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OS PECADOS DO LADO DEBAIXO DO EQUADOR:
NOTAS SOBRE A EPICA SACRA

NA AMERICA LATINA

POR
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O aparecirento da epica religiosa latino-americana no seculo XVII e sua conti-
nuacao no XVIII, frente ao grande corpus das demais obras do genero, nao a urnfato
desprezivel. A enorme quantidade de poeras sacros escritos em louvor a Virgem e aos
principais santos da Igreja catolica explica o vigor, a entrada e a adapta9ao do terna
religioso no genero epico, de onde se desprende ura parcela lirica produzida em sua
grande maioria por cidrigos, aqueles filhos da Contra Reforra. Se devido a sua
liritada qualidade, esta poesia hoje parece ser aborrecivel, o mesmo nao se pode dizer
de sua transcendencia hist6rico-literaria. Atualmente, estudamos estes poeras para
compreender meihor sua forma9Ao discursiva, nao de todo fAcil de ser entendida, e para
chegar a conhecer o seu papel historico no contexto mais amplo da propaganda
inaciana. Quanto a sua formacao textual, aldm das dificuldades de se poder medir o
exito editorial que tiverar estas obras em suas respectivas dpocas, confrontaro-nos
corn o problea de sua literariedade. Cono era de esperar, muitos destes poemas ao
nao terern podido alcancar urn status Iiterario digno de respeito, ficararn esquecidos nas
largas listas e catAlogos de livreiros, aguardando que a curiosidade de algurn colecionador
os fosse retirando do seu estado de abandono.

O que proponho exarninar aqui, e de modo urn tanto geral, sao alguns poernas
latino-arnericanos escritos em espanhol e em portugues, cuja natureza religiosa os faz
diferir dos poernas epicos laicos do Barroco latino-arnericano. Fixados os lirnites
cronologicos do periodo, convdrn agregar que os poetas epicos sacros parecern ter
seguido o seguinte ditado: "aquele que rnuito sobe aos cdus, perde a terra de vista ou
a ve tao pequena ate nao poder mais enxergar o borbulhar hurnano e suas rnisdrias"
(Figueiredo 331). A mesma analogia que Fidelino de Figueiredo tracou para Os
Lusiadas a valida para o nosso contexto: "[q]uando a poesia [rnitologica] se destacou
do [Hades] para a sua livre carreira [ate 'o Inferno], esqueceu a sua origern epica". (3 31).
Se no XVI o Orlando furioso foi em palavras de Joaquin Arce corno urna nova Eneida,
ao finalizar o seculo "as renascidas preocupa9Oes religiosas e os restaurados preceitos
aristotdlicos o convertemn em objeto de censura. Agora, sirn, falar-se-a de urn novo
Virgilio, rnas este sera Tasso" (Figueiredo 41).
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108 LEOPOLDO M. BEatNuccI

Neste quadro ji haviam desaparecido Os tempos em que -como afirma Alfred
Weber- "a onda do classicismo tinha alcancado inclusive o trono de Sao Pedro, e e
um fato tambem conhecido que Ledo X e seu secretdrio Bembo preferissem mais Cicero
a Vulgata. A religiao de Homero e de Virgilio superam a religiao de Cristo no corarao
da nobreza religiosa, dos poetas e artistas. 0 alegre Olimpo substitui o severo Golgota;
Jeova, Jesus e Maria se convertem em Jupiter, Apolo e Venus; os Santos da Igreja eram
identificados com os deuses gregos da antiga Grecia e Roma. Em uma palavra, os
tempos se tornam pagaos" (210). Entretanto, esses anos sao os do Renascimento e
bastard inverter os termos desta justa descricao para pensar em nossa epica sacra do
Barroco, como faremos em seguida.

"0 pr6prio [Lopez] Pinciano" -tambem nos faz lembrar Arce- "havia expres-
sado teoricamente em 1596 suas preferencias pelos assuntos historicos, mas 'sobre
matdria que nao fosse religiosa, porque o poeta assim pode melhor alongar e ainda
trazer epis6dios muito mais deleitosos e saborosos as orelhas dos ouvintes"' (45).

Se nao a fdcil medir o verdadeiro alcance dos Discorsi delpoema eroico de Tasso
na epica latino-americana do periodo que estudamos, tampouco a dificil constatar
tracos estilisticos de influencia na medida que era sob os preceitos da imitatio que
aqueles poemas foram produzidos. Os ornamentos da elocucao, entre os quais se
encontram os efeitos ritmicos, as figuras ret6ricas e os topicos atestam a peculiar
maneira de aderir-se a um modelo que cada vez mais se fazia respeitar.

