabricar vii metal
nas pecas que eu fabrico
pr'um .senhor que nao conheco
distante e desnaturado
que me paga urn salario
de fome e de condenado.
meu brace
e mais que sabido
a construir edificios
tecenda formas diversas
nos predios que edifice
com pedra tijolo e barre
no prumo e na esquadria
pr'um rico senhor de barba
e carro ultimo tipo
trepar com suas mulheres
bonitas, ricas, sadias.

IV

nao lamentar esta dor

hci muito nos olhos plantada

nem rnutllar 0 semblante

hci tempos dissimulado.
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meu corpo e de operario

e minhas rnaos calejadas
constroern a cada instante
algum pedaco de mundo.
nao se perder nesta farsa
nem renegar 0 momenta
meu compromisso ecom os meus,

tristes e desesperados
mas nao enlouquec;o
nem me entrego it faca
pois que a hlstorla a meu lade

aponta para 0 futuro.

v

e Joao
sem
pao
e Joao
quer
pao
mas
o patrao
roubou
de Joao
a condicao
de ter
o pao.

e Joao sem jeito
peito indeciso
guardando a magoa
choro contido.
e Joao calado
cansado e torte
passe trocado
pesado e morto.



~ JOAO COM FOME
BICHO OU HOMEM?

e Joao tecendo toda a tristeza
contida firme na correnteza
do dia a dia que nunca finda.
e Joao tijolo cimento e barre
armando 0 berro pro dia claro
que com certeza arnanhecera .
e Joao cismento pela calcada
jogando 0 treze de sua vida
pelos azares da loteria.
e Joao tomando cedo a cachaca
pra aguentar tanta trapaca
em que tropeca no dia a dia.
e Joao correndo surrento e sujo
medrando medos sempre confuso
nas grandes pragas de sua vida.
e Joao com fome crianca irada
fera ferida desesperada
gritando a sorte em plena rua.
e Joao pequeno fera faminta
entrando aos gritos pelo distrito
fome chibata chute e porrada.

£ JO.AO COM FOME
LIXO OU HOMEM?

e Joao
sem
pao
fome
e porrada
trancafiado
na madrugada.
e Joao
sem
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pao
boca
quebrada
corpo
cortado
por
chicotadas •
eJoao
morrendo
arrebentado
todo
sangrado
feito
capado.
e Joao
no
chao
corpo
quebrada
sangrando
feio.
Atropelado?



SONETO DA MEDIOCRIDADE

o APRENDIZ

Socrates Zenobia Pinheiro Neto
CEDEPLAR - Fae. de Cieneias Eeonomieas

56 tenho
as meias
ldslas
que desdenho.

Me atenho
as peias
e as teias
que engenho.

Mas ser poeta
- born esteta,
es6 cantar

e rimar
- melancolia,
com alegria ...

«0 APRENDIZ»

Post scriptum: soneto que testifiea a eontinuada preocupacao subeonsei
ente do poeta em fazer exegese da forma, eis que 0

conteudo permaneee intccavel . De parte lsso, denota a
ansia de liberdade de expressao, ainda «encarcerada» no
sonetismo. Constata-se um pronome proclltlco iniciando 0

59 verso - tentativa de Iibertac;Ao da forma, ante os
canones da Lingua.
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0 POMBO

Maria Consuelo Porto Gontijo

o pombo

branca fragilidade

a morder dentro

do medo

os caca-dores

a retirar

da lembranca

o verde malva

que embala

sua triste espera

na rocha

o abrigo

a-guarder

la dentro

a fome

o medo

hi fora

os ca~a

dores
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o pombo

tao silencioso

tao subentendido

tao insubmisso

desceu fundo

em si mesmo

sa viu

PAZ SEM PREGUICA

sa entendeu:

UM CHEGAR COMO QUEM PASSA

se sentiu

NASCIDO PARA A LIBERDADE

apreendeu seu universe

de asas abertas ao vento

morreu em plena VQO



A CORUJA

Maria Consuelo Porto Gontijo

a coruja

a piar exilada

no fundo da noite

cismas...

mais que mil palavras

seus olhos

de lua cheia

prestam urna atencaol ...

a coruja

e arte do crescimento lento

a vida

a coruja

a noite

serena inquietude ...

a recriar 0 sllenclo

do tempo das falas

a queimar

na mata

o canto

61



62

a coruja

a noite

a coruja

a coruja

prudsncla

sem conter nos olhos

descolorindo 0 dia

eterna por que paciente

a assumir na lembranca

dos bons tempos

o envelhecimento

do tempo de agora

persistente promessa

de urn novo dia.



o POETA NA PONTE

Valeria Furtado Azevedo

o rio,

Junto do poeta;

A cidade,

Junto do poeta;

o poeta,

o rio.

- 0 POETA NA PONTE

A tarde,

Junto do poeta;

o silencio,

Junto do poeta;

o poeta,

a tarde.

- 0 POETA NA PONTE 

o lodo,

Junto do poeta;

o verde,

Junto do poeta;
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o poeta,

o lodo.

- 0 POETA NA PONTE-

A rnorte,

Junto do poeta;

A vida,

Junto do poeta;

o poeta,

A morts.



JOAO VIDA

Valeria Furtado Azevedo

Joao Vida,
Deixa a teu jardim suspenso,
Baixa ao tempo
Incolor.

Joao Vida,
Planta no meu coracao
Uma flor de esperance
Bern verde;

Joao Vida,
Mata minha sede
Com agua branca
De neve.

Joao Vida,
Deixa 0 teu jardim suspenso,
Fora do tempo,
Da dor.

Vern no vento,
Joao Vida,
Primeiro-jardineiro;

Replanta este jardim
De mato
E morte.
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MOMENTO

Alvaro Eustaqulo Rocha Fraga

E quando ancoras teu barco

nos noturnos cais de minha alma,

quando descansas teu veo

nas arvores de meu jardim,

que mais te quero

e mais te per~o.

Pois tua impassividade

me arrebenta as amarras,

tua lncoersncla

me desfolha as flores,

teus fantasmas

me assombram os sonhas .

Me quedo roto,

rasgadas as roupas,

vazias as maos,

machucado amor

nas dunas de tua cama.



B I CHO

Regis A. D. Gon~lves

Tem as antenas da grande borboleta

.. e ·baila no ar irresponsavelmente.

Seu destino seja

talvez pousar no fogo

e se consumir para que todos vejam.

Tern a alegria e as cores

tristes da borboleta

mesma fragilidade e poder ostenta

seduzindo os fracas

atemorizando as fortes

nunca ninguem deixou de percebe-lo .

Quem sabe ele rnesrno pouco importa

mas interessa sua vida

de flor

e de sereia

o seu canto irracional

nossa loucura alimenta

e sua loucura sera apenas a momento.
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QUI'ETUDE

Ligia Muniz

anoiteceu ...

com a noite, eu viajarei buscando estrelas e certezas

reconhecerei a beleza de um luar por perto

e me entregarei it irnensidao das sombras

eu estarel s6 e em silencio

terei os gestos guardados no escuro

e aguardarei quieta e calma algum vislumbre de chegada

tambern,

deixarei de lado esta tristeza

pois, s6 assim estarei aberta ao amor

e poderei continuar tecendo esperancas de infinito

e necessaria

esta viagem clara, na arnplldao das sombras

esta quietude mansa - cancao de ninar 

porque voltarei,

com os olhos retomando liricas possibilidades

e as rnaos depositando serenos gestos no seu mundo. "



EXTENSOES

Reinaldo Reis

A grama nos chama,

mas faz-se lama,

enos espinhos fazemos a nlnho,

onde estelidemos nossos tisicos corpos,
que carecem tratamento,

pois as feridas continuam abertas.

Mas moramas num deserto,

onde ferve a agua

que ao pousar sabre as feridas ...

· .. ainda mais se abrem.

mas nao aguentarnos pais elas nos cocarn ...

· .. e doem.

Precisamos sabre elas colacar alguma coisa.

Nem que seja estrume de abutres,

mas eles se foram, estamos sos .

Entao colocamas a agua ...

· .. ja parca.

Pois a fonte esta secanda.

Mas elas se abrem mais e mais.

Entao seguramos com mao trsrnula ...

· .. a ultimo cigarro que tinhamos.

Este, pedimos a um viajante ...

· .. que passava par ali.
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Assustou-o nosso estado fisico! ...

jogou 0 que Ihe haviamos pedido,

e se foi.

Entao percebemos que nao tinhamos f6sforos

para acende-Io ,

E 0 calor que feria as costas ":..
. . "

nao tinha condlcoes de faze-to.

Foi entao que nos deixamos ...

. .. esperando a morte.

Momento em que acordamos .

. .. enos vimos cidadaos .

deste grande mundo vaidoso.

Nossas feridas,

era nossa lmpotsncla contra os erros.

A agua fervente,

nossa consclencla.

Nosso ninho, urn palacete,
o deserto.

D viajante,

nosso ultimo amigo.



17 BISSEXTOS °IN£DITOS

1
o meu estar aqui e urn pretexto
para que Alguem alheio ao eu que houveste
tornasse meus os versos que fizeste.

2
Entre 0 que pense e creio (pois nao penso
no que creio) 0 simile que existe
seria 0 de uma ponte que eu partisse
da terra onde me ores para urn pais
que nlnguem viu, eu vejo e me reslste ,

3
Ao que tenho me nao cinjo:
desejo 0 que nao atinjo.

4
Nao estas aonde estas ,

Alheio ao Ser
projetas

no futuro a esperance,
enquanto
dos Ventos, a Rosa
te aculeia

.e

Renato de Pinho
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centrlfuga
teu nao ublquo Ser
argamassado
(na cidade imensa)
a dor da

crateulica presenca.

5
Entre a paisagem que vejo
e a paisagem que sonho
eu invento uma terceira.
Descubro-a e fico triste:
e a palsagern que existe.

6
Quem sou eu? Nem mais eu sei:
solicitado por mim,
eu mesmo me ultrapassei ~

7
a, alheio ao meu fazer-Me,

me estendo
entre ao que tendo e Sou 
nas aguas d'Q que yOU •••

8
Nao 0 ouvir: 0 ouvindo.
Nao 0 ver: 0 vendo.
Nao 0 ser: a sendo,
E ao chegar 0

mais nao sendo,
nem venda,
nem ouvindo,
a certeza final:
o espaco e certo e limitado
e 0 Tempo e findo.



9
Nao mais que 0 ver-vos me e dado a vida.
No impossivel de sermos me ilumina
o sempre arnar-vos lange de meu corpo 
alegre ausencia que dissolve em bruma
a dor ou triste magoa de perder-vos.

10
Os teus olhos - flor de Acanto,
pelos meus labios perdida,
redimida por meu canto.

11
Um menestrel emerge de minha alma
ao apertar na minha a tua mao, Marilia.
E se na tua a minha transparece,
na alma do menestrel a minha reconhece
imersa em sagrado, Marilia, a tua.

12
Senhora:

este ouvir-vos calado
me engrandece
(nao da grandeza va de avos ja idos)
e aos que jazem no devir.

13
o corpo e dele. Alma e vida serao minhas.

Nao por vanglcria a digo, mas por crenca
(sa me nao e defeso 0 crer-te)

de haver-te dado tudo 0 que nao tinhas.

14
Ela nao mora em Pasargada
E nao e filha do Rei.
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Mas em terras de dlstancia,

Onde em breve a levarei,

Com amor e ansia de amor,

Pasargada construirei.

Num rio de esquecimento -.

56 em mim - a envolverei .

E palavras de ternura

(nunca ditas) Ihe direi.

E a pobre rnoca encantada 

Por amor de quem Serei 

Sera esposa do Rei.

15
A sombra do nao side me disponho.
Rastros de flores se permitem frutos.

Mitos de primaveras idas se renovam.

E imerso em ti 0 pressentido gesto

dan~a

ao me sentir eterno enquanto sonho.

16
e quando 0 coracao se aquece

a fissao de minimas lernbrancas,
entre mim e a paisagem

o ar se embaca:
e 0 mar portugues que em rios desce...

17
A dedicat6ria deste
£ como os versos que nao fiz.
Eu os quis fazer, Ele os nao quis.



A FLOR DA PELE

(UM POEMA aTEMPORAL)

? ONCE ESCONDER 0 AMOR

SE FLORESCE NA PELE

NOS POROS NOS OLHOS

EM CADA CANTO DE NOS

? COMO NAO FRUIR 0 INSTANTE

SE A DOR NOS ESCALA

E A FALA E UM NO

NA GARGANTA

ROUCA E ROUCO E 0 AMOR

QUE SE CALA AMANTE

? ONDE PLANTAR ESSA FLOR

SE 0 CORPO E PRECARIO

E 0 SEGREDO SE DESNUDA NOS

OLHOS .NOS PELOS NO ESPELHO

Ronald Claver
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QUE REVElA 0 AVESSO DE NoS?

§

o AMOR SEI QUE E TRAVO

SENHORA, MAS CAVALEIRO

SOU E TE CONSAGRO AMADA

AMANTE DE TEUS OlHOS SIGO

ERRANTE POR ESTES MARES

E POR MARES NUNCA DANTES

NAVEGADOS TEUS OLHOS PARTO

E ME REPARTO EM lUTAS Mil

CONTRA GIGANTES, MOINHOS, VENTOS

MAS ME TORNO LENTO, SENHORA,

QUANDO TEU CORPO SE ESQUIVA

E ME SINTO UM BARCO A OERIVA

AMOR SEI QUE £ TRAVO

SENHORA, MAS CAVAlEIRO

SOU E TE SAGRO AMANTE

CORTESMENTE ME DETENHO

DIANTE DE TEU CORPO

DE TEU SEMBlANTE E COlHO

DE TUA PElE A FlOR RARA

OESTE AMOR·ERRANTE.

§

o AMOR E A METAFORA DO ENGANO

DO ENGODO E JOIO E JUGO

FACA DE MUITOS FUROS QUE PERPASSA

NOSSOS CLAROS E ESCUROS
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§

o AMOR E A IMAGEM DA TRAMA

DO .DRAMA E REDE E SEDE AGUA

DE MUITOS ANOS QUE FLUI

PRECARIA EM NOSSOS SUBTERRANEOS

o AMOR E FLOR QUE SE COLHE NA PELE

E DOl NO DENTRO

NOS LONGES DESTES CAMPOS

PAN PASSEIA PASTOREANDO 0 GADO

ENQUANTO NO OLIMPO OS DEUSES

DISCUTEM NOSSO TRISTE FADO

NAO DESPERTE AINDA MARfLIA

A LIBERDADE E UMA AMEAc;A

TRAMADA EM PLENA PRAGA

AS PORTAS ESTAO FECHADAS, NISE

A LIBERDADE E CHAMA E PAO

E 0 ALFERES PROCLAMA A REVOLUGAO

DORME, BARBARA, STELLA BELA, 0 AMOR

E SURPRESA QUE REVOLVE A PELE

DESCANSE, GLAURA, NO RETRATO

DE CYTHERA E VAMOS NAVEGAR OS FATOS

E ESTA MINERAL MINAS DE MARES E ALTARES

PAllDA FlOR ESTA QUE NOS ENVOLVE

NESTE LEITO DE SONHOS SOMBRIOS

TUA PElE, AMOR, A MORTE ENCOBRE

E AS NOITES QUE VELAMOS SOBRE OS LfRIOS
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ACORDA, AMOR, UM ANJO DESCEU DO CEU

PARA CINGIR-LHE A FRONTE E RETIRAR-LHE 0 VEU

LEVANTA, AMOR, A NOlTE ESTA FINDANDO E HORA

DE CAMINHARMOS JUNTOS E ACORDAR A AURORA

§

NAO A FORMA EXATA, FEITA

DE CONTORNOS DE MARMORE, PERFEITA

NEM 0 ALTO·RELEVO, A PEDRA RARA

OU 0 FLOR TALHADA EM CARRARA

NAO OOLHAR ESTATICO NA MOLDURA

DISTANTE, USANDO 0 PINCEL DA USURA

NEM A PERfCIA, OU 0 OURO DA RIMA

NEM A PACI£NCIA BENEDITINA E A OFICINA

OU MESMO INVEJAR DO OURIVES A FORMA

A FORMA E 0 PRIMADO DO ESTILO

OU TRABALHAR PELA BOA NORMA

MAS DEIXAR-SE E IR DEIXANDO DE LEVE

o AMOR QUE CRESCE VIOLENTO OU TRANQOILO

COMO RELVA QUE BROTA A FLOR DA PELE

§

QUANDO 0 AMOR CRESCE E RECRESCE A FLOR DA PELE TUJ}

IMAGEM TORNA-SE NEBULOSA E FUGIDIA, OSCILANDO ENTRE

A BRUMA E A MELODIA. SEU NOME £ LUZ, LIMO, LUME, E

SINAL, SOM RESSOANDO, SUSSURRANDO NOS OUVIDOS A

MOSICA; A MfSTICA MOSICA DE TEU CORPO QUE E UM BARCO

A VAGAR, A VAGAR SEM RUMO NO MAR
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§

§

GUARDE NO TEMPO ESSA AURORA

QUE FLORESCE EM TUA PELE

VERDES AGUAS CIRCULAM EM TEUS OLHOS

REMOVENDO VELHOS MOINHOS TESOUROS

SUBMERSOS E ESSA CAN'CAO ASSIM MAR

ACORDE NA TUA SOLIDAO 0 GESTO AMOROSO

QUE RENASCE A CADA INSTANTE E DESCUBRA

QUE A ESPERAN~A ~ UM SEGREDO QUE SE REVELA

NO ENCONTRO

NOTURNAMENTE SOU TEU CORPO

TUA BOCA

QUANDO VISITO TEU PORTO

E FLORESVO EM TUA PELE

SOU BANDEIRANTE QUANDO TE

DESCUBRO

MAGICO QUANDO TE INVENTO

PASSARO QUANDO TE MERGULHO

..
NOTURNAMENTE SOU ·TEUS BRACOS

TUAS MAOS

QUANDO ABARCa TEUS SIL£NCIOS

CIOS
E NAVEGO A SOLIDAO
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le.senda:

a pele

Q) §0

A FLOR £ VISUAL o CORPO E TEXTUAL A FLOR ABISSAL
o AMOR DIGITAL o AMOR TEMPORAL o AMOR FINAL

A PELE £ FfSICA A PELE E ICONICA A PELE E LACONICA
A FLOR M(TICA A FLOR FONICA A FLOR TONICA

o AMOR £ FORMA o CORPO £ REFORMA A PELE £ NORMA
A PELE TRANSFORMA o AMOR CONFORMA A FLOR DISFORMA

§

A PELE A FLOR o AMOR
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NOSSO TEMPO

P. Pontes

NAo:
Tu nao as do meu tempo
Ou as de agora ou de outrora

- nunca de 50: as de 70 ou de 40.

Dagora:

Do Estadlo ou do Xodo
Dos botequins do Maletta, das noites do PIC
Nao do Chantecler, do Albergue Mariana,

Do Cine Gloria.

