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Um mundo em transforma~ao

Omodemismo surgiu em Sao Paulo, a cidade que mais progredia no
pais. 0 inicio do seculo 20 foi marcado por inova~oes, como 0

surgimento de veiculos automotores, a e1etrifica.yao das vias publicas, as
vacinas e os antibi6ticos, 0 transporte de massa (trens e bondes); no ambiente
domestico, as familias contavam com as radiolas e machinas de cozer.
o cerulrio urbano se encontravaem nipida transforIDa9ao, como 0 cal~amento

das mas e a constru~ao defura-ceos (os arranha-ceus e, mais tarde, edificios).
A indUstriaalimenticiaestavadando seusprimeiros passos emuitos nao tinham
duvidas de que 0 futuro seria mais segura e confortavel.

As primeiras decadas do seculo 20 tambem foram carregadas de so
bressaltos, como a deflagra.yao da I Guerra Mundial (1914-18) e a Revolu
.yao Russa (1917-22), epis6dios que culminaram em profundas mudan.yas na
sociedade. Os aeroplanos foram criados por Santos Dumont e irmaos Wri
ght; e1es causaram tanto admira.yao quando temor nas mentes esc1arecidas,
pois permitiam 0 encurtamento das distfulcias, mas logo se demonstraram
uteis na facilita~ao do bombardeio de tropas inimigas e deslocamentos nipi
dos de contingentes militares.

o mundo das artes foi contaminado por esse mundo em transforma
9ao. As descobertas cientfficas e os novos artefatos tecno16gicos proporcio
navam bem-estar, mas mudaram os costumes e influenciaram 0 re1aciona
mento do homem com anatureza. Cientistas e os intelectuais se encantavam
com as mudan9as e punham-se a imaginar como seria 0 mundo no distante
ano 2000, 0 novo milenio. Ferdinando Laboriau (1885-1928), uma dos en
genheiros mais brilhantes de suage~ao, comentou como seria esse mundo.
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Ele postulou que 0 desejo de dominio da natureza e parte essencial do ser
hurnano, 0 que explica 0 nosso fascinio pelas novidades tecno16gicas.

A sua imagin~ao vislurnbrava que os livros seriam escritos em folhas
delgadas de aluminio, material nao deterionlvel e imune a a~ao das tra~as e
cupins. 0 petr6leo e 0 carvao seriam substituidos pela energia hidniulica e a
moeda corrente seria 0 kilowatt, util nas compras e no pagamento dos assa
lariados; 0uso primitivo do petr6leo s6 seria lembrado nos livros de hist6ria.
Seus comentanos foram publicOOos na primeira edi~ao da edi~ao da revista
o Cruzeiro (10 de Novembro/1928).

Nao satisfeito com a descri~ao dos novos artefatos, Laboriau atreveu
se a mencionar os costumes do cidadao do novo milenio. Em razao do uso
intenso da energiaeletrica, 0 que de fato ocorreu, a luz artificiallibertaria 0
homem dos ciclos determinados pela luz solar. Aextin~ do ciclo dia enoite
promoveriaumam~ao daproduyao industrial e surgiriam novas for
mas de entretenimento e de afazeres. Os passeios e as viagens desaparece
riam, pois as imagens oferecidas pela televisao permitiriam 0 tour sem sair
do sofa - "nao ha mais necessidade de viajar, paraver terras longinquas: e sO
ligar 0 receptor, e visita-se commodamente, qualquer museu, ou qualquer
paiz. Somente os objectos devem sertransportados".

o cerebro de Laboriau era uma usina de ideias, mas suas espantosas
profecias se distanciaram da realidade: cupins e tra~as ainda se alimentam
da celulose dos livros, 0 petr6leo ainda e uma commodity valiosa, ninguem
recebe kilowatts como salario e a iluminayao eletrica nao libertou 0 Homo
sapiens dos ciclos de sono e vigilia - trabalhamos de dia, dormimos a
noite. Por mais que gostemos do Discovery Channel, as imagens de TV
nao substituem 0 deleite sensorial de uma visita ao Louvre e 0 tour as
piramides do Egito.

Por outro 1000, Laboriau deuurn tiro certeiro ao antecipar0 surgimento
da Internet e do comercio online: ''Nao ha necessidade de sair para fazer
compras: ve-se, escolhe-se, encommenda-se tudo pelo telephone-televisor
automatico". Antes de qualquer critica as extravagantes profecias de Labo
riau, epreciso ter em mente 0 enorme saIto que ele dera, do ano 1928 para
02000. Outro detalhe interessante sobre esse amante das inova~oes tecno
l6gica foi a sua morte, ocorrida em 3 de Dezembro/1928 num acidente aereo
- ele tinha 43 anos e estava num hidroaviao que ia ao encontro de urn transa
tlantico, na Baia da Guanabara.
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o fascinio tecnol6gico

As ideias de Ferdinando Laboriau revelam 0 fascinio pelas inova<;oes
tecno16gicas, mas as novas teorias cientificas tambem contaminarampoetas
e romancistas, como Augusto dosAnjos e Euclides da Cunha. Esse cons6r
cio intelectual e ainda mais evidente entre os escritores que se dedicam ao
genero sci-fi, como Jules Verne (Viagem ao centro da Terra, 1864), H.G.
Wells (A guerra dos mundos, 1898), Aldous Huxley (Admirtivel mundo
novo, 1932), George Orwell (1984; 1949), Isaac Asimov (Eu, robo, 1950)
eArthur C. Clarke (2001: uma odisseia no espar;o, 1968).

Intelectuais e as mentes mais esclarecidas do inicio do seculo 20 nao
ignoravam, e claro, as mudan<;as que ocorriam no mundo. Os novos artefa
tos e as descobertas cientificas (e.g., vacinas e antibi6ticos) tornavam a vida
mais confortlivel e mais segura, principalmente para 0 homem que vivia nas
cidades. A valoriza<;ao da vida urbana pode ser facilmente constatada nas
antigas hist6rias em quadrinhos (comic books), onde personagens dotados
de super-poderes lutam incessantemente contra alienigenas em defesa da
Terra e dos nossos costumes. Por outro 1000, muitos escritores e intelectuais
exibiam urna atitude diametralmente oposta a esse difuso fascinio futuristico.

o cinema estava dando seus primeiros passos, mas as cenas em preto
e-branco dos filmes causavam admira<;oo. 0 cineastaalemao FritzLang (1890
1976) dirigiu 0 que muitos consideram 0 melhor filme de fic<;ao cientificaja
realizado (Metropolis, 1927), obra que ressalta a desurnaniza<;ao do homem
diante dos avan<;os tecno16gicos e 0 aurnento populacional nas grandes cida
des. Charlie Chaplin (1889-1977) tambem nao demonstrava nenhurn encan
tamento com as aglomera<;oes urbanas. Ele denunciou os efeitos da automa
<;ao na vida dos operarios; 0 tom pessimista deu origem a duas obras classi
cas da cinematografia: Luzes da cidade (1931) e Tempos modernos (1936).

Os modernistas caminhavam em outra dire<;ao, pois eles exibiam certo
fascinio pela vida nas grandes cidades. Com efeito, 0 poeta Guilherme de
Almeida (1890-1969) nao economizou palavras ao enaltecer a pujan<;a de
senvolvimentista da cidade Sao Paulo. Seus comenmnos tambem foram pu
blicados na hist6rica edi<;ao de 0 Cruzeiro. 0 progresso da capital paulista
na pode servisto de cima para baixo, no dorso de urn Pegaso imaginano (urn
aeroplano). Os pessimistas pOOecem de urn estrabismo ou daltonismo croni
co e essas enfermidades impedem que, diz 0 poeta, os neurastenicos enxer
guem corretamente algo disposto a urn palmo diante do nariz.
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HirMANA'S
oraciocinio de Guilherme de Almeidaecolorido. Ele se queixava da

queles que veem apenas a colora~ao cinzenta da maior metropole brasileira:
cinza ea cor da garoa, dos asfaltos, dos telhados e ate dos cerebros dos
"poetas estrabicos". Sao Paulo eonstroi casas de duas em duas horas, er
gue-se em alturas assombrosas e por todos os lados se veem a cor do traba
lho (i.e., a cor dos tijolos e das estradas abertas pelos tratores). Para os
pessimistas, Sao Pallio e melaneoliea e tern a cor einza do tedio, mas a mu
dan~a do olhar pode dar surgimento a outra impressao:

Mas - ah! - 0 ponto de vista desses Jeremias
daltonicos do Pamaso e baixo demais para es
tas colinas hist6ricas espetadas de fura-ceos.
Pegaso, que e11es cavalgamquando querem des
cortinar,julgar e lamentar, esta velho e pesado:
o seu VOo pamasiano nao passa da primeira
cornijade granito da cathedral gothica... Se, em
vez do cansado Bucephalo alado, tivessem a
coragem e 0 espirito de domarurn aviao, e, prin
cipalmente, se nao fossem assim tao vesgos, ao
olharem, la de cima, de uma altura sufficiente
mente modema, a sua cidade eli embaixo, de
certo mudaram de opiniao. E se possivel a urn
ser timido e rachitico ficar alegre a 800 metros
de altura, teriam os bons hypocondriacos urn
sorrlso claro de satisfal;ao. Curados do seu dal
tonismo e da Sua neurasthenia, ficarlam saben
do que Sao Paulo nao e cinzento: Sao Paulo e
vermelho. De urn vermelho fosco de tijolo (0
Cruzeiro, lOde Novembro/1928).

A eonstru~ao desenfreada defura-ceos, os bondes nas mas e a cres
eente massa de trabalhadores, vindos das zonas rurais em busca da reali
za~ao do soooo urbano, provoeavam admira~ao na alma modernista. A
transforma~ao da acanhada Sao Paulo numa metropole eivilizada foi algo
positivo e desejavel, mas 0 processo deu surgimento a uma cidade hiper
dimensionada e cheia de problemas. 0 delirio modernista deve ser enten
dido aluz das inova~Oes cientfficas e tecnologicas que marcaram 0 inicio
do seculo 20. As atuais metropoles sao corpos inchados de pessoas, onde
o cidadao comum vivencia os piores problemas do adensamento urbano
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(i.e., poluiyao ambiental, congestionamentos de veiculos e a desurnaniza
yao do individuo). Vma liyao a ser extraida do devaneio modernista: cuida
do com seus sonhos - eles podem se transformar em realidade!

Os intelectuais que examinam ahist6ria do modernismo ressaltam 0 seu
aspecto renovador e 0 espirito iconoclasta dos pioneiros. Entretanto, 0 mo
dernismo sofreu influencia do futurismo edos avanyos cientificos e tecnol6gi
cos da epoca. A ultima parte da obra do escritor Leon Tolstoy (Guerra e
paz, 1865-69) traz urna interessante discussao sobre os fatores que dao
surgimento as guerras e revoluyoes. Ele fornece urna explicayao original so
bre a personalidade dos her6is e 0 papel que eles desempenham no desenla
ce de eventos hist6ricos. 0 russo postulou que urna sociedade e algo bastan
te dinamico, os personagens interagem uns com os outros e sao produtos
dessa interayao social. Muitos historiadores veemNapoleao Bonaparte como
o personagem que promoveu profundas mudanyas na Europa, mas Tolstoy
descreve-o como elemento secundario diante das pressoes sociais de seu
tempo. Napoleao foi produto da evoluyao dos acontecimentos, nao 0 fator
causal. Caso ele nao existisse, as mudanyas ocorreriam de qualquer modo,
pois outros personagens ocupariam 0 seu papel.

Origens do modernismo

Nos primeiros anos do seculo 20 ja existiam escritores e artistas pre
modernistas (DEAZEVEDO, 1950; COSTA, 1967). Nada surge no vacuo.
Atendencia pre-modernistapode ser vista na poesia cientificista deAugusto
dos Anjos (1884-1914) e no estilo renovador e voltado para as causas soci
ais de GrayaAranha (1868-1931). Entre os renovadores da literatura tam
bern sobressaem Euclides da Cunha (1866-1909) e Monteiro Lobato (1882
1948); 0 primeiro fez urn relata impressionante sobre a guerra de Canudos, 0

outro criou personagens e conceitos, como 0 Jeca Tatu e 0 "caboclismo" 
imagem fantasiosa que muitos escritores e poetas tinham sobre aArcadia
rural. Lobato fala mal da idealizayao da vida rural, mas a sua literatura infantil
deu vida a algo ainda mais fantasioso: 0 reino encantado de Narizinho.

Os antigos modernistas exibiamuma atitude dubia econtradit6riaemrela
yao aos avanyos cientificos e tecnol6gicos. 0 movimento era essencialmente
urbano e seus adeptos nao se cansavam de enaltecer 0 progresso material das
grandes cidades.Acapitalpaulistanapassavaporumprocesso demodernizayao,
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a massa de imigrantes gerava novos anseios e a cada dia surgiam novos
artefatos. Essas coisas eram valorizadase promoviam verdadeira revolu
~ao nos costumes (ver OLIVEIRA, 1987; FERREIRA, 1992; PINTO,
2001). Os modemistas do infcio do seculo 20 eram movidos pelo desejo
de promover profundasmudan~as no pais, mas tambem buscavam uma
nova linguagem literaria:

A ambi~ao do gropo (modernista) era grande:
educar 0 Brasil, cura-Io do analfabetismo letra
do, e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova
de expressao, compalivel com otempo do cine
ma, do teIegrafo sem fio, das travessias inter
continentais (ijOAVENTURA, 2006; p. 5-6).

o hornem "modemo" morava nas grandes cidades, espremia-se em
bondes lotados e se encantavacom as r~pidas transforma~l5es no cenano
urbano. Nomes das revistas da epoca tambem revelam algo sobre esse fas
dnio tecnol6gico: Fon-Fon(onomatop6iaque designa 0 80m emitido pelas
buzinas dos antigos calhambeques) e Kodak (marca de cameras e equipa
mentos fotograticos inventados pelo americano George Eastman); 0 nome
da revista Klaxon foi inspirado na marca de um invento sonoro, patenteado
por F.W. Lovell (1908) e que posteriormente foi largamente utilizado para
designar as buzinas, tal como a marca Xerox que atualmente e quase sinoni
mo de fotocopiadora.

A constru~ao de prOOios, 0 barulho dos calhambeques e os novos artefa
tos domesticos suscitavampensamentospositivos acerca davidanas cidades.
o progresso material era racional e disciplinado, mas os modernistas postu
lavam que 0 homem deveria se libertar dos grilhoes da 16gica e da razao: a
alma ou a verdadeira essencia do ser humano s6 se manifesta atraves dos
soOOos,a~s inconscientes ou da subjetividade. Enquanto que a psicologia
behaviorista lutava para se perfilar ao lado das ciencias naturais, longe do
subjetivismo, os modernistas valorizavam 0 progresso material e, contradito
riamente, entendiamque os recOnditos da alma deveriam serexplorados para
a compreensao total do homem.

Quemmais influenciouos antigos modemistas foi 0 criadordapsicaruili
se, 0 medico austriaco Sigmund Freud (1856-1939). Em seu Manifesto an
trop6fago (1928), Oswald deAndrade menciona tres vezes 0 nome de Freud,
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com especial aten<;ao ao livro Totem e tabu (1913). Apesar de curto (duas
paginas), 0 modernista ainda encontra espa<;o para mencionar perora<;5es
marxistas, a luta de classes e dizer aos seus leitores que "alegria e a prova
dos noves". Em 1946,0 escritor Otto Maria Carpeaux (1900-78) chegou a
profetizar que 0 seculo 20 seria conhecido pelos historiadores como "0 se
cu10 do inconsciente" (FACCHINETTI, 2003), mas atravessamos com fol
ga todo 0 seculo e 0 que mais se destaca foi 0 dominio do atomo, a decodi
fica<;ao do genoma humano e as tecnicas que permitem a visua1iza<;ao do
cerebro em atividade ("a era do cerebro"). 0 desacerto de Carpeaux eain
da mais acentuado se 1evarmos em conta que 0 vaticinio foi 1an<;ado ap6s ter
ele percorrido quase a metade do seculo 20.

Eurn equivoco alegar que somente a subjetividade seja 0 caminho para
a compreensao da alma hurnana. Com efeito, 0 que e aparentemente i16gico
ou ca6tico nao significa que nao possa ser objeto de uma investiga<;ao cien
tifica - i.e., 0 que e "subjetivo" logo e transformado em algo "objetivo", tal
como fizera Dr. Freud em rela<;ao ao funcionamento do aparelho psiquico. A
subjetividade e apenas urn objeto de estudo da psicanalise e da modema
psicologia cognitiva, mas seus metodos de investiga<;ao e a exposi<;ao dos
resultados nao tern nada de subjetivo. 0 objetivo do empreendimento cien
tifico e a busca de rela<;ao de causa e efeito ou a elucida<;ao do mecanismo
causal. Como diz 0 Dr. Pangloss, inesquecive1 personagem de Voltaire, nao
existe efeito sem causa.

A ciencia e a tecnologia promoveram enormes transforma<;5es no ce
nano urbano e 0 modernismo e seu parente pr6ximo, 0 futurismo, se inspira
ram nessas transforma<;5es. A influencia e visivel na arquitetura, design de
utensilios domesticos e de autom6veis, cartoons e hist6rias em quadrinhos.
A associa<;ao entre as duas tendencias deixou marcas na constru<;ao de Bra
silia enos infuneros predios espalhados pelo pais. As linhas e as formas geo
metricas da arquitetura modernista sao mais compativeis com a simplicidade
l6gica e uso racional do espa<;o. 0 prazer contemplativo nada tern de subje
tivo, pois atende aos postulados da teoria da percep<;ao (gestalt).

o surgimento do modernismo

Nas primeiras decadas do seculo 20, 0 modemismo era uma ten
dencia ainda difusa e era mais uma rea<;ao dos jovens intelectuais contra
o formalismo academico do "pamasianismo oficial" (JUNKES, 1982).
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Os eventos precursores do modemismo no Brasil sao razoavelmente bern
estabelecidos, como a exposi~io que 0 pintor Lasar Segall (1891-1957)
fizera em Sao Paulo e Campinas (1913) e a publica~ao do livro 0 pirralho
(1915) de Oswald de Andrade, ocasiao em que ele postula a necessidade de
desenvolvimento de umapinturagenuinamente brasileira. Dutro importante
momento pre-modernista foia exposi~aodepinturas queAnita Malfatti fize
ra justamente no ano da Revol~aoRU8sa (1917); ela era composta por 53
quadros, entre os quais 0 farol, 0 japones e 0 homem amarelo.

o marco mais importantedo modemismo no Brasil foi a "Semana de
Arte Moderna", que ocorreuno Teatro Municipal de Sao Paulo (11 a 18 de
Fevereiro/1922). Foram realizadas exposi~oes de artes plasticas, conferen
cias, concertos musicais e recitais de poesias. 0 evento contou com 0 apoio
dos ''barOes do cafe", magnatas que residiam nos pal.acetes daAvenida Pau
lista, e foi inauguradoporumaconferenciaministradapor~Aranha (1868
1931). Na ocasiao, ele proclama a importdncia do modemismo, embora
poucos tenham compreendido 0 significado de sua fala; dois anos depois e
naAcademia Brasileirade Letras, Gra~Aranha declara que a propria aca
demia estaria condenadaamorte, porventura ignorasse os ventos renovado
res da nova tendencia - as duas conferencias foram aglutinadas no livro 0
espirito do modemo (1925). 0 grave vaticinio do influente escritor foi outro
tiro n'agua, pois os antigos intelectuais da academia praticamente ignoraram
os ventos modemistas, como ocorreu em Santa Catarina, e aABLcontinuou
funcionando a todo vapor.

o ano da "Semana de Arte Modema" tambem foi 0 momento de co
memora~ao do centemmo da independencia do Brasil (1822-1922). Com 0

intuito de promoverumamaiorinte~ entre Portugal e Brasil, os aviado
res Gago Coutinho e SacaduraCabral realizam a primeira travessiaaerea do
Atlantico SuI, feito largamente noticiado pelos jomais dos dois paises. 0
desejo de Portugal de se aproximar do Brasil tambem deu origemamonu
mentalHistoria da coloniza~lioportuguesa no Brasil, obra em tres volu
mes organizadapelo historiador Carlos Malheiros Dias (1922).

Nao obstante todos esses esfo~os, 0 discurso de ~aAranha, proferido
naAcademiaBrasileira de Letras (1924), recomendava 0 afastamento da ex
coloniaemre~ao aPortugal: aunidadenao edesejavel e ase~ao deveria
seralargada (ver SOUZA, 2(08).Arecomenda~ do influente escritor con
trastacomas tentativasdeunifi~ do c6digoortognificodas~s de lingua
portuguesa, defendidopelaABL.Quemrejeitaaapro~ agorae Portugal.
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o ano 1922 tambem foi marcado por outros epis6dios tao importantes,
quanto contrastantes, como a rebeWlo tenentista e a crial;Ro do Partido Co
munista. AinaugunWRo da "Semana deArte Modema" aumentou ainda mais
a ebulil;Ro ideol6gica daqueles tempos, 0 que promoveu uma real;Ro da elite
conservadora. Esse pessoal alegava que 0 Brasil era uma nal;Ro cat6lica,
mas deveria ser recatolizado para enfrentar 0 materialismo e a baderna pro
duzida pelos espiritos revolucionarios. Enesse contexto que surge a revista
cat6licaA Ordem (1921) e, no ano seguinte, e fundado 0 Centro Dom Vital
(OLNElRA, 1987).

No mesmo ano da realizal;Ro da "Semana de Arte Moderna", surge a
revista Klaxon (Maio/1922) e Mario de Andrade publica PaulictHa desvai
rada (1922), obra cujo texto "Preflicio interessantissimo" traz uma discus
SRO sobre as bases do modernismo. Urn pouco mais tarde, Oswald de An
drade lanl;a 0 seu conhecido Manifesto antrop6fago (1928), onde ele su
gere que "devoremos" a cultura estrangeira para a crial;Ro de uma nova e
genuina forma de expressRo artistica.

A"Semana deArte Moderna" deixou sua marca indelevel na sociedade
paulistanae gradativamente contaminou 0 restante do pais. Levando emconta
a data de nascimento e 0 ano em que foi realizado 0 evento (1922), notamos
que a maioria dos modernistas de primeira hora tinha menos de 30 anos de
idade, como Sergio Milliet (1898-1966), Emiliano Cavalcanti, 0 Di Caval
canti (1897-1976), Guiomar Novaes (1894-1979), Victor Brecheret (1894
1955), Menotti del Picchia (1892-1988) e Ronald de Carvalho (1893-1935);
Mario deAndrade (1893-1945), que liderara espontaneamente 0 movimen
to, tinha 28 anos. Os mais ''velhos'' tinham pouco mais de trinta anos, como
Guilherme deAlmeida (1890-1969), Oswald deAndrade (1890-1954), Heitor
Villa Lobos (1887-1959); Tarsila doAmaral (1886-1973) era a musa do mo
dernismo e tinha 35 anos quando 0 vulcao modernista entrou em atividade.

Alguns intelectuais conhecidos emprestaram seu prestigio para a defla
gral;Ro do movimento, entre os quais 0 pr6prio Gral;aAranha e Paulo deAl
meida Prado (1869-1943), quem convencera os "baroes do cafe" a abrirem
as areas para [manciar a realizal;Ro da semanamodernista. Como seria de se
esperar, a tranqiiila eprovincianasociedade paulistanaexibiu certasimpatiaem
relal;Ro as novidades do mundo das artes, mas preponderou 0 sentimento de
perplexidade; alguns julgaram que a produl;Ro dos modernistas nRO poderia
sequer ser classificada como arte. as populares nao gostaram da conferen
cia ministrada por Mario de Andrade, 0 que ocasionou tumultos e vaias.
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Tambem houve rea~iIo desfavoravel emre~oaexposi~o de artes plasti
cas: alguns xingavam, davambengaladas ou tentavam destruir obms dos pin
tores modemistas.

Are hoje persistem duvidas em tomo da genese do movimento moder
nista. Com alguma falta de modestia, Mario deAndrade postulou que 0 mo
demismo foi 0 "prenunciador, 0 preparador epor muitas partes 0 criador de
urn estado de espirito nacional" (ver FACCHINETTI, 2003), mas 0 movi
mento foi fruto das inquieta~oes daqueles tempos (zeitgeist). Ele tambem
postulou que, como espirito dominante e eriador de novas tendeneias, 0

modemismo teve vida curta, pois morreu em 1930 a partir da revoluyiIo
politiea e "paeifica~iIo liteniria",(COSTA, 1967).

Alguns scholars parecem acreditar que 0 modemismo surgiu no vacuo
ou niio diIoa devida importAneia as figuras relativamente eclipsadas de Gra
~a Aranha e Paulo Prado. 0 modemismo foi resultante de urn estado de
espirito e novas preoeupa~oes e, com efeito, 0 proprio Mario de Andrade
fomeee urna interessante explie~iIo sobre a genese do movimento:

Quem teve a ideia da Semana da Arte Moder
na? Por mim nao sei quem foi, nunca soube, s6
posso garantir que nao fui eu. 0 movimento, se
alastrando aos poucos, se tomara urn escanda
10 publico pennanente. Ja tinhamos lido nossos
versos no Rio de Janeiro; e nurna leitura princi
pal, em casa de Ronald de Carvalho, onde tam
bern estavam Ribeiro Couto e Renato de Al
meida, nurna atmosfera de simpatia. Pauliceia
desvairada obtinha 0 consentimento de Manu
el Bandeira, que em 1919 ensaiara os seus pri
meiros versos livres no Carnaval. E eis que
Gra~a Aranha, celebre, trazendo da Europa a
sua Estetica da Vida, vai a Sao Paulo, e procu
ra nos conhecer e agrupar em tomo de sua fila
sofia. N6s nos riamos urn bocado da Estetica
da Vida que ainda atacava certos modemos
europeus da nossa admira~ao, mas aderimos
francamente ao mestre. E alguem lan~u a ideia
de se fazer uma Semana de Arte Modema,
com exposi~ao de artes plasticas, concertos,
leituras de livros e conferencias explicativas.
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Foi 0 proprio Graya Aranha? Foi Di Caval
canti? .. Porem 0 que importa era poder reali
zar essa ideia, aMm de audaciosa, dispendio
sissima. E 0 fator verdadeiro da Semana de
Arte Modema foi Paulo Prado (In: COSTA,
1967; p. 384).

Alguns ataques.ao modemismo partiram de intelectuais respeitados,
como J.B. Monteiro Lobato (1882-1948) que escrevera urn artigo conde
nando veementemente 0 que elejulgava ser apenas "coisa de louco", embora
muitos considerem urna de suas obras iniciais (Urupes, 1918) marco impor
tante na historia do modemismo. 0 contraditorio escritor pertencia a uma
gera~aoanterior e nao acreditava nas inova~5eslitenirias. 0 pai de Narizi
000 descarregou uma serie de vituperios contra os modernistas; a virulencia e
estilo arrebatado podem ser vistos na classifica~aoque ele fizera dos artistas:

Ha duas especies de artistas. Vma composta
dos que veem as coisas e em conseqiiencia
fazem arte pura, guardados os eternos ritmos
da vida, e adotados, para a concretizayao das
emoyoes esteticas, os processos classicos dos
grandes mestres. Quem trilha esta senda, se
tern genio e Praxiteles na Grecia, e Rafael na
Italia, e Reynolds na Inglaterra, e Diirer na
Alemanha, e Zorn na Suecia, e Rodin na Fran
ya, e Zuloaga na Espanha. Se tern apenas ta
lento, vai engrossar a pleiade de sat6lites que
gravitam em tome desses sois imorredoiros. A
outra especie e formada dos que vern anor
malmente a natureza e a interpretam aluz das
teorias eremeras, sob a sugesmo estrabica de
escolas rebeldes, surgidas ca e la como furUn
culos da cultura excessiva. Sao produtos do
cansayo e do sadismo de todos os periodos de
decadencia; sao frutos de tim de estayao, bi
chados ao nascedouro. Estrelas cadentes, bri
lham urn instante, as mais das vezes com a luz
do escandalo, e somem-se logo nas trevas do
esquecimento (LOBATO, 1917).
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Lobato classificou os quadros de Anita Malfatti como "coisas de lou

co". Ele tambem argumentou que aarte realizada nos manicomios e sincera,
embora sejaproduto de cerebros convulsionados por "estranhas psicoses",
diferentemente das pinturas modemistas que nadamais eram que puramisti
fic~ao. As diatribes lobatianas aindamencionam os "fun'inculos mentais" e
"almas bichadas" que s6 conseguem produzir coisas tipicas dos manuais de
psicopatologia; 0 "estrabismo das escolas rebeldes" explica a arte estranha,
mas 0 poeta Guilherme deAlmeida recorreu aos disrurbios visuais para ex
plicar exatamente 0 oposto: silo os vesgos e os portadores de daltonismo
cronico e que nao conseguemvislumbrar 0 valorda arte moderna. Nao obs
tante a descri~ao sobre 0 estranbo modo de funcionamento dos 6rgaos sen
soriais, 0 malabarismo estilfstico aproxima Lobato dos modemistas.

Os modernistas expressavam suas ideias de modo diferente e comba
tiam 0 estilo formal dos antigos futelectuais, como 0 romantismo de Jose de
Alencar, a "labia" do Padre Vieira ou 0 lado doutor e das cita~oes de
certos lurninares, como 0 jurista Ruy Barbosa. Essas criticas sao mencio
nadas nos textos Manifesto pau-brasil (Correio da Manhii, 18 de Mar
~0/1924) e Manifesto antropofago (Revista de Antropofagia, Maio/
1928), ambos produzidos por Oswald de Andrade. Os dois manifestos
nao consomem mais que duas paginas, mas exigem especial aten~ao dos
leitores, em razao do estilo rebuscOOo e pedante. Entretanto, urn modernis
ta importante acabou sendo seduzido pdo "1000 das cita~oes". Trata-se de
Mario de Andrade, autor de dois livros de certo valor cientifico: Namoros
com a medicina (1937) e Musica defeitiflaria (1933; publicado post
mortem em 1957).

o critico Edgar Cavaleiro enalteceu a importancia da primeira obra,
valorizando 0 amadurecimento da linguagem de Mario deAndrade: era con
fusa, cheia de cacoetes, mas agora e segura e l6gica. 0 poeta come~ou com
estilo "descabeladamente modemo, usou e abusou dos cacoetes, compli
cando em vez de simplificar. Mas, com 0 decorrer do tempo, foi deixando 0

que havia de fo~OOo eartificial... enos Ultimos tempos, sua prosa atingia tal
grau de cristalinidade epureza, tal plasticidade e sabor, que dificilmente ima
ginariamos escondesse a lingua que falamos tao fartos recursos".

Os comentarlos de Cavaleiro enaltecem a obra de Mario de Andra
de, mas trazem implicito uma grave critica: 0 modemista s6 amadureceu
quando passou a fazer uso da l6gica e das cita~oes, 0 que permitiu maior
fundamenta~ao e cristalinidade na expressao de seus pensamentos e ideias.
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Surgeurnapergunta: 0 modemismo, em seu estigio inicial, eracomposto por
jovens confusos ou genios precoces?

o modernismo em Santa Catarina

Nas primeiras decadas do seculo 20, Florian6polis era uma cidadezi
nha atrasada e imersa em si mesma, diferentemente do atual paraiso que
tanto encanta a geral;ao dourada do surfe. a nome anterior era Ilha do Des
terro, designal;ao que lembra algo isolado, longinquo ou local destinado aos
elementos expulsos da sociedade. Amudanl;a de nome ocorreu em 1894 e
serviu para homenagear0 presidente Floriano Peixoto (1839-95), militar que
mandou fuzilar quase duas centenas de catarinenses na IlhadeAnhatomirim.
Desterrenses quatrocentoes nao apreciam nem urn pouco a homenagem e
tampouco se sentem confortivel com encurtamento licencioso do nome da
cidade - Floripa.

Por mais de duas decadas Santa Catarina se manteve refratiria as
influencias modernistas que emanavam de Sao Paulo. Varias razOes tern sido
arroladas parajustificaresta postura. Aprincipal delas reside na convicl;ao
realista/parnasianapreponderante na maioriada intelectualidade catarinense
da epoca, em que se destacava a personalidade forte de Altino Corsino da
Silva Flores (1892-1984). Usando como trincheira a revista Terra, que cir
culou entre Marl;0/1920 e Janeiro/1921, e da qual fora 0 seu editor-chefe,
Flores desenvolveu urna pregal;ao sistematica contra as ideias modernistas
(SABINO, 1979; CASTELLI, 1982; CORREA, 1999).

Altino Flores nao gostava nem urn pouco dos jovens modernistas, os
quais, segundo 0 seuentendimento, "acasalavamespantosa ininteligenciacom
lastimavel falta de educal;ao". Ele nao vislurnbrava futuro alvissareiro para a
"literatura novissima" e nao perdia oportunidade para denunciar a "incnvel
falta de qualidades literarias" do rapazio modernista. As desavenl;as nao se
limitavam ao mundo das ideias, umavez que 0 influentejomalistausou de seu
prestigio para fechar as portas dojomal 0 Estado aos membros do "famige
rado" Circulo de Arte Moderna (JUNKES, 1982).

A dimensao reduzida da intelligentsia catarinense da epoca, as dificul
dades de comunical;ao entre os varios centros culturais, 0 virtual autodidatis
mo dos intelectuais e a inexistencia de casas editoras tambem serviram para
tnmcar 0 acesso a novas ideias ou novas formas de criayao artistica. Esinto
matico que a Academia Catarinense de Letras, embora criada em 1920,
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tenha vegetado durante muito tempo, sem conseguir completar seu quadro
ou editarurna revista. Somando-se a tudo isso, como ressaltou Carlos Hurn
berto Correa em recente entrevista concedida aRevista de Ciencias Hu
manas, a implantalYao da ditadura do Estado Novo deixou a intelectualidade
catarinense esfacelada (ver GUERRA, 2008).

Eneste cemirio que, por volta de 1948, surge 0 movimento modernista
em Santa Catarina, representado pelos jovens que se congregaram no Cir
culo de Arte Modema (CAM). Eles eram majoritariamente egressos do
Colegio Catarinense de Florian6polis, onde foram alunos de urn certo pro
fessor que amava as artes. Os jovens modernistas buscavam espa~o para
vazAo daprodu~ literana, mas encontravam dificuldades, devido aos pou
cos jomais existentes e it naturezade suas propostas - eles queriam "abalar
apasmaceira da ilha"!

Eles se reuniam asombra da frondosafigueira da Pra~axv ou discu
tiam assuntos literarios no Cafe Rio Branco, conhecido bar que ficava no
final da rna Felipe Schmidt. De inicio, osjovens do CAMcom~ a apare
cer nas paginas do peri6dico Folha da Juventude, que circulou entre No
vembro/1946 eAgosto-Setembro/1947, nurn total de seis nfuneros (SABI
NO, 1979).Apartirdo terceiro nfunero elapassou a serdirigida porAntonio
Paladino, tendoAdemarAmerico Madeira como redator-chefe. Paladino foi
urn dos integrantes originais do CAM. AFolha da Juventude era aberta a
todas correntes literarias, mas passou a publicar cada vez mais as materias
dos integrantes do CAM; ela tinha uma pagina de arte modema que era
dirigidaporAmbal Nunes Pires.

omodernismo surgiu apartir dos encontros fortuitos dos ex-alunos do
Co1<~gio Catarinense e, ap6s tantos anos, aquelas termlias literanas conti
nuam a influenciar os cora~oes e as mentes. 0 sucesso do movimento indu
bitavelmente se deve ao dinamismo e capacidade intelectual de dois perso
nagens: Arubal Nunes Pires (1915-78) e Salim Miguel (1924). Eram duas
personalidades bern diferentes, mas mutuamente complementares.

Ambal desempenhou urn papel fundamental para a consolida~ao do
grupo, pois era professor respeitavel e pertencia a urna familia tradicional.
Ele foi umaeS¢cie de mentorque, generosa e gentilmente, estimulavavoca
~oes literarias de seus alunos secundaristas; a simples presen~a de Anibal
proporcionava respeitabilidade ao grupo. Salim Miguel era cercade 10 anos
maisjovemque Ambal, diferen~ etariabastante significativaquando se fala
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de pessoas em plena flor da mocidade. Ele foi 0 mais produtivo de todos e
sua influencia literaria ultrapassa as fronteiras do nosso estado. Aconchega
dos numa especie de ninho parental, 0 jovem libanes come<;ou a se movi
mentar mais intensamente e, junto com os demais membros do que viria a ser
o Grupo SuI, ganhou maturidade e deslanchou na carreira literaria. Anfbal foi
o elemento mais importante para 0 desabrochar e os primeiros passos do
modemismo em Santa Catarina, mas Salim espontaneamente se tomou 0

"modemo" mais influente do grupo.

Figura 1
Ensaio teatral dos integrantes do entao Circulo de Arte Modema. A partir
da esquerda: Anfbal Nunes Pires, Ody Fraga e Silva, Jason Cesar, Egle

Malheiros, Salim Miguel, Walmor Cardoso da Silva, Armando Carreirao e
Archibaldo Cabral Neves.

A relembran<;a dos tempos do CAM revela coisas interessantes.
Salim e uma figura reverenciada no mundo da litentura, mas ele nao che

gou a concluir 0 curso Classico (equivalente ao 2° Grau de nossos dias),
afugentado pela matematica. Anfbal, seu professor no Colegio Catarinense,
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fez de tudo para lhe inculcar os rodimentos da materia, mas em vao. Salim
tenninoureprovado e intem>mpeuseus estudos, semconcluir0 segundograu.
Por outro lado, os alunos gostavam de Anihal; ele exibia pendores para as
artes e procurava mostrar-lhes 0 componente poetico da matenuitica. Salim
achava-a intragavel! A proximidade do professor com osjovens modernistas
causava certa constem~ao aos seus colegas e aos dirigentes do vetusto
Colegio Catarinense. Os depoimentos que virao a seguirmostramos proble
mas que ele enfrentou em decorrencia de seu envolvimento com eles.

Os antigos modernistasap9n~ que 0 grupo era aberto e nao havia
hierarquia ou q~quei'tip04e ~idade'i~~~irelacionamento entre eles. A
denomin~''CfrculodeAtte.~''_~inspiradana~ tavola
redonda; onde 0 reiArthurse~oom_fieiScava1e~.Aid6m·deurn
circulo era urn esquema~~e.f)'que ~p8ra ~si...'a;reuniIo de

i . nwn~.~A(i W(lifeeco letUde),. Entret8nto apessoas gustS ~.~ it '" mp "
metafora nao eplenamente~ pOri lJns estao mais pr6ximos que
outros do centro do cfrculo e os elementos futemos sejuntamou se separam
de acordo com a propria dinimiC4do,relac.ionamento. Uma vez que a desig
na~oo fora inspirada nos caval~ da tavola: redonda, cabe indagar sobre
quem seria 0 ''reiArthur": seriaA.!Hbal? Ou SaliJn?

A revista Sui e politic. editorill

onome "grupo Sui" foi umadesi~que veio de fora, originaria da
associ~ natural donomeda~stacom 0 gfupo que a dirigia- os ''rapazes
da SuI". 0 modemismo catarinense geralmente esta associado ao universo
literario, mas ele foi urn movimento mais abrangente. Quando aFolha daJu
ventude deixou de circular, osjovens modemistas tiveram de buscaresp~s
altemativospam.darvazaoa suapro<iu«;ao liter3ria. Ecomoeles queriamavan~

aindamais, 0 desejo de criaruma revista logo se instalou. A falta de dinheiro
paratanto foi solucionadacomoutro empreendimento cultural, aen~ de
urn esPetaculo teatral. 0 epis6dio revela que 0 embrioo do modernismo cata
rinensejaerapossuido porabrangentes pretensOes artfsticas, 1100 circunscritas
ao universo literano. Eo pr6prio Salim que descreve:

Ody Fraga e Silva sugeriu que montassemos
urn espetaculo teatral, com tres pe~as em urn
ato. Nurna delas, "0 homem da flor na boca",
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de Pirandello, la estavamos 0 Anibal Nunes
Pires e eu, ambos sem nenhurna voca~ao para
o palco, eu timido e desajeitado, 0 Anibal de
voz rouca e falando para dentro. 0 importante
foi 0 resultado, as tres pe~as: "Como ele men
tiu ao marido dela", de Bernard Shaw, "As es
tatuas volantes", de Jean-Paul Sartre e a ja
citada, de Luigi Pirandello, tendo estreado em
7 de novembro de 1947, lotaram 0 teatro por
duas noites. AMm dos dois primeiros numeros
da Revista, a bilheteria possibilitou urn jantar
comemorativo no Lira Tenis Clube (MIGUEL,
2008; p. 134).

o dinheiro da bilheteria pennitiu a criayao da revista SuI, para alegria
de Anibal e dos ex-alunos do Colegio Catarinense. Arevista se tornou urn
marco na hist6riada inteligenciacatarinense, pois ela estimulou 0 surgimento
de novos talentos e consolidou osja existentes, no Brasil e exterior. Do pon
to de vista financeiro, elaenfrentou serias dificuldades e exigiamuita criativi
dade de seus fundadores para nao fechar as portas. SuI era colocada aven
da em algumas livrarias no centro da cidade, mas despertava pouco interes
se. Certa ocasiao alguem indagou a Walmor Cardoso da Silva, urn dos mais
antigos integrantes do grupo, sobre 0 sucesso do neg6cio. Ele prontamente
respondeu: "-Vai bern. Olha, dos dez exemplares que colocamos avenda,
ali, na livraria, acabo de verificarqueja tern onzel" (DA SILVA, 2004; p. 7).

Apesar das dificuldades fmanceiras e despreparo do grupo, pois nin
guem tinha experiencia editorial, SuIconseguiu sobreviverao primeiro ano e
manteve a pretendida periodicidade (bimestral). 0 editorial do primeiro nu
mere foi escrito porArubal e dizia 0 seguinte: "SuI se prop5e, na medida das
coisas possiveis, revelar valores novos e acompanhar as ideias do mundo
amal". Anibal foi 0 primeiro editor e a sua lideranya facilitou a aceitayao do
modernismo na conservadora sociedade florianopolitana.

A revistaSuI logo se mostrou urn veiculo insuficiente para dar Vaz80 it
crescente produ~ao intelectual dos integrantes do gropo SuI (GS) e de seus
colaboradores. 0 formato e a periodicidade irregularcramfatores limitantes
e, aMm disso, os modemistas tinham em mente ascriticas queAltino Flores
fizera, por ocasiao da tentativa de cri~ao daAcademia Catarinense de Le
trasj 0' jomalista laruyou a d-uvida: "Onde estao os escritores catarinenses'r'
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Dizia ele que 0 cemmo cultural erade "escritores sem livros", mas, apesar do
terrivel diagnostico, aACL foi criada em 1920 e ele proprio se integrou aos
seus quadros.

a GS tinha em mente essas criticas e, como tentativa de fugir ao diag
nostico deAltino Flores, desencadeou urn ambicioso programa editorial. a
inicio desse programa foram os Cademos SuI, publicados a partir de 1949,
inaugurando-se a serie com Idade 21, livro de poemas de Walmor Cardoso
da Silva Sete cademos foram publicados ate 1957, inc1uindo livros de auto
res nao pertencentes formalmente ao GS.

a formato logo se revelou inadequado para obras de maior folego, de
modo que, a partir de 1951, surgiram as Edi~oes SuI, de que oito livros
foram publicados ate 1957. SalimMiguel inaugurou 0 novo empreendimento
editorial com seu livro Velhice e outros contos. Aqualidade grafica melho
rou bastante, pois 0 livro de Salim vinha com ilustra~oes de Edgar Koetz,
artista plastico ligado IiEditoraGlobo, de PortoAlegre, e que se encontrava
no auge da fama. Alem da revista Sui, 0 programa editorial serviu de plata
forma de lan~amento para as obras de autores atualmente conhecidos, como
o lageano Guido Wilmar Sassi e 0 ilheuAdolfo Boos Jr.

Salim Miguel e Egle Malheiros, modemistas de primeira hora, sao ca
sados desde 1954 e foram autores do primeiro longa metragem produzido e
filmado no nosso estado (0pre~oda ilusao, 1957). Dois depoimentos es
c1arecem a importancia deAnibal e Salim para 0 surgimento e consolida~ao

do movimento modernista catarinense. a primeiro depoimento foi dado por
Emani Bayer, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, e 0 se
gundo pertence ao conhecido escritor Silveira de Souza:

Por sua participa~ao ativa durante todo 0

processo, Anibal Nunes Pires se destacou. 0
mais velho do gmpo,ja formado, lecionando em
varios lugares, de fann1ia tradicional, nao so deu
o seu aval (como fizera antes dele Gr~a Ara
nha em Sao Paulo), mas atuou ativamente em
todo 0 movimento. Escreveu, foi ator, orientou,
arranjou anfulcios para a revista, vendeu edi
~oes, sofreu na propria came preconceitos que
em certo momento alcan~aram os membros do
grupo. Por isso, e porque era urn desprendido,
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talvez nao seja ressaltada a sua obra, que epe
quena em quantidade, a medida exata de seu
talento. Prejudicou-se em favor dos outros. Mas
sentia-se feliz assim, sabem-no os que com ele
conviveram (in: JUNKES, 1982; p. 13).

As vezes chego a acreditar que talvez 0 tao
discutido Grupo Sui, mesmo com 0 inegavel
talento literario de alguns de seus outros com
ponentes, nao chegasse a ter 0 prestigio que
tern hoje, se nao existisse a presenc;a constan
te, persistente, articuladora, e nao ostensiva,
daquele libano-biguac;uense incansavel (DE
SOUZA, 2008; p. 4).

Figura 2
Visita dos modemistas catarinenses ao Rio de Janeiro. A partir da esquer
da: Jorge Lacerda, Carlos Drummond de Andrade (temo branco), Pedro
Taulois, Oswaldo Goeldi, Dante Ravaglio, Egle Malheiros, Salim Miguel,

Yedda Navarro, Ody Fraga e Silva e Jose Simeao Leal.
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o depoimento de Bayer aponta que Gra~aAranha eAnibal Nunes Pi
res desempenharam papeis equivalentes na consolida~ao do modemismo,
em Sao Paulo eemFlorian6polis. Urnexamemais atento tambemrevela que
a exposi~ao de obms de arte e as conferencias realizadas no Grupo Escolar
Dias Velho foram urna especie de reprise da "Semana deArte Modema",
realizada em Sao Paulo. Em ambos os casos, os episodios suscitaram rea
~oes variadas e contradit6rias na popula~ao. Entretanto, as semelhan~as do
movimento modernista paulista e catarlnense 000 param por ai. Os dois mo
vimentos sofreram rejei~ao por parte dos antigos intelectuais e seus compo
nentes eram jovens com menos de 30 anos de idade, exceto seus lideres
naturais,~Aranha eAmbal, quejacontavam commais anos nas costas.
Tanto em Sao Paulo quanto emFlorianopolis, os modernistas organizaram
urn evento para deflagraroumarcaraexistencia do movimento - aorganiza
~ao da "Semana deArte Modema" (1922) e a encena~ao de urn espetaculo
teatral (1947), respectivamente.

Os modemistas catarinenses eram irreverentes, mas erammovidos pelo
desejo de acertar e de promover avan~os na vida cultural de Florianopolis.
Existia urn certo pacta entre eles, 0 qual se manifestava no modo cortes de
falar, respeito as ideias alheias e indurnentaria obrigatoria dos rapazes- eles
eram "avan~adinhos", mas Me abdicavamdo palet6 eda gravata. Urn depo
imento saudoso de Walmor descreve esseestado de espfrito:

Foi Ul1l tempo que nos MarCOU; foi urn tempo
que determinou nossos caminhos pela vida.
Levamos conosco a marca, 0 aprendizado, que
nos acompanham sempre, vida afora, pelos ca
minhos da lealdade e da liberdade dos nossos
projetos e prop6sitos(DA SILVA, 2004; p. 7).

o amadurecimento do modemismo consolidou vocaQoes literarias e
seus efeitos ainda sao detectaveis nos dias Cfe hoje. Em Sao Paul(), 0 movi
mento deu origem ao Museu deArte de Sao Paulo (MASP) e em Floriano
polis foi criado algo semelhante, 0 Museu deArte Contemporanea (MAC).
AnitaMalfatti foi amusa dos modemistas paulistas eEgle Malheiros, abonita
e elegante poeta, inspirou os modemistas catarinenses e acabou se casando
com Salim. Outras curiosidades: 0 jomalistae escritorAltino Flores comba
teu tenazmente a nova tendencia literaria, tal como fizera 0 conhecido es
critor e editor Monteiro Lobato em rela~ao aos modemistas de Sao Paulo.
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ogrupo SuI era composto porjovens inteligentes e arrojados e, por motivos
misteriosos ou artimanhas do destino, eles repetiam os percall;os enfrentados
pelos modernistas da matriz paulista.

Quais eram os membros do Grupo Sui?

Os ventos do modemismo sacudiramFlorian6polis. Em razao da revis
ta que publicavam, os jovens do CAM passaram a ser conhecidos como os
"rapazes da revista SuI" ou, mais parcimoniosamente, como 0 Grupo SuI
(GS). Os estudiosos do movimento frequentemente tentam elucidar quais
eram os componentes do grupo mencionam, com algum acerto ejustil;a, que
ele era composto, em ordem alfabetica, por Adolfo Boos Jr., Aldo Sagaz,
Anibal Nunes Pires, Antonio Paladino, Archibaldo Cabral Neves, Chiudio
BousfieldVieira, Egle Malheiros, Elio Ballstaedt, Guido Wilmar Sassi, Hiedy
de Assis Correa, 0 Hassis, Joao Paulo Silveira de Souza, Ody Fraga e Silva,
Oswaldo Ferreira de Melo, SalimMiguel e Walmor Cardoso da Silva. Entre
tanto, nao e adequado associar 0 tempo de vida do GS aexistencia da revista
Sui (1948-57) e, portanto, a lista nao e isenta de duvidas e desacordos.

o modernismo catarinense foi urn movimento bastante abrangente no
tempo e em suas pretensoes artisticas. Alguns modernistas de primeira hora
faleceram ou abandonaram 0 GS no meio do caminho, como ocorreu com
Antonio Paladino (1925-50) e Elio Ballstaedt, respectivamente. Os dois
abral;aram 0 movimento em seus esmgios iniciais e deram importantes con
tribuil;oes para 0 sucesso da revista SuI, mas, desafortunadamente, seus
nomes foram eclipsados pelo desenrolar dos acontecimentos. Por outro
lado, Guido Wilmar Sassi (1922-2002) e reconhecido como membro ge
nuino do GS, pois contribuia regularmente com a revista Sui, embora resi
disse em Lages e, mais tarde, tenha fixado residencia no Rio de Janeiro.
Sassi nao partieipava das reunioes do GS, mas seu espirito moravajunto
aos modernistas de Florian6polis.

Sui foi urn empreendimento que permite fixar 0 modemismo no tempo e
no espal;o, mas 0 espirito modernistajaexistia antes de sua crial;ao e perdu
ra ate os dias atuais - as ideias nao nascem espontaneamente, tampouco
desaparecem sem deixar vestigios. Alem disso, 0 bonde modernista estava
sempre em movimento e dele saltavam ou ingressavam novos passageiros,
de modo que os componentes mudavam com 0 decorrer do tempo.
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Os depoimentos de Salim, Egle e Walmor revelam que muitas pesso
as auxiliavam na conducao da revista, mas pouco ou nada publicaram e
seus nomes se perderam no tempo. Esses modemistasestavam presentes
em todos os momentos, ajudavam no gerenciamento da revista e se envol
viam nos debates, mas ninguem associa seus nomes ao GS. Por outro lado,
a revista tinha correspondentes que contribuiam regularmente com textos,
poesiase ensaios litenUios; eles ajudaram muito na consoli~aodo grupo,
mas nunca davam as caras. Nesse sentido, ate Salim, Egle e Wahnor ficam
confusos no momento em que tentam identificar quais eram os verdadeiros
integrantes do GS. Seriam aqu,el~ que prestavam ajuda e frequentavam os
debates, sem que tivesseJIl dadoalguma,contribuicao ao engz:andecimento
da Jevista SuI? Ou seri~aqueles intelec~aisque viviamJora de Santa
Catarina e que contribuiam regularmente com a revista, ignorando se estes
eram gordos ou magros?

Cineclubismo e as artes plastj.cas

o cineclubismo comeyou de modo timido por volta de 1949, ain
da nos tempos do CAM e envolvendo contatos com Instituto Brasil
Estados Unidos (IBEU), queentao funcionava em Florianopolis. Foi
atraves desses contatos que os jovens modemistas catarinenses tive
ram acesso a filmes de curta metragem e desenhos animados. Uma vez
que 0 IBEU exigia uma organizayao formal para os emprestimos de
longa metragens, logo foi criado 0 Clube de Cinema do CAM, que mais
tarde se transformou no Clube de Cinema de Florianopolis. 0 objetivo
dos emprestimos era ampliar 0 conhecimento sobre a setima arte e exibi
yao de filmes que normalmente nao seriam exibidos na cidade. As ses
soes estimulavam os estudos e debates ou serviam como motivo para
realizayao de conferencias.

E foi assim que comecaram a ser exibidos e discutidos filmes de Al
berto Lattuada, Rene Clair, John Huston, Charles Chaplin, Maya Deren e
de outros diretores famosos. Os emprestimos nem sempre eram faceis, de
modo que 0 Clube de Cinema "morria e renascia", no dizer de Walmor
Cardoso da Silva. 0 apoio de Paulo Fontoura Gastal, do Cine-clube de
PortoAlegre, foi muito importante, pois ele estava envolvido ha mais tem
po em tais atividades e emprestou a sua experiencia e seus contatos para 0
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sucesso do empreendimento catarinense. Em comemora~aoao primeiro
aniversario do cine-elube, 0 CAM teve sucesso no pedido de empresti
mo de quatro filmes do cineasta italiano Enrico Gras, cedidos pela filmo
teca do SODRE (Servicio Oficial de Difusi6n, Radiotelevisi6n y Es
pectciculos, do Uruguai).

Das discussoes sobre cinema-arte resultou a inten~ao de rodar urn filme
de longa metragem em Santa Catarina. Com urna equipe mista, integrada de
te6ricos e profissionais, Armando Carreirao criou a SuI Cine Produ~oese
levantou recursos por meio de financiamento bancano e subscri~ao de cotas.
Com roteiro de Salim Miguel e Egle Malheiros, foi rodado 0 filme 0 Prer;o
da Ilusao (1957), fortemente influenciado pelo neo-realismo italiano de p6s
guerra. Mas por problemas na montagem, realizada em Sao Paulo, 0 filme
nao correspondeu as expectativas.

o filme desapareceu e hoje s6 restam os oito minutos finais. Adolfo
Boos Jr. nos fomece uma explica~aopara 0 insucesso do primeiro longa
metragem genuinamente catarinense: "0 filme ate era born, mas foi montado
de modo completamente errado e sem supervisao, 0 que explica 0 seu fra
casso - eles pagaram 0 "pre~o da inexperiencia". Infelizmente, nada de signi
ficativo foi produzido em seguida, exceto docurnentarios eventuais" (vermais
detalhes na se~aoDepoimentos).

Em seus primeiros nfuneros, a revista SuI prestigiou artistas extemos
em suas capas (Fayga Ostrower, There Camargo, Alexander Calder e Bru
no Giorgi, entre outros). Logo a revista emprestou espa~opara a divulga
~ao de gravuras e desenhos de artistas locais. Entre os gravuristas, ali apa
receram Dimas Rosa e Aldo Nunes; entre os desenhistas, surgiram Hassis,
Orlando Ferreira de Mello, Martinho de Haro, Meyer Filho, Tercio d'Avila
e outros. No corpo da revista as artes plasticas foram tema de artigos e
entrevistas. 0 GS promoveu tambem conferencias e debates sobre 0 as
sunto, destacando-se a Exposi~ao de Gravuras Brasileiras (1954), que
ocorreu nas dependencias do Lux Hotel. Foi nessa ocasiao que 0 renoma
do artista Carlos Seliar ministra urn curso de artes plasticas. Com 0 desa
parecimento do GS (1957), 0 enorme vazio deixado pelo GS leva os artis
tas locais a criarem 0 Grupo de Artes Plasticas de Florian6polis (GAPF),
que, desafortunadamente, teve curta existencia. Muitos artistas dessa epo
ca a1can~aramproje~aono cenario nacional.
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Marques Rebelo em Florianopolis

o Orupo SuI criou urn cine-c1ube, produziu pe~as de teatro, editou
livros e vivia mergulhado em acaloradas discuss5es literanas. A decada de
1950 foi muito importante, pois e 0 periodo de maior atividade do movimen
to modernista em Santa Catarina, quando surgem novos artistas plasticos e
revistas de arte. Aefervescencia intelectual diminui ou e pulverizada com 0

encerramentoda revistaSui. As lideran~as diferenciadas e mutuamente com
plementares deAmbal e Safunavivavam 0 OS, mas 0 modemismo catarinen
se ganha aindamais prestigio c~m 0 surgimento de urn terceiro personagem,
o escritor Marques Rebelo (1907-73).

Atraves dos amigos comuns e da divu1ga~ao da revista Sui, 0 conheci
do escritor fica sabendo dos esfor~os daquelesjovenscatarinenses e se dis
pOe a organizarurna exposi~ao dearte contemporaneaemFlorian6polis. Ele
entra em contato comAnnando Simone Pereira, Secretario de Educ~ao do
governadorAderbal Ramos da Silva (1947-51). 0 apoio das duas autorida
des foi fundamental paraareali~ daprimeiramostrade arte modemaem
Santa Catarina. Foi 0 proprio Rebelo quem tomou as iniciativas, pois ele
estava realizando exposi~s de arte em outras cidades e naArgentina e se
interessara emrealizaralgo semelhante emFlorianopolis.Ap6s a iniciativade
Rebelo, 0 secretano Pereira busca apoio de Anibal para arealiza~ao da
exposi~ao e, ato continuo, osrapazes do OS acenam positivamente, com
entusiasmo e semrefletirem sobre a complexidade do empreendimento.

A exposi~ao de arte contemporanea foi realizada no patio interno do
Orupo Escolar Dias Velho e suscitou rea~oes variadas nos moradores da
pequenaFlorianopolis. Dns ficaram entusiasmados com os avan~os da ilha
em dir~ao amodernidade, outros demonstraram espanto e ate indigna~ao

com 0 uso do glorioso colegiopara exposi~ao daquilo que eles considera
yam "arte degenerada". 0 empreendimentofoi mais urn"escandalo"produ
zido pelos modernistas, mas rendeu bons frutos. Influenciado pelo escritor
carioca e contando com a ajuda dos rapazes do OS, 0 govemadorAderbal
Ramos da Silva resolve criar 0 Museu deArte Contemporinea (18 de Mar
~011949). Atualmente, ele e 0 Museu de Arte Modema de Florianopolis
(MAMF) e se encontra instaladono Centro Integradode Cultura Prof. Hen
rique da Silva Fontes (os depoimentos revelam que Fontes foi urn ilustre
simpatizante dosmodemistas). 0 seuprimeirodiretor foi Salviode Oliveira,
seguido pelo artista plastico Martinho de Haro.
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A travessia do Atlantico e ocaso do GS

A criavao do MAMF mostra que Santa Catarina estava em sintonia
com os acontecimentos nas duas grandes metr6poles, Sao Paulo e Rio de
Janeiro. Com efeito, foi apenas no ana anterior que surgiu 0 Museu de Arte
de Sao Paulo (MASP), criado por iniciativa do industrial Francisco Ciccilo
Matarazzo Sobrinho. Atualmente, ele ocupa urn predio de arquitetura mo
dernista, em forma de caixote e com espantoso vao livre; a planta foi desenha
da pelo conhecido arquiteto Oscar Niemeyer. 0 Museu de Arte Moderna
(MAM) do Rio de Janeiro foi criado em 1948.

Figura 3
Os modernistas num encontro no Miramar - rebeldes, mas de palet6 e

gravata. A partir da esquerda: Murilo Piraja Martins, Armando Carreirao,
Elio Ballstaedt, Salim Miguel, E.M. Santos, Anibal Nunes Pires e Joao

Paulo Silveira de Souza.

o movimento modernista catarinense influenciou as geravoes se
guintes e teve impacto institucional, como a criavao do Museu de Arte
Contemporanea. As ideias extravagantes de Marques Rebelo alimen
taram os arroubos dos jovens modernistas e interferiram nas relavoes
diplomciticas do Brasil com Portugal e de suas ex-colonias na Africa.
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o cons6rcio intelectual entre os modernistas catarinenses com seus pares
d'alem mar nao tern sido examinado como deveria, de modo que nos tenta
remos lan~ar algumas Iuzes sobre os desdobramentos diploIrniticos.

A conversa dos membros do GS'com Marques Rebelo foi bastante
proveitosa e rendeu s6lida amizade. Certa ocasiao e numa conversa infor
mal, 0 escritor sugeriu 0 intercambio com os intelectuais portugueses e afri
canos. Novamente, a sugestao foi bern recebida e a troca de corresponden
cia se deu inicialmente com 0 portugues Manuel Pinto e 0 mo~ambicano

Augusto dos SantosAbranches, mas logo se instalou urn importante canal de
comunic~o com os intelectuais deAngola, CaboVerde, Guine Portuguesa
(atualmente Guine-Bissau). Atroca de correspondenciaprosperou edeu ori
gem a ensaios litenirios publicados na revista Sui. 0 periOdico atravessara 0

OceanoAtlantico! i

Muitosinte1eduais~~~~onal,mas
foi arevistaSulque1hes~ua$~~,it,Ucio desuas~.Ascolonias
portuguesas enfrentavam'8forte<;ensura saJazaristaea revistadeFlorian6polis
setoinouurnelemento;~parav~o bloquei~. S8lim¥iguelrelata
bernas dificuldadesenfreiita•.p,losafrlcanos.ArevistapUblicou urn conto
deJose~ angolanoque gaphbu f3ma~temaciOnaJ. comoLuandinoVieira
- 0 seu livroA cidade e a inf6ncia (l9S7) foi apreendido e destruido pela
censura salazarista, s6 restaD.do tres e~ert.plares. 0 GS estendera osb~os
aos innAos da Africa e estes:vjram 0 geSto~como uma rara oportunidade de
sobrevivencia, comopodtuyjstono depoimentode Luandino:

" ,-j'-

"

Penniti-me enviar-lhe urn cheque cujo valor,
em Cruzeiros, deve andar aroda de duzentos
e qualquer coisa. Epara 0 meu amigo fazer
me 0 favor de adquirir naAgencia Farroupilha
os seguintes livros... Para reduzir ao minima
as possiveis complica~, ~o-lhe diligenciar
para que os livros nao venham como enco
menda de livraria em que forem adquiridos,
mas simcomo encomenda particular, oferta
de amigo. Se possivel, deverao ser vestidos
com capas de outros livros vulgares. E, final
mente, os embrulhos, que deveriio ser pouco
volurnosos, convem sejam feitos de papel forte.
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- Claro: se 0 primeiro livro daquela lista custar
todo 0 dinheiro que the mandei, adquira esse e
mais nenhum. Os outros, compni-Ios-ei opor
tunamente (In: MIGUEL, 2005; p. 42-3).

A rejei~ao ao modernismo e a "fogueira das vaidades"

Os antigos intelectuais reagiram de modo desfavonivel em rela9ao ao
GS, mas alguns deles externavam simpatias e apoiaram sistematicamente os
jovens modernistas. Entre aqueles que hostilizaram, 0 patrono foiAltino Flo
res (1892-1984), membro daAcademia Catarinense de Letras ejornalista
influente. Os simpatizantes foramHenrique da Silva Fontes (1885-1966),
Oswaldo Rodrigues Cabral (1903-78) e Othon da Gama Lobo D'E9a (1892
1965), todos intelectuais respeitiveis. A rejei9ao ao GS foi resultante da co
lisao das ideias dos antigos intelectuais e dos modernistas - nos anos 1940 e
50, Florian6polis eraurn corpo fossilizado e imperava uma intensapasmacei
ra - e pela inclina9ao ideo16gica aesquerda de alguns de seus membros,
principalmente de Egle Malheiros e SalimMiguel.

o modemismo esteve associado erroneamente ao anarquismo e ao
comunismo, 0 que explicaparcialmente as animosidades que os modernistas
enfrentaram nos anos que se seguiramainstal89ao do regime militar (1964
85). Com efeito, Anibal sofreu os efeitos negativos da convivencia com os
"comunistas" do GS, mesmo sendo professor respeitivel e filho de tradicio
nal familia catarinense. 0 grupo era composto por gente de todo 0 tipo e as
discussoes giravam em torno das artes. Entretanto, dois membros importan
tes do GS tinham ideias incompativeis com 0 conservadorismo da ilha: Egle
militava no Partido Comunista do Brasil e Salim, seu companheiro durante
todos esses anos, compartilhava as mesmas ideias, embora nunca tivesse
envolvimento com qualquerpartido politico.

o casal modernista passou urna temporada nos carceres da ditadura e
sofreram persegui90es politicas; as duas prisoes ocorreram logo no inicio do
golpe militar, emAbriVl964 (ver MIGUEL, 1994).Ainda na prisao, Salim
soube da destrui9ao da LivrariaAnita Garibaldi - ela nao mais the pertencia,
mas todos conheciam 0 local como a "livraria do Salim". Alguns desafetos
atearam fogo da livraria, formando urna enorme fogueira com preciosos li
vros de arte, fotografia e literaturageral. Livros sobre cubismo foram confim
didos com qualquer coisa relacionada a Cuba e serviram para alimentar as
chamas da enorme fogueira instalada na rna Felipe Schmidt!
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Figura 4
o ambiente da conhecida livraria do Salim. A partir da esquerda: 0 funcio
mirio que cuidava dos neg6cios, Salim e seu sorriso generoso, Humberto

Anibal Climaco eArmando Carreirao.

o incendio criminoso revela que certos epis6dios estranhamente se re
petem ao longo da hist6ria. Com efeito, a destruivao dos livros euma repe
tivao da "fogueira das vaidades", evento que fora conduzido por Girolamo
Savonarola (1452-98), padre dominicano que ordenava a queima de obje
tos considerados frivolos pela Igreja Cat6lica (i.e., pinturas de artistas famosos,
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adomos variados,jogos de cartas e livros catalogados pelo Index Librorum
Prohibitorum). Vma imensa fogueira era promovida durante as festas co
memorativas do camaval, para deleite dos famiticos. Savonarola incitava os
fieis a se despirem de todas as "frivolidades mundanas", mas ele ganhara
muitos inirnigos, dentro e fora da Igreja Cat6lica. Certa ocasiao, ele e convo
cado a Roma para se defender de acusac;5es de heresia (1495), mas mantern
suas opini5es; ele e expulso da Ordem dos Dominicanos e e condenado a
morte na fogueira (1498). Alguns veem Savonarola como urn fanatico imerso
no mundo das trevas, mas outros consideram urn santo e martir do catolicismo.
As duvidas persistem, mas, felizmente, os livros e as ideias sempre sobrevi
vern a todo tipo de fanatismo.

AG
!ernl II. ..als..., II leks ,IIU. rtll, ,

-presldente e 0 esquema militar:

~"';:;'~.·.U T I 0 0 I'

PTa anuncia oposic;ao
Figura 5

Manchete do joma! A Gazeta noticiando 0 incendio da livraria "marxista"
do Salim (5 de Abrill1964).

o destino do medonho Savonarola foi 0 limbo da hist6ria, tal como
ocorreria com os discipulos retardatirios que agiram em Florian6polis. Li
vros e obras de arte sao as mais puras manifestac;5es do genero humano e
devem ser preservados. as depoimentos de Salim e Egle apontam os pos
siveis motivos que levaram aprisao dos dois e adestruic;ao da livraria.
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Interessantemente, os dois postulam que taisbarbarismos foram prejudiciais
aos atores que deles participaram. Com efeito, a sociedade florianopolitana
ficou sensibilizada com a prisAo de Egle, pois Salimja se encontravana pri
sao e ela foi for~ada a deixar os filhos quase que entregues Iipropria sorte.
Por mais que rejeitemos as idtHas de alguem, a integridade familiar ea devo
~ao aos filhos sobrepujam qualquer vies ideologico, da mesma forma que
livros e obras de arte sao simbolos da civiliza~ao e devem ser preservados,
nao destruidos. Florianopolis era urna cidade pacata e provinciana, mas os
moradores logo perceberamque os epis6dios eram exagerados e despropo
sitados. Submeter crian~as Iipriva~ao dos carinhos de urna mae atenciosa e
a destrui~ao dos livros anunciavam que abarbarie estava do outro 1000.

Acerca de uma morte estr.nha

oestudo da arqueologia da inteligenciacatarinense suscitacertaduvida
quanto ao ana 1957. Foi urn ano triste e aziago ou foi 0 perlodo de maior
efervescencia intelectual do as?Arevista modernista fechou as portas, mas
tambem foi 0 ana em que 0 as se aventurou a realizar 0 primeiro longa
metragem na ilha (0pret;o da ilusiio, 1957). Essa e mais urna contradi~ao

modernista que deve serbern examinada.
o ana 1957 e 0 momenta em que a revista SuI cessa de ser publicada

e marea 0 eclipse do as.Amorte foi muito estranha, pois 0 as mantinha urn
produtivo intercambio com os intelectuaisportugueses e africanos, aagenda
editorial estavabern esquematizada(tinhaumalistade quinze titulos, inclusive
uma novela inerota de Oswaldo Rodrigues Cabral, paralan~entos futuros)
eSui era conhecidae reverenciadapelos maiores nomes da literatura, como
Carlos Drummond deAndrade e Jose Lins do Rego. Entretanto, em 1957 os
modernistas catarinenses anunciam repentinamente 0 encerramento das ati
vidades da revista. 0 escritorAffonso Romano de Sant'Anna lamenta 0 epi
sodio no jornal Diario de Minas (16 de M~0/1958) e fomece uma expli
ca~ao para tal:

Da para cismar porque e ate quando 0 gover
no tera tanto desleixo para com as coisas de
cultura. Sim, porque, a SUL morre por falta da
seiva monetana. Morre, porque nesse Pais ain
da eloucura fazer arte e meter-se a literato.
Morre (DE SANT'ANNA, 2004; p. 24).

38
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Numero I, p. 9-95, Abril de 2009



Grupo Sui e a Revolu~ao Modernista em Santa Catarina

Aexpli~ do ilustre mineiro nao e inteiramentecorreta, pois as limita
90eS oryamentarias sernpre perseguem os programas editoriais e as dificulda
des deveriam serbern maiores no inicio das atividades do GS. As causas para
o encerramento das atividades da revista Sui, a locomotivado trem modernis
ta, deve seratribuida a urn conjunto de fatores. Ainda no nUmero 29 (meados
de 1957), arevista exibia seus pIanos editoriais e listavaos futuros lanyamentos
dos Cadernos Sui e das Edifoes Sui, mas no nUmero seguinte (Dezembro/
1957) vern a ducha rna: apartirdo nUmero 30, a revistanao mais seriapublica
da. Ootirnismo se transforma em desalento total, pois nao mais haviaentendi
mento entre os membros do grupo- palavras laconicas de Salim Miguel infor
mam que 0 "mofo academico estava se infiltrando nas paginas da revista".

A revista era confeccionada na Imprensa Oficial do Estado de Santa
Catarina, 0 que permitia a manutenyao da qualidade gnifica. Em virtude do
aurnento na demanda dos serviyos, 0 Govemo do Estado tentou limitar 0 uso
de suas instalayoes, mas as novas condiyoes nao inviabilizavam 0 sucesso da
revista; a proposta era compativel com a rotina de publicayao, mas os edito
res da revista decidiram pelo encerramento das atividades. Parece que as
restriyoes da Imprensa Oficial foram apenas urn pretexto para 0 encerra
mento das atividades de SuI. Ap6s uma decada de trabalho, as atividades
febris trouxeram fama e respeitabilidade aos modernistas de SuI, mas 0 em
preendimento nao trazia nenhurn retorno tinanceiro ou qualquer tipo de re
munerayao aos responsaveis pela revista (SABINO, 1979).

Os integrantes do GS eram alunos secundaristas do CoIegio Catarinen
se quando iniciaram a aventura modernista, mas agora tinham mais de trinta
anos, eram casados e lutavam para garantir 0 sustento de suas familias. As
sim sendo, os interesses conflitavam, a dedicayao exc1usiva foi minguando
gradativamente e a carga de trabalho foi ficando penosa para aqueles que
teimavam em manter em funcionamento a revista. Como ninguem e de ferro,
logo bateu 0 cansayo...

Os depoimentos que se seguem oferecem mais detalhes sobre a hist6ria
do modernismo catarinense e as vicissitudes enfrentadas por aqueles jovens
idealistas. 0 escritor cariocaNelson Rodrigues (1912-80), a tina flor do pen
samento cinico e conservador, recomendava aosjovens que desejavam trilhar
os caminhos do poetaRimbaud: "Cresyam! Amadureyam 0 mais rapidamente
possivel!" Os modernistas paulistas e catarinenses eramjovens quase imber
bes, mas 0 transbordamento de energia foi canalizado para arealizacao de urn
sonho, 0 que provocou mudanyas visiveis no mundo das artes enos costumes.
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ornodemismo foi \Un movimentobastante abrangentee seus efeitos sao visi
veis nos dias atuais, das artes plasticas area modemaarquitetura. Outra li9ao
importante a serextraida da aventura modernista: oU9amos osjovens!

Momentos do modernismo brasileiro e catarinense

1913 - Public~ do livro Totem e tabu, domedico austriaco SigmundFreud.
Exposi900 dequadrosdopintorLasarSegall, emsao PauloeCampinaS.

1914 - Deflagra9ao da I Guerra Mundial (1914-18).
1915 - Publica9ao do livro Optrralho, de Oswald de Andrade.
1917 -Revolu9aorussa(1917:-Z2).

Exposi~o de quadrosda pintoraAnitaMalfatti, em Sao Paulo.
Publica9ao de urn a~igo de J.B. Monteiro Lobato condenando
o modemismo.

1918 - Publicac~o de Urupes,~ livro inicial de 1.B. Monteiro Lobato.
1920 - FundaCao daAcademia Catarinense de Letras, em Florianopolis.

Criacao da revista Terra, cujo editoreAltino Corsino da SilvaFlores.
1922 - Cria9ao da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas (URSS).

Fundacao do Pl;Utido Comunista no Brasil.
Revolta do forte de Copacabana.
Primeira travessia aerea do Atlantico SuI, realizada por avia
dores portugueses.
Histaria da coloniza~iioportuguesa no Brasil, organizada por
Carlos M. Dias.
Publicacao do livro Pauliceia desvairada, de Mario de Andrade.
Realizacao da Semana deArte Modema.
Criacao da revista liteniriaKlaxon.

1924 - Publicacao do Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade.
1925 - Publicacao do livro 0 espirito modemo, de GracaAranha.
1928 - Criacao da Revista de Antropofagia.

Cria9ao da revista 0 Cruzeiro.
Publicacao do Manifesto antropafago, de Oswald de Andrade.

1930 - Implanta900daditadura do EstadoNovo, lideradaporGetulioVargas.
1933 - Publicacao do livro Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre.
1936 - Publi~ do livroRaizes do Brasil, de Sergio Buarque de Hollanda.
1939 - Deflagracao da II Guerra Mundial (1939-45).
1945 - Guerra Fria (1945-70), periodo marcado por animosidades entre

EUAeURSS.
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1946- Cria~ao da Folha da Juventude, com uma pagina de arte moderna.
1947- ReaJiza~ de urn espetaculo teatral para financiar arevista liter3riaSul.
1948 - Funda~ao do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo (MASP).

Cria~aodo Circulo deArte Moderna (CAM).
Nasce a revista literana Sui.

1949 - Funda~ao do Museu de Arte de Florianopolis (MASF).
Clubede Cinemado CAM, mais tardeClube de CinemadeFlorianopolis.
Exposi~ao de arte no Grupo Escolar Dias Velho, idealizada por
Marques Rebelo.
Cadernos Sullan~a0 livro /dade 21, de Walmor Cardoso da Silva.

1951- Edi90es Sullan~a 0 livro Velhice e outros contos, de Salim Miguel.
1957- Realizayao do primeiro longametragern catarinense: 0 pre~oda ilusdo.

A revista SuI encerra as atividades.
Diaspora dos modernistas do Grupo SuI.

1960- Funda9ao de Brasilia (21 de Abril/1960), conhecida pela arquite
tura modernista.

1964 - Implanta9ao do Regime Militar.
Salim Miguel e Egle Malheiros sao presos.
A "livraria do Salim"eincendiada.

Referencias bibliograficas

BOAVENTURA, M.E. A Semana de Arte Modema e a critica contempora
nea. Cadernos de P6s-Gradua~iio da UN/CAMP, 8: 1-12,2006.

CASTELLI, M.A. A revista Terra: literatura e sociedade catarinenses
nos anos 20. Programa de Pos-Gradua9ao Literatura Brasileira. Floriano
polis: UFSC, 1982.

CORREA, C.H. A criatividade intelectual: dependencia e liberdade. In: S.C.
dos Santos, Org. Pp. 111-49. Santa Catarina no secu/o XX Florianopolis:
EdUFSC, Univali e FCC Edi~oes, 1999.

COSTA, C. Contribui~iioahist6ria das ideias no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora Civiliza9ao Brasileira, 1967.

DA SILVA, W.C. Eramos criticos severos de nos mesmos. In: K. Klock
(Org.). Sul- Edir;ao especial. Pp. 6-7. Florianopolis: Imprensa Oficial do
Estado de Santa Catarina, 2004.

Revista de Ciencias Humanas, Florianopolis, EDUFSC, Volume 43, Numero 1, p. 9-95, Abril de 2009
41



DEAZEVEDO, F. Brazilian culture. NovaYork: The MacMillan Co., 1950.

DE SANT'ANNA, A.R Era urna vez urna ponte. In: K. Klock (Org.). Sul
Edif;aO especial. Pp. 24-5. Florianopolis: Imprensa Oficial do Estado de
Santa Catarina, 2004.

DE SOUSA, S. Salim, 0 amigo. In: S. Miguel. Minhas memorias de escri
tores. Pp. 3-5. Palhoc;a: Editora Unisul, 2008.

FACCHINETII, C. Psicanalise modernista no Brasil: urn recorte hisrorico.
Physis: Revista de Saude Coletiva, 13(1): 115-37,2003.

FERREmA, M.A.T. Anarquismo, anarquistas e Semana deArte Modema:
o papel dos intelectuais. Funda~aoJoao Pinheiro, 7(1): 108-26, 1992.

GUERRA, RF. Oswaldo Rodrigues Cabral: notas sobre a trajet6riade vida de
urn intellectualbrilhante. Revista de Ciencias Humanas, 42(1-2): 9-60,2008.

JUNKES, L. AnibalNunes Pires eo Grupo Sui. Florianopolis: EDUFSC e
Editora Lunardelli, 1982.

LOBATO, J.B.M. Paranoiaou mistificac;ao?Aprop6sito da exposic;ao Mal
fatti. 0 Estado de sao Paulo, 20 de Dezembro/1917.

MIGUEL, S. Primeiro de Abril- Narrativas da cadeia. Rio de Janeiro:
Jose Olympio Editora, 1994.

MIGUEL, S. 2005. Cartas d'Ajrica e algumapoesia. Rio de Janeiro: To
pBooks, 2005.

MIGUEL, S. Minhas memorias de escritores. Palhoc;a: EditoraUnisul, 2008.

OLIVEmA, L.L. Repensando a tradic;ao. CienciaHoje, 7(38): 58-65, 1987.

PINTO, M.I.M.B. Urbes: 0 modemismo e a pauliceia como icone da brasi
lidade. Revista Brasileira de Historia, 21(42): 435-55, 2001.

SABINO, L.L. 0 Grupo Sui. Programa dePos-Graduac;ao Literatura Bra
si1eira. Florianopo1is: UFSC, 1979.

SOUZA, RS.M. Portugal-Brasil: modernismo em perspectiva.Anais do XI
Congresso Internacional da ABRALIC: USP, 13 a 17 de Julho/2008.

42
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Numero I, p. 9-95, Abril de 2009



Grupo Sui e a Revolu~lio Modernista em Santa Catarina

Depoimentos

Salim Miguel

Ele nasceu em Kfarsouroun, Libano (30 de Janeiro/1924), filho de urna
familia de cristaos ortodoxos. Urn dos mais destacados escritores de Santa
Catarina, Salim foi urn dos fundadores do OS, ao lado de Walmor Cardoso
da Silva e EgIS, a sua companheira. Ele pertenceu ao corpo editorial da re
vista Fiq:ao (Rio de Janeiro, 1976-79), foi diretor executivo da Editora da
UFSC e presidente da Funda~ao Cultural Franklin Cascaes. Seus interesses
pela setima arte levaram-no a atuar como co-roteirista de 0 prer;o da ilusao,
A cartomante e Fogo morto.

Dono de uma vasta obmliteraria, destacamos os seguintes livros: Velhi
ce e outros contos (1951),Algumagente(1953), Rede (1955),0 primei
ro gosto (1973), A morte do tenente e outras mortes (1979), A voz sub
mersa (1984), Dez contos escolhidos (1985), 0 castelo de Frankenstein,
anotar;oes sobre autores e livros (1986), A vida breve de Sezefredo das
Neves, poeta (1987), As areias do tempo (1988), 0 castelo de Frankens
tein, II (1990), As wiriasfaces (1994), Primeiro de abril, narrativas da
cadeia (1994), As desquitadas de Florianopolis (1995), Onze de Bigua(fU
mais um (1997), Variar;oes sobre 0 livro (1997), As confissoes prematu
ras (1998), Nur na escuridao (1999), Apontamentos sobre meu escrever
(2000), Eu e as corruiras (2001), Mare Nostrum (2004), As cartas
d'Africa e alguma poesia (2005),0 sabor dafome (2007), Minhas me
morias dos outros escritores, anotar;oes sobre autores e livros (2008) e
Jornada com Rupert (2008).

