
A sensibilidade brasileira de Manuel
Bandeira

a) 0 descobrimento dum novo mundo.

"-Quem, antes de n6s, tinha descoberto, mesmo, o Brasil?
-Ningueem."

Foi nestas palavras que Alvaro Moreyra, em 1946, caracterizou
a sua geracgo. Era essa gera o que inclui o poeta Manuel Bandei-
ra, seu "marco zero": "Manuel Bandeira, por tudo marca a idade
da nossa geragio", escreveu, continuando: "Uma geracao justa-
mente sem idade." 1 Devemos sup6r que Alvaro Moreyra falava
de ciencia certa, porque ele e Bandeira eram velhos amigos, chegan-
do os dois a maturidade pouco antes da guerra de 1914, origem do
seu ceticismo pelas ideias gerais e a sua sede de vida inmediata. 2

Viu Manuel Bandeira o Brasil de uma maneira tao inedita que
o seu amigo podia falar com razao de um descobrimento? A geo-
grafia aproveitada para fonte de pitoresco ou exalta~io nacional nao
a descobriu nenhum escritor moderno 1a onde a literatura quase se
iniciou com os versos as ilhas da Mare e de Itaparica. Insurgiram-
se, ate, Bandeira e a sua gerago, