
LITERATURA CATARINENSE:
L1SERDADE PARA SER AUTOR

Cftatiao &1dut (UFSC)

"Visto que somos um 'continente soh interven¢o·. cahe a
literalUra Iatino-americana uma vigilt1ncia extrema, a jim de nlIo
ser arrastada pelos instrume1ltos e valores da cullura de massa,
que seduzem tantos te6ricos e artistas c01ltemport1neos"

Ant6nio C8ndido1

1.0 Bnail e .. Utenaturu BnaiWru

TransfoIIDO 0 titulo em petgUJltas: "Existe uma literatura ca
tarinense"? "E possivelleva-Ia adiscusslo nos comldores e salas de aula
da Universidade ou em cursos de literatura"?

Rubem Fonseca. em um de seus contos. chega a escreve:r:

Existe lima literalUra latino-alllericana? NIJo mefafa rir.
NIJo existe nem mesmo uma literalllra hrasileira, como se
melhanfas de estrutura, estilo, caracte~, 011 14 que
seja. Fxistem pessoas elJC7evendo na melJma lingua, em por
tuguelJ, 0 que jd e mllito. Ell noda tenho com GuimariJ6s
Rosa.2

Tomando como ponto de entrada esta premissa que assusta e
desinstala - e s6 para tentar wna conceitl1a9lo de. pelo menos. Litentura
Brasileira - parece necessmo pedir ajuda aFilosofia, • Sociologia e •
Estetica ou, para deixar mais claros os resultados da investig89lo. pedir
emprestadas ideias de Afrinio Coutinho. de Vianna Moog e de Ant&ri.o
Candido.

Em uma confer&1cia. profe:rida em Buenos Aires. em 1939. 0
fJl6s0fo espanhol Ortega yGasset, 0 grande autor de Que eftloIofla. ba-
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seado na doutrina de Weu sou eu e minhas circunstinciasw e no pensam.ento
de Heidegger que ·viver eencontlar-se no mundo" e, ainda, que "viver e
constantemente decidir 0 que seremos·, Ortega y Gasset, dizia, lan9& a
hipOtese de que, na America, •os conquistadores iberioos jli silo os primei
ros conquistados·3, ism e, na disputa europCia pelo esp~ americano, 0

indio indigeniza Espanha e Portugal.

A lese, no Brasil, ja havia sido tomBda por Araripe JUnior, com a
ideia da ·obnubilllftlo brasilica· do europeu ao falar da aQio exeroida peIa
nova terra sobre a psicose e a psioologia do 001000 conquistador. E, ci
tando Buckle, ainda no mesmo texto, Amipe JUnior concorda que ·nas
civilizaQ&s exteriores aEuropa, a natureza oonspira para aumentar a in
:f1u&lcia das facu1dades imaginatiV8S e eofraquecer a razioW. Nesse caso,
wadelg89aratn-se, atenuaram-se todas as camadas de h8bitos que subordi
naram 0 homem aci~, abriu-se uma fenda na estratificaQlo da
natureza civilizada, para dar passagem a influmcia do ambiente primi
tivo.·..

o critico brasi1eiro Afrinio Coutinho embarca nas ideias de
Araripe JUnior e de Ortega y Gasset ao tomar como pressuposto te6rioo a
bruWdade de nossa literatura nascente. Desde as primeiras mani
fesbJ9i5es e desde 0 primeiro momento da chegBda aAmerica do 001000

portugues ocone urna transform89i1o da mentalidade dos habitantes, ·tudo
provocado peIa nova sit1Ja9lo histOrica e geogr8fi.ca.

Ea origem da literalUra brasileira em pleno estilo barraco., . s
NIJo ecolonial. E apenas barroca.

A posiQlo de urna literatura que ebruBeira desde as primeiras
manif~,porque ebrasileiro quem a produz, encontra 0 tranqOi1o e
multiplicado seguidor contcmpocAneo Vianna Moog ao deparar,hoje, ou
pelo menos em 1942, nIo uma, mas sete IiteIaturas regionais brasileiras. E
que 0 autor de U. riD Db 0 Re.. soma a Filosofia do ·eu sou eu e
minhas cim:mst8ncias· com Ortega y Gasset e Comte para que a bipOtese
se transforme em Weu sou eu na vivancia dos fen&nenos sociais·. E, entlo,
a literatura passa a sec urn rato social, na prOpriade~ de Durlcheim:
os fatos sociais consistem. em um modo de &gir, pensar e sentir, extemos
ao indivfduo e dotados de urn poder coercitivo pelo qual se impOem.

168 Travessia N° 25 - 1992



Em Vianna Moog.

como nllo estomos em presenr;a de uma lI1Iidade homoglnea
e dejinida ao jeito das literablras europlias, para com
preender e interpretar a literatura brasileiTO, epreciso, an
tes de tudo, renll1lciar ao intento de abrang'-la como um
todo, numa visada geral. E sobretudo, encarar com reser
vas 0 proeesso cronol6gico, aIuz do qual ela tem sido ate
agora estudado.6

Como sentiu 0 tempo de uma nova inteIpre~ da Literatura
Brasileira, 0 pensador gaUcho pro~ uma nova an8lise a partir das sete
iIhas culturais que integram 0 arquipelago vetde-amarelo.

Fragmente-se 0 Brasil em regiDes onde predo1llinem 0 mu
mo elima. a mesma geografia. as mesmas formas de produ
r;1Jo e onde eues falores se conjuguem numa certa
uniformitJade e pode-se ter a certno de que se Juj de encon
trar um RUcleo cultural homoglneo e dejinido, formando
como que flma lI1Iidade aparte no conjunto do literatura
brasileiro. 7 (Adaptodo)

E porque 0 Brasil e um arquipelago, e possfvel navegar entre e
dentro de sere iIhas culturais, mais ou menos individualizadas:

- a Amaz&1ia, com os valores telUricos;
- 0 Nordeste. com a teo.dencia social;
- a Bahia, corn 0 eruditisrno;
- Minas. com a supervaloriza9lo da cultura;
- S. Paulo, corn 0 bandeirantism.o;
- 0 Rio Grande do Sui, oom"o "cen6rio virgiliano de pastores e

de rebanhos";
- 0 Rio de Janeiro. corn "scu poder de temperar e de corrigir

culturas".8

Esta ideia de wna Literatura Brasileira rnu1tiplicada em sere vir
tudes - ou em sete pecados capitais - encontra um intranqOilo contestador
em Antfullo C8ndido. professor da USP e critico de muito prestfgio nos
rneios lDliversitarios.

o autor de Aed~ peJa nolte e outrol eDJaloI manda-nos en
carar serenamente "0 nosso vinculo placentario com as literaturas
europCias. pois ele nIo eum.a oJl9lo, mas um fato quase natural".

Jamais criamos quadros originan de expreulJo, Rem Ncni
cas expressivas basicas. E embora tenhamos conseguido
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remltado8 originai8 no plano da realizaflJo. ex:pTe88iva, re
conhecem08 implicilamenle a dependlncia. 9

Admitida como natural a nossa dependlncia,

toma-se forma de participaflJo e contribuiflJo a um univer
80 cultural a que pertencem08 que tran:Jborda a8 na¢e.J e
O.J continente8. permitindo a rever8ibilidatle da8 experiln
ci08 e a circulaflJo de vaIore8.

E mesmo 0 Modemismo de 1922 nio maroa a nossa maioridade
literiria pois ele we mais venladeiro como fato psicossocia1 do que como
realidade est6ticaw•

As retlex:oes acima levam-nos a ooncluir que, para Afrinio
Coutinho, sempre existiu lDDa literatura brasileira; para Vianna Moog,
ex:istem lICte lnsflicas literaturas e para Ant&llo CAndido, ainu nIo
existe 1DDa audatIca e ortpullliteratura brasileira. E, entIo, como falar
de lDDa literatura c........?

Claro que nIo existe entre nOs, terras e gentes de Santa Catarina,
aquela estetieidade literiria capaz de identificar-nos Wscm dependaocia
estetica exterior". Claro que nIo existe entre n6s, terras e gentes olhando
para a Argentina, no Peperi-Gua9U; mC:I"gulhando no AtlAntico entre SIo
Francisco e 0 Mampituba; curtindo pinheirais no 19u&9U ou comendo
churrascos nas bordaS de S. Joaquim.. Leges e nas barrancas do Uroguai.
claro que nio pode existir entre as sete n¢S catarfnicas uma litcratura
com acentos pessoais nftidos e ex:clusivos, ou com aquele sentido vivo e
orgAnico que C8I'8Cteriza as manif~ culturais dos sete povos
brasileiros de Vianna Moog.

Mas nllo se pode negar, com certeza. nio se pode negar de nOs,
gentes e terras de Santa Catarina a capacidade de fazer IItentura com
1DDa especificidade que nio vai ser enoontmd.a em qualquer esquina
desta tIesloucada republica.

No confronto entre as ideias acima de Afrinio Coutinho, de Vianna
Mooge e de Ant6nio CAndido pam:e claro que, nos dias de hoje, comm,
estIo nascatdo 1DDa Etica e uma EstCtica novas com as quais ten:mos que
medir nossos conceitos de Bern. e de Mal; de Certo e de Errado; de Frag
men.to e Todo; de Valor e Anti-Valor; de Literatura e Nio-Litcratura; de
Luxo e de LiXo.
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Os juizos de apreciaylo desses novos conceitos de Etica-Estetica,
neste final de secwo xx pareoem inclinar-se para:

- a liberdade e a aceitabilidade da auto-expressIo, e nlo a hete
m-analise dita qualitativa elaborada par uma hetero-ex
pressIo;

- a val0riza91o do Eu-fazer (aquele que produz) que nIo se su-
bordina abierarquizalylo do Alter-iudex (aquele que julga); .

- a cri8910 auto-gestioniria e 1110 a adora9Io hetero-autoritma~

- a co-autoria entre 0 Criador e 0 Fruidor,
- a desmitifica9lo da qualidade-autoridade;
- 0 pluralismo critico em oposi9lo 80 unitarismo tecnicista.

Do ponto de vista da Estetica, como exige Antanio Cindido, nIo
existe uma literatura catarinense porque, sequer, existe uma individuali
dade propria na Literatura Brasileira. Agora, den1ro dos pressupostos
acims, existe. sim, uma Literatura, entre nOs, terms e gentes de Santa Ca
tarina, uma literatura definidoI1l de uma consci&Jcia e de uma precIa
ma~o de valores proprios, relacionados com a busea de uma identidade
s6cio-cultural diferenciadora dentro do universo brasileiro.

E 0 Vale do itajai DOS da exem.plos a saciedade. Que autor
brasileiro esemelhante 80 Guanla-roupa aIeIDIo, de Lausimar Laus, ao
Verde vale de Urda Kluger, 80S poemas com cheiro de rio e de olhos
azuis de Lindolf Bell'l FOI1l do Vale, que autor brasileiro apn:senta a
~rianidade de RoaJDaruha au de Area ........ de Almiro Cal
deira?

A literatura que fazem os catarinenses 1110 pode secmedida com os
criterios estCticos de uma rigorosa qitica aplicada a Machado de Assis, a
Drummond, au a Guimarles Rosa. A literatura que fazemos, e aquela que
os catarinenses precisam fa:zer, tem que sec vista e respeitada como um
pat:rim6nio de DOssas terms e de nossas gentes, onde 0 que importanIo ea
Arte da Estetica mas a Praxis da Cultura.

"Todo escritor deve escrever para seu povo", diz J.J. Veiga. autor
de A bora do. nmrinanfel.

A literatura contemporAnea de Santa Catarina precisa sec anaJima,
nIo no valor isolado de um autor ou de uma obra mas no conjunto de toda
a prod~/manifesl89lo de uma forma de sec. de pensar e de agir.
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3.A "IcteiaNova" e a "VelhaGuanla"

Em 1847, publica-se em Florian6polis - entIo Desterro - 0

primeiro livro de autor catarinense: ~bl6ia daI ava, de Maroelino
Ant6nio Dun (1809-1869). Em quatro cantos, carla um com 33 estrofes
de 4 versos hq>tassi18bicos, com muitas expressOes camonianas - "bretJo
meridiano", "do plUmeo povo 0 mto", "ja cia capric6rnia meta se afasta 0

grande luzeiro"- 0 Autor faz destilar as invejas, as raivas, os 6dios, as
confabuJa9lSes, as ambi9&S do ambiente politico em v6speras cia elei9lO
de um deputado as Cortes.

A apresenfa9lo, a estrutura, a tecnica, a tematica e a pr6pria
filosotia do poemeto pan:cem. fotocOpia (mal realizada) de Ot huUulu.

A ger1l9lo seguinte deixa-se embalar pelas &guas de urn Roman
tismo ja gasto na Corte e caduco naE~ com versos do tipo: "Es a
fada famosa I De inevitivel condIo 0, Es a rainha orgulhosa I Que me
preme 0 00f'89I0 I Es puro tipo de amon=s I Daqueles que eu nIo sentia, I
Porque urn felVer de amargon=s I Secara-me d'alma as tlon=s".