Salim Miguel eurn autodidataeniiopossui qualquergrad~ universi
taria, mas, em reconhecimento aos seus meritos, aUFSC the concedeu 0titulo
de Doutor Honoris Causa (13 de Junho/2002). 0 livro Eu e as corruiras
(2001) deu a Salim 0cobi9000 premio Juca Pato de Intelectual do Ano (2002),
outorgado pelaUniao Brasileirade Escritores, emparceria com 0jornalFolha
de Sao Paulo. Ao fmalizar este texto tambem ficamos sabendo que aAcade
miaBrasileiradeLetras 0homenageoucom0premioMachado deAssis (2009).
Salim teve longa atua~ao comojomalista, foi dono de livraria e editora e se
aposentoucomo funciorumo publico. Seus amigos insistiram, sem sucesso, para
que ele ingressasse nos quadros daAcademia Catarinense de Letras, mas ele
sempre alegou incompatibilidade com os ares e as formalidades cIa academia.
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Egle Malheiros

Ela nasceu emTubarao/SC, 3 de Julho de 1928. Eprofessora, escritora,
tradutora. Egle cursouDireito naUFSC e concluiu 0 Mestrado emComunica
~ao (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ela foi professorado Instituto
Estadual de Educa~ao, onde foi lente de Hist6ria; teve atua~ao em todos os
momentos do GS, onde publicou 0 seu primeiro livro de poemas (Manhii,
1952; Edi~oes SuI); mais tarde surgiram outros livros, como Vozes veladas
(1996) e Os meusfantasmas(2002). Ela participou dos prim6rdios do mo
demismo, desde apubli~o dojornalzinhoFolha daJuventude ate a extin
~ do GS. Elapertenceu ao corpo editorial cia revistaFic~iio (Rio deJaneiro,
1976-79) e foi diretora-secretaria cia Funda~ao Nacional do Livro Infantil e
Juvenil; al6n dos interesses lit.erarios, ela tambematuou como co-roteiristade
produ~ cinematognificas: 6pre~o da illiSiio,A cartomante eFogo morto.
Egle e funcionaria aposentadado servi~o publico.

Walmor Cardoso da Silva

Ele nasceu em Florian6polis, 2 de Junho de 1927. Formou-se em Di
reito e em Filosofia, onde teve como colega Egle Malheiros, que 0 convidou
a integrar 0 grupo dos modemistas catarinenses. Ele foi secretario cia revista
SuI, a partir da 138

edi~ao, onde publicou vanos poemas - outros poemas
tambem se enCOntram espalhados nosjornais 0 Estado eA Gazeta. Wal
mor tambem participou de encena~oes de pe~as teatrais: Como ele mentia
ao marido dela e Candida, ambas de George Bernard Shaw e dirigidas por
Ody Fraga e Silva (1927-87), outro modernista de primeira hora. A sua
atua~ao como Pinocchio na pe~a homonima e ate hojebastante lembrada
pelos amigos e pesquisadores cia hist6ria do teatro em Santa Catarina. Ele
publicou 0 livro de poemas ldade 21 (Cadernos SuI, 1949) e anunciou que
viria outro livro de poemas, promessa que nao se concretizou. Os amigos ate
hoje sentem-se frustrados.

Ap6s a cessa~ao cia febre modernista, Waimor acabou se dedicando a
advocacia e ao ensino universitario. 0 livro ldade 21 merece ser destacado
pordois motivos: foi 0 primeiro que germinounos Cademos SuI e enesse ano
(2009) que a obra completa 60 anos de vida. Walmorconviveu intensamente
com os modemistas catarinenses, foi aluno do desembargadorHenrique da
Silva Fontes; ao lado de sua esposa, D. Emiliana Simas Cardoso da Silva,
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ele e urn dos fundadores do curso de gradua~ao em Psicologia da UFSC,
onde ingressou em lOde Mar~0/1967. Ele e professor aposentado e partici
pa intensamente,junto com D. Emiliana, das atividades do Nucleo da Ter
ceira ldade da UFSC.

RCB - Como foi a sua intancia?
Salim - Meu pai saiu do Libano e pretendia se fixar nos EUA, em busca de
melhores condi~oes de vida. Nao havia emprego no Libano e 0 pais per
tencia ao imperio otomano. Posteriormente, Siria e Libano foram desmem
brados e se transformaram em protetorados ingles e frances, respectiva
mente (1918). A transforma~ao agravou mais ainda as condi~oes de vida e
meu pai se viu foryado a migrar para outro pais. A inten~ao inicial era mi
grar para os EUA, pois minha mae tinha tres irmaos naquele pais e urn de
meus primos, com quem eu mantinha correspondencia regular, chegou a
ser diretor da Biblioteca do Congresso. Infelizmente, 0 meu pai teve urn
problema nos olhos - as casualidades da vida, maktub - enos tivemos
que interromper a viagem em Marselha. Junto com meu pai, estavam meu
tio, duas irmlls e minha mae. 0 meu pai se lembrou de urna irma que mora
va em Mage e para hi rumamos, pensando em retomar mais tarde 0 projeto
de mudan~a para os EUA. Meu pai acabou gostando do Brasil e aqui
instalou urn comercio (secos e molhados, como era enta~ conhecido), mas
nao tinha a minima voca~ao para tal. Minha mae tinha estudado russo e
ingles e meu pai, 0 idioma frances; ambos me entretinham contando as
historias de As mil e uma noites. Aos oito anos de idade, eu descobri urn
almanaque contendo 0 poema "A Carolina", de Machado de Assis. Urn
dos mais be10s sonetos. 0 primeiro romance que eu Ii, aos nove anos: 0
tronco do ipe (1871), de Jose de Alencar.

RCB - Quais foram as primeiras impressOes sobre 0 Brasil? Existia algum
tipo de preconceito em rela~ao aos imigrantes?
Salim - Aspessoas diziam que no Brasil se colhiadinheiro em arvore, de modo
que meu pai se sentiumotivado paramudarpara 0pais. Ele queria dar educa
~ao e transmitirensinamentos micos aos filhos. Meupai comeyoumascateando
emMage, mas logo e1e se lembrou de uns primos que moravam emFlorian6
polis. Em 1928, ele abre uma vendola em Sao Pedro deAlcantara, 0 primeiro
nucleo de coloni~ao alema em Santa Catarina, instalado 100 anos atnis.
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Eu fui alfabetizado em arabe e alemao. Em seguida, nos rumamos paraBi
gtUl9u (1931-43), onde passei uma boa parte de minha inf'ancia e me trans
formei num cidadao de duas naturalidades: lIbano-bi~uense. Houve uma

I

novamudan~a da familia para Florianopolis, pois a II Guerra Mundial havia
tornado a vida dificil para os comerciantes (meu pai vendia muito fiado, nao
recebia eo negocio nao prosperara). Na capital, meu pai abriu outra loja de
secos e molhados e, em seguida, passoua vender tecidos. Alojinha foi insta
lada na rna Padre Miguelinho, ao lado da Catedral Metropolitana.

RCB- Como era 0 ambiente no Colegio Catarinense?
Salim - Eu freqiientava 0 cursoclassico e era¢ssimo em matemAtica. Ani
bal Nunes Pires era professor do Colegio Catarinense e ele propriojulgava
que cwsico e cientifico deveriam ser separados, pois 0 primeiro e mais dire
cionado para 0 lado das ciencias humanas, enquanto que 0 curso cientifico
eramais voltadoparaas ciencias exatas. Como eu tinhadificuldade em apren
der matematica, resolvi interromper os estudos. Com a cri~ao da Faculda
de de Filosofia (1954), 0 Ambal me estimulou a ingressar no curso de filoso
fia, pois na epoca nao havia a exigencia dos exames vestibulares e, ahSm
disso, eu tinha "notorio saber" - eu havia publicado alguma coisa e ja era
conhecido. Para frus~ao doAmbal, eu recusei.

RCB - 0 casal Egle e Salim formam uma parceria intelectual cuja dura~ao
ultrapassa meio seculo. Como voces dois se conheceram?
Egle - Salim me disse que me conheceu numa pe~a de teatro, mas eu 0

conheci muito antes disso. Eu tive que me mudar para Porto Alegre para
cursar 0 2° grau no ColegioAmericano, pois em Florianopolis nao havia 0

curso param~. Eu tentei cursarno Ginasio Catarinense, pois haviauma lei
que dizia que quando nao houvesse escola para mulheres, elas poderiam se
matricularnum colegiode rapazes. Eu fiJi fularcom 0 padre Braun, do Colegio
Catarinense, e ele respondeu: "-A senhora podera cursar com os rapazes,
mas enfrentani muitas dificuldades". Eu acabei optando por realizar meus
estudos em Porto Alegre. Nessa ocasiao, eu participava das agi~5espoli
ticas do pOs-guerra e sempre retornava a Florianopolis nas fmas. Asede do
Partido Comunista ficava na~aXV e foi la que eu conheci 0 Salim. Ele
nao se lembra de mim, mas eudisseparaaminhamae: ''Euconheci um rapaz
tao inteligente, mas e uma pena que ele e filho de libaneses, pois logo se
casani com uma patricia!". Isso foi por volta de 1945.
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RCB - Como surgiu a ideia de cria~aode urn grupo literano?
Egle - Inicialmente, 0 grupo era composto por Salim, Ody, Paladino, Ani
bal, Walmor e eu. Mais tarde, outros foram se agregando ao grupo. Ele
surgiu na Pra~a~ onde os jovens da cidade tomavam sorvetes e bebiam
cafe. Havia muita discussao sobre assootos variados e tinhamos oportunida
de de conhecer poesias produzidas pelos colegas. A ideia de cria~ao da
revista SuI emergiu naturalmente. Ela nao era registrada, nao tinha sede (ex
ceto a caixa postal 384) e nos nos reooiamos na pra~aou na casa de algum
dos componentes do grupo, a fim de estabelecer os rumos para novas edi
~oes.Tudo era informal e improvisado. As duas primeiras edi~Oes da revista
eram pura balbitrdia enos utilizamos muito material da embaixada inglesa e
francesa para ilustrar a revista. Entretanto, 0 terceiro nfuneroja tern 0 aspec
to definido de urna revista literaria, pois a edi~ao foi dedicada ao poeta Cruz
e Sousa; mais tarde, ela passou a ser ilustrada por Aldo Nunes, Silveira
D'Avila, Hassis, Meyer Filho, Hugo Mood e outros que se tomaram impor
tantes artistas plasticos.

RCB - Qualeraanovidadedomovimentomodemista? Quaiseramosobjetivos?
Egle - 0 movimento demoliu a ideia da "torre de marfim": os poetas se
julgavam superiores as demais pessoas, mas nos mostramos que eramos
"trabalhadores intelectuais". Este grupo era composto por pessoas cultas
(advogados, medicos, engenheiros), mas seus membros nao agiam de modo
organizado. Cada urn ficava encerrado em sua poesia ou em seu conto,
como se vivesse num moodo a parte. Nos eramos tratados com certo res
peito por alguns, mas nos resolvemos demonstrar que dava para discutir
de igual para igual, sem aceitar nada empacotado. Tudo era criticado no
Circulo de Arte Modema, nao havia nenhurn tipo de hierarquia e 0 exerci
cio da escrita permitiu urn saIto de qualidade. Os olhos foram abertos as
artes plasticas e cinema, estabelecemos contato com cine-clubes e movi
mentos literanos de outros estados.

RCH- Walmor, descrevaparan6scomoeramosencontrosdos"artesmodernas".
Walmor - Eujapeguei 0 bonde andando. Eu era colega de Egle na Faculda
de de Direito e fui por ela convidado a participar do GS. Nos come~amos
em 1947, mas nessa epoca ja existia a Folha da Juventude. Eu escrevia
poemas, a cidade era muito pequena e 0 entrosamento era flicil e agradavel.
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Quem liderava 0 grupo ~ra 0 Anibal, que tinha sido 0 meu professor de
matematica e portugues. Outro professor antigo que simpatizava bastante
com 0 grupo foi Henrique Fontes, que nos chamavade "os artes modernas".
o relacionamento dentro de> grupo SuI era bastante cordial e n6s nos reu
niamos no Cafe Rio Branco, na rna Felipe Schmidt. Dentro do GS havia
gente de vanas tendencias, politicas ou religiosas, mas n6s esmvamos inte
ressados na literatura e em outras formas de manifes~ao artistica, como 0

teatro e cinema. Toda a produ~ao literana era feita de modo artesanal, mas
as pessoas liam 0 que escreviamos. Ap6s apublic~ao de urn texto, surgia 0

Fontes em sala de aula dizendo: "Olha, eu li a pagina tal. Gostei muito!".
Outros que extemavamsuas simpatias em rela~ao ao grupo foram Othon
GamaD'E~Madeira Nevese Osmundo,Wanderley da Nobrega.
Salim - A designa~ao·grupoSul 86 surgiumais tarde, emfun~ da revista
Sui, mas 0 nome original era'Circulo deArte Modema. Naoexistia nenhurn
lider entre n6s e as palestras eram organizadas para permitir 0 debate de
temas literanos e coisas afins. Ody Fraga era quem mais se envolvia com
essas atividades e, com efeito, certa ocasiao foi programado que ele darla
urna palestra. Ele nao compareceu, pois n6s ficamos bebericando num bar e
acabamos deixando de lado 0 evento. 0 professorFontes, que nuoca perdia
uma dessas palestras, no dia seguinte protestou em sala de aula: "-Vejam s6
o que earte modema. Marcam palestras, mas nem 0 pr6prio palestrante
comparece! Mas eu compared!"

RCH- 0 movimento catarinense estava em sintonia com os modernistas de
Sao Paulo?
Salim-ASemanadeArte Modemahaviaocorrido em 1922e 0 proprioMario
deAndrade, num depoimento noMinisterio das Re1aQOes Exteriores,jli aponta
va anecessidade dereav~. EmFlorian6polis, falarsobre artemodemaera
quasemotivoparaserpreso. 0 poetaCarlosDrummonddeAndrade escreveu
umpoemadizendohaver''umapedranomeiodocaminho"ealguemdizia: "isso
epoesia?"N6s tentamos fazer aqui algo quejaestavasendo reavaliado nopais.
o Circulo deArte Modemaja incorporava todas essas reavalia~oes. N6s
queriamos mostrar algo novo. Florian6polis estava parada no tempo e exis
tiam apenas quatro jomais (0 Estado, Diario da Manhii, Diario da Tarde
eA Gazeta) e urna revista no estado (Atua/idades).
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RCB - Houve algum conflito com os intelectuais "conservadores"?
Egle - Alguns deles aceitavam bern as propostas do as, outros imagina
yam que nos estavamos ocupando 0 lugar deles e houve forte realj:ao con
trana. Os simpatizantes foram Henrique da Silva Fontes, Oswaldo Rodri
gues Cabral, Arthur Pereira e Oliveira, Othon aama D'E<;a e Wilmar Dias,
pois eram intelectuais respeitaveis enos tinhamos uma boa convivencia.
o prof. Cabral chegou a publicar urn texto na revista SuI e, certa ocasiao,
o Fontes chegou a me dizer: "- D. Egle, que a senhora nao coloque pontos
e virgulas em seus poemas, tudo bern. Mas, arrume alguns pontos e algu
mas virgulas para que eu possa ler!". Alguns intelectuais ficavam em "cima
do muro", mas outros partiam para ataques frontais, como Altino Flores.
Ele hostilizou 0 as desde 0 inicio e, certa ocasiao, me designou como a
"pequena grande atriz de comedias".
Salim - Altino nos ofendia com regularidade e usava a sua coluna no jornal
o Estado para desferir seus ataques. Ele manteve acesa uma polemica
sobre a importfulcia do modernismo, desferindo ataques que duraram mais
ou menos urn ano. Ao se referir a mim, ele vociferou: "- Esse turco que
quer ser escritor, quer serjornalista... Devia e ficar esfregando a barriga na
vendadopai".

RCB - Afinal, quem pertencia de fato ao as?
Salim - 0 grupo era aberto enos tinhamos muitos amigos que conviviam
diariamente enos auxiliavam de varias formas, embora nao tenham dado
nenhuma contribui<;ao literana ao movimento. Essas pessoas estavam sem
pre presentes, mas temos duvidas emjulgar se eles pertenciam ou nao ao
as. Por outro lado, nos tinhamos colaboradores de outras regioes que nun
ca haviam dado as caras. Eles mandavam suas colabora<;oes atraves do cor
reio, a comissao editorial aprovava ou nao a publica<;ao enos mantinhamos
uma intensa correspondencia. Nos nao conheciamos essas pessoas, mas
podemos dizer que elas "pertenciam" ao as.

ReB - Como era 0 relacionamento do as com os membros daAcademia
Catarinense de Letras? Eles eram favoraveis as inova<;oes modernistas?
Salim- Eles nao eram favorciveis, nem contrarlos ao as. AAcademia Cata
rinense de Letras estava paralisada no tempo e sequer havia completado as
cadeiras vagas, diferentemente da competi<;ao que ocorre nos dias de hoje.
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Naque1a epoca faltavam escritores para completar seus quadros. Muitos
membros do GS nao entrarampara a academia, exceto Hugo Mood JUnior,
Oswaldo Ferreira de Mello e Silveira de. Souza, representante da segunda
fase do grupo. 0 proprio Silveira dizia: "-0 mal da academia e que dela so
saimos mortos. Eu nAo sei porque entrei e nao sei como sair!'" 0 Fernando
Sabino dizia algo parecido:"Entramos de pe, saimos deitados!"

RCH -Comosurgiuaideiade~deumaexposi900 de~moderna?
Salim - Inicialmente, nos lutanl<>s para ganhar espa~o einau~os urna
pagina de arte modema, aFolha daJuventude; ela surgiu em Novembro de
1946 e era dirigidapeloAm'bal.'Nos devemos muito aoAmbal, tanto quanto
ao Marques Rebelo e Flavio deAquino, da equipe de OscarNiemeyer. Fla
vio era filho do senador Ivo de Aquino; ele morava no Rio de Janeiro e
regularmente the mandavamQ,s eXl."mplares da revista Sui., Certa ocasiao,
Marques Rebelo manifestouo interesse de inserir Florianopolis no roteiro
das exposi~oes de arte contemporanea, realizadas no Brasil e exterior. Fla
vio mandou urna carta aoAmbal expondo 0 interesse e, semmedir as conse
qiiencias, 0 grupo se manifestou prontamente favomvel Iimostra.

RCH - Qual foi a rea~ao dos moradores de Florianopolis?Aexposi~ao de
arte modema foi bern sucedida?
Salim - Ela ocorreu no patio intemo do Grupo Escolar Dias Velho. Muitos
moradores ficaram escandalizados com as pinturas emais ainda com as tres
palestras do Marques Rebelo. Urnpecuaristaviuurn quadro de There Camar
go, retratando urn boi, e disse: "-Estou notando vanos defeitos nesse boi!".
Por outro lado, as palestras do Marques Rebelo apresentavam os novos con
ceitos de arte, mas 0 seuestilo irreverente e suas frases ''machucavam'' alguns
ouvintes. Certa ocasiao, urnjomal do Rio de Janeiro the perguntou quais os
dez escritores mais importantes dopais. Ele respondeu: ''Nao existemdez, mas
apenas dois. Eu e 0 Graciliano Ramos!". Marques Rebelo era urna pessoa
divertida e sabia orientaros novos talentos. Todavez que nos nos encontrava
mos no Rio, ele chegavacomurn livro e dizia: "-Olba, eutenho esse livro aqui.
Eutenho dois exemplares. Voce fica comele, Ie eme diz 0 quevoce acha". Foi
assim que nos tivemos contato comescritores importantes, como Jacobsen e
Raymond Radiguet. Certo dia, ele trouxe 0 livro de Jules Renard e ficou fius
trado ao saber que nosjaconheciamos e que haviamos publicadoumatradu
~ao de suape~a (Prazer de romper), feita por Hercilio Medeiros. Marques
Rebelo nao se conteve: "-Como voces conhecem?!"
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Figura 6
o encontro de Salim Miguel com autoridades no Palacio daAgron6mica,
residencia oficial do Govemo Estadual de Santa Catarina (1956). A partir
da esquerda: Salim (meias brancas), presidente Herbert Moses (Associa
c;ao Brasileira de Imprensa) e 0 govemador Jorge Lacerda e seu Assessor

de Imprensa, Jose Hamilton Martinelli.

RCH - 0 govemo estadual apoiou os modemistas catarinenses?
Salim - 0 govemador Aderbal Ramos da Silva e 0 secretario Armando
Pereira deram integral apoio avinda de Marques Rebelo, 0 que permitiu
a exposic;ao de pintores modemistas, como Di Cavalcanti, Portinari,
Pancetti e Ibere Camargo. Aexposic;ao contribuiu decisivamente para a
criac;ao do Museu de Arte Modema de Florianopolis (1949). Inicialmente, a
nossa revista era confeccionada numa grafica particular e a composic;ao era
manual, mas, a partir do terceiro n-umero, ela passou a ser feita na Imprensa
Oficial do Estado. 0 secretario Pereira colocou a estrutura anossa disposi
c;ao, mas exigiu que a impressao fosse realizada fora do expediente normal; 0

fomecimento de papel e 0 pagamento das horas extras aos funcionanos tam
bern deveriam ser custeados por nos. Isso permitiu melhor qualidade grafica
e 0 sucesso da revista, que durou 10 anos.
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RCB - Como surgiu 0 relacionamento com os intelectuais portugueses
e africanos?
Salim- Nurn determinado momento, durante a sua estadaem Florian6polis,
Marques Rebelo lan~ou0 desafio: "-Voces ja conseguiram atingir muitos
estados no Brasil. Voces~'~m chegar a outros paises?" N6sdissemos
que sim, pois eram~~C1J'''' 'vosz~~osfomeceuf)~ de urn
poeta portugues e de.,. ',. '. . que ltlOi'ava emM~Q*q~,'~bora
tambem fosse~~ . ". de~.mbmentOqueRO$icq~a
inttragircomintel~sde'o' ." dQ..tJ.lldo, como._Ango--
laeM~bique.ESSC:S'~ ·dernqiimpOrtantes~tti~paraa
revista SuI,de~dlrsea: . Antbl)io Jacinto,tnlrti~ttodaCultura

deAgOstinho Nero' Y'ttiatoda) e Jos6.,quese~~~conhe
cido comoLuandinoV~,""deste~Ofoiq~~'pelaPIDE,
maseIe, teve tempo de ifagta~~;~;sal'".~ex.ept~{"~1fC~da,n6s
ampliamos 0 contato CX>m cerc~vinte ~;entte'~qUaiiArgentina,
Urnguai, Espanha, It8lia, QUna,UniAo SovieticaeEstadosUnidos.

RCB- Qual foi a import:ancia do GS para os intelectuais africanos?
Salim- Eu acho que foi urna valvula de escape. Alguns poderiam indagar
por que 0 contato dos africanos nao se deu com a Bahia ou com 0 Rio de
Janeiro? Esses estados estavam mais pr6ximos da Africa e contavam com
elementos mais representativos da cultura negra. Por seu turno, Santa Ca
tarina estava mais distante da Africa, nao se destacava no aspecto cultural
e a popula~ao negra era relativamente muito pequena. Novamente, volta
mos ao elemento casual: se nao houvesse a interferencia direta do Marques
Rebelo e a neeessidade dos afrieanos em dar vazao aprodu~lio inteleetual,
o intereambio talvez nunca tivesse existido. Eimportante ressaltar que, na
epoea,ja existiam cerca de 40 publica~oes,nas quais os jovens intercam
biavam contribui~oescom 0 Brasil inteiro. No Rio Grande do SuI existiam
tres revistas (Quixote, Crucial e Horizonte) e os pr6prios eatarinenses ja
contavam com duas revistas: a Sui e uma outra que era editada em Lages por
Guido Wilmar Sassi. Urn poueo mais tarde, surgiu a revista Litoral, dos
irmaosAp6stolo.

ReB - Descreva melhor os tra~osde personalidade desses dois persona
gens, Anibal e Marques Rebelo.
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Salim - Anibal Nunes Pires era professor de portugues e matematica. Por
causa da participa~aono GS ele acabou sendo demitido do Colc~gioCora
~ao de Jesus, 0 colegio das mo~as de Florianopolis - ele nao tinha "perfil
adequado", alegaram as irmas de caridade. Anibal nao nos deixou uma obra
e, com bastante esfor~onosso e de sua esposa, D. Geninha, nos consegui
mos the fazerurna surpresa: a publica~ao do livro de poemas Terrafraca.
Ele se sentia realizado vendo a produ~ao do grupo, sempre nos estimulando.
Muito do sucesso do GS nos devemos ao Anibal e Marques Rebelo, pes
soas bern diferentes. Rebelo fumava desbragadamente, mas era abstemio.

RCH - Qual e 0 legado cultural deixado pelo GS?
Walmor-Em primeiro lugar, 0 movimento representou urn enriquecimento
pessoal. Os beneficios trazidos para Florianopolis sO se manifestaram algum
tempo depois. As inova~5es e atividades empreendidas pelo GS inspiraram
a cria~ao de novos grupos, como 0 Litoral e 0 grupo independente de Hugo
Mund Jr. e de Silveira de Souza. Os modemistas tambem influenciaram as
artes plasticas e 0 GS impulsionou a produ~ao liteniria de Santa Catarina.

RCH - Salim, v. enfrentou serios problemas logo no inicio da instala~ao

do regime militar. Por favor, descreva a prisao e 0 incendio da "livraria
do Salim".
Salim - Nessa ocasiao, eu era chefe do escritorio da Agencia Nacional e
pertencia aassessoria de imprensa do govemador Celso Ramos. No gover
no de Joao Goulart, 0 diretor daAgencia Nacional foi Josue Guimaraes, que
foi urn excelente jomalista e se transformou nurn excelente romancista. Ele
decidiu abrir escritorios em todos os estados da federa~ao.0 objetivo era
permitir 0 entrosamento entre os estados que recebiam noticias da agencia
central, que ficava no Rio de Janeiro. Eu havia trabalhado com Josue Guima
mes no jomal A Hora, de PortoAlegre. Ele me fez 0 convite para que assu
misse a chefia local, eu aceitei. No dia 2 de Abril/l 964, eu estava saindo do
Palacio Cruz e Sousa e me dirigindo ao correio para despachar urna mensa
gem telegrclfica. Eu resolvi dar uma paradapara tomar urn cafezinho no Pon
to Chic, ocasiao em que notei a aproxima~ao de urna ambulancia - naquela
epoca a Felipe Schmidt era urna rua aberta, diferentemente dos dias de hoje,
que so permite 0 movimento de pedestres. 0 comissario se aproximou e
disse: "-Estas preso!". Eu fiquei surpreso e julguei que fosse brincadeira.
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Ele disse que era serio e tentou me convencer a acompanha-Io ate 0 5° Dis
trito Naval. Eu relutei e, enta~, ele propos a minha conduyao para a Escola
de Aprendizes de Marinheiros. Eucontinuei relutando e a conversa durou
mais ou menos 30 min. Ele se afastou para um telefonema e ao voltar disse:
"-Preso tu estas, mas senis conduzido para0 Quartel da PoliciaMilitar". Ele
queria que eu fosse na ambulanciat mas novamente eu recusei a ordem, ale
gando que nao estava doente. Foi autorizadoque 0 deslocamento fosse feito
numtaxi, escoltadopordois soldados que iriamnum outro veicu1o. En1retanto,
os dois soldadospedirampara ircomigo, pois alegaramque teriam que tirardo
proprio bolso os custos da viagem de taxi. Eu aceitei e, portanto, fomos todos
nos numWrico carro em~ao quartel daPoliciaMilitar. Eu fiJi afrente, os
dois soltados atnis segurando seus fuzis.

