
INFLUENCIAS MUTUAS ENTRE
FEDERICO GARCIA LORCA

E NICOLAs GUILLEN
POT ELENA GODOY IUFPRJ

Nos anos 1929-1930 Federico Garcia Lorca escreve seu ci-

clo "Poeta en Nueva York"; NicoLls r;uillen, em 1930, estreia com

o cicIo "Motivos de son", e em 1931 publica seu outro cicIo "Son

goro Cosongo".

o final da decada de 20, como se sabe, e a epoca de cx-

plos50 do negrismo no mundo inteiro, e sobretudo ern Cuba e em

outros paises do Carihe.

o "Romancero (;i'ano "de LorCH, publicado em 1928, logo

ficou conhecido nas Antilhas, e a influ~ncia da imagistica 10r-

quiana, da sua metaforica,aparece na obra de muitos poetas anti-

Ihanos. Mas a propria influencia do poeta espanhol pode ser ~x

plicada antes de mais nada pela seme1hanc3 da mentalidaJe poeri-

ca. 0 aparecimento do rermo "g.i tanerla negra", que une os c i £a-

nos andaluzes e os negros antilhanos, sprve como uma ilustrac30
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eloqUente ciesta comunhao de mentalidades.

A estrutura imagistica do "Romancero Gitano" e montada

sobre a contraposidio de dois mundos: urn, "mu~lcal", ligado a

natureza, a essencia humana primitiva, e outro, "antimusical",que

faz parte cia sociedade "meciinica", inimiga do homem/natureza.Esta

interpreta~ao poetica do choque entre 0 homem/natureza e 0 homem/

"sociedade mecanica" e muito proxima das ideias e da problemati

ca filosofico-artistica do negrismo, e por isso 0 tema cigano de

Lorca se transformou com facilidade em tema negro (na obra do

proprio Lorca), e a oposicao "ciganos-mundo mecanico" mudou para

a oposi~ao "negros - mundo mecanico".

Assim, 0 conflito principal do "Romancero" recebe conti

nuidade no cicIo americano. E de forma mais aguda.

A correla~ao entre os dois mundos opostos no cicIo "Poe

ta en Nueva York" e diferente da do "Romancero Gitano". No " Ro

mancero",esses mundos tem um principio comum: a romantica "harmo

nia tragica". No cicIo americana e diferente. A oposi~ao entre

dois mundos em conflito se revela artistica e estilisticamente

como uma "desarmonia catastrofica". 0 choque entre dois mundos

inimigos provoca caos. (Com esta evolu~ao do pensamento artisti

co-filosofico de Lorca esta relacionado 0 uso dos elementos da

poetica surrealista, que sao evocados para criar a sensacao de

monstruosidade, catastrofe.)

Com os negros Lorca associa 0 principio vital, a nature

za. Lorca dizia que se sentiu aliviado, quando chegou a Cuba(Lo~

co ~steve em Cuba em 1930, durante 3 meses, como convidado de F.

Ortiz 1). Numa de suas entrevistas ele disse: "tvlas que sera isto?

De novo a Espanha? De novo a Andaluzia universal?" 0 que ele en

tendia por uma "Andaluzia universal"? Sera que isto nao signi£i-
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ca a comunhao de Cuba com 0 mundo "musical", oposto ao "frio"

Norte? E a ideia desta comunhao, naturalmente, esta ligada ao

tcma do negro. E e justamente esta ideia e este tema, que domi

navam 0 pensamento e a poetica dos poetas antilhanos em geral, e de

Guillen em particulaT. LOTca entende 0 negro cubano, comparan

do-o com 0 negro ameTicano, como "negro sem dTama". t veTdade

que em Cuba, em compaTa~ao com os Estados Unidos, 0 nivel de in

tegra~ao etnica da popula~ao eTa Telativamente alto. E Lorca

percebeu em Cuba apenas 0 lado positivo das rela~oes raci~is,nao

enxergando aquilo que os propTios cubanos, "de dentro",viam muito bem. 'Jo

seu som "Ire a Santiago de Cuba", bem no genero de Guillen, Lor

ca cria uma imagem alegre do mundo natural, "musical", humal1o.

o tema do conflito socio-racial ocupou 0 lugar central

no cicIo de Guillen Songoro Cosongo (1931).

Alem dos poemas francamente polemicos, ha,no cicIo Son

goro Cosongo,alguns poemas, onde a questao de "mulatiza<;ao" se

resolve dentro de uma esfcra puramente lirica.

o tema do poema "Velorio de Papa Montero" e a morte vio

lenta de BaldomeTo (Papa) MonteTo, um musico negro, "bebl:dor de

trago laTgo", pelas maos de urn companheiTo de festas. Neste poe

rna e muito maTcada a influincia de GarcIa Lorca. 0 arrogante ne

gro cuba no nos lembra 0 Antonito el Camborio. Ambos encontram a

morte numa briga, e Papa derrama sangue "por el cano de la puna

lada", enquanto Camborio derrama seus tres golpes de sangue pelos

"cuatro punales". Guillen adapt a a personalidade do cigano ao

crioulo, e transfere 0 mundo do cigano com sua "cutis de aceitu

na", superst i<;;;o, influencia da Lua, ao mundo do negro com seu

"zumo de cana", "carne prieta y viva", "son redondo y mulato co

mo nispero".
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A influ~ncia entre 05 dois poetas foi mGtua, pois ~ ver

dade que Guill~n usou uma retorica mais elaborada depoi~ da vi

sita do espanhol a Cuba em 1930, ma~ Lorta tamb~m SP sentiu in

fluenciado pelos sons de Gui ll~n e cscreveu seus poemas "Son de

negros en Cuba" e 0 ja mencionado "Ir~ a Santiago de Cuba". Tam

b~m pode se pensar que algumas das reiterac6es de Guil1in em

"Velorio", escrito em 1931, teriam influenciado as do "LJanto

por Ignacio Sanchez MejIas" de GarcIa Lorca (1935). Comparemos:

Gui1l~n; Lorca:

En el solar te esperaban, Un nino trajo la blanca sabana

pero te trajeron muerto; a las cinco de Ia tarde.

fue bronca de ja1adera, Una espuerta de cal ya prevenida,

perc te trajeron muerto; a las cinco de la tarde.

dicen que ~l era tu ecobio, Lo demas era muerte y solo muerte,

perc te trajeron muertoj a las cinco de la tarde.

el hierro ni aparecio, E1 viento se llevo los algodones,

perc te trajeron muerto. a las cinco de la tarde.

~ obvio que as observac6es feitas neste artigo sao pouco

mais que especulac6esj poderao ser levadas em conta, entretanto,

quando se tentar urn estudo mais aprofundado das influ~ncias mG-

tuas entre GarcIa Lorca e Guill~n, urn aspecto pouco explorado

dentTo do estudo mais geral das relac6es literirias entre Espa

nha e Hispano-Am~rica.
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