Contudo, e ainda hem, urna luta entre duasg~ liter8rias 80lta
p6lvoras com cheiros de "hom gosto e hom senso", quando Francisco Luis
cia Gama Rosa, medico e intelectual cia Corte, chega as nossas costas, em
agosto de 1883, para a.ssumir a Pn:sidancia cia Provincia e para dirigir 00

~ e mentes de jovens intelectuais banigas-verdes.

o novo Lider, homem de cultura e versado em novidades filosOfi
cas e literirias do Decadentismo franc&. das teorias evolucionistas de
Spencer, dos versos simbolistas de Mallarme, Rimbaud e Edgar Poe e cia
fi~Rea1ismo E9a de QueirOs, va-se logo cercado pelos "modemos" cia
Dba: VJrgflio VArzea, Santos Lostada, Araujo Figueredo, Cruz e Sousa,
defensores cia ideologia hDera1, cia idCia republicana e cia aboli9lo cia
escravatura

Em 10 de janeiro de 1884,0 jomal "A Regenera9lo" publica 0

soneto "Alerta", escrito par Virgilio Virzea. no qual a seara liter8ria cia
Provincia va-se partilhada entre duasg~ de 1raba1hadores: a ldeia
Nova e a Velha Guarda. Os dois grupos en1ram em choque por causa do
"forte alexandrino" e do "velho Romantismo"; do Evolucionismo dos
"tontos pessimjstas"; das ideias de Spencerllola e dos escritos de Alexan
dre Dumas e Victor Hugo.

Com 0 grupo cia "Ideia Nova" e com seu manifesto "rom8nti
cofligico",a "Guerrilha LiterBria Catarinense" teve a sua "grande fase as
censional e de suprema expansio". Ja desde 1882, Virgilio Virzea vinha
acendendo pelos jomais wna "guerrilha" contra a superada e gasta canti
lena romintica. A certa altura, 0 jovem autor de TropoI e f......iu e 0
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velho "romfintico" Eduardo Nunes Pires entram em desfoJVO pessoal, sem
que a ~nica do "encontro" derma claro 0 preclaro vencedor.

A "Ideia Nova" da Pre-Republica dos ADos Oitenta e a chama que
alimenta alguns "velhos" da Gera910 da Academia na tentativa de consu
mir os "novos" do Grupo Sul, &qUi encontrados no final dos ADos Qua
renta, com Salim Miguel, 0 "turco", e com Anfual, mais uma vez, Nwles
Pires.

4. A Modernidade e 0 "Grupo Sui"

"Modemismo" e "P6s-Modemismo" sic a linha da forc;a gravi
tacional que movime:ntam a Literatura Catarinense, tomadas as expresslSes
como a duas pontas, urna que nasce em 1945 e a outra que percorre ja os
ADos Noventa deste final de milenio.

Vem de muito longe, no tempo, 0 conceito de "modemo". Em
1687, Charles Perrault, da Academia Fnmcesa oferece a chave para um
adequado entendimento do conceiOO e da palavra: a Natureza, sempre
igual a si mesma, em cada secuIo, produz criatw1ls-genio. E este genio do
presente, 0 modemo, conhece mais e melhor do que 0 genio do passado.
Por esta raz!o, 0 Hoje esuperior ao Ontem.

Assim: modemo eurn novo tempo passageiro dentro da paman&1
cia do mesmo esp890. Modemo e0 tempo profano do presente no templo
sagrado do passado. Emoderno Deus-Pai quando resolve romper com a
situa~oo por ele mesmo criada: urna terra sem forma e vazia um mundo de
trevas sobre a race do abismo. "Disse Deus: haja luz~ e houve luz"lO. E
moderna Eva que rompe com a ordem, desumana, de nlo comer do fruoo
da melbor arvore; e modemo Prometeu quando roOOa 0 fogo do Olimpo
divino para traz8-lo aTerra dos Homens; no Brasil do seculo passado, e
moderno D. Pedro I, ao arrancar a Col6nia das gulas reais de D. Jooo, 0

VI, por sinal 0 proprio Pai. Nos tempos de hoje, segundo Helio Jaguaribe

o que esta em jogo e a polarizaflJo entre 0 modemo e 0 ar
caico. Siio arcaicos todos os modalidades de direita que
pretendam, de uma forma ou de outra, ossegurar a
manutenflJo de privilegios de casta ou de classe. Silo igual
mente arcaicos todas os modalidades da eaquerda que pre
conizem formos burocraticos e estatizantes para a
economia e a sociedade. }}

Em resumo: e arcaico 0 Lula; foi moderno 0 Gorbachev.
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Modemo e urn. pensamentoo em trinsito~ e urn. faze:r-em-maroba
contra um Wja-feitoW~ eum utl>pico Dio contra um ideolOgico .bD~ euma
veniade que parece mentira contra uma mentim com cara de verdade.

o te6rico ingl& Peny Anderson entende que 0 Modemismo
Europeu, das duas primeiras decadas deste sCculo, caracteriza-se pela con
jun9lo de tr& fatores:

- vigencia de urn. academicismo estCtico altamente formalizado~

- emerg&cia de tecnologias ou inovll9lSeS-chaves decorrentes
da SegundaRevo1U9io Indus1rial: telefone, ridio, a\'ilo~

- proximidade imaginativa da revolU91o social.12

E, entIo, 0 Modemismo ter-se-ia constituido pela neg89io do Aca
demicismo dominante e combinando, em sen aroabo1J9O ideologico, 0

fascfnio pelas inov~ tecnologicas e a perspectiva da Revol~ imi
nente. 0 Modemismo floresce, assim. num esp~ situado entre um pas
&ado c18ssico ainda utilizAveI. urn. presente tecnico indeterminado e um
futuro ainda imprevisivel.

