
RAIMUNDO CORREIA:
ITINERARIO DE UM POETA

DtllliID L8bo (UnB)

Como quase todos os poetas brasileiros de sua ger~Ao, Raimondo
da Mota de Azevedo Correia (MangutlQa, Maranhio, 1859 - Paris, 1911)
pouco cogitou de legar a posteridade as suas ideias sobre a poesia. NAo
obstante, com base em urna meia dUzia de metapoemas e textos em prosa
sobre outros escritores, e possive! apontar algumas das linhas mestras que
nortearam a sua poetica individual.

Em "A Poesia", composi~ilo datada de 1877, e que faz parte de
Primeiros Sonhos (1879), Raimondo Correia deixou registrada Ii visAo
romantica que tinha da arte do verso no infcio de sua carreira litema. De
pois de convidar a sua "donzela", a sua "dace noiva", a aproximar-se, para
com ele desfrutar 0 "Iuar", a "brjsa", 0 "amor na solidio", 0 "regato", as
"flores", 0 canto do "triste noitib6", a "natureza", enfun, 0 vate (aqui con
fundindo-se com 0 leitor) pergunta quem e essa jovem por quem aspira 0

artista: "Mas que donzela e essa, oh! p8lido poeta - I Por quem deliras
tanto e em que to'alma cre?!". A resposta dada logo a seguir equaciona a
10ura donzela dos sonhos do poeta a urna fada gentil, perfumada, hanno
niosa e luminosa que se chama Poesia (1961: 91):

Quem e?1 Fadagentil, que embaJa-me os sentidos
Com perfUmes na aurora e anoite co 'harmonia,
Que traz a luz ate nafimbria dos vestidos,
Que esempre mOfa e loura, e chama-se Poesial

Quatro anos mais tarde, ao public8!" Sinfonias (1883) -livro tradi
cionalmente considerado como urn dos marcos da instaur~Ao do par
nasianismo no Brasil -, Raimondo Correia esclareceu a nova visAo que
tinha da poesia, em particular no que concerne asegunda parte da obra,
fortemente influenciada por asp~oes ideonovistas.
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Em "0 Poeta", Raimundo Correia reconhece a dupla misslo do
escritor, do que Sinfonias e espelho. Se, por urn lado, 0 poeta pode ser
doce e capaz de encantar "as crian9as, as m!es, os tristes e os amantes", e
tambem seu dever elevar a voz - se necess8rio, de forma violenta como
urn "animal camivoro e feroz" - em favor de outras causas (1961: 160):

Poeta! Emister que 0 poeta, ele, em cuja linguagem
flo torrentes lustrais e bO,lsamosfragrantes;
Ele que encanta, embora os cepticos 0 ultrajem,
As crianfas, as miJes, os tristes e os amantes;

Ele que erra na plaga, onde em flechas radiantes,
o sol do estro a surdir purpureja a paisagem,
E onde bai/am cantando as estrojes camhiantes,
- Aves de voz de prata e irisada plumagem;

Emister que ele, 0 poeta, 0 cismador, 0 brando,
Ele que ri, tamhem ruja de quando em quando,
Imp/acavel, cruento, enraivecido, atroz!

Assim na selva em flor, esplendida e ridente
E verde e si/enciosa, atroa de repente
Um berro de animal carnivoro e jeroz.

As causa por que 0 poeta deve lutar com veem&1cia serlo eluci
dadas nas composi¢es subseqt\e1ltes de SlDfonlas, nas quais Raimundo
Correia deixa transparecer as suas aspira~s socialistas ("0 Tiro do Ca
nhAo"), republicanas ("0 Povo"), abolicionistas ("Luis Gama"), anticleri
cais ("Os Dois Espectros") e 0 eulto do progresso ("A Locomotiva").
Tudo i88O, enfim, em perfeita eohsonAncia com os ideais da ehamada
poesia soc:ialista, segundo a classifica9110 de Pericles Eugenio da Silva
Ramos (1955: 298-303).

