
o HUMANISTA HEINRICH BOLL

DOLORISRUTH SIMOES DEALMEIDA (LLE·UFSCI

o cora~ao de um grande humanis t a cess ou de 'bater.

Morr eu Heinrich Btlil. Nasci do na Alemanha , na c i dade de Colo

nia, a 21 . 12. 1917 , 0 mai s conhecido dos escritores a l emae s do

apo s guerra, f aleceu na casa de seu filho, na local idade de

Bornhe im - proximo a Bonn - no dia 16.07.1985.

A vivencia e a recordacao da guerra 0 marcou des

de a mais t enr a idade .

"Minha prime ira lembranca : a i ma gem do desola

do exerc ito de Hindenburg, retornando, com c!

valos e canhoes cor de churnbo, atravessando

frente a nossa j ane l a ; no colo de minha mae,

olhava a rua onde fileiras sem fim marchavam

em d i r ecjio as pontes do rio Reno•.. " (1)

Este dest ino de ser a vftima de conflitos arma

da s, mas ao mesmo tempo tambem de se r agente ativo ou passivo,
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foi urn dos grandes temas de toda sua obra, nao so a literaria

produto de sua profissao de escritor, mas tambem a ensalstica e

a panfletaria, resultado do posicionamento de cidadao conscien

teo

Heinrich B~ll pertence a uma gera~ao de homens,

dos quais muitos, em um dia qualquer dos meses de marco, abri1

au maio de 1945, eonfinado em urn dos muitos campos de prisionei

ros de guerra, constatava que 0 mundo estava reduzido a cinzas,

mas a vida continuava. Em suas recordacoes da infancia e da ju

ventude. da epoea escolar, dos inicios do nazismo, declara e re

lata a sua posiCao anti-fas cista desde que comecou 0 movimento,

principalmente nas escolas, envolvendo professores e alunos:

lembra quando, na escola, apenas com dais outros companheiros

se negava a participar das iniciativas patroticas e das ativid!

des extra-classe. Em easa, no seio da famflia, a repulsa ao e

mergente nacionalismo era total.

B611 rejeitava os passeios coletivos de sua c1as

se nos fins de semana substituindo-os POl' longas voltas de biei

cleta, quando percorria as ruas e bairros de sua Colonia. numa

atividade individual que Ihe dava imenso prazer.

Mas toda esta evasao consciente da onda avassala

dora de guerra nao 0 livrou de servir 0 exercito, vestir unifo~

me, ir para a frente de batalha e no final ser prisioneiro, co

rno muitos outros.

Assim ele descreve a geracao que saia dos campos

de prisioneiros, reportando-se a terrlvel expressao de theodor

Adorno, de que "apos Auschwitz nao poderjio mais s er escritas poe

sias fI com as seguintes palavras:
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"Fa~o usa destas palavras e ouso uma modula

~ao : depois de Auschwitt nao se pode mais

respirar, comer, amar, ler - mas quem res

p i r ou uma vez, quem apenas acendeu urn ciga.!:.
rO,decidiu sobreviver, ler, escrever, co
mer, amar.

Urn sobrevivente, e como tal falo a todo~ ..
como alguem que Ie e que escreve, que ca

sou e fumou cigarros; como alguem que pro
longou sua e s t ad i a ..• " (2)

o direi~o a esta estadia foi questionado ininter-

ruptamente par Btlll, que nunea perdeu de vista 0 passado e to

das as implica~oes deste: 0 nazi-fascismo, a militarismo, a dis

criminacao, a viol~rrcia, 0 odio, a destruicao.

A sobrevivencia de uma geracao que,por seu pas

sado, nao teria mais 0 direito a respirar, comer, amar e 1er.

Btl!l encontrou uma imagem para esta sobrevivenci~

uma gera~ao que cegamente toma urn bonde e que se deixa levar.

"Nos no entanto, continuavamos ••. de bonde,
avancando, esperando que viesse uma esta
cao, algum lugar que nos p~recesse conhee!
do, para que arriseassemos a desembarcar :

o ponto de parada nao ehegava nunea.
Alguns acom.panhavam pOT mais urn trecho, o~

tros saltavam em qua1quer lugar, fazendo

de conta que haviam chegado a seu objetiv~

Nos, no entanto, ramos adiante, adiante, 0

pre,o da passagem aumentava automaticamen

te e alem disso nos ainda tfnhamos que a
certar 0 pre CD da grande e pesada bagagem:

esta nula massa que nos estavamos eondena
dos a carregar; e urn grande numero de eon

troladores passava por ali, mas a eles mo!
travamos, com urn repuxar de ombros, nO$-
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sos bolsos vazios. Eles nao podiam se des
fazer de nos, 0 trem avan~ava em grande V!

locidade .•• mas nossos names erarn anota~

dos ... a velocidade do trem aurnentava e a

vontade e a coragem de desembarcar era se!
pre menor. No fundo tinhamos dec i dLdca Ia r >

gar a bagagem ali mesmo no bonde; que a
sec~ao de achados e perdidos desse jeito,
tao logo houvessemos chegado ao ponto fi
nal; mas 0 ponto final njio chegava ... " (3)

E e justamente iS50 que B~ll nao queria; ele nao

estava disposto a ser urn deles que continuava a viveT. que vol

tava a fUllIa.; que entrava na rot ina diaI'ia. dando as costas ao

passado; deixando-se levar a urn objetivo desconhecido; pagando

um preco cada vez mais alto e acima de tudo: ver-se livre da ba

gagem pesada como chumbo, ver-se livre dela de qualquer jeito,

em qualquer lugar.

Essa corrida desvairada e irrefletida, a procura

do conforto da conta bancaria, dos privilegios dos ricos, esta

ansia em dire~ao ao "milagre economico" foi a grande preocupa

~ao de B~ll, e deste alertar e desta luta pelo born senso nao se

afastou urn mili"metro em toda essa sobrevivencia que Ihe foi da-

da.

Entre 0 passado horrlvel, que culminou na destrui

~ao total de 1945, entre a pecha resultante da violencia desum!

na como de atos praticados nos campos de concentra~ao, e 0 futu

ro que se iniciou com a remilitariza~ao. com 0 rearmamento. com

as leis de seguran~a, com 0 lucro desmedido e a poluicao da na

tureza, com 0 estacionamento das bombas Pershing, Btlll sobrevi

ve e se define:
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"Urn sobrevivente e como tal falo aos Senho-

res. .• como alguem que Ie, escreve, ama. •. " (3a)

No presente artigo, estamos procurando voltar a aten~io do lei

tor justamente tambem para a obra ensalstica de Btlll, para jus-

tifica. a canceita de "grande humanista", citada no in1cio.

A 0 peA 0 PEL A S LET R A S

Assim B~ll, que sobrevive para ler, escrever e a

mar, opta par uma literatura, a unica que tern razao de ser apos

1945. E esta op~ao esta em toda a sua obra sejam contos, roman

ces, pecas teatrais e de radio, ensaios, manifestos, discursos,

entrevistas. Em 1961 ele di z:

"Que a autor deva ser engajado, eu considero

como ohvio. Para mim 0 engajamento e ('l pre~

suposto, e par assim dizer 0 fundamenta, e

tudo a que eu coloco sabre este fundamento

e 0 que entendo como arte." (4)

Este engajamento tern a ver com seu canceito de R~

alidade. Jii em 1953 BtJl1 escreve no artigo "0 homem contempora-

neo e a Realidade"

"A simples enunc i acjio da pa l avra Realidade

geralmente desencadeia um mal estar ..• 0

homem de hoje acredita que realidade seja

algo £eio e atormentadorj que nao se deva

aproximar dela; ..•

Nao ha nada que nao tenha aver conosco,

isto quer dizer, positivamente: tudo tem

aver conosco.
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A realidade e como urna carta dirigida a
nos, mas que deixamos sem abrir, porque 0
trabalho de abri-la nos e desagradavel
ou porque nos e incomoda a ideia de que
seu conteudo fosse de tristeza . Essa i

deia nos parece quase urna certeza. A rea
lidade e Urna mensagem que queT ser aceit~

ela e dada ao homern, e uma tare fa Que ele
deve solucionar.

Nos temos Que abrir a carta e ten tar re
solver a tarefa. (5)

Btl!1 ve como tarefa do escritor que,com 0
~

aUX1-

liD da fantasia, devera decifrar a realidade, partindo dos fa-

tos:

Nossa fantasia tambem e real, um dom real que
nos e dado •••
Fantasia nao tem nada com fantasmagoria, nada
com fantomas. Fantasia, isto e nossa forea de
imaginacao, nossa capacidade de iazer uma im~

gem de algo • • •
A realidade nao nos e presenteada, ela exige
nossa atencao ativa e nao apenas pa ss iva •••
Oreal esta sempre um pouco mais a1em do que
o atual ••• Para reconhecer 0 real no atua~ t!
mas que movimentaT nossa fOTca de imaginacao,
uma forca que nos capaeita a erial uma imagem
(quadro). 0 atual e a chave para 0 real.
o homem contemporaneo pade ser eamparado a urn
viajante que, numa estacao de sua terra, em
barca noite adentro num trem em direcao a um
objetivo, cuja distancia Ihe e desconhecida:

no eSCUTO. 0 viajante se assusta e meio sanolen
to Duve do alto-falante de estacoes desconheci
das a voz de alguem,que diz onde se encontra.
sao enunciados,que Ihe parecem irreais,nomes de

um mundo estranho,que parece nao existir:um pr~
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cesso fantastico - mas nos temos que saber
que nossa fantasia humana se rnovimenta sempre

no real. (6)

Decifrar a realidade com urna finalidade definida,

influenciar, educar, mudar, agir sobre.

