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Com 0 fim da guerra civil. urn vazio se fez na Espanha; va-

zio irreparivel, simultaneo a0 inrcio da era franquista, que a-
bria urn 10ngo perlodo de t~rror e miseria.

Centenas de milhares de morto~, presos, cxilados deixaram 0

pais ao abandono,orf50 dos ~elhores homens e mulheres com quem a~

tes contava; situacao sinistra, que nao poderia deixar de reEle

tir-se nos meios inteJectuais - onde a polarizacio politica era

extrema - e, Jogicamenre, nos poetas.

As im, 0 assassinato de Lorca, a prisao de Bleiberg , a mo~

te de Hernandez e a de ~Iachado, 0 eXIlio de Albcrti,r;uiI len,Cernuda .
Leon Felipe, Salinas, Prados, Altolaguirre, e tantIssimos outros:

ocasionaram urn colapso fatal na vida intelectual.

A partir de 1939, enfrentando 0 isolamento face aDs demais

paIses, com a economia arruinada e as estrururas sociais destrui

das, 0 novo Estado impos a chamada PolItica da Autarquia. 3 qu~
procurava disfarcar a indigencia generalizada, cobrindo-a com urn

"manto imperial", fechava as fronteiras e fa ziB com que 0 pa rs

se encerrasse numa pretensa auto-suficiencia. No plano cultural,
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com a ausencia ou 0 desaparecimento dos maiores t.'llentos do momen

to, a polItics seguida mostra urn claro paralelismo com a politica

da Autarquia, atraves da tentativa de "cri.ar uma estetica nova e

n.'lcional, que nao pactue -covardemente esteril- com a anterior,ja

superada sob todos os aspectos, nem (ainda menos) finja novidade,
numa infame e enganosa conjura com 0 estrangeiro.,,4

Ja se tornou classica a Frase de Antonio Fontan sobre os

projetos pOlltico-culturais predominantes a partir de 1939: "Na

primeira reparticao de funcoes do Estado Novo se entregava a cuI

tura a~s discirulOs de ~enendez Pelayo, enquanto aos eapjtaneados
por Serrano Suner tocavam as parcelas da politiea interior, e as

da imprensa e da Informaciio."S Esta frase nos mostra a partilha

de funcoes que se leva a cabo entao entre eatolicos integristas

(os primeirosl e faseistas militantes (os ultimosl.

Contudo, a disparidade ideologiea dos dois grupos vroduzira

uma serie de tensoes internas que os eonduzira inevitavelmente

ao enfrentarnento, ambos os grupos abrigando-se i sombra de seus

profetas. Se os sucessores de Menendez Pelayo sio os guias de urn...
deles, Eugenio d'Ors e Ernesto Gimenez Caballero lideram 0 outro.

Os primeiros renegam "in totum" -como nefasta, liberal e europe~.

zante- a Ger8cao de 98 (Ortega y Gasset, essencial~ente); os lilti
mos denotam urn espfrito de maior "toleriineia", e que rem assimilar

o que pode ser assimilado. Prova fidedigna disso e 0 artigo de

Dion i s io Ridrue j 0: "An ton io l-fac hado, poe ta resga tado". Ma s tambem

no bloeo falangista sc produzem cisoes; pois, enquanto Gimenez

Caballero defende a ado~ao de uma eerta posi~ao de vanguarda (p~

si~iio caleada na adesio ao fascismo de Marinetti e dos futuristas

italianos), Eugenio d'Ors propugna pelo classicismo ahistorico da
Arte Pura.

Alem disso, na pratica, a linearidade do esquema que referi

mos se enriquece, gracas a uma grande cornpJexidade de inter-rela

coes (Nio esquecamos que os falangistas eram catolicos fervor~

sos, e os eatolieos, francos partidarios do autoritarismol. Prova

disso-uma entre mil- i, por exemplo, a curiosa mistura de misti

cismo e psicanalise de Gimenez Cab311ero.

ConseqUentemente, nio € de c~tranhar que, por volta da d€ca

da de 40, tendo sido cedo liquidada a tend~neia vanguardista-im
perial de Ernesto Gimenez Caballero e, inclusive, a tcndenci<J
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clissico-her6ica de Eugenio d'Ors- 0 grupo falangista da geracio

de 36 se volta para a poesia religiosa, enquanto que entre os po~

tas mais jovens (os pertencentes a dita Juventude Criadora) ames

ma tensao se resolve em favor de um classicismo estetizante e

"puro ll
•

Na realidade, com 0 passar do tempo, todos esses antagonis

mas acabaram por fundir-se. de forma dialetica e de maneira mais
ou menos cornpleta, com 0 abandono das pretensoes "revolucioni

rias" por parte de uns, e urn certo "aggiornamento" por parte de

outros. Tal fusio, rnesmo parcial, nao se fari, contudo, sem per
das; c os indiVlduos mais conseqUentes-Ruiz Gimenez, Ridruejo,

Latn- lr-se-ao separando paulatinamente do franquismo.

(1939-1950)- PRIMEIRA fPOCA. ESCOBlA~ ENTRE MENtNDEZ PELAYO
E JOSt ANTONIO / GARCILASO ENTRE O'ORS E GI~IJ:NEZ CABALLERO.

