
o SERMAo DA BARBARIE

RAUL ANTELO (lLV-UFSC)

" Nao sou conservador nem liberal. Nem burgues nem bolche

vique. Nem nacionalista nem socialista. Nem reaciona 

r:iio nem revolucionario. Pelo menos, nao fiz c1as minhas a

titudes nenhum sistema permanenre e definitivo de conduta

Tenho no entanto, a minha paixao, meu entusiasmo e a

minha sinceridade vitais. Tenho uma forma definitiva de

pensamento e de opiniao, uma fun~ao de julgamento positiva.

Quer me parecer que, em meio ao que, no meu caso, se pode

ria chamar de anarquia intelectual, caos ideologico, con

tradi~ao ou incoerencia de atitudes, hi uma unidade vital

organica e subterranea. "

Cesar Vallejo, maio de 1929.

Quarenta e seis anos viveu 0 poeta peruano Cesar Vallejo,

unl ano mais moco que Oliverio Girondo e urn mais velho que Vicen-
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te Huidobro ou Mario de Andrade. Quarenta e seis anos, ainda

esperou a sua obra para a dublagem definitiva em portugues.

Destino coerente para quem acreditava na intraduzibilidade do

poetico. A poesia e meramente tonal __ dizia -- "frase ver

bal da vida ",e sendo obra construlda de palavras, " traduzida

a outras palavras, sinonimas mas nunca identicas, ja nao e a

mesma. Uma tradu~ao e urn novo poema, que mal se assemelha ao o

riginal. Vicente Huidobro esta errado quando afirma que seus

versos se prestam a perfei~ao para serem traduzidos fielmente a

todos os idiomas. Desse mesmo erro participam todos aqueles qu~

como HUidobro, trabalham com ideias em vez de trabalharem com

palavras e buscam na versao de urn poema a letra ou 0 texto da

vida em vez de buscarem 0 tom ou 0 ritmo cardiaco da vida."

Quarenta e seis anos esperou a poesia de Vallejo mas pouco te

ria perdido se continuasse tao clandestina como ate hoje. A

tradu~ao de Thiago de Mello (Rio de Janeiro, Philobiblion-Rio 

arte,1984) desacata urn principio basico -- 0 da transcriacao

Mesmo aceitando 0 duvidoso criterio invocado pelo autor de Mor

maco na Floresta de que 0 valor de Vallejo nao se encontra no

fascinante hermetismo da invencao formal e sim no fato de ter

colocado sua obra It a servi~o da esperanca humana " (repisando,

assim, a enfadonha oposi~ao entre formalismo e tendencia, se

pUltada de vez por Della Volpe) e dificil admitir que cer-tas

solu~ees de Thiago de Mello, de tao forte sensibilidade em re

la~ao aos aspectos informativos do enunciado, sejam fieis ao

poema embora infieis a poesia. 0 mesmo tradutor admite, no pre

facio a edi~ao brasileira, nao ter podido alcan~ar, as vezes, a

cabal compreensao de alguns desses poemas.Nao apontarei aqui os

desacatos as fusees e proteses do peruano, nem mesmo as alite-
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racoes diluidas na versao(uy colgar, colorante" que se trans·

forma em lie suspender manchada" ou "dolernos doblemente", que

se Ie, literal, "nos doer duplamente"quando urn simples "dupla -

mente doloroso" preservaria tom e ritmo da composicao). supo-

nhamos ate que tudo isto nao passasse de mere fascinio formal ,

como quer 0 tradutor. Ha, entretanto, aspectos substantivos de

alguns poemas que foram despercebidos pelo poeta brasileiro.