RCH - Quanto tempo durou temporada na prisao?
Salim - Eu fiquei 48 dias preso e fui solto com a intervenyao do escritor
Adonias Filho, 0 novo diretor daAgenciaNacional. 0 quartel ficava na Pra
ya GetUlio Vargas, onde no alojamento havia cerca de 60 presos. Parece que
os militares nao gostavam dapalavra "preso", pois diziam que nos estavamos
"detidos para averiguayao". Outros presos estavam espalhados em outras
repartiyoes militares, como a Escola deAprendizes de Marinheiros e 5° Dis
trito Naval; eles eram politicos, operanos, medicos e gente de todas as cate
gorias. Eu me lembro de um preso de Sao Joaquim que ficou 18 dias encar
cerado; sempre que um oficial aparecia para verificar as condiyoes do aloja
mento, ele desatava a chorar, agarrava-se ao oficial e dizia que a sua prisao
fora um equivoco. Chorando, ele c1amava: "-Por favor, eu nao sei 0 que e
agi~o! Eu sou apenas um agiota!". Naqueles tempos, um simples telefone
ma ou uma carta anonima podia conduzir 0 acusado aprisao.

RCH - Quais foram os motivos que 0 conduziramaprisao?
Salim - Eu nunca pertenci a algum partido politico, embora sempre fosse
de esquerda. Eu era socio numa livraria e fui acusado de vender livros
comunistas. Minha livraria vendia de tudo: livros estrangeiros e de arte,
mas fui acusado de ser proprietario de uma "livraria marxista". Quando fui
preso a livrarianao mais me pertencia. Ela foi invadida, depredada e os livros
foram queimados emprayapublica. 0 epis6dio foi noticiado nojomalA Gaze
ta, mas nenhum outro jomal publicou alguma noticia sobre 0 vandalismo.

54
Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Nfunero I, p. 9-95, Abril de 2009



Grupo Sui e a Revolu~ao Modernista em Santa Catarina

Eu tenho a impressao que urn dos lideres que promoveu a queima da livraria
fora 0 proprio autor da materia jomalistica. Os lideres do grupo ficavam
incitando a popula~lio a tocar fogo nos livros e a turba era composta por
mais ou menos 15 pessoas, entre os quais os tres lideres: urn comissano da
policia, urn empregado de casa de comercio, que tinha lig~lio com urn infor
mante da policia, e 0 cabe~a da agita~lio. Teve urn quarto lider, que ficava
anunciando a queima da livraria nurna emissora de radio, ao mesmo tempo
que incitava os populares a irem la para auxiliar a tocar fogo.

RCH - ...E quanto asua prislio, Egle, como ela ocorreu?
Egle - Eu estava no Instituto Estadual de Educa~lio quando 0 diretor Pedro
Bosco interrompeu a minha aulapara infonnar: "-Olba, Egle, voce tern que
ir para casa. Eu recebi ordens para que v. nlio mais pusesse os pes aqui". Em
solidariedade, ele anunciou que iria entregar 0 cargo, mas eu pedi para que
nlio fizesse isso. "De que adiantaria voce abandonar 0 cargo? Eles iriam
colocar urna pessoa que nlio tern 0 seu carater, 0 que seria piorainda", eu lhe
disse. Eu fui para casa e me preocupei com as pessoas que nlio sabiam 0 que
fazer naqueles tempos confusos. Alguns conhecidos foram presos, como 0

entlio proprietario da LivrariaAnita Garibaldi, que deixou filhos praticamente
sozinhos e desamparados. Eu fui acasa de sua esposa e the prestei alguma
ajuda, sem saber que 0 pessoal da policia vinha me seguindo havia algum
tempo. Em 6 de Abril/1964, a policia bateu na minha porta, dizendo que eu
estava sendo convocada para prestar depoimento. 0 Salimja estava preso e
eu disse: "-E as crian~as?".Aminha vizinhaficoucommeus filhos eeuacabei
indo para0 Hospital daPoliciaMilitar, onde fiquei presanumadas enfennarias.
Em seguida, eu fui convocadaparaprestardepoimento eeles me apresentaram
uma lista de pessoas, gente que eu nlio conhecia e que eles alegaram que eu
tinha algurn relacionamento. Anoite, uma enfermeira dormia comigo no
quarto, acompanhada de seu filho de mais ou menos nove anos de idade.
A situa~lio era engra~ada, pois mae e filho dormiam tranqililamente e a cha
ve do quarto ficava bern visivel, proxima acabeceira. Eu nunca pensei em
fugir, pois isso deixaria apobre mulher em serias dificuldades, mas a facilida
de era bastante convidativa.

RCH - Como a sociedade reagiu diante desses atos? Os amigos vieram
em socorro?
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Egle - Muitos cidadaos protestaram pelaminhaprisao, pessoas que eu nun
ea soube quem eram - teve ate uma senhora que se dispOs a adotar nossos
filhos! Eles pediam para que pennanecesse em easa, euidando de meus fi
lhos. Depois do depoimento no Inquerito Policial Militar, eu fui paraaprisao
domiciliar, 0 que significouaminhal~o.Minhascri~ ficaram cho
cadas e pediam, quando iam para a escola, que eu nao saisse ate 0 portao,
temendo que eu voltasse paraprisao. Apos a libe~ao do Salim, eu ainda
estava em prisao domiciliar. Quando fui convoeada a prestar novo depoi
mento, eu fiz a minhapropria defesa. 0 presidente da comissao de inquerito
eranosso amigo e alegou queeudeveriareceberalgumapuni~, ficando em
disponibilidade. E~ nao fui deniitidado Instituto deEdu~o, mas nao havia
nenhuma possibilidade de progresso na carreira. Naquela epoca, nos esta
vamos reivindicando horirios para estudo e urn plano de carreira para 0

magistcSrio. Havia uma excelente equipe de professores no Instituto de Edu
calYao e 0 proprio govemadorCelso Ramos apoiava as nossas reivindica
lYoes. 0 golpe militar de 1964 acabou interrompendo tudo isso. Eu sempre
tive militfulciapoliticae todos os alunos sabiamquais eram asminhas inelina
~s ideologicas, mas nuncahouve algumaqueixa sobre a minha conduta na
escola. Eimportante ressaltar que eu e Salim fomos tratados com alguma
consideralYao, pois nos ocupavamos cargos importantes e eramos conheci
dos na cidade. Os cidadaos comuns nao recebiam nenhuma consideralYao
por parte do aparato policial; eles entravam nas residencias arrebentando as
portas e espancando as pessoas. Eles prendiam quem bern entendessem,
semmaiores problemas.
Salim - Eu tenho a impressao de que a sociedade florianopolitana ficou
escandalizada e reagiu em nosso favor devido aprisao de Egle e 0 incendio
criminoso da LivrariaAnita Garibaldi. Os dois episOdios dividiram a cidade:
como seria possivel a prisao de uma mae, a qual fora obrigada a abandonar
os filhos apropria sorte?AdestruilYao da livraria tambem chamou a atenlYao
dos moradores, pois os livros sao simbolos da cultura e do conhecimento;
eles sao itens valiosos e devem serpreservados, nao queimados porumaturba
de radicais. Algumas pessoas me apoiaram, tal como 0 Othon Gama D'ElYa
que fazia quesmo de tomar cafezinho comigo, mas, poroutro lado, alguns co
legas de eseola se desviavam do eaminho para evitar alguma aproximalYao.
Tais episOdiospennitiram que euconhecesse melhor 0 bicho homem.
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ReB - Maktub e urna palavra do idioma arabe que diz respeito ao papel
do acaso em nossas vidas. Descreva as casualidades que nortearam 0 su
cesso do as.
Salim - Sao as casualidades emuitos "ses" que explicama sobrevivencia e 0

sucesso do as. Epossivel que 0 grupo tivesse sucurnbido logo no inicio, caso
oFllivio deAquino nao fosse amigo doArubal e tivessem estudadosjuntos no
Rio de Janeiro. Fhivio era amigo de Marques Rebelo e e possivel que 0 as
nao tivesse todo 0 sucesso, caso 0 proprio Rebelo nao estivesse envolvido na
mostra de arte moderna pelo pais afora ou nao externasse ao Fhivio 0 desejo
de realizar algo parecido em nosso estado. Annando Simone Pereira, secreta
rio de estado no governo de Aderbal Ramos da Silva, fica sabendo dessas
tramita~5es e, atraves do Arubal, pede 0 apoio do as para a realiza~ao da
mostra. Nos eramosjovens e nada sabiamos da complexidade inerente a tal
evento, mas manifestamos imediatamente 0 nosso apoio. Caso nao houvesse
uma conjuga~ao de esfor~os, dificilmente a mostra teria sido realizada. Mar
ques Rebelo proferiu tres palestras emFlorianopolis e isso fez genninara ideia
dacria~ao do Museu deArte Modernaem nosso estado. Em 1949, 0 gover
nadorAderbal Ramos da Silvadesignou SaIvio de Oliveira, 0 primeiro diretor,
que se fez seguirporMartinho de Haro. 0 museu foi inaugurado com somente
6 quadros, mas logo 0 acervo foi substancialmente ampliado comdoa~es de
quadros de pintores modernistas, solicitadas por Rebelo ao governador de
Sao Paulo. Rebelo gostou muito dacidade e sempre manifestava interesse em
saber como andava 0 museu que e1e tanto ajudara a criar.

ReB - Descreva 0 processo de cria~ao literaria. 0 que determina 0 su
cesso liter8rio?
Salim- Escrever e escrever, reescrever e cortaro Algumas vezes, 0 [mal vern
antes do come~o ou 0 inicio e urn caos, sem que 0 autor saiba se aquilo tera
algum valorou se 0 destino sera a cesta de lixo. Ea arte do imponderavel. Eu
tenho 30 livros pub1icados, mas eu ficaria bastante satisfeito, caso eu seja
lembradoporapenas urn deles. Escritores como Tomasi di Lampedusa(18%
1957), J.D. Salinger (1919- ) eAugusto dosAnjos (1884-1914) publicaram
pouco ou apenas uma obm, mas hoje eles sao importantes referencias litera
rias. Outros escritores publicaram muito, mas cairam no esquecimento. Eu
venho notando 0 aurnento das public~5es, mas uma diminui~ao no nfunero
de leitores; 0 fenomeno pode ser explicado em razao da variedade de entre
tenimento, principaImenteaTV:
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ReB - Vma pergunta de natureza intimista e dirigida ao Salim. Como v.
convive com a perda da visao? 0 prazer da leitura pode ser preservado
nessa circunstancia?
Salim - Eu sempre fui urn leitorvoraz e me habituei a nunca abandonar urn
livro pela metade, mesmo sendo mimI Eclaro que a perda da visao provo
couumadiminui~ emminhas leituras, mas felizmente eutenho aEgle emeu
neto que leem emvoz altaparamim. Egle e eu temos interesses comuns e ela
tern me auxiliado muito. N~mitlha idade, as pessoas mais releem do que
leem novidades; ao reler urn romance, eu frequentemente me deparo com
certas passagens e fico surpreso: "-Puxa, como deixei escapar isso!". Algu
mas obras de Machado deAssis en reli vanas vezes, mas ao ouvir uma pas
sagem do texto eu tenho outras info~oos, as quais me escaparam durante
a primeira leitura. Egle eo meu neto daoa entonayao necessaria ao texto e
isso facilita ainda mais a apreciIl9ao da obra.

Adolfo Boos Jr.

Ele nasceu emFlorian6polislSC, 16 de Mar~o de 1931. Durantemuitos
anos foi funcionano graduado do Banco do Brasil, are a aposentadoria- ele
sempre se dedicoualiteratura, masmergulhou intensamentenaatividade quan
do encerrouas atividadesno BH.As atividades litenirias foram iniciadas noas
(1947-57), onde publicou 0 seu prlmeiro livro (Teodora & Cia., 1956); 0

segundo livro veio bern mais tarde (Asfamilias, 1980), mas 0 sucesso lhe
garantiu 0 primeiro lugar no Concurso VIrgilio Vmea, da Funda~ao Catari
nense de Cultura. Em 1986, ele participou da3a BienalNestle de Literatura; a
colet:anea de contos Companheira noturna foi classificadaem 2° lugarna cate
goria contos, e seu romance Quadrilcitero, em 3° lugarna categoriaromance.
Outras obras importantes da carreira de Boos foram 0 ultimo e outros dias
(1988), Um largo, sete mem6rias (1998), Presenfas de Pedro Cirilo (2001)
eBurabas (2005). Ele tambemparticipou das coletaneas Contistas novos de
Santa Catarina (Edi~oes Sui), Vinte e um dedos deprosa (Edi~oes Cambi
rela), Assim escrevem os catarinenses (Editora Alfa-Omega) e Este mar
Catarina e Este humor Catarina (Editora da UFSC).

ReB - Como foi a sua infiincia?As coisas que mais the marcaram?
Boos - A minha av6 foi a primeira a vender mudas de plantas. A
nossa casa era cheia de sombras e meu pai era vendedor de caramelos.
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o quintal era urn imenso latifUndio, pois tinha coqueiros e goiabeiras. Na
minha inf'ancia, eu liamuito as hist6rias de Flash Gordon, Tom Mix, Fantasrna
e Tarzan. Eu me lembro que sentia muito medo quando ouvia 0 navio do
Hoepcke, 0 qual tocava a sirena quando entrava na BaiaNorte, proximo a
Ilha Ratones. Meu pai era 0 chaveiro e era designado a abrir 0 escritorio da
empresa; ele saia correndo quando 0 navio adentrava a Baia Norte e eu
corria para dentro de casa cheio de medo. Eu nao sei bern a razao do medo,
mas certa ocasiao apareceu alguem najane1a de casa, no meio da noite e no
exato momento em que a sirena anunciava a entrada do navio. Eu acho que
isso tambem explica urn pouco a gagueira na inffincia. 0 disrurbio causava
enorme aflic;aona familia, pois era inadmissivel terum filho homem gago. Era
uma tragedia. Quando eu comec;ava a gaguejar, 0 meu pai dizia: "- Pare,
respire fundo, diz e repita". Quando eu ingressei no Grupo Escolar Lauro
Muller, a minha tia era professora e recomendava: "-Escreva tudo, nao leia".
Eu venci 0 problema e hoje falo pelos cotovelos. 0 problema da fala me
distanciou dos colegas na escola, pois nao queria ser motivo de chacotas, e
acabei me transformando nurn born aluno. Eu lia muito, principalmente os
gibis que estavam entrando no Brasil. Meu avo comprava os gibis para 0

meu tioArthur, que morreu em razao do alcoolismo. Ele eraquatro anos rnais
velho e me repassava todas as revistas que havia lido; eu fui alfabetizado aos
seis anos de idade e lia tudo que caia em minhas maos. Nurn determinado
momento, eu comecei a criarminhas proprias historias.

RCH - Algumas de suas obras descrevem 0 dia-a-dia dos imigrantes ale
maes. Asua familia sofreu problemas parecidos?
Boos- 0 meu avo me relatou que durante a II Guerra Mundial houve urn que
bra-quebranarna Bocaiuva, onde moravam muitas familias de origem alema.
o quebra-quebra ocorreu em 1943, quando 0 Brasil decretou guerra contra
aAlemanha. Os populares quebraram tudo 0 que viram pela frente. 0 con
sulado alemao ficava na rua Trompowski e tambem foi apedrejado pelos
manifestantes. Acasa de meu pai foi poupada, pois ele era goleiro doAvai e
urn dos manifestantes anunciou: "-Aqui, nao! Aqui mora 0 galego Boos".
Nos estavamos trancados dentro de casa e eu tive oportunidade de ouvir a
frase. Meu avo havia pressentido que ocorreria 0 quebra-quebra, pois em
1914 havia ocorrido algo parecido no local onde moravam as familias Mo
lenda e Wendhausen. Advertido por meu avo, 0 meu pai queimou todas as
revistas alemas que 0 Hoepcke Ihe emprestava, engraxou bern todas as ar
mas e as enterrou dentro de latas de banha.
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ReB - ...E de onde surgiu a voca~ao literana?
Boos - Eu sempre fui urn born leitor, marcado por leituras como as de Gra
ciliano Ramos, que exibe urnestilo integrado itnatureza. Outro autor que me
marcou muito foi WilliamFaulkner, 0 qual evito reler commedo de ser"con
taminado" por seu estilo. Erico Verissimo e 0 estilo debochado de Marques
Rebelo tambemme agradammuito. Naminha familia, 0 meuav6 incentivava
muito as muIheres ao estudo, enquanto queaos homens bastavaaprenderurn
oficio. 0 Unico filho que resolveu estudar foi meutioArthur; ele se formou em
Direito e trabalhavano mOE, tnas morreu em fun~ao dabebida. Asuamorte
foi urn verdadeiro desperdfcio. Poroutro lado, 0 meu pai nunca quis estudar,
mas exigia que as filhas estuctassem, paniteremurnborn casamento.

RCB - Como era 0 relacionaniento comAnibal Nunes Pires e os intelec
tuais da epoca?
Boos - Anibal Nunes Pires era 0 nosso pai, quem incentivava a todos. Ele
nao era companheiro, mas 0 patriarca do grupo; ele nunca tomava cerveja
e se contentava com cafe. Ele era professor de matematica e, curiosamen
te, utilizava a propria mesa do bar para escrever as li~oes ministradas aos
alunos retardatarios. Num detenninado momento, ele interrompia a li~ao,

pedia nova xicara de cafe e solicitava ao gar~om que apagasse as formulas
matematicas escritas sobre a mesa; ela era feita de urnmaterial parecido com
formica e permitia os rabiscos em sua superficie. Ele dava muitas aulas de
refor~o por dois ou tres cafes; quando a coisa apertava, ele dizia: "-Mane
ca, traga mais cafe e passe 0 pano!" 0 Ambal foi bern aceito pela rapaziada,
pois ele nao usava a sua autoridade parase impor e a sua presen9a dava
certa prote~ao e facilitava a aceita~ao do OS. Ele estimulava a produ~ao
literana e elogiava ate as drogas que nos produziamos no inicio da carreira.
Para falar a verdade, o Anibal foi uma especie de "freio" que manteve 0

equilibrio nas a~Oes do OS. A rapaziada tinha espirito desbravador, queria
romper as barreiras e a presen~a do Anibal estabelecia certa pondera~ao.

RCB - Descreva 0 seu relacionamento com os amigos cIa velha guarda.
Boos - Urn grande amigo foi 0 Hassis, artista plastico que eu encontrava
durante as minhas caminhadas, ap6s 0 retorno daBahia De vez emquando ele
me ligava: "-Venha tomar uma cerveja emmeu estUdio". Eu aceitava 0 con
vite e ficava contemplando os seus quadros, 0 que chamava a sua aten~ao.
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"Estas gostando?", perguntava ele. Ao acenarpositivamente, ele me vendia 0

quadro a pre90 quase simbolico (mais ou menos 50 reais, nos dias de hoje).
Foi assim que adquiri todas as obras do Hassis que compoem a minha cole
9ao: bebia cerveja de gra9a e ainda levava quadros por 50 reais. Eu ficava
sem gra9a, mas ele insistia. Salim Miguel e outra amizade de valor inestiIrui
vel. As vezes, ele ate era antipatico e nao fazia questao de esconder 0 que
pensava, mas sempre foi correto. Eu sempre respeitei a sua opiniao. Ao re
tomar aFlorianopolis, apos urn longo perlodo no Rio de Janeiro, nos nos
cumprimentamos e ele agiu como se nos tivessemos nos despedido no dia
anterior. Ele me curnprimentou de modo frio e roo houve nenhurn abn19o. Eu
estranhei 0 seu modo, mas no dia seguinte a amizadeja estava engrenada!

RCH - Muitos intelectuais enfrentaram serios problemas apos a instala9ao
do regime militar de 1964. Descreva suas impressoes sobre esse periodo.
Boos- 0 movimento militarde 1964castrou acri~o artistica. Eu trabalhava
como fiscal da carteiraagricola do Banco do Brasil e fui convocado parapres
tar depoimento, pois andava muito pelo interior de Santa Catarina e alguem
havia me denunciado, dizendo que eu estava distribuindo panfletos ou talvez
ate armas. Eu fui convocadoaBlumenau, ondepresteidepoimento nobatalhao
do Exercito. 0 comissano me perguntou 0 que eu estava escrevendo e eu
respondi que havia publicado 0 livro Teodora & Cia. (1956). "Era subversi
vo?", perguntou 0 comissano. "Depende de quem Ie", eu respondi. Quem Ie
a Biblia e chega aparte que descreve 0 sexo que Lot fizera com suas duas
filhas ecapaz de conduir que 0 livro aborda putaria e coisas do genero.
Em seguida, eu dei detalhes sobre 0 teor de meu livro e tive a impressao de
que 0 comissario se deu por satisfeito, pois ao final ele disse que eu fora
convocado em razao de urna denoocia anonima. Em seguida, eu fui liberado
e informado de que deveria aguardar nova convoca9ao para outro depoi
mento. Eu voltei paraBrusque e,junto com minha esposa, fui tomar cafe num
bar, ocasiao em que encontrei meu amigo Manfredo Hoffman. Ele nao saia
do bar e, ao me ver, manifestou espanto: "-Voce aqui? 0 Leleco (0 apelido
do comissario que ele conhecia) me disse que se tratava de urna denoocia
anonima e que iria convocar para prestar depoimento a pessoa que me de
nunciara". Dentro desse cenano, logo surgiu urna vagapara trabalhar na car
teira agricola do BB na Bahia e eu me candidatei para a vaga de sub-geren
cia. Meu gerente de Brusque me advertiu: "- Olba, que voce ganha, hein!"
Era urn horror e nao havia mais candidatos, de modo que ganhei a vaga.
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RCB - Como foi amudan~a para a Bahia?
Boos - Eu ganhei a sub-gerencia da Bahia e, enmo, eu me transferi para
Canavieiras, Caitite e em seguida PauloAfonso. Eu tambem fui criador de
caes para exposi~ao do Kennel Club (Dobennann) e posso dizer que fui
"soldado da fortuna", mas depois eu abandonei todas essas atividades. 0
interior da Bahiae outra civiliza~ao. Eu fiquei encantado com os costumes e
o novo ceruirio. 0 sincretismo religioso era urna novidade para mirn e am
pliouminhas experiencias de vida. Minha familia detestou e, depois de alguns
anos, eu retomei IiFlorian6polis com armas e bagagens. Durante 0 periodo
na Bahia, eu perdi urn pOUCO ocontato com 0 OS, pois Salim Miguel, 0 meu
mentor liter8.rio, havia se transferido para 0 Rio de Janeiro.

ReB- Parece que 0 trabalho no Banco do Brasil foi acausada intermwao da
produ~ de obras mais extensas, comoosromances.Ecorretaessaav~ao?
Boos - Naqueles tempos, eu tinha urna pastinha com alguns textos inedi
tos, mas eu tinha parado de escrever fic~ao. Eu tinha feito urn pouco de
jomalismo, mas tinha parado com aprodu~ao de textos literarios. 0 traba
lho no BB era extenuante e eu atuava na carteira de credito, direcionado
para a produ~ao cacaueira. Eupennaneci no posto quase dez anos (1966
75) e rive que retomar IiFlorian6polis, pois meus filhos estavam crescendo
e estavam se encaminhando para a universidade e eu estava envelhecendo.
Eu tinha contribuido com OS desde a publica~ao de meu primeiro livro
(Teodora & Cia., 1956) e, ao retomar IiFlorian6polis, eu logo me integrei
com os antigos componentes do grupo. Aminha pastinha estava cheia de
textos ineditos e eu tinha que darurn novo direcionamento Iiminha vida. Eu
passei a me dedicarmais intensamente Ii literatura, 0 que culminounapremi
a~ao na Bienal daNestle (2° e 3° lugar, nas categorias Romance e Contos).

RCB- Como foi 0 inicio do relacionamento com os intelectuais do OS?
Boos - Nurna noite de carraspana, eu estava acompanhado por dois amigos
(Paulo Santos e Marcos Farias, diretor de cinema) e encontrei 0 Silveira de
Souza e Hugo Mund Jr. nurn bar. Repentinamente, Silveirinhasobe na mesa
e come~a a dec1amar 0 poema Setefaces, de Carlos Drummond de Andra
de. Eu nem sequer sabia quem era Drummond, para voce ter urna ideia de
como eu era "casca grossa"! Eu fiquei encantado com a recita~ao e, por
assim dizer, 0 poema facilitou 0 contato com 0 OS. Durante a conversa com
Hugo Mund, meuprimo, eu relatei que tinha algumas coisas escritas, ineditas.
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Ele mostrou interesse e pediu para dar urna olhadinha no conto Fim. Eu
atendi ao pedido e, algumtempo depois, eu the perguntei a suaopiniao sobre
oconto. Hugo me informou que passara 0 conto as maos de Salim Miguel, 0

que deixou aminha familia escandalizada- alem do futuro incerto da literatu
ra, meus parentesjulgavam que eu estavame misturando com "comunistas".
Florianopolis era urna ilha atrasada e a minha tia, professora, dizia que tudo
aquilo era "coisade maluco". Meu pai tambem nao estimulava a minha car
reira literana: ao me ver escrevendo algo,ja adulto, ele perguntava: "-0 que
voce esta fazendo?" Eu dizia que estava escrevendo urn conto e ele devolvia:
"- Larga isso! Isso nao da camisa a ninguem!" Quem me estimulou a dar
prosseguimento na carreira literarla foi Salim; ele lia meus textos, criticava e
pedia para ler outras coisas minhas. Ele disse que meus textos eram bons,
mas eu tinha que ''trabalhar os textos". Eu nunca tinha ouvido falar em coisa
parecida, mas logo deduzi que era escrever e reescrever 0 texto, 0 que me
transformou no escravo do texto.

RCH - Quais foram suas impressoes sobre os novos amigos?
Boos- Eu conheci casualmente 0 Salim. Eu trabalhavanuma casade ferragem
no centro de Florianopolis e sempre davaumapassadinhano Cafe Rio Bran
co; bern proximo ao local, Salim e Carreirao tinham urna banca de revista.
Ele havia lido 0 meu contoFim e, atraves de Hugo Mund, informara que
desejava me conhecerpessoalmente. Feito 0 contato, logo surgiu urna longa
e intensa amizade. Abanca de revista e transformada nurna livraria e, nas
minhas horas de folga, eu quase quebrava 0 pescol;o de tanto ler as lomba
das dos livros. Walmor Cardoso da Silva tambem freqiientava muito a livra
ria. Salim era de esquerda e nunca teve pretensoes politicas; era urn bona
chao. AEgle, sim, era batalhadora e tinha militancia politica.

RCH - ... E os intelectuais que nao pertenciam formalmente ao OS?
Boos - Outro intelectual que contribuiu bastante para 0 sucesso do OS foi
Marques Rebelo, 0 proponente da exposil;ao de arte moderna e que contou
com 0 suporte dos modernistas catarinenses. 0 governador Jorge Lacerda
tambem aceitou plenamente as atividades dos modernistas. Apos apublica
l;ao de meu livro Teodora & Cia., eu fui encaminhado por Salim ao governa
dor, ocasiao em que nos dois despendemos urn born tempo conversando.