Esta a~ao Btlll pratica com 0 amor do mandamento

cristao "amar a proximo como a si mesmo". Nessa decisao de 50

breviver com arnor, ele acusa 0 des-amor e como humanista funda-

mentalmente, cristamente sua obra se .desenr ol a entre 0 pas-

sado,que nao consegue esquecer, e 0 futuro que ve desgracado pe

10 presente desumano.

B~ll, com razae, e chamado 0 escritor da realida~

de, um realista como artista.

A SOB R A S

1: as amargos anos da guerra e do pas-guerra

Em declaracoes, Btlll conta que antes da guerra ja

havia tentado as letras, mas essas tentativas foram queimadas

em urn bombardeio da sua casa em Colonia, 0 que alias ele nao 1a

menta nem considera como perda.

Ainda como prisioneiro de guerra em campo america

no na Franca, Btlll declara que naquele memento vira para a Ale

manha "nao urn marco ..ero, mas uma hora nada" (Stunde Nichts).

Decidido a viver de sua pena, ser escritor, nao

se isolou na Torre de Marfim e 0 sentido da atividade literaria

esta inconfundivelmente em toda a sua obra, seja nos contos, p~
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~as de teatro e de radio, romances, ensaios, discUTSOS. declar~

~oes, manifestos e entrevistas: que e a parti cipacao social.

A producao literaria de B~11 poderia ser dividid~

a grosso modo, par decadas (50, 60, 70) seguindo uma certa ten

dencia de toda a produ~ao ,literaria do pais.

1945, 0 "ano nada", como dec1arara Btlll ern 1985,

fazendo uma retrospectiva,£oi 0 marco da capituladio.apos urn do

minio de d6ze an~s de nazifascismo,com seu gigantesco sonho de

urn terceiro Reich que teria a dura~ao de mil anos de dorrfhio so

bre povos e ra~as,com a 'fe na onipotencia e onipresenc·as FUhrer.

Foram anos de autoritarismo despotico e de guerra. que nao so

infernizaram a existencia de outros povos, mas tambem dos pro

prios a1emaes. Um dos primeiros escritores do pas_guerra foi 0

jovem Wolfgang Borchert, que em 1945 retornando do front, com a

saude fortemente abalada vern a falecer em 1947, mas suas obras

vieram a ser largamente publicadas na decada de SO e para uma

delas Heinrich Bl:511 escreveu 0 comentario "Die Stimme Wolfgang

Borcherts" ( a voz de W. Borchert ).

"Esta co Ie t an ea que pode ser adqu i r i.da
pelo pre~o de uma unica entrada de cl
nema, se dest ina aqueles que hoje de
vern ter a idade que Wolfgang Borchert
tinha quando esteve pel a prirneira ve z
numa prisao militar: as cartas do jo
vern soldado W. Borchert, de vinte a
nos, foram consideradas ~erigosas ao
Estado; Borchert condenado a marte, e
confinado a urna cela durante seis se
manas, ate que recebeu a sus~ensao da
pena - Ter vinte anos, esperar seis
sernanas dentro de uma cela e sabendo
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que teria que morrer, por causa de a1

gumas cartas, nas quais foi dita a 0

piniao sobre Hitler e a guerra! Os j~

vens de hoje poderao assim reconhecer
o valor de uma opiniao, quao alto e 0

prec;o que se pode pagar por ela." (8)

A compreensao para os sofrimentos dos terrores da
auerra levam a tematizacao do pas sado re cente nos orimeirosromau

ces que sao obras de alRuem que teve que ser soldado na Ruer r a de

Hitler, que experimentou 0 desmoronamento total, a ruina e os

escombros. A partir de 1947 surgem os primeiros contos, public!

dos em revistas e jornais e em 1949 sai 0 primeiro livre. Oer

Zug War PUnkt1ich e em 1950 a coletanea Wanderer Kdmmst du nach

Spa ••• Destinos em uma guerra com sua destrui<;ao e desumanidade,

sua falta de sentido no po s_guerra.

Der Zug War PUnkt1ich (0 trem foi pontual) tem

sua a~ao situada em 1943 e descreve urn pequeno perfodo na vida

de um soldado, a partir do momento em que ele toma 0 trem em

umaestac;ao da regiao do Ruhr para retornar a frente de batalha

na Polonia.

o trem superlotado, que avan~a seguindo a rota,

no fim da qual 0 501dado sabe que vai encontrar a morte. Outros

soldados jogando carta, repartindo 0 pao e a bebida,

que suas fisionomias VaG se transformando. as jovens

enquanto

soldados

desembarcam do trem enos u1timos minutos, que antecedem ao en-

vo1vimento no front, ainda se dirigem 800 bordel da cidade.

a encontro do jovem soldado com a mo<;a polonesa ,

estudante de musica, que se prostitui para conseguir inform~oes

para a fore a de resistencia, a sublima~ao do arnor; poucas boras

apos. 0 jovem e vi t i ma de atentado e vem a morrer.
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Ne sta obra B~ll consegue descrever com realisma

gravante, principalmente a parte da viagem do trem~ste e ate de

remostrar a guerra ate a nausea, a selvageria, os danos, a dar

e a desgra~a.

o segundo romance We Warst du Adam ?de 1950 tambem

traz a guer r a e a morte COmo tema.

a tItulo, Dnde estavas, Adao? revela que 0 envol

vimento na guerra nio i desculpa perante Deus. Em n~ve quadros

e mostrado 0 destino de urn grupo de ofi ciais e coman~s no ca

minho de volta da Rumenia. Aqui nestes episodios, a guerra se

mostra ainda com toda a sua crueldade: 0 homem vitima, 0 homem

sacrificio. Btlll mesma se declara integrante desta literatura

que coloca as vivencias da guerra, do pos_guerra em seus diver

so s aspectos nas SUBS obras. No ensaio Bekenntnis zur TrUmmer-

literatur (Posicionamenta pela Literatura de Escombras) ele es

creve:

"As primeiras tentativas que nossa gera\;ao
empreendeu nas 1etras, apos 1945, foram
chamadas de "literatura dos escombros"
t entanda desvaloriza-1as. Nos nao nos op£
mas a esta designaeao, porque ela tinha
sua razao de ser: de fato, as pessoas sa
bre as quais escreviamos, estavam vivendo
entre eseombr os , elas haviam retornado da
guerra, homens e mulheres, igualmente fe
ridos, crian~as t ambem. Eles estavam com
as olhos agueados, e~xergando tudo. Esta
gente nao estava vivendo a paz. Seu ambi
ente, sua' saude, nada de seu tinha alguma
eo isa de idilico. Enos, escritores, n05

sentiamos pr dx i.mos a e l es , tao prox rmos
que nos identificavamos com eles. Com os
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contrabandistas ou mesmo suas vltimas,com

refugiados e todos aqueles apatridas,pri~

cipalmente com a gera~ao a qual nos pre
senciamos e que em grande parte se encon
trava numa situa~ao peculiar e estranha:
esta gera~ao retorna a patria (ao lar). ~

ra 0 retorno de uma guerra de inacredita
vel fim .
Portanto, 0 tema de nossos escritores era
a guerra, a volta ao lar, tudo aquilo que
haviarnos vista na guerra e 0 que havla
mos encontrado na volta: escombros. Assim
que disto tudo resultaram tres palavras
chaves que se incorporaram na nova liter!
tura: literatura de guerra, de retornan

tes e de escombros.
Estas designacoes t~m sua justificativa:
houve guerra, seis anos, nos estavamos
retornando desta guerra, nos encontrara
mos escombros e escreviamos sobre isso."
(9)

B~11 refere-se ainda a urn escritor que the serve

de modelo e que soube ser justo com seu tempo - Charles Dicken~

..... cedo escreveu romances e nestes romances na!

rou tudo 0 que seus olhos haviam visto: os olhos haviam penetr!

do no interior das cadeias, das casas de pobres, das escolas in

glesas; 0 que 0 jovem havia visto era deploravel, mas ele escre

veu sobre tudo e 0 estranho foi que seus livros for am lidos por

muitas pessoas, 0 jovem escritor teve sucesso como poucos; as

prisoes foram reformadas, a casa dos pobres e as escolas vieram

a sofrer consequencia - profundas mudan~as. ( ... )

Eu repito: urn bom olho e imprescindivel para a

atividade do escritor, urn olho tao born que the permita ver as

coisas que ainda nao despontaram no seu hori40nte optico."(9a)
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Btlll ve a tare fa do escritor nesta a~ao de inter-

vir na s i tuacjio (lt e e Las sofreram profundas mudancas "}« de men

ter viva uma experiencia catastrofica para que nao se caia no

mesmo erro:

ItIl nossa tare fa de lembrar, que a humanida

de nao apenas existe para ser administrada

e que a destrui~ao deste nosso mundo nao e
apenas de exteriores e nero de natureza tao

diminuta que a gente possa ousar cura-Ia

em poucos anos .

... Homero e 0 pai da narrativa

mas Homero narra sabre a guerra de Troia, e

sobre a volta de Odisseu - literatura de

guerra, de escombros e de retornantes - nos

nao temos que nos envergonhar desta design~

cao , tl (9b)

Consciente do genera que fazia, dos temas que abo~

dava, da mesma maneira consciente, B~ll passa para .outro momenta

histarico, volvendo seus olhos para uma situa~ao atual.

2. 0 milagre economico

Uma fase diferenciada pela tematica e ados anos

60 quando Btlll publica lind sagte kein einziges Wort (1953), on-

de discute criticamente 0 processa social e moral de formacao

da nov a Alemanha, a Republica Federal e seu milagre economico.