As primeiras manifestacoes culturais se apresentam sob a

forma de uma epidimia de revistas lancadas por grupos mais ~ntima

mente ligados ao poder e impulsionados por eles. Entre cssa

pliiade de publicacoes, trataremos apenas de ESCORIAL e GARCILASO,
por razoes de espaco.

BSCORIAL foi fundada em 1940 por um grupo de falangistas
'assimilador('s" chefiado por Dionisio Ridruejo, Pedro Lain Bntral

go, !.uls Fel ipe ViV.:lnco e outros . No primeiro numero, Janca urn

chamauo "a todos os que, nao se havendo demitido como espanhois ,

nem servido ao crime, tivessem algo 3 dizer em relacio i cultura
e as let ras".

J: evidente que a maioria daquelES que "tinham algo a dizer"

estavam incluidos nas condi~oes aludidas.

Contudo, a revista tentou ser "a ponte que aproximasse es

panh5is homens de letras tiD diferentes como d'Ors, Entrambasguas,
~jaravall. Sanchez !!azas, Lopes Ibor. Camon Aznar ... e poetas do

tipo de Garcfa Nieto, Adriano del Valle, Leopoldo Panero e Euge

nio ue Nora." (F. Rubio, Las nevist<ls,p. 79. Cf. bibliogra£.ia) .

. A partir de 1943, as tensoes a que aludimos- cristalizadas
no ano anterior na demi. sio ministerial de Serrano S~fier. vio re

fletir-se na mudanca de orienta,ao ua revista. que adotari uma

tendincia acentuada~ente cat6lica e abandonari os ideais josi-a~
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tonianos (falangistas). E 0 momento em que Ridruejo se integra

na Divisao Azu1 6 , Lain passa a Editora Nacional e, assim,o grupo

se dispersa.
Ao eontr5rio da revista anterior, GARCILASO foi uma publi

cacao exelusivamente poetica. Clrgao da "Juventude Criadora,,7, a

pareceu em 1943, com a pretensao de desfazer as injusticas co
metidas por CABALLO VERDE PARA LA pOESrA, a revista que, antes

da guerra, Pablo Neruda tinha publicado em Madrid e que, em ou

tra publicac;:ao, 0 editorialista tinha qualificado de "ganga hete

rogenea de sociologia, demagogia e coletivismo na qual tinham de

amalgamar-se a ayte ao servico do povo e ... 0 slogan da funcao

estatal das Belas Artes." (F.Rubio, op.eiL,p.1l7).

Apesar disso, ja desde 0 primeiro numero se manifestam cia
ramente as divergencias dos diferentes pressupostos estetieos de

seus fundadores: Pedro de Lorenzo, Jesus Revuelta, Jesus Garces

e Jose Garcia Neto. Com efeito, enquanto Lorenzo e Revuelta post~

lavam uma literatura militante de clara aparencia fascista, posta

ao servico incondicional de propaganda do Estado Novo, Garcia Ni~

to e Garces pendiam mais para a criacao de uma poesia formalista

de beleza elassica e fundamental mente deseomprometida.
As palavras de ordem de uns : "A criacao como patriotismo"/

"Juventude Criadora: uma Poetica, uma Politica, urn Estado" - e

as declarac;:oes dos outros (referindo-se a Garcilaso): "0 nome do

poeta mais amado pelos varoes sensatos, classicos e academicos"

colocam 0 problema de forma suficientement~ clara e. assim, e
desnecessario insistir nisso. 0 resultado de tais diferencas roi,
por uma logica historica rigorosa e previsivcl, 0 afastamento dos

"polIticos" -por demais comprometidos com a "revolu.;;ao nacional

sindicalista". e a protecao ofieial a uma poesia "de luxo" que
se afastava radicalmente de qualquer tipo de contacro com a reDli

dade histOrica.

Esse afastamento dos "engajados". que coincide com a substi
tui,ao do grupo dirigente de ESCORfAL por uma nova direc;:ao inte
grista, marca 0 ponto final das timidas tentativas de construir

uma epica fascista. Os poetas deste grupo voltar-se·io para a

poesia religiosa, ou se instalarao comodamente em postos ofici

a is, prod\l~indo sem parar tercetos. dec imas, sonetos l: oun"as
quinquilharias poeticas.
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HJJOS DE LA IRA, SOi'IBRA DEL PARAlso

~ Q. i ASCHlENTO DE ESPADAfJA

o ano de 1944 e marcado por tres eventos: 0 aparecimento de

uma nova revista, ESPADA~A; 0 aparecimento de dois livros de Dam~

so Alonso, OSCURA NOTICIA e HIJOS DE LA IRA; e a ruptura do isol~

mento de Aleixandre, que publica nesse ano SO:4BRA DEL PARAlso.

Em relacao a este ultimo, eis a nota redigida ~elo autor em

1962 "para uns estudantes ingleses";

"SOHBRA DEL PARA Iso - diz nela Aleixandre-procura ser urn can

tico da aurora do mundo a partir do homem atua1. Dir-se-ia que e
urn canto a luz a partir da consciencia da escuridao. E isso, que

tern como conseqUencia urn constante contr8ponto no livro, creio s~

ja, precisamente, 0 que da ao volume sua pulsacao poetica. 0 nu
cleo central deste conto e constituido pelos poemas que contem

plam essa aurora, essa idade primeira do universo: identificados

as vezes com a propria infancia do poeta. nas ensolaradas terras

mediterranicas espanholas, vendo. outras vezes. a rea1idade huma
na atual a partir da resplandecente luz do Paralso, ou seja. da

hora inicial do mundo, slmbolo da verdade e do bern ainda nao man

chados ou desaparecidos ... ~ todo 0 conjunto que da a visao da
aurora do mundo, como uma ansia de verdade e plenitude, a partir

do estremecimento doloroso do mundo de hoje."

Dito isso, e necessario afirmar que, em contraposicao a

certo esplrito dogmatico e simplificador (Note-se 0 carater de

"desmancha-prazeres" que a presenca de Aleixandre tem para Cas
tellet em U'\ CUARTO DE SIGLO DE !>oEsr,\ ESPA~OLA), 0 gosto pel a

pel-fei~ao, a sabedoria teenica. a complexidade e a riqueza da 0

bra de ':deixandre ~sseguraram - mesmo nas epocas de maior "des

eabelamento" dos Tremendistas 8_um saudavel inci~amento contra 0

maniqueismo esquematizante. Contudo, sua influencia foi eontest~

da, de maneira cButclosa das clara, por FilixGr~nde ,que escre
veu em seus APUNTES:

"0 Aleixandre anterior ii HISrORIA DEL CORAzClN esta ir.ll'reg

nado de irracionalismo c individualismo; e pantelsta, amorosamen

te cosmico ... Pois bem,e., resisto a erer que uma concepl;ao pantC'.t~

ta do mundo possa influir de modo substancial n~ consci~ncia eu]
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tur~l de apos-guerra ... Eu diria que a obra de Aleixandre tra~,

mais que urn caminho, uma contribuit;io ao conte6do comum da ipoca

e, por isso rnesmo, produ~, mais ljue influencia, anuencia." (p.37.

C£' bibl.)
Realrnente, nao e sua "concep,iio panteJsta" que vai ter in

flu~ncia, mas sua escritura robusta e dclicada, com imagens que

adquirem urn peso e urn volume concreto sobre urn fundo de aurora ou

cataclisrno, poemas que sao como aneis sobre os quais de quando em

quando brilha uma gota de saliva, de simen ou de sangue, a influ

encia d0 AIeixandre atravessara (subterraneamente, e certo) 0

corpo da poesia de apas-guerra, para aflorar poderosa nos jovens

escritores da decada de 70.

Da mesma forma, HIJOS DE LA IRA i uma obra fundamental, da

qual partir5 toda uma linha poetlca que durante vinte anos vai se

impor i literatura espanhola.

Diante do dil6vio de "I17Iperios" , que alguns tomam por po!:.

sia heraica, e da inundat;ao de "Deus meu", que outros faziam pa.=:

sar por mistica, a poesia prosaica, dolorida, "tremenda" e, em

certos momentos, tremendista de Damaso Alonso marcava a verdadei

ra arrancada em direcao aos novos ru~os poeticos da epoca de

apos-guerra. "Sua publicacao- diz Castellet - veiocomo que romper 0

maleficio que desde 0 fim da guerra civi I rinh;1 pes:luo sohr os poetas

que viviarn e escreviam na Espanha, e que parecia impedir-Ihes 0

acesso i mais imediata, <.lireta e ate brutal realjdade espanhola."

(op. cit.,p.76. Cf. bib1-).
Escrita com ampla liberdade formal, em relacao ao csparti-

lhamento soncteiro e decimeiro da hora, suas conseqU~nci3s se

tornaram perceptiveis logo apas, ern umu revista aparecida pouco

antes. Referimo-nos 3 ESPADA~A.

Fanny Rubio relata assim 0 nascir.lento dessa revista:"Na bi

blioteca Azc5rate, de Leon, de que era encarregado entao Antonio

Con~iilez de Sama, sacerdote, reuniam-se COlli certa freqUencia, no~

8 nos S " h 5 c qUe II t e ~ ao termino da guerra, jQ..
yens com inquietudes p06ticas. Chamavam-se Eugenio Garcia de Nora.

Pilar Vasquez Cuesta, Joscrina Hoclriguez,,Jose C;l~rro Cvc.l(~ro,.Jo~c I.ujz I.e.!:.