Essas aspira9lSes serlo reenfatizadas em urn dos poemas de VerlO.
e VenOe' (1887), "Novos Bardos", de 1883, embora datado, no livro, de
maio de 1884. Mas, agora, abandonando defmitivamente os seus ideais
romAntieos,o poeta, ao inves de conelamar os novos bardos a celebrarem
"0 IAnguido desmaio" das "rominticas Virginias", ineita-os a partieipar de
forma mais ativa na luta eontra a "pantera do mal", erguendo 0 sabre do
"rijoverso" (1961: 224-225):
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Vos que, na lira, 0 IOnguido desmaio
Celebrais das romOnticas Virginias,
o amor, as cheias Onjoras cetineas
Dos /irios brancos, e as manhlJs de maio;

Eia! 0 a"abi/ marcial, bravos, vibrai-o!
E veremos das orbitas, sangUineas,
Desperdirdes coJericos, jUlmineas,
Asjai3cas eletricas do raio.

Do rijo verso 0 a/fanje esplende e corta;
A vossos pes veremos, gladiadores,
A pantera do mal, rojada e morta;

Na alma do poeta, voam beija-flores,
Mas tambem seu didmetro comporta
A envergadura altiva dos condores.

Curiosamente, Raimondo Correia encerra 0 soneto com uma
alusio ao condoreirismo, uma das expresst'Ses do romantismo brasileiro,
cujo expoente maximo, Castro Alves, falecera em 1871. Emuito provavel
que essa refer!ncia, em 1884, ao condoreirismo se deva ao processo de
glorificllQiio p6stuma do vate baiano, como poeta nacional, deslanchOOo
no inicio da d6cada de oitenta. Segundo Wilson Martins (1978: 96), para
essa glorifica~o muito contribuiu Rui Barbosa com 0 discurso que pro
nonciou na Bahia (Decenano de Castro Alves), em 1881, durante as
comemora¢es do decimo anivers8rio da morte do poeta.

Em "A Renova9ilo Pamasiana na Poesia", Pericles Eugenio da
Silva Ramos (1955: 323), depois de analisar as principais caracterlsticas
da poesia de Raimondo Correia, aponta 0 que considera ser 0 seu 1000 ne
gativo, isto e, determinOOas composi¢es em que 0 poeta, levado pel0 de
sejo de "brilhar trabalhOOamente", emprega "uma expressilo arrevesada e
posti98". Como exemplos dessa tendencia, "que e seguramente a menos
feliz do autor de <Tristeza de Momo'", 0 critico paulista cita "Versos a urn
Artista" e "Ode Parnasiana".

Niio e dillcil compreender 0 porquil das obje¢es de Pericles
Eugenio da Silva Ramos. Em verdade, textos como "Versos a urn Artista"
e "Ode Pamasiana" niio com:spondem exatamente ao que, em geral, se
entende, na atualidOOe, por "boa poesia", em particular no que tange Ii arte
do verso em lingua portuguesa, quase toda sentimento e tilo pouco afeita
aos excessos de erudi~ilo e verbosidade. NAo e, pois, de estranhar" que
Mario de Andrade tenha criticOOo esses poemas, chegando mesmo a falar
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da "horrenda 'Ode pamasiana'", acrescentando, entretanto, entre parente.
ses" (que eu considerei jll obra-prima)" (Mario da Silva Brito, 1974: 272).

Com reltl9io 80 primeiro texto - "Versos a um Artista" -, que
Manuel Bandeira considerava "0 talvez Unico poema verdadeiramente
parnasiano de Raimundo Correia" (Raimundo Correia, 1961: 23),limitar
-nos-emos, no momento, a dizer que se trata de uma espeeie de receituario
dirigido 80S artistas plAsticos, em particular ao pintor. Datado de maio de
1955,0 poema integra Veno. e Venae•.