RCH - 0 livro Teodora & Cia. teve boa aceital;ao? Ele the ampliou os
horizontes literarlos?
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Boos - 0 destino sempre trabalhou a meu favor. Certa ocasiao, 0 editor
Carlos JorgeAppel veio a Florian6polis e, em seguida, embarcoupara Brus
que, utilizando a antiga rodoviana que ficava naAvenidaHercilio Luz. Para
passar 0 tempo durante a viagem, ele foi auma banca dejomal, onde encon
trOU 0 livro Teodora & Cia. Ele leu 0 livro durante a viagem, que naquela
epoca durava quatro homs. Chegando a Brusque, ele se dirigiu acasa de sua
prima, dizendo que havia apreciado bastante a leitura. Appel perguntou a
prima se conhecia 0 autor do livro e ela informou: "- Sim, e claro. Ele mora
nesta mesma rna, no outro lado!". La foi oAppel aminha casa, dando surgi
mento auma grande amizade. 'Ele sempre meineitava: "-Ainda yOUpublicar
urn livro seu!". Ele queriaalgo sobre a guerra do contestado enaquela epoea
eu saia muito com 0 Julio Dutra, major dapolicia e que havia trabalhado
como delegado. Dutra se apaixonara pela guerra do contestado e tinha
vanos Iivros sobre 0 assunto. Por outro lado, Appel sempre surgia dizendo:
"- 0 contestado esta asua espera". Diante disso tudo, eu recorri ao Dutra,
que nao demoroumuito a surgir naminha casa com seis Iivros sobre 0assun
to. Eu Ii todo 0 material sobre a guerra do contestado e julguei que tudo
aquilo dariaurnborn livro. Aformaja estavamais oumenos pronta naminha
cabe~a, eu so necessitava dos fundamentos.

RCH - Apos longos anos trabalhando como funcionano do BB, voce se
aposentou e mergulhou na carreira Iiteniria. Como sao esses novos tempos?
Boos - Neste mes (Mar~0/2009), eu receberei a visita de Carlos Jorge
Appel, 0 representante da Editora Movimento. 0 objetivo e acertar a conti
nua~ao do romance Quadrilatero, mais a pubIica~ao de urn Iivro de contos.
Eu estou interessado queAppel logo defina as condi~oes para a publica~ao

desses Iivros. 0 texto que eu tenho em mente mistura fantasia, realismo ma
gico e tern como cenario a esquina da rna Bocaiuva, proximo aChacara do
Molenda, onde eu nasci. Euja tenho alguns apontamentos sobre historia e
estou ansioso para inieiara constru~ao do texto. Trata-se de uma experiencia
novapara mim, pois 0romance envolvemuitos personagens, imagens eflash
backs. De vez em quando, eu recebo visitas inesperadas, como a de Leo
nardo Toulouse, professorda Universidade de Paris que caiu de para-que
das naminhavida. Ele tern dupla cidadania- 0 pai e frances, mas ele nasceu
no Brasil- e leciona Literatura Brasileira. Ao fazer urna pesquisa sobre a
influencia da coloniza~ao sobre a nossa Iiteratura, Toulouse se viu forvaclo a
discorrer sobre a cultura alema. Ele soube de meu livro Quadrilatero e,
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casualmente, encontrou urn exemplar a venda nurn dos sebos de Paris. Ea
mao poderosa do destino! AFran~a e coOOecida por seus infuneros sebos e
meu livro nao foi traduzido para 0 frances. Eu nao sei como 0 livro foi parar
hi, mas eu suspeito que teOOa sido da familia de urn rapaz de Santa Catarina,
o qual teve que sair as pressas do Brasil, por ocasiao da eclosao do golpe
militar (1964). Epossivel que ele tenha falecido e a familia teve que se desfa
zer da obra, visando desocupar espa~o nas estantes. 0 prof. Toulouse viu a
obra e imediatamente a adquiriu. Quando ele veio ao Brasil para ministrar
urna palestrana Vniversidade de Brasilia, ele indagou se alguem coOOecia 0

escritorAdolfo Boos. Vma dessas pessoas erajustamente Regina, nora do
Salim, que imediatamente informou que me coOOecia muito bern. Na mesma
hora ela telefonapara 0 Salim, anota 0 meu endere~o e repassa a informa~ao

para Toulouse. Ele telefonou paramarcar urna entrevista e n6s tivemos urna
longa conversa, que durou das 9:00 as 24:00h.

RCH - Como v. cria suas obras? Qual e a sua rotina de trabalho?
Boos - 0 escritor e urn parasita, vive acusta dos outros, das experiencias
alheias! N6s temos 0 costume de olharpara as pessoas e verpersonagens
litenmos. Sao os vicios do oficio. Eu fui forjado a golpes de machado,
nao sigo nenhurna teoria liteniria e gosto muito de ler fic~ao. Eu sempre tive
compulsao aleitura e, ap6s a aposentadoria no BB, eu mergulhei no mundo
da literatura. Eu nao dirijo autom6veis, raramente yOU aos supermercados e
me dedico integralmente a literatura. Eu acordo bem cedo, tomo 0 meu cafe
da manha e inicio a miOOajornada de trabalho. 0 meu esmdio e urn quarto
desocupado de empregada, onde existe urna despensa que utilizo para colo
carmeus livros. Afamilia aceitou aminha decislio e, portanto, eu me isolo ate
as 10h da noite: lendo, relendo e escrevendo. Eu teOOo a miOOa maneira
pr6pria de trabalhar: durante algum tempo eu fico com uma ideianaca~a,
arquitetando urn modo como contar a hist6ria, pois cada hist6ria exige urn
procedimento ou abordagem diferente. Quando eu me dirijo para 0 compu
tador, eu despejo minhas ideias e nao interrompo 0 processo ate colocarurn
ponto final. Deixo 0 material embanho-maria, maisoumenos finalizado. Ap6s
algum tempo, eu retorno as ideias para'~balhar 0 texto", coisa que aprendi
saindo da boca do Salim- eu era urn brutamontes enlio sabia como finalizar
adequadamente urn texto. Atualmente, eu nao fa~o outra coisa, senao escre
vererelermeus livros preferidos; a disciplinaadquirida como funcionano do
BB tern sido muito util.
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RCB - 0 OS produziu~ teatrais eesteveafrente do primeiro filme realiza
do em SantaCatarina, emboramuitospensemque 0 modemismo estivesse res
trioo as atividades literarias. Descrevasuas impressOes sobre essas atividades.
Boos - 0 movimento modernista influenciou nao somente a literatura, mas
as artes de modo geraLInicialmente. 0 OS montou algumas peyas teatrais
para financiar a criayao da revista Sui. Eu me lembro bern como ocorreu uma
dessas encenayoes, episodio divertido envolvendo Ody Fraga eArmando
Carreirao. Os dois atuavam como ator e no controle do ponto, respectiva
mente, nurnapeya de Jean P~u1 Sartre (1905-80), filosofo e escriOOr frances.
o palco tinha dois aposentos, separados por urnjogo de ilurninayao - urna
peya ficava iluminada, enquanto a outra pennanecia no escuro. Os controla
dores de luzes erampe~ debaquelita queficavam dentro da caixa de pon
to; eles eram barulhentos e quem acion~va 0 mecanismo era Carreirao. A
encenayao teatral foi marcadapor grande improvisayao e a equipe de apoio
foi abandonando 0 trabalho amedida que curnpria a funyao - avergonha era
enonne! Ao fmal da peya, Ody ficava deitado nurna chaise longue, enquan
to as luzes iam se apagando e as cortinas se fechando. 0 controle da tarefa
ficou ao encargo do Carreirao, mas ele ja havia abandonado 0 local. Ody
ficou esperando 0 fechamenoo das cortinas, mas nada aconteceu. Ele espe
rou longos minutos, mas ao final perdeuapacienciae infonnouaplareia: "-A
peya acabou!". Todos se levantaram e foram embora. No dia seguinte, sur
giam os comentarios sobre 0 inusitado final: "-Sartre e foda!"

RCB - Qual e a sua opiniao sobre 0 filme do Salim e Egle?
Boos - 0 titulo do filme era 0 prel;o da ilusiio. Ele ate que era born, mas se
perdeu na montagem. Ele foi enviado para Sao Paulo, onde foi montado de
modo completamente errado e sem supervisao. Isso explica 0 fracasso do
filme: eles pagaram 0 "preyo da inexperiencia". Infelizmente, nadade signifi
cativo foi produzido desde enta~, exceto docurnentarios eventuais.

RCH-Qualeasuaavali~ sobrearevoluyaomodemistaconduzidapeloOS?
Boos - Eu acho que 0 saldo eimensamente positivo, pois 0 OS esta na
cabeya de todas as pessoas que trabalham com literatura. Ele impulsionou
Florianopolis para amodernidade, embora a gerayao seguinte nao tenha fei
to nada de significativo, exceto nas artes plasticas. Eu publiquei Teodora &
Cia. quando euja estava no Banco do Brasil. A decisao de encerrar as
atividades do OS foi em conjunto e partiu do seguinte pressuposto: "quem
tinha asas, que alyasse voo proprio."
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Figura 7
A equipe em ac;:ao durante as filmagens de "0 prec;:o da ilusao" (1957). A

partir da esquerda: Murilo Piraja Martins (0 quarto), Salim Miguel (no
centro e de paleto branco) e Armando Carreirao (oculos escuros).
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Figura 8
Mulheres figurantes de "0 prec;:o dailusao" (1957).
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Joio Paulo Silveira de Souza

Silveira de Souza, como ele assina seus trabalhos, nasceu em Floriano
polis/SC, 27 de Julho de 1933. Suas atividades litenirias tiveram inicio com
publica~es de cronicas'epoemas nosmensanos Farrapos (1946) e Oasis
(1948). Nos anos 1950,'eleintegra 0 Cfrculo deArte Modema, antiga de
signal;ao do GS. Pores~mesmaepoca, ele escreve a pel;aReeo e participa
intensamente do grupo ~tra,1. TESC. Em 1957, comFranciscoJose Pereira,
dirigiu apaginaLiteraturae~do suplemento dominica1 dojoma10 Estado.
Entre 1960e 1970,eleensinamaterruiticano Instituto deEdu~ao ena Esco
laTecmcaFederal, emFlorian6polis. Nadecada seguinte, e1e dirige aDivisao
deInfo~ eDjwlg8rtodogcpartamento de Extensao Cultural daUFSC
(1971-76), atuajunf.O ,. setorcfe editoral;ao da Fundal;ao Catarinense de
Cultura (1979), 9nde~rdepaasEdil;Oes FCC e outras publical;oes.

Donodeun1a'ri$ta~ liter8ria, Silveirade Souzapublicouos se
guintes livros: Ovigiaeaeidade(1960), Umavoznaprafa(1962), Quatro
alamedas (1976), Ospequenos deseneontros (1977), 0 eavalo em ehamas
(1981), Camirio de assobio (1985), Um onibus e quatro destinos (1994)
em co-autoria com Francisco Jose Pereira e Holdemar Menezes, Rumor de
folhas (1996), Relatos eseolhidos (1998), Trolol6 parajlauta e cavaqui
nho (1999) em co-autoria comFlavio Jose Cardozo, Contas de vidro (2003),
Janela de varrer (2007) e Vias Paralelas (2008). Participou tambem de an
tologias, como Contistas novos de Santa Catarina (1952), Antologia de
autores catarinenses (1970), Panorama do canto catarinense (1974), As
sim escrevem as catarinenses (1976), 21 dedos de Prosa (1980), Camba
da de mentiroso (1987), Numa ilha (1993), Os dez mandamentos (1996) e
Contos da ilha (1996). Silveiraefuncionano publico aposentado e pertence
aos quadros daAcademia Catarmense de Letras.

RCH - Como surgiu a vocal;!o literana?
Silveira- Quem injetouemmim 0 micr6bio litenlrio foi meupai, laporvolta
de 1940. Ele era funcionano publico e leitorentusiasta. Quando recebia 0

seu ordenado, ao final do mes,costumava trazerbral;adas de livros erevistas
para leitura de todos nos da easa - ele proprio, minha mae, minhas duas
irmas e eu. as livros, na suamaioria, eram adquiridos na LivrariaModema,
situada na rua Felipe Schmidt, que pertencia ao Sr. Pedro Xavier; as revistas
vinham provavelmente da Banea do Sr. Beck, na Pral;a XV de Novembro.
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Nessa idade euja aprendera a ler com minha mae. Ganhava nao s6livros de
hist6rias para crianc;as, colec;Oes da Editora Melhoramentos, mas tambem
revistas em quadrinhos, 0 Almanaque do Tico-tico, coisas assim. Meu pai
nao tinha 0 habito de escrever; era subdiretor de Contabilidade do Tesouro
do Estado e os seus passatempos caseiros, alem da leitura, eram a flauta e 0

charadismo. Quanto a flauta, em certaocasiao ele mandou importardaAlema
nha, por intennedio de uma empresa de Sao Paulo, uma flauta transversa
Boehm. Essa encomendademorou dois ou tres meses para chegare eu ainda
lembro do nervosismo, da ansiedade com que ele esperava 0 instrumento.
Chegada por fim a flauta, de imediato ele passou a ministrar 0 meu primeiro
aprendizado de pratica e teoria musical. Aprendi a ler partituras, a interpretar
na flauta algumas pequenas pec;as de m6sicapopular, valsas, chorinhos,fox
trots, aquilo que na epoca se chamava ''tango brasileiro" emuitos exercicios
de escalas. Mais tarde, no inicio dos anos 1950, cheguei a participar aqui em
Florian6polis de urna Orquestra Juvenil, regida por Mario Loureiro, da qual,
entre outros musicos, faziam parte pessoas ent1io bastante pr6ximas, como
O.F. de Melo Filho, Helio Teixeira da Rosa e Pedro Bosco. Nurna apresen
tayao que essa Orquestra fez no Teatro Alvaro de Carvalho, eu interpretei
urna pequena pec;a de Villa-Looos paracoral e flauta, assim como urn arran
jo para flauta e orquestra da Procession, de Sarda. Do meu pai charadista,
que colaborava com urna ou duas revistas de outros estados criando chara
das e logogrifos (atividade que estava em alta naquela epoca), recordo de
urn grupo de amigos aficcionados que vinha uma vez por semana a nossa
casa e ali ficava, as vezes ate tarde da noite, na sala de visitas, bebendo vinho
ou cerveja, a emitir em altas vozes palavras as mais esdrUxulas e a inventar
situac;oes extremamente enigmaticas. Veja: s6 isso, as leituras de livros e re
vistas, a musica e aquele estranho mundo de palavras e enigmas extravagan
tes jogados ao acaso em altas vozes noite a dentro, ja poderiam instilar na
mente de um garoto uma forte tendencia para 0 misterio e a ficyao. Mas
houve tambem as leituras em voz alta.

RCH - Musica e literatura se misturavam no ambiente familiar... Descreva
melhor esse cons6rcio.
Silveira - La pelos meus 11 ou 12 anos, adiversao maior la em casaera ouvir
radio. Claro, viviamos no Brasil a plena "Era do Radio". E era atraves do
aparelho de nidio que tinhamos emcasa, uma caixaabauladacom amarcada
holandesaPhilco, que acompanhavamos 0 noticiano sobre aII GuerraMundial,
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onoticiario politico do pais atraves do ReporterEsso, as marchinhas que seri
am cantadas no proximo Carnaval, muitos programas hurnoristicos e musi
cais, principalmente os das radios Tupy e Record, do Rio de Janeiro e Sao
Paulo. Os cinemas nao eram muito frequentados por nos nesse esUigio de
minha vida. EntaD, durante a semana, tfnhamos 0 vagar suficientepara reuni
oes notumas da familia em volta da mesa da sala de estar, quando minhas
irmas faziam rodizio para leituraem voz alta de contos e romances. Foi desse
modo, atraves do ouvido, que pela primeira vez conheci alguns contos de
Machado de Assis, de Edgar Allan Poe, de Monteiro Lobato, de Conan
Doyle, de Guy de Maupassant, de E~a de Queiroz, As mil e uma noites e
outros autores. Reconh~o, hoje, que aquelas sessoes de leitura em voz alta,
que geravam comentanos e discussoes diversos, foram de importancia fun
damental para aminhaform~ao de leitor e escritor (mais leitorque escritor,
certamente). Parece que hoje em dia as familias ja nao dispoem de muito
tempo para tais sessoes. Mas acredito que os colegios, pelo menos alguns
colegios, estejam curnprindo essa missao. Enfim, esses primeiros contatos
que tive coma literaturadescortinaramemminhamente urnuniverso comple
xo de magia, sonho e realidade. Aquela diversidade de acontecimentos que
os livros ofereciam, a multiplicidade de personagens e cenarios, alguns tao
pr6ximos, tao familiares e outros tao distantes e exoticos; as diferen~as tao
marcantes de destinos hurnanos, que variavam nurna escala de mendigos a
principes e reis; as conjun~oes de alegrias e sofrimentos, miserias e faustos;
tudo aquilo fazia com que eu me perdesse em especul~oes e questionamen
tos mentais. E nao cabe duvida que a vibra~ao interior que eles despertavam
passou a estimular 0 desejo ou a vontade de tambem escrever coisas assim,
coisas que pudessem atingir a sensibilidade de urn possivelleitor e, ao mes
mo tempo, pudesse serurn instrumento muito particularde investiga~ao e de
compreensao de mim mesmo e do universo a minha volta.

ReH - Na meninice, quais eram suas leituras preferidas? 0 que mais
lhe fascinava?
Silveira - Nurna primeira fase, entre os meus 8 e 10 anos, a fase da "bra~a

da de livros" trazidas mensalmente pormeupai, recordo de algumas publica
~oes que me atingiramem cheio, ou seja, que me encantaram ou comoveram
de modo especiaL Entre elas posso mencionar: As Reina90es de Narizinho
eO Garimpeiro do Rio das Gar9as, livros de Monteiro Lobato; Alice
no Pais das Maravilhas, de Lewis Carrol (numa adapta~ao de Lobato),
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o Pinoquio, do italiano Carlo Collodi; urn volume intitulado Historias da
Mata Virgem, que eram historias de on~as, macacos, raposas, jabutis e
outros especimes da fauna brasileira, do qual nao tenho certeza quem era 0

autor, mas suponho ter sido Renato Seneca Fleury e urna inesquecivel adap
ta~ao, toda ilustrada, de contos de Hans ChristianAndersen (teria sido tra
balho de Lobato?), obra que reli diversas vezes, principalmente as maravi
Ihosas historias de urn soldadinho de chumbo, de urn patinho feio, de urn
isqueiro magico (que termina nurna ampla sala no interior do tronco de uma
arvore, guardada por assombrosos caes com olhos de pires), de urn rouxinol
mecfurico, da inexistente roupa nova de urn rei, de uma garota que cal~ouurn
par de sapatinhos vermelhos enfeitil;ados, que nunca paravam de dan~ar, ate
que a garota morreu de puro esgotamento fisico e psicologico. Devo acres
centar ainda A terra dos meninos pelados, urn livro que achei estranho,
diferente, mas que fascinava de certa maneira muito particular, de urn autor,
Graciliano Ramos, que mais tarde, no fmal dos anos 1950, passou a serurna
de minhas leituras mais impressivas. Nurna segunda fase, a das leituras em
voz alta, livros e autores de urn nivelliterano mais denso, ou "adulto", passa
ram a ser objeto de leituras paralelas, agora individuais e silenciosas. Alem
de buscar outros dtulos dos autores das leituras em voz alta, Machado de
Assis, Monteiro Lobato, Edgar Poe, Maupassant, Arthur Conan Doyle, etc.,
tambem outros nomes despertaram a minha aten~ao,como Jules Verne (Vi
agem ao centro da Terra, 1864), H.G Wells (A guerra dos mundos, 1898)
e Robert Louis Stevenson (A ilha do tesouro e 0 medico e 0 monstro,
1883 e 1886). A leitura que mais me sensibilizou nesse periodo foi 0 morro
dos ventos uivantes, (1847), de Emily Bronte. Foi nesse periodo que eu
comecei a ler os primeiros poetas, aqueles que estavam em alguns livros
guardados nas prateleiras de urn armario envidr~ado,na sala de entrada de
minha casa, a biblioteca de meu pai: Olavo Bilac, Casemiro de Abreu, Rai
mundo Correia, Castro Alves, Cruz e Sousa, Alvares de Azevedo, Gon~al
yes Dias. Na verdade, as obras de poesia geralmente nao eram lidas na
integra, mas apenas os poemas mais conhecidos e citados na epoca (urn que
outro eu ate sabia de cor), como por exemplo: Mal secreta e Aspombas, de
Raimundo Correia; Navio negreiro, de Castro Alves; Ora, direis, ouvir
estrelas, do Bilac; Meus oito anos, de Casemiro de Abreu; Se eu morresse
amanhii, de Alvares de Azevedo; Can9iio do exilio e I-Juca Pirama, de
Gon~alvesDias; Caminho da gloria, de Cruz eSousa; ealguns outros mais.
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RCB- Muitos escritores relatam 0 fasemiojuvenilpelas hist6rias emquadri
OOos, especialmente de fic~ cientifica. V. tambem foi seduzido porelas?
Silveira - Tudo bem. A literatura era uma feiticeira envolvente. Mas devo
confessar que os que mais me "fizeram a cabe~a", entre os 12 e 14 anos,
foram alguns albuns de hist6rias em quadrinhos, especialmente 0 de Flash
Gordon no Planeta Mongo, deAlex Raymond (1905-56). Esse album foi
um deslumbre e ainda guardo um exemplardele, numa edi~ao mais recente.
Pelaprimeiravez, na minha curta e limitadavidinha (isso no inicio dos anos
1940), eu me deparava com Ulna aventura humana desenvolvida fora do
nosso planeta, em outra "bola girante noes~", em Mongo, com foguetes
espaciais, animais monstruosos, seres que eramummisto de homem e leao,
de homem e peixe, de homem e passaro, todos convivendo num mesmo
espa~o uma aventura fantastica, narrada num ritmoestonteante, em dese
ooos maravilhosos. E essa impressaonao era s6 minha. Os garotos de minha
rna que naopodiam comprar0 album, faziam fila para asua leiturana salade
minha casa. Pois eu nao 0 emprestava a ningu.em. Nao mesmo. Poderia em
prestar qualquer um dos livros "comuns", mas quando se tratava do album
de Flash Gordon eu era de um egocentrismo brutal.

RCB- Qual foi a maiorcontribui~ do GS? Quem eram os intelectuais que
mais se destacaram no movimento modernista?
Silveira - Parece-me que a professora Lina Leal Sabino sintetizou muito
bem a importancia do GS, ao dizer em seu livro Grupo Sui: 0 moder
nismo em Santa Catarina (1982, FCC Edi~oes): "Desconhecemos no
ticias de outro movimento na literatura de Santa Catarina que tenha sido
tao longo (dez anos), ti~ abrangente (teatro, cinema, artes plasticas, lite
ratura) e que teOOa produzido tantos frutos. Nao s6 frutos dentro da epo
ca a que pertence cronologicamente, no caso a transforma~ao estetico
literaria dos anos 40 e 50, mas tambem pelos nomes que, al gerados,
realizam-se vida em fora". Entre os frutos da epoca poderiamos citar a
cria~ao do Museu de Arte Modema; a inova~ao das apresenta~Oes teatrais
com a encena~o de~as de grandes dramaturgos do seculo 20 como, por
exemplo, George Bernard Shaw e Pirandelo. 0 impulso dado as artes plas
ticas, com 0 apoio a exposi~Oes e 0 acolhimento nas paginas da revista Sui
de trabalhos dos melhores artistas locais, abrindo assim 0 caminho para a
cri~,mais tarde, do GrupodeArtistasPl8sticos de Florian6polis (GAPF);
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a experiencia com 0 filme 0 preryo da ilusiio, primeiro longa metragem
realizado em Florianopolis; na literatura, a "descoberta" de Guido Wilmar
Sassi, que embora a rigor nao tivesse pertencido ao GS, teve 0 seu primei
ro livro, Pia, lan<;ado pela Edi<;5es SuI. E se pensarmos nos nomes que,
gerados pelo GS, "realizam-se vida em fora". Ai estao os livros de Salim
Miguel e Adolfo Boos Junior, entre os melhores da modema literatura de
Santa Catarina.

Figura 9
Alguns membros do Grupo SuI no lan<;amento do documentario "Moder

nos do SuI", dirigido pela jomalista Klitia Klock (2004). A partir da
esquerda: Archibaldo Cabral Neves, Joao Paulo Silveira de Souza, Tercio
da Gama, Egle Malheiros, Adolfo Boos Jr., Salim Miguel, Walmor Cardo

so da Silva e Miro Morais.

RCH - Fora daAcademia Catarinense de Letras e do Grupo SuI, existia
alguma movimenta<;ao intelectual?
Silveira - Quase ao final das atividades do GS surgiu 0 grupo Litoral, que
era liderado pelos irmaos Pascoal e NicolauApostolo Pitsica. Eles come<;a
ram com uma pagina literana semanal no jomal 0 Estado, depois editaram a

revistaLitoral, que deu nome ao grupo. Mas 0 movimento teve curta dura<;ao.
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Nesse contexto surgiramjovens de talento, como C. Ronald, Iaponan Soa
res, Rodrigo de Haro, (que mais tarde tambem participou do Grupo de Ar
tistas Plasticos de Florianopolis, GAPF) e Pedro Garcia. Eles todos de certo
modo usufruiram do c1ima inovador implantado pelo GS. Dutro marco im
portante para 0 desenvolvimento intelectual catarinense foi a funda~ao da
Faculdade Catarinense de Filosofia (1954), urna das institui~oes que deram
origem a Universidade Federal de Santa Catarina (1960). AFaculdade de
Filosofia atraiu intelectuaisiplportantespara Florianopolis, entre os quais
destacamosAgostinho da Silv~ Eudoro de Souza, Joiio Evangelista de An
drade Filho e Paulo Fernando Lago.

ReB- Como foi a sua entradapara aAcademia Catarinense de Letras?
Snveira - Aentrada para aACL aconteeeu na decada de1990. Fui convi
dado, com algOma. insisrencia, por UIIl;atJ)igo de wancia, PascoalApOstolo
Pftsica, que era entiio presidente daACL. Devo admitir que 0 Pascoal sem
pre havia demonstrado grande admira~o aos textos de fic~ao literiria que
eu escrevia e tambem deve ter contribuido para esse convite.o fato de eu ter
sido, nos anos 1950, colaborador da revistaLitoral, da qual ele foi editor.
Mas eu relutei muito em aceitar 0 convite, n.ao porque fosse contra as acade
mias, mas porque me consideroavesso,sabe-se 18porque motivo, a discus
soes e reunioes academicas. 0 meu trabalho decri~ literi.ria sempre foi
uma luta urn tanto solitaria e reconhe~ terurn teJ:nperamento tipo "lobo da
estepe", com alguns tra~os bastante proxirilos (creioeu)do temperamento
de urn conhecido personagem de Hermann Hesse. Entretanto acabei por
aceitar e me submeter avota~ao para a Cadeira 33, tendo sido eleito. Por
que aceitei? Vaidade? Nao creio.Antes, me parece haverpredominado como
valida, na epoca, a seguinte racionaliza~ao: aACL nao interfere na cria~ao

litenma individual de seus membros e eurna institui~ao que soma para os
esfor~os de valoriza~ao dos autores de Santa Catarina.