cea,lose Felix Veg:l. Eloy Terron, LULs Lope: Santos e i.lanuel Rabanal
Alvarez. Eram em sua r.1aioria estudantes, s;llvo 0 burgales Victorl

ano Cremer, linotipista de urn jornal local. :)"~~;JS tcrtl;li",;
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sairiam as !Jais de ESPADAflA."
A origem desta revista deve ser buscada na polemica travada

atravis da revista universitaria CISNEROS, motivada pelo apareci

mento de GARCILASO. Ai, referindo-se a Juventude Criadora, escre

via, em 1943,A.G. de Lama: "Quais sao as preferencias desses jo

yens? A primeira vista, ve-se que todos tendem a uma metrica tTa

dicional, medem as versos e os encaixam em estrofes regulares.Ha

octossllabos, endecassilabos, alexandrinos. Ha romances, liras e

decimas. E sonetos, muitos sonetos. Sonetos demais." Pela mesma

epoca, havia aparecido 0 artigo de um certo "Younger" (alusao ao

nome da Juventude Criadora), pseudonimo de Nora, sobre "La in£1u

ellcia del azucar en la joven poesia"; e em sua "J;legia a un

moscardon azul", Damaso Alonso escrevia: "Sim, eu te assassinei

estupidamente. lneomodava-me teu zul,lbido enquanto escrevia um lin

do, doce soneto de a1i1or. E era uma consonaneia em -uear para ri~'

mar com a<;:ucar 0 que me fal tav~. "~lais 'lui dira les torts de La
rime?"

Essas eita<;:oes ao eorrer da pena nos indica~, ainda que de

forma sumaria, a trajetoria cla r~vista, sua oposi<;:ao erltica ao

estetieismo vazio, seu desejo de fundar uma poesia que pusesse "0

aeellto no humano e -dentro da area do humano- no amor, na angiis

tia do homem."

Contudo, ESPADA~A nio se liberta das dissencoes que, a

outro nlvel se tinham tambem produzido nas revlstas anteriores;

assim, cada um dos tr~s fundadores -Lama, Nora e Cremer - seguiu

uma linha diEerente; e essas linhas terminario fatalmente por se

parar-se, provocando 0 desaparecimento da revista. Num dos extre

mos, ~ radicalismo de Nora e sua op~io politica; no outro, 0 hum!

nismo diditieo de Lama e, entre ambos, Cremer, indeciso, oportu

nista. Apesar disso, 0 papel representado por ESPADA~A foi funda

mental para 0 desenvolvimento do realisrno posterior, que se torna

ria conhecido como Poesia Social. Eles pr6prios, na ANTOLOGfA PA!

CIAL, formuldram 0 lila is procedente dos julzos erlticos:"Ha muito

de falso e oco nisso que alguchl ehamou "tremendisr,lO" , mas e evi

dente que nessa orbit3 evoJuiram as rnelhores tentat~vas de poesia
desses lilrimos anos."

1950-1960: 0 REALISMO lRREALISTA

au A POESJA SOCIAL
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Em urn livro ja classico e ainda irritante, Damaso Alonso di

vidia os poetas em "arraigados" e "desarraigados", de acordo com

suas concepcoes, diferentes, da realidade, ou, para utilizarmos 0

jargao da epoca, suas diferentes raaneiras de "estar no mundo".

Assim, no artigo intitulado "Poesia Arraigada y Poesla Desarrai

gada", escrevia ele:
~~ bastante curioso que, nos tristissimos aoos que vivemos ,

tenham vindo a coincidir, na Espanha, v5rias vozes poeticas,todas

elas professando uma fe qualquer, com uma alegria ora jubiloso,

ora melancolica, com uma crenca, luminosa e ordcnada, na organlza

cao da realidade contingente." 1t,ais adiante, continua: "Para nos

outros, 0 mundo e urn caos e uma ang~stia, e a poesia, uma busca

frenetica de ordem e de ancora. Sim, OUlros estamos muito longe

de qualquer harmonia e qualquer serenidade. Passeamos os olhos ao

redor de nos, e sentimos como uma monstruosa, indecifravel ar~

rencia, rodeada, sitiada por outras aparencias t50 imcompreensi

veis, tao ferozes, talvez tao desgra~adas como nos mesmos; "mon.?

tros entre monstros"; ou nos percebemos cadiveres entre outros m.!:.
Ihoes de cadaveres vivos, apodrecendo todos, imenso montao, para

adubo de nao sabemos que estranhas flores; ou contemplamos 0 fim

deste mundo, planeta ja deserto em que 0 odio e a injustica, mons

truosas rafzes invasoras, terao afogado, terao extinguido toda e

qualquer vida. E gememos longo tempo na noite. E nao sabemos em
que diredio gritar."

A citacao i longa, mas vale a pena mencioni-In,tanto r~lo

terrivel beIeza do texto, como peJa clareza com que as duas post~

ras antagonicas sao expostas.

Contudo, a diferenca entre elas, que para Damaso Alonso se

apresentava de forma tao radical, nos parece hoje, talvez, muito

menos re~evante, na medida em que uns e outros compartilhavam i

gualrnente uma imagem transcen~cnte do mundo profundamente arraiga

da no idealismo. Dar vem 0 imediato tom religioso comum a todos,

e que aSSllme uma forma tragica em D. Alonso e Otero, e carater
menos violento em Penero, Rosales, Vivanco e outros,

Jsso nao inplica em que a alternativa sU\Jerior: materialis
mo X ideallsmo nao seja colocada. Alguns poemas apont8m nessa di

recio, mas, apesar disso, a Falta de rigor nas colocacoes gerais

produz uma confusio, uma mistura que viri a ser 0 tra~o mals defi
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nitivo da epoca subseqUente, 0 tra~o unificador-se e que a confu

sao pode unificar- da Poesia Social.