A utilizacao da hist6ria, a presenca do maravilhoso cristao -este defendido mais
tarde tambem por Ignacio de Luzdn na sua poetica e as precaucoes tomadas com
respeito a unidade da acao do poema sao alguns dos problemas normativos que os
seguidores de Tasso tinham que resolver. Estas regras, diga-se de passagem, nao eram
sempre cumpridas na sua totalidade e, paradoxalmente, o melhor seguidor delas nem
sempre era aquele que produzia os melhores poemas. Portanto, observamos que se por
um lado se exigia a imitacao dos modelos, por outro se empregavam uma grande
variedade de desvios.

Em todo caso, o que importa perguntar, uma vez reclamada a ingerencia da historia
na epica, segundo Tasso, a como se justapoe a verdade historica a verdade criativa na
maioria dos poemas, situacao que pode ser melhor exemplificada atraves do seu
extraordindrio esforco retorico para defender o maravilhoso religioso em poesia.
Segundo ele, "a melhor epica deveria ser baseada na Historia. Mas a Historia envolve
uma religiao falsa ou verdadeira", e ele nao acredita que "a acao dos pagaos ofereca o
assunto mais adequado para o poema epico, jA que em tais poemas podemos ou nao ter
acesso aos deuses adorados pelos pagaos. Se nao desejarmos ter acesso a eles,
perderemos o maravilhoso; e se nos inclinarmos aos deuses invocados pelos antigos,
neste particular, perderemos entao o verossimil" (Discourses 34-35).

Tasso levou este argumento as suas idtimas consequencias, declarando que "uma
mesma a9do pode ser maravilhosa e verossimil" (Discourses 38), uma combinacao que
sem dhvida une duas qualidades discordantes. Sua justificacao, entretanto, agora indo
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da literatura para a teologia, foi cuidadosarente elaborada cor vistas a poder chegar
a conclusao de que o poeta "deveria atribuir a Deus as awes que exceder de longe o
poder humano, [ou] aos seus anjos, aos der6nios, ou aqueles sob o poder de Deus e
dos deronios como, por exemplo, os santos, as bruxas e as fadas. Tais awes, se
consideradas em si mesmas, parecerao maravilhosas; ou meihor, serao comurente
charadas de milagres" (Discourses 38). Estas palavras bastar para se ouvir, corntoda
intensidade, a voz do tipico rissionario do sdculo XVI, aquele mesmo pregador que
bradava pelos sertOes da America Latina, especialmente quando Tasso sustenta que
"tambdr os antigos que viveram nos erros de suafalsa religido,' nao deveriarnter
considerado impossivel os milagres de seus deuses tanto na poesia quanto na Historia"
(Discourses 38). E por que teria Tasso arriscado entrar em raterias que contradiziam
o seu pr6prio pensarento? A resposta talvez esteja na sua astuta capacidade de fazer
o papel de advogado do diabo consigo resmo,ji que como ele afirma "a preocupacao
maior do poeta deveria ser cor o aprirorarento do horer" e, porque assim, "ele [o
poeta] anirari o espirito de nossos cavaleiros muito mais cor o exemplo do fiel do que
corn o do infiel [...]" (Discourses 39).

Eric Auerbach -o hIcido Auerbach de Mimesis aponta algo que me parece
chave para explicar o porque desta e de outras inconsistincias, quando ele observa que
a dpica de Horero nao se preocupa pela verdade historica, nao oculta nenhum
subentendido, ner ter intencao de ensinar coisa algura. Contrastivarente, o ardor
religioso expresso pela Biblia implica ura exigencia absoluta de nossa parte a verdade
hist6rica. As fabulas e parabolas das Sagradas Escrituras, ao contrario das estorias do
poeta grego, nao ter a intencao de parecer agraditveis ou de encantar os sentidos, mas
de fazer-nos prisioneiros, sujeitos a sua tirania e, se negarmos a submeter-nos a elas,
nos converterernos irrernediavelmente em rebeldes (13-14).