Olha,

Meu tempo a aquele
Do Montanhes a um cruzeiro
Do PF do Adao, do Angu do Jesuino
Nao dos modules, nao do stress

Meu tempo e
Da avenida de arvores e das arvores da Avenida
Dos velhos bondes e, principalmente, do Bar do Coelho
Ali, na zona litigiosa da Praca da Lagoinha

- deusa da cachaca, deusa da arruaca
Do prato realizado nas madrugadas do Coelho

(que Deus 0 tenha em seu fogao de lenha)
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CHORO CONVULSO *

Hugo de Almeida Souza

PARA EDWIGES

«Eu poderia falar as linguas dos homens, e
ate ados anjos, mas se nao tlvesse arnor, as
minhas palavras seriam como 0 barulho do gongo
ou 0 som do sino. Poderia ter 0 dom de anunclar
mensagens de Deus, ter todo 0 conhecimento,
entender todos os segredos, e tertoda a fa neces
saria para tirar as montanhas dos seus lugares;
mas se nao tivesse arnor, eu nao seria nada. Po
deria dar tudo 0 que tenho, e ate entregar 0 meu
corpo para ser quelrnado: mas se au nao tivesse
amor, isso nao me adiantaria nada».

(I Corintios, 13, 1-3)

As palavras que OUC;O nao compreendo com clareza, mas
chegam-me como lamentos de urn casal sofrendo em seu leito algum
dia de prazeres, alegrlas, sonhos e llusoes, sofrimento do qual 
estou certo - tarnbern sou culpado, escuto sussurros, nao para
que eu nao ouca, mas porque na cama sempre se fala baixo, a
na madrugada quente as palavras soam rapidas, as vezes devagar,
laves ou com peso que, durante 0 dia, com as naturais ruidoso
diurnos, nao podernos medir, e esses lamentos de urn casal em'
afliC8Q vem do quarto vizinho, vern do leito de rneus pais que
desconhecem tarnbem 0 meu martirio, a minha luta - sinto e sei

* Conto-titulo do none livro do autor de Globo da Morte, Edh;ao
«Alternativa».' Belo Horizonte, 1975.
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que a dor nao e fisica, como tambern a minha, mas algo bern mais _.
forte, interior, lnexpllcavel, que percebo do duelo de pedacos de
frases talvez chorosas, e eu as escuto, agora, nessa noite de
insOnia solitaria e sem qualquer apetite: leitura, mulher, poesia,
sair andando nessa noite que nao me lembro se tem estrelas,
acordar meu lrmao e conversar longamente com ele sobre os se·
gredos que hil pouco comecei a descobrir - nao tenho qualquer
apetite, quero mesmo e pensar que nao ouco nada, que meus
pais estao felizes, dormindo, que os seus numerosos fllhos sao,
hoje, apenas razoes para alegrias, que a casa cheia esbanja tarnbem
felicidades, fartura de tudo e cornpreensao, contudo 0 que sinto
e um vagaroso espedacar interno do meu corpo, assim como se
ele estivesse sendo triturado por dentro sem, no entanto, ferir a .
pele que 0 reveste, 0 que nao me permitiria levantar, sinto a imo-
bilidade de um corpo sem forcas, sem rnusculos e ossos e, na
multlpllcacao ou divlsao de minhas visceras, a meu coracao ocupa
todo 0 meu peito, porem de uma forma diferente quando ha poucos
anos, mesmo antes de ler Maiakovski, ele batia no meu peito
inteiro, enorme, com forca, de alegria, de felicidade, amor, sonhos?,
como os dos meus pais?, sei agora que nao, que as corpos sadios
estao geralmente vivendo feito rnarionete em falsas maos pede
rosas, na construcao de outros templos, e nesta cama nao tao
estreita, que comportaria outra criatura alem de rnirn, a que sinto
e apenas isto: vontade de chorar - como se fosse a solucao para
a humanidade inteira -, nao esse choro timido que umideceu as
meus olhos e molhou urn dos travesseiros, queria mesma era
chorar, chorar alto, convulsivamente, para que me desafogasse a
garganta e para que todos (inclusive as estrelas e principal mente
eu) ouvissem, sentissem que as coisas nao vao bern, esta tudo
frau, tudo frau mesmo, como dizia repetidas vezes ontem no
Onibus uma adolescente excepcional, na lucidez sincera e espon
tAnea de seu espfrito, e naquele momenta vi a chaga vermelha na
mao esquerda do operario cansado e mal vestido, quando ele
segurou com Iorca, num reflexo de seus vinte e poucos anos, a
barra horizontal para nao cair na parada brusca do coletivo lotado,
nao eapenas a dor dos meus pais, que agora devem estar chorando
juntos, na mesma cama em que, nurna noite de alegrias, me eonce-
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beram e, em outras, ameus lrrnaos, nao e somente 0 suplicio
deles, 0 tormento dos meus lrrnaos que estao dormindo, da minha
familia dividida e distante, nao, nao e essa, companheiro, a dor
que sinto agora, penso ate - com novas lagrimas a molhar as
fronhas limpas - que a minha dor e superior it deles todos, dos
meus pais, da minha familia, 0 meu martirio e mais ample e cotl
diano, infinito talvez: sofro por todas as criaturas - um dia alguern
me disse isso, antes mesmo de eu proprio saber -, e do que
posso distinguir do dialogar sussurrante e triste dos meus pais,
os problemas que os fazem chorar e nao dormir estao restritos aos
de uma comunidade de algumas pessoas, de poucas pessoas 
deles e de nos, seus filhos e netos -, quando, diariamente, vejo,
penso e vivo tarnbern na fonte as dificuldades de uma populacao
que nao tern, por exemplo, a nossa casa com uma cama para,
de noite, chorar, de uma populacao que nao tern sequer um traves
seiro onde enxugar as lagrirnas, como deve ser 0 caso de urn
jovem llxelro - urn salarlo minima, mais vinte por cento de
insalubridade -, que tarnbem vi ontem, ao descer do onibus
cheio, apanhando na cabine do carnlnhao dois paes de queijo
certamente velhos - era meio-dia -, guardar urn no bolso ras
gada do rnacacao enegrecido, e com as rnaos sujas segurar firme
o outro e morder com apetite, isso apos pegar, na casa loterica,
os volantes da semana, sim, companheiro, a minha dor e enorme,
ela nao fica somente al, vai alem, muito alern disso daqui, de tudo
lsso, vai longe e 0 meu desejo e aquela eterna vontade - que ja
virou verso, au lugar comum - de partir. Depois voltar, inteiro,
para a luta.
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ESPIA, MAE, VOC£ JA REPAROU" QUE
AQUI ·NAO "TEM URUBU?

Welber 5.' Braga

Para 0 Ronald e a Dalva, que deverr
estar olhando 0 mesmo azul. .
Pensando~

«0 almoco esta na mesa.»

(0 alrnoco esta OUTRA VEZ na mesa.)

«Esta muito boa, a couve.»

«A verdura daqui esempre fresca. Antigamente, a' gente 56 encon
trava porcaria. Va se eles deixam ficar velha, "agora, de urn dia
pro outrol»

«E. .. Esta melhorando, mesma. A fruta daqui tarnbem e rnuito
gostosa» .

«A que horas voce vern pro lanche?»

(A que horas voce vern DE NOVO para 0 lanche? A que horas,
novamente?)

«Qlha como 0 ceu esta lirnpo . E impressionante como ar e limpo,
aqui .»

«Eu nunca vi urn lugar com 0 ar tao limpo. Quando voce nasceu,
era sempre assim.»

«Eu tinha ate esquecido ...»
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«Eu acho .lindo urn dia claro desse jeito, com 0 ar tao limpo.»

«Eualnda nao me acostumei.»

«A que horas voce vern pro lanche?»

(A que horas voce vem andando pelo ar tao limpo que chega a
doer, debaixo do ceu sem mancha, a que horas voce vern andando
sobre as tons que mudam contra a barra reta do horizonte, a que
horas voce vem .dentro do entardecer sem ondulacoes, tomando
forma de tao perto, soltando 0 seu corpa dos restos de colorido
antes da noite na planura, cruzanda os primeiros halos de ilumi
nacao na rua, para comer sua verdura fresca, mastigar suas frutas
tao gostosas que tern par aqui, agora? A que horas voce vem
perdido pelo ar tao limpo se engrossando de escuridao, boiando
no meio do dourado e dos borroes dispersos do arvoredo, com as
bordas de seu contorno dissolvidas sabre a oeaso e com 0 roxo
da noite se agarrando no fundo das rugas de seu rosto, a que

horas voce vern para engolir 0 verde lavado dessas folhas, e a
papa amarela das bananas, e a seu almoco do dia seguinte, antes
do lanche, que esta posto jii para arnanha na mesa? E 0 outro

Ianthe? °A que horas, QUANDO, voce vern?)

«Olha a pombinha na janela!»

«Elas estao vindo comer a canjiquinha?»

«Estao, todo dia. E estao bebenda a agua toda. Nao tern nem
sombra da comida que eu pus de manha, voce quer ver? Elas
estao se acostumando a vir comer aqui.»

«s, elas estao se acostumando ...»

(Elas ja estao se acastumando, em tada manha . Toda manna bern

fresca, com 0 sol de raspao pegando os topas e as pombas voando

de urn predio ate outro. Esparramanda a luz com os concavos das
asas. As pornbas acostumadas com toda manha . TODA MANHA.

Depois, 0 dia derretido em brasa se apagando no vidro violeta de

mais uma noite, a transparencia de mais uma naite. E 0 lanche.

E a ponte do sono. E a sol pegando de raspao os topes claros,
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brilhando de orvalho. E as pombas voando de urn predio ate.
outro. Acostumadas com toda manha, E as frutas, e 0 ar, e 0

lanche limpos. EM TODA MANHA.)

«Born, ja yOU indo.»

«Voce esta indo cedo, hoje.»

«Acho que estou pegando 0 jeito, [a .»

«A gente esta sa acostumando... Voce vern tarde?»

«Nao sei. Acho que nao. Vou ver se chego cedo, para 0 lanche.»

«Olha como a que 0 ceu esta limpo .»

«Aquela couve estava rnuito boa.»

«£ impressionante como 0 ceu aqui e limpo ...»

(0 ceu coado e llmpo, deixado parado para repousar. Ela foi
caminhando devagar para 0 meio da sala e, de repente, ele ficou
im6vel la, espiando longarnente a linha lisa da chapada, no horl
zonte, e os traces braneos dos bloeos de predios, e 0 verde da
grama rala se agarrando pelo chao, e as troncos 3UjOS de ver
melho, e 0 azul se encurvando. Ete espiou 0 fundo do azul que
iria se esquentando sem urna mancha, ate queimar. 56 mudaria
a cor, no fim da tarde. Na hora em que viesse para 0 lanche,
surgindo das beiras do resto de claridade antes da noite na pia
nura, atravessando os cOncavos de sombra e se encharcando nas
sobras de luz na boca da ponte do sono. A ponte ate a outra
manha , E 0 sol pegando de raspao os topes claros, queirnando
o orvalho. E as pombas voando, e 0 lanche, e 0 ceu, e 0 ar tao
limpos. De toda martha no fim da ponte antes de outra rnanha.)

«£ engrac;ado, mae... Voce ja reparou uma coisa? 56 agora e
que eu notei 0 que era...»

«Reparou 0 que?»

«Espia 56. .. Eu estava sentindo que estava esquisito, nao era
a mesma coisa quando eu era crianca, igual voce falou. Voce nao
esta sentindo falta de urna coisa? Espia 56 ...»

«Falta?. .. Falta de que?»
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«Espla, mae, voce ja reparou que aqui nao tern urubu? Eu nunca
vi, e.m lugar nenhum aqui, urn urubu ...»
«Urn urubu ...»
«E, um urubu. Por que sera que aqui nao tem urubu?»
«Nao sei ... Mas, pra que e que voce quer urubu?»
«Espia, mae. Sera que nunca mais vai ter urubu? Sera que
NUNCA mais?»

(Urn dia, de tarde, quando era menino. 0 ceu ficando preto para
uma tempestade e la no alto, em cima do terreiro, os urubus
fazendo urn rodamoinho. Ele viu os urubus lancados nas curvas
cortadas contra 0 vento, antes do rumo, e escutou os estalos balofos
das primeiras gotas dagua batendo no zinco. Entao, correu no
meio da poeira, catando as toquinhos de armar e as suas outras
coisas. Urn cisco 0 mordeu no olho, e ele curvou-se sobre a cheiro
de terra molhada, sem enxergar direito par causa das lagrlrnas ,
A roupa torcida na bacia, na beira do tanque, estava ficando cheia
de gravetos e de plcurna, caida da coberta. Ele esfregou 0 olho
com a mao suja e sentiu a aspereza do cimento fincando 0 seu pe,
no passeinho do lado da casa. A chuva levou a barragem que
ainda estava construindo. Pela vidraca da janela da cozinha, ele
flcou vendo 0 carninhaozinho na agua rasa que corria pelo chao,
toda erlcada de respingos. A tinta trincada da esquadria, perto
de seu rosto, estava ernbacada de umidade, e ele viu a marca de
gordura que fizera com 0 nariz, no vidro. 0 barro escuro dos
canteiros, do lado da cerca, descia das frestas dos tijolos postos
para segurar a terra e ia se espichando em estrias na enxurrada
clara. Com a porta fechada e a chamine puxando bern com 0

vento, 0 fogo de lenha foi crescendo e fazendo urn clarao num
canto. Estava friagem. Ele buscou sua blusa azul para tomar
cafe com broa. Pelas malhas da blusa, 0 seu brace sentiu que
o pau lavado do tampo da mesa ainda nao tinha secado, e ele
ficou espiando as serpentinas, no meio do fogo. Os urubus retor
nariam para se esticar ao sol, na beira do telhado, e uma outra
chuva os levaria, em rodopio. Entao, viria 0 Natal, e a fim do ana.)

Ele e a mae fica ram parados, muito tempo, no meio da sala.
Parados no meio da sala, depois do alrnoco. Antes do lanche.

Brasilia, [unho, 1975.
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INTERLODIO DA MULHER MORTA

Ana Maria de Almeida

«Em sllenclo,

o rio carrega sua fecundidade pobre,
gravido de terra negra»

Joio Cabral de Melo Neto

Que ponto de contacto existe entre mim e a mulher boiando,
que eu vi, eu vi - no rio? Que ponto, estranho au nao, existe de
uniao entre meu destino feito de pedras e flares secas ordenadas
e a dela, destino, desfeito sabre pedras?

Algo negro que' se alonga de sua pele ha seculos e se expande
para a brancura de meu corpo exposto ao sol. Alga escuro que eu
nao previ e que me prende, sem janelas, no meu proprio enlace.
As pacientes tramas de meu encontro comigo mesma: milhares de
anos mais velha, eu, que eu mesma, retrato do meu proprio fossil,
da esfinge que se finge viva, e marta, no fundo do espelho.

Que eu nao previ... A martha era simplesmente domingo
naqueles tempos. Sem expectativa, a sol brilhava devagar nos
desvaos das nuvens Ilgeiras . O. primeiro que descobriu 0 corpo
teria visto de relance urn brace, urn trecho de pernas nuas, a
trouxa de umas roupas, urn psdaco de rosto nas nesgas dos cabelos
molhados. «- Eh, gente, que 18 morreu uma ... » E a multldao
ajuntando-se no ponto para onde eu vinha, fluindo tarnbern ...

Eu, de ha seculos, esperando a cadaver que boiava solene
nas aguas sujas? Remotamente: condenada a uma expectativa
sinistra de apenas em corpo boiando, que engravidou de morte a
meu domingo.
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Que eu vi! Do alto da ponte, mais do alto de mim mesma,

como de uma janela aberta - nao de dentro, mas de fora - para
a espetaculo de urn corpo lento, deslizando calmo e sem pressa,
alheio a todo plano ou neg6cio. .. A mulher morta explodiu no
meu domingo. Gritos saudaram sua passagem, urn galho serviu

para lca-la, provis6ria e definitiva, plantada na margem que 0 sol
dado guardava. Guardando e aguardando, 0 soldado e a mulher
marta. Somente assirn: sem como nem quando". Que se escute
o rosto do silenclo: se morte e vida corrern do mesmo corpo, como
rio, sem fim. lnguardavels e lnaguardavels, fluxos da mesma mare.
Rosto-esfinge, de silenciado enigma.

(Hoje, escuta, procurei a noticia de tua morte nos jornais,
algo no teu registro que me desse a razao de tua presence com
pacta. Um retrato, urn riso no parque, uma conversa de esquina .. ·
qualquer coisa: urn gesto, urn nome. Me espantei: os jornais
mentem em datas, falsificam numeros . . . Por cima de meu ombro,
tu me olhas do espelho.)

A mulher morta que arrastararn para urn monte de pedras
guardado par um soldado impasslvel ante 0 domingo cheio de
curiosos. Indiferentes, os dois, no centro do palco, no meio da
muslca, esperavam sem nenhuma pressa. Ela estava la: apenas
e tanto. Entre 0 duvidoso amarelo de minha miopia e 0 azul da
minha nausea, a pele das pernas brotava do vestido desbotado.
Os braces, parados no movimento que Ihes derarn, seguravam
nada e tudo.

(Estavas inchada na tua gravidez de aguas, e eu sabia tudo
de repente: tomes, torturas, tumultos na cortina fragil e tacil dos

. risos. Eu sabia tudo de repente: do teu ventre enorme e podre

e que rebrotam, necessaries. mendigos sem nome as nossas
portas, criancas sem maos e infancia, incendiarios, bombas, mise
rias desconhecidas, amor irmao de solldao ... )

Ela estava 18: minha irma, que veio boiando atraves de uma
noite infinita, 0 solido cadaver na ondulacao que olhos suaves
viram e nao viram que ela vinha e sob pelas aguas, pledosa 
urn corpo . (Imensa, como urn mundo dentro de si mesmo, a me-
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moria de teu corpo vigoroso espadanando aguas, teu corpo-pelxe,
teu corpo-agll ... ) Sao tudo horas de outras horas. Meu olhar
e ela: apenas coisas que apodrecem.

A minha irma que veio num ritmo lento e desgostoso para 0

cansaco de meu olhar olhando 0 medo no escuro velado de suas
palpebrae descidas.

(Escuta, para 0 meu medo 0 teu segredo de como meus
passos e pianos sao como um rio de repente mais que aguas sob
pontes e casas perto. De como a tua vinda revelou 0 que tu e eu
fazernos fluir enganosamente no escuro dos juncos e dos limos).

Espetaculo perdido! Que infinidade de relacoes 0 corpo da
mulher morta nao veio tecendo pelos frios caminhos, dias e noites!
«- Me aperta mais, que me veio um calafrio!» As vozes todas,
alegres, das casinholas, as luzes de olhos abertos, nao venda e
nao ouvindo por sobre apenas aquele corpo que 0 rio portava, 0

mais lrnponderavel peixe. As palavras que ecoaram dispensando
respostas pelo teto de nuvens e trevas da cabeca apontando entre
ondulacoes de espumas. Alguem, da rnargem, atirou-Ihe restos
de comida, lixos, que tocaram sua boca estourando ja, em seus
limites de pele e ossos. Seus cabelos llricos, ja sem pressa, esten
didos - como antes ao vento nas aguas que 0 rio lava eleva ...