Sim, pois -se procedemos a uma comparacao dos textos progr~

maticos reunidos na ~lTOLOGTA DE LA POEsTA SOCIAL de Leopo1do de

Luis - nos chocamos, a principio, com 0 contraste que se pode
perceber entre as co10cacoes do autor da ANTOLOGfA e as dos poe

tas de1a constantes. Para 0 autor da ~~TOLOGrA, a Poesia Social

se diferenciaria da poesia civil, da satirica, da politica e da

religiosa. Nao trataremos de esc1arecer essa casuistica, mas exa

minaremos as notas que Leopoldo de Luis apresenta, a seguir, co

mo caracterlsticas proprias a corrente que estamos comentando; a

saber:

al urn ponto de partida realista;

b) UQ claro Qatiz historico;

c) urn carater narrativo;

d) urn carater de testemunho e uma inten~ao de denuncia;

e) urn carater revolucionario, porque motivada por urn desejo de

trans formacao de determinadas estruturas sociais.

Trans formacao de urn outro signo; dar deveremos diferencia
la da poesia politica.

A observa~ao deste conjunto de notas faz ressaltar imediata

mente a sua hetcro~~eneidadc : As letras £1 e £) -que talvez se PI::!.

dessem traduzir par: "centra-se em temas contemperaneos" e "utl:.

liza processes narrativos" -se referem a caracteristicas proprias

ao objeto poetico; junto a elas, temos as afirmacoes das 1etras

~) e E.), que pressupoem as "intencoes do esr:ritor."

Ora, julgar urn poeta eu urn grupo de poetas por suas inten

<;oes, equivale 3 avaiiar um futl·bol ista por seus escritos sabre

esporte ... A realidade poetica nao se concretiza atraves das in ten

<;oes do aUlor, mas peio texto, 0 texto como objeto, que as ve

zes se levanta, desafiante, contra a propria inten<;ae consciente
do seu autor.

Mas voltemos aos tra<;os que se referem mais genuinamente

aos procedimentos: Que e que Leopoldo LUlS quer dizer com a ex

pressiio "claro J'lati.z njstorico"? Ser5 que ex iste uma poetica que

nao tenha -par presen<;a au por amissae -um carater historico? Nao

estamos condenados, como 0 Hfirma Borges, a ser contemporaneos?

Bem, se 0 autor da antologia em quv~tio quer referir-se a contem-
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poraneidade dos temas, cabe perguntar: Como podemos avalia-la?

visto que a simples localiza~io cronologica nao pressup6e nada a

esse respeito, pois que uma peea como LE DlABLE ET LE BON DIEU
que se passa nos inicios da Idade ~foderna -e furiosamente "seculo

vinte", enquanto obras de outros autores, que se situam bern clar~

mente na epoca contemporanea, poderiam passar-se em qualquer rna

mento da historia de qualquer pais, ou, taIvez, em nenhum deIes?

Resta-nos abordar 0 Item ~): Este ponto, que e claro e pre

ciso, nao pode, contudo, aplicar-se a totalidade das obras, moti

vo pelo qual fica sendo mais urn traco programitico que urn traco

unificador.

o leitor deve ter notado que na~ analisamos 0 ltern ~).E na~

tocamos neste ponto porque as questoes Teferentes ao "realismo"

foram ja tao discutidas e esclarecidas pelos estud0s literarios ,

que somente uma ignorancia beata pode eximir nosso antologista da
responsabilidade de sua afirmacao ... De fato, Roman Jakobson, em

urn artigo intitulado "Du Realisme en art,,9, encontra nada mais na

da menos que cinco significados posslveis para 0 termo "real-ista",

dois dos quais se decompoem por sua vez em outros dois significa
dos possiveis a antagonicos, 0 que nos da urn total de oito signi

fieados diferentes, sendo que alguns dentre eles se opoem entre

si. lsto, que por outro lado exigiu a adjetivacao a bern de certa

classificaeio (pense-se em Realismo Socialista, Realismo Migico ,

Surrealismo, Hiper-realismo), deixa bastante clara a ambigUidade

da decLaraeao e, logo, sua iooperancia do ponto de vista pTogram~

tieD.

Por Dutro lado. a certa altura do prologo j5 tantas vezes

citado aqui, I~-se uma declaraeio explfcita que aparece reiterad~

mente nas declara~oes dos poetas constantes da antologia;"A Poe

sia Social oio € um valor po€tico em si mesma. Em todo casa, € urn

valor moral. "Compare-se esta afirma\;io CO,i1 as que seguem, colhi

das. mais ou menDs ao acaso. no texto:

"0 poeta deve pilrticipar das inquietudes e problemas da co

munidade humana a que pertence. t urn clever moral inelud:1vel."(;.:a
ria Beneyto).