Detenho-me em dois exemplos. No poema VIII de Trilce, Vallejo

escreve "Manana esotro dia". Nada impedia que ao demonstrativo

arcaico fosse dado um equivalente portugues - "Amanha estou

tro dia". Mas Thiago de Mello preferiu rearticular 0 verso e

destacou urn verbo ~ encapsulado na expressao, de modo que pro

pOs "Nnanha ~ outro di.a" , 0 que provoca urna curiosa inversao: u

rna "eitura revQlucionaria - 0 discurso poetieo e interpretado

como la1.ingua lacaniana - serve a urn usa conveneional, quase

l'apesar de voce".

Urn segundo exemplo, partieu1arrnente serio, pertenee aos PQemas

Humanos.Num deles, \l'allejo confessa "me viene, hay dias, una ga

na uberrima,polltica"vale dizel' que essa riquissima vontade pra

tiea assalta 0 poeta periodica e perrnanentemente. Eis 0 sentido

do "hay dias". No entanto, 0 tradutor nos diz "Me vern ha dias u

rna vontade uberrima, politiea" com 0 qual 0 sentimento do poeta

se transforma em a1go passageiro e ate meio inexplieavel, algo

que surgiu hi pouco tempo, como enxaqueca. Na versao original

essa vontade aparece e desaparece, fiel a sua contradicao essen

cial. Na traducao, porern, ela se insta1a definitiva. E born des

taear que 0 peruano Percy Galimberti, em traducao anterior des.

se poema, versao de limites academicos ja que mimeografada, a

tendeu ao particular, traduz do: "Dias ha em que me vern urna von

tade uben;i..ma".
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(Cesar Vallejo, poeta. Selecao poetlca, apontes biograficos.co

mentarios de P. Galimberti. Revisao de Elson Delmutti.s.l.p.) •

s.d. mas e de supor que seja Sao Paulo, pOl' volta de 1970.

o parti-pris vo tradutor amea~a reduzir Vallejo a uma de suas fa

ces, desatendendo sua ~efini~ao poliedrica pela escritura dos

PQell\\l,S. Vallejo Tl~O opta mas escc~h.e Uma otica pluTal, de dese

quHfbriQ opez;ativQ: fl.em imaginismo recalcitrante a maneira de

Pound ou dada, nem vitalismo IVhitmauiano.

itEm nenhuma destas duas tendencias aparece 0 acento 'espe::

rado' , 0 acento transformador que. sem romper com os prOfundos

e sadios nexos historicos, rompa com as conven~oes artificiais

e 05 erros sociais. A revolta ferve numa timida colera liberal

cujos alcances nao ultTapassam ate agora as vistas whitmanianas.

No entanto, dentre os jovens da primeira tendencia -- i.e.

Hart Crane, Michael Gold, Langston Hughes -- brotam, as vezes ,

ineg~veis estremecimentos rev01ucionarios que exprimem um esta-

do de espirito coletivo, igualmente saturado, em suas camadas

subt.erraneas, da inquieta<;ao social a que assistimos."(A nova

poesia norte_americana", El Comircio, Lima, 30 Jul. 1929 ).

Vallejo desconcerta. Diz desdenhar a poesia criacionistade

Huidobro pOl' excesso de ideias -- argurnento que 05 verbalistas

inflacionarios de esquerda jamais compartilhariam -- e. no

entanto, segue 0 poeta chileno nessa confianca estrutural do

texto. Em " Se prohibe hablar al pilato ". artigo de out. 1926

anota que "urn poema e uma entidade vital muito rnais organica que

urn ser organico na natureza. Amputa-se urn membra de um animal e

ele continua vivendo.Corta-se um galho de um vegetal e ele continua

vivendo.Mas se amputarmos um verSO,uma palavra,uma letra,um signo or
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tografico de urn poema, ele morre. Como 0 poema, ao ser traduzid~

nao pode conservar sua absoluta e vivente integridade, ele de

ve ser lido em sua lingua aborigene e isto, naturalmente, limi

ta, par enquanto, a universalidade de sua emocao. Mas nao se

pode esquecer que esta universalidade sera possivel no dia em

que todas as linguas se unifiquem e se fun dam , atraves do soci

alismo, em urn tinico idioma universal."