Esta "autocracia" textual do mundo biblico, tal corno a denornina Auerbach, tern
suas meihores proje9oes em La Christiada (1611) de Diego de Hojeda. Obra precoce
do Barroco religioso latino-arnericano, o poerna a inexorAvel corn seus leitores: critica
os deuses profanos (La Cristiada 199), ataca ferozrnente Lutero (La Cristiada 278), faz
do rnartirio urn mornento de prazer (La Cristiada 217) e emprega urn esquerna profdtico
para explicar que a morte de Cristo responde ao fatalismo da vontade do Senhor. Alin
disso, mesmo quando se utiliza a cfrase-aqueles quadros intercalados paraarnenizar
a sua leitura- o poerna continua sendo fiel a seus rigidos criterios composicionais e
por urn mornento ternos a irnpressao de estarmos mais proxirnos da realidade biblica
que da realidade irnaginativa de Hornero. Mas os rnetodos de interpreta9ao mudamn, diz
Auerbach, e quando surge urnanova conscikncia critica [por exemplo, o Renascirnento],
a autoridade absoluta da Biblia se ve arneacada. Conseqilenternente, suas "historias"
se tornarn lendas e sua funcao doutrinAria se converte em "irnagemn desencarnada"
(Auerbach 16).

' A enfase 6 minha.
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Eis aqui dois momentos fundamentais no percurso da hermeneutica biblica que
serao reduplicados no panorama da epica do XVII e do XVIII na America Latina,
panorama que ademais esta curiosarente composto de avancos e recuos. A este ultiro
tipo de movirento corresponder, por exemplo, a epica de Hojeda e a de Hernando
Dominguez Carargo (San Ignacio de Loyola, 1666), poetas exemplares da propagan-
da contra-reformista. Outra e a sorte de alguns poenas que responderian ao prineiro
tipo de movirento e que corentareros a seguir. Deixarei por ur instante os poemas
em espanhol para passar a dois escritos em portugues no Brasil: o Eustaquidos de Frei
Manuel de Itaparica e 0 Caramuru de Frei Jose de Santa Rita Durso.

Se ainda continuarmos cor Auerbach em suas exatas anAlises sobre a falta de
conexao entre os episodios da Biblia e sua conseqUente ausencia de unidade, quando
comparada cor os poemas homdricos, notaremos que o critico cria uma feliz contra-
dicao ao explicar o fenOmeno; quer dizer, nao havendo uma conexao horizontal entre
os epis6dios biblicos, haveria uma forte ligacao vertical que os mantem unidos.
Segundo esta l6gica, cada ura das grande figuras do Antigo Testamento, desde Adao
ate aos Profetas, incorporam este movirento vertical. "Deus escolheu e moldou essas
personagens cor o fim da encarnar a sua essencia e a sua vontade" (Auerbach 17).

Ao situarmos estas ideias do critico alemao no contexto de ur poema como o
Eustaquidos veremos que neste a figura de Sao Eustaquio -contrariamente a de
Loyola em Dominguez Carargo- remete a tipos muito anteriores ja narrados pela
Biblia. Estes antecedentes sao J6 e o fllho prodigo, e cor toda certeza a mao de Deus,
cujo poder sempre os controla, nos impede de antecipar o que ocorrera na sua velhice
se simplesmente observarmos a suajuventude. Na humilharao e desgraca, os atos e as
palavras dos personagens revelam a majestade transcendental de Deus (Auerbach 17-
18). Humilhacao e elevacao aqui calam muito mais profundamente que em Homero.0 poema de Itaparica, saindo da tradicao hagiografica medieval refletiria
mesmos propositos das passagens lendarias da Biblia. Algo muito real nao cabe na
lenda (Auerbach 19). Nao obstante, a logica do desejo historico faz que em urn (inico
individuo se retina urna serie de contradi9oes. Por isso, recorda Harold Bloom, "a
Divina Comedia, como todos os grandes textos canonicos, destroi a distincao entre
escritura sagrada e profana" (81). Escrever historia a tao dificil que a maioria dos
historiadores se ve obrigada a lancar mao das tecnicas da lenda (Auerbach 20).