Torna-se evidente 0 que parece caracteristico nestes anos, que

sao os paralelos ainda vislveis nesta sociedade: a miseria do

pas_guerra e a prosperidade, aqui ruinas, Iii novas construcoes;

ca as consequencias espirituais da catastrofe, la as sinais do
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mil agre eeonomico .

Fed, empregado de uma r ep arti~ ao reli gio sa, r ec ebe

s eu or dena do , coloca-o num envelope ,env ia -o para s ua esposae vai

a uma tenda para jogar num au t oma t ic o . El e na r ra . f l a narra co 

mo recebeu a dinheiro, c omo es ta insta l a da, a que s e pa s sa com

as crian~as, como a tarne i ra esta sempre a pingar, como e i a ou

ve alguem can t ur : HE na o di s s e p alav r a nenhuma". Sao dU 3S YO

zes. Uma l adainh a. Ele nao mora com e l a , a famlli a Ihe da nos

ne r vo s , El e vive na c'i d ade . Jl.s ve ze s e les se en contram, e sfor

~am- se par a f a zer de dua s vo ze s uma s6, depoi s se s eparam, irri

tados com urn ambiente, do qua l e le s sa o parte integrante, mas

que £oi ab alado e cuj as ferida s tambem sao as deles.

B~ll publ i ca r egularmente. Em 19 54 sai Haus ohn e

HUter ( t r aduz ido para a por t ugue s c om 0 titulo Casa sem dono ):

doi s garot os , nos anos do ~6s_guerra, que nao conhe ce r am s eu s

pais, urn dele s v i ve numa easa de luxo, 0 outro num ambiente mo-

desto.

o re lacionamento de stas crian~as com as maes-viu-

vas, uma infeliz num ambi ente requintado, a outra igualmente i~

feliz, tendo que r ec ebe r diversos "tios" que a judam Ii s ua sub-

sistencia. 0 romance se ocupa principalmente da descri ~ao des -

tes dais meninos entrando na pUberdade.

Das Brot del' frUhen J ahre I , (0 pac dos ano s pri

publi cado em 1955, e um conto de maior envergadura .

B~ll amava Ii Irlanda e po r volta dos anos 1955

passou uma temporada mais longa na ilhli, pois ele se sentia li

gado aquela gente, eles eram seus parentes el etivos. Em grati

dao aos be10s tempos. que 1a pas sou escreveu Irisches Tagebuch

(1957), (Diario Irlandes) cujas primeiras 1inhas dizem 0 5 egui~

te:

Fhagmenta~; ~. VLLE/UFSC, Flokidnopo~ . NQ 7, 197/242, )an. /]un. 1986
209



"Quando cheguei a hordo do vapor, eu vi,
escutei e cheirei que havia transposto
uma fronteira •... aqui. no navio. a I~

glaterra se encerrou: aqui ja cheirava

a turfa, soava 0 celtico gutural vindo
do canvas intermediario e do bar, aqui
a ardem social da Europa apresentava o~

tr~s formas: pobr e za naoso nao era mais
"vergonha", ela nao era nero honra nem

vexame: e1a era - como instante de auto

conseieneia social - tao insignificante

quanto a r i que za ; •.• " (10)

Assim descreve B~ll a terra e a gente da Irlanda,

nao semc.arrtes avisar:

"Esta Irlanda existe: mas quem vai ate
18 e nao a encontr~r, nao tem direito
a ressarcimenta do autor."

3. Os silencios acusadores

o olhar eritieo de B~ll nao pode deixar de se fi

xar nas anomalias de nos sa sociedade e para coloca-la em ridicu

10, usa tambem da satira. Dr. Murkes g,esamml:lltesSehweigen (~

Coletanea de Silencios do Dr Murke) e a satira que desmascara 0

servico radiofonico da Alemanha. 5e ele tivesse escrito um en-

saio, BiD teria atingido tao certeiramente 0 ponto nevralgico

da que s t ao, 0 que Bl:Ill .narr a em "Doutor Murke" e a histo-ria de

uma barganha, de uma troca. Dr. Murke e a redator-chefe do de

partamento cultural de uma estacao radiofonica e cabe a ele a-
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que

pob r e

jeitar as gra va~oe s par a seus programas , entre el e s 0 do apre

s en t ador Sr. Bur - Malott ke, arrependido de haver usado exp l i ci

tamente 0 nome de "Deus" com t ant a f requenc ia em seu pr ogr ama .

Os tempo s mudaram e agora de se j a. s ubstitu ir a pa l avra "Deus" p~

l a expr es s ao " aque l e e sp l r i t o supre mo que no s adoramos" .

Mas e "Deu s" superflue retirade das f i ta s ja gra 

vad as, podera s er aprove itado em Dut r a grava ~ae : sao i n t r odu zi -

dos os "Deu s " da outra f it a na entrevista cem um ateu , que apr~

sentava como r espostas apenas urn s ilencio . 0 que sobr a sao ret a

I hos com silencios, que Dr. Murke leva para ca s a .

Btll l desma scara aque les qu e agora, ne sta de c ad a

de 60 , abandonam 0 discurso r el ig i oso aberto as sim como anterio~

mente abandonar am 0 di scurso nazi -fasci sta. 0 au t or , pOl' sua

vez , cede 0 e spa~o da sua duvi da pa ra a inclusao de out r a cei

sa . Nae ha mai s int egridade. E es te e s t ado de e spirito , este

me io terme, est a s itua <; ao "merna" que B1JII deseja a t i ng i r , com

sua s atira (urn olhar e l an <; ad o POl' tras dos bas ti dores) : 0 am

biente da emissora e apresent aclo com um d i st anc i amento que per

mite ao leiter uma pos i ~a o de cr i t i c a .

Dr. Murke e 0 academi co com grau de doutor,

ocupauma po si ~ao apa r en temente importante, ma s que e urn

c oi tado na engrenagem que pertence a urn todo maior .

El e nao t ern eutra op<;ao, faz 0 que the e ordena

do , mas na medida do pos sivel col oca suas pedrinhas ne sta engr~

nagem - e l e procura r e s is t i r a sua mane ira: Bur-Malettke tern

que repet ir tanta s e t ant as ve ze s a nov a " formul a" que a sua

fait a de carater fic a tao ev i dente que e l e che ga a se conve ncer

a s i me smo disso .
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A satira A colecao de silencios ·do Dr. Murke e u

rna literatura de resistencia. Por toda a sua producao ate aqui

B~ll recebe 0 premia Renania-Westfalia.

4. A retrospectiva das duas guerras

No ano de 1959 e publicado 0 romance Billard urn

halbzehn (Bilhar lls nove e meia) que em 1960 e premiado na SU1-

~a com 0 Premio Charles Veillon.

0 titulo do romance provem do jogo de bilhar que

o engenheiro ealculista Robert Fahme1 - 0 pai e 0 filho sao tam

bern arquitetos - costuma fazer diariamente das nove e meia as

onze da manha nos saloes do Hotel Prinz Heinrich· Este jogador

nao ve apenas 0 pano verde da mesa de bilhar, au as bolas de

marfim: e1e ve figuras. 0 espaco do romanCe e a eidade junto ao

rio Reno, "onde a igreja ostenta cinco torres". Q tempo se es

tende desde 1907 (1917, 1942) ate 1958, ~uando se desenra1a a

destino das tres geracoes de engenheiros. 0 romance, no en tan

to, se passa todD em urn dia: 6 de setembro de 1958.

o slmbo10 da atividade de construcao e destruicao

desta familia atraves de se~s mementos historicos e a abadia de

Santo Antonio, autorizada a ser construlda por Heinrich F~hmel

em 1907; nos ultimos dias da segunda grande guerra foi dinamit!

da pelo filho Robert e finalmente, no pos-guerra sera recons

truida por uma equipe, da qual faz parte seu filho Josef, neto

do construtor da abadia. Neste dia 6 de setembro Josef encontra

as marcas de giz que 0 pai desenhara para coloear a dinamite na

abadia.
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como

Neste dia 6 de s e t embr o de 1958, retorna do exi

lio um amigo de Robert, admirado ele eons t a t a que 13 anas apos

o fim da guerra os antigo s dono s do poder, os naz istas, estao

muito bern coloeados em po s i~oe s de mando. (Vorsicht, Herr Sehrel

la, Vor si ch t , Manehmal mein e ich: d ie haben doch ges iagt )

se eles t ives sem vene ido a guer ra ., (p g . 212)

Neste mesmo d i a J ohanna F~hme l , a mae de Robert,

internada ha mui t os anos , re cebe a l t a da ca s a de s aude e quer

atirar num velho fas c is ta que hav ia provoc ad o tanto s ato s de

horror, mas 0 alvo vai dar num politico oportunist a qu e usa os

fas cistas para seus i n t er e s se s . Todo 0 passado e 0 presente flu

em em monologos i nte r iores e exter iores, a per sp ectiva e multi-

pIa e ilumina e explica 0 pre sente pelo pa s s ado .

Ne s t e romance a guerra , 0 pos-guerra, os ano s de

escombros e os ano s de progresso, f a r tu ra , milagre economico es

tao todos aI.

S a primeira ebra de Btl11 , que procura dar uma

ra~ao do desencanto do autor s abr e a situa~ao da Republica Fede

ral em 1958:

liEu tenho medo, e as pessoas que eu encontro

sera que e en gano meu1 eu nao os conside r o meno s ru ins que aqu~

les que deixe i aqui " e s tas sao as palavras do ami go que retor

nava em 1958. E aqu ele s que ha j e, ne ste ana , f a1am de fraterni

dade sao catalogados de comuni stas: Enders, um dos co lega s da

escola primaria, agora sacerdote. £oi envi ado a uma aidei a onde

' .

faz suas predicas:

"ele diz aqueia gente que todas as criatura s sao i r mas?