"As vezes, pense que e uma pena que a Poesia Social scja

a mais atacada .... ja que encerra grandes valores humanos."(:·'ia
ria Elvira Lacaci).
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"0 social. em nossa epoea e. mais ainda. em meu pais, deve

f:tzer parte, COlAO elemento fundamental. da intimidade de todo ho

mem nonrado, de todo poera honrado e autentico."(Jose Lopez Pache

col.
"Esse genero nao pode, nem deve. deflnir-se atraves de sua

tematica. mas pela "postura", a angul0 a part ir do qual 0 poe...

ta escreve." (J.L.,lartin Descalzo).
Essa serie de opiniees -que se poderia ampliar quase indefi

nidamente- nos coloca de cheio diante dos tra,os que uma leitura

cuidadosa seleciona como comuns a uma grande parte das declara

,ees dos poetas. Esses tracos sio, a nos so vcr:

al Profunda confusio. contrad1~6es progra~5Iica5.

b) Ocultamento do eariter politico. Exalta~io do aspecto moral.

c) Ilitifica,ao do "povo".

Relativamente ao primeiro ponto: A confusio e tal, que a

Poesia Social, a julgar pelas declara,ees feiras, parece urn sa co
de gatos, em que tudo acaba sendo valido. uiante dos ataques de

urn Castellet a tradicao simbolista, Salvador Perez Valiente afir

rna que "es reveram Poesia Social Lautreamonr e Rimbaud" - afirma

cio que alern de cstranha. e dificil de poder-se provar.Diante das

tentativa5 de definicio de Leopoldo de Luis, Lopez Pacheco, etc.,

OutrOI autores -cornu Manuel Mantero eLI Eugenio de ora- am~llam

de tal forma 0 sentiJo do lermo, que se torna difleil apreender

lhe os 1 imites: "P<lrece-me -diz .lantero- que Poesia Social e toda

c ualquer poesta, porque a Poesia e una. indivisivel, e nao admi
te etiquetas. "Por rim, ate as poslc;oes m~lS reacionarias acabam

encontrando acolhida sob a eopa do "social". AS5im, vemos -nao scm
urn eerto assombro- Salustiano Maso eserever que "os poemas em

que 5e calHa a fal'lllia ... implicam uma clara significac;ao social";

e -mais ainda- Salvador Perez Valiente (e nao esquecamos a dureza

repress iva da Espanha da decada de ~O) se 3trever escrever:
":~50 ereio que a Artc deva estar (I scrvii:o do "revanchismo" 50eio
eeonomico."

Essa ultil'l3 afirmac;io nos leva 3 con "iderar nosso item
is 0 e: 0 ocultamento do eariter politico, afinal cie conta ,

muito dessa literatura, e a tentativa de substitui ·10 pela exalta
c50 de seu va lor mOl'a 1.

Durante longos anos, 0 terror irnplantado como sistema pOlitl
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co e a Lavage~ cerebral de uma pro~3gand3 ruidosa ~ue tentava n~

gar as realidades mals eviue~ces se conjugaram na mente de mui

cos autores pora produzir (como de fato ocorre a nfveis muicos

mais vastos) uma especie de retrocesso inscintivo diante de

qualquer objeto que-mesmo de longe- se refira a "pol ftica".

Entre os poetas que foram considerados aqui, as declara,6es

a esse respeito abundar.> ,como j6 vimos a comeC;Jr pelo proprio prologo

da ANTOLOGrA. Contudo, tambem se encontram autores que viram a

problema com uma lucidez parcicular; assin , se Nora afirmava:

"Quem podera separar 0 que se chama social do manifestamente poLi

tico?" , os ~ais jovens, quanto a eles, afirmam ja, e taxat ivame~

te, como Carlos S2hagun: "POI' Poesia Social, deve-se encender a

poesia que p6e a nu a corrup~io e os defeicos de b~se da organiz!

<;50 burguesa. Tanto um<J como outr<J acomjJanham <: ajudarn a revolu

~ao. e por i5S0 devem ser escritas, na minha epiniio, a partir de
uma "\'Iel tanschaaung" autenticamente operar ia."

Apesar das citac6es aqui aduzidas, a t6nica geral sera a ne

gacio desesperada do carater pOlitico da alternativa; insistindo,

em croca, sobre 0 seu valor moral. A l.lri;,io nao se encontra Longe

e, -:ome dizi;! Cabaiicl'O: "r: importante ScrJll(}S ,j nceros, perigosiimence
sinceros. "

Seguindo as palavras deste mesmo poeta, entraremos na expo
si~ao de nosso ltem ~):

Urn pouco r.1ais adiante, 0 citado autor continua di:endo:"Os

procedimentos de obtencao e criacio sio, para esse posicionamen

to, acessorios. Tudo e questao de carater, tom e temperatura."

Tnl atitude. IHofundamente idealista, que pretende que 05 "proce

dimentos" decorrem imediiltamente da qualidade da emOCao, encontra

mo-Ia explicit<Jmente defend ida em alguns autores. Assim, Gloria
Fuer~es, em um poema, escreve:

"Tecnic,): (que tedio')

Cor: cor naturaL

Hi que ser-se corajoso

a verdade da verdade
a magia da rnentira
-nio e preciso inventar.

E assim contar 0 que acontece 10

-:-lunCH sll<lbas contar!"
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Por fim, encontramos tambim compartilhada uma espicie de

vontade de atingiT, atravis do revulsorio poitico, amplas massas

populares.