As rnaos abertas tocaram as margens, apenas por graca leve,
e, desistidas de apoio e aceno, la se foram.

A muJher morta no meu olhar cansado, de quem descobriu
que nao ha rnais domingos nem setimos dias. A muJher morta
espantava os domingos, par .isso a rnultidao (reunida pelo miJagre
de tua morte) ansiava, sem saber, que se ultimasse 0 proximo
ato, que uma cortina piedosa separasse a morte passando da
vida se indo e ida. (Por isso se riam tanto, esticavam os pescocos
e apontavam com 0 dedo em riste a dobra de tua perna e 0 sapato
que continuou boiando para urn esgoto qualquer, ou para 0 mar,
nao sel , .• )

A mulher morta espantava a domingo, apesar de tanto sol.
«- Sera que a pollcla nao vem nunca? Nao levam mais ela?»
Na agltacao devoravam com os olhos a mesma cena do corpo
lmovel e a soldado firme - 0 mesmo quadro imoto e aborreclda-
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mente lmutavel , (Tu e que os cantemplasses la debaixo, palco
invertido? Quem sabe para teu divertimento te olhassemos, ofe
recida como mercadoria rara.)

Ao meu lado, urn homem ergueu para 0 alto do gradil, urn
menino aflito que nao avistava 0 monte de pedras, no meio da
quela multidao de pernas. (0 menino fascinado e quedo no desvao
da tua imobilidade, com vantade, de repente, de voltar para casa.
Tu bern que viste, eu entendi. Me ofereceram pipocas, lnslnuan
tes, balas com lnslstencia - no ritual de tua presenca , Tu bern
que viste ... ) E as buzinas abriam passagens festivamente, depois
que foram satisfeitas todas as curiosidades publicas e todas as
humanas consternacoes.

(E lel ias, irma, para sempre libertada de tudo que te fizera
ramo ou pedra, flar ou rnaquina, insolitamente, ate que te cruel
ficaram no monte de pedras, dabrada sabre ti mesma. .. E eu te
recriarei, eu disse - no setlrno dial Pela marea dos sempre nas
cendo e vivendo par sabre urn rio su]o, que deixaste em minha
pele. A mulher marta no meio dos risos da multidao, enfeitada de
limo, pintada de lama. E par que nao te matar tarnbern em todas
as mulheres?)

E la ia, 0 corpo. Nao mais maqulna-flor, pedra-dor, nao mais
nem menos - ele restrito, para sempre. Urn corpo vindo de
sujos detritos, euspes, vermes, a multidao de padres que a vida
expele - e que nao se limpa nunca. Ela, a expelida, como raiz
salta se indo mais e mais, desprendida de tudo.

Desprendida de tudo: alga negro que se alonga de tua pele
ha seculos para a brancura de meu eorpo exposto ao sol, sem
janelas.

95



0. ,J-

BANDA VENENO

(baseado no conto «A Cartomante», de Machado de Assis)"

Duflio Gomes

Vllela deixou a cabeca pender no brace do sofa. 0 som qua
drifOnico estava ligado e a sala escura. Banda Veneno." o som,
muito alto. Os vizinhos nao podiam reclamar: a sala era a' prova
de som, uma preocupacao que Vilela havia tornado exatarnente
para que eles nao se queixassem. Rita, sua mulher, havia saldo
com uma amiga. Carnilo, urn amigo de lntancla, prornetera chegar
aoito e meia para uma partida de buraco mas ate aquele momenta
nao chegara. Camilo era 0 seu arnlgao . Haviam estudado juntos,
desde 0 Grupo ate a Faculdade de Engenharia. Camilo pra ele era
como urn lrrnao, ele, que nao tinha irmaos . Isso significava multo,
carne e unha. Camilo tarnbern era fitho unico, tatvez por lsso
fossem tao amigos, erarn garotos solltarios e preclsavarn da com
panhia urn do outro. Camilo esta precisando casar, pensou Vilela,
esticando 0 brace para aumentar 0 som. Assim sairiam em grupos,
seria mais divertido. Ficava preocupado com 0 fato de Camilo alnda
permanecer solteiro. Ja Ihe apresentara muitas de suas amigas,
passava-Ihe as transas todas. E Camilo? Namorava uma, outra,
beliscava aqui e ali mas acabava sempre sozinho. Sou um cara
cretino e solitario, pra la de diflcil, urn dia Camilo Ihe confessara.
Mas quando me casar, meu chapinha, vai ser pra valer. Por en·
quanta you aproveitando, 0 mundo esta assim de mulheres e eu
ainda nao papei nem urn decirno do rnaterial que existe no meu
proprio bairro. Vilela achava graca . Voce nao tern jeito mesmo,
garanhao proletario , Camilo ficara muito amigo de Rita,' mulher

96



de Vilela, acompanhava 0 casal para todos as lados. Rita tambem
gostava muito dele e Vilela achava isso perfeito, nao poderia super
tar a ldela -de sua mulher nao ir com a cara do seu melhor amigo,
ou vice..versa. Camilo agora precisava casar ou arrumar uma
narnorada. Formariam casais e se divertiriam melhor quando
saissem juntos. Ultimamente Camilo sempre saia com eles desa
companhado. Na boate era obrigado a dancar com Rita" My best
friend is a complete idiot, pensou Vilela . E era bern possivel que
nao aparecesse aquela noite para a partidinha de buraco. Rita
tambern estava demorando. Vilela sentiu as olhos pesados. Na
noite da sua sala sonora, estrelada de pontos vermelhos e verdes
incrustados ao lange da parafernalia eletronlca, surgiu 0 silenclo
sobre 0 sana e, sobre eles, a agulha de diamante dando meta-volta
e se encaixando no pine de descanso.

Carnllo sentiu-se relaxado, Ainda deu urn beija em Rita e
deixou..se ficar ao lado dela, na cama. Obrigado, querida.· Sempre
agradecla, depois. Rita acendeu um cigarro. Tarnbern estava rela
xada, com os cabelas louros desalinhados sobre 0 travesseiro ..
Camilo encheu 0 copo de uisque e cornecou a beber devagar, com
a mao esquerda sob a cabeca , Urn dia compro urn apartamento
de cobertura e vamos nos encontrar la todos os dias, falou Camilo.
Ora, motel e tao rornantlco, querida, comentou Rita. Beijou 0 peito
de Camllo , ·0 unlco problema, continuou, e urn dia a gente se
encontrar com 0 Vilela no corredor.

Camilo comecou a rir, engasgando..se com a bebida. Vilela
em urn 'motel .. ~ repetiu, rindode solucar , Eu dava tudo pra ver
o.fldeltsslmo Vllela, depois de casado, com uma zinha no motel.
Rita tarnbern comecou a rir. Nao menospreze a meu marido, falou,
fingindo raiva. Depois ajuntou, jogando furnaca no rosto de Carnilo
-- ele e uma fera a noite, me estracalha de beijos e complicadas
p.osic;oes. indianas, urn super-colsa untado de sensualidade, e bern
possivel que ele leve suas amigas aos motels Afinal, tarnbem tem
direito a uma infidelidadezinha de vez em quando. Camilo parou
de rir - nao me provoque clurnes, eu sei que ele ronca tao logo
voce se deita junto dele. Ainda mato aquele cara .

Sabe, falou Rita, apagando a cigarro no cinzeiro e bebendo
urn pouco de uisque no copo de Camilo, outro dia fui a uma carto ..
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mante que uma amiga me recomendou. Foi num dia que voce
deixou de ir la em casa. Fiquei preocupada, telefonei pra sua casa
e a empregada disse que voce havia saldo ha mais de tres horas.
Imaginei mil coisas. Pensei que voce tinha arrumado outra e me
abandonado. Ora que idela, falou Camilo. Entao, continuou Rita,
eu fui correndo a essa tal cartomante. A casa dela e na Avenida
Brasil, ela e meio cara, mas valeu a pena. Me disse tudo a res
peito de nos. Colocou as cartas na mesa, leu, leu, leu, olhou pra
mim com dois olhos de bola de cristal e disse: «tens urn rapaz
enamorado e urn rapaz corneado. 0 primeiro te ama como urn

. cachorrinho e 0 segundo nem por sombra imagina 0 que se passa
entre voces». Paguei uma nota e sal satisfeita, muito leve. No
dia seguinte voce apareceu, foi naquela noite em que voce apertou
a minha mao por tras do amplificador do Vilela, se lembra? Camilo
tornou a encher 0 copo de uisque. Qual dos amplificadores do
Vilela?, disse, sorrindo. Seu marido tern um monte deles, de altls
sima fidelidade, como ele. No duro, meu bern, nunca vi tanta
aparelhagem sonora em urn s6 lugar como na sua casa. Vilela
desde menino gostava muito de som mas eu nao sabia que ia
saltar tao neuroticamente do radinho de pilha aos dois mllhoes de
volts. £ 0 marido tensao eletrlca da cidade.

Vilela acordou com luzes no rosto e a voz de Ells Regina.
Rita estava sentada perto dele, no sofa, e tinha urn copo de ufsque
na mao. Olha quem achei na rua, querido. Apontou para Camilo,
sentado na poltrona ao lado. Ola, belo adormecido, saudou Ca
milo, levantando 0 copo de uisque. Vilela espregulcou. Quantas
horas, perguntou para a mulher. Onze da noite, querido, cedissimo.
Vilela tornou a espregulcar , Vamos sair pra uma partidinha de
buraco?, propos. Claro, concordou Camilo. Rita levantou-se e dlrl
glu-se ao barzinho. Vou preparar urn uisquinho pra voce, meu amor.

As vezes Rita e Camilo se encontravam no apartamento dele.
Mas era perigoso. Tinham de esperar a empregada sair e nao
podiam atender 0 telefone. Rita enfrentava a aventura com muita
dlsposlcao , Por ela, fariam amor na frente de Vilela. Camilo,
porem, morria de medo. Era mais que cautela 0 que armava em
sua volta, era 0 proprio cinto do terror. Sentia uma mistura de
pavor indefinido com urn sentimento bem claro de tralcao ao amigo.
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Mas tudo isso passava quando estava sozinho com Rita. Ademais,
nao se sentia tao amigo de Vilela como esse imaginava. Antes de
trai-Io no amor ja 0 trala na amizade, sem que ele percebesse.
Vilela nascera rico. Ele era 0 pobretao da dupla. Sentia despeito,
rancor e se humilhava demonstrando alegria quando ia brincar na
casa do amigo e se perdia no meio de todos aqueles brinquedos
caras que ele nao tinha nem teria. As vezes Vilela Ihe dava
roupas de presente, ele sabia que 0 amigo fazia isso porque ele
nao tinha dinheiro para cornpra-las , Usava as roupas com um n6
duro na garganta. Era a sombra do amigo. At~ a adotescencla,
quando cornecou a trabalhar, viveu praticamente as custas do
outro. E 0 odiava par isso, por se sentir sua cauda e sua sola.
Vilela jamais suspeitara de seu sorriso falso e de seu abraco frio.
Sornente agora, ja adulto, e que trocara a despeito par lndiferenca
e conseguira acurnular dinheiro. Trabalhava em uma pr6spera
firma de engenharia.· Mas fora 0 Vilela (sempre 0 Vilela) quem
Ihe conseguira 0 ernprego. No fundo sentia uma especle de gra
tidao por ele. Apenas isso. E de certa forma se sentia recom
pensado, diabolicamente recompensado, par ter conquistado a sua
mulher. Que agora 0 beijava sofregamente, na cama do motel.

A cartomante tinha razao . Vilela nao suspeitava de nada.
Era urn Ingenue imaculado, devia ter nascido anjo. Enquanto ele
se distraia infantilmente com seus hobbies sonoros - gravar,
ouvir discos, montar fitas (tinha urn rola de adesivos transparentes
para isso, e 0 fazia com um talento especial) - Camilo e Rita
se encontravam com frequencla cada vez maior. Haviam perdido
totalmente as cautelas anteriores. Ela, principalmente. Telefona
va-Ihe em c6digo na frente de Vilela. Beijaram-se, urn dia, na cozi
nha da casa enquanto a marido mantava fitas na sala. Qualquer
dia se amariam no quarto, com a porta aberta, ouvindo a Banda
Veneno dele. Ultimamente Vilela s6 ouvia sua colecao de LPs
Banda Veneno. Ouviaaltissimo. Curtia, sem saber, a solldao e 0

inferno de ser traido, prestava-se como uma cobaia feliz as experi
encias do susto e a progressiva confianca que os trlangulos arno
rosos provocam. Destilavam veneno a sua volta enquanto ele ouvia
pacificamente a Ba·nda Veneno. Nao se daria conta, jamais, dos
simulacros, dos truques, das pequenas armadilhas em que estava

99



enredado. Definitivamente, urn puro sem remedlo, nenhuma panto
mima Ihe causaria suspeita, nenhuma lama 0 conspurcaria tam
pouco.

Quando Camilo demorava a chegar Rita dizia a Vilela: yOU

telefonar pro Camilo, ele esta demorando tanto. E telefonava na
frente do marido. Camilo?, estamos esperando voce para 0 buraco.
Com 0 tempo, possula seguranca bastante para sequer dar satls
fac;ao a Vilela. Pegava simplesmente 0 telefone e discava. Ale,
Camilo?, estamos esperando voce, meu anjo. Ou entao, com duplo
sentido: Camilo, 0 buraco te espera. Vilela ouvia Banda Veneno,
bebia vinho e incentivava a mulher a chamar 0 amigo. Dizia mes
mo - hoje voce ainda nao telefonou para 0 Camilo, esta na
hera do nosso joguinho; Iiga pra casa dele, querida.

Foi num sabado , Camilo se preparava para sair quando a
telefone tocou. Rita, pensou. Do outro lado da linha, uma voz de
homem, desconhecida. Ouviu, com urn frio lncemodo na nuca:
nao tem vergonha de trair a seu melhor amigo? Voce nao merece
o ar que respira, canalha. Camilo ouviu com 0 rosto duro, sem
plscar , Quem Ihe telefonara, com uma voz pausada e distante,
56 dissera aquelas duas frases e depois desligara. Com a mao
direita trsmula Camilo ainda permaneceu com a fone no ouvido,
escutando a sinal do outro fone desligado. 56 entao disse alo,
alo?, quem fala? Descobriram, exclamou atonlto . Puxa vida, des
cobriram! Deixou-se cair. na poltrona. Vilela? Nao, a voz nao era
deJe. Um amigo de Vilela? Tambern nao, conhecia todos eles.
A voz do homem Ihe era estranha, uma voz de lamina e pedra,
profunda, sincopada, uma voz de quem falava a centenas de qui
lemetros. Jmaginou Vilela com um lenco no boca) .do aparelho.
Nao, nao, a voz gutural de Vilela, abafada, soaria como a voz de
urn ganso. Meu Deus, descobriram.

. Camilo ligou 0 Corcel e dirigiu-se para a casa de Vilela. No
meio do caminho, porem, resolveu nao ir. Tinha certeza de que
nao agiria com naturalidade na frente do amigo. Ainda estava
interiormente tremulo, Foi para 0 clube, pediu ufsque. Bebeu
ate de madrugada.· Quando voltou para casa havia urn bilhete da
sua empregada, sabre a mesa do telefone - Dona Rita telefonou
duas vezes. Dr. Vilela tarnbem telefonou uma vez.
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No dia seguinte, com urn pouco de ressaca, Camilo resolveu

enfrentar Vilela. 0 amigo montava umas fitas na varanda. £i

surnido, cumprimentou, pegue urn uisque pra voce. Rita esta no

banha. Tudo bern?, perguntou Carnilo, sem muita seguranca , Tudo

legal, respondeu Vilela. Estou montando umas fitinhas. Ligue 0

som. Na cozinha tern uns canapes deliciosos . Fique tambem para

a almoco, temes pate recheado. Camilo ligou 0 som, encheu um

copo de ulsque e afundou-se na poltrona. Quando Rita apareceu,

embrulhada em um roupao vermelho, pegou 0 seu brace e Ievou-a

ate a cozinha. Onde voce andou ontem?, perguntou Rita, quase

gritando. Fala baixo, disse Camilo ..Fechou a porta atras de si.

Nao falo baixo nao, grito pra todo mundo ouvir, saiu com uma

piranha, nao foi isso?, nao foi?! Camilo colocou a mao na boca de

Rita. Ela ofegava . Entao Camilo falou, 0 mais tranquilo que con

seguiu: descobriram nossa transa. Me telefonaram ontem, .alguem

ja sabe de tudo. Rita ouviu arregalando os olhos. Perguntou, por

entre os dedos de Camilo - Vilela? Carrillo tirou a mao da boca

de Rita, entreabriu a porta da cozinha e olhou para a veranda.

Vilela continuava la, ce costas, montando suas fitas. Tornando a
fechar a porta: nao foi 0 Vilela, nao era VQZ dele. Nao posso ima

ginar quem tenha sido. Mas isso nao tern irriportancla , 0 caso
e que ja sabem e arnanha a Vilela tarnbem pode estar sabendo.

Nao posso tarnbern imaginar qual seria a reacao dele. Gente tran
qOilona e pior, de repente vira fera. Vai nos picar no punhal. Nao

seja ridicule, falou Rita, recompondo-se. Aquele cara nao mata
nem barata. Descobriram, e dai? Melhor pra n6s, fugimos, vamos

pra Rodesia . 0 que eu quero saber agora e aonde voce foi ontem ..
Telefonei umas cinco vezes pra sua casa, quem e a nova mulher
na sua vida? Heim?, heim? Fui tamar urn porre no clube, respon
deu Carrillo, entreabrindo novamente a porta e olhando para a
varanda. Nao grita que a Vilela pode ouvir. Que ouca, gritou Rita.
Camilo colocou a mao na testa.

Continuaram se encontrando nos motels mas Camilo agora
vivia em sobressalto. Principalmente porque recebera mais tres
telefonemas anonimos . Estranhamente, as vozes nunca coincidiam
na entonacao , Mas todas elas tinham uma coisa em comum -
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eram tenebrosas e s6 diziam duas frases. Na terceira vez Camilo
gritou se identifique, pelo amor de Deus, e ouviu a segunda frase:
a honra se paga com sangue, malandro.

Vilela continuava 0 mesmo homem sereno, tratando Camilo
como sempre e ouvindo Banda Veneno em sua sala entulhada de
receivers,amplificadores, radios FM, tape-decks e gravadores
de rolo ,

No dia 15 de Novembro, feriado, Rita telefonou para Camilo.
Meu bern, vem pro seu buraquinho. Camilo desceu, pegou 0

Corcel na garagem e foi para 0 buraquinho. Havia tornado uma
'chuveirada morna, sentia-se bern disposto, chegou a assoviar a
rnuslca que ouvia no radio do carro. Ja nao se sentia intimidado
pela voz anenlma do telefone. Afinal, que mal Ihe podiam fazer?
Vilela nao era. 56 podia ser gente despeitada querendo papar a
Rita. Era sempre assim, preferiam deixar 0 marido sem saber,
desde que usufruissem da sltuacao , Urn [ogo de lnslnuacoes, uma
rede de maledlcenclas, confundiam a palxao sincera de uma amante
com veleidades de adultera. Mas nlnguern ia papar a sua Rita,
ah nao.