ReB - Como os inte1ectuais da epoca viam 0 GS? Qual era a origem de
tantas animosidades emrel~ao a ele?
Silveira - Nao participei diretamente dos anos iniciais do GS, ou seja, do
periodo entre 1948 e 1951, quando as rea~oes contra as atividades do gru
po parecem ter sido as mais visiveis e acirradas. Em 1948 eu tinha 15 anos
de idade, ainda era aluno do Ginasio (hoje Colegio) Catarinense epodiaver
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que boa parte dos professores nao admitiam as liberdades formais existentes
nos poemas e textos publicados pelos componentes do GS, 0 que pode
parecer estranho, pois essas liberdades ja haviam sido assumidas em 1922
pelo Movimento Modemista no Brasil. Em casa, meu pai, que era urn ho
mem de mente aberta, despida de preconceitos, tambem estranhamente re
lutava em aceitar aqueles novos parametros de constrw;ao literaria. Entao,
pode-se admitir que havia, em Florianopolis, urn desconhecimento quase to
tal a respeito das consequencias da Semana de Arte Modema, ocorrida em
Sao Paulo (1922), que se somava a urna especie de inercia intelectual, urn
apego as formas consagradas do passado. Esse apego era instilado princi
palmente pelas obras de escritores epoetas, brasileiros eportugueses, como
Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Camoes, E9a de Queiroz,
Machado de Assis, Olavo Bilac, Coelho Neto, Monteiro Lobato e outros.
Muitos nao se davam conta de que viviamos outro momento, ja bastante
distanciado daquelas influencias literarias. Aproposito, 0 proprio Lobato, urn
homem extraordinariamente lucido em tantos aspectos, foi urna das rea90es
mais notliveis contra a Semana de 22.

RCH - As criticas ao GS eram pertinentes ou sinalizavam 0 conservadoris
modaepoca?
Silveira - Em Floripa, as rea90es mais qualificadas (para os leitores em
geral) vieram de intelectuais daAcademia Catarinense de Letras, comoAlti
no Flores e Othon D'E9a. Altino foi 0 mais radical, pois aIem de acreditar na
literatura e na arte como algo de inspira9ao abern dizer "divina", repudiava
nao so 0 estilo "chulo", os palavroes, enfim a vulgariza9ao da linguagem da
queles modemistas, como tambemfaziarestri90es ideologicas: paraele, aquele
movimento, dito cultural, parecia inspirado pelas ideias politicas do comunis
mo intemacional. Quando, em 1951, comecei a fazer parte do GS, os aspec
tos formais de "nova" literaturajaestavam suficientemente assimilados pela
maioria dos leitores, mas ainda perduravam as "pechas" de que eramos to
dos urn banda de comunistas. 0 que verifiquei nao seremverdadeiras. Havia
comunistas assurnidos, sim, mas havia tambem adeptos das mais diversas
ideologias politicas, sociais e religiosas. Predominava, e certo, urna visao
geral mais a esquerda, 0 que era sem duvida urna caracteristica dos mais
importantes intelectuais do seculo em todo 0 mundo. No GS se evitava qual
quer proselitismo ideo16gico, alem do que pudesse transparecer emmanifes
ta90es puramente individuais.
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ReD - V. foi professorde mateIruiticae muitos imaginamque tal disciplinae
incompativelcoma~artisticaeliter3ria 0 quev. temadizasobre isso?
Silveira - Euma pergunta que sempre me assusta nas entrevistas que
tenho feito. Na verdade, acredito que 0 fato de ter sido, durante cerca de
10 anos, um professor de matematica para estudantes de nfvel medio, de
modo algum me habilita a falar dessa estrutura tao complexa do conheci
mento humano. EntAo, 0 que posso relatar e alguma coisa da minha expe
riencia pessoal numadiminuta~ao dessa monumental estrutura. Parado
xalmente, 0 interesse pela matematicacome~ou la pelo final dos anos 1950,
quando resolvi ''tirar a limpo" 0 fato de eu ter sido are ali um pessimo aluno
de matematica nos colegios. Cheguei mesmo a serreprovado em matema
tica na terceira sene ginasial. Daf eume perguntava: sera isso um problema
meu, uma especie de deficiencia mental, ou os professores nao estavam
acertando 0 modo de ensinar essa disciplina, de modo que eu e grande
nmnero de outros alunos deixassem de sentir tanta dificuldade de entende
la? Era uma pergunta razoavel, ate mesmo com um leve matiz cientffico.
Devo tambem acrescentar que, por essa epoca, eu costumava ler obras de
carater filos6fico de Bertrand Russel (1872-1970), que foi um dos nomes
mais respeitaveis da nova 16gicamatematica e isso me deixava mais frus
trado ainda em rela~ao a minha indesculpavel ignorancia do assunto. Pois
bem, a partir daf comecei a estudar matematica, a principio por conta pr6
pria, em livros didaticos e mais tarde ingressando no curso de Matematica
da UFSC. Foi uma experiencia pessoalmente bastante valida, que me abriu
novos horizontes em rela~ao a diversos assuntos, inclusive a cria~ao litera
ria. Ainda hoje, mesmo afastado do magisterio e de cursos de matematica,
ainda reservo algum tempo para a leitura de livros e textos de divulga~ao,

principalmente de 16gica simb6lica.

RCH - Entretanto, muitos ainda persistem na ideia de que matematica e as
artes sao universos mutuamente excludentes...
Silveira - A ideia de que amatematica e incompatfvel com a literatura e a
arte nao deixa de serum equivoco grosseiro. Ao contnirio, hoje eu nao tenho
duvidas de que se existe um tipo de conhecimento que possa ser compatfvel
com tudo 0 mais, esse e 0 conhecimento 16gico-matematico. Ele esta visce
raImente ligado ao nosso dia-a-dia, em qualquer cogita~ao comercial ou que
exija qualquer tipo de estrategia. Estana rafz danossa linguagem articulada,
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de toda linguagem articulada. Aquestao e que em geral associamos erronea
mente amatemcitica, quase exclusivamente, com calculos nurnericos, quando
na verdade ela se refere anossa capacidade de estabelecer rela~oes, seja
entre objetos "reais", seja entre ideias abstratas. E podemos encontrar es
critores que usaram explicitamente de conceitos logico-matematicos ou da
fisica na constru~ao de algumas de suas historias, como Lewis Carroll,
EdgarAllan Poe, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, halo Calvino eUmberto
Eco, para citar so alguns. Se voce ler, por exemplo, 0 livro Discusion, de
Borges, vai encontrar urna resenha sobre 0 livro Matematica e imagina~iio,

de Edward Kasner eJames Newman (traduzido no Brasil pelaEditora Zahar)
e urn ensaio intitulado Avatares de la tortuga, a proposito de urn dos mais
conhecidos paradoxos de Zenao. Eclaro que essas cria~oes literarias nao
sao cria~Oes matematicas, embora tenham se valido delas. Literaturae mate
matica sao coisas diferentes, mas nao sao incompativeis entre si, assim como
nao vejo nenhurna incompatibilidade entre literatura e geografia, literatura e
historia, literaturae filosofia, literatura e 0 diabo a quatro. Aliteratura envolve
todo 0 universo hurnano e, por consequencia, todo 0 universo do conheci
mento humano.

RCH - Aliteratura deve ter urna fun~ao social?
Silveira - Eu perguntaria, a prostitui~ao deve ter urnafun~ social? Acor
rup~ao tern alguma coisa a ver com 0 social? Chego a acreditar que tudo 0

que urn homem faz, tern a sua cota de social. Pois 0 comportamento de urn
homem (ou mulher), quem quer que seja ele (ou ela), pode afetar pessoas
que Ihes estao proximas. A literatura, em geral, preocupa-se, ainda que de
maneira fictfcia, com 0 ser hurnano. E se aceitarmos que elaeurna fonna de
comunica~ao, enta~ a sua natureza etransitiva, isto e, busca alcan~arurn
publico receptor, de preferencia 0 maior possfvel. Quando 0 editor distribui
urn livro para urn determinado publico, a mensagem do livro toma-se social.
Entao, inevitavelmente, a literatura tern 0 seu 1000 social. Pode-se discutir se
esse 1000 social e ou nao 0 mais importante, mas apresen~adele e indiscuti
vel, mesmo que seu autor nao tenha nenhurna preocupa~ao neste sentido.

RCH - Quais sao os novos projetos?
Silveira - Ate agora eu realizei textos de pequena dimensao, contos,
cronicas e alguns poemas. Tudo bern, nada contra isso, acho ate que foi
urna boa experiencia, no sentido de urna gratifica~ao interiormuito pessoal.
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Mas agora a ideia de algo maior (ou, pelo menos, mais extenso) com~a a se
infiltraremminha mente. Imagens ainda urn tanto ca6ticas,si~s, rostos,
personagens, ambientes, tudo isso querendo ganharcorpo, exigindo a minha
aten~o. Com~ a tomarnotas, abuscarurncaminhono interiordo coos. Por
certo esta pintando uma novelaouurn romance. Mas ainda e cedo para saber
o que sera. Ainda estou aespera daquilo que chamam de "salto quantico",
aquela faisca que urn eb!tron solta quando pula de uma orbitamais altapara
outra mais baixa e que hojee entendida como simbolo da criatividade, a
faisca capaz de estabelecerumaordem no caos.

RCB- 0 que emais importante numa obra?Ahist6ria ou estilo?
Sllveira- Em geral as obras litenlrias de fic~ tern 0 que se poderiachamar
de uma historia e a gente sempre pode identificar nelas urn estilo. 0 estilo
talvez sejaaquilo que nos fazgostar mais de urn autor que de outro. Nao e sO
o modo de construir senten~as, mas 0 modo de conduzir ou escolher perso
nagens, de refletir sobre 0 que e essa coisa tao estranha que e 0 ser hurnano
aviver nurn universo estranho. Mas devo confessarque nao me prendo mui
to a esses mecanismos teorieos. No meu modo de ver, 0 mais importante
numa obra e 0 seu feiti~o, aquela eoisa magiea que te envolve e te leva ate 0

fmal da leitura com a sensa~ao de que voce eonheeeu urn outro mundo, ou
uma outra dimensao ate enta~ desconheeida de teu proprio mundo.

RCB- Atualmente, nos dispomos de recursos tecnologicos que facilitam a
produ~o de textos, mas nao surgiram talentos como Machado deAssis ou
Cruz e Sousa. Qual e a sua opiniao sobre esse assunto?
Silveira - Eu penso que a tecnologia e muito importante, tao importante
quanto a cienciapropriamente dita. Isso pode ser visto de modo mais ime
diato na medicina: os progressos tecnologieos sao impressionantes (PET
Scan e os exames tomogr3.ficos). Falamos faz poueo algoma coisa de mate
matica. Pois ja foi dito que a evolu~ao da matematica do seculo 18 ate a
presente data foi extraordinariamente maiorque a suaevolu~ da antiguida
de ate 0 seculo 18, isto gra~as as inven~oes e aperfei~oamentos a partir
deste seculo de maquinas de calcular, culminando em nossos dias com 0

computador. Na ldade Media, por exemplo, urn astronomo despendia urn
tempo enonne, que poderia ser de varios meses, para resolveruma complexa
equa~ao matematica. Com 0 desenvolvimento das ml:iquinas de caleular, 0

trabalho de resolver os "earr~Oes nurnericos" foi enonnemente reduzido,
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abrindo urn esp~o muito maiorpara apuracri~ao e incrementando portanto
os aVIDWos da ciencia.Atualmente, os computadores pennitem simu1~oes do
clima de urn planetadistante etestes de hip6teses sobre apossibilidade ounao
de vida em outras regioes do Cosmo; esses calculos envolvem algoritmos
complexos e dificilmente seriam resolvidos sem 0 uso de computadores.
Mas e quase impossivel para mim dizer se tais recursos tecnologicos, que
deram urn impulso tao grande Iiciencia, possamter algum efeito, positivo ou
negativo, emrel~ao Iicria9ao literana e artistica. Acredito que nao. AMm do
mais, os talentos excepcionais dificilmente nascem em pencas. Se no seculo
19 tivemos Machado de Assis e Cruz e Sousa, no seculo 20 acho que po
dem serconsiderados como grandes criadores urn Guimames Rosa, urn Joao
Cabral de Melo Neto, urn Carlos Drummond de Andrade.

Flavio Jose Cardozo

Nasceu em Lauro Muller, SC, em 2 de novembro de 1938. Ejomalis
ta, escritor e manteve por vanos anos urna coluna de cronicas nojomalDia
rio Catarinense. Eautor das primeiras tradu90es das obras de Jorge Luis
Borges (1899-1986), conhecido escritor argentino. Cardozo foi premiado
no Concurso Universitario de Contos (Porto Alegre, 1965), no Concurso
Nacional de Contos (Florianopolis, 1967), no I Concurso Nacional de Con
tos do Parana (Curitiba, 1968) e no Concurso Remington de Literatura (Rio
de Janeiro, 1977). Seu primeiro livro de contos foi Singradura (1970); oito
anos depois veio Zeliea e outros (1978). Os dois livros tern como cenano a
Ilha de Santa Catarina, epoca em que a cidade nao tinha as fei90es turisticas
atuais. Outros livros sao Agua do pote (1982), Sobre sete viventes (1985),
Longinquas ba/eias (1986), Reeo da /amparina (1987), Sofa na rua (1988),
Tiroteio depois do fi/me, (1989), Senhora do meu desterro (1991), Tr%
/6 paraflauta e eavaquinho, em parceria com Silveira de Souza (1999),
Uns papeis que voam (2003), GuaM (2005), urn conjunto de contos em
andamento de romance que tardiamente retoma 0 cenano da vila da inf'ancia,
e Duas violas arteiras, em parceria com Sergio da Costa Ramos (2008).
Cardozo e funcionano publico aposentado e pertence aos quadros daAca
demia Catarinense de Letras.

RCH - Como foi a sua inffincia?
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Cardozo - Nasci na regiao carboniferade Santa Catarina, no municipio de
Lauro MUller, bernno pe da Serrado Rio do Rastro. Passei a inf'ancia, ate os
onze anos, no distrito do Guata,umavilade trabalhadores das minas. 0 meu
ultimo livro tern 0 nome dessa vila (Guata, 2008). A infincia me marcou
bastante, mas nao influenciou de imediato a minha literatura.Ainda garoto,
me desliguei desse ambiente, passando por urn periodo de transi~ao nurn
semiruirio, isso depois que pela nossa regiao andaram uns padres em busca
de voc~Oes sacerdotais. EI'81Jl frades da Ordem dos Servos de Maria (Ser
vitas), que tinham 0 semi.n8.rioemTmvo, cidadeproximaaArarangua, no Sul
do estado. Uns vinte moleques atenderamachamadae hi foram para 0 semi
nario - na verdade, todos n6s queriamos ver urn mundo novo, escapar da
quela pobreza, e 0 seminario acenava com boas perspectivas deedu~ao e
futuro. Para desencanto de minha mae, que ja me via padre, fiquei la bern
pouco tempo, cerca de urn anoe meio. Naotinhanenhumavoc~ao. Agora,
que foi urna experiencia muito importante paramim isso foi. Na nossa casa
de familia pobre nos tinhamos apenas uma Biblia resumida, almanaques, e
so. Na escolinha, meia prateleira de urn armario com uns dez livros. No
seminario tive contato comumacoisachamadabiblioteca

RCH - Quais eram as leituras preferidas dojovem seminarista?
Cardozo - Os livros eram pre-selecionados pelos padres, claro que eles nao
iam deixar que lessemos qualquercoisa. La estava 0 sempre bern lembrado
Tesouro da Juventude, a cole~ao Terramarear de aventuras, 0 livro Cora
{:QO, de Edmondo de Amicis... Tive a sorte de ter urn grande professor de
Portugues, que nos mandava fazer bastantere~ao e era muito severo na
corre~ao. Chamava-se frei Romeu, 0 melhor professor que ja tive. Ele era
filho de urna familia abastadado Rio de Janeiro, mas havia deixado tudopara
seguir a vida austera de religioso e a pobreza voluntaria com os demais pa
dres. Afo~ao oferecidano seminario eramuito boa, mas aquela maneira
de vivereraurn sacrificioparaalandas minhasfo~, aqueladisciplinarigo
rosa, aquelas ora~oes tao compridas. Eu nao era bern urn exemplo de fe e
devo~ao e estava ocupando 0 espa~o de alguem com verdadeira voca~ao
religiosa. You sempre reconhecer que os padres eram uns abnegados eque 0

periodo vivido no seminario, mesmo tao curto, me influencioubastante, so
bretudo emrel~ao ao meugosto pela leituraeas minhas primeiras tentativas
com a escrita.
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RCB - Existia algum tipo de castigo fisico no seminario?
Cardozo - Nao, mas haviaumapwri~ que nos causava algum desconforto,
emboraagenteentendesse muito bern que elavisavaanossa disciplina, os nos
80S bons modos. No refeitorio, quando alguem derrubava urn talher no chao,
jei sabia 0 que devia fazer: tinha de ir lei diante da mesa dos padres e se
ajoelhar. Ficava de joelhos por uns bons minutos, ouvindo 0 barulho do pes
soal comendo, e so voltava ao seu lugar quando 0 padre reitor autorizava
com urn toque de campainha. Nao sei se era urna estrategia dos padres para
ensinar os alunos, mas certo dia urn deles derrubou urn talher e nao teve
duvida, ele foi ajoelhar-se e hi ficou ate ser perdoado. A cena me impres
sionou, mas ate hoje desconfio que aquilo era urnajogada combinada para
melhor instruira turma.

RCB - Embora tenha nascido no pe da serra, boa parte da sua obra explora
essencialmente 0 cemmo litoraneo. Quais as razoes para tal?
Cardozo - VIm a conhecer 0 mar somente por volta dos doze anos de idade,
quando ainda estava no seminario. No verno, os padres organizavam excur
sOes Iipraia doArroio Silvae do Morro dos Conventos, emArarangua, para
entretenimento da gurizada. Conseguiamurn caminhao de algum colono e lei
iamtodos na maioralegria do mundo. Apraia ficava auns trinta quilometros,
a estrada era de cascalho, saiamos bern cedo. Aprimeiravez, enmo, que vi 0

mar foi urna coisa fantcistica, quase tive urn treco de tanto deslurnbramento:
eu era do pe da serra, mal imaginava como podia ser 0 tal OceanoAtlantico,
e a imagem daquela vastidao me provocou umaem~ao de fato muito forte.
Foi uma impressao que nunca mais se apagou. Uma cronica de Afonso
Romano de Sant'Anna tambem descreve 0 primeiro dia em que ele se
deparou com 0 mar, algo bern semelhante ao que ocorreu comigo. Quem
nasce proximo ao mar nao faz ideia dessa experiencia - eu brinco com
minha mulher, que nasceu em Florianopolis, dizendo que sinto muita pena
dela por nao ter entre suas grandes lembran~as essa da descoberta do mar
jei com mais idade. Uns anos depois, aquela revela~ao fisica acontecida no
Arroio Silva teve urn complemento, refinou-se com a leitura de Homens e
algas (1957), de Othon d'E~a. Esse Hvro veio dar urna nova dimensao ao
meu sentimento pelo mar, pois agora eram reveladas vidas humanas vivendo
junto a ele e dele, nao era apenas aquele cemmo grandioso, era tambem 0

espa~o de muitas historias, de muita poesia. 0 livro de Gamad'~a foi fun
damental para a minhao~o pelo ambiente praiano como urn filao literario.
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Admiro muito Othond'~ tambemporsua~ em nosso meio cultural,
por sua fama de born conversador e por ter tido urn espfrito sempre aberto
para osjovens. Olhava com grande simpatia os jovens modernistas, embora
semnenhurna vincula¢o com0 GS.

RCB - Como foi 0 seu relacionamento com 0 GS?
Cardozo - Meu relacionamento com 0 GS foi apenas 0 de urn curioso, urn
timido espectador. Eu tinha rtlais oumenos vinte anos quando vim morarem
Florian6polis, em 1957, ou seja, 0 GSjli estava em sua fase final, pois se deu
por encerrado no anO seguinte. Era ainda urn guri, fui estudar no Colegio
Dias Velho, fazia minhas reda~oes nas aulas da professora Carolina e do
Nereu Correa e gostava muito de ler. Acompanhava 0 movimento literlirio,
as atividades do GS, lia a revista Sui na Biblioteca PUblica. Frequentei a
livrariaAnitaGaribaldi, do Salim, gostavade irver as novidades, mas s6 ver,
porque dinheiro que era born s6 no bolso dos outros, nAo no meu. Se bern
me lembro, 0 fullco livro que comprei la foi exatamente Homens e algas. Me
relacionei urn pouco mais foi com 0 pessoal da minha idade. Na minha sala
do Curso Classico estudava 0 Paschoal Ap6stolo que, junto com 0 irmao
gemeo Nicolau, foi urn dos fundadores do grupo Litoral. Como eu era bon
zinho em Portugues, colaborei com a revistaLitoral como revisor, a convite
do Paschoal, atividade que no futuro acabou sendo especialmente muito util,
pois pode ser contada como urn anO de servi~o no meu tempo de aposenta
doria. Bern, minha participa~ao em grupo, portanto, foi com 0 Litoral- e na
condi~ao de revisor da revista, nada com alguma cria~Ao minha. Do GS
sempre foi uma distancia respeitosa, espiando de longe. 0 mais pr6ximo que
eu estive foi da Egle Malheiros, que era nossa professora de Hist6ria, no
Dias Velho, e do Anibal Nunes Pires, que dava aquela materia medonha
chamada Matematica. 0 pessoal todo do GS eu via como que nas alturas,
poisja haviam publicado livros e eu nem chegava ainda a sonharcom isso.

RCB - 0 que v. tern a dizer acerca do desaparecimento do GS?
Cardozo-0 grupo eraambicioso, atuavaemvarias frentes e deumesmo uma
boamexidanoambiente. Estliai aHistOriaregis1rando isso. Haviaumaenonne
ansiedade criadoradentro do grupo, 0 que talvez tenha acabado porprovocar
urna exaustao falo da atividade do grupo como grupo, nAo do potencial
de cada urn. 0 GS foi urn movimento muito solidario, cheio de entusiasmo,
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e esse entusiasmo de vanos de seus elementos continuou (ainda continua),
como foi 0 caso de Guido Wilmar Sassi, e ate hoje 0 de Salim Miguel, Egle
Malheiros, Adolfo Boos Jr., Silveira de Souza.

RCH - Alguns escritores relatam que sao leitores compuisivos. V pertence
a este grupo? Leituras e releituras facilitam 0processo literano?
Cardozo - No processo de formal;ao, como a maioria dos que se imaginam
com alguma tendencia para escrever, fui bastante ansioso para produzir algo.
Chegava a doer aquilo de ver 0 tempo passando e nada acontecer. Via os
outros produzirem e eu tao pouquinho, s6 as redal;oes de colegio, urnas
experiencias emjomal, a participal;ao em concursos. Com 0 tempo, fui 00
ministrando 0 meu ritmo, me conformando com minha lentidao natural. 0
primeiro livro, Singradura, saiu quandoja estava com 32 anos, e 0 segundo,
Zelica e outros, oito anos depois, ambos ambientados na Ilha de Santa Ca
tarina. A ideia de escrever sobre a regiao da minha inf'ancia s6 se tomou
concreta em 2005 (Guata). Escrevi urn born tempo parajomal e alguns
livros com selel;ao de cr6nicas apareceram. No que diz respeito as leituras,
elas sao desordenadas, nao obedecem a metodo algum. Ja fiz alguns esfor
I;OS para ser mais disciplinado, mas sem resultado. De qualquer maneira,
acho que 0 que Ii me deu bastante proveito. Hoje, nao leio tantas novidades
como lia antes, mas em compensal;ao releio bern mais os autores que me
marcaram. Esse processo de releitura e urna necessidade, e urn reencontro
em que, mais maduro, reverencio a crial;ao dos maiores.

RCH - Atualmente, dispomos de varios recursos tecnol6gicos que faci
litam a produl;ao literana. Qual e 0 seu comentario sobre esses avanl;0s
da modemidade?
Cardozo - A tecnologia facilita 0 trabalho digamos bfa9al, mas nao neces
sariamente a crial;ao artistica. Pode ate facilitar, mas nao se conte com
isso. Os recursos tecnol6gicos agilizam a obtenl;ao de informal;oes e a
elaboral;ao material de urn texto, mas 0 modo de escrever de outros tem
pos combina mais com os requisitos necessanos a urna boa produ9ao lite
raria, que sempre pede concentral;ao e ponderal;ao. A facilidade atual tal
vez tome a mente mais dispersiva. Vma de minhas primeiras leituras foi 0
Tesouro da Juventude, decisivo para despertar minhavoc~o literana como
foi decisivo, eu sei, para despertar a voca9ao de muita gente para outras
atividades, basta lembrar 0 famoso Livro dos porques... Essa influencia,
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naquele preciso momento, foi mais importanoo que todo 0 acervo do Goo
gle. Tenho medo de que, por ser tao facilitaria e estar tao disponivel a urn
simples toque de dedo, a Massa de dados no computador iniba a imagina
yao, a fantasia, instrumentos da liooratura. As ideias e 0 conooudo dos livros
sobreviverao as inova~Oes tecnol6gicas, eles podem ganhar diferentes for
matos e aspectos mas nao deixarao de ser livros.

RCB - Em que contexto os recursos tecnol6gicos podem ser uteis?
Cardozo- Atecnologia servebemmais aos neg6cios, aedu~,adivulga
~ cientifica do que acri~o artistica, tao carregada deem~o e subjetivi
dade. Como umpintorpode extrairdessa tecnologiauma obramais sua, mais
com suaalma? E 0 escritor, nasolidfto daexperiencia?Atecnologiaeutilissima
- e como! - para 0 trabalho fisico da escrita. Alei do menoresfo~ tambem
funciona para 0 escritor, e claro. Ja se escreveu em placas de barm, em papi
ros, em pergaminhos, escreve-se em papel,ja se escreveu compenade pato,
canetas-tinooiro, maquinas, escreve-se comcomputador, sei lacom que ainda
se vai escrever. Mas a cri~ao mesmo e la dentro, com 0 pensamento. 0
instrumental varia, se sofistica, mudamos habitos. Comecei a trabalharcom
computadornoDiana Catarinense, pioneiro em Santa CatarinanaOO~ao
desse recU!SO de trabalho. Nocom~, uma certa estranheza; mas hoje como
me imagitlar sem computadorparaescrever? Escreverno sentido de botar as
palavrasno papel, nao no de fazer literatura,bern entendido.

RCB - Ainda ha espa~o para temas universais na literatura? Inquieta~oes

exisOOnciais ou conflitos religiosos ainda despertam inooresses nos leitores?
Cardozo - A literatura lida essencialmenoo com 0 ser humano, com tudo 0

que e do ser hurnano, as inquie~s, os sonhos, 0 1000 bom, 0 1000 mall, os
conflitos. Os temas sao recorrenOOs, eOOmos. Por serem do homern, todos os
temas que incessanoomenoo abastecem a literatura sao universais. Aliteratura
e a arte da palavra, para exercitar essa arte todos os temas sao validos. Por
mais que um OOma tenha sido explorado, sempre havem oportunidade para 0

surgimento de uma boa obra literarla com seus toques de originalidade, vai
valer at a maneira como 0 velho tema tenha sido aproveitado. Como com as
jogadas no xadrez, sao quase infinitas as si~Oes de enredo numa fi~o, a
descoberta de sugestOes num poema. Mas as grandes questOes da aventura
hurnana estarao sempre se repetindo na elabora~ao lioorana e sempre inOO
ressando acuriosidade do leitor sensivel.
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RCH - 0 que leva alguem a produzir uma obra liteniria? A compulsao
e irresistivel?
Cardozo-Ate hoje nao sei porque escrevo. As possibilidades sao vanas. Dns
imaginam que se escreve para fugir da rotina e irparaumarealidade inventada
mais interessanteouprazerosa, outros que escrevereuma fonna depoder, e dar
uma de semi-deus manipulando destinos, outros que epara melhorar 0 mundo,
para divertir as pessoas, por pura vaidade etc. etc. A melhor resposta talvez
seja que epor isso tudo ao mesmo tempo. Seja como for, nao chega a ser
uma questlio que me angustia. Quantoaintensidade, sempre achei que eu me
sentiriamuito mais feliz se tivesse umaboa compulsao irresistivel paraescre
ver, em vez dessa minha maneira devagar. Nao precisaria ser como dizia
William Faulkner (1897-1962), para quem nada importa ao escritoralem de
escrever seu livro, nem honra, nem decencia, nem felicidade, nada, e que se
urn escritor precisar roubar a propria mae para escrever nao deve hesitar urn
so momento. Nao precisaria ser assim, mas seria otimo se eu tivesse urn
pouco mais de obsessao, ficasse mais tempo batucando as teclas, atraves
sasse dias e noites escrevendo, mas isso e para alguns eleitos.