Vallejo vern, portanto, coincidir, com 0 internacionalista

amador Mario de Andrade, igualmente evasivo nas versoes, e com

certo veio vanguardista que subverte as restric6es da lingua

numa experiencia utopista ecumenica (1) •. Trata-se de ensaios de

uma nova economia simbolica, pautados pela etica da traducao

ceci n'est pas une pipe (Magritte). Ao assumir a falsa ilusao

do discurso poetico, certos artistas de vanguarda encontram ~se

livres para criar novas codigos. ~ 0 que acontece com urn mestre

de Borges, a pintar argentino Xul Solar (1887-1963) que no dia

11 de Setembro de 1925, ao meio-dia e meia, cria 0 neo-crioulo ,

lingua geral latino-americana. Como no futurismo russo, surge

nos "San Signos" de Xul urna ambicao analogicauniversal, expe .

riencia da unidade do mundo e das interrelac6es dos seres, capa

zes de criar misticas correspondencias entre si. Distantes da en

dofasia surrealista, preocupada com uma escrita automatica de

sondagem interior e inconsciente, os projetos de Xul, seu neo

crioulo ou a pan-lingua internacional - "lingua monossilabica

sem gramatica, de base numerica e astrologica e de livre combi 

natoria" - revelam atitudes paralelas ao adamismo de outras

vanguardas igualmente empenhadas na sutura de tradicao e mudan 

ca. Dessa mistura "o~ l'Indecis au Precis se joint" (Verlaine

surge urn programa de unificacao do diverso.
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A vivencia agonica da divisao busca 0 paliativo racional da

unidade. Como sugere Americo Ferrari, 0 sen~imento de urn hiato

entre 0 homem presente e a razao de sua presenca no mundo, an-

gustia e inquieta 0 poeta de tal modo que eSSB tensao se traduz

em dois grandes movimentos contraditorios: tempo -- (vida)

mU1tiplicidade I eternidade -- (morte) -- unidade. ~portanto, a

consciencia estruturante de uma nova escritura aquilo que permi-

~e a Vallejo transcender 0 jogo bipolar de culpa e inocencia

sem, no entanto, alimentar qualquer misticismo construtivista

Vallejo esta 10nge desses artistas que, a exemplo de Torres Gar

cla, tudo Ihes parece fragmentario e sem base concreta.

E, no entanto, 0 poeta peruano e 0 pintor uruguaio aproxi-

mam-se na busca de uma linguagem propria e universal. Divergem

os camlnhos. Torres GarcIa, a maneira huidobriana, poderia dizer

que 0 poeta e urn pequeno Deus. Vallejo sabe que nao hi aura sem

processa.

"Quiera escribir pero me sale espuma

quiero decir muchisimo y me ato110

No hay toz hablada que no llegue a bruma

no hay dios ni hijo de dios sin desarrollo."

Apenas em "Absoluta", poerna de Os arautos negros, Vallejo

parece confundir a integr3cao comunicativa com a figura convenci

onal da divindade que e "unidad excelsa" e "un solo ritmo: Dios!".

De resto, tanto em Trilce como nos Poemas Humanos, e a trituracao

da linguagem e a maceracao criativa que adquirem protagonismo.

Diante do Absoluto impossive1 -- 0 Azur mallarmaico o poeta

busca abolir 0 contingente para convergir no Livre. Do azur ao a

zar, nenhum Cosmos -- nenhum cosmetico -- apenas 0 abismo alta,or.