"Eles cer tament e pensal1' _ S C:'8 qu e ele nao e mesmo um comunista?"
(pg . 319)
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Assim sao rotulados OS que creem na fraternidade.

Em toda a obra literaria de B~ll esta contido seu pensamento

civico e moral, tao claramente manifesto tambem nos encontr05 ,

seminarios, discursos, prelecoes que prestou ao longo de sua vi

da de escTitor de renome.

5. Onde esta teu irmao?

Heinrich B~ll foi e e uma instancia; ele foi a

voz que nao silenciou, ele foi a consciencia que nao esqueceu

o passado e nao fechou os olhos para 0 presente e para 0 futu

ro. Desde as Prelecoes de Frankfurt (Frankfurter Vorlesungen)

publicacao de uma serie de conferencias sobre poetica, realiza

das na Universidade de Frankfurt, ele deixou bem claro que mo

ral e estetica sao congruentes. Portanto, uma voz sempre se f~

zia ouvir onde acreditava a injustica, a perseguicao, a repre~

sao e a desumanidade: todas as criaturas de todo 0 universo e-

ram seus irmaos e irmas. No dia 8.3.1956, B~ll profere um lon

go discurso por ocasiao das comemoracoes da "Semana da Frater

nidade", organiza~ao que ele ajudou a fundar e da qual se re

tirou ano s ma i s tarde, PJr considera-la hipdcr i t a demai s , Alguns

trechos do discurso de 1956:

Heada gera!.:ao vale exatamente pelo pe
queno numero daqueles que conseguirem
atravessar a limiar C••. ) em que se d~

cide ou cair num padrao pre-fixado,cair
na c ama j a fei t a , onde ha cornodidade e
r es Ignacao t , •• )-ou se decide perrnane
cer na guarda da reflexao ativa, aque
la em que a pergunta "Onde esta teu ir
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mao" ainda e po ss:lve1:
Mas onde esta mesmo teu irmao?

Ele foi trucidadc em Auschwitz, sucum
biu na guer r a ou foi enfercado como de

s er t e r pouce antes que batesse 0 quin
to minute apo s as 12 horas?

Este atravessar 0 1imiar-cnde esta a

reflex80 que leva a pergunta sobre 0

i r mao-nao e i solado e nao consiste num

unico es for (o para a qual a gente se

dispoe, para depo is estar a salvo para

s emp r e ~ nao, este pas so tern que se rea
li zar diariamente e esta reali za(ao se
torna cada ve z rnai s dificil, quanto
mais os an os rolarem sabre a gent e com

su a lama de desapontamentos e esperan
cas de sfeitas; 0 peso sabre a nuca a

dobrar a c abe( a encima do prato, de
tal modo que 0 raio de vi s80 nao a1

canca mai s nada alem do alimento,este
pe so s e torna, ana por ana mais

pesado ...

Eu nao canto as bern sucedidos nem as
ambiciososcomo pertencentes aqueles
que atravessaram este limiar, nem os
farnosos e conhecidos - nao, geralrnente

sao os anonimos - a s vezes 05 que nero

sempre tem a coragem de se rnanifestar.
A nossa obrigacao s er i a a de fortale 

eer sua cora gem. Aquel es que nao 5e

deixam enganar pela patina, que nao se

deixam abafar pela poeira que repousa
sabre as acontecimentos, eu me refiro

a todos qoe podemos chamar irmao e ir
rna ..•
E a nos e dirigida a pergunta "onde e~

ta teu irmao" e niio podemos responder
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simplesmente assim, sem um compromlSSu
meu irmao se perdeu ns HistOria. Onde,
em que ponto desta Historia el~ se per
deu? Ele £oi assassinado em Maidanek ,
morreu de fome em algum campo de pri
sioneiros de guerra, morreu em combate
na Russia, ou £oi enforcado como deser
tor? Historia aconteceu par toda parte

e nossos irmaos e irmas foram mais ns
da do que 0 material para esta HistQrlla
nada mais do que os incontaveis mortos
que agora pertencem a grande Historia ?

(. .....)

"Aqueles que conseguem transpor 0 limi
arsao os que ainda sabem 0 que seus 0

Lhos viram, 0 '}ue seus ouvidoses_cuta 
ram, os que nao cairam na surda comodi
dade. C.•• ) Eu me refiro aqueles que se
recordam e nao se deixam confundir,qua~

do se pergunta pelo irmao ou pela irma.
Os livros de Historia costumam apresen
tar os enganosos arredohdamentos de nu
meros. Mas onde esta mesmo teu irmao?
Ele esta escondido atras dos zeros dos
livros de Historia: Mas as algarismos
passam a ter papel importante: os assa~

sinos sobreviventes ficam a disputar,se
foram trucidados quatro ou seis mil~oes

de judeus. NEs t a discussao sobrevive a
mesma barbarie que os assassinou( ... )
o crime aconteceu aqui: Auschwitz nao
fica longe de Austerlitz e este tem seu
lugar assegurado nos livros de Historia
Esperemos e fiquemos alertas para que
tambem Auschwitz tenha seu lugar asseg~

r ado , C• •• )

E nao permitiremos arredondamentos! nem
urn ente pode se perder pela interpola -
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~ao magnanima: nem um unico recem nas

cido, morto em algum bambardeia; nem

uma unica c r i an ~ a judi a abandonada por

seus assas s inos em alguma aldeia da Ga

licia; nem urn unico jovem russo que te

nha cardo nos moinhos da morte( ..• )

Nos, que aqui est amos reunidos, nao so

mas de todo Cairn, nem bern Abel:Nos nao
erguemos a mao para eliminar nOSSQ ir

mic, nem n5s famo s el iminados, n65 so
mas sobreviventes, co-sobreviventes ,

pois canasco vive 0 Cairn sobrevivente.

Como resposta a pergunta sobre nosso

irmio, so nos resta apantar para as

grande s cemiterios deste mundo; cemiti

rios quase invislveis, Auschwitz, Mai
danek, Treblinka, onde uma sepultura

representa um numero incontavel. Cemi

terias de escravo s de trabalhos for~a

dos, de soldados,lugares par onde ja
passaram os tratores e as maquinas e
onde hoje estarao construldos bancos e
loj as de coaer c i o , ( ... )

••. quero aqui ainda falar de uma espe

cie de pro-semitismo, que me causa tan
to mal estar quanto 0 anti-semiti smo 

uma especie que me faz pensar. Este
pro-semitismo que v i s a provar quantos
judeus cor r e t os havia. Pois bern, nem
mesmo as na zistas negavam que os havia.
r de se desconfiar qu ando se 8rgumenta

e se enumera, que havia tantos cienti~

tas, artistas, mecenas - com iS50 5e

cai na argumenta,ao dos anti-semitas ;
quando se tenta provar 0 con t r a r i o de

SUaS afirma~oes a gente se nivela a e
les. Trata-se dedeixar bem·cl aro que a

injusti,a nao dim inuira em nada, mesmo
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( se todos as judeus fossem criminosos ••.

Nos, nos somos os sobreviventes a du
ras penas .••
Tudo e passado •.. e a guerra e vista co
mo uma aventura. ( ••• )
Mas, 0 que aconteceu conosco, nos que
nao somos nem Cairn nem Abel?
Retornamos da guerra reflexivos e esfo
meados, nos lnstalamos na selva, no

caDs e esperamos. Mas quanta melhornos
instalavamos, tanto mais se perdia a
Dossa reflexao. tanto mais nos precipi
tavamos sobre novidades. sabre este a
tual - (born) alibi para a perda de nos

sa reflexao .•.
Novos conflitos politicos surgiram e
pareciam nos obrigar a olhar para 0 fu
turo e nao para 0 passado •••
Mas no passado estavam enterrados nos
50S irmaos, pelos quais DaO nos interes
savamos mais. ( ... )
Nos nos ajeitamos. arrumamos a selva,
compramos qualquer especie de quinqui
Iharia, adotamos $regras do jogo im
postas pOT aqueles que nao as esquece
ram, aprendemos em que ocasiao era ma~

adequado presentear flores a anfitria.
o parlamento aconselhou, refletiu
prescreveu terno escuro ( ..• ).
Mas estas pequenas aten~oes, que fazem
parte da decora~ao, nao sao alibi para
nos. Onde esta teu irmao? ( ••• )
Os nossos irmaos foram vitimas da guer
ra, nossos vizinhos foram assassinado~

povos inteiros, gera~oe5 inteiras,eli
minados. para que nos nos tornassemos
uma gera~ao de snobs, que 5e embala na
certeza de que esta passando bern, mui-
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to bern, ou bern demais? ( ..• )

Apos a cata"trofe, apos a fome, nos es

tavamos amadurecidos para uma nova fTa
ternidade. Nos tinhamos uma especie de
direito de primogenito para esta nova

fraternidade ...
Nos deveriamos ten tar fazer com que no~

50S irmaos e irmas mortos fossem teste
munhas da vida que nos levamos aqui e
agora: pode parecer uma ideia fantomi
ca , essa de que os mortos estejam a nos
observar! Tode um povo de mor t os que se
agrupa em terne da Europa enos ebser

va; um espessa muro de lamenta~oes, o~

de vejo lado a lado os trajes mais di
verses: proletarios judeus, vindos das
aldeias e das cidades da GalIcia, sol
dados em uniformes de todas as nacoes,
em todas as patentes, desertores balea
dos ao lado de peitos condecorados e

estes aD lado de homens, mulheres ecri
ancas daqueles povos que talvez os des
prezavam. Se nos chamamos cristaos e
cremos na imortalidade, tal quadro nao
e tao f an t a s t i co a s s Lm , C••• )

Nas fisionomias dos mortos eu nao vejo
triunfo nenhum, apenas luto e amargura
de uma va inutilidade.
Triunfo so vejo nos olhos daqueles que
eram cUlpado$ e que tern toda razao de
triunfar pois nao e seguido 0 ens ina
mento que os mortos nos dao, mas sim 0

ensinamento dos outros. Nos reealmos
nos padroes que ja estavam pre-fixado~

usamos as vocabulos que deviam merecer
nossa desconfian~a, e dentro de nos ha
pouco espaco para fra ternidade. C... )
Uma nova catastrofe nao haveria de nos
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i d f id d (11)encontrar protegl as com raterul a e.