Estas sao as pautas que orientam o frei brasileiro na arquitetura de seu poema e que
lhe permitem cometer urna curiosa anacronia -e tudo em nome da Contra Reforma-
colocando Calvino e Lutero entre os indignos de Deus, naquele abismo infernal que
recordara o de Dante:

Jaz em urn lago graviolente, e imundo
O Arquitetario ArAbigo, e Agareno,
Que perdicao quis ser de quase urn Mundo,
Patrocinando o vicio vil terreno:
De uma parte submerso no profundo,
Desse mesmo furor, peste, e veneno,
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Esta Calvino, e de outra agonizando,
Lutero em fogo, e agora ardendo, e elando. (II. 11)

Na sua base, esta claro, a hagiografia assume quase toda a totalidade dos fatos
neste poera, mas eu quis ressaltar a nota propagandistica da Contra Reforma para
poder mostrar ur fib narrativo de carAter politico-religioso que une todas as obras do
periodo, das quais nao se exclui, obviarente, nem La Crisiada:

Y al que fund6 la seta luterana
Monstruo del mundo, parto del infierno,
Que no crey6 la libertad humana,
Viendola el mismo en su feliz gobiemo,
Azote de la diestra soberana,
Despuds echado al fuego del infierno.
iO si tu odiosa madre no naciera,0, ya que mal naci6, no te pariera! (Eustcquidos VII, 278)2

Nao e outra coisa senao este ata de combate e o apego servil a uma linguagerne
a ur tema religioso o que Ihe rouba brilho e termina desgastando o poema de Hojeda.
E mais, sera na critica do XIX (Quintana, Rosell, Mila y Fontanals) onde Frank Pierce
encontra principalmente apoio para dar conta da fortuna critica -em todo o caso
questionAvel para mim- de La Cristiada, obra que na opiniao do estudioso ingles foi
"vitima durante muitos anos de ur inexplicavel olvido editorial" (Pierce 8). E como
poderia ter sido de outro modo, se a materia deste poema se ve perecivel aos ollos do
leitor moderno?

Contrapondo-se a esses desgastes do tempo, que cor certeza nunca afetararno
sempre vigoroso La Araucana de Alonso de Ercilla, ofereco agora urnexemplo

extraido de 0 Caramuru. A razao pela qual escolhi este poema foi porque embora
sendo obra tardia do barroco brasileiro e a que mais se aproxima em composigao e torn
aos versos de Hojeda. Apesar de seu terna tao diverso -o descobrimento da Bahia
nao seria exagerado afirmar, como ja o fez Antonio Candido, que esta epica de Durao

e "do tipo que se chamaria hoje colonialista" (7). Sornados a esta nota hegernonica que
pulsa forte no poerna, trabalharn em contra dele urna soporifera monotonia e sobretudo

2 Comparem-se os versos anteriores corn os seguintes do San Ignacio de Loyola de Dominguez
Camargo:

Desenlazo feroz, de la implicada
Libia de su melena, una serpiente,
que mordida en su boca e irritada
de muchos fludos que le dio impaciente,
al pecho de Lutero desatada,
un infierno le imprirne en cada diente;
a cuyo activo pertinaz veneno
abrigo en lo sagrado de su seno. (5, I: 323)
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uma irritante prolixidade, especialmente frente a urnimpecavel poera muito mais
jover, de corte ercilliano, 0 Uraguai, de Basilio da Gara.

Corn excecao desses deslizes, 0 Caramuru partilha cor Manuel Boteiho de
Oliveira, Basilio e Itaparica ura paixao pelas forras naturais brasileiras; e assirno
contehdo religioso do poema de Durao se apresenta renos ostensivel e agressivo ante
a deslurbrante representacao encomiastica da paisager do Novo Mundo. Igualrente,
Itaparica ja havia incorrido cor sua epopeia religiosa ernura resra apologia de
proporcoes menores (V. 12-15), ras de igual intensidade a de seu confrade. Serncontar
que o seu belo poera dedicado a Ilha de Itaparica a ainda ur respeitado rival a rais
corpleta expressao nativista que teros, er poesia, na literatura colonial brasileira, "A
Ilha de Mare" de Manuel Botelho. No entanto, anos rais tarde, e para nao sair do
Arbito religioso, quern melhor realizarA, agora cor verdadeiro fervor, a representa9Ao
rais cabal dessas pinturas naturais, abarcando as plantas, as frutas, os peixes e os
animais, sera Frei Francisco de Sao Carlos no seu poera A Assuncdo; ura das tantas
obras que derar continuidade literAria ao culto rariano iniciado por Anchieta. 3

Nao deixarao tarpouco, tanto os brasileiros corno os hispanos, de rechaar a Musa
profana no comeco dos poeras e de introduzir no seu corpo a descricao trerendista
do Inferno ou do Concilio dos Dernnios, 4 e ainda de utilizar o raravilhoso religioso
e as profecias. Outra particularidade que rerece ser destacada e o uso individual ou
a rescla de deuses pagaos e profanos, corbinacao que alias gerara divergencias entre
um parecer teologico, francarente sirpatizante (Boileau), e outro clararente hostil
(Luis A. Verney e Ignacio de Luzan).