Mesmo aceitanda a leitura de Ramon Xirau, que insiste em urn pau-
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latino processo de sacraliza~ao da poesia de Vallejo -- primeiro,

na evoca~ao de urn homem inocente; mais tarde, na referencia as i

magens solares e, finalmente, na esperan~a de uma sociedade igua

litaria -- e inegavel que essa busca de valores eticos se susten

ta na materia significante.

o tempo e a circunstancia americana do poeta permitem situar

seu trabalho na confluencia de outras experiencias de descentra 

mento da linguagem poetica que, no caso hispano-americano, encon

tram-se marcadas por urn forte e diversificado veio anti-teista -

o poeta divinizado de Huidobro, 0 poeta / profeta nerudiano

o poetasonda de Girondo fenomeno menDs evidente no Brasil on

de, nao raro, tais buscas nao repelem conteudos religiosos nem

mesmo misticos. Penso nos aspectos mais vanguardistas da poesia

de urn Jorge de Lima, como sua defesa intransigente da decupagem

(Dom Casmurro, 8 jUl. 1939) e na tensao dialetica que vitaliza a

obra de Murilo Mendes. Com efeito, os dois lados murilianos lin

dam com 0 grupo dicoti1edoneo do poema V de Trilce. Esses mundos

opostos e interdependentes tem "propensiones de trinidad/finales"

mas nao podendo realizar essa trindade vedada pelo heterogeneo

esgotam-se na dispersao e glisam no grande colapso de Lomismo. Na

leitura de Ramon Xirau, 0 Lomismo de Vallejo -- desdobrado ou a

nunciado a partir do Quien que abre 0 Poema I de Trilce revela

experiencias de aniquilamento do sujeito, acossado pela presen~a

do indeterminado. Nesse sentido, 0 critico catalao aproxima 0 Lo

~ do Ninguno de Octavio Paz mas se poderia pensar, talvez mais

justificadamente, na amalgama(Il1 a impura mezcla que me merma los

machimbres el alma masa tensa las tercas hembras tuercas") 0 nao

(" e1 pure no / sin no") au "el pentotal a que" de Oliverio Gi-

rondo, no excelente En la masmedula Seja como for, a
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dispersao anonima de Lomismo contem a ideia de desgarramento pa

decido no proprio corpo -- 0 lome -- capaz de se redimir do fu

ror do sem-sentido.

Em Vallejo, as operacoes de transculturacao poetica obede 

cem aquilo que Enrique BaIlon Aguirre denomina "efeito de resga-

te", colocado de manifesto nesse poema V, atraves de radicais

gregos (0 verbo~) ou franceses (glisar),termos especifica 

mente tecnicos ou "niio-poeticos" (dicotiledon), todos combina

dos para corroer a norma (avaloriado, oberturar}. porque 0 que

interessa, no caso, e fazer prevalecer a anarquismo da autentica

poesia, ou, nas palavras do PQeta:

"A gramatica, como norma coletiva em poesia, nao possui ra

zao de ser. Cada poeta forja a sua gramatica pessoal e intrans 

ferivel, sua sintaxe, sua ortografia, sua analogia, sua prosodia

e sua semantica. Basta-lhe nao sair dos dominios basicos do i

dioma. 0 poeta pode ate mudar, em certo modo, a estrutura lite 

ral e fonetica de uma me sma palavra conforme os casos. E isso

em vez de restringir 0 alcance socialista e universal da poesia,

como se poderia pensar, alarga-se ate 0 infinito.Sabe-se que qua~

to mais pessoal (repito, nao digo individual)for a sensibilidade

do artista,mais universal e coletiva e a sua obra." Esse "canto

biirtBro" (como Mario de Andrade batizou sua Pauliceia)ou " serllao

da barbarie" (na expressiio do proprio Vallejo) descansa, pais

no desacato. A ortografia (vayna por vaina; i par r; lovo por

lobo; volwver au bol~ em lugar de volver), a sistema de acen 

tos (ser, tanto) as relac;:oes sintagmaticas ("odumodneurtse", vi

olencia da inversao especular para ir alem do "estrondo mudo") e

as relac;:oes sincronicas' (os arcaicos "aquesa" e"cabe"). Mas onde

o efeito de resgate se torna mais interessante e na fusao de no

vos signos.
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Vejamos algumas dessas proteses. Em "La vida, esta vida", 0

poeta lembra quando, encolhido. podia ouvir "desde mis hombros "

o barulho vital das pombas:

"cave los albanales sesgar trece huesos"

ou seja, os treze ossos das pombas descansando (sesgar que deu

sesg~. i.e. obliquo, provem de sessicare, iterativo de sedere

sentar-se) junto as cloacas. A primeira constata~ao e 0 uso do

arcaismo cabe (= junto a) escrito de tal modo que coincide com 0

fossa do frances. Em segundo lugar, a intensifica~ao do arnbiente

subterraneo (~, cova) contrasta corn a palavra escolhida, al

~anal, que nada tern a ver com a brancura (alba-) mas sim com a

candura da situa~ao. A paronomasia -- 0 deslizamento de cabe a

~, sem vinculos constantes de significado -- duplica a conti

guidade entre 0 poeta e as pombas: 0 barulho dos ossos e ouvido

"desde el hombro", ou seja, a partir do hombre. (Convem lembrar

que 0 titUlo da coletanea, Poemas humanos, e postumo. Vallejo

tinha pensado num outro Nomina de huesos,nomina de ossos.)

Nessa opera~ao, fica embutido 0 paradoxa: nao sao as pombas

que sao alvas e sim as cloacas, a vida subterranea do poeta, exi

lado em Paris.

Condensac6es desse tipo sao freqUentes na obra de Vallejo

ha no mesmo poema umas pombas "manferidas", isto e. feridas pela

mao do homem (man). Ou uma fuga furtiva que se da em noite "tene

blosa" (temblorosa e tenebrosa) mas que alimenta a esperanca da

reuniao dos amantes. A noite, portanto, tern blossom,promessa de

flor. Sao, ainda. procedimentos comuns a poetica das vanguardas

dos anos 30. Lembre-se, entre tantos outros casos, 0 gruto (nao 0

grito) corn que Mario de Andrade denuncia, ern 0 carro da miseria

(1930-42), a voracidade da cibaliza~ao cibo comida) crista, a

mesma que "carnivora, voraz" Vallejo padece sob a forma de" Los
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nueve monstruos".

A "toz" falada de "Intensidad y altura", funde VOz com tos 

5e, rnodulanuo 0 estertor poetico de Vallejo, reescritura vocabu 

lar em tudo equivalente ao yolleo de Girondo (2) Interessa-me a

qui destacar a importancia de duas figuras: de urn lado, a parono-

masia, que liberando 0 sentido das palavras, deixa ° discurso

fluir livremente (arenoso -- arruga -- arrincona); de outro, °
paradoxo, que reune insolitamente aspectos que deveriam 5e exclu

ir mas que 'formam uma realidade composita, inauguraL Por desli 

zamento ou superposicao, novos valores balbuciam. Me detenho ape-

nas em urn deles, fortemente recorrente em Vallejo: a claro-escuro.

Ele aparece na tinta que, ao escrever, produz espuma ou no senti

mento contraditorio da inveja quando "de puro calor tengo frro" .

Valha como exemplo combinado destas duas taticas textuais, sua

definicao "De disturbio en di5turbio":

"y haciendo, negro hasta sacar espuma,

mi perfil su papel espeluznante."

o procedimento construtivo do paradoxo acaba, como e facil

ob5ervar, gerando acentuada metamorfose e impedindo, ao mesmo

tempo, qualquer fixa~ao nao apenas de uma versao univoca do su-

jeito, como do objeto de seu desejo. De cunho harroco, a discor

dia concors e recurso particularmente acentuado entre as surrea 

listas, tanto nas refracoes do ~, freqUentes em Henri Michaux

como na figura da amada de Breton ou Eluard. Em Surrealisme et

Sexualite, Xaviere Gauthier destaca 0 perfil peCUliar da mulher

que, para os surrealistas, tanto represent a 0 vieio como a virtu-

de, 0 sublime como 0 ahjeto. A desintegra~3o de seres e

procura, nesses casos, uma totalidade que retira de seu

ohjetos

carater

inacabado e inesgotavel as garantias de anti-dogmatismo. Sendo
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portanto, uma abolicao do Belo AbsOluto, 0 surrealismo abandona a

literatura para ser meTa maquina de sonhos.