Nas pegadas de Theopbile Gautier, autor do famoso poema
"L 'Art" (1857), Raimundo Correia exprime, por sua vez, 0 ideal da arte
pela arte, ilustrando 0 parentesco da literatura com as artes plasticas. AJ!.
estrofes iniciais de "Versos a um Artista" sAo assaz reveladoras das preo
cuptl96es de seu autor. 0 poeta coloca no mesmo nivel 0 pintor. 0 dese
nhista, 0 gravador, 0 escultor e 0 escritor, simbolizados por seus
respectivos instrumentos de trabalho - 0 pincel, 0 lapis, 0 buril, 0 cinzel e
a pena, apesar da ambigQidade dos substantivos "lapis" e "pena", que
tanto poderiam representar 0 desenhista quantoo escritor (1961: 218):

Tu, artista, com zelo,
Esmerllha e inve&ligal
Nissia, 0 melhor modelo

Vivo, oferece, da beleza antigo.

Para esculpi.la, em vao, amuos, no meio
De esbraseada arena,

Batem-se, quebram.le em fatal torneio,
Pincel. lapis, buri/, cinzel e pena.

"Versos a um Artista" ededicado a Olavo Bilae. Essa dedicat6ria
nos leva a inquirir se "ProflsslQ de Fe" (1866) ja nio estaria redigido em
1885 e se Raimundo Correia, como amigo do poeta, nil<> 0 teria lido antes
de sua publica9io e se deixado influenciar pelo texto bilaquiano, 0 que.
por outro lado, niio nos impede de cogitar se essa influ&1cia, se eque exis
tiu, IlIo se teria processado em sentido inverso, isto e, de Raimundo Cor
reia sobre Olavo Bilae.

No que tange asegunda composi9io - "Ode Parnasiana"-, trata-se,
scm duvida, de urn dos exemplos mais exacerbados das ambiQOes par
nasianas de Raimundo Correia. Em mais de urn sentido, talvez seja jus
tamente "Ode Parnasiana" 0 texto em que 0 poeta maranhense mm se
aproximou dos versos eruditos dos Poemes Antiques, de Leconte de
Lisle.
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Convent lembrar que, para Raimundo Correia, "0 amor aflibula e a
legenda e 0 que, ate certo ponto, caracteriza 0 panlUi...ilmo franc6s"
(1961: 504). Destarte, e pela acumula~Ao de refereDcias a literatura, a
hist6ria e, notadamente, amitologia helanicas, que ele tenta escrever, em
lfngua portuguesa, urns ode parnasiana e, por tabela, grega, ou vice-versa.
Como urns estlitua ou um monumen1o antigo, 0 texto impOO-se por suas
imagens plAsticas e seu sabor de antigQidade. Entretanto, 0 acfunulo de
aluslSes Ii cultura grega, na busea intencional do exotismo helanico, aliado
ao virtuosismo vocabular tornam 0 texto obscuro e de diflcil apreensAo.
Demasiado cerebral, mais do que IeDti-iO com 0 cora~o, 0 lei10r e
fmvado a eompreende-lo com 0 intelecto.

Quan10 ao primeiro aspec1o, basta lister os topanimos e antr0p6ni
mos usados pelo poeta nes dezesseis estrofes de sua ode, a saber: Grecia
(tres vezes), Permesso, Samos, Pfndaro, Anacreonte, Homero, Erato, Be
lona, Marte, Acidlilia, Eufrosina, Teos, Menalo, PlI, Sileno, Baco, Febo,
Zodfaco, Pafos, Ceres, EI8usis, venus, Atalanta, Ciniras, Leda, Castor e
P61ux. Quanto ao segundo, e importante assinalar 0 gos1o de Raimundo
Correia pelos vocabulos inusitados. Nlio raro, entre dues palavras sin6ni
mas, ele opta pela menos corriqueira. Considerando-se apenas a primeira

. estrofe de "Ode Parnasiana", podemos destacar: "ciprio", "mosto", "cogi
~bunda", "flama", "afia", "insufla", "estro", "ilusa", "prlstinas" e, sobre
tUdo, a forma desusada "fuge", imperativo do verbo "fugir", tOOas
substituiveis por sin6nimos de uso corrente no idioma, mas que, e6bvio,
nllo proporcionariam 0 mesmo efeito estetico (1961: 297):

De ciprio mosto cheia
A tt1fa ergui. Cogitahunda MusQ,

Fuge os pesares. Eia!
Desta alma a flama viva afla, e enaJtece-a!
Insufla-me 0 estro; e, aminha vista iJusa,
As pmtmas grandezas patenteia

Da celehrada Grecia!