A esse rcspeito, dizia Gabriel Celaya:"O importante nao e
falar do povo, mas [alar com 0 povo," Mas, a fato e que esses po

cmas, publicados em tiragens limitadissimas C' nao vcndidilS)

n:1O t inhal:! nenhuma ressoniincia popular, rest ring indo-se

a circulo dos consumidores, praticamente, somente aos proprios

~oeta5. Assim, [oi aparecendo toda uma serie de poemas que, escri

tos em princSpio para serem lidos por zrandes massas, nao encon

travam seu destinat5rio, e que finalmence passaram a ser escritos

com a consciencia de que nao a encontrariam, 1550 falseava total

mente a rela~iio escritor/p~blico e terminou por conduzir i cria

cao de urn "povo" fantasma, urn mito ahistorico e rousseauniano tao

irreal como os personagens da poesia pastoril.

Explicitarnente nao-marxista (estranha formula.;:ao num poeta

que se diz eornunista!l i 0 que leri a seguir, fragmento de urn ~o~

rna perpetrado por Celaya:

"Sancho (que consiJcrar.:os na,la

mas que pressup6e Nilenios Je hu~ildade

bern aceital

nao es historia, tenho-te

como se tern a terra, p5tria e matria macerada."ll

Como resumo de todas essas notas dis~ersas, podemos ta I ve z

a[irmar que 3 Poesia Social -que nasce como rea~io contra uma poe

tiea de luxo, inteiramante gasta e estericarn~nte ineficaz- encon

tLl-se contlldo em uma situ:I,-:'io ambfgUa aO assumir toda a carga

ideallsta e romant ic'a dos "tl'emendistas". E, sem ter submetido es

ses pressupostos a uma crltica rigorosa, pretende converter-se au

tomaticamcnre em poesia popular, e, inclusive, revolucionaria,

g ra ta5 ao puro e simples desejo do poeta,Por iS50, ainda que de

nuncianJo uma situa~io hist6rica concreta, os poetas socialS con

tinuam n movimentar-se em urn universo idealista, aceitam por ve

zes uma hist6Tia [alsificada, que transforma os a5sassinos em

hcrois lmperiais, ou trans(prem a angGstia de viver num mundo de

esrrutllr,lS sociais, espaciais e tempor.1is bern precisas a "e,;scn

(j~1 hllm:.• nil·'; e ciesta, como D5maso Alonsoolloprimeiro Otero, dire
tamente a DeLIS.
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A esse proposito, e reveladora a analise do "f\equiem" de

Jose Hierro, um dos poemas mais re~resentatlvos da Poesia Social.

Ai, em vez de uma base analltica das condicoes que oprirnem 0 emi

grante, se encontra uma contraposi~io, muito castelhana, entre

"milicia" e "trabalho", e urn contagio de urn "nacional-chauvinisr;;o"

intimamente ligado ao fascismo. E tudo isso, relacionado a uma

especie de sentimentalismo envergonhado, produz, apesar de tudo ,

nas mios do grande poeta que e Hierro, urn poema que alcan~a mamen

tos de grande beleza, com imagens fulgurantes, repentinas, que

sao em segui~a "apagadas voluntariamente. Diziamos que a Poesia

Social pretendia converter-se em popular; nio passou de populista,

porque as condi~oes historicas nio favoreciam esse tipo de movi

mentos; qlem de que a ausincia de uma verdadeira relacio autor/

leitor levou a mitifica~iio deste ultir'lo, sob a forma de urn '''"o
va" uto;lico.

Par outro lado, a influincia idealistico-romintica se mani

festa na confusio -muito comum- entre 0 autor e 0 texto, de manei

ra que se chega a validar uma poetica samente pela apeio moral

que representa, cedendo-se a tentacio a que alude Goytisolo: "a
tenta~ao de confundir os sentimentos nobres com a boa poesia ."Alem

do que, essa alternativa moral, junto a uma concepcio is vezes

proxima da inspiracao romintica, leva a urn tal desprezo dos re

cursos tecnicos, que os poemas de ressentern graveme:lte disso, ter

minando, no caso mais extrema, por ser u~a sucessao amorfa de

boas intencoes utepicas.

Do ponto de vista cronoloaico, podemos Qlstlnguir duas ou

tres diferentes gera~oes, no movimento ua Poesia Social. A primel

ra, formada antes do nascimento dessa tendincia, ~ representaua

na ANTOLOGrA CONSULTADA (1952) por Gabriel Celaya, Vicroriano

Cr~mer, Jos~ Hierro, Eugenio de Nora.

Depois da prirneira gera~30, que 3ssim ;lOr dizer "inventa" a
Poesia Social, os autores mais jovens se agrupam ern torno do que

se resolveu chamar "a geraciio de SO", com poetas C0ll10 j~ngel Gonz5

lez, Jos~ ;,Ianuel Caball.ero Bonald, Jose AgustIn Goytisol.o, Jesus

Lopez Pacheco, Jose ~ngel Valente, Filix Grande, Jaime Gil de

Biedma e Carlos Banal. £ este novo grupo de autores que estahele

ce as bases da crltica a Poesia Social, critica que os poctas

~ais jovens levarao, neste f.1omento, 3 seu ponto final. F.ntre estes,
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cabe citar : Nanuel Vasquez tiontalban, Antonio Sarriol'
Carlos ,Sahagun ; Jose lIiguel Ullan e Jose ,·lada Alvarez.