A preocupa~ao de Btlll pelo presente e pelo futuro

nao elimina 0 passado.

o tempo e aqu ilo que nos fazemos, portanto nao e
uma categoria psico15gica, mas sim hist5rica. Sem recordacao nao

ha Historia e 0 seu conceito de escritor e 0 de alguem que deve

participar da Historia contemporanea.

Btlll se tornou a voz dos que desapareceram e £0-

ram eliminados cruelmente. 0 seu engajamento era a responsabili-

dade de escritor que nao queria esquecer,nem se livrar da culp~

ao contrario da maioria da na~ao.

B~ll nao calava, era a voz de uma consciencia que

nao se submetia a autoridade, tambem nao era um polltico, mas

sirn uma instancia polltica da Republica Federal.

Ja em 1947 Btl1l escreve uma pequena obra de nome

Die Botschaft ( A Mensagem) onde se diz: "neste momenta eu sahia

que a guerra nunca estaria terminada, nunca, enquanto em algum

lugar ainda sangrasse uma fer ida por ela provocada".

Passado e presente formam uma unidade e a escritor

ve com a sua tarefa e sua missao. a de lembrar esta unidade, a

de torna-la vislvel.

Em 1961 B~11 publica uma coletanea de contos e p!

~as radiofonicas e tambem os discursos escritos entre 1950 e

1965. Neste mesmo ana sua cidade natal Ihe concede 0 premia da

Cidade de Colonia

6. 0 catolicismo' em questionamento

o proximo romance de renome e Ansichten eines
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Clowns (1963) Opinioes de um palhaco

Hans Schmier, filho de urn industrial da regiao do

Reno, a mae participante da vida social, tanto durante 0 terce!

TO Reich, quanto no pSs_gueTTa, i educado para 5e adaptar Is

condicoes como elas VaG surgindo. Este jovem seafasta deste la~

nega-se a entrar para 0 empreendimento do pai, nao quer partici

par da organiza~ao social reinante. Deixa a escola antes de se

formal', une-5e a uma jovem, vive em concubinato (ape5ar de "ser

monogamico par natureza"),trabalha como palhaco mlmico, com

perspectivas de boa carreira. Mas a jovem Marie 0 abandona para

casar~orretamente" na igreja, a situa~ao de concubina se torna

Fa insuportavel naquele ambiente.Hans se arruina e sobrevivecom

altas doses de alcool.

A estoria e aparentemente banal. Ha que explicar.

1) A razao porque 0 jovem deixa 0 lar; par haver percebido a e

duca~ao para as conveniencias que recebera; a falta de carater,

a tolerancia Quanto a na~istas e a moral em concordata de agora

Z) Hans, que rejeita este ambiente; se une a urna jovern pobre,fi

lha de um ex-comunista, que fora perseguido no Terceiro Reich e

ainda hoje discriminado. 3) Hans, que deveria seguir uma carre~

ra "correta", abrat;ar urna profissiio "correta" etc, nao termina

o curso secundario, vai ser aprendiz de artista par conta pro 

pria, nao aceita a ajuda do pai para i5S0. 4) a ato de revolta

e resistencia do palha~o-rnrmico mostra a compreensao de Btll1 p~

ra a jovem gera~ao da epoca. 5) Hans havia visto e presenciado,

ele tinha os "olhos abertos" e como pantomimo reproduzia dista!

ciadamente as pessoas e suas atitudes naquele mundo de conveni

encias e interesses da nova Alemanha. 6) Este tipo de vida era
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a maneira deste jovem conseguir se ajeitar em seu ambiente: ao

mesmo tempo hilariante e com lntima liga~ao com a esfera de me

lancolia. 7) Necessitando de uma fonte de esperan~a e arnor, 0

jovem 1anca mao do a1coo1 e acaba perecendo, quando perdeu a

mulher amada.

Em Opinioes de urn palhaco B~11 1anca mao de urn

recurso muito antigo: os palhacos das cortes antigas, ao mesmo

tempo que divertiam tambem diziam, por gestos, metaforas ou dl
retamente, toda a verdade que os soberanos se negavam a ouvir

de outros. A mascara permite dizer a verdadel

Neste romance Btll! discute com a Igreja Catolica

a sua moral. Ja em 1961 ele publicara urn ensaio em forma de

carta, chamado Carta a um jovem catolico (12) em que acusa as

re1igioes que aceitam a guerra, principa1mente a cato1ica, pas

era seu caso.

"Jovem amigo, procure prestar bern atencao
quando teo1ogos fa1am de justa defesa. E~

ta palav~a'e tao grande e tao barata, que
deveria ser proibida. Os netos daqueles
homens que cairam na guerra de 1914 sao
hoje treinados em canhoes atomicos e apos
44 anos ainda nao ha consense des histo 
riadores quem. no ana de 1914, se encon 
trava na situacao de justa defesa" (pg.6)

ao exercito e

B~ll se dirige ao jovem catolico que vai servir

a partir da sua experiencia, que comecou em1938

quando tinha 20 anos e quando os soldados catolicos faziam urn

dia de concentra~ae especial para recrutas, assim se recorda:

"0 padre que dirigia a concentra~ao se pr£
seava com suas pr Spr i.as expe r i enc i as de so.!.
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dado: ele havia side sargento na primeira
guerr a mundial, era urn dos poucos suboficiais

portadores do POUT Ie Merit e. Apos 0 discu!
so sabre 0 capitao de Cafarnaum - ah, este

" complexo de capitao" do cidadao alemao! s.!:
guiu uma instru~ao pratlea que consistia em
conselhos, como se poderia evitar a embria~

guez nas inevitaveis fe stas da companhia e

das ooites com os camaradas; era muito im
portante evitar a embriaguez porque apas as
festas se costumava ir coletivamente visi 
tar os bordeis; as perigos para os quais e
ramos advertidos eram morais, 0 que signifi
cava: sexua Ls", Cpg.7)
Caro Senhor M., nao se deixe convencer, que

tudo seja muito i nof ens i vo , que perigos mo-'
rais so provem de mo~a~ de vida airosa. " Os
perigos morais provem de Dutro lugar e de
outro modo. Cpg. 1 7) .•.

Para mim, quando eu tinha a sua idade , fOl
perigo moral de alto grau, quando 0 Vatica
no, como primeiro Estado, assinou urn tratado
com Hitler •••

Logo apcs a assinatura deste tratado entre
o Vaticano e Hitler, era considerado chic
ir a comunhao ern uniforme da SA••• chic e

mada, mas tambem era logico e quando apes a
santa missa se . vol tava ao s er v i co , podia-se

cantar ern sa consciencia "Quando jorra 0

sangue dos poloneses, rus so s , judeus ... "
trinta milhoes de polaneses, russos, judeus
tiveram que mcr r er , CaTD senhcr M. (pg . ZS )
... Quem hi de descobrir onde come~a a defe
sa ao aude acaba a ataque. Talvez 0 Sr. va
voar sabre -a Europa num elegante aviao com
bombas atomica s a al ira se manifestar.aqu~

1a instancia, que ja ficou ate suspeita a
simples cita~ao; a consclencia.

Consciencia tambem e uma palavra grande, eu
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sei, e a instancia que designa esta palavra
depende de inumeros e incontaveis pDrm~

nores, mas nao esque~a: foi esta a ins
tancia a que as jovens obedeceram, os que
decidiram oferecer resistencia a Hitler e
eles sabiam qual 0 preco que Ihes era exigi
do; ... {pg. 25)

B~ll, cristao e cat6lico por heran~a e conviccao ,

nao negando nunca a sua catolicidade, nao deixa de investir, se

necessaria amargamente, contra 0 estabelecimento clerical.

7. 0 distanciamento do nao-conformista

A produ~ao de H.B~ll Eoi contInua. Ainda em 1963

publica um volume de ensaias com 0 titulo Hierzulande, AufsUtze

~ur Zeit (Aqui no PalS, Artigos sabre a Epoca). Em 1964 sai a

obra Entfernung von der Truppe (Distanciamento da Tropa). 0 te-

lila que envolve guerra ou paz nao deixa de ser a preocupacao de

B~11. Atropa, 0 grupo de pessoas que nao e uma comunidade, mas

uma designacao de quartel, figura nb tftulo desta obra de 1964 .