Ao racionalismo da vida moderna, 0 surrealismo opoe a conver 

gencia das ficcoes do como-se, transferencia de conteudos arcaicos

nos objetos da cultura industrial.Essa aura magica, emprestadaaos

objetos em serie,evidencia uma dimensao onirica, que tanto ilustra

a reificacao quanto a obsolescencia das formas simb6licas de nossa

cultura.Assim, se a surrealismo nao descobre 0 kitsch, como quer

Edoardo Sanguinetti,ressemantiza 0 mau gosto.A vanguarda surreal-e~

pressionista esta para a fantasia como 0 funcionalismo para a raci~

nalidade do planejamento, isto porque com ela adquirem urn sentido

renovadamente critico as principios de inadequacao, sinestesia,ac~

mulacao e redundancia esteticaque pautam 0 kitsch convencional.

Mas cabe advertir que, ja no art-nouveau, se insinua urna especie de

continuidade entre natureza e cultura, merce do atulhamento decora

tivo que desbrava a caminho para a estetizacao da experiencia pro

movida pela vanguarda cubo-futurista. E conhecido a caso de Augusto

dos Anjos e seu sistematico apelo a termos cientificos e abstrusos,

que provocam urn efeito de estranhamento. Uma poetica tao limitrofe

quanta a do poeta de Eu foi, freqUentemente, tacnada de~ sem

perceber, como recentemente apontou Jose Paulo Paes, que essa em

presa representava, no mais das vezes, urna ruptura com a bam gosto

cedico do parnaso-simbolismo. A prevencao de Alvaro Lins em relacao

ao feio e barbara Augusto dos Anjos se repetiria, anos mais tarde ,

nas censuras que a modo surrealizante de Murilo Mendes despertou em

Mario de Andrade.

Ora, tambem no caso de Vallejo nos deparamos com urna tal meca

nizaCao do efeito kitsch que beiramos a parodia do gosto provincia

no. 0 "liibrico equinoccio", a "resbalon ale alino", a "gana uberrima':

F~m~nto~~ ~. DllE/UFSC, Fto~po~, Ng 1, 66-81, Jan./J~n. 1986

76



'" "Ingle publica", 0 '\ll.arde falico", os "pauj iles picas", as

"pareadas palomitas" ilustram urn procedimento que evita 0 nome

direto (corpo, por exemplo) e eunha 0 cirlunloquio bizarro: "es

drujulo retiro".

Enrique BaIlon Aguirre intrepreta essa gramatiea das fa-

lhas, que busca incansavelmente 0 neologismo, como urn projeto

semelhante ao que, na mesma epoea, realizavam Joyce, Klebnikov ,

Artaud ou Celano A seu vel', 0 "barroco industrial" de Vallej 0

representaria uma atitude de terrorismo poetico em .rela~ao ao

sistema convencional da lingua. 0 poeta busearia, assim, superar

a estreita concepcao regional da vida, hostil a toda contamina

cao, que amiude encontramos nas sociedades tradicionais 1atino-

americanas, sociedades que S6 concebem como urn sistema autonomo,

iberico, e nao raro, anti-internacional.