Essa preferencia teJil a ver com 0 culto pamasiano do mot jute,
do que "Ode Pamasiana" eum bom exemplo. Por outro lado, 0 uso de ter
mos pouco encontradi~s emprestam ao texto um tom invulgar, ex6tico e
arcaizante, que, no poema em pauta, tAo bem se coaduna com as inten~s
dopoeta.

o que temos em "Ode Parnasiana" e uma invocaQio a Muss
helanica, para que inspire 0 poeta e 0 capacite a cantar as priscas gran
dezas da afamada Grecia. 0 bardo ergue a sua talta na esperanlta de que 0

"ciprio mosto" 0 ajude a evadir-se do mundo hodiemo e a re10mar - em
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sooho, pelo menos - aGrecia de "antes do Ultimo heleno". Como Banville
e Mendes, referidos no verso 19, ele arnbiciona visitar as margens do Per
messo em busca da poesia que jorrara de uma foute clara e pma. 0 sell de
sejo ebeber da mesma I\gua cristalina que inspirou Pfndaro, Anacreonte e
Homero, para poder exaltar a alma pagi, mas aspira sobretudo a cantar a
paz, a calma, a mocidade e 0 arnor, e nilo a guerra e a viol&1cia, como 0

flZera 0 proprio autor da Diada. No fmal, depois das vist5es propor
cionadas pelo vinho, 0 poeta retoma ao presente e Ii turba herege e repug
nante pela qual sente profunda desdem,o que nilo 0 impede, contudo, de
continuar a sentir-se como um ser privilegiado por haver provado da "em
briaguez divina" que existe no fundo da t~a grega, t~a esta que poderia
ter sido a mesma esculpida por Anacreonte em "T~a de Prata" ["Esta
prata no tomo I Modela-me, Vulcano! Mas nilo me lias uma armadura:
(Que tenho aver eu com os combates?). .. Insculpe-me, porem uma vide, e
seus pimpanos, IE brotos, e racimos... Um belo Baco esprema I As uvas,
junto de Eros I E junto de BatHos...• Anacreonte, s.d.: 43] e que estaria,
agora, nas mllos do poeta maranhense:

Na ave, naflor, na planta,
E em tudo, 0 Musa, a alma pagi1 respiras!
Lembre-te um corfo a alJpede Atalanta;
Fafa-te a linda anemone lembrar
ofilho incestuoso de Ciniras;
E Leda - 0 faiaz cisne que levanta

A nivea pluma no ar...

A Ii ni10 si10 defesos
Assuntos tais, eroticos assuntos.

Canta; e, em perlas i:lcesos,
Musa, os dois olhos no Passado fita!
Como Castor e Polux, sempre juntos.
Si10 dois planetas mais, cravados, presos

Na abObada infinita...

Moteje embora ao mundo!
Ria-nos essa turba impia e nojosa,
Sobre a qual cuspo 0 meu desdem profundo:
Misera evil, curvada aos pes de um rei!
Vii e misera, sim, que e/a ni10 goza
Da embriaguez divina que hIJ no fundo

Da tafa que emborquei.

Apesar de profundamente comprometido com os ideais da escola
do Pamaso, ja em 1889, entretanto, Raimundo Correia se deu conta do
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processo de aliena9l0 em que 0 poeta brasileiro iria mergulhar ao optar
por essa est6tica. Ele percebeu que a cega emul~Ao dos franceses e por
tugueses redundaria. com certeza. em uma repeti9Ao esteril de fOImas,
cujo resultado seria, inevitavelmente, 0 afastamento do escritor nacional
do caminho em ~Ao a uma genuina literatura brasileira.e, em con
seql1&lcia, privaria 0 pais da oportunidade de ter um poeta deveras repre
sentativo da alma e da vida nacionais.