Enquanto 0 Modemismo Europeu convive com a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918) e 0 Brasileiro tenta manter-se nas Entre-Guerras (a
partir de 1922), 0 Modemismo Catarinense explode com 0 tCnnino da
Segunda Guerra (1938-1945) que equando, mais ou menos, as nossas Ie
tras vlo sendo esmagadas por um academicismo dominante e quando um
futuro meJhor parece abrir-se com a Faculdade de Direito de Jose Boiteux,
em 1932 e com a Faculdade de Filosofia do professor Henrique Fontes,
em 1948.

No segundo quinqo&io dos ADos Quarenta, tr& grupos de intelec
tuais movimentam as ondas do poder cultural do Estado, mais a partir da
Dha-Capital. do que das demais ilbas-arquipC1~o. E. numa quaae
par8frase de Oswald de Andrade, no celebre poema 3, YOU batiza-Ios de
wGropo Solw, .Gropo Sal· e wGrupo Sui·.

wGropo Solw• grupo de wveJhos· do Passado, saidos da Gera9Io da
Academia Catarinense de Letras - fundada em 1920 -para os quais a Li
teratura ainda tem que alimentar-se do Realismo de B9a de Queir6s. 0

modelo Portugu&, e de Olavo Bilac, 0 modelo do Parnasianismo
Brasileiro, com 0 critico Altino Flores, de vara e lapis vermelho em
punho, a deblaterar contra ousados e ignonmtes que t8m a coragem de
romper 0 c6digo de trinsito defendido pelo Cen&culo dos Quarenta; 0

.Gropo Sal·. m.ais de advogados e de professores do que de literatos e
criticos, a fermentar paginas de jomais e de revistas com~ littririas e
filosOficas e. ate. resultados de pesquisa no campo da HistOria: Henrique
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Fontes, Othoo d'E~a, Oswaldo Cabral e Gustavo Neves, entre os mais
assiduos~ "Gropo Sui", no fInal da decada, com as mangas e a lingua de
fora, metido no Teatro, no Cinema, na Critica, na FiC9iO, no Poema, no
Jomal, com a "Folha da Juventude" e com 0 "Cicuta", este Ultimo, folba
datilografada, edi~io de 6 a 8 exemplares em cada uma das 4 tirageos de 4
paginas por exemplar (mar~ a jUDho de 1947).

Porque 0 Gropo Sui nie desfralda bras6es dos Ramos, dos Luz,
dos Schmidt, dos Konder, dos Bombausen e, muito menos, dispOe de
cadeiras para imortais e, as vezes, mortiferas imortalidades na Academia
dos Quarenta, os jovens da Associa~o da Juventude Prolet8ria Ca
tarinense abrem-lhes as portas e as vozes do seu jomal. Nele, Salim
Miguel, no primeiro n6mcro, publica urna "ProflSSio de Fe" modernista

Instalada no jomal, a gurizada iconoclasta estrutura 0 "CJrculo de
Arte Modema" e se lan~a ao teatro com ~as de Pirandelo, de Bernard
Shaw, de Sartre e se aventura no cinema, com "0 P£e90 da ilusio" - mais
ilusio do que pre~! Entre janeiro de 1948 e dezembro de 1957, os trinta
nUmeros da Revista Sui e os quinze livros escritos e editados pelo Grupe
sio uma prova da convi~io e da energia com que seus integrantes estlo
mobilizados, embora mais como individualidades do que como Gropo.

Enquanto nio for realizada urna an8.1ise mais da estrutura eslCtico
ftl0s6fIca que alimentava a din8mica dos jovens intelectuais "revolu
cionlirios" e menos daconjuntura ideol6gico-liter8ria que os animava,
parece dificil des-velar a profundidade do Novo com que se foram alimen
tando: novo que morreu por falta de alimento e de fOIV8 para urna ultra
passagem Ii propria novidade que foi envelhecendo ao loogo de urna
decada.