Em 1966 sai Ende einer Dienstfahrt (Final de uma Viagem de Servi

A tendencia, alem de indicar para envolvimento de

guerra, pade tambem levar a ideia de resignacao, despedida, pon

to final, nao participacao. Em Distanciamento da Tropa, chamado

pelo autor de "canto", 0 narrador em primeira pessoa aparenta

"nao estruturar sua obra narrativa como escritura acabada"(p.ZO)

mas apenas como "arcabouco" (p.24) a semelhanca de cadernos de

desenho5 infantis, que oferecern pontos numerados e que ligados

entre si resultam em figuras, que conforrne a criatividade da cri
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anea (ou leitor) pode ser formada au reformada em outras figur~,

atraves da "liberdade artlstica" (p.2Q), que nem es t avam pr6vis 

tas nos desenhos modelo, ou entaa apenas intencionadas.

o tema da abra Distanc iamento da Tropa parece tam

bern urn distanciamento de todas as tropas: 0 autor entrega a nar

rat iva is tropas ·de leitores, nao so as "regulares" como dos par

tides, igrej as, ag remiacd e s , mas t amoem as "Lr re guLar es " dos nao
conformistas, anarquistss, individualistas, etc.(p.139) A ultima

comunicacao e a seguinte: " 0 narrader esconde alga. 0 que sera?'

(p.141) •

Esta obra merece urn estudo mais aprofundado, mes

rna porque 0 autor provaca urn jogo com a leitor: a canto inicia

aSsim:"Antes de chegar propriamente ao tema desta engrenagem nar

rativa (engrenagem aqui no ,.sentido da engrenagem de um relogia )

antes de chegar a familia Bechtold, a qual eu me liguei no dia

22 de seternbro de 1938, de tarde, pelas cinco horas, na idade de

vinte e um anos, queria da r slgumas explicacoes com referencia a

rninha pessoa, para que elas sejam mal entendidas e des~

pertem des conf i anca!' . Na pg. 38 diz este nar r ado r na pr rmeLra pe~

so a: "AtTaves deste, prometo sOlenemente, que no fin31 desta "e~

grenagern narrativa" apresentarei urna moral prontinha e tambem u

rna interpretacao, que ira tornal' inutil a reflexao e as suspiros

de todos os interpretes desde 0 aluno do eolegial ate 0 Mestre

dos interpl'etes nos seminarios universital'ios".

Certamente em outros ar t i gos veremos onde ficam as

reflexoes a os suspiros!! A promocao vale para os crIticos e in-

t€l'pretes. Final de urna viagern de servico e a "Erzl:thlung" que

flui suavemente.

B611 apresenta urna audiencia judicial que se passa

Fk.I1glllento&; -t. VLLE/UFSC, Ff.o!rJ.o.ttOpof..il., Nil I, 197-242 , Jan.111in.. 1916

225



numa pequena cidade (Birglar) na regiao do Reno. 0 ritual da au

diencia, testemunhas e pessoal judicial dao forma a narrativa.

Pal e filho Gruhl estao as voltas com 0 imposto

de renda. Gruhl Filho, servindo 0 exercito, tem que realizar ma

viagem de servi~o de Jeep, com a unica finalidade de completar

os 5.000 kilometros para leva-Io a inspe~ao. Uma ordem estranha,

que Gruhl cumpre de maneira bizarra: pai e filho queimam 0 Jeep.

Devido a i5S0 eles estao frente ao juiz e a sessao passa a ser

um acontecimento social, onde familiares se encontram, e onde e
./ .. ~ . .

examinada uma acao de lesa-patria.

Em 1967 B~ll publica Aufsatze, Kritiken,Reden (En

saios, Criticas.1_ Disc~) e em uma "introducao" e relatada a

fonte original deste conto:· .inicf.ado 'com 15 paginas, uma pequena

estoria sobre uma viagem de servi~o, depois de uma segunda ver

sao com 40 paginas, classificada como uma "novela mal sucedida "

e assim ate a sexta versao,que e 0 livro Final de uma Viagem de

8ervi~o. Sobre 0 tema deste conto, Rudolf W. Leonhard diz:

"Muitos sao de opiniao que na confrontacao do Humano, como alga

marginal a sociedade, como urn mundo desumano da fiscalizacao ou

da militari z8cao ou da ordem estatal - burocratica, teria B~ll

encontrado urn tema de acordo com suas experiencias de vida, seu

ambiente e seu temperamento de escritor" (13)

8. Uma mulher como exemplo de resistencia

- 0 Premio Nobel de Literatura

Em 1971 B~ll publica uma obra de folego:Gruppen-

bi1d mit Dame ·(Fet o de grupo com Senhora) 0 proprio B~l1 dec1ara

que este romance e "urn resumo e uma continuacao dos romances • II
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Aqui a novidade nao e so 0 fato de uma mulher estar no cent r o

dos acontec imen t os, mas t ambem que e sta mulher, durante quase

cinquen t a anos de histor i a da Alemanha, demonstra ser 0 exemplo

de humani smo inque bran t avel , resist i ndo a uma socieda de cruel e

desuman a. Na tentat i va de interpr e tar este romanc e, pr i nc i pal

men t e a f igura central, a Senhora, j a for am publ i c ada s diversas

obra s , uma delas com 0 suges tivo titulo de A Madonna subve r s i va

(1 4) •

Como somos de parecer que e s t e roman ce e uma das

obras rna i's irnpor t ante s , se nao a mais sign i f icBtiva do escritor ,

Heinrich BUll,desejamos de ixar qual quer coment ario sobr e Foto

de grupa com Senhora para urn ar t i go em especial.

Es ta obr a l evo u tambem B~ ll ao premia Nobel de

Literatura, no ana de 1972. No di a 10 de de zemero deste ano B611

r ec ebe 0 premia e pro f ere cur to discur so, do qual apr es en t amos

alguns segment os:

"Senhor Pr imeiro Mini stro, c ara Sr a . Palme,
minhas Senhor as , meus Senhore s. Par ocasiao
da vi s ita a Republica Federa l da Alemanha,
s ua majes tade 0 Rei da Suec l a l an~ou sab i a
mente 0 olhar sobre as ca mada s de transito
riedade da reg i ao de onde vi emo s e onde mo
r amos.
Aquel e chao nao e nem vi r gem nem i sent o de
cu l pa e nunca e l e gozou de pa ~ . A cobicada
terra d~ Reno, ~abitada por cobicador e s , t!
ve i numer os sobe r anos e por iS50 viu muitas
guerras. Colon iais, nacionais, r eg ionais,l£
cais, confes sionais, guerras mundiais. Viu
pogroms e expulsoes; refugi ados vinham de
outras regioes, mu itos foram levados daqui:
C•.. ) Vi ol enci a , de s trui~ ao , dor,desentendi
mentos es tao semeado5 no cami nho daquele ~e
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vern de 15 sardo das camadas de passada tran, -
sitoriedade em direcao a urn presente transl
todo ... (. ... ) Mas se essa terra tivesse
possuido alguma vez urn coracao, este pulsa
ria ali onde £1ui 0 Reno. Foi uma longa hi~

toria ate a Republica Federal da Alemanha •••
( . .. ) a caminho ate aqui foi urn longo cami
mho para mim, desde que eu, como muitos mi
Ih5es,regressei da guerra, quando nada pos

su i a alem de duas maos no bo l so , e me difere~

cawd~ outros apenas na paixao de querer e~

crever e escrever.
o escrever me trouxe ate aq .ui , Permitiam-me

as Senhores, mas parece-me duvidar do fa to

de eu estar aqui, quando volto as olhas pa

ra 0 jovem que apos longos descaminhos e
demorados desolamentos voltou a patria de
salada; nao so escapado da morte, mas tam
bern da ansia de morrer; libertado, sobrevi
vente.

Paz .- (eu nasci em 1917) apenas um vocabulo,
nem objeto de recordacao ,nunca uma situacao.
Republica - nao so e pa1avra de origem es
trangeira, mas recorda~ao em farrapos.

Aqui e agora eu deveria agradecer a muitas
pessoas, a autores estrangeiro~ que se tor
naram libertadores, que libertaram a estra
nhavel e 0 estranho, lioerando 0 aprisionad~

que se recusou a si mesmo 0 proprio nacional
devido a sua materialidade. 0 resto foi con
quista da lingua, nesta recusa da materiali
dade, de5te punhado de po que parecia espafu~

do frente a porta e no entanto tao dificil
de compreender e apriender. Quero agradecer
ao estimulo de amigos e criticos alemaes, a
gradecer tambem tentativas de estimulos,pois
muita coisa acontece sem guerra, nada no en
tanto, me parece, sem resistencia ..•

( ••• ) Com temor penso em meus predecessores
alemaes que aqui no espaco desta desgracada
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dimensao do proprio naclQnal nao mais qui
seram ser alemaes.
Nelly Sachs, salva por Selma Lagerltlf, por
poueo escapou da morte. Thomas Mann, expa
triado e exilado. Herman Hesse, emigrado do
proprio nacional, ha muitos anos nso mais
cidadao a1emao, quando aqui esteve.
Cinco anos antes de meu nascimento,ha ses
senta anos estava aqui 0 ultimo premiado
alemao, que ainda morreu na Alemanha: Ger
harrl Hauptmann ...
Eu nao sou nem urn nacional propriamentenem
o contrario, eu sou alemao, minha unica e
valida identidade, que ninguem me fornece
nem prorroga, e a lingua na qual escrevo.
Como tal, comoalemao, eu me alegro pela
grande honra. Eu agradeco a Academia Sueca
e a Suecia par esta honra, que certamente
nao se dirige apenas a mim, mas tambem a
lingua na qual me expresso e ao pais, do
qual sou cidadao" (15).

A intensa busea de B~~l e a da reeupera9uo de ire~

tidade perdida, identidade de alemao. E por isso ele se posici£

na frente aos problemas de hoje e procura agir como consequenC±a

de Puschw~tz. Para Btlll, engajar-se como alemao significa penar

a culpa.