RCH - E as pressoes do mercado editorial? 0 que e urn best seller?
Cardozo- Nurn conceito mais tradicional, a literatura busca 0 prazer esteti
co a partir da palavra, mantern seu carater criativo em tomo das mil e urna
sugestOes da exisrencia hurnana. 0 escritornao assurne a pretensao de salvar
o mundo, quer apenas dar algum testemunho sobre 0 que 0 cerca ou sim
plesmente inventaralgo que de prazer ao leitor. Olhando assim, a literatura e
umjogo inocente e de urna necessidade relative; 0 mundo nao sucurnbiria
sem ela, muito embora sempre tera influencia nas mentes enos corayoes
hurnanos. Agora, como produto de consumo, 0 livro e capaz de cada vez
movimentar tnais dinheiro. Ha urna "indUstria liteniria" para urn mercado de
finido, movida por regras de produ~ao bern eficientes. Livros e livros sao
publicados em linhas de montagem - e isso, de urn modo geral, tern muito
pouco a ver com a literatura propriamente dita. Prevalecem as conhecidas
formulas de sucesso. Nlio vejo nenhurn motivo para censurarquem quer que
seja por ler esses livros, e questlio de gosto e de formayao, e viva a liberda
de. Ler bern e urn estcigio alto, e consequencia de urn aprendizado e de urn
desenvolvimento continuo. Paraos que apreciam de verdade a boa leitura 0

que irnportaeque ela sempre tenha seu espayo e aconte~a sempre.

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Numero 1, p. 9-95, Abril de 2009
85



RCH- Algumas obms apontamproblemas sociais econtribuirampara0aper
fei90amento das institui90eS. Nao seriauma outramodalidade de literatura?
Cardozo - A literatura pode e deve percorrer todos os caminhos da realida
de humana. Ela da testemunho, enriquece avisao de mundo, emociona, cau
sa maravilhamento. Nao mata a forne fisica de ninguem, mas pode ser urna
extraordinariacompanheirade viagem. Avidaemais vidacomurnborn livro.
Emuito dedenUnciasocial, de inconfonnismo ternpassadopelos livros. Quantas
vezes 0 instrumento para isso e 0 humor, a s3tira? Estoupensando agora, por
exemplo, naquela Umapropostamodestade Jonathan Swift (1667-1745), que
propunhaaos irlandesesque as crim;.asde rnafossem abatidasparaalimentaros
abonadoseque mexeucomasensibilidade de todomundo. Mas, emboracoma
literatura sejapossivel abalarconsciencias, a fim93.0 delanao e ade estabelecer
linhasdeconduta, essepapelcabemais nabocadospregadores. 0 escritoreurn
observadordavida, urncontadorde invenl;Oes apartirdo que ve e sente. 0 que
ele conta pode ser bonito ou feio, born ou mau. Ea vida. Ele esm no rolo da
exisrenciae fica bern melhor sendo 0que e, parceiro de todos os homens.

RCH - Fale urn pouco sobre 0 processo litenmo.
Cardozo - Cada urn tern seu jeito de trabalhar. Como ja disse, sou do tipo
vagaroso, vagaroso ate demais. Se me perguntam, digo que nao chego a me
consideraralguemno pleno oficio de escritor, me sinto urnpraticamente quase
envergonhado. Nao sei se eexcesso de autocriticaouumamanha inconsciente
paranao me cobrarem alem da conta. De qualquermaneira, indeciso ou000, a
verdade e que na hora de escrever a gente cria coragem e vai ousando, as
vezes comuns ares meio megalomaniacos. 0 escritorpode serbernconsciente
de sua limita93.o navida real, mas diante do papel ele busca nada menos que 0
melhor, nada menos que a perfei9ao. As vezes ate acha que chegou la. Se
acaba fazendo algo pelo menos digno de respeitoja fica de born tamanho...

RCH - 0 mundo atual vive urna verdadeira revolu9ao digital e 0 cidadao
comurn encontrauma ampla variedade de entretenimento. Diante disso, qual
eo futuro do livro?
Cardozo - Vejo 0 livro assim bern definido: sua parte fisica e seu conteudo.
Aparte fisica e 0 que e, urn suporte. Nao me assustanada que amanha 0 livro
me caia nas maos ou me entre pelos olhos com urna fonna diferente dessa
com a qual estou habituado. As placas de argila, os pergaminhos e tudo mais
cederam lugarao papel e os leitores foram se adaptando as vanas mudan9as.
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o homem busca sempre a novidade mais pnitica. A realidade digital deu
tantos beneficios ao relacionamento humano que 0 que ela consolidar em
relayao ao livro ha de ser proveitoso. Everdade que estamos tao bern acos
tumados com 0 livro do jeito que e que a mudanya para outras formas soa
ate meio agressiva. Mas ele, por mais que mudarem suas aparencias, sera
sempre e cada vez mais urn dos primeirissimos bens da Hurnanidade.

Lauro Junkes

Ele nasceu em Florian6polis/SC, 9 de Maryo de 1942. Bacharel em
Filosofia, Licenciado em Letras e Bacharel em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina; 0 Mestrado tambem foi concluido tambem na
UFSC (1976) e 0 doutorado, em Lingiiistica e Letrasrreoria da Literatura,
pela Pontificia Universidade Cat6lica do Rio Grande do SuI (1993). Foi
professor da UFSC, onde ingressou em 21 de Maryo/1973. Seus interes
ses se voltam para a produyao literaria em Santa Catarina e 0 resgate da
mem6ria de antigos escritores do nosso estado; criou a disciplina "Litera
tura Catarinense", a qual serviu de inspirayao ou ponto de partida para
vanas teses de p6s-graduayao. Eintegrante do Conselho Estadual de Cul
tura de Santa Catarina (desde 2002) e tern atuado como presidente da
Academia Catarinense de Letras em diferentes mandatos (2003-2004, 2004
2006 e 2006-2008). Junkes e autor de uma biografia sobre urn dos princi
pais modemistas de Santa Catarina (Anibal Nunes Pires e 0 grupo SuI,
1982), alem de duas dezenas de outros livros. Ap6s trinta e tres anos de
atuayao junto ao Departamento de Linguae Literatura Vemacula, ele se
aposentou como Professor Titular.

ReB- Descreva 0 desenvolvimento de sua carreira literana?
Junkes - Atualmente, eu sou professor universitario aposentado, mas ainda
tenho algumas orientayOes de teses pendentes. Nao sou escritor "criativo",
pois dediquei-me sempre mais afunyao de leitor que escritor, e meus interes
ses se voltam para a hist6ria e critica literaria. A partir de 1976, eu decidi
estudar os escritores catarinenses, pois tinha terminado 0 mestrado e res01vi
fazer algo diferente. Nao havia quase nada sobre a literatura produzida em
Santa Catarina, pelo que decidi estudar a nossa produyao literaria. Nesse
sentido, eu inaugurei uma pagina nolorna/de Santa Catarina, de Blumenau,
em cujo suplemento dominical eucriei a coluna ''Catarinenses fazem literatura".
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Ali devo ter publicado mais ou menos 40 trabalhos, pois 0 suplemento foi
extinto em 1979. Mantive tambem uma pagina semanal nojornalA Gazeta,
onde publiquei cerca de 450 edi~s, na coluna "Livros & Cultura", ate 0

fechamento dojornal. Comasmudan~ derumos nosjornaise avaloriza¢o
das~s de esportes e sinopses de telenovelas, eu fui perdendo meu "solo
fume". Esses suplementos liter3rio-cultumis eram comuns ate os anos 1980,
mas terminaram com 0 crescimento das paginas dedicadas aos esportes e
televisao; gradativamente, a literatura perdeu espa~o nos jomais. Aminha
produ~ jomalisticadiminuiu, mas esporadicamenteeuaindacontribuiacom
criticas publicadas emjornais como 0 Estado, Florian6polis eA Noticia, de
Joinville. Ap6s concluirodoutoramento, comecei a assumirorien~Oes de
alunos de p6s-grad~o (mestrado e doutorado), de modo que 0 meu tem
po dedicado aleiturae an8lise de livros diminuiu. Senti isso como uma gran
de perda, porque 0 envolvimento com 0 suplemento literario impunha res
ponsabilidade e exigia urna produ~ao sistematica. Quando tais exigencias
desaparecem, a pessoa geralmente se acomoda e acaba seguindo outros
rumos na carreira.

ReB - Quando v. passou a se interessar pelo modernismo catarinense?
Junkes - Eu tomei conhecimento da existencia do GS a partirda conviven
cia e estudo das obras de seus integrantes, quando entrei em contato com
alguns escritores modernistas de Santa Catarina, principalmente Salim Mi
guel, Guido Wilmar Sassi e Silveira de Souza. Foi a partir desse contato que
decidi examinarmelhor 0 GS e os escritores catarinenses. Isso ocorreu por
volta de 1979-80. Em seguida, eu publiquei urn livro sobre 0 GS e outro
sobre poesia catarinense, todos bern acolhidos pela cntica. Atualmente, eu
me concentro na critica literana e tenho interesse em resgatar a produ~ao de
antigos escritores catarinenses.

RCH- Abuscapelosantigosescritorescatarinensesrevelou aalgumasurpresa?
Junkes - Eu tive a surpresa de descobrir muita coisa boa, produzida por
escritores de mais ou menos 100 anos atras. Textos que nao foram reedi
tados, mas de grande qualidade literaria. Muitas dessas obras sao prati
camente desconhecidas dos leitores atuais, como as poesias completas
de Luis Delfino, dois volumes com cerca de 1500paginas; tambem reeditei
os contos de Virgilio Varzea, importante escritor do final do seculo 19.
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Reeditei ainda a obra de completa do poeta Cruz e Sousa, 0 inedito Oscar
Rosas e Ensaios Oratorios de Arcipreste Paiva, 0 maior orador sacro
cuja obra havia cerca de 140 anos que fora reeditada. Eu ainda reeditei 0

primeiro livro litenirio catarinense - Assembleia das aves, de Marcelino
A. Dutra (1847), Praias da minha terra & outros poemas, de Juvencio de
A. Figueredo e resgatei de jomais a obra de Santos Lostada - Minutos de
mar, estando no prelo a Obra comp/eta de Delminda Silveira. Esse tipo de
trabalho ultrapassa a fun~ao de um editor, pois envolve a sistematiza~ao,

adapta~ao ortognifica e uma profunda revisao geral dos textos, pois eles
foram escritos hamais de 100 anos atras. Muito desse material foi publicado
emjomais, material bastante deIicado que necessitaum manuseio cuidadoso,
para evitar danos. Esse tipo de trabalho consumiumuita energia, mas me deu
muita satisfa~ao. Efun~ao daAcademia Catarinense de Letras a preserva
~ao da lingua, mantida em sua pureza, e a valoriza~ao dos escritores do
passado, tomando a apresentar suas obras aos leitores.

ReB - Esses escritores estavam perdidos no tempo, mas eles tinham ape
nas relevancia historica ou suas obras tinham meritos intrinsecos?
Junkes - Eu Ii as obras desses escritores e percebi que eles tern valor, 0 que
ultrapassa a simples relevancia hist6rica. Muitas dessas obras sao bern estru
turadas e rem mentos intrinsecos. Elas estavam esquecidas ou eram inaces
siveis aos leitores atuais e, portanto, eu pensei em dar uma nova chance a
esses talentos do passado. Por exemplo, dentre as obras de Arcipreste Pai
va, sobrevivia apenas um volume, trancado achave na Biblioteca PUblica.
Para ter acesso a ela eu tive que obter uma autoriza~ao especial da diretora.
o Luis Delfino foi eminente poeta do seculo 19 e teve grande destaque ate 0

inicio do seculo 20, mas ele teve varios percal~os: embora medico, rico e de
condi~oes para editar seus Iivros, nunca se interessou em publicarum livro.
Grande profusao de suas poesias apareceu apenas nos jomais. 0 jomal e
transitorio e 0 material facilmente se perde no tempo. Tendo falecido em
1910, somente em 1926, 0 filho com~ou a editar seus poemas. Luis Delfino
foi umautorromantico, influenciadopelopamasianismo. Mas, apartirde 1920,
nos tivemos 0 movimento modemista, 0 qual tinhapor lema: ''nos sabemos 0

que nao queremos, ainda nao sabemos 0 que queremos", ou seja, era ferrenho
inimigo do pamasianismo,movimento litercirio quase oficial no Brasilnapas
sagem do seculo 19 para 0 20 e Olavo Bilac, 0 expoente do pamasianismo,

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Niunero 1, p. 9-95, Abril de 2009
89



HirMANAS
era muito achegado ao poder politico e tinha pleno dominio sobre a opiniao
publica. Osmodernistasnao aceitavam0pamasianismo eos livros de Luis Del
fino, publicadosnessaepoeativeramchancedebomrecebimento erepercussao.

RCB - 0 que a ACL tern feito atualmente para preservar a memoria
desses escritores?
Junkes - Alem de constantesrecupe~es das suas obms emnovas edi90es
em livros, nossa inten9ao e colocar os textos de autores antigos na Internet,
todas que sao de dominio publico. 0 mesmo esm sendo feito em rela9ao as
revistas Terra eSuI, pelo NUPILLdaUFSC, permitindo que pesquisadores e
demais interessados tenham acesso livre a todas as edi95es.ArevistaSuIainda
nao caiu no dominio publico, mas nos estamos negociando com os antigos
editores para que ela seja colocada a disposi9ao de todos os leitores.

RCB - Descreva 0 cell/mo em que surgiu 0 modernismo catarinense.
Junkes -A Semana deArte Moderna ocorreu em 1922, introduzindo a
estetica modernista nas letras e artes do Brasil. Apartir de 1900ja existia
urna certa tendencia pre-modernista. Em Santa Catarina, porem 0parnasia
nismo perdurou de 1880 ate 1948, ocasiao em que houve a deflagra9ao do
movimento modernismo no estado. Por que tao tarde? Porque aAcademia
Catarinense de Letras foi criada por um grupo de escritores estreitamente
afinados com os moldes do pamasiano e a influencia se fixou fortemente e
perdurou por muito tempo, embora 0 modernismo ja fosse urna tendencia
predominante no cenano brasileiro. 0 conceito de academia, alias, lembra
qualquer coisa de natureza muito formalista ou urna institui9ao refratana as
renova90es das ideias. Aresistencia ao modernismo impos a Santa Catarina
meio seculo de atraso! 0 GS surgiu como resistencia ao marasmo que pre
dominava em nosso estado e 0 nome inicial "Circul0 deArte Modema" se
justificava: seus componentes queriam arte e, mais especificamente, arte
moderna, pois somente a arte moderna seria capaz de veneer a barreira im
posta pelo pamasianismo. 0 circulo e urn grupo de pessoas em que todos
tem voz igual, e democratico, sem impor lideran9as absorventes. 0 espirito
do GS era (e tinha de ser) de afronta e, portanto, os modernistas enfrentaram
muitas dificuldades no inicio de suas atividades.

ReB - Por volta dos anos 1940-50, quaiseram os intelectuais daACL que
mais se destacavam?
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Junkes - AAcademia Catarinense de Letras foi fundada por Jose Boiteux e
urn grupo de jomalistas/escritores em 1920, mas produziu poucas obras
relevantes nas primeiras decadas, como, alias, toda a primeira metade do
seculo 20 teve produ9ao literaria reduzida em Santa Catarina. Os tinicos
intelectuais que tiveram destaque foram aqueles de espirito mais aberto,
que nao se submetiam ao pamasianismo oficial, ou que resistiram as conve
niencias momentaneas. Dentre aqueles que se destacaram na produ9ao lite
raria, cito Othon Gama D'E9a, escritor de espirito aberto, Maura de Senna
Pereira, a maior poetisa de Santa Catarina, e Tito Carvalho, jomalista que
adotou 0 estilo regionalista e retratou 0 modo de vida e a rudeza instintiva de
seus personagens. Esses intelectuais eram dotados de espiritos independen
tes e viviam a margem da academia; daqueles que se submeteram ao pama
sianismo oficial, nenhumprosperou.

RCH - Como 0 Circulo de Arte Modema se transformou em Grupo SuI?
Esqueceram as "artes modernas"?
Junkes - Os modernistas tinham adotado 0 nome "Circulo de Arte Moder
na", mas ficaram conhecidos como 0 "Grupo SuI", sobretudo ap6s a cria9ao
da revista SuI. Esta come90u a ser divulgada por todas as regioes do Brasil,
daAmerica Latina e ate aAfrica de lingua portuguesa. Ela recebia colabora
90es de varias regioes. Como a imprensa de Sao Paulo e Rio de Janeiro se
referia frequentemente aqueles "rapazes do Sui", aquele dinfunico grupo da
revista SuI, aos poucos se popularizou 0 nome "Grupo SuI", que acabou
predominando, aponto de hoje quase ninguem se referir ao original "Circulo
de Arte Moderna". Eimportante lembrarmos que, antes da decada de 1950,
praticamente nao se ouvia falar em arte moderna, em Santa Catarina.

RCH - 0 modemismo promoveu alguma mudan9a no cenario cultural
da epoca?
Junkes - Amaiorcontribui9ao foi a renova9ao da literaturae das artes plasti
cas em Santa Catarina. Raviaumaboaprodu9ao artistica e litemnano final do
seculo 19, com autores como Cruz e Sousa, Luis Delfino e Virgilio Varzea.
Com a passagem do seculo 20 esses escritores foram desaparecendo e nao
surgiu ninguem relevante no cenario.Aqualidade caiu edirninuiu a produ9ao
artistica. Em 1896, foi fundada aAcademia Brasileira de Letras e outras aca
demias em diferentes estados. Em Santa Catarina, a primeira vez que foi
levantada a ideia de se criar uma institui9ao dessa natureza ocorreu em 1912,
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por iniciativa de Othon GamaD'~a, mas a ideianao prosperou. Em 1917,
ele retomou com a mesma ideiaeurn amigo dele,Altino Flores, fez a seguinte
pergunta: "-Acria~ao de urna academiaeinteressante, mas quem iracom
por seus quadros? N6s nao temos escritores!". Houve urna intensa discus
sao (1910-20) e alguns escritores iniciantes ejomalistas resolveram fundar a
revista Thrra, epis6dio de grande significado hist6rico, pois ela foi 0 inicio de
uma revitaliza¢o, emborade tendencia tradicionalista. Arevista durou pou
co (1920-21) e era semanal, no infcio, passando depois a mensal; do ponto
de vistaartistico, inclinava todapara 0 parnasianismo.Alias, 0 parnasianismo
tentou preservar sua raizes no Brasil inteiro nos inicios do novo seculo, pro
jetando-se como 0 que havia de mais importante, a verdadeira arte! Dentro
desse contexto, foi criadaaAcademia Catarinense de Letras, por jniciativa
de Jose Boiteux. Ela surgiu a partirda cria¢o da revista Terra, que revelou
existirem alguns escritores em Santa Catarina. Altino Flores era urn homem
muito realista e nada escapava ao seu olhar critico, pois ele sempre achava
algurn defeito por melhor que fosse urna obra. Essa caracteristica tem urn
1000 bom, outro ruim: desestimulaos novos escritores, mas tambem permite
o aperfei~amento dos textos. Aos poucos foram surgindo mais escritores e
muitos entraram paraa academia, inclusive 0 pr6prioAltino Flores.

ReB - 0 que os modemistas tinham em mente? 0 GS era urn movimento
litenirio ou os interesses erammais amplos?
Junkes - Era composto por jovens irrequietos. Eles tinham em mente a
supera~ao do tradicionalismo e do marasmo litenirio-cultural que vicejavam
na epoca, refrigerando 0 0 ambiente provinciano com as ideias modernistas.
omovimento se projetou mais na produ~ao liteniria, porem desde 0 infcio
manteve ampla abrangenciaestetica. Logo no inicio, 0 GS encenou uma~a
teatral de Jean-Paul Sartre (1946), autorpraticamente desconhecido naque
la epoca e cujaencena~o constituiu a inaugura~ao do teatro modemo entre
n6s. 0 teatro ainda persistia como uma diversao imprescindivel no pais, pois
vinhado tempo em a sociedade apenas se encontravanos bailes, nas missas
em que as pessoas ficavam ouvindo os padres falando por horas e no teatro,
antes de haver radio, cinema e televisao. Entre n6s, as~as teatrais daquela
epoca seguiam 0 esquema tradicional, pouco inovador, predominando as
pe~ romanticas. 0 Grupo promoveu aprimeiraexposi~o de pintura mo
dema em Florian6polis e criou Museu deArte Modema, ainda hoje atuante,
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no CIC. Em seguida, os membros do Circu10 deArte Moderna conseguiram
urnapagina dominical nojomal 0 Estado (1949) e surgiu a ideia de publicar
urn "romance", urna obra escrita a cada semana por urna pessoa diferente.
Alegando que se tratava de uma tradu~ao de urn romance de urn grande
escritor ingles, a obra foi conquistando bastante sucesso. Mas, apagina nao
perdurou muito, devido apolemicaque se estabeleceu entre os ''novos'' (mo
dernistas) e os ''velhos'' (pamasianos), polemica que se desenvolveu atraves
das paginas de 0 Estado, ate chegando ao nivel das agressoes.

RCB - Eles enfrentaram dificu1dades com os antigos intelectuais?
Junkes - 0 Anibal Nunes Pires facilitou muito a aceita~ao do as, mas
Altino Flores dificultou sua aceita~ao. 0 jornal 0 Estado havia cedido 0
espa~o para 0 grupo, mas, a certa altura, Altino reclamou, alegando que 0
as era composto porjovens baderneiros que nao sabiam 0 que queriam da
vida. Amanifesta~ao gerou enorme polemicanojornal eAltino acabou invo
cando a sua autoridade para proibir a publica~ao da pagina dominical dos
modernistas. Altino Flores foi urn dos primeirosjornalistas de Santa Catari
na, foi dono de jornal por muitos anos e havia atuado como secretario do
governo; 0 jornal 0 Estado nao mais the pertencia, mas ele atuava como
importante assessor e, nurn determinado momento, fez usa de sua autorida
de, 0 que fechou as portas do jornal aos modernistas do as.

RCB - V. estudou 0 surgimento do modernismo em Santa Catarina e dedi
cou urn de seus livro ao Anibal. Descreva os personagens que estiveram a
frente desse movimento.
Junkes - Vma das lideran~as mais importantes dentro do as foi Anibal
Nunes Pires. Ele era oriundo de urna familia tradicional, a qual chegou a ter
urn governador de Estado. Os jovens que compunham 0 as tiveram que
enfrentar urn ambiente cultural hostil, eram irrequietos e afrontavam os inte
lectuais antigos. Por outro lado, Anibal jaera urn poeta conhecido, havia se
formado em duas faculdades e era professor em coIegios importantes de
Florian6polis. Com apenas 32 anos, ja era uma autoridade respeitavel.
Apesar de anteriormente parnasiano, tinha espirito aberto e logo enxergou
os meritos naqueles jovens. Simpatizou com eles e logo come~ou a marcar
encontros. Apartir desse momento, 0 escritorAnibal se renovou e nunca
mais publicou algo no estilo pamasiano. Como professor, valorizava as
iniciativas de seus alunos, conversava abertamente e era bastante estimado;
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quando ele percebia 0 interesse de alguempela literatura, estimulavae orien
tava a pessoa a produzir algo. Ele proprio publicou poueo, mas lia, relia e
estimulava os novos eseritores. A suapresen~ no OS davaurn certo equili
brio, 0 que facilitava muito 0 sucesso e a aceita~ao do movimento modernista.

RCB - Os antigos integrantes do OS reeonheeem a importancia deAnibal,
mas parece que ele proprio se deixara contaminarpelo modernismo...
Junkes - Anibal influenciou e foi influenciado pelosjovens do OS. Ele dei
xou de lado toda a sua forma~ao e passou a assumir os novos ideais esteti
cos, mesmo com problemas diante da sociedade tradicionalista. Aquelesjo
yens eram irrequietos, Salim Miguel era abertamente de esquerda e Egle era
filiada ao Partido Comunista, de modo que 0 envolvimento com 0 OS lhe
trouxe muitos problemas, mesmo nos seus eontratos de trabalho. Lembre
mos que Florianopolis era uma cidade pequena e conservadorae a ideologia
comunistanao era nada bern vista. A influencia deAmbal foi decisiva para a
sobrevivencia do grupo, pois sem ele 0 OS provavelmente teria experimen
tado maiores dificuldades para os rumos daqueles novos talentos prospera
rem. Asociedade catarinense era extremamente conservadora e nao aceita
va nenhurn tipo de radicalismo. SeAnibal representava a modera~aomais
ponderada, a lideran~apujante e intrepidadosjovens vinha de Salim Miguel.
Sempre leitor incansavel, assimilou as ideias modernistas e se empenhoupara
que, finalmente, 0 modemismo penetrasse no teatro, na musica, nas artes
phisticas, no einema e, sobretudo, na literatura em Santa Catarina.

RCB - Qual e0 legado cultural deixado pelo OS?
Junkes - Edificil sintetizar toda a influencia do OS, mas podemos dizer que,
dentro do ceruirio catarinense, ele representou uma explosao. Sob 0 impulso
de Salim Miguel e a pondera~ao de Anibal Nunes Pires, interrompeu-se a
mesmice e as artes sofreram urn sopro renovador. As atividades do grupo
abriram as portas para 0 teatro, musica, cinema, artes phisticas e literatura. A
aberturapermitiunovos rumosparaaculturacatarinense. Nas artes plasticas, 0

OS promoveuacri~o do primeiro MuseudeArte Modernade caniter oficial
no Brasil e fez com que nomes importantes despontassem. 0 movimento mo
dernista lan~u outros nomes, os quais ganharamproj~ nacional. No tea
tro, nos DaO tivemos muitos avan~os, talvez porque essaareanunca foi domi
nante em nosso estado. Ody Fraga e Silvadeixava tod~ mundo entusiasmado,
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mas na metade do andamento do GS ele saiu de Florian6polis, passou a atuar
na area de cinema e se transformou no rei da pornochanchada e dos filmes
de sexo explicito. Teria condiyoes para dar uma boa contribuiyao para 0

desenvolvimento do teatro em nosso estado, mas acaba trilhando outros ru
mos na vida. 0 cinema tambem nao produzir obras em quantidade, mas e
importante ressaltar 0 longa metragem 0 prer;o da ilusiio, cujo roteiro foi de
responsabilidade de Salim Miguel e Egle Malheiros. Aproduyao mais rele
vante do Grupo SuI se concentrou na literatura, tendo projetado, sobretudo,
quatrO escritores do mais alto myel: SalimMiguel, Guido Wilmar Sassi,Adol
fo Boos Jr. e Silveira de Souza. 0 saldo geral foi muito positivo. Os jovens
modernistas imprimiram novos rumos a toda criatividade artistica em Santa
Catarina. Qualquer estudioso ou analista que examine a evoluyao artistico
cultural do Estado chegara amesma conclusao: a cultura catarinense, no se
culo 20 se divide entre os tempos anteriores e os posteriores ao GS. Nao
tivesse ele existido, dificil seria imaginar como estariamos hoje.
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