Em maio de 1949, Anibal NWles Pires defme algWlS dos principios
que alimenta a din8mica do Grupo-Cfrculo:

- contra as defmi\llles sistematicas e contra 0 pensamento dog-
matico\ seja ele politico, religioso ou filos6fico;

- pela pesquisa eSfCtica e liter8ria;
- completa liberdade nas manifest~s artisticas e liter8rias;
- total aus&1cia de leis ftxas ou principios generalizados;
- produ~llo artistica e liter8ria realizada atraves do trabalho e do

estudo~

- direito de trabalhar e de criar dentro do sentido onde cada urn
se orienta individualmente.

o novo da Revista SuI e do Circulo de Arte Moderna, nlo resiste a
propria resist~cia anti-academ.ica. E se da frutos excelentes durante uma
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decada, nIo produz sementes para a sua renov~Ao, ou pelo menos, para
nascer, dele, uma outra Gera~oNova. Os jovens do Varal Litenmo, bro
tado em Joinville, com Alcides Buss, ou da Catequese Poetica, na
Blumenau de Lindolf Bell, andavam de cal~as curtas ou. ainda, faziam
pipi nas fraldas enquanto a tumla florianopolitense queimava incensos no
altar do Ritmo ou nas fogueiras da Desmetrifica~lo.

Dez anos batendo na mesma tecla gastaram 0 piano e cansaram a
mUsica.

"Acicatado pela rea~lio", 0 assim chamado Grupo Sul produz,
constr6i, discute, debate e varre "teias de aranha". Mas, ao fmal da
decada, batem-the aporta. a decad&1cia, 0 "mofo academico", e 0 "mOOos
vivendi" entre os velhos da Academia e os m~os do Circulo de Arte
Modema que se tomaram velhos. "Se nio mudarmos", tennina Egle Ma
Iheiros no penUltimo n6mero da Revista, "passaremos a fun~Ao decora
tiva".

A maior contribui~o que 0 Modernismo do Grupo faz desembar
car em nosso Estado ea de colocar em sincronia 0 pensamento ftlosbfico
e liter8rio de Santa Catarina com 0 Discurso e a Pratica do Pensamento
estetico do Rio de Janeiro, de S. Paulo, da Bahia e do Nordeste.

5. po.-ModernJ.mo de Delempenho

o POs-MOOemismo, tornado, aqui, 0 conceito de "p6s-mOOerno"
segundo as aguas de Jean Fran~ois Lyotard14

- para quem 0 que esta em
questIo nAo e a Verdade mas 0 Desempenho -, 0 P6s-Modernismo em
Santa Catarina fuma-se dentro dos dois Ultimos fatores de Perry Anderson
indicados mais acima:

- emerg8ncia de tecnologias ou inov~s chaves decorrentes
da Revolu~AoSocial, via planejamento do Estado~

- proximidade imaginativa de uma transforma~osocial e cul
tural com a expansAo do Ensino Superior por tod~ 0 Estado, a
partir dos anos Sessenta.

Em Santa Catarina, parece nilo haver consciencia de uma Ger~Ao
de 45. Ha, isto sim, a presen~ de dois "momentos" - pre-p6s-mOOernis
tas? - cronologicamente distanciados na con~ de Arte e do Fazer
Literatura.

A partir dos anos 40, no Rio de Janeiro, Maura de Senna Pereira,
Marcos Konder Reis e Lucy Assum~o realizam urn Poema no qual a
fmva da Poesia e a coragem do Verso abrem urna caminhada estetica que
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parece acompanhar os mestres dos anos 30: Augusto Frederico Schmidt,
Murilo Mendes, Vinfcius de Morais e Jo&> Cabral de Melo Neto. A partir
dos anos 50, e logo ap6s a morte do Grupo Sui, uma nova tunna de
jovens, reunida em volta da revista "Litoral" e dos mens8rios "Ilha" e "Ro
teiroR

, entra pelas veredas de wna poetica em que 0 rigor da forma-trans
pir~ao alimenta um fundo-inspiraCf!o de uma Realidade-Poesia que se
impregna, mais uma vez, da fOIYa dos mestres de 1930. Carlos Ronald
Schmidt, Osmar Pisani, Artemio Zanon, Jose Curi, Miguel Russowsky
(este, em Joa~ba) sao os nomes mais fortes deste segundo "momento".

Com 0 fun do Govemo Udenista de Irineu Bornhausen, Jorge La
cerda e Heriberto Htllse, a entrada de Celso Ramos, em 1961, deixa fun
das repercussOes na mentalidade do Estado e da Sociedade Catarinenses.
o novo Chefe do Poder Executivo incorpora 0 sentido do planejamento
oficial para atingir 0 desenvolvimento, entendido este como 0 progresso
economico capaz de trazer 0 bem-estar social, com poucas preocup~s
para 0 campo da Cultura ou das Letras. Ivo Silveira (1965-1971) espalha
por todo 0 Estado 0 curso "Fundamentos da CuItW"a Catarinense", uma
forma de voltar as bases, e, com elas e nelas, discutir Identidade.