A 11ngua como identidade. a palavra como respons~

bilidade. A responsabilidade da palavra verdadeira, mesmo..-que a

verdade seja incomoda. 0 pre~o desta verdade esta . expresso

no posfacio a obra de Wolfgang Borchert que B~ll escreveu em

6/8/1955, onde conelama os jovens de hoje a valorizarem a libe~

dade de expressao, co~parando-a com a condena~so do jovem Bor

chert, que durante seis semanas esperava em cela incomunicavel,

a execu~ao a pena de marte, par causa de algumas cartas,onde es
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crevera a sua opiniao sobre Hitler.

9. 0 livre escr i t or como [ns t i t u Lcjic

o valor, 0 peso e a responsabilidade da palavra e
expresso . em trechos de discurso que Btlll proferiu POl' ocasiaoda

entrega do premio Bdward-von-der-Heijdt da cidade de Wuppertal,

em 24.1.1959 e que ele intitulou de Die Sprache als Hort del'

Freiheit (A lingua como guardia da liberdade).

It ( • •• ) Quem lida com palavras de manei r a
passional como devo reconhecer ser a meu c!
so, se torna tanto mais cauteloso quanto
mais exerce esta 8tividade, pol'que nada 0

isenta do reconhecimento de que palavras sao
entes divididos em ~osso mundo; mal elas f~

ram fa1adas ou escritas, ja se transformam
e colocam nos ombros de quem as falou au es
creveu uma responsabilidade, cujo peso rar!
mente ele consegue cal'regar: quem escreve ou
fa~a a palavl'a "pao", nao sabe a que provo
- -~a com ela - pOl' causa dela ja foram tray!
das .guer r as , pra t i.cado crimes ela carr e ga
em si urna heranca violenta e quem a escreve
deve saber qual a heran~a que ela carrega •••
( ••• )Nao e pOl' aeaso que em epocas em que as
producoes inteleetuais sao consideradas peri
gosas, a primeira coisa que se proibe, sao ~

livros · e a censura interfere em jornais, re
vistas e na imprensa faIada ...
( •• • ) Em todos os Estados onde reina 0 ter
ror, a palavra e quase mais temida do que a
resistencia armada e frequentemente esta e
consequencia daquela. A lingua pode ser 0 ul
timo refugio da liberdade.
Assim gostaria que ficasse bern compreenslvel
porque eu - como livre cidadao que trabalha
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com palavras, aqui sendo honrado por esta

livre e i dade - eito uma instaneia que ap~e~

tcmente nao tern nada aver eom a arte: a
consciencia; nao a consciencia artlstica
( ... ) mas a consciencia do homem como ser
social. PalavTas tern efeitos profundos, bern
o sabernos porque os sentimos na propria car
ne. Palavras podem provocar guerras ••. nem
sempre sio as palavras que levam i paz.

Palavras podem rnatar e e apenas urna questao
de consciencia, permitir que a lfngua caia
ou nao no campo em que ela se tarne assas
sinaC ..• )
Pode parecer estranho que alguem, que se
proclama amante apaixonado da lingua, pro
fira daqui urn discurso que contenha taoob~

curos pTognostico5 polrticos ••• mas a enfase
politica .•.provem do saber, que politica e
feita com palavras e sio as palavras quef!
zero 0 homem' se tornar objeto da politiea e
o fazem sofrer sua HistOria.
C.•• ) Quem - como hoje faz a cidade de Wu~

pertal - honra um livre escritor, sua obr~

honra a promessa contida ern sua arte, mas
tambem nonra a liberdade e as possiveis e!
ros e enganos que provenham de5ta liberda
de; nao serao jarnais erros e enganos assas
sinos, enquanto lingua e consciencia nao
tiverem 5e separado.
( ... ) 0 e5critor que se curva aos podero
s os , ate 5e oferece a eles, se torna horr!
velmente criminal, ele incorre em mais do
que Toubo au a5sassinato .•• C••• ) um escri
tor que cometeesta traicao,trai todos a
queles que falam sua 11ngua.
( ... ) Es t a hcnra, que hoje me e prestada eu
50 posse aceitar, se me permitirem cre r que
ela nao significa apenas a minha pessoa
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mas - permitam-me a abstTa~ao - tambem a
mim como institui~ao: a instituicao do Ii
vre eseritor, que so existe numa soeieda

de livre, que. servindo-se da pa1avra,lhe
mostra sua riqueza e pobreza.

C••• ) Atraves deste premia, as Senhores
prestam homenagem a sociedade na qual oli
vre escritor, a livre artista ainda e PO!
sivel e eu agradeco como a pessoa homena

geada e tambem como representante da ins

tituicao que - comprometida com a lei nao

escrita - nao reconhece Senho~ terreno n~

nhum aclma de si e que atraves da palavra
vigia e defende a dignidade do homemtl ( 16)

A sociedade como urn todo,e~tabelecida na Repub1i

ea Federal merece 0 olhar vigilante e implacavel de B~ll em s~s

romances, contos e escritos, e conforme sua consciencia escreve

a verdade sem'daura;la au deturpa-1a. Nao ha neste pais, seja

do nrve1 federal ate 0 nivel municipal. organizacao que nao ee-

nha sido alfinetada por B~ll, no entanto, apesar do desmascara,.,

mento, aplaude e concede premios ao seu autor. Os mais diversos

setores 0 escolheram como seu homenageado:

1951: premio da Gruppe 47

1952 : premio Rene-Schickele

1953: premio dos Escritores do SuI da Alemanha

1954: premio da '~ribune de Paris"

1959: premio Eduard-von-der-Heijdt

(pr emi o cu1tura da cidade de Wuppertal)

1960: premio Charles H. Veillon

1961 : premio de Literatura da Cidade de Colonia

1965: premio d'Isola d'Elba

1966: premio Internacional da Calabria
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1967: premio Internacional do Concurso para pequ~

nos Contos, Alecko-Bulgaria

premia ~eorg BUchner - Darm~tadt

1972: premio Nobel de Literatura

o discurso do homenageado mostra sua satisfacao de

homem. mas tambem nao esconde 0 ma~estar de escritor que nao

deixa de expressar a sua intencao de nao se submeter ao podel' e

poderosos. A palavra - "levada pela paixao do escritor, que ve

o mundo como deveria ser , desejando modifica-lo, e livre e per

manecera" (l7)

Btl1l como escritor nao se omite ao engajamento •

Se em cada obra de ficcao. seja conto ou romance. ele escreve

urn cap1tu10 da era apos Hitler. apresentando pedacos do presen.

te, exemplificando 0 acontecer politico-social da Republica Fe

deral da Alemanha •. 0 c i dadao Btlil. como intelectual de Tespons~

tilidade tambem nao se amite quando sente 0 erra eainjustica

quando pereebe que a sobrevivencia da guerra. os horTores expe

rimentados estao sendo esquecidos e reprimidos.

Heinrich B~ll nao era um pOlitico partidario, e

i550 porque neeessitava da liberdade para dizer "nao ' a quaIquer

momenta. Assim foi seu empenho decisivo contra as leis do "Esta

do de Emergencia" em meados de 1968 e 0 modo de sua tramitacao

no Congresso.

B~ll pronuncia diseurso em Bonn com veemencia am~

acadora e uma visao apocaliptica das consequencias que a aprov~

cao de tais leis podera trazer. Nao so lanca 0 libe10 aos respo£

saveis pe1a tramitacao e aprovaCao da lei. mas ere no born sensa

comum.
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" ••• eu <linda tenho uma pequena esperanca que
ela (a lei) DaO chegue a ser aprovada, senao
nao estaria aqu i ", (IS)

Com a esperan~a de que a lei do estado de emerge~

cia nao seja aprovada, Btlll aconselha a seus ouvintes que nao

se deixem levar a at05 de violencia, que seriam a justificati

va de tal lei.

"Os Senhores tern que repensar tudo, redefinir.
nao ha modelo a Ser seguido. as Senhores deve
rao se articular de tal maneira que a socieda
de que devera ser modificada, seja levada ao
dialogo". (18)

B~11 tambem chama a atencio para a diferenca ~ue

ha entre certos tipos de manifestacoes:

liSe os colonas desfilam em manifestal;:oes e
apresentam 0 enforcamento simbolico de urn mini.!
tro, demonstrando com slogans em seu proprio
interesse, nunea aconmcem confrontos com a poli
cia, conforme e de meu conhecimento.
Os Senhores analisem as diferentes reacoes na
imprensa, parlamento e opiniao publica, qua~

do se trata de demonstra~oes de estudantesl As
conclusoes desta analise mostram os rastros de!
sa sociedade •

. ( ••• ) Voltemos 0 pensamento ate 1945.
OsSenhores constatarao que entre 45 e SO foram
distribufdos os mais importantes privilegios.
Uma licenca para funcionamento de um jornal era
mais valiosa que um condado na Idade Media.Mais
privilegiqs vieram com a reforma monetaria. Ne!
te pars domina um fluxo latehte de feudalismo ,
dificil de ser provado. Esta condicio tem que
ser mudada. mas politicamente saria sem sentid~
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se estes domlnios emaranhados £ossem eli
ni.nados com atos de violencia". (18)

Ainda nesta Iuta contra a ~ei do "Estado de Eme!.

genciatt BUll dec lara para a radio emissora de Hessen, em 28.5 ,

68:

"Afirma-se que 0 publico esta suficientemen
te informado sobre 0 conteudo dessa lei de
emergencia. Isto e uma mentira •••
o que se passa e tao plena de truques e tao
nebuloso como quando foi votado 0 rearmamen
to que nos presenteou 0 funesto ex'rcitoll~19)

B~ll nao escondia a sua mentalidade anti-milita-

rista e anti-nacionalista:

"Bu nao sou nem diplomata,mui"to mentis poli
tico. Eu sou um contemporaneo sobreviVente.
urn cidadao alemao e escritor e aqui desejo.
declarar de publico que todo jovem alemao ,
que se nega ao servico militar, tern minha
total simpatia" (19)

Essa lei de emergencia que aparentemente previa

medidas para casos de catastrofes ou fenomenos da natureza.na

verdade dava poderes de mobiliza~ao ao governo, 0 que B~ll nao

podia admitir e dar seu protesto.