-DE 1~o5 A NOSSOS uIAS' A REACAO CONFUS

A U~~ CLARA CONFUSAO----------------

A partir do aparecimento da 2~ edi~ao da ANTOLOGTA -jii tan

tas vezes citada- de Leopoldo de Luis, e da amplia~ao do livro,

de Jose Ilaria Castellet, VE[~TE AJ'lOS DE POESrA ESPA1'lOLA (reapare

cido em lYoS com 0 tftula de UN CUARTO DE SIGLO DE POEsTA ESPA~O

LA), pode-se onsiderar acabado 0 movi~ento da Poesia Social. 0

s~les fato de que os autores de antologia sejam capazes de tentar urn ba 1an

~o preciso ja e uma prova de que a Escola com~~ava a assumir um

carater "historico" para seus proprios IlTotagonistas.

Em 1968, aparece a AIHOLOGfA DE LA NUEVA POEsTA ESPA~OLA,

editada por El BarJo e compilada pOI' Jose Barllo. Esse novo pan£

rama, que, de acordo com a tradicio, inc lui declaracoes program!

ticas de alguns dos poetas nela incluidos, reune ji alguns poe

tas que tentam superar a dicotomia que exvusemos, ou seja: a opo

sicio entre urn estetlcisrno esterilizador e "urn compromisso poll

tico arraves da literatura, que os esterelizava corn intensidade
<iuase igU;Jl,"

o primeiro passo des sa superacio talvez possa seT detecta

da no inreresse que Jesperta a obra de determinados autores clas

sicamente considerados "de dLreita", como Vivanco, Rosales, Ri

Jruejo ou Panero, Tal interesse, talvez e.agerado por efeito de

rea~ao (leiam-se os elogios a "La Casa Encendica "de Rosales),se

combina -e isto e, a meu vel', 0 mais importante- com a busca de
~ma teoria poetica cujas bases sio a cririca -mais, ou menos, rL

gorosa, segundo 05 autores- do Realismo Social, A esse respeiro ,

diz Bat116: "0 afa desrnitific;ldor os une, tod05 .. ,sao portaoores
de uma lucidez nio somente literiria e poitica, mas tambem cient!

fica ... pol ttiea e fiJos6Cica." Tal lucidez. porem. parece ser, a

bern dizer, pouco freqUente; e, a siI:1 como os piores entre os "p~

eUls socia is" se amparavam na "denuncia" cia HArte pela Arte", os

pos-sociais de menos v;ller se protegeTam sob a egide da irrisio
da "Arte pela Revolu.;iio",

Os pontos seguintes, se nio sio comuns na pr5tica, sio pelo
menos partilh;ldos nas declara~oes teoricas:
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a) insistencia sabre a insuficiencia expressiva e a I irr.itac;:ao te

matica dos predeeessores;
b) busca de "novas tecnieas" que possam responder as "novas si.tu

ac;oes";

c) revalorizac;:ao do carater de objeto estetico, que e de todo

poema ("A estetica e a etie. do futuro", cita Jose Manuel Ca

ballero Bonald).
Poderlamos, talvez, n50 coneluir, mas feehar provisoriame~

te este balanco, trazendo aqui 0 testemunho de urn dos mais emi.

nentes representantes das crltimas gerac;:5es, testemunho que quita

ilumine-na melhor das hipoteses -0 carater conflitivo da situ

a<;,iio a tual:

Primeiro: "A poesia social -diz Jose Angel Valente -se Cil

racterizou sobretudo ... por uma irritante (e esteril) propensio

a acreditar que "se deve" eserever sobre isto ou sobre aquilo

(eoneessao feita a modas ou a conteudos dogm5ticos bern logo des a

parecidos) e por uma penosa 'incapacidade de criar uma nova lin

guagem."

Contudo, a critieR nao e urn instrumento isento de perigos,
e isso e constatado por 1,lanuel Vasque z :lontalban, que pergunta:

"Limito-me a colocar uma questao: A rea<;iio contra a poesia soci

al e consciente, ou i produzida por uma ineonseiente corrupcio
ideologica neDcapitalist~.

TerminanC:o, digamos que as metas dos novos poetas f'II.','n
tram formula<;ao nas seguintes palavras de J.A, Valente:"No que
me toea, busco na poesia mais sua Taiz rio conhecimento, de aven

tura ou larga saida em djre~ao ii realidade nao expressa ou, mes

mo, oculta. E, se encontro, sem a buscar (se i que alguma vez i~

so me foi dado), a comunicacao -por acr~seimo- ~ois a linguagem
i 0 meu instrumento."

NOTAS:

(l)-Leitores de Espanhol e de Portugu~s do Brasil, respeetlvamen

te, na Faculdade de Letras da Universidade de Saint-Etienne,
Franca, 1977.

(2)-Todos eles ~embros da Gerat30 de 27.

(3)-Periodo que vai de 1939 a 1950, caracterizado pelo hloqueio

diplom5tico e economico.
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