Ao lade de wna discreta ~&> cultural do Estado, escritores, poetas
e artistas, a partir dos anos 60, executam um "fazer litenirio e artistico,
muitas vezes em sintonia com 0 Discurso e a Praxis do Pais". E se 0

Grupo Litoral ainda precisa das benesses do Poder para a publicw;:&> de
sua Revista, movimentos como a Catequese Poetica e 0 Varal Literario
vilo as pra9as e as JUas conswnindo 0 Poema,consumindo-se com 0 Povo
e com a Massa.

5.1. A regionalidade

Dos sete povos que integram 0 "arquipelago" catarinense -paulis
tas, a9orianos, alemaes, italianos, poloneses, gaUchos, minorias n&>
europ6ias - a maritimidade deixa marcas de urn regionalismo impregnado
de sal e de sol na vida dura dos pescadores do Grande Litoral que vai de
Barra Velha ao Morro dos Conventos, no Sui.

Na virada do secuIo, Virgilio Vmea sente no Mar 0 Mito do
Grande Her6i; nos anos 30-40, Othon d'EQa vai costurando os contos
cronica de Homens e algu, mais algas do que homens; entre os anos so
60, Salim Miguel, com 0 romance Rede, merguIha fundo na desigualdade
social entre 0 homem que pesca e 0 homem que compra e paga mal 0 soor
do pescador e Miro Morais, com A cOl'Oa no rcino das possibilidades, pOe
o homem-conflito da Cidade em contacto com 0 mar e suas marinhas gen-
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tes. Ese. num primeiro momento. estes dois Ultimos escritores pareciam
eneaminbar um regionalismo-do-mar-890riano. que depois toma outros
rom08, 0 mesmo DIo se pode dizer de um AJmiro Caldeira com Roe...
........ e Arc••rtau e Flavio Jose Cardozo com SiDpadura e. nas
er&icas de hoje. ainda fiCis arota da maritimidade.

o Vale do Itajai - que liga 0 Mar com a Serra - com 8guas que as
sustaIn. com vales verdes que alimentam olhos azuis e cabelos louros.
com mIos que trabalham a IndUstria, estA quase inteiro em A .aperfieie.
de Ricardo Hoffmann; em 0 parda-roupa alemio. de Lausimar Laus;
em Verde v. de Urda A. Kluger. Da mesma autora, Cru:eiros do SId
(Lunardelli. 1992. 480p.) mitifica a saga do ·homo catarinensis·.

Dos campos de S. Joaquim as barrancas do Rio do Peixe. estende
se a vasta regiIo serrano-gauchesca oode. a sombra dos pinheiros, as
bombachas, as esporas e 0 chimarrlo se misturam aos causos de ·indios·
e de campeiradas valentes. E. ainda que 0 linguajar gauchesco de UDl

Sim&s Lopes Neto esteja fotografado. apenas. em Tito Carvalho. as ter
ias e as gentes semmas movimentam a tiC9lO de Guido Wilmar Sassi 
num primeiro momento -. de um BlWas Atbanmo. de um Edson Ubaldo
(agom. em S. Paulo). de um Fernando Tokasrski (em Canoinhas). de UDl

MArcio Camargo Costa.

Ao lado deste Regionalismo-do-campo. Amaldo Brandio. David
Gon9alves, Jolo Nicolau de Carvalho e Jose GoJ198lves, entre outros, en
veredam por uma teJn&tica que poderia estar reunida em tomo de
um·Ruralismo·. entendida a expressIo como ·predomfnio· das coisas
campeslres relativamente as urbanas ou industriais e. oode. a vida rural, as
id6ias e os comportamentos naturais nio se submetem as determina9&S
de uma cultura envolta em rodas e cimento.

Ena fiC9l1o urbana - mais intensa e mais exteosa do que 0 Regio
nalismo - que vamos encontrar 0 verdadeiro p6s-modemismo. tomado
como hip6tese de retlexlo. 0 pensamento de Paulo Leminski. para quem.
o que marCQ a sitrl~lIo tipica do artuta contempo,.tJneo (.••) e 0

fechamento de horizontes. um 11m pa8sado apl'Oprl/nlel nem 11m jfltul'O
imaginQvel. num pt'esen1e intemrinavel e 1'eCOT1'e1l1e.1S