10. Os (in)li~ite~ da violencia

A violencia e 0 usa do poder merecem a radical

repu!sa de Btll!. Em 1972 ele publica um artigo intitulado
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"Die WUrde des Menschen ist unalltastbar" ("A dignidade do ho-

mem e intocavel"), em que se refere a atua cao da imprensa e

principalmente de uma cert a imprensa marrom e reacionaria na

RepUblica Federal, bem caracterizada pelo jornal Bild:

HE e quase incompreenslvel que nesta terra

so se entenda por violencia a violencia de

bombas e metralhadoras. Par acaso uma man

chete de Bild nao exerce violencia?Qual?
C~nsiderem o potencial em agressoes que

tal manchete provocana mente e na conscfin

cia destes onze milhoes de viciados, do
mais perigoso vlcio politico, do vicio do

j ornaI lili. (20)

g famoso 0 artigo que Btlll escreve (IlUlrike Mei

nhof quer per djio ou liberdadeU
) . pedindo liberdade para a ten!?

rista Ulrike Meinho£. As reaeoes a este seu posicionamento £0-

~'ram de talordem agressivas contra Btl!l, que certamente motiva

ram 0 romance publicado em 1974 Die verlorene Ehre der Katha-

Tina Blum ( A honra perdida de Katharina Blum ), que traz 0

subtitulo : "Como surge a violencia e ate onde ela pade levar".

A introducao do conto apresenta uma justificativa nao do narra

dor, mas do autor:

"As pessoas ea aeao deste conto sao livres
criacoes. Mas se nesta descricao resultarem
certas semelhancas com praticas jornalfsti
cas, com a pratica do jornal Bild , estas
seme!hancas nao sao nem intencionais nem ca
suais, mas sim inevitaveis"

A intencao de B611 e a de mostrar todo 0 seu

desprezo pel as prat icas deste jornal Bild na sua ideologia •
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na sua dire~ao, e atuacao de reporteres, redatores, etc. A in

tencao de B~ll certamente e a de at ingir os milhoes de leitoEs

que, como viciados e avidos de sensacionalismo, se lan~am dia-

riamente sobre esta imprensa marrom, sem avaliar a desumanida

de que ha em urn jornal desta especie.

Katharina Blum, 27 anos de profissao domestica ,

uma cidada normal conhece urn jovem durante a festa na casa de

sua madrinha. Passam a noite juntos no apartamento de Kathari

na. Na manha seguinte eia e presa peia policia. e submetida a

interrogatorio humilhante durante todo 0 dia, pois 0 jovem era

urn criminoso procurado pela policia. As implica~oes que decor-

rem desse envolvimento com 0 jovem, sao urn aspecto do conto e

o outro sao as praticas do ItJornal" (assim chamado no canto).

Kathar ina, vivendo uma vida normal de uma simpl~

e normal cidada, e levada ao desespero pelas multiplas e diab§

licas maquinacoes e calunias por parte da policia e principal

mente por parte dos reporteres daquele jornal. que finalmente

acaba dando um tiro num deles, num ultimo gesto de auto-defes~

Justificando, assim, 0 subtitulo do conto.

Hildegard Hann -BrUcher, a deputada, ministra e

mulher engajada politica -partidariamente. escreve em 19 70 so-

bre B/HI:

" ... sua obra se tornou a cTonica do retorno
nao cumprido.

( ... ) Deve - s~ perguntar 0 que esperavarn Hei~

rich B~ll e tantos outros que apos 45.a1ivl
ados pela libertacao dos aliados, agora se
lancavam em algum engajamento ...

De onde vem seu desapontamento? ..
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•.. Heinrich Btll! tinha posta esperancas numa

nova era apos a epoca de Hitler. Uma era em
que a fe e 0 arnOT, a e speTan~a e a dignidade
haveriam de se renovar. Em vez disso, neste
pais se ama como aconselham as revistas.cr~

-se no que 0 jornal Bild escreve, teme-se
tudo 0 que possa perturbar 0 sossego e espe
ra-se a proxima loteria". (22 )

Nio ·s5 B~ll conclui como perigoso esse "acredttar

cego" que e dado ao jornal Bild.

Em 1979 Btlll publica 0 romance FUrsorgliche Bela

geTung (Cerco tutelado). 0 velho Tolm e toda sua familia Usao

guardados e vigiados" as 24 hOT as do dia. Ninguem desta familia

da um passo sem a tutela de func i onar Los vigilantes, nenhum te

lefonema sem escutas, nenhuma viagem sem carras batedores au he

licoPtero ~. A fam11ia e guardada porque e tida como ameacada de

as saltos. Assim como em outras familias se tern dois carras, os

Tolm tem duas vidas.

Talvez Btlll fosse levado a introduzir nesta obra

as exper lencias que ele mesmo teve com a policia, poistambem

sua casa foi cercada, invadida, vasculhada, seus filhos ameaca

dos. Mas ele mesmo fala da questao da autobiografia em seus ro

mances numa entrevista:

tiNa cultuTa ocidental existe uma t1:!\.ai~ao

profundamente enraizada em que se a£irma que
o autor e 0 proprio heroi ou aproxima a sua
vida da ~ida do personagem principal. A isso
eu quero contradi~er energicamente. Pode ha
ver outra comparacao: 0 Senhor sabe que mui
tos diretores de fiIme, par pura brincadeira
talvez, desempenham uma ponta em seus filmes.
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Nao so Fassbinder, mas tambem K~utner e ou

tros . De repente eles apar ecem como mordomos,

trazem urn copo de cerveja, abrem uma porta...
eu me ve j o talve z assim em meus romances".( 23)

Portanto, Tolm nao e Btlll sem cul pa , ass im como os "vigilantes

cuidadosos " nao sao culpados pelo seu trabalho desprezivel.

Como t oda sua obr a, e ste romance nao de i xa de

narrar ma is uma etapa da histor ia da Republica Federal da Ale

manha e nao de ixa tambem de alertar para 0 fato de que um Est!

do vigilante pode che gar a urn Estado a1t ament e Vigiado.

Impossfvel em urn pequeno artigo enumerar toda a

obra literaria deste aut or . Alem dos contos e romances, B~ll

ainda eria e adapta para 0 radio - s ao drama s ou curtas cenas

rad io fon i cas: adap t ando Honore de Balzac, escreve Eugenie Gran

det, onde mostra a destino de uma mulher no ccmeco do s ecul o

passado. Cap i t u 10s dos r omanc es Dude e s t avas , Adao e Nao disse

palavra a l guma s ao fonte para ce nas rad iofonicas, que desper

tavam grande simpatia nos anos s essenta.

Btll1 t ambem escreve para 0 t eatro, sendo que uma

das pe~as ma is conhec i da s e Au s s at z (Lepra) .

Em 1976 Btll l ed ita com GUnter Gras s e Car ol a

Stern a revista L76 , que procura se engaj ar pela"Democracia e

Sociali smo" e que nao s 6 abrange cont ribui coes literarias, mas

tambem pollt icas. A revista visava principalmente ser urn forum

numa epoca em que a repre ssao aumentava na Republica Federal da

Alemanha e onde 0 concei t o de socialismo estava sendo deturpa

do. A r ev i sta com B~ll e Gr as s como ed itores t i nha assim uma
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garant i a de l i ber dade e aber t ura para 0 protesto cont r a as 1imi

ta~oes geradas pelos decre tos de condut a ideologica, que l i mita

yam 0 5 direitos f undamenta is do homem na demoerac i a. (2 4)

Como obra postuma de vera sair um romance ainda

que pretende ter 0 titulo Senhoras j unt o a margem do Rio.

Como"sobrev ivente consciente" BtH I se engaj ou em

todos os amb i t os da cu l t ura , me smo ate pouco an t e s de sua mort e

a inda ac ompanhou a milhares de alemaes que se mani£estavam con

tr a 0 es t aci onament o da s armas sup eratomicasna Republica Federal

da Alemanha. Seu apoio aos '~erdes " era valioso e punha fe na

tarefa a que se propunham.

A sua presen~a era cons tant e a t e nos seus ult imos

d ias , assim como f oi cons t ant e 0 se u olhar critieo sabre a 50-

ciedade a l ema . Por isso me smo e r a i ncomodo .

In comodo aos gove rn antes rea cionarios, e autor ita

r io s, incomodo as aut ori dades tr adieionalistas que nao admitem

r e fo rmas

Castigado com 0 de s pr e zo de fa sc istas, que 0 inti

tu lavam de intelectual in sati s f e ito B~ll nao esmore cia. Seus li-,
vras, seu s ro mances, contos , d i scu r so s, ensaios fas cinam, entu-

siasmam, provocam 0 riso ou l evam a p reocupa~ao . Btlll e 0 autor

polemico, que desperta s i mpat i a e carinho . Ele e urn caso especl

a I , tal ve z por se r , na ve r da de , urn sonhador ac red itando na su a

utopia . A um amigo ele dizia:

- Nao dev emos temer por avancar demais. A esperanca desta uto

pia nao saira de dentro de mlm.

- Qual utop i a ?

- A de uma sociedade se m lucros e sem c l asse s . (2 5)
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