Vallejo rotiniza 0 efeito decorativo de Ruben Dario, acen 

tuado pela repeticao ritmica das palavras esdruxulas -- e aqui

esdruxulo vale em sua ambiguidade de proparoxitono e extravagan-

teo 0 recurso satura, dessa maneira, 0 movimento dactilieo de

publica, uberrima, lubrico ou falico e provoca a reflexao do co

digo de integracao: 0 local no cosmopolita, 0 universal no pro 

vineiano. Ja em Os arautos negros (1918) aparece a metafora eto

nica f>8 figura do sapo ("Como horribles batracios a la atm~s£e -

ra, /suben visajes liigubres a1 labio") ensaiada par Kilkerry

(1913), Bandeira (1918) au Bopp (1931), metafora que atualiza a

oposi~ao cardinal sub/sob, em que 0 poeta, identificado com os

seres inferiores, idealiza a natureza -- a Iua __ inalcancavel e

infinita. Para atingir essa corounhao do inferno e do ceu, 0 poe

ta desee ao tumu10 (sobe ao talamo) terreal:
..,

"La tumba es todavia

un sexo de mujer que atrae a1 hombre!
("DeSJ.ludo en barro")
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o utero de barro (Bopp) funde natureza e cultura. ao modo de

La C,irafe enflammee de Dalf (1936), manequim em que coxas e seios

sao gavetas entre-abertas. Se 0 recurso barroco e sobretudo bel 

Ie epoque estiliza 0 elemento natural, na visao mais conseqUente

mente moderna,9 proprio do homem torna-se exterior a ele. E es

tranho. einde-se e duplica-se. No tamborete de Kurt Seligmann

as tres pernas com meias de seda sustem 0 assento de setim e

ainda, nossa perplexidade diante da hiper-estiliza~ao do efeito

decorativo.

Marcado por forte vetor estrutural -- para ele toda cifra

falada e soma -- Cesar Vallejo assume a crise como valor e a es-

critura como critica. Suas enumera~oes sistematicas em casCata

poueo ou nada tern em co~um com as enumeracoes caoticas de Neru 

da bebidas em Whitman e no surrealismo. Talvez por isso Neruda e

Vallejo represent em polos poeticos contrastantes. Vallejo seria

o grau zero da linha antipoetica de Nicanor Parra ou da escritu

ra desapropriadora de Enrique Lihn, para citar dois chilenos(3).

A poesia-menos de Vallejo nao acumula mas soma: dis semina e re

colhe; deriva, dissocia e condens8 atributos heterogeneos de u

ma substancia deserta. Tudo converge para que, na poesia de Val

lejo, os sinais.ocupem 0 lugar dos antigos simbolos mas sejam

ao mesmo tempo, sinais do simbolico -- culturais e politicos

Desse carater ambiguo e paradoxal, sua poesia retira 0 valor di

aletico de modernidade: menos representativa da tradi~ao de rup

turas do que da dinamica dos amalgamas. Signo transcultural e

cotidiano.
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Post-scriptum de 1986:

Ja estava redig ida este ensaio quando ti-

ve ocasiao de consul tar 0 Arquivo Murilo Mendes na Universidade

Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 0 que veio confirmar al

gumas observa~oes aqui formuladas. A primeira e mais geral e 0

vinculo profunda de Murila com a cultura iberica que vai do

"Presencismo" transhistorico de Unamuno e Valle Incian ate os PO!

tas espanhois seus contemporaneos CAlberti,Cernuda,Aleixandre ,

Salinas) passando, claro esti, pela vanguarda hispano-americanL

Neste segundo particular, cabe aqui registrar algumas pretisoe~

Pelo exame de suas leituras, e provavel que 0 cantato de Murilo

e Vallejo tenha se dado so na etapa europeia do poeta de Minas

e no final dos anos SO. Encontro entre seus volumes de poesia

uma antologia de Poesia lspano-americana del 900, organizada

por Francesco Tentori (Guanda, 1957), na qual, alem de Carrera

Andrade, Neruda e HUidobro, nosso poeta destaca alguns textos de

Vallejo: "Despedida recordando un adios", "Altura y pelas" e

um trecho da bel.lssima "La rueda del hambriento":

"Un pedazo de pan, tampoco habra ahara para mI?