Na Av. Brasil, 0 transite estava congestionado. Urn carnlnhao
de mudancas estava atravessado na rua. Havia batido em urn
onibus. Guardas de transite apitavam e sinalizavam. Urn carro
reboque tentava levar 0 onibus para junto do meio-fio. Camilo
parou 0 carro e dlspos-se a esperar. Nao tinha pressa. Estava
tamborilando os dedos no volante e olhando distraidamente para
os lados quando viu a casa. Era velha, de -esquina, e destoava
dos predios novos do quarteirao . Na porta havia uma placa 
Madame Hilda, Cartomante. Camilo estava na Av. Brasil e a casa
coincidia com a descrlcao de Rita. Entre ficar parado dentro do
carro e consultar a sua sorte Camilo optou pelo segundo. Des
ligou 0 radio e 0 carro, saiu e fechou a porta.

Por dentro a casa era tao velha quanto la fora. Era como ele
sempre imaginara uma casa de cartomante por dentro: teias de
aranha nos vaos das portas, poucos m6veis e retratos indecifrilveis
nas paredes. E havia tambern urn cheiro de coisa azeda. Camilo
foi em frente. No fundo do corredor estava Madame Hilda. Como
se estivesse esperando por ele. Sente-se, falou, sem olhar para
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Camilo. Camilo sentou-se de frente para ela. Madame Hilda em
pilhava cartas sobre uma mesa redonda. Embaralhou-as, tornou
a empllha-las e dividiu-as em duas fatias iguais. Tirou a carta de
baixo de uma das fatias. Rapaz apaixonado, rapaz corneado, mulher
deitada. Ouco vozes picadas, costuradas, mensagens.

Camilo nao estava entendendo muito bern. Perguntou - ela
me ama? Muito, respondeu Madame Hilda. E isto que importa,
falou Camilo levantando-se. Sorria para a Madame. Nao quer
ouvir 0 resto?, perguntou Madame Hilda com olhos frios. Nao, ja
ouvi 0 bastante, respondeu Camilo. Entao lembrou-se que Rita Ihe
dissera que a cartomante cobrava caro. Nao sabia como proceder
numa sltuacao dessa. Viu quando Madame Hilda tirou uma pera
da gaveta da mesa e pos-se a mastlga-Ia , Para voce comprar peras,
disse Camilo, estendendo-Ihe seis notas de quinhentos cruzeiros.
Os olhos de Madame Hilda brilharam. Ainda perguntou - tern
certeza de que nao quer saber a resto? Nao, nao, obrigado, res
pondeu Camllo . E saiu, apressado. Vai, rapaz enamorado ... ,
cantarolou Madame Hilda.

Na rua, ja haviam rebocado a carninhao e 0 onibus e 0 tran
sito escoava normalmente. Camilo deu a partida no carro. Na
esquina, pisou no acelerador e foi, muito feliz, cortando os carros
em sua frente.

o de casa, gritou, entrando. A Banda Veneno tocava na sala.
Vilela estava de costas para a porta. Ei, camarada, cumprimentou
Camilo. Vilela voltou-se lentamente para 0 amigo e deu-Ihe tres
tiros no peito. Enquanto morria, e era tao ruim morrer que Camilo
trincou os dentes, viu Rita dobrada no chao com 0 peito vermelho.
E Vilela fez 0 seguinte: abaixou a volume do som e apertou a botao
do gravador. Gonha de trair 0 seu melhor amigo? A pista acele
rada e, em outro canal: pro seu buraquinho, meu bern, vem pro
seu buraquinho, meu bern, vern pro seu bu.

(Que Machado de Assis me perdoe, ja tomei muita liberdade
com a estoria dele, mas prefiro urn outro final. Alias, final em
conto (ou outro genero de ficcao) nao devia existir. Mas ja que se
tem de terminar de alguma forma, proponho esta: (Vilela, apesar
de ingenue tinha la suas sagacidades de montador de fitas, mas
prefiro consldera-loalnda urn meio-tolo sem tendencies homicidas):
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Camilo entra, Rita 0 espera deroupao vermelho aberto .'it altura. da
coxa esquerda. Vilela ouve Banda Veneno. E claro que j~. havla
percebido tudo entre 0 amigo e a mulher , Enquanto va os dois
'sa beijando (e se ainda nao tivesse percebido nada, perceberia
naquele momento) molha dois dedos da mao direita naboca. ~
logo em seguida toea, com eles, a entrada do amplificador ligado .
.Nao me perguntem quantos volts tem um amplificador ligado. S6
posse afirrnar que e 0 bastante para eletrocutar 0 imbecil que faz
uma coisa dessa. (Bern, pelo menos dar-Ihe urn born coice). De
qualquer forma, eu calculo a potencia de urn born arnplltlcador
(com flltros, loudness, fonte de alimentacao regulada e outros sofls
ticados recursos tecnlcos) em torno de 160 volts) .

(Ninguern merece uma morte tao chocante. Imaginemos .C~

milo entrando na casa. Vilela, naturaimente, ja descobrira tudo.
Sua cabec;a nao aguentara a pressao . Esta vestido de baiana e
danca ao som de Banda Veneno. Nao tem urn rebolado muito exci
tante mas convence pelas gestos graciosos das rnaos , Carrillo ~

Rita, as gargalhadas, fogem para a Rodesla) .

(Nunca mais facto adaptacao de Machado,de Assis, nern de
outro escritor, seja do mesma nivel au menor. Confesso que nao
estou conseguindo terminar tao intrigante enredo. Leiam 0 original.
E urn pouco melhor).
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50 ANOS DO PRIMEIRO LIVRO

DE EDUARDO FRIEIRO

Danilo Gomes

Eduardo Frieiro, escritor, e grande escritor. Fllho de lmi
grantes espanh6is, e que, lutando contra dificuldades, comecou a
vida como tip6grafo da Imprensa Oficial de Minas Gerais, onde
foi ocupando rnelhores postos, gracas a seus pr6prios rnerltos ,
Urn nome que e uma legenda, urn simbolo de trabalho met6dico,
tenaz, inteligente, a service da melhor literatura. Autodidata, sem
ter frequentado colegios ou universidades, aposentou-se como cate
dratlco da Faculdade de Filosofia da UFMG. Mineiro nascido em
Matias Barbosa, tornou-se, alern de festejado romancista, critico
respeitado e poderoso ensaista, com numerosos livros publicados.
Problemas de visao tern-no impedido de colaborar em jornais,
atividade que exerceu por tantos anos e com ampla audlencia ,

Mas, as geracoes emergentes conhecem bem esse escritor?
Creio que, lamentavelmente, nao, Entao, e hora de recordarmos
urn pouco a figura desse intelectual que, em Bela Horizonte, onde
mora ha decadas, acaba de completar 85 anos de idade, ao lado
de D. Noemia, esposa solicita e secretaria diligente. 0 momenta
e oportuno: estamos comemorando (ou deviamos comemorar) 0

clnquentenarlo do aparecimento de seu primeiro livro, 0 Clube
dos Grafom'anos (Edicoes Pindorama, BH, 1927).

Geracoes de intelectuais brasileiros receberam a benefice in
fluencla desse homem de pensamento, desse escritor de ldelas,
desse ensaista afinado com as melhores correntes esteticas , Foi
o prirneiro a escrever, no Brasil, sobre Sartre, abordando, em
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1939, La Nausee. Conhecedor profundo dos segredos, dos mise.
terios, da tragedla e da cornedla da literatura. Onde esta a «coisa
literarla», ali esta Frieiro buscando penetra-la, argul-la, absorvs-la
e transmiti-Ia.

De sua bibliografia constam as seguintes obras ja publicadas:
o Clube dos ~rafomano~; 0 Mameluco Boaventura; Inquietude,
Melancolia (a que dsu novo titulo, Basileu): :0 Brasileiro nao e
Triste; A llusao Literaria; ,0 Cabo das Tormentas; Letras Mineiras;
Os Livros, Nossos Amigos; Oomo Era Gonzaga?; Paglnas e Critica
e Outros Escritos; 0 Rom·ancista Avelino F6scol'o; 0 Diabo na Li
vraria do Conego e outros Temas Mineirosj 0 Alegre Arcipreste
e Outros Temas de Literatura Espanhola; Feijao, Angu e Oouvej 0
Elmo de Mambrino, Torre de Papel. lneditos, tem Bocejos de
Salomao; Glosas de Varia Li~ao; Escritores Animalistas; Paginas
de Literatura Hispano-Americana, e urn monumental Diario, que
vern escrevendo ha decadas,

Eduardo Frieiro recebeu 0 grau de Doutor em Letras Neo
Latlnas pela Faculdade de Filosofia da UFMG, daqual foi (desde
1940) catedratlco de Literatura Espanhola e Hispano-Americana.
Nosso escritor foi Diretor da excelente revista Kriterion, daquela
Faculdade. Lecionou tarnbern Hist6ria no Livro na Faculdade de
Biblioteconomia da UFMG. Planejou a Biblioteca Publica de Mi
nas Gerais, de que foi Diretor por 9 anos. Recebeu a Medalha do
Merito da lnconfldencla, conferida pelo Governo de seu Estado.
Em 1960, a Academia Brasileira de Letras, outorgou-Ihe 0 Grande
Premio Machado de Assls, pelo conjunto de sua obra. Ocupa na
Academia Mineira de Letras a cadeira n9 7.

Autentico bibli6filo, ledor incansavel, impenitente, .ama 0 livro
nao apenas na sua substancia como tambern na sua apresentacao
material, possuindo uma imensa biblioteca.

Solitario, seu tanto arredio, nunca Iigado a qualquer tipo de
escola ou «igrejinha» llterarla, Frieiro se auto-define como um
«Robinson solitario». Prefere a seu canto, 0 sossego de sua biblio
teca, a sua «cava de ursa cavernicola», como escreveu na dedica
t6ria que me fez de seu 0 Clube dos Grafomanos, hoje uma rarl
dade. No entanto, ahomem de tratamento afavel , Nesse particular,
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parece-se com Samuel Rawet , Sao ambos infensos aos holofotes
e as' berlindas, um tanto pessimistas, mas cheios de urbanidade

no trato com os companheiros.

Dezenas e dezenas de artigos, com os mais consagradores
elogios, foram escritos sabre os trabalhos magistrais de Eduardo
Frieiro, e sao assinados por nomes da envergadura de Joao Ribeiro,
Humberto de Campos, Agripino Grieco, Aires da Matta Machado
Filho, Luiz da Camara Cascudo, Raimundo de Menezes, Sud Me
nucci, Oscar Mendes, Emilio Moura, Guilhermino Cesar, Brito
Broca, Josue Montello, Wilson Castelo Branco, Afranio Coutinho,
Et6i Pontes, Ivan Lins, Wilton Cardoso, Jose Conde, Fritz Teixeira
de Salles, Heitor Martins, tantos outros.

Conhecem profundamente sua obra - dentre outros - meus
amigos Maria Jose de Queiroz (sua brilhante ex-aluna e sucessora
na Faculdade de Filosofia) e Gualter Gontijo Maciel (escritor e
[ornallsta hoje residente em Brasilia), que ve nele, Frieiro, urn
«clerc» a maneira de Julien Benda.

Quando nosso autor completou 40 anos de literature, 0 Su
plemento Llterario do Minas Gerais dedicou-Ihe urn numero especial.

o Clube dos Grafo'manos, 0 livro cinquentenario, e urn roman
ce crltico, especla de cronies da vida literaria de Belo Horizonte
aquela epoca. Desde entao, outros livros do mestre forarn sur
gindo e sua obra ganhou cada vez mais em irnportancia, sedlrnen
tando as qualidades do autor, que sao, basicamente: clareza car
tesiana na exposlcao de ideias e conceitos; erudicao bem dosada
ao longo das paglnas - nunca indigesta, nunca servida em doses
sufocantes; elegancla atlca de estilo, numa sintaxe soberba; 'con
clsao: adjetivacao moderada; e essa ironia que chega por vezes a
ser mordaz, mas que encerra urn ceticismo sadie e equilibrado
diante da literatura e da vida. Frieiro sabe gracejar dos outros e
de si mesmo como 56 um Shaw saberia taze-lo .

Pessoalmente, dou testemunho do quanta Frieiro -contrlbutu,
com seus artigos de imprensa e seus livros, principalmente, na

. formacao do meu espirito. Par varies anos fui seu leitor cons
tante, de Ihe nao perder uma s6 linha. Honra-me com a sua ami
zade de mais de 10 anos. Visitei-o, pela primeira vez, na tarde
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de 6 de marco de 1966, na sua casa da Avenida Francisco Sales,'
n9 1 .610, aonde varias vezes voltei para aprender mais e desfrutar
de sua arnavel convlvencla . Aturava-me par horas, com a que se
deve ter livrado de boa temporada no Purgat6rio. 0 «urso caver
nicola» em sua toea, 0 Robinson Crusoe em sua ilha de livros, foi
sempre urn amante da conversacao, urn cortes anfltrlao . Sobre
ele tive a satlsfacao de escrever alguns artigos e ate um trabalho
de certo falego, quando estudava Biblioteconomia na UFMG, apre
sentando-o, como exercicio de fim do primeiro semestre de 1966,
a Professora Ana Maria Polke.

Deu-me Eduardo Frieiro a honra de responder as cartas que
eu, na angustla da primeira mocidade, procurando caminhos, Ihe
dirigi. Saiu de seus cuidados para responder ao ne6fito atribulado.
A primeira resposta com que me obsequiou data de 28 de agosto
de 19'62. Ali esta este trecho: «Disse-me que tem 20 anos. Nao
era precise dizer-me. Sua lnquletacao, sua sotreguldao em obter
respostas para muitas duvldas, sua necessidade de se apoiar em
algumas ldelas repousantes, estao a proclarna-lo , Tudo 0 que me
escreve e pr6prio da primeira mocidade. II taut que jeunesse
passe».

Sim, era precise que 0 togareu da mocidade amainasse, que
se aplacasse aquele impeto de publicar 0 primeiro livro (geral
mente um gesto de que mais tarde se arrepende). S6 0 tempo
me daria as respostas. Nao obstante avesso a dar e receber con
selhos, 0 autor de «0 Elmo de Mambrino» me recomendava, na
carta de 10 de agosto daquele ana de 1962, que lesse os poetas
Bandeira, Drummond, Emilio Moura, Vinicius de Moraes, Joao
Cabral de Mello Neto, Murilo Mendes, Bueno de Rivera, e, entre
as prosadores, Kafka, Sartre, Faulkner, Jose Lins do Rego, Gui
maraes Rosa, Jorge Amado, Graciliano Ramos. Que lesse os gran
des classlcos da literatura universal. Isso, depois de desancar
com boas pauladas uns horriveis e ordlnarios versos que «perpe
trei» e ousei submeter a sua alta apreclacao. Nunca mais pensei
em ser poeta, para bern de todos e dignidade das letras patrlas ,
Minha «vocacso» de poeta morria a competentes pauladas a porta
do n9 1 .610 da Avenida Francisco Sales.
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Quanto aprendi com Frieiro, nos livros, nos artigos de lm
prensa, nas revistas, nas cartas, nos bate-papos, em sua casa ou
na Avenida Afonso Pena e Rua da Bahia, onde a tarde ele gostava
de caminhar a passos lentos, modesto como sempre, a espalrecer
° espirito de fatigantes exercicios intelectuais!

Este artlgo, escrito com ernocao, a prop6sito dos 50 anos
de Clube dos Grafomanos e embora focalizando superficialmente a
figura exemplar de Eduardo Frieiro, tern a finalidade de despertar
nos mais jovens 0 desejo de conhecer a obra que ele nos tem
legado, essa ampla e importante frieiriana que esta a merecer
reedlcao .

Significa tarnbern este artigo uma pequena homenagem ao
grande escritor e' querido amigo, que acaba de completar 85 anos
de laboriosa e fecunda exlstencla.

Brasilia, 19 de agosto de 1977.
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··INDIO .E ·LETRAS· NO .BRASIL·

Anna Maria Viegas

A· presence do Indio na hist6ria da clvllizacao e da -cultura
brasilelras 'sa' manifesta pelo ·'menos de duas manelras distintas:
1) 0 Indio como assunto de documentos hlstorlcos :e parte 'inte~

grante de relat6rios e lnventarlos das descobertas portuguesas no
Brasil; 2) 0 indio como motive d~e·· in~pi'r~'~ab:-' Itt~rc\ria: "e ~rtf~tica.

Mas, em geral, quando se trata da questao indigena, pouca alusao,
e as vezes nenhuma, se faz ao primeiro item. Assim se explicam
certas contradlcoes flagrantes, embora sutis, ate em bons autores
que se ocupam do assunto. Por exemplo, 0 adrnitir-se Caminha,
Anchieta, N6brega e outras como «escritores brasileiras», ao mesmo
tempo que se nega a existencia do indigenismo nas letras do Bra
sil. E par af seguimos.

o problema, pensamos, e questao de born sensa e de pers
pectiva. Perguntariamas: para se pertencer a literatura de urn
povo bastaria escrever sobre seus valores na sua propria lingua?
quais os limites das questoes indianismo e indigenismo? algum
crlterlo a seguir na classlflcacao das Ienornenos, ap6s a estabele
cimento de tais limites?

Urn primeiro passo essencial ao nassa estudo seria exata
mente este: 0 de bern definir a criteria de abordagem das duas
correntes, ap6s a estabelecimenta dos limltes de sua lnfluencla
verdadeira. Consideradas como tendencies caracteristicas na in
terpretacao de urn fenomen.o antrapal6gica e hist6rica-sacial, nao
paderiam llmitar-se, pelo menos par hip6tese, ao pure terreno da
crlacao , Prograrnaticas literarias e artisticas se tornariam ai pos-
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siveis, a partir do momenta em que duas orientacoes se erigissem
como mentalidades, dentro de urn contexto cultural preciso. Mas
outras prograrnatlcas (de natureza econornica, financeira, religiosa,
polltlca, administrativa etc.) seriam igualmente viaveis dentro das
linhas de conduta que de tais mentalidades se nutrissem . Em'
consequsncla, arnpllficar-se-larn evidentemente as Iirnites de urna
pesquisa que se pretendesse urn pouco menos fluida nesse sen
tido. Verdade. e que desde as primeiros instantes de sxlstencia
concreta do Brasil - instantes de que temos notlcla, bem enten
dido - elementos definidores de orlentacoes caracteristicas .se
manlfestarao a respeito do tratarnento do nosso indigena.

Nestes primeiros instantes da vida colonial brasileira sao duas
as perspectivas. em que a fenorneno se apresenta: a' perspectiva
do pr6prio indio, que (nao fosse a aparicao do portuguss) prosse
guiria sua existencla dentro de. certa ordem atraves da qual se
rnanifestava; e a perspectiva daqueles que 0 descobriram.