Os poucos exerplos ate aqui apresentados, espero, bastarao para dar ura ideia de
pelo renos dois rodelos dentro do genero epico religioso do nosso continente. Ur,
representado por La Christiada, poera que exige ura leitura do tipo que se fazia do
texto biblico durante a Antiguidade e a Idade Media; e leitura que aler disso vern
rnarcada por urna forte nota teologica e alegorica. 0 outro rnodelo e o representado por
obras disfarcadarnente rnenos cornprornetidas corn os anelos dos jesuitas e da Contra
Reforrna, segundo o quadro brasileiro que acabarnos de ver. Nesses poernas, o
distanciarnento historico nos permite observar que as lendas cristas e indigenas
convivern ao lado das narracoes historicas, e finalrnente na quais o sentirnento nativista,
expressado a traves da paisagern, estaria revigorando esses poernas e portanto assegu-
rando-Ihes urnarnerecida sobrevivencia.

Essa clara sensibilidade para o duplo (historia e lenda), rnais tarde se traduzira ern
arnbivalencia (ataque e defesa), principalrnente se na segunda rnetade do XVIII
considerarrnos urna serie de gestos calculadarnente crueis que visavarn envilecer tudo

IDentro dessa linha do culto mariano, consulte-se a obra de Francisco Bramon, Los Sirgueros de la
Virgen sin original pecado.
4Ver a intervencAo (conchlio) do Demonio no Arauco domado de Pedro de Ofia (1596); LaAustriada

(1582) de Juan Rufo; Monserrate (1588) de Cristobal de Virues; La Dragoneta (1598) de Lope de
Vega; La Christiana de Diego de Hojeda (1611); Poema heroico de la invencidn de la cruz... (1629)
de Francisco Lopez de Zarate (cf. Arce 55).
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o que estivesse direta ou indiretamente relacionado ao Indio e a seu meio ambiente. Tat
quadro a absolutamente familiar a todos os leitores de Durao, cujo poema e o melhor
exemplo de ura obra clararente escrita nos moldes da Contra-Reforma. No entanto,
nao deveros desprezar de imediato o sentido de rejeigao ou o de aceitao do poeta ao

escrever 0 Caramuru. Scm dtvida, no poema o autor intenciona construir ur
inventirio de plantas e frutas tropicais semelhante ao do Padre Acosta na sua Historia
natural. Seria erroneo interpretar o gesto do poeta em certas passagens de sua obra
somente como a celebracao da Natureza, porque se os indios coiher cocos e inhares
para oferecer ao exausto e farinto nufrago Caramuru prostrado na praia, esta oferta,
Durao nos adverte, podert ser mat compreendida: "Mas o que creem piedade a gula
infame" (81); ou, depois de arrolar quatro tipos diferentes de frutas nativas, mais a
deliciosa goiaba, e explicar que os indios fazer ur licor desta, o poeta declara:
"Vasilhas poem de vinho nunca enxutas, / E a imunda catimpuera, que da baba / Fazer
costura a barbara patrulha, / Que s6 de ouvi-lo o estorago se embrulha" (84).

Ao contrario de seu compatriota Basilio da Gara, que em 0 Uraguai demonstra
certa simpatia corn respeito a causa indigena durante a campanha militar contra os
indios guaranis, Durao utiliza os indios para exaltar as glorias do colonialismo
portugues. A bela Paraguaru, quando casada corn o conquistador Caramuru, torna-se
Catarina Alves sob o seu novo nome de batismo, e-deste modo o poema consegue
reconciliar diferencas que de outra forma seriar irreconcitiaveis. Tomados assir
coro aparecer, este morento e outros de reconciliacao nos ajudar ver que o poera
se converte em apologia da civilizacao versus a barbarie. Paraguacu e seu marido sao

recebidos por Catarina de Medecis na Franca e o heroi relata oralmente a poderosa
rainha francesa os achados e as riquezas da terra brasileira. Seria, entretanto, ingenuo
pensar que o longo catalogo das frutas, plantas e anirais apresentado a rainha e
somente urna exaltacao realizada pelo poeta (que poderia ter pertencido at geracito de
Andres Bello), vido para levantar a sua voz patriotica e ser ouvido corno urn genuino
prornotor do nacionalismo. E e precisamente esta nota propagandistica de 0 Caramuru,
e o seu contraste corn 0 Uraguai, o que tern atraido a atencao da maioria dos criticos.