E 0 rol0 compressor do Sistema, com seu ritmo fn:nCtico de pro
d1J9lo.~ e sucateamento de meroadorias e de idCias vai levando
nossos escritores para·o desesperan9&do enquadramento dos anos SO·IS.
a~Perdidal
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Os personagens solit8rios de Holdemar Menezes, de Roberto
Gomes, de Deonfsio da Silva, de Emanuel Medeiros Vieira. de Amilcar
Neves e de Herculano Farias Jr. convivem com as figuras neurOticas de
Edla van Steen, de Ricardo Hoffmann e de Donaldo Schuler. 0 romance
policial de Glauco Rodrigues Corr& e a fiC910 cientffica de Silveira
JUnior e de Anamaria Kovacs, hem como 9 indigenismo romintico de
Terra dOl earijO., de Tarcfsio Marchi0r4 abrem caminhos para uma
fiC9lo ainda pouco explorada em Santa Catarina.

A satira de Egas Godinho, a literatura infanto-juvenil de Maria de
Lourdes Ramos Krieger Locks e de Werner lots, hem como a cr6nica
dima do jomal e da TV nos levariam para longe e para fora dos limites de
espa90 e tempo deste rapido ensaio.

5.3. 0 Poema

No campo da poesia, 0 Concretismo, a Poesia .Pr8xis e 0 Poema
Processo de Hugo Mood Jr., de Pinheiro Neto, de Jose Gomes Neto e 0

Sincretismo Liter8rio de um scm nmnero de poetas espalhados por todo 0

Estado do estA alcangando a f0I98 e 0 prestfgio nacionais da Catequese
Poetica de Lindolf Bell, em Blumenau e do Varal Litenirio, de Alcides
Buss e seu gropo na UFSC, scm contar 0 Zen Surrealismo de Cicero
Ramalho. Kmo Torres e Pericles Prade. Movimentos isolados e passagei
ros como "Cordlo", "Viva a Poesia", "Poemarte", "Sinos de Orleans" e "A
Figueira" recolhem e proclamam uma literatura "undergr01md"que mere
ceria mais aten\X'Ses do critico e mais comuniC89lo com 0 leitor.

6. CoRd_50: Uma literatura-partlelp~

De tudo quanto disse, ate agora, ainda nIo foi tudo dito. Nossa li
teratura contemporinea ai estA. Esta ali fora e, tambem, fora destas Ie

flexlSes resum.idas.

Mas nOs, os professores e os que escrevem, tamb6m estamos fora;
tambCm estamos em falta. Faltam-nos descobrir fonnas e fOrmulas para
que nos sintamos putid~io com aqueles que, mesmo nIo ocupando a
fotoo6pia do BOSSO lugar cultural, tambem do vozes de um discurso li
ter8rio. E discurso que se proclama tao ou mais importante doque as "li
turgias" de um Saber que pode chegar a uma "docta ignorantia" ou, ate,
um Saber-infOl'lJ189iIo - mero modo de organizar, de estocar, de distribuir
um discurso - um Saber, en:fim, para impor BOSSO desempenho com. a in
ten9lo de que ele Sf: transforme em Verdade no Altar da Dev09101
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m. em Santa Catarina, uma wI6gica popular" com fundas raizes no
folclore maritimo-ll9Oriano. nas mUsicas italianas e alemles, nos costumes
gauchescos, no modo de ser das minorias, dos negros, dos indfgenas, dos
analfabctos.

Para esta participatividade. para este sentir-se parte de quem nIo
escreve-escrevendo. ter8 que surgir uma nova Etica-EstCtica, uma nova
pmtis litemria: a pnixis do moodo das necessidades e do Desejo dos que
do pensam fotoc6pia do que pensamos e dos que nIo escrevem como n6s
pensamos escrever. Teni que surgir no Novo RODl8JlCC. uma Outra Poetica
em que wgrandesw e wbooswautores possam set encontrados, no professor
prim8rio. no jcmalista do winta'ior". no estudante. no openirio. nos
homens e nas mulheres do dia-a-dia de nossas roas e de todas as luas.

Estou a pensar numa esp6cie de Comunidades Liter8rias de Base;
estou a dizer uma Literatura.mais Gente e menos Burguesia Intelectual;
mais Particip89lo e. menos, Imposi9&>; mais Vida e menos Esoola. Estou
a reclamar uma Literatura do sentir-me coletivo; uma Literatura de can
tadores e de violeiros; uma Literatura-Rosto. onde 0 real e 0 fantastico dos
autores-OOutores das c6tedras universit8rias aceitem conviver com 0 real
fanbistico do analfabeto e do wintelectual de roaW

•

E. aqui. entra, por que nUo?_ forva de todos - autores da Cidade e
doutores-sem-voz; autores de livros' e fruidores de lavras; autores em
liberdade e hDeniades para ser autor.
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