Ainda aquern daquilo que se chama civllizacao, e apenas a
urna espscle de folclore indigena que no primeiro caso podemos

aludir. Ritos, crencas, costumes, principios, condlcoes e meios de
vida, lingua, tudo isso nos interessaria como objeto de estudo e
pesquisa. Mas, se atraves de tais elementos urn grupo social se
constitui e se identifica, nao poderemos dizer par outro lado que
em tais manlfestacoes espontaneas ele pr6prio se busque uma de

finicao objetiva. E 0 caso do indigena brasileiro. Cria-se, projeta-ss,

nao se mira. 56 para 0 outro, 0 observador novo, transformer-se-a

em assunto ou em naticia. Esse outro, evidentemente, se nao e
o nosso elemento natural e a ele nao se assimila, tarnbem nao
sera elemento aut6ctone, nem de mentalidade nem de origem.
E 0 curioso, e a aventureiro, a explorador, a colona e ate a cien

tlsta, mas sempre a estrangeiro, a visita. Qualquer producao que
dai advenha, ainda que seja expressa em nheengatu ou tupi (cf.
cateretss cat6licos de Anchieta), serao producoes alienigenas.

Resta-nos entao examinar a questao Indigene j~ de outra
.perspectlva ..Isto e: a perspectiva daqueles que a descobrirarn, a
colonizador portugues, dificil de definlr •
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Via de regra, sao todos mais ou menos unanirnes em adrnltir
o verdadeiro pasmo do descobridor em face do nosso indio.
Poligamo par natureza, como observa Afranlo Coutlnho.! apre
ciou mais depressa a india, no feminino, «com suas vergonhas
tao cerradinhas» e demais encantos, na expressao de Pero Vaz
de Carninha.> A rnesma atitude assumiria mais tarde em relacao
ao elemento negro de lmportacao e seus descendentes, mas sempre
no feminino, 0 que alias nos valeu a mulata, «maier crlacao do
genio portugues», segundo 0 folclore de nossos dias. Tal obser
vacao pode parecer secundaria a primeira vista, mas tern constl
tuido urn dos argumentos mais importantes para soclologos e
histori6grafos da vida colonial no Brasil. Alimentou, par exemplo,
e em particular para Gilberta Freire, toda uma psicologia social
do brasileiro, construida a partir de dados desse tipo, identi
ficando a capacidade de «rnisclgenacao» do portuguss, povo ou
«raca» de onde em ultima lnstancla provemos. No que se refere
a essa pretensa miscibilidade lusa, ocioso aqui discutir tal perspec
tiva ja antropologicamente ultrapassada. No terreno da hlstorla
e da historiografia, voltamos ao objeto da nossa enquete: indio
escravizado (elemento mascullno), utilizado (elemento feminino),
e nao consta que a miscibilidade portuguesa chegasse a consti
tuir familia com a espetaculo India. Esse espetaculo eraartigo
de consumo ate nas expressoes elogiosas que a ele se dirigiam. 
Que dizer? Atitude indianista QU indigenista ate aqui?

Um pouco mais tarde, quando a portuguss ja se integra,
por assim dizer, a uma vida mais brasileira no seu dia a dla, os
documentos que dai nos restam revelam antes de mais nada urn
grande conflito. 0 elemento religioso, principalmente [esulta, apa
rece ao lado do elemento politico-administrativo, representado
tarnbem pelos bispos. Melhor seria portanto dizer: elemento
rnisslonario e elemento politico-administrativo. £ quando pela
primelra vez 0 elemento indio se propos como problema em nossa

1. Afrlnio COUTINHO, A IIteratura no Brasil, vol. I, tome 2, Editorial
Sui Americana SIA, Rio, 1955, p. 663.

2. Pero VAZ de CAMINHA, Carta (in Jaime Oortesao, As origens do
Brasil, p. 149), citada por A. CQUTINHO, idem, p. 663.
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vida cultural. Nao e 0 espetaculo sensual, nao e material de con
sumo da empresa colonialista; e uma questao econOmica e social
a ser resolvida.

Nesse impasse da historia luso-brasileira, 0 indio se trans
forma em assunto, notlcia, objeto de pesquisa. Duas mentalidades
entram em cheque, do lade portuguss sempre, em consonancia
com duas concepcoes distintas de colonizacao do pais. Teremos
entao: de urn lado, principios renascentistas, executados na maioria
das vezes atravss da autoridade administrativa episcopal, e que
interpretarn 0 esforco da colonizacao (catequese inclusive) em
dependencla do trabalho de conquista (imposicao na America de
urn cliche de civilizacao europeia pre-elaborado): de outro, na
pessoa do mlsslonario jesuita, principios ja arnplamente infor
mados pelos ideais contra-reformistas e que se traduzem princi
palmente na tentativa de cristlanlzacao do pais, acima de qualquer
interesse e qualquer exigencia alheios as crencas que assumiam.

Neste momento cornecarn realmente algumas manifestacoes
culturais, nao indigenas, mas concebidas a partir de elementos
fornecidos pelo seu folclore. Sao os autos, poemas, oracoes etc.,
de estilo barroco-lesultico, adaptados aos costumes e habltos
das nossas tribos e realizados via de regra na propria lingua tupi.
Mas, ainda aqui, nao pademos falar de verdadeira assirnilacao
da Igreja pelos rltos amerindios, nem tampouco de fenOmeno de
aculturacao da perspectiva oposta . Nem um nem outro lado capl
tulava diante das novas perspectivas que reciprocamente se ote
reciam: 0 lade [esutta, contente com uma certa atividade de
despaganlzacao do gentio atraves da adminlstracao dos sacra
mentas e execucao de certas pratlcas religiosas, considerava aci
dental qualquer outro elemento que par al tarnbem se enveredasse;
o lada indio, par sua vez, venda fantasiadas as pratlcas religiosas
cristas naquilo de que sua propria mentalidade se nutria, longe
estava de penetrar os designios evangelizantes dos ritos novos
que executavam.

Evidentemente, se pensamos no influxa da graca divina,
colocando-nos de perspectiva teologica, alguma mudanca radical
la deve ter-se operado, pelo menos da perspectiva do jesuita e a
partir da presence do jesuita em nossa sociedade. So que tal

115



tipo de transtorrnacao nem sempre deixa traces concretes a serem
revistos par interpretacao outra de natureza extra-teologica . Obser
vemos, alias, que foi justamente neste ponto que conflitos sociais
mais serios. motivados pelos indios, se iniciaram entre bispos
(posicao polltico-admlnistrativa) e jesuitas (poslcao rnlsslonarla).

Era 0 esforco de conquista lusa do Brasil «lnclvillzado»:

Documentando esse episodio, permitimo-nos transcrever longa
mente Buarque de Holanda, no seu capitulo A Igreja no Brasil
colonial:3

«Confundindo, e ate identificando, a religiao com a cultura,
querla 0 bispo que se exigisse dos indios, antes de serem admi
tidos ao batismo, a capitulacao diante da civilizacao ocidental.
Escandalizou-se, assim, com 0 fato de tolerarem os rnlsslonarlos
a nudez dos selvagens, mesmo em reunioes religlosas, quando,
observa Nobrega, nao haveria no pais inteiro tazenda que chegasse
para todos. Mais ainda,' por aceitarem nas procissoes e ceri
manias nao Iiturglcas, cantos e dances selvagens. Escandalizou-se
ainda mais com 0 fato de permitlrem os jesuitas que as suas
visitas nas aldeias indigenas fossem feitas, com cruz alcada, mas
cantando os meninos e tocando a moda dos indios 'com seus
mesmos cantares, mudadas as palavras em louvor de Deus'.
Os indios 'folgavarn muito e vinham ao nosso tanger e cantar e
bailar', dizia N6brega. Impugnou asperamente a catequese atraves
das criancas, mortificando ao extremo 0 Padre Nobrega, que tinha
posto nisso todas as suas esperancas . Repreendeu, ate certo ponto,
os inacianos por admitirem a conflssao por meio de lnterpretes
(e canonicamente aduziu bons argumentos), mas baseado no
pressuposto de que deveriam os indios faze-to em portuguss,
'porque enquanto nao falarem, nao deixam de ser gentios nos
costumes'. Sem levar em conta a assirnilacao pela Igreja de
tantos ritos pagaos, dando-Ihes um senti do sublime, opos-se tenaz
mente a qualquer concessao nos habitos puramente europeus do
tempo. Profundamente racista, ao que pareee, nao concebia a
sua mlssao apostollca senao perante os europeus imigrados e

3. S6rgio BUARQUE de HOLANDA, Hist6ria Geral da Civiliza~io Brasi
leira, tomo I, vol. 2, Dlfusao Europela do Livro, Sao Paulo, pp .."58-59.
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nunca perante os selvagens. Segundo Nobrega, 'nao se tinha par
seu bispo, e eles Ihe pareciam incapazes de toda doutrina, par
sua bruteza e bestialidade, nem as tinha por ovelhas de seu curral,
nem que Cristo Nasso Senhor se dignasse de as ter por tais'.
Nem sequer as rnissoes volantes nas aldeias permitiu fossem mar
tidas, 'pols nao gostava de capelas e casas de meninos entre os
indios' .»

Aqui, Buarque de Holanda se refere especialmente a Dorn
Pedro Fernandes Sardinha, alias «martirizado» pelos indios durante
a sua rnlssao no Brasil colonial, e tarnbem em constantes conflitos
com 0 governador geral Duarte da Costa, mentalidade urn pouco
mais arejada. Quanto a Nobrega, viu-se obrigado a retirar-se da
Bahia, instalando-se em Sao Vicente. Apos a morte tragica de
Sardinha, entretanto, apesar de grande esperanca e tirania menor,
as jesuitas na realidade jamais conseguiram desenvolver livremente
sua acao mlssionarla .

Examinando as duas mentalidades, nao conseguimos consi
dera-las como opostas. Sim, mentalidades pura e simplesmente
adversarlas, servindo ambas a interesses de grupos mais ou menos
fechados e em choque. Alern do mais, nao devemos esquecer a
perspectiva do indio. Esse indio, nem num nem noutro campo de
batalha, era vista atraves de seus proprios olhos. - Algum de nos
jil teria sido vista assim? Mas, em suma, era jamais ele proprio,
jamais constituido de seus valores hurnanos e sociais. Quer em

dependsncla dos interesses da colonia administrativa, quer em
dependencia dos interesses da colonia missionaria, sua significacao
so existia em razao direta a significacao outra do rebanho a que
se integrasse. Se, de um lade, so deixaria de ser «gentle» a
partir do momenta em que adotasse urn instrumento X de expressao
(no caso, a lingua portuguesa e os costumes europeus ocidentais),
do outro, tarnbern a mentalidade colonizadora nao se alterava.
Pois era em funcao do batismo e da acomodacao de seus rituais
aos rituais catclicos que a indlgena passaria a existir como perso
nagem no palco missionario . A psicologia das conclllacoes e a
politica das concessoes mutuas dos inacianos, nao deixava de
ser uma especie de «psicologia do nos», altamente informada pela
mentalidade ocidental. Como ho]e, 0 exemplar humane realizado
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nao se encontrara, evidentemente, no eu sou eu do pslcologo.s
mas no eu sou nos da mentalidade centralizada em si pr6pria.
E esse n6s (que se traduzlra par urn «portugues», par exemplo,
au «brasileiro», «protestante», «indio», profissional qualquer ou
«doutor») dependera, eclaro, de uma suposta hierarquia de valores,
sempre extrinsecos a persanalidade do individuo que se constr6i
e submissas aos interesses da casta dentro da qual ele ira funcionar.

Nao a, portanto, de se espantar que os jesuitas chegassem
a- admitir mais tarde, e como legitima, a escravizacao dos sel
vagens. Ecas de defesa dos indios encontraremos na literatura

·de Vieira, no que se refere ao generlco do problema. Na pratlca,
Vieira tarnbem praticara a politica da conciliacao em relacao aos
nossos selvagens, pregando como unica verdadeira libertacao, nao
ados corpos que perecem, mas a da alma para a eterna felicidade.
Ate 0 movimento das entradas - sob 0 controle direto da Igreja
e supervlsao do Estado - tera sua [ustlficacao na palavra do
pregador. 0 indigena caira na armadilha do colono. Mas: vera
salva sua alma, batizado pelo mlssionario e tendo garantido seu
direito a algumas pratlcas religiosas indispensavels , 0 mesmo aeon
tecera ao negro. Transforma-se esta escravidao num dos lnstru
mentos providenciais da atividade mlssionaria , 56 que, se as pra
ticas religiosas comecassern a interferir no trabalho cotidiano do
escravo, a ponto de - aos olhos do colono - rnodificar seu
rendimento, poderiam ser suprimidas pela autoridade adrninis
trativa e dispensadas pelo religioso. Essa religiosidade era a do
bispado. E aqui 0 misslonarlo se sentiu lesado em seus direitos
fundamentais:

«Quem haviade crer que em uma Colonia chamada de portu
gueses se visse a Igreja sem obediencla, as Censuras sem temor,
o Sacerd6cio sem respeito, e as pessoas, e lugares sagrados sem
imunidade?» 5

4. Cf. Master ECKHART, Fragmentos, em epigrafe ao cap. III, Natu
reza e car6ter do homem, em Analise do Homem de Erich FROMM, Zahar
Editores, Rio, 1960, pp. 33 e S5. 0 tema e discutido tarnbern em Arte
de Amar, Editora Itatiaia.

5. Antonio VIEIRA, Sermao da Epifania (1662), in Sermoes Com
pletos, Aguilar, 1959.
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Alem disso, de que maneira dar conta a Deus das almas que
Ihe -haviarn sido confiadas? Como escapar ao castigo eterno aos
olhos do juiz divino lrnplacavel? 6

Vieira ainda, ate nas suas conviccoes estlllstlco-llterarias, del
xaria transparecer a mentalidade lusa castista, quando se trata
tambern do gentio a catequizar. Na sua hierarquia lingulstica, \que
teria como ponto de reterencia a escala de valores do pecado,
lnclula-se a programa de alfabetlzacao do selvagem. Gentio, sua
linguagem (como instrumento de auto-expressao e lnterpretacao
do cosmos) estaria excluida dos quadros do tronco original da
linguagem revelada. 7 A altabetizacao, nesse caso, era exigencia
da conquista catequetica: nao era defendida como processo civill
zat6rio racional. Tlnha, como as vezes ainda a vemos hoje, cunho
politico-religioso.

Brasileiro au portugues, portanto, a nosso Vieira, se consl
derado dessa perspectiva? - Nem urn nem outro. Jesulta, antes
de mais nada; rnlsslonarlo par temperamento e vocacao: e, no seu
ritmo de vida e estilo de atividade, na maior parte das vezes
(0 que admiramos), pura e simplesmente Vieira ele proprio.

Dal, 0 nao podermos separar urn estudo hlstortco-blograffco
da sua personalidade de urn levantamento crltico-estillstico da sua
producao literarla, ja que e essa producao a sua atividade misslo
naria , Sem isso, praticamente impassivel concluir um esboco de
sua estatura de personagem hlstcrica .

Do ponto de vista da questao indigena, ao lado das outras
figuras que a secundararn (e pensarnos principalmente em Anchieta
eManuel da Nobrega), foi tao indigenista quanta seus cornpa
nheiros de ordem, e tao indigenista ainda, ernbora em outro plano,
quanta 0 proprio Sardinha na tragedla da sua morte. Em conse
quencia, pelo menos tres razoes importantes e basicas viriam corn
provar a distancia enorme que a separa, por exemplo, de um
Gonc;alves Dias au de urn Alencar. Tais razoes: 1) a origem de
sua producao, de orientacao tao alienigena quanta a de Anchieta;

6. idem, ibidem.
7 . idem, Hist6ria do Futuro, Obras Escolhidas, Livraria Sa da Costa,

Lisboa, 19~3.
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2). a mentalidade indigenlsta, em franca oposicao ao indlanismo
que caracterizaria a literatura brasileira autoctone urn pouco mais
tarde; 3) a propria natureza de seu estilo de cornposicao, onde 0

indio nao representa nenhum elemento de lnsplracao artlstica e
nenhum fator de crlacao: e simples elemento no quadro de inte-
resse~ allenlgenas . .

No dominic da criacao, e sobretudo a partir do romantismo
(seculo XIX) que a presence do indio se faz notar de maneira mais
incisiva no Brasil, e praticamente apenas no terrene da literatura.
Mas, como lembra Atran!o Coutinho, aqui e preciso esclarecer:
«0 romantismo no Brasil precede a si mesmo: os arcades ja eram
rornanticos, pelo que se diz». A observacao e de grande impor
tancia, pois de qualquer forma nos aproxima rornanticos e arcades;
a afirmacao em si ebastante vulneravel , De passagem, lembremos
apenas que as notas rornantlcas assinaladas nos arcades pelos
historiadores e pela critica atestam, antes de mais nada, manl
festacoes de urn estilo _. nao classico, notemos bem, nem roman
tlco por oposlcao - e sim de caracteristicas barrocas. Citemos,
por exemplo, a utllizacao do elemento pictorico nas composicoes,
em concorrencia com a tendencia linear renascentista, mas que nem
de longe se assemelha aos exotismo das descricoes do seculo XIX;
o sentido estetico de «irregularidade-tensao-esforco», nota de con
cepcao barroca, tambern nao se confunde com 0 aproveitamsnto
do drama pessoal e intimo que alimentaria 0 individualismo roman
tico urn pouco mais tarde; 0 mesma diremos de' algumas caracte
risticas formals, como adjetlvacao, usa de metaforas, hiperboles,
antlteses . Tudo dependera do tratamento especifico dado a essas
caracterlsticas, de ambito mais geral, e de sua orlentacao no
dominio literarlo . E al tarnbem que a questao indigena se colocara
como materia a ser por nos examinada.

Tanto da perspectiva dos arcades (e diremos barroca) como
da perspectiva dos escritores brasileiros do seculo XIX (roman
tlca), a questao indigena (interpretacao antropologica e hlstorlco
social do fenorneno), vai subrneter-se sempre ao tratamento exigido
por aqullo que chamariamos de «ficcao hist6rica». A reconstltuicao

8. Afranio COUTINHO, idem, p. 671.
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de urn Iato, cientlflcamente ou nao, aqui sera elemento essencial
it arte. Para melhor distinguir as direcoes a que se submete a
programatica indlgena neste particular, observemos rapidamente
os momentos principais da criacao no dominic da flccao hist6rica:

1 . 0 primeiro movimento, ainda nao criador mas sempre
propenso a uma atitude criadora eventual, sera a capacidade de
apreensao de urn fato concreto e de significacao social bem
marcada.

2. Apreendido, esse fato se transforrnara em experlencia .
Isto e: em sltuacao ao mesmo tempo fornecida por e tomada a
uma realidade vivencial. E a situacao que, inicialmente objetiva,
mostrara agora ao artista que 0 mundo exterior (0 mesmo que
neste instante ja se recria numa outra experiencla pessoal ine
vltavel) fecha-se-Ihe, na realidade. E estranho, circunstancial.

3. A perspectiva em que dramaticamente se coloca perrni-
tlra a esse artista a escolha do seu «elemento de criacao».

4 .. Tal elemento, por sua vez, e mesmo dentro dos limites
de uma unica tematlca, podera manifestar-se atraves de pelo rnenos
tres estruturas de base: urn vulto, e teremos a estrutura do drama
de personagern; urn acontecirnento, eis 0 drama de acao: uma
circunstancla, e passamos ao contexte do tempo ou do espaco , 9

5 . Reinterpretado no momenta da expressao, atitude indi-
vidual, esse elemento de crlacao se atualiza em forma de signos,
assim adquirindo sua funcao simb6lica, onde tarnbem encontrara
uma dlmensao social. Em outras palavras: da representacao
passarnos ao dominio da cornunicacao .

6. 0 conteudo da obra aparece como trace de uniao entre
os interlocutores (escritor e leitor, no caso), atraves da estrutura
significativa que, no ate da comunicacao, os articulara .

7 . Concretiza-se a experiencia poetics, e 56 essa expe-
riencia consegue dissolver as barreiras do mundo exterior (realidade
fechada inicial), transformando-o em estado de alma reinterpretavel .

9. Wolfgang KAYSER, Interpretacion y anallsls de la obra Iiteraria,
trad. de M.outor. e Yebra, Gredos, Madrid, 1954, pp. 587 e ss.
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8 . A vontade, ou intencao criadora, de conhecer 0 mundo,
purificado das contingenclas em que historicamente sa elabora, '0
reduz a apenas ser. Este «ser», ao mesmo tempo construfdo (pelo
criador) e construtivo (para 0 interlocutor), caracteriza-se pela sua
estrutura nao-subjetiva obrigat6ria. ~ independente: do criador,
como experlsncia ja comunicada; do interlocutor, em funcao do
qual agora subsistira: e da Inspiracao, de que se libera atraves
do processo de slgniflcacao simb6lica.

9. Nessa estruturacao poetica de funcoes cognitivas baslcas,
teremos: a) transposlcao de urn valor hist6rico ao dominio dos
valores esteticos: b) transfiguracao, portanto, da verdade hist6
rica em verdade etica.

10. Como consequencla: transposlcao tarnbern do real
ao ideal.

Dessa maneira, a ficc;ao hist6rica - aparentemente produto
de uma especie de literatura engajada, com uma ideologia extra
literaria fundamental - nao se caracteriza essencialmente pela
sua orlentacao nem pelos objetivos a que possa visar. Pelo con
trarlo, e no conteudo da sua insplracao apenas que tais objetivos
consegulrao ou nao evidenciar-se. Alern disso, apenas aindano
movimento interno da pr6pria criacao, como obra de arte, a sua
dimensao social se manifesta. Pois, poeticamente reconstituida e
simbolicamente reestruturada, e assim que a verdade cientifica
moralmente se engaja; mesmo processo, e 0 fato historico se
transfigura, valoriza-se em forma de ideal.

Retomando nestas observacoes dois de seus aspectos essen
cia is, teremos:

A) a no conteudo de sua inspiracao que a ficcao hist6rica evi
denclara os objetivos e as orientacoes de sua programatlca
llterarla ,

Assim sendo, e diante do pr6prio indio, como fenorneno antro
pol6gico e historico-social, que tais observacoes finalmente nos
colocam. Examinando as traces fundamentais da interpretacao
que Ihe e dada, chegaremos em literatura as linhas de conduta que
tentamos analisar. «lndio exalcado, nobre selvagem. Indio vllipen
diado, cao sujo. Duas faces de uma figura», dlra Maria Jose de
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Queir6s. «Duas Interpretacees de uma raca, Duas prograrnatlcas
llterarlas: indianismo e indigenismo» .10

No prirneiro caso, terlarnos 0 «espetaculo», urn retrato de
indio apresentado sobretudo atraves de aspectos circunstanciais,
a sua exteriaridade .11 No segundo caso, aquila que nos dara a
ldentiflcacao do antigo her6i selvagem. £ a propria questao lndl
gena que passa a constituir objeto de preocupacao literaria .

Evidentemente, nem a exaltacao epica de urn lado, nem 0

aviltamento psical6gico do outro, seriam notas abrigat6rias dessas
duas prograrnatlcas . Nenhuma figura a invariavelmente totogenica
nas suas aparicoes, mesmo de carater circunstancial, nem tam
pouco nenhum fenOmeno seria decididamente abjeto em todas as
suas manifestacoes e dirnensoes . Tais perspectivas, como vemos,
decorrem do tratamento artistico a que se submeteram duas menta
lidades bern definidas dentro de determinado contexto social.
S6 dessas mentalidades, em ultima instancia, dependeu a reconsti
tulcao simb6lica do fenorneno . Eis, partanto, neste ponto, 0 outro
aspecto das nossas conclusoes:

B) no movimento interno da crlscao, como obra de arte, a flccao
hist6rica manifesta a verdadeira dirnensao social do seu can

teudo de lnsplracao ,

Em consequencia, s6 a partir tarnbem da sua estruturacao
simb6lica, a verdade hist6rica da nossa questao indigena etlca
mente se comprometera , Percebernos: de urn lado, a arbitrarie
dade do conceito estetico atribuldo a realidade que a motivou;
mas, de outro lado, a irnportante dirnensao sociol6gica de rnani
testacoes artisticas realizadas dentro de tais perspectivas cria
doras. 0 indio se apaga, uma questao ao mesma tempo se levanta.
A resposta a essa questao sera uma programatica (aqui nesta
caso, literarla), linhas de conduta diretamente proporcionais a
nova signlficacao que, para determinada comunidade, a fenorneno
assume.

10. Maria Jose de QUEIROS, Do indlanismo ao indigenismo nas
letras hispano-americanas, tese defendida na UFMG, p. 19. .

11 . .idem, p. 22 e p. 29.
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Basilio da Gama e 'Santa Rita Durao, ambos arcades e res~

pectivamente autores do Uraguai e do Caramuru, teriam, segundo
a critica, tentado uma especie de epopeia indigena.

o primeiro deles, no seu poema ja em versos brancos e
estrotacao livre, nao se rnostrara, entretanto, nada romantico no
tratamento do indio ~omo objeto de sua lnspiracao e nada nacio
nalista no que se refere as linhas de conduta que ai assume.
Baseada em motivo historico, sua obra tera propositos outros,
lusistas antes de mais nada. Nela, a indio aparece vencido, sub
jugado pelos portugueses na luta da Colonia dos Sete Povos das
Missoes . Para Afranio Coutinho, entretanto, as poucos momentos
epicos do Uraguai vao negar este tratamento, independentemente
das intencoes de Basilio da Gama e daqueles que ele pretendeu
exaltar: «0 heroi nao e a Andrada, mas Cacambo, a indio per
seguido pelos portugueses e ludibriado pelos jesuitas, 0 chefe
espoliado de suas terras e esmagado pelo peso de dais grandes
irnperlos, unica figura simbolica de grandeza intrinseca».:12

Durao aproveita lenda brasileira (a do aventureiro Diogo Alva
res Correia, primeiro portugues que esposa uma nativa, Paraguacu):
faz do nosso folclore assunto do seu poema. Esse poema, entre
tanto, sera composto de dez cantos, oitava rima, de modelo carno
niano. 0 proprio indio que nele aparece sera vista pelo autor
atraves de duas lentes de efeitos opostos. Paraguacu, por exem
plo, que integra a acao como principal personagem, sera «alva
como a neve», «nariz natural», «boca mui breve», «olhos de bela
luz», Vejamos agora 0 indio-cenario, figura anonirna:

«A brutal catadura, h6rrida e feia:
A cor vermelha em si, mostram tingida
De outra cor diferente, que os afeia.
Pedras e paus de embiras enfiados,
Que na face e nariz trazem furados.
Na boca, em carne humana ensangOentada,
Anda 0 beico inferior todo caldo,
Porque a tern toda em roda esburacada,

12. Afranio COUTINHO, idem, p. 497.

124



E a labia de vis pedras embutido.
Os dentes, que e beleza que Ihe agrada,
Urn sabre outro desponta recrescido.
Nem se Ihe va nascer na barba 0 pelo.
Chata a cara e nariz, rijo 0 cabelo» .13

Ainda assim, costurnarn dizer que, se Basilio da Gama foi
mais brasileiro na forma e luso na essencia do seu poema, Durao,
ao contrario, teria side brasileiro na essencia e luso apenas no
tratamento llterario de sua composicao ...

o que ai enxergamos nada mais e que a orientacao carac
teristica ao grupo dos arcades em nossa literatura, decorrencla
ainda de urna rnentalidade socialrnente nao definida e em fase
de elaboracao , Longe de atingir a dominio da sua tecnica e de
chegar a uma sistematica de suas perspectivas, essa arte apre ..
senta todo 'urn confllto de solicitacoes multiples e antagonicas,
segundo 0 capricho de duas vontades em ebulicao . De urn lade,
exlgenclas reaclonarlas, e de um neoclassicismo europeu lmpor
tado sobretudo, determinariam um certo estorco de objetividade
quase classlca, onde 0 retrato ideal do indio pelo menos ate certo
ponto se desfigura. De outro, a influencia de uma ideologia barro
ca, na tentativa de traduzir um certo conteudo espiritual (que al
se apresenta como nacionaiista), mas sempre atraves de atributos
morfol6gicos que, na realidade, se op6em a esse mesmo conteudo,

o resultado, como vimos, pode vir a constituir verdadeira
ilusao de 6tica, tendo como consequencia a inversao dos valores
que informam a mehtalidade criadora no proprio ate da crlacao ,
Basilio da Gama, de intencao lusista, acaba imortalizando 0 indio
como vitima simbolica da vitoria lusa, e, a partir dal, 0 seu india
nismo se estrutura , Santa Rita Durao, de propositos aparente
mente nativistas, pecaria em pelo menos dois pontos: 19) - ao
tornar-se digna de Caramuru, aventureiro luso, e que a raca indl
gena se eleva aos olhos do autor, pelo crivo da personalidade de
Paraguacu: 29) - essa personalidade, por sua vez, difere essen-

13. Jose de Santa Rita DURAO, Caramuru (poema epico), edlcao da
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, reimpressa na Typographia de
Serva e cla., Bahia, 1837, canto I, estrofe XX, p. 17.
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cialmente daquilo de que se fazem os outros nativos seus irrnaos.
A perspectiva indianista, portanto, nos aparece em dependencla
intima de uma outra perspectiva, lusista, da qual paradoxalmente
se constitui.

Tambem dois aspectos e uma ideologia caracterizariam a
indianismo romantico . A ideologia, consequencia de urn certo
estado de espirito nativista ja bastante consistente, mas pregando
a tomada de consclencia de uma ainda precaria autonomia nacio
nal, transforma a palavra lndependencla no «abre-te sesame» das
nossas producoes do seculo XIX. £ a mentalidade que subordi-
-nara, e de maneira essencial, a solucao do problema da autonomia
literaria ao desfecha da hist6ria polltica do pais. Por isso mesmo,
se no ·resto do mundo «rornantlco e a que nao e classlco» (defi
nic;ao de Madame de Staal), no Brasil, «rornantico sera a que nao
e portuguss». Quanta aos dais aspectos, submetem-se ao processo
de reallzacao de nossa evolucao estetico-literarla .

Na estrutura daquilo que aqui charnarnos de ficcao hist6rica,
a ideologia aparecera ligada sobretudo ao primeiro item das nossas
conclusoes, E, portanto, no conteudo de inspiracao que evldenciara
os objetivos e orlentacoes de sua prograrnatica . Tal programatlca
se esforcara por traduzir muito mais uma especle de «petr6leo e
nosso» literarlo que propriamente «0 indio e nosso» das letras
latino-americanas em geral. Cenarlos, paisagens, fauna, flora
ideais, costumes, personagens, processes lingulsticos, tudo cons
titulra material aproveitavel para a tratamenta patri6tico das pro
ducoes romantlcas , Em consequsncla, a presence do indio, que
ate ha pauco se constituia em autsntlco slrnbolo de emanclpacao
nacionalista, passa agora a significar apenas urn dos elementos
estruturais deste novo brasao, Em relacao, entretanto, aos outros
elementos que a secundam (inclusive a tentativa de revlsao do
sistema de expressao lingulstica), a lrnportancla dessa presence
Indlgena, quando esteticamente atualizada, ultrapassara de muito
as limites da propria ideologia de que se criou. 1550 decorre da
hlpervalorlzacao funcional de dois dos momentos criadores da nossa
flccao hist6rica: 19) - a perspectiva em que dramaticamente se
coloca 0 artista no instante da escolha de seu elemento de criacao:
29

) - 0 processo simb61ico de sua expressao llterarla .
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A perspectiva drarnatica, seja ela qual for, porque informada
sempre da ideologia nacionalista que desde logo a transforma em
perspectiva situada, levara 0 artista a al se manifestar obrigatoria
mente como «angulo de visao». Via de regra, e confundindo-se
(ou fingindo confundir-se) com um de seus her6is que expressara
seu ponto de vista. Presente 0 indio, e ele (produto genuino na
cional) que automaticamente se transforma em porta-voz desse
«angulo de visao». Representar-se-a, ao mesmo tempo, a si mesmo
e ao seu criador. Assim, indianista ou nao, neste impasse da sua
atividade literarla, 0 artista se aliena: nao s6 investe, mas e tam
bern investido pelo mundo que criou.

Oaf, todo um processo de reestruturacao simb6lica da sua
expressao, Essa expressao ja nao podera ser apenas sua; sera
antes de mais nada aquela do her6i (indio, no caso) que entao
assume. Como tarefa lingulstica, devera conseguir, para as mes
mas realidades lingulstlcas do contexto social em que se situa,
valoracoes novas, e de tal modo informadas pela experiencia da
personagem, que 0 signa em sua obra passara a funcionar como
elemento integrante da crlacao .

Nao e de espantar, portanto, e aqui pensamos num Goncal
ves Dias e nurn Alencar, a afirmativa de que 0 movimento roman
tico no Brasil nao apenas revoluciona; cria de fato uma literatura.
Mas, par outro lado, se e na concretlzacao destas duas linhas de
uma programatica que 0 romantismo brasileiro se manifesta em
toda a puianca de sua originalidade, e al igualmente que encon
trarernos 0 grande pecado mortal de seus representantes. Para
melhor compreender a observacao, passemos em revista os dois
aspectos que essa ideologia condiciona.

Neste lance de alienacaoartlstica, em que 0 escritor ao mes
mo tempo investe e e investido pelo mundo de sua ficcao, duas
fisionomias distintas iraQ manifestar-se atraves da estrutura signl
ficativa da obra. £ 0 que acontece a flccao rornantlca, indianista
especialmente, tendo como consequencla a desfiguracao do indio,
ate mesmo 0 alencariano, «europeu de tanga e tacape», segundo
lugar comum na hist6ria da literatura. ~ tambern onde teremos a
choque, as vezes fatal, entre duas linhas de conduta: a nativista,
projeto da. flccao, e a europela, importada, da qual se nutria 0
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escritor, a prolecao , Eis 0 pecado mortal: «mesmo no terreno ideo
16gico (acrescentariamos literarlo) 0 Brasil nao fugiu ao seu des
tino de nacao colonial e de mercado de consumo. As rnaterlas
primas com que se fabricavam as doutrinas futuras daqui salam
para a Europa e de la regressavam sob a forma de artigos impor
tados». «0 indianismo frances, nascido do indio brasileiro, e lrn
portado pelos nossos escritores como uma planta exotica. lmlta
vamos, atraves do frances, 0 que ja era nosso; 0 que ja estava
na origem da nossa hist6ria litera ria» .14

De tal culpa se eximiria 0 indianisma goncalvino, autoblo-
. graflco sobretudo. E 0 fata se explica. Pais, se de um lado e
como projeto e proje~ao do seu criador que, atraves de duas
fisionomias, se apresenta a ficcao indianista rornantlca, isto nao
slgnlflcara por outro lade que duas mentalidades diferentes obriga
toriamente se erijam dentro do contexto estetlco em que tais flslo
nornlas se estruturam. 0 fenomeno se verifica em Alencar, em
outros, mas na verdade 0 grau de parentesco que separa ou apro
xima aquelas mentalidades sera inversamente proporcional ao grau
de allenacao do artista no seu lance criador. Dessa forma, um
vislonarlo genulno, consciente das suas funcoes de vlslonarlo em
relacao ao grupo social em que se encontra, tera muito rnalores
possibilidades de harmonizar estes dois mundos entre os quais
flutua. Ja 0 visionario pela metade, 0 reaclonario, corre 0 perigo
de desfigura-los a ambos, subjugado que esta, de urn lade pelos
seus proprlos olhos, de outro pelos olhos da sua visao . Primeiro
caso, descobrimas Goncalves Dias: «alienado» por natureza, coe
rente na conluncao das duas perspectivas que assume. Segundo
caso, achamas Alencar: estorco nativista e reacao critica irnpor
tada, duas mentalidades estanques que se [ustapeem .

Querem alguns exegetas enxergar nestas mentalidades duas
fases por que teria passado 0 nossa indianismo romantico: uma
de felcao patri6tica e outra de lrnltacao . «Na primeira fase, que
e a do patriotismo, forma a nossa epopeia original e talvez a unica
que na hist6ria das nossas letras possa acusar uma fonte e origem

14. observacao de Afonso Arinos de Melo Franco, citada par A.
COUTINHO, Ope cit., p. 665.
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profundamente nacional; na segunda fase, de irnitacao francesa,
colheu ja fria e morta a llusao patri6tica mas rejuvenesceu-a, pene
trando na corrente universal do Romantismo» .15

Considerando que as duas mentalidades via de regra coexistem
numa mesma producao, e em nao importa que periodo da mani
festacao indianista rornantica, preferimos admiti-Ias apenas como
aspectos do pr6prio movimento interno do ate criador, manifestando
llnhas distintas no comportamento do artista em relacao ao con
texto social em que se situa.

Concluindo:

1 . A questao indigena, que facilmente se tern constituido em
preocupacao da hist6ria e da critica artlstico-llterarla, repre
senta, como sabemos, tenorneno cultural e antropol6gico,
erigindo-se como objeto antes de mais nada das cienclas
sociais e humanas.

2. 0 indio, por sua vez - e tanto na sua realidade humana
como na lnterpretacao que Ihe e dada - apresenta-se-nos
de duas perspectivas fundamentalmente distintas: espeta
culo, qualidades extrinsecas inessenciais; problema, quall
dades intrinsecas existenciais.

3 . Oai, duas mentalidades diferentes a alimentar 0 estudo da
questao e a informar prograrnaticas de natureza cultural
que a ela se reterem: a mentalidade indianista, focalizando
o espetaculo: e a mentalidade indigenista, na tentativa de
lnterpretacao existencial do fenorneno .

4. Objetivamente consideradas, a segunda decorre da primeira:
a lnterpretacao indigenista representa, na verdade, uma evo
lu~ao natural de manlfestacoes indianistas iniciais.

5 . Condicionadas, entretanto, ao comportamento do grupo social
onde se inserem e no qual 0 indio se apresenta como ques
tao, seu conteudo dependera da estrutura significativa atrl
buida a essa questao na comunidade que .a condiciona.

15. OpiniAo de Joao Ribeiro, tarnbem citada par A. COUTINHO, p. 668.
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6 0 0 E 0 que explica a distorcao, as vezes, das perspectivas de
que se nutrem, e a restricao do seu sentido na hlstorla
cultural de determinado povo °

7 ~ 0 fato acontece no Brasil, como vimos, quando indianismo
se reduz a exaltacao simb61ica de uma figura, e indigenismo
ao .aviltamento psicol6gico de suas qualidades e atributos .

. 8. Ao contrario, porem, do que se verifica nas civilizacoes de
origem hispano-americana, tais orlentacoes determinam aqui
mentalidades estanques: a indigenismo correspondera a
perspectiva alienigena do colonizador, e a indianismo aoutra
perspectiva, autoctone, de reacao,

9 o' Assimsendo, a segunda se antecipa a primeira e, cronolo
gicamente pelo menos, assistimos a uma completa lnversao

.dos valores culturais de que se constituem.

10. Consequenclas: de urn lado, reducao das duas mentalidades
a apenas aspectos de rnanltestacoes culturais outras 
(indigenismo, como aspecto de colonialismo de fei<;ao mer
cantil; indianismo, aspecto do nativismo de fei<;ao patrio
tica); de outro lade, hipervalorlzacao funcional do indianismo
como elemento de civilizacao na sua mensagem.
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CONCURSO DE CONTOS E DE POEMAS

o 129 Concurso de Contos e de Poemas da Revista Llteraria

do Corpo Discente da Universidade Federal de Minas Gerais recebeu

urn total de 623 trabalhos, sendo 36 conjuntos de contos - no

total de 108 contos - e 103 conjuntos de poemas _0 no total

de 515 poemas .

Os trabalhos foram enviados por 140 alunos da Universidade
Federal de Minas Gerais, sendo 48 da Faculdade de Filosofia e
Ciencias Humanas - 26 de Cornunicacao Social, 12 de Psicologia,
4 de Filosofia, 3 de Hist6ria e 3 de Ciencias Sociais; 23 da Facul
dade de Letras; 13 da Escola de Engenharia - 5 de Engenharia
Mecanlca, 3 de Engenharia Quimica, 3 de Engenharia Civil e 3 de
Engenharia Eletrica: 9 da Faculdade de Medicina; 7 da Faculdade
de Direito; 6 da Faculdade de Ciencias Economicas - 2 ~e

Adrnlnlstracao, 2 de Economia, 1 de Ciencias Contabels e 1 do
Cedeplar; 6 do Instituto de Ciencias Exatas - 2 de Matematica,
2 de Fisica, 1 de Engenharia e 1 de Quimica; 3 da Escola de
Veterlnarie: 3 da Escola de Belas Artes; 3 do Instituto de Ciencias
Biol6gicas - 2 de Ciencias Biol6gicas e 1 de Medicina; 2 da
Escola de Arquitetura; 2 da Faculdade de Farrnacia: 2 da Escola
de Muslca: 2 da Faculdade de Educacao: 1 da Faculdade de Odon
tologia; 1 da Escola de Enfermagem e 1 do Coleglo Tecnico ,

Alem desses, a Comissao Julgadora recebeu mais trabalhos

literarios - contos e poemas - de oito pessoas, nao alunas da

UFMG, que por raz6es regulamentares, nao puderam participar

do concurso.
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Em doze concursos, a estatistica da RL esta assim:

ESTATISTICA DA RL

TRABALHOS REeEBIDOS

~.

ANOS ESTUDANTES

I 1-
~.

CONTOS POEMAS TOT~L ...' .
"

1966 I I 1 I
61 18 I 146 1 164

1967 I 102 I 57 I 198 I 255..

\ \
1

\
- .

1968' 46 38 I' 131 169

1969 I 121 I 76 I 265 I 341-

I I I I1970 ' 105 131 I 221 353

1971 I 161 I 68 I 257 I 325
:

1972 I 123 I 118 I 231 I 349

I 199
"

I
\ 48~1973· I 144

1
238

I I I I
1974 269

1
172

1
478 I 650

1975 . . I 92 I 96 I 230 J 326

: 1'976: !-I ..,·i6·· -1,- 57 I ·275' I : .
332 '

1977 I 140 I 108 I 515 -\ 62~

I I ITOTAL. 1.495 I 1.083 I 3.2~5 4.369

. Os trabalhos recebidos e nao classificados js foram 'devol
vidos aos seus autores.

A relacao dos 623 trabalhos recebldos; com as' respectlvos
pseudOnimos, e a seguinte:
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TlTULO

1 - Requiescat in Pacem

Assassino Sem Crime

Cocho do Pega

2 - Recusa

Os Verdes
Cena (Em Um Ato)

3 - Chapa
Mendigo

Status Pivete

CONTOS

PSEUDONIMO

Loy do Cocho

Loy do Cocho

Loy do Cocho (29 Luga~

Fondue Piernontes

Fondue Piernontes
Fondue Plernontes

Romano Segal
Romano Segal

Romano Segal

4 - Separac;ao
Rua dos Atacadistas

Quarta Dlrnensao

5 - Ze da Faca
Uma Curva na Serra
Conversas em Volta do Fogo

6 - Violino
o Luminoso
Suicidio

7 - Ant6lise

••• ?"??
Proletariado

8 - Rotinas
Brincadeira

o Semaforo

9 - Mais Urn Pivete
Fugindo da Morte
Tudo Isto e um Absurdo

10 -Urn Caso de Jornal
Joao Carlos
o Mendigo

11 Final de Jogo
Encontro
Homem de Fibra

Dom Diego
Dom Diego
Dom Diego

- Giulia

- Giulia
- Giulia

Dede

Dede
Dede

Monica de Castro
Monica de Castro

Monica de Castro

Pipocas

Pipocas

Plpocas

- Toado de Castro

- Toado de Castro

- Toado de Castro

- Zoroastro
- Zoroastro
- Zoroastro

lohan (M. Honrosa)
lohan

lohan
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TITULO

12 - Tiziu

Entre Cancer e Capric6rnio
Primeira Chuva de Setembro

13 - Triangulo das Bermudas
A Coisa

Quando Julho Chegar

14 - Sinais Luminosos
Douglas
Aluclnacao

15 - 0 Tronco
Macaco Simao
o Anlversarlo

16 - Gente Simples de Minha Terra
A Criminosa Mora em Frente
Barranqueiro do sao Francisco

17 - Papagaios de Papel
o Estrado
S6bado It Nolte

18 - Reflexlo
£ 1550 AI. ..
Janela Aberta

19 - Fantasia Segundo Perls
lnstantaneo
Viva Mundi

20 - Em Vao
Rotina
SebastiAo Jose Menezes

21 - Final de Mas
Trlangulo
Incidente

22 - Substituivel Essencia
Normalmente
Choro

23 - Avanc;o da Poeira
Urn Miseravel
Pesa-Mundo
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PSEUDONIMO

Frei Jose
Frei Jose
Frei Jose

- Tom Hera
- Tom Hera
- Tom Hera

- Cessi Matildi
- Cessi Matildi
- Cessi Matildi

- 0 Pr6prio
o Proprio

- 0 Proprio

Simplesmente Maria
Simplesmente Maria
Simplesmente Maria

- Joao Dutra
- Joao Dutra (M. Honrosa)
- Joao Dutra

Porta-Bandeira
Porta- Bandei ra
Porta-Bandeira

- Atefrio
- Atefrio
- Atefrio

Prarna
Prarna
Prama

Martilho das Docas
Martilho das Docas

- Martilho das Docas (39 lugar)

Denka
Danka
Denka

Luala B. Artor
Luala B. Artor
Luala B. Artor



TITULO

24·- E Preciso Viver

Ana Russa

a Emprestlrno

25 - Uma Brincadeira

a Espelho

o Capataz

26 - Sem Principia Nem Fim

Pequenos Pecados

Todos as Apartamentos

27 - Hist6ria do Presidente ...

Gaiola Perpetua

Lehmkul

28 - A Companheira

Desabafo

a Compromisso

29 - WZ4 - 217

Carta de Noiva

Feriado Nacional

30 - Banana-Ouro, Banana-Prata

Galos de Briga

Intrincado Caminho

31 - Boideiros

Florivoltas

Sangue

32 - Por Tras do Sol

Ideia Fixa

Entre Passos

33 - Desafio

Morrer Primeiro

Eu Mato

34 - consplracao em Oxirnpa

NAo Enviou

NAo Enviou

PSEUDONIMO

- Gisaleron

- Gisaleron

- Gisaleron

Dante

Dante

Dante

- Jagomar

- Jagomar

- Jagomar (M. Honrosa)

- Jimi Hendrix

- Jimi Hendrix

- Jimi Hendrix

- Jacare

- Jacare

- Jacare

Leao

Leao

Leao

Cida

- Cida

- Cida

- Silvestre

- Silvestre

- Silvestre

Monga 7177

Monga 7177

Monga 7177

Dabu (19 lugar)

Oabu

Oabu

- Amarelo 38

- Amarelo 38

--:. Amarelo 38
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TITULO

35 - De Como Campos das ...
Niio Enviou
NAo Enviou

36 - Unissex
A Melhor Solu~lo

Nlo Enviou

PSEUDONIMO

- Calixto
- Calixto
- Calixto

- Amaro
- Amaro
- Amaro

N9 TfTULO

POESIAS

PSEUDONIMO

01 - 0 Tempo (Sob ... Cotidiano)

o Tempo (Sob... Boemia)

o Tempo (Sob T6dio)
o Tempo (Sob Amor)

o Tempo (Sob progresso)

02 - Travessuras

Poemas de Seu Amor

Momenta

Oanccneta

Maritima I

03 - Vida de Poeta

Cotidiano

Palsagern do Quarto

Mesa de Bar

Fim de Rua

04 - Dona Assma
N6mero

Batizado Ortodoxo

Raquel

Missionaria

05 - Massacre Cotidiano

o Oltimo Noturno

Perigo no Ar

Canto Escuro

Aqui e Agora
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- Ludmila

- Ludmila

- Ludmila
Ludmila

- Ludmila

- Quasimodo

- Quasfmodo

- Quasimodo

- Quasfmodo

- Quasimodo

- Delagrave

Delagrave

Delagrave

Delagrave

Delagrave

Runpeltlskln .
Runpeltiskin

Runpeltiskin

Runpeltiskin

Runpeltiskin

Loy do Coch6

Loy do Coch6

Loy do Coch6

Loy do Coch6

- Loy do Coch6



TITULO·

06 - Tres Asas Voando

Nupcias

Flqueonde Esta

Bibliotecluia

L ( ... ) 0

07 - Auto de Todos os Dias

Colibrilho

Fuga em Espelho COncavo

Fausto Allegro

Reavahacao de Urna -Verdade ..

08 - Os Habltantes .

A lnteracao das Forces

Amanalca

Nos veremos .em Hass

Todos os Pormenores

09 - Louco

Legado

Lei

Saudades

Rosto

10 - Exodus

Advento

Retrato Num Quarto

Saudade

Pequena Palsagern

PSEUDONIMO

Monga 7177

Monga 7177

Monga 7177

Monga 7177

Monga 7177

Fondue Piemontes

Fondue Piernontes

Fondue Piemontes

Fondue Plernontes

Fondue Piemontes

- Andar Corrido

- Andar Corrido

- Andar Corrido

- Andar Corrido

- Andar Corrido

Romano Segal

Romano Segal

Romano Segal

Romano Segal

Romano Segal

Eurfdice

Eurfdice

- Eurfdice

- Euridice

~. Eurfdice

11 lrnlnencla
Vaga

Calo

Saudades

Resqulcio

Maria Custodia

Maria Custodia

Maria Custodia

Maria Custodia

Maria Custodia

12 - A Minha Poesia

£ Noite

Curva

Anula

Reticencia

Lagoeiro

Lagoeiro

Lagoeiro

Lagoeiro

Lagoelro
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TITULO

13 - Poemeu

Cobri~ao

Carta do Prlmogenlto

Sete de Setemhro de

Musica Mater

PSEUDONIMO

- Chico Tesouro

- Chico Tesouro

- Chico Tesouro

-- Chico Tesouro

- Chico Tesouro

18 - Quarto de Hotel

Esta Claro

Acima do Asfalto

No Trap6zio

Cama de Casal

14 - Reboque I

Reboque II
Reboque III
Reboque IV

Reboque V

15 - caca
Botanlca do Consolo

(De) Lirio

Em Noturno

Vaga AlusAo

16 - Porta da Igualdade

SertAo

Exemplo Universal

Sou um Passarinho

Voce e a Natureza

17 Predestinada

Ao Desconhecido

Era ... Uma Vez S6

Olhos nos Olhos

Tempos em Mudanca

- Yafly

- Yafly

- Yafly

- Yafly

- Yafly

- Zalblui

- Zalblui

- Zalblui

- Zalblui

- Zalblui

- Campones

- campcnes

- Campones

- Oarnpones

- Oarnpones

EI Capote Moreno

EI Capote Moreno

EI Capote Moreno

EI Capote Moreno

EI Capote Moreno

- C. Loss

- C.Loss

- C.Loss

- C.Loss

- C. Loss

19 - Lembrances

Grilos

o V6u

Simples

A Moc;a do Sobrado
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Kappot (M. Honrosa)

Kappot

Kappot

Kappot

Kappot



N9 TITULO PSEUDONIMO

20 ...:.- Operarlo

Obstaculos

Escravo Rebelde

Evoluc;Ao

Mlcroblo Imortal

Rubricane

Rubricane

Rubricane

Rubricane

Rubricane

21 Declaracao de Amor

Reencontro

Menina Morta

Poema da Consolac;ao

Cinco Correntes

- Geraldo Pedreira

- Geraldo Pedreira

- Geraldo Pedreira

- Geraldo Pedreira

- Geraldo Pedreira

22 - Paulo e Virginia

Presence

Asas Azuis

Momentos

Busea

23 - Latinamigo

Egocidio s/nQ

Do Paraopeba

Nascimorro

Guerra em Paz

24 - Promessa

Menino

Rubio

Mo~o

CanhAo e Piao

25 - Sonho Cativo

o Outro Lado da Vida

D. Quixote

Vida de Jangadeiro

Proposta de Reforma

26 - Oa lnfancla

o Ar do Poema

Por Oetras das Grades

Monumento a Minha Prlsao

Feito Sem

Livia

Livia

Livia

Livia

Livia

-- Antonio J080

- Antonio J080

- Antonio J080

- Antonio Joao

- Antonio J080

- Ser

- Ser

- Ser

- Ser

- Ser

- Lotzu

Lotzu

Lotzu

Lotzu

Lotzu

- Toado de Castro

- Toado de Castro

- .. Toado de Castro

- Toado de Castro

- Toado de Castro
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31

TITULO

27 - Descrenc;a

A Morte do Riso Mendigo

Cena I

Pesadelo

Natal

28 - Musica das Esferas

Mobilidade Necessaria

Poema do Arnor ...

Surfista Prateado

Uma Vez Mais

29 - Brincando

Elegla
Do Sonho de Uma Noite ...

Corajosamente

Ruido Ancestral

30 - Esse Vazio Louco

Retrato

Ooracao Irracional

Sonho

Poema dos Jovens

Integrac;Ao

Canto ao Amor Primeiro

Saudades Ecol6gicas

Redenc;Ao

Amor Apocalfptico

32 - (R6) Fazer-se
Descobrimento Na Noite

Tempo de Paz Chuvosa

Em Tempos Antes, Hoje

Canc;Ao do Nao' ·Amar

33 - Homem-Ccnsequencla

Bodi - II
Terreno Arido

Divagando

Inocente
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PSEUDONIMO

- Gazel

- Gazel

- Gazel
- Gazel

- Gazel

- Pyotr

- Pyotr

- Pyotr

- Pyotr

- Pyotr

Hellus

Helius

- Helius

-- Helius

- Helius
Luiza Pablo.

Luiza Pablo

Luiza Pablo

Luiza Pabio

Luiza Pablo'

- Tlo Lo

- Tio Lo

- Tio Lo

- Tio Lo

- Tio Lo

Dom Quixote

Dorn Quixote .:

Dom Quixote
Dom Q'uixote .

Doni Quixote

- Xyko-Cristo

- Xyko-Cristo

- Xyko-Cristo

- Xyko-Cristo

- Xyko-Cristo



TITULO

34 .:- Sobre urn Tempo

Sobre urn Rio

Sobre uma Gente

Sobre uma Vida

Sobre urn Jeito de Oizer...

35 - Tentacao

75
Barquinho
Grama

Simples

36 - Col6quio

Renascirnento

Fragmentos de Cotidia no

Quod Vis Potes

Artista em Busca de Si

37 - Viagem ao Sol

Sexta 11
Serenata

Passou Sublndo

Sem Titulo

38 - Esperalento

Can~Ao de Rua

ManhA Espanhola

En Canto

Olhos 0'Agua

39 - 0 Violeiro e as Estrelas

Sem Titulo I

Sem Titulo II

Sem Titulo III

Sem Titulo IV

40 - Viva

Amor de Alvenaria

S6 de Porre

Agora

o -Meu Querido Amor

PSEUOONIMO

Ermi Machado

Ermi Machado

Ermi Machado

Ermi Machado

Ermi Machado

Barrigudinha

Barrigudinha

Barrigudinha
Barrigudinha

Barrigudinha

- Genl

- Genl

- Geni

- Genl

- Genl

- Roby

- Roby
- Roby

Roby
Roby

Marmaduke

Marmaduke

- Marmaduke

Marmaduke

- Marmaduke

- J. L. Oliveira

- J. L. Oliveira

- J. L. Oliveira

- J. L. Oliveira

- J. L. Oliveira

Rubiano

Rublano

Rubiano

Rubiano

- Rubiano
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TlTULO

41 - Acomoda-lhAo

Sub-Lamento

Desamor

Avanco Tecnol6gico

4 Paredes

42 - Auto-Retrato

Acidente, Ocidente

Geografia da Dor

Caixa Escura

Gerontodrama

43 - A Canoa e 0 Rio

Denuncia

Elogio as Duvidas

o Ventilador

o Rel6gio

44 - Piles Azimos

Mundo das Sombras

Traditionnelle Famille

Anemona

Abstraeao

45 - Passeio

Encontro

Preludlo a Imagem

Para Meu Povo lIudido

Compasso

46 - Cotidiano

MaC;a-do-Amor

Que e Arte

Sei que Sou

Madrugada

47 - Verde Aranha

Suor e Luar

o PAo Nosso de Cada Dia

o Menino dos Homens

Cidade do Interior
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PSEUDONIMO

- Florisbela

Florisbela

Florisbela

Florisbela

Florisbela

- Chiquita-Sacana

- Chiquita Sacana

- Chiquita Sacana

- Chiquita Sacana

- Chiquita Sacana

- Grog

- Grog

- Grog

- Grog

- Grog

- Ratty

- Ratty

- Ratty

- Ratty

- Ratty

- Girassol

- Girassol

- Girassol

- Girassol

- Girassol

- Gisu

- Gisu

- Gisu

- Gisu

- Gisu

- Saraujos

- Saraujos

- Saraujos

- Saraujos

- Saraujos



TrTULO

48 -..:.. Poesia

De Urna Estrela

Desolacao

S6 Resta Angustia

Deixa-me

49 - Trombose

Solais

Lento

Rugas

L6gica

50 - Soneto da Mediocridade

Mestra

Amor

Pude crer

Alma Irma

51 - Sufoco

Medo

Transforrnacao

Anlversarlo

EJes

52 - E Preciso Sorri r Sem pre

Urn Sonho Lindo Demais

Preciso Tocar Voce Agora

Amor

lrmaos

53 - 0 Direito ~ Vida

Urna Longa Noite de Sonhos

Perplexo

Atonito

Angeline.