Para o teitor que acredita, corno nos, que Durao estava mais interessado em pregar
os preceitos da sua religiao -afinal ele era jesuita- esta constatacito nao deixa de ser
desalentadora. Todavia, se lermos 0 Caramuru como urna peca bern orquestrada cujo
objetivo a convencernos retoricamente do sucesso da historia das conquistas portugue-
sas no Brasil, encontrarernos mornentos de grande realizacito artistica. Se nos
afastarmos urn pouco de suas armadilhas ideologicas, o poerna nos revela entao suas
muitas quatidades. Urna delas e o perfeito controle tecnico do poeta nas descric6es de
batalhas. Alern do mais, Durato se esmera ao abandonar aqueles mornentos de guerra
em troca de algumas cenas emprestadas dos romances de cavalaria e que respondern aos
modelos ariostescos revividos na literatura do Brasil daquela dpoca.

Santa Rita Durato a mestre em ocultar o alcance dos subterftigios ideologicos que
aparecem no poema. Para exemplificar o seu talento, escothi urna passagern cuja
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descricao da Natureza me pareceu extremamente relevante. Depois de inventariar as
vrias espdcies de flores nativas, o poeta se concentra em ura delas, cujas caracteris-
ticasjustificar perfeitarente a sua selecao e enfase: a for do maracuja. Durso, coro
tantos outros do genero dpico, freqilenterente se aproxira de ura alegoria dos
preceitos cristaos, em cujo centro se encontra a propagacao da fd entre os gentios pela
Igreja Cat6lica. Das muitas coisas que ele faz, ura delas a sensibilizar seus leitores cor
uma ilustracao meticulosa da for do maracuja, que ternpor reta ser tao visual quanto
possivel e que aparece sustentada por ur topos corur, ut pictura poesis.

A for do maracuja a referida coro ura "pintura natural" do Mistdrio da Paixao
e Durso nao pode deixar de larentar e celebrar o fato de que "Onde ernreio das trevas
a fd brilha, / Que tanto desconhece a gente ingrata" (Durso 278). Esta rensagerne
inequivocarente clara sobre os "erros" dos indigenas (trevas), mas o poeta oferece
uma solucao rapida e cheia de esperanca: Deus na Sua generosidade ter provisto a
espdcie hurana, quando esta carece de I', cor recorda9oes visuais de Seu sofrirento
(aft brilha). Assir, na for do raracuja vemos Cristo na cruz, suas feridas causadas
por trds cravos, e na sua forra arredondada coro diadema, encontrar-se ddzias de
filamentos que se parecer a dardos. "A cor a branca, ras de ur roxo exsangue /
Salpicada recorda o pio sangue" (Durso 278).

Se seguirros Mircea Eliade que acredita que as formas da arte sacra "buscarn
representar o invisivel por meio do visivel", a representacao erblerntica da paixao de
Cristo em 0 Caramuru adquire pleno sentido em face da existdncia daquilo que o
critico chara o "drama Cristol6gico" no poera; isto e, "aquilo que se deriva da
participacao do ristdrio da Natureza numa liturgiacosrica, coro ocorreu desde a
Idade Media ate o Rorantismo. [...] 0 reconhecimento de que a perda da religiao priva
a huranidade de algur tipo de tradicao her6ica" (Ayres 14-15), era sernddvida ura
das iddias principais do Barroco e tarbrnm do catecismo de Durso. Dal observarmos
o esforco da poesia sacra para cultivar o genero dpico ou heroico durante o Sdculo das
Luzes. Quanto ao nosso poeta jesuita, tardiarnente barroco, verno-lo desfilar pelas ruas
de urn mundo mais secularizado, o XVIII, em plena ostentacao de seus credos
religiosos. Ja quanto a 0 Caramuru, nos leitores sornos forcados a aceitar que e o
sagrado, janao mais expresso em linguagern convencional mas carregado de ideologia
crista, que se oculta por tras desta mesma linguagem, portanto quase anulando e
arneacando as realiza9oes artisticas do poerna.
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