~a no mas he de ser 10 que siempre he de ser,

perc dadme

una piedra en que sentarme,

pero dadme

por favor, un pedazo de pan en que sentarme,

pero dadme

en espanol

alga en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse,"
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Depois desse contatocom alguns dos Poemas Humanos, MUTilo

leu com fruicao, Trilee ns edicao economica de Losada {1961)co~

prada em Madri por esses anos de interioriza~ao da poesia hisp~

no-americana. 0 volume ainda conserva as marcas da leitura, em

geral, reveladoras das buscas murilianas: oscila~ao entre sens

e ~; recupera~ao de uma diccao barroea iberica e anticartesi

ana.

No poema XVII de Trilce Murilo lei tor destaea "La manana no

palpa eual la primera,/cual la ultima piedra ovulandas"j no XIX,

"mastiquemos bras as, Iya no hay donde baj ar, Iya no hay donde su

bir." No poema seguinte, XX, parece encantar-se com '·'el hombre

guillermosecundario"; no XXI, mais uma paronomasia tao do agra

do de Murilo: "diciembre con sus 31 pie1es rotas". No poema XXII

chama-1he a atendio 0 atributo que urn substantivo e capaz de su

gerir:"Es posib1e me jusgues pedro". No poema XXXII uma tipica

expressao modernista - "el firmamento gringo" - e, no XXXIII

uma ambiguidade expressiva e 0 suporte de uma hesitacao existe~

cia1:"Haga 1a cuenta de mi vida/o haga 1a cuenta de no haber aUn

nacido/no a1canzare a librarme." Dois poemas, 0 XXIV e 0 XXXIV,

destacam-se com asteriscos do 1eitor: a a1egoria e a impossive1

recuperacao do passado fincam a isotopia muri1iana. Fina1mente,

uma seta a margem do poema XIII indica 0 rumo certo da experi

mentacao expressiva:" iOdumodneurtse " Eis 0 seu exergo, apeti t~

so hors-d'oeuvre, onde ecoa 0 estrondo mudo de urn Henri de Reg

nier ...

Ainda uma leitura, enfim: 0 ensaio de uma mane ira divu1ga-

dora da literatura latino-americana CesarVaUejo, ser e e-

xist~nCia de Maria Jose de Queiroz (Coimbra. At1intida, 1971).
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NOTAS

(l~EntTd outros textos, dois artigos para 0 Diario de Noticias do

Rio de Janeiro: "Traducoes" de 13 ago. 1939 e 7 juL 1940. Neste

ultimo, Mario condena a "lerda e lesmenta gosma in forme e puxa

puxa, em que nao somente a linguagem, mas a propria inteligencia

se ve em perigo de s05sobrar".

(2)0 "yolleo" e a voz. do eu e, sobretudo, a escritura do eu,

vertiginosa e vazia em sua plenitude de niveis interpretativos

Como mostrou Tamara Kamensz.ain (E1 texto silencioso. Tradicion y

vanguardia en 1a poesia sudamericana, Mexico, UNAM, 1983) eu e
voces, voces sao vozes e as vozes meros ·ecos de um eu em espiral.

(3)Uso anti-poetico no sentido militantemente anti-Neruda que a

palavra adquiriu na poesia hispano-americana, embora seja neces 

sario destacar que ja Huidobro se declarava, em Altacor, anti-po

eta e magico. E antes dele, 0 peruano Enrique Bustamante y Ba11i

vian (1884-1936) publicara urn livro de Antipoemas (1926), em que

se revela. "cantor suave", no dizer de Mario de Andrade(Diario Na

cional, S. Paulo, 14 dez. 1930). Desse mesmo "tradutor incompara

vel" e diplomata no Brasil, Mario teria tomado 0 titulo de sua

coletanea de ensaios em que 0 critico e vista como empalhadorde

passaros.
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