Em uma carta publicada em 12 de maio de 1889, no Vas.OUftDJe,

dirigida a seu amigo Rodolfo Leite Ribeiro, para agradecer-Jhe a dedi
cat6ria de um soneto intitulado "Samba", Raimundo Correia. muito pees
picazmente, apanta todos esses perigos, assim como lastima haver-se
deixado levar par uma estetica impartada. que, no fondo, era tAo "falsa,
posti98 e alheia da nossa indole" (Waldir Ribeiro do VaI, 1%0: 222.223):

.. , No Stunbtl que me dedicas, por exemplo, nenhuma par
ticularidae/e falta dessa nossa danr;a IfItICQ/JrtJ, movimento,
grar;a e verdae/e ressa/tam de cae/a um dos quatone versos,
que constituem 0 soneto.

Como eu invejo isso, eu devastado completamente pelos
prejuizos dessa esco/a a que chamam ptlmtUUmtJ, cujos
produtos aleijados e raquiticos apresentam toe/os os sin
tomas da decae/2ncia e pareeem eondenae/os, de naseenr;a,
a morte e ao olvido! Dessa literatura que importamos de
Paris, diretamente. ou com esca/a por Lisboa. literatura tiJo
fa/sa, postir;a e a/heia da nossa indole, 0 que breve resul
tara. pressinto-o, e uma triste e lamentavel esterilidade. Eu
sou talvez uma das vitimas desse mal, que vai grassando
entre nos. Nlio me atrevo, pois, a eensurar ninguem;
lastimo projimdamente a todos!

Epreciso erguer-s8 mms 0 sentimento de naeiona/idae/e
artistiea e literlJria, desdenhando-se menos 0 que e patrio,
nativo e nosso; e os poetas e escritores devem cooperar
nessa grande obra de restaurtlflio.Nlio achas? Canta um
poeta, entre nos, um Partenon de Atenas, que nunca viu;
outros os costumes de um Japlio a que nunca foi...Nenhum,
porem se lembrara de cantar a Praia do F1amengo, como
o jizeste. e qua/quer julgaria indigno de um soneto 0

Samba, que ecoa melancolicamente na solidlio das nossas
fazendas, anoite. Entretanto, este e outros assuntos vivem
na tradifiJo de nossos costumes, e epor desprezti-Ios assim
que nllo temos um poeta verdae/eiramente nacional.
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Qua/quer assunto, por mais chi/ro e corriqueiro que parefa
ser, pode deaar de s~-/o, quando um raio do g~io 0 doure
e inflame.

Tu me soubeste dar uma prova desse asserto. Teus for
mosos versos e que hao de ficar, porque e/es estlJo a/u
miados pe/a imensa /uz da verdade. Essa rota que me
apontas e que eu deveria ter seguido, e que, infe
lizmente,deixei de seguir. 0 sol do futuro vai romper jus
tamente da banda para onde caminhas, e nllo da banda por
onde nos outros temos errado ate hoje.

Continua, meu Rodolfo. Mais alguns sonetos no mesmo
genero,' e teras um livro que, por si so, valera mais que
toda a biblioteca de parn*tlano•. Onde, nestes, a pitoresca
simplicidade, a saudavel frescura, a verdadeira poesia de
teus versos?!

Isso, escreveu-o, Raimundo Correia em 1889. Efundamental nlo
esquecer que ele, a essa altura, ja dera a lume ~s livros de versos. Ainda
havia tempo, nio obstante, de mudar de dire9io e ~guir 0 caminho que
divisara no soneto de Rodolfo Leite Pereira. 0 poeta preferiu, eritretanto,
em vez de aventurar-se por sendas ignotas, continuar a trilhar a mesma
rota que vinha percorrendo desde Sinfoniu. Armal, essa rota, que tao
hem conhecia, ele pr6prio ajudara a desbrava-la com os seus versos. Ein
teressante salientar que Raimundo Correia tern uma composi91o com este
mesmo titulo: nSamba". Dedicada a Gaspar da Silva, trata-se de uma serle
de dez trioles humorlsticos dirigidos a alguns de seUS amigos e que nada
acrescentam Ii sua obra (1961: 368-370). A titulo de curiosidade, fica aqui
transcrito 0 de nfunero IV, endeIWado, ao que tudo indica, a Te6fIlo Dias:

Ntlo vejo quem se escapula
Do samba do triolet.
Se 0 Dias entra na chula
Nao vejo quem se escapula!
Como uma bomba, este pula
Nos versos em trio, ole!
Nllo vejo quem se escapula
Do samba do triolel.

E importante ter em mente que, em 1889,0 parnasianismo atingia
o seu apogeu no Brasil, sobretudo depois da public89io, em 1888, de
Poeslas, de Olavo Bilac, que entlo recebia os aplausos da crltica e dos lei-
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tores. Nio era. pois, 0 momenta de mudar de nuno e, remando contra a
mare, partir em busca de terTaS desconhecidas.

Por outro lado, as duas grandes causas por que pugnara 0 intelec
tual brasileiro da segunda metade do seculo XIX - a da Aboli9Uo e a da
Republica - acabavam de ser ganhas, 0 que deixou 0 escritor nacional
politicamente engajado scm assooto por algum tempo. Alem msso, a eufo
ria republicana dos primeiros mas da vitbria se viu logo suplantada por
urn clima de decewUo e desinimo, pois 0 pais rapidamente se deu conta
de que a simples troca de urn sistema de governo por outro nUo iria re
solver os serios problemas s6cio-econ6micos que a na9Ao vinha enfren
tando desde 0 Imperio e que se haviam agravado em decorrencia da
aboli9l0 da escravatura. Em urn certo sentido, a estetica parnasiana repre
sentou urna saida para esses poetas, que nela acharam urn meio de evadir
-se a urna realidade que tanto os desgostava. E talvez nesse sentido que
deva ser entendido 0 soneto "Nua e Crua", de Aleluias, em que 0 poeta se
recusa a encarar a "dura realidade" (ou 0 "duro realismo", quiQA, que im
pecava na ficQAo) e pede Ii Poesia que a cubra com 0 seu manto de oum,
pois e somente gr89as acoroa da eterna mocidade, aos omamentos e Ii
elegincia da Poesia que a Verdade "nua e crua" pode ser contemplada
(1961: 276-277):

Doire a Poesia a escura realidade
E a mim a encubra! Um visionl.trio ardente
Quis ve-la nua um dia; e ousadamente,
Do Oureo manto despoja a divindade;

o estema da perpetua mocidade
Tira-lhe e as galas; e ei-Ia, de repente.
Inteiramente nua e inteiramente
Croa, como a Verdade! E era a Verdade!

Fita-a em seguida, e at6nito recua...
- 6 Musal exclama entiJo, magoado e triste,
Traja de novo a /oufainha tual

Veste outra vez as roupas que despistel
Que olhar se apraz a ver-te assim tlio nua?...
A nudez da Verdade quem resiste?l

"Ode Pamasiana" pertence Ii segunda parte de Aleluias (1891), de
certa forma 0 Ultimo livro de Raimundo Correia, ja que Poellas, apesar de
conter, em sua primeira em9iIo (1898) oito composi~s novas, e antes de
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tudo uma antologia, feita pelo proprio poeta, dos seus melhores versos.
Em um certo sentido, Raimundo Correia quase que se silenciou depois de
1891, ou por jli haver dito tudo 0 que tinha de importante a dizerem verso
ou entio por sentir que tudo 0 que viesse a dizer depois dessa data nada
mais seria do que a repetiQio dos trejeitos de uma estetica ja exaurida,
como profeticamente 0 previra em 1889. 0 que de mais original escreveu
depois de Aleluia foi "PleniIUnio", que figura em Poe.'" e aponta para 0

simbolismo, escola que, contudo, Ilio chegou, em verdade, a entender.
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