54 - De Alguns Depoimentos I

De Alguns Depoirnentos II

De Alguns Depoirnentos 111
De Alguns Depoimentos IV

De Alguns Depoirnentos V

PSEUDONIMO

Cinara dos Montes

- Cinara- dos Montes

- Cinara dos Montes

- Cinara dos Montes

- Cinara dos Montes

I. Sobrinho

I. Sobrinho

I. Sobrinho

I. Sobrinho

I. .sobrlnhc

- 0 Aprendiz (M. Honrosa)

- 0 Aprendiz

- 0 Aprendiz

- 0 Aprendiz

- 0 Aprendiz

Lirio Amarelo

Lfrio Amarelo

Lirio Amarelo

Lirio Amarelo

Lfrio Amarelo

Kalipe

Kalipe

Kalipe

Kalipe

Kalipe

Michaelo Paulini

Michaelo Paulini

Michaelo Paulini

Michaelo Paulini

Michaelo Paulini

- Joao da Silva (M. Honrosa)

- Joao da Silva

-- Joao da Silva

- Joso da Silva

- Joao da Silva
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TrTULO

55 - Preservacao

Verde e Cinza

Formiplac

Praca 100

In Gloria

56 - Os Camelos

Favela

Crianc;as Perdidas

As Lavadeiras

Pertinho de VocA

57 - Psalmo da Oor
Psalmo n9 VI
Lascfvia

Coletor de Impostos

Bar do Joao

58 - Infinito Real
Desllusoes Tardias

Mundo Sol

Atraves de Los Angeles

(Nio Enviou)

59 - Retirantes

Regresso

Metamorlose

GAnesis

VisAo

60 - Universidade

o Valor dos Valores

o Que Foi Tera Sido?

o Absoluto

Contrato Esponsallcio

61 - 0 Escravo

Angustia de Viver

A Esperanc;a e a Pureza

Nostalgia do Amor

A Bola e 0 Carro
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PSEUDONIMO

Laila

Laila

Laila

Laila

- Laila

- Artista Poeta

- Artista Poeta

- Artista Poeta

- Artista Poeta

- Artista Poeta

- Srta. de Saint Yves
- Srta. de Saint Yves
- Srta. de Saint Yves

- Srta. de Saint Yves

- Srta. de Saint Yves

8arma/77

Barma/77

Barma/77

Barma/77

Barma/77

Pompeu

Pompeu

Pompeu

Pompeu

Pompeu

Esther de Villar

Esther de Villar

- Esther de Villar

Esther de Villar

- Esther de Villar

- Joao Dutra

- Joao Dutra

- Joao Dutra

- Joao Dutra

- Joao Dutra



N9 TITULO PSEUDONIMO

62 '- a Ceu e Morte Ignoey Leite
Hoje ... - Ignoey Leite
Rotina Ignoey Leite
Shut VP Ignoey Leite
Estou de Mudanca Ignoey Leite

63 - Inesperado - Ventana

Tulia - Ventana
Anat6mico - Ventana
Loucoplasia - Ventana
Sem Perfume - Ventana

64 - Rua Cinzenta Herzog

coracac Americano Herzog

Paisagem do Interior Herzog

Viagens Herzog

Flor da Noite - Herzog

65 - Profano Neptuna

Esfinge-Maior-Candente Neptuna

Estrela-Maior Neptuna

Corpo Ateu Neptuna

Esfinge Neptuna

66 - SolidAo - Marquelle

Tempo Perdido - Marquelle

(NAo Enviou) - Marquelle

(NAo Enviou) - Marquelle

(Nllo Enviou) Marquelle

67 - Vida/Sangue Elisa

Nirvana da Dor Elisa

Cromado Elisa

Ato Final Elisa

II Elisa

68 - Antitese Nena

Sonho - Nena
Chamas - Nena
Eeos - Nena
Fim de Ato - Nena
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TITULO

69 - Sinfonia de Gritos I

Sinfonia de Gritos II

Sinfonia de Gritos III

Sinfonia de Gritos IV

Sinfonia de Gritos V

70 - Cigarra

Entardecer

Folhas

Minas

Ode a um Poets

71 - lnexpressao

Aprendizado

Deslntegracao

Apelo

Se...

72 - Cabec;as cegas
Restos de Saideira

Tracado

Ilota Carente

Cranio Canil

73 - 0 C6rcere

Proletsrlado

Poema para um Menino

Percepcao

Meu Nascimento

74 - Noite

£ Tempo

A Pec;a

Vida

Garimpeiro

75 - 0 Tempo

Humano

Rosa

Hino do Mau Cheiro

Favela
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PSEUDONIMO

Ernani

Ernani

Ernani

Ernani

Ernani

Felix Bueno

Felix Bueno

Felix Bueno

Felix Bueno

Felix Bueno

- Shane

- Shane

- Shane

- Shane

- Shane

Denka
Denka

Denka

Denka

Denka

Maeca Hamps

Maeca Hamps

Maeca Hamps

Maeca Hamps

Maeca Hamps

Barcarola

Barcarola

Barcarola

Barcarola

Barcarola

Fenix

Fenix

Fenix

Fenix

Fenix



77

81

TfTULO

76· - Abismos

Tedio

Interiores

(Nao Enviou)

(Nao Enviou)

Cometas em Mim

A Urn Povo

Fertilidade

Flor da manha

Sintese do Complexo

78 - Fresta de Janela

Cria~io

Esquizo-Dia

Imagens

Descobrimento

79 - Falsa Origem

Renascer

Momenta de Ser

Retrato-Extrato

No Vazio da Voz

80 - Sai de mim

Noticia de Jornal

Mon61ogo do Quixote

Sem I

Sem II

Os Cantos de Rubirosa

80 Ser Feliz

Vento-Mar-Areia

Brisa

Rel6gio (e outros)

82 - A Greve

o Velho Eu

Os Velhos Discos

Introspectiva

Os Fantasrnas

PSEUDONIMO

- Suely

- Suely

- Suely

- Suely

- Suely

Brot

Brot

Brat

Brot

Brat

Persona

Persona

Persona

Persona

Persona (29 Lugar)

Emer

Emer

Emer

Emer

Emer

- Augusto Franco

- Augusto Franco

- Augusto Franco

- Augusto Franco (1 Q Lugar)

Augusto Franco

Mardoli

Mardoli

Mardoli

Mardoli

Mardoli

Lavbar

Lavbar

Lavbar

Lavbar

Lavbar
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N9 TITULO PSEUDONIMO

83 - Minas Mujer

Para urna Desconocida ...

Por Urna Locutora ...

Na Noche Va Galopando

Mercado Central de Noche

84 - Do Princlpio do Fim

Larnentos

Sonhos

Talvez

Poenata

85 - Cena 1

Cana 2

Cena 3

Cena 4
Cena 5

86 - Tempo e Lugar

Fases da Lua

Se Fosse a Ultima

Ponto Final

o que Hal

87 - Momento 1

Momenta 2

Momento 3

Momenta 4

Momento Final

88 - Anti-Soneto dos Anjos

Instantes

Aqui-Revolta

Aqui-Viver

Plano Emocional

89 - Perfil de Qualquer Urn

Entendimento

Sangue-Suga

Retratando

De-Formacao
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Dario 77 (39 Lugar)

Dario 77

Dario 77
Dario 77

Dario 77

Brena

Brena

Brena

Brena

Brena

laa

laa

laa

laa

laa

Poupoux

Poupoux

- Poupoux

- Poupoux

-- Poupoux

- Atila

- Atila

- Atila

- Atila

- Atila

Pedro Lobo

Pedro Lobo

Pedro Lobo

Pedro Lobo

Pedro Lobo

- Cessi Matildi

- Cessi Matildi

- Cessi Matildi

-.. Cessi Matildi

- Cessi Matildi



TITULO

90 - Pendulo

Dois Cachorros

Luta de Classes

Azul e Vermelho

Resistencia-1977

91 - A Carlos Drumond ...

Bola de Ouro

o Circo

A Terra Alem ...

Natimortos

92 - Rel6gio

Como Num Sonho

A Volta de Dom Quixote

A Dama da Noite

Solidlo

93 - Transformacao

Soneto dos Motivos

Dependendo

Cena de Rua

Morte na Favela

94 - Belo Horizonte

Versos de Meu Reverso

Gardenia e Primavera

Jogo da Amarelinha

Construindo 0 Sonho

95 - Silencio Tumular

A Federico Garcia Lorca

Descaminhos

Sou Obrigado

Soneto da Esperance

96 - Os Meninos de Meu Bairro

Tristeza

Meu Humilde Jardim

o Menino Que Sonhava

Maria da Lagoa

PSEUDONIMO

- Arraia Mluda

- Arraia Mluda

-- Arraia Miuda

- Arraia Miuda

- Arraia Mluda

_ .. Celibato

- Celibato

- Celibato

- Celibato

- Celibato

-- Sancho Pan~a

- Sancho Pan~a·

- Sancho Pan~a

- Sancho Pan~a

- Sancho Pan~a

- Joao
- Joao

- JoAo

- Joao

- Joao

- Ana

- Ana

- Ana

- Ana

- Ana

- Sibiato

- Sibiato

- Sibiato

- Sibiato

- Sibiato

Pueta

Pueta

Pueta

Pueta

- Pueta
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N9 TrTUlO

97 No Alvo

Duvida

Proposic;lo

Mergulho

Sem Forma: Ideia Fixa

98 - Morena Vento

Identidade

Coincidentes

Entre Quatro Paredes

Esper'Ansias

99 - Busea

Sonho

Eu

DepressAo

luz

100 - Irrealidade de Uma .
Natureza de Nossas .

Ao Senhor Dor ...

Fantasia

Hino a Bomba

Urn Novo Processo

Silencio

Tempo Bibllotecarto

Viva Kafka

(NAo Enviou)

102 - Saudades

Alternativa Unica

Maresia

Urgencia

Cotidiano

103 - Gramatica

Nova Alegoria

Hormlnlzacao

Elogio do Corpo

Sociedade de Consumacao
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PSEUDONIMO

Eme

[me

Erne
Erne
Erne

Sem

- Sem

Sem

Sem

Sem

Gap

-- Gap

- Gap

- Gap

- Gap

- Aruel

- Aruel

-- Aruel

- Aruel

- Aruel

- Coruja

Coruja

-- Coruja

- Coruja

-- Coruja

Meli

Meli

Meli

M£~i

Meli

Relnerlo

Relnerio

Relnerlo

Relnerlo

Relnerlo



PUBLICACOES RECEBIDAS

«Rosalia de Castro Y Sus Sombras», de Marina Mayoral - Fundacao Unl
versltarla Espanhola - 1976 - Madri - Espanha.

«TristanaD, de Josefina Carabias - Fundacao Universitaria Espanhola 
1975 - Madri - Espanha.

cUm Periodo Por Estructurar: EI Novecentismo Espanoh), de Guillermo
Dlaz-Plala - Funda~ao Unlversltarta Espanhola - 1975 - Madri
- Espanha.

«Emilia Pardo Bazan, Abogada de Europa en Espana», de Nelly Clemessy
- Fundacao Unlversltaria Espanhola - 1975 - Madri - Espanha.

«Concepcion Arenal En EI Origen de Unos Cambios Sociales», de Condessa
de Campo Alange - Fundacao Unlversltarla Espanhola - 1975 
Madri - Espanha.

«Pepita Jimenez, Mujer Actual», de Carmen Bravo-Villasante - Fundacao
Unlversitaria Espanhola - 1976 - Madri - Espanha.

«Manuela Saenz, EI Oltimo Amor de Bolivar», de Mercedes Ballesteros :.....
Funda~ao Unlversitaria Espanhola - 1976 - Madri - Espanha.

«Jose Santos Chocano, Poets Y Diplomatico de La Hispanidsd», de Adolfo
Cuadrado Muniz - Fundac;ao Unlversltarla Espanhola - 1976 
Madri - Espanha.

«Tipobibliografias da Bibliotecs Bibliografica Hispanics», de Pedro Sainz
Rodriguez - Fundacao Unlversltarta Espanhola - 1976 - Madri 
Espanha.

«Indices de Publicaciones Periodicas da Biblioteca Bibliografica Hispanica»,
de Pedro Sainz Rodriguez - Fundacao Unlversltaria Espanhola 
1976 - Madri - Espanha.

«Repertorios Por Lugar de Nacimiento da Biblioteca Bibliografica Hispanica»,
de Pedro Sainz Rodriguez - Funda~ao Unlversltarla Espanhola 
1975 .- Madri - Espanha.
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«Repertorios Por Profesiones Y Otras Caracteristicas Personales da Biblio
tees Bibliograflca Hispanica», por Pedro Sainz Rodriguez - Fundac;Ao
unlversltarla Espanhola - 1976 - Madri - Espanha.

«La Poesia Ritmlca de Los Goliardos MedievalesD, de Ricardo Garcia-Villos
lada - Fundacao Universitaria Espanhola - 1975 - Madri - Es
panha.

«Epistolario Alfonso Reyes e Jose· M. Chacon»), de Zenaida Gutierrez-Vega
- Fundacao Unlversltaria Espanhola - 1976 - ~adri - Espanha.

ccFabulario», de Sebastian Mey - Fundacao Universitarla Espanhola 
1975 - Madri - Espanha.

«Sumario Actual de RevistasD - Biblioteca do Instituto de Cultura His
panica - Numeros 14 e 15 - 1975 - Madri - Espanha.

«Script», de Francisco Igreja - Editora Artenova - Rio de Janeiro - RJ.

«Crepusculo Para a Paz», de Geraldo Dias da Cruz - Editora do Escritor
- UberlAndia - MG.

«Do Apocalipse», de Reinaldo Ribeiro Reis - Editora Littera Maciel 
Belo Horizonte - MG.

«The Centennial Review» - College of Arts and Letters - Michigan State
University - numeros 1 e 3 - Volume XXI - EUA.

«Courrler du Centre International D'ttudes Poetiques» - Maison Inter
nationale de la Poesie - numeros 117 e 118 - Bruxelas - Belgica.

«Revista HojaD - Editorial Universitaria Centroamericana - n9 10 
Costa Rica - CA.

uSan Marcos» - Revista de Artes, Ciencias y Humanidades - numeros
15 e 16 - Universidade Nacional Mayor de San Marcos - Lima 
Peru.

«Veredas» - Revista de Letras e Artes - nurnero 2 - Osasco - SP.
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ALGUMAS CRITICAS A REVISTA LITERARIA DO
CORPO DISCENTE DA UFMG

CARTAS

«. .. Revista Llterarla, a qual sempre elida com 0 maior carinho ...

Eliezer Zac - Sao Paulo - SP.

« . .. como sempre, a Revista esta excelente. E motivo de orgulho para
n6s, mineiros. Parabens ... »

Wilson Alvarenga Borges - Rio de Janeiro - RJ.

« . .. a Revista de voces e sempre fabulosa!»

Marlene Guimarles dos Santos - Rio de Janeiro - RJ.

«. .. 6 sempre uma alegria receber tao educativa Revista».

Augusto Martinez Perez - Paranaiba - Mato Grosso

«. .. e sempre com muita satisfacao e com alegria que recebemos aRe
vista Llterarla .... boas horas de leitura de qualidade ... »

Rosingela Celia Cabral - Santo Antonio do Monte - MG.

«. .. e, procurar palavras para elogla-la e lnutll. Todos tem clencia do
nlvel e gabarito de seu conteudo ... »

Norton Andrade - Bela Horizonte - MG.

«. . . e aproveito para parabenlza-to pela excelente qualidade da Revista ... »
Marcia Lara Resende - Bela Horlzonte - MG.

« . .. reeebi... eontinuem batalhando pela literatura. A esta revista rna
ravllhosa desejo muitos numeros de vida ... »

Monica de Catella Noronha Amabile - Bela Horizonte
-MG.

«. .. voel esta de parabens pela continuidade do trabalho. Revistas de
literatura aparecem e desaparecem eaRL continua ... »

Maria Consuelo Porto Gontijo - Bela Horizonte - MG.

155



« . .. achei maravilhosa a Revista. .. e um otlrno caminho para os poetas .
mineiros. " 0 que seria deles sem uma revista como essa? A Revista e
cultura, infcrmacao, e entrosamento ... »

Marta Miranda - Belo Horizonte - MG.

«... fomos distinguidos ... exemplar da Revista Literaria ... cumprimen
ta-lc pelo excelente trabalho realizado... material de tao boa qualidade,
divulgador de mensagens llterarias ...

Iris Chalfun - Prefeito da UFMG - Bela Horizonte
- MG.

«... 0 prazer das boas leituras como de sua sempre apreciada Revista
Llterarla ... »

Lauro Moutinho - Rio de Janeiro - RJ.

JORNAIS

«... a sempre bem cuidada Revista Llteraria da UFMG... »

Estado de Minas - 16 de setembro de 1977 - Belo
Horizonte MG .

« . .. it tambern um tema da maior lrnportancla e acuidade, pelo que
trazemos a lume a tarefa que esta a desempenhar de ha anos a esta parte
a Revista Llteraria do Corpo Discente da Universidade Federal de Minas
Gerais, a qual acaba de circular mais uma vez. .. como e sabido, 0 Estado
de Minas e um dos mais evoluidos de todo 0 vasto e generoso Brasil ... »

Joso Correia - 0 Semanario - Trofa - Portugal.

«Revista Llterarla do Corpo Discente da UFMG... comprova 0 dinamismo
do movimento das letras de um centro jet notavel no Brasil inteiro, com
reflexos alern fronteiras. .. a RL cresce a cada numero ... »

Osvaldo Lopes de Brito - Diario' da Manhi - 27 de
novenibro de 1977 - Ribeirao Preto - SP.

«. .. essa adrnlravet Revista Llterarla que vem atravessando 0 mar revolto
da literatura mineira... onze anos publicando trabalhos de alunos e pro
fessores e lancando novos nomes na Iiteratura nacional ... »

Diana da Tarde - 18 de junho de 1977 - Bela Hori
zonte - MG.
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