
















segundo, 0 diabo na noite de NataP4, publicado em 1977, embora escrito muitos anos antes,
e um texto mais bem acabado, onde os dois temas recorrentes de sua obra, 0 da mae e 0

do menino morto, tem a oportunidade de se reunir, simbolicamente, na sugestao oferecida
pela ocasiao das festas natalinas. Eate mesmo possfvel que Osman Lins tenha encontrado
neste pedido de sua filha uma oportunidade de redimir 0 seu amargurado menino interior,
escrevendo alegremente, e pela primeira vez, para as suas tres meninas, Litania, Leticia e
Angela, as quais dedica a obra, estendendo posteriormente a dedicatoria aos netos que
chegavam, Alexandre e a "nova" joana Carolina.

Concebido inicialmente como pec;a de teatro2S, 0 conto "0 Diabo na Noite de Natal" narra
como Nossa Senhora e 0 Menino jesus aparecem, disfarc;ados, numa excentrica festa de
Natal, para salvar um grupo de amigos da presenc;a indesejada do diabo. 0 proprio titulo ja
incomoda, pois 0 "diabo" nao e exatamente um personagem que se espera encontrar num
conto natalino, sobretudo dirigido ao publico infantil, eo proprio Osman Lins atenta para
este fato no prefacio que escreve para a pec;a.26

Apesar deste imprevisfvel personagem, a historia como um todo pode ser considerada
uma homenagem explfcita a Monteiro Lobato, pois e concebida como uma parafrase ou
recriac;ao de um capftulo bastante conhecido das Reinat;6es de Narizinho, intitulado ''Cara
de coruja'l27, 0 que nos permitiria incluir Osman Lins na lista dos inumeros "Filhos de
Lobato", titulo do Iivro em que jose Whitaker Penteado - num dos raros trabalhos brasileiros
de pesquisa empfrica de leitura - investiga a presenc;a da obra lobatiana na memoria de
seus leitores.28

Escrito entre 1927 e 1929 em Nova lorque, este capItulo apresenta muitas inovac;oes, entre
as quais se destaca uma verdadeira promiscuidade intertextual ocorrendo num cenario
de carnavalizac;ao. 0 carnaval de Lobato poe em pratica as estrategias de celebrac;ao e
desmoronamento dos generos, discutidas por Bakhtin quando da aplicac;ao do termo aos
estudos literarios, misturando personagens de historias c1assicas e modernas, provenientes
na~ apenas da literatura, mas tambem do cinema de animac;ao, com 0 qual Lobato se
encontrava absolutamente encantado na epoca.

Embora nao fale em carnaval, a historia narra uma inusitada festa, como as muitas que
ocorrem ao longo deste livro, organizada por iniciativa das crianc;as. A ideia e reunir as
figuras lobatianas de D. Benta, Tia Nastacia, Pedrinho, Narizinho, Emilia e 0 Visconde, os
protagonistas de historias infantis mais queridos de todos os tempos e lugares, na grande e
generosa prac;a publica que e 0 Sltio do Picapau Amarelo.

Chapeuzinho Vermelho, joao e Maria, 0 Pequeno Polegar, as princesas Cinderela, Branca de
Neve e a Bela Adormecida, 0 Barba Azul, 0 Soldadinho de Chumbo, 0 Gato de Botas, Peter
Pan, Alice no PaIs das Maravilhas, Sherazade, Aladim da Lampada Maravilhosa, Sindbad,
o marujo, Ali Baba e os quarenta ladroes, Teseu eo Minotauro, 0 Saci Perere, a Cuca e 0

Gato Felix, criaturas arrancadas de lugares tao imprevisfveis como 0 universo das fabulas
europeias de Esopo, La Fontaine, Grimm e Andersen, os modernos Iivros ingleses para
crianc;as, as historias das Mil e uma Noites orientais, a Mitologia greco-romana, as lendas
populares brasileiras e os desenhos de Walt Disney para 0 cinema, chegam ao lugar agregador,
apaziguador e ecumenico por excelencia que e 0 texto lobatiano, onde 0 futuro e 0 passado,
a realidade e a ficc;ao expressas em varios idiomas provenientes de culturas, rac;as e credos
os mais diversos reunem-se para tomar 0 cafe e comer os bolinhos de Tia Nastacia.

Inspirado por esta proposta altamente vanguardista de entrelugar ffsico, social e cultural
criada por Monteiro Lobato ainda nos primordios do seculo XX, Osman Lins tambem sugere,
para as suas crianc;as, uma festa especial onde 0 sagrado natalino funde-se ao profano
carnavalesco. Osman Lins gostava de fazer referencias a tematica liturgica crista da morte e do
renascimento. Alem da referencia ao Natal neste conto infantil, escreveu tambem um conto
intitulado "Domingo de Pascoa", no qual aparece uma menina, uma "negrinha". Eposslvel
que 0 Natal, como a Pascoa, por serem datas simbolicas de cunho positivo, aludissem ao
nascimento, ou ao renascimento desejado pelo autor para aquele menino morto tao presente
em seu corac;ao. No entanto, a religiosidade osmaniana e certamente 0 aspecto que faz 0

conto do escritor pernambucano entrar em choque com as historias do escritor paulista.

Monteiro Lobato evitava francamente 0 tema da religiao em sua obra infantil. No Sltio do
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Picapau Amarelo nao ha lugar para praticas religiosas ou alusOes afe, exceto, esporadicamente,
alusoes pitorescas, como a menc;ao a Sao Jorge, que aparece em aventuras com 0 dragao
na lua, em Viagem ao ceu, concebido muito mais como lenda popular; ou ao "anjinho da
asa quebrada", que e capturado por Emilia na sua viagem aVia Lactea, no mesmo livro, e
descrito como uma deliciosa curiosidade e um sfmbolo pagao da inocencia, mais parecido
com um pequeno Eros da mitologia grega ou com os anjinhos decorativos das igrejas barrocas
do que com as imagens dos severos anjos anunciadores da Bfblia.

As hist6rias de Lobato, embora profundamente eticas, escapam, portanto, ao sentido
pedagogico do moralismo religioso cristao, revelando os prindpios do humanismo cientffico
que professava 0 autor. Ja Osman Lins nao abdica de sua formac;ao religiosa, embora
questione alguns prindpios da Igreja Catolica e parec;a buscar um credo mais ecumenico
atraves da citac;ao constante a outras filosofias e crenc;as, sobretudo orientais, e aastrologia,
a quiromancia, a numerologia, a cartomancia, praticas adivinhat6rias absolutamente
inconcebfveis para 0 pragmatico Monteiro Lobato. Oaf a atmosfera mfstica e espiritual que
envolve a obra osmaniana, e que tambem se reflete nesta pequena fabula infantil, provocando
um forte estranhamento no contraste que estabelece com a filosofia lobatiana.

o espac;o convocado para a historia de Osman lins, contudo, parece ser 0 pr6prio Sftio do
Picapau Amarelo, ja que a festa e organizada par uma "boneca falante" chamada "Lucia",
verdadeiro nome de Narizinho, que convida para a sua comemorac;ao de Natal os mais
diversos personagens do universo infantil. Apesar desta referencia explfcita, 0 primeiro
convidado a chegar, 0 Capitao Gancho, que vem acompanhado de Chapeuzinho Vermelho,
entra em choque com a anfitria ao identificar 0 espac;o do encontro como um "albergue":
"hospedaria, mas tambem lugar onde se recolhe alguem por caridade". Lucia, indignada,
diz que se trata de uma "casa de familia".

Apesar da tematica natalina, aqui tambem assistimos a uma concepc;ao carnavalizadora da
festa, atraves de uma promiscuidade de generos, epocas e lugares semelhante ada historia
de Lobato, embora com atores diferentes, pois, como 0 escritor anuncia, serao convidados
os personagens "de sua predile<;ao", alguns coincidentes com os de Lobato, outros nao.

Fazem parte da biblioteca infantil de Osman Lins, alem dos c1assicos de Grimm, Andersen
e La Fontaine, e do proprio Monteiro Lobato, personagens do folclore brasileiro, como 0

gaucho Negrinho do Pastoreio, citado por Lobato; mas tambem 0 "Amarelinho", cantado em
versos nos folhetos de cordel, e as Pastorinhas, personagens do Pastoril, folguedo popular
natalino comum no norte e nordeste do pafs, nao mencionados pelo escritor paulista em
seus livros. Osman Lins convoca ainda a figura de Mangaba, um Palhac;o, lembrando 0

lugar significativo que 0 circo ocupa em sua obra. Quanto aos estrangeiros, Osman Lins
prefere 0 Capitao Gancho a Peter Pan, menino que fascinava Lobato; e dentre as figuras do
cinema americano prefere 0 Super-Homem ao Gato Felix, para ridicufariza-Io; e Carlitos,
para exalta-Io, numa aparic;ao que homenageia Charles Chaplin ao lado do menino de seu
filme mais pungente, 0 garoto.

Ja os personagens religiosos sao transfigurados em personagens literarios. 0 diabo, que nao
foi convidado para a festa, aparece ao lado do dragao, e exerce a func;ao tradicional do lobo
ou da bruxa, caricaturas do Mal comuns ao repertorio maniquefsta dos contos infantis. Na
hist6ria de Lobato, a festa tambem e ameac;ada por convidados indesejados, primeiro 0 Barba
Azul, assassino das esposas, que e expulso pelo "Pe-de-Vento" da Emilia; e finalmente 0

Lobo da hist6ria de Chapeuzinho Vermelho, que e expulso a vassouradas por Tia Nastacia.
As mulheres assumem a defesa da festa, na ausencia dos her6is masculinos, Pedrinho e os
Prrncipes, que "minutos antes haviam safdo para 0 terreiro".

Na hist6ria de Osman Lins, 0 Mal aparece como um "sujeito de chifres com bengalinha
na mao" e tem muitos nomes: 0 Nao-sei-que-diga, 0 Fute, 0 Maleva, 0 Belzebu, 0 Satanas,
o Cao do Segundo Livro, 0 Tinhoso, 0 Canhoto. Anuncia que esta ali para dar uma "Iic;ao
de moral" no grupo, em represalia ao fato de nao haver recebido convite, um expediente
comum aos contos de fadas, como a hist6ria da bruxa que lanc;a uma maldic;ao sobre a
crianc;a recem-nascida, por na~ haver sido convidada para 0 batizado.

Nossa Senhora tambem aparece de surpresa na festa, acompanhada do filho: "A Mulher,
que era linda, trazia um longo vestido azul, de algodao". Euma mulher suave, mas tambem
corajosa, e nao se espanta com a bravura do filho, que acaba se revelando 0 verdadeiro her6i
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da hist6ria: "Nao temos medo de feras", diz ela. ja a descric;:ao do Menino Jesus confunde-se
com a do Pequeno Prfncipe, de Saint-Exupery: "A Crianc;:a, num macacao pardo, lourinha,
calc;:ava sapatos roxos e trazia, ao pescoc;:o, um cachecol amarelo."

Na hist6ria de Lobato, a festa tem como prop6sito exibir a insurreic;:ao dos personagens dos
contos de fadas, ou Contos da Carochinha, do universo de seus enredos. Liderados pelo
Pequeno Polegar, inumeras figuras da fantasia estrangeira invadem 0 Sftio do Picapau Amarelo
trazendo para perto das crianc;:as brasileiras toda a sua magia milenar com um sabor peculiar
de atualizac;:ao e de ambientalizac;:ao, que fazia parte da proposta educativa revolucionaria
do autor. Sem abdicar das hist6rias tradicionais, Lobato faz seus personagens dialogarem
com essas figuras c1assicas, discutindo pontos duvidosos e passagens incongruentes de suas
hist6rias, atualizando seus enredos face as expectativas do publico infantil brasileiro da
epoca, misturando-as umas as outras e fazendo-as valorizar as hist6rias do Sftio no mesmo
patamar, reconhecendo para sua obra um lugar de destaque na tradic;:ao da literatura infantil
universal.

Ciente deste projeto, Osman Lins 0 homenageia em seu conto, recuperando 0 espfrito
intertextual e modernizador de Lobato, mas inserindo na sua festa um prop6sito moralizador,
mais ao estilo das fabulas ortodoxas do que da ideologia vigente no Sftio. 0 enredo e simples,
e mistura referencias de varias origens: 0 diabo, revoltado por nao poder participar da festa
natalina, faz uma ameac;:a aos personagens. Ou eles se decidem, ate a meia-noite, entre 0

fogo do inferno ou as chamas do dragao, ou 0 pr6prio diabo eo dragao se encarregarao da
tarefa de condena-Ios.

Em meio as divertidas intervenc;:oes do palhac;:o e de Carlitos, e as comicas demonstrac;:oes
de vergonhosa covardia do Super-Homem e do Capitao Gancho, surge a soluc;:ao atraves
da encomenda trazida num cofre pelas pastorinhas, num encontro com Sao Francisco.
o cofre contem a semente da Rosa Azul, que se alimenta de "juramentos quebrados". 0
dragao deseja essa rosa acima de tudo, para controlar a mulher, que "jura" fazer todo 0

servic;:o domestico na sua ausencia, mas nao cumpre 0 juramento, inventando desculpas
para a sua preguic;:a.

Analisar a questao feminina na 6tica de Monteiro Lobato e de Osman Lins seria tema para
uma tese. Everdade que, como estuda Karina Klinke em "Um faz-de-conta das meninas
de Lobato"29, 0 escritor paulista reproduz, nas hist6rias de Reinaf;oes de Narizinho, um dos
sonhos cultivados pelas "meninas" da hist6ria, Narizinho e Emilia, que reproduz, por sua
vez, 0 das meninas de sua epoca e 0 das princesas dos contos de fadas: 0 casamento com um
prfncipe encantado. Tambem e importante ressaltar que os "meninos" da hist6ria, Pedri.nho
e 0 Visconde, jamais sonham em casar. Preferem ser aventureiros ou cientistas.

Apesar disso, em Reina~{jes de Narizinho, a instituic;:ao do casamento e frequentemente
apresentada sob um enfoque crftico, atraves do qual 0 div6rcio - inexistente no Brasil na
epoca em que os livros foram publicados - e apresentado como socialmente aceitavel e ate
necessario. Assim, desgostosa do marido "porco" (Rabic6) e da imposic;:ao de sua "mae"
Narizinho, Emflia se divorcia e passa a cobic;:ar abertamente outros pretendentes mais
interessantes, atentando sempre para questoes praticas, como a posic;:ao social e financeira
que ocupam, e para as vantagens que poderia obter com um novo casamento. Na festa a
qual me refiro, Emilia fica seduzida pelo Pequeno Polegar, e contrariando as suas regras,
oferece a ele 0 unico presente que jamais deu a alguem em sua vida, 0 pito de Tia Nastacia,
ficando depois a lamentar para sempre aquele impulso de generosidade.

Em sua obra "adulta", povoada de fortes personagens femininas, Osman Lins revela uma
posic;:ao extremamente sensfvel na captac;:ao da alma, dos desejos e do discurso da mulher.
Muitas vezes, porem, essa posic;:ao "Iiteraria" entra em choque com uma posic;:ao ideol6gica
incompatfvel, que revela a presenc;:a concomitante, em seus textos, de uma voz masculina
autoritaria e impositiva, real ou imaginaria, que se comporta como 0 "dragao" de sua hist6ria
infantil. 0 dragao exige, portanto, a roseira florida, para melhor controlar a mulher em
casa, e isso da ensejo a uma divertida disputa entre 0 diabo e os convidados da festa, que
o desafiam a fazer juramentos, antecipando que, por sua pr6pria natureza, os quebraria,
contribuindo assim para 0 florescimento da roseira.

A historia termina com a simb6lica e vitoriosa luta do Menino Jesus, vulgo Pequeno Principe,
contra a Mal, au a diabo, restituindo assim a alegria a festa natalina. Ele e a mae deixam a
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casa de Lucia ap6s 0 evento, pois 0 Menino precisava estar presente as Missas do Galo, "e
em todo lugar onde houver um cora~ao amedrontado, ou alguem precisando de auxflio e
de esperan~as".30

Apesar dessa homenagem a Monteiro Lobato, onde se percebe 0 reconhecimento e a
admira~ao de Osman Lins pelo pai da literatura infantil brasileira, e posslvel que 0 autor
pernambucano nao compartilhasse algumas de suas opini6es sobre pedagogia, como se
percebe na sua descri~ao de uma "escola ideal".

A pedagogia lobatiana, fundada no prindpio da liberdade e do estfmulo a participa~ao

crftica da crian~a no processo de produ~ao do conhecimento, e exercida num ambiente
rural, profundamente enraizado na realidade cultural brasileira. 0 Sftio do Picapau Amarelo
- metcifora do Brasil? - e um territ6rio livre, onde tudo e permitido. ~ um local amplo, seguro
e acolhedor, de onde e possfvel partir para muitas viagens, atraves das quais espa~o rural de
origem e transposto e transfigurado pelos personagens. Assim, a "escola ideal" de Lobato
nasce nas terras de Dona Benta, no interior, onde 0 Brasil arcaico de Tia Nastacia, de Tio
Barnabe e do coronel Teodorico, de lendas populares como as do Saci Perere e da Cuca, e
de bichos da mata, naturais ou importados, como a on~a e 0 rinoceronte, funde-se com 0

Brasil moderno que encontra petr6leo, fala ao telefone e viaja a Lua.

Lobato concebe 0 ensino das principais disciplinas atraves de constantes passeios a lugares
desconhecidos, e de nao menos constantes visitas de lugares desconhecidos ao Sftio: assim,
a turma viaja no lombo de Quindim para 0 pafs da Gramatica; e e visitada pelo pafs da
Aritmetica, que viaja para 0 Sftio com 0 objetivo de se apresentar no picadeiro de um circo
montado especialmente para este fim. Nas aulas de Ciencia, as crian~as viajam para 0 ceu,
a fim de aprender astronomia; ou sao visitadas por monstros produzidos por suas pr6prias
experiencias geneticas, realizadas no laborat6rio do Visconde ou no quintal da vaca Mocha.
Nas aulas de Geografia, as crian~as viajam na leitura de D. Benta, e nas aulas de Hist6ria
viajam num navio para a Grecia moderna, invadindo a antiga atraves do p6-de,-pirlimpimpim.
Enquanto as crian~as visitam 0 Olimpo com seus deuses, em busca de Tia Nastacia, presa
no labirinto do Minotauro; fil6sofos e escultores gregos antigos visitam 0 barco de D. Benta,
num proveitoso intercambio de encantamento onde 0 passado influencia 0 presente, mas
tambem e por ele influenciado.

A "escola ideal" de Osman Lins, ao contrario, e descrita de maneira muito mais pragmatica
e pontual, num artigo de titulo surpreendente: "Por uma escola sem verde e sem quintal",
publicado no livro Evangelho na taba - outros problemas inculturais brasileiros (Sao Paulo:
Summus, 1979). Num flagrante contraponto a modernizadora ideia de Lobato, que pensa
a sua pedagogia ludica numa escola rural, cercada de arvores e de animais, e plena de
deslocamentos, Osman Lins defende uma pedagogia rigorosa, baseada no aprendizado
e no exerdcio de regras de convlvio social, orientada pela severidade dos horarios e das
obriga~6es, a ocorrer nos estreitos e bem delimitados espa~os de um "arranha-ceu", mais
condizente com a vida nas cidades grandes. Oaf a crftica a pedagogia moderna:

o sonho metropolitano do retorno (ou da busca) a tipos de vida com caracterfsticas
campestres gera toda uma industria: sao as granjas, as casas de praia, 0 turismo. Um dos
aspectos dessa industria que me intriga bastante Iiga-se a educa~ao. Gente de posse,
residente na capital e que sonha com paragens mais amenas, convence-se de que seus
filhos necessitam de ar puro, de contato com a natureza. Ora, as crian~as nao podem
viver passeando, precisam frequentar a escola. Surge, com isto, a solu~ao fatal: escolas
campestres, escolas ecol6gicas, com gramado e arvores, em lugares afastados, longe do
fumaceiro da cidade e onde, em certos casos, os alunos ate fazem jardinagem, plantam
alface, etc.31

Essa quase descri~ao do Sftio do Picapau Amarelo parece a Osman Lins uma op~ao nada
inteligente nem saudavel, porque completamente desvinculada da realidade da vida numa
metr6pole, onde, apesar de todos os sonhos paradisfacos, a tendencia de moradia dominante
para a maioria da popula~aoe 0 predio de apartamentos. Estudar numa escola com verde e
com quintal, portanto, seria alienante e profundamente negativo para as crian~as urbanas, pois
nao ofereceria 0 treinamento necessario para a convivencia social no sistema de habita~ao

coletiva. "Que proporia entao?", indaga ele. E responde:
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Que, desde crianc;a, em vez de sair de manha cedo para uma escola rodeada de arvores,
onde se respira um ar muito mais puro, deva, para acostumar-se, estudar em escolas
semelhantes a um apartamento. Acho muito mais certo e mais educativo do que essa
ficc;ao das escolas campestres. Como seria a minha escola? Um edifkio de quinze ou
vinte andares. Um ou dois andares funcionariam como ponto de reuniao dos professores
e ali ficaria a administrac;ao. 0 resto seriam salas de aula. Claro que esse ediffcio nao
seria construfdo como um ediffcio qualquer de apartamentos ou de escrit6rios, nem
deveria ser adaptado de um predio ja existente. 0 projeto levaria em conta a atividade
a que se destinaria a construc;ao. Grande numero de elevadores, varios sanitarios, etc.
Um complexo escolar como este deveria ser construfdo em area ampla, com parques de
recreio e talvez ate uma ou duas piscinas. As horas de recreio poderiam ser alternadas.
Nao precisaria 0 predio em peso descer para 0 recreio as dez horas, por exemploY

Ese justifica:

Estariam as crianc;as, desse modo, fazendo a mais urgente e necessaria das aprendizagens.
Pois, embora a vida em apartamento seja coisa comum nas grandes cidades, nao e
comum encontrarmos pessoas que saibam viver em apartamentos. Estamos ainda
totalmente deseducados para esse tipo de vida. Quem vive em apartamento sabe que,
ate hoje, ha gente que passa por educada e nao sabe usar nem a lixeira: poe os sacos de
lixo no elevador de servic;o.... Com a minha escola-apartamento, os alunos talvez nao
respirassem tao bem como nas escolas campestres. Mas seriam, mais tarde, melhores
vizinhos e melhores cidadaos. Ou, na pior das hip6teses, melhores condominos.33

Claro esta que a preocupac;ao do autor com esse curto e despretensioso artigo e muito mais
criticar 0 mau comportamento dos moradores dos predios do que efetivamente propor, a
serio, um modelo pedag6gico espedfico ou pensar amplamente na formac;ao educacional
da crianc;a, como se percebe no projeto literario de Monteiro lobato.

Mas e possfvel que Osman lins, involuntariamente, tenha vislumbrado com mais precisao
o futuro arquitetonico das escolas nos espac;os cada vez mais restritos e verticalizados das
cidades, e intufdo que 0 excesso de liberdade da pedagogia moderna acabaria conduzindo
a ameac;a da permissividade, que hoje se transforma num grande problema para pais e
professores envolvidos com a educac;ao de jovens; exigindo, portanto, 0 treinamento de
regras de civilidade espedficas como uma atitude imprescindfvel de cidadania. Ao denunciar,
ironicamente, em seu modelo futurista de escola urbana, 0 presente cada vez mais arido
reservado a vida das crianc;as modernas, 0 estreitamento dos horizontes, a passividade em
frente as telas da informac;ao, que transformam os deslocamentos reais em viagens virtuais,
Osman lins parece apontar com veemencia para a urgencia de releitura das propostas
lobatianas por uma escola da abertura e da trajetividade-do aqui ate 0 alem e de um ate 0

outro -; apelando, talvez, para a necessidade de se instaurar, como diz Paul Virilio, ao lado da
ecologia verde, uma ecologia cinza, capaz de livrar nossas crianc;as "de uma sedentarizac;ao
terminal e definitiva", de uma "civilizac;ao do esquecimento", e de uma "sociedade de um
ao vivo sem futuro e sem passado, posto que sem extensao".34
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NOTAS

1 Publicado em 20/12/1917 em 0 Estado de Sao Paulo, e republicado em 1919 na coletanea de textos sobre
arte e cultura de Lobato, Ideias de Jeca Tatu, onde 0 texto foi intitulado "Paranoia ou Mistifica.;ao?".

2 Tadeu Chiarelli. Um Jeca nos Vernissages. Sao Paulo: Edusp, 1995.

J Estudos recentes mostram que, antes mesmo da exposi.;ao de 1917, que exibia trabalhos da pintora
concebidos sob a influencia do Expressionismo adquirida durante a sua especializa.;ao na Alemanha, e
posteriormente desenvolvida em Nova lorque, Anita Malfatti ja procurava urn caminho pr6prio e colocava
em duvida os postulados da arte moderna. "Se forem analisados os tftulos de algumas das telas que produziu
entre agosto de 1916 e dezembro de 1917, percebe-se que a artista escolheu urn tema determinado para
tratar: 0 Brasil ou a paisagem ffsica e humana do pafs. Pinturas como A palmeira, Rancho de sape, Capanga,
Caboclinha, 0 saci - hoje desaparecidas - e Tropical- pertencente ao acervo da Pinacoteca do Estado de
Sao Paulo - atestam que Malfatti, ao contrario das pinturas que realizou em Nova lorque, nao parecia mais
preocupada com as quest6es intrfnsecas do campo plastico, que a fizeram realizar obras como 0 homem
amarelo e A mulher de cabelos verdes - pintadas entre 1915-16, 0 que tornaria improcedente a atitude dos
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pelo recuo de Malfatti, uma vez que ele externara suas opini6es contrarias em rela.;ao a arte moderna. Com
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martir do movimento." Tadeu Chiarelli, op. cit., pp. 21, 27.
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" Bignotto, op. cit., p. 110.0 livro "Cora.;ao" narra um ana escolar na vida de urn menino italiano, morador
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na praia, possivelmente afogado no mar; e tambem um dos temas da narrativa "Conto Barroco ou unidade
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dos meios de comunica.;ao supersonicos, nao seria oportuno instaurar, ao lade da ecologia verde, uma
ecologia cinza?" Paul Virilio. 0 espac;o crftico. Sao Paulo: 34 letras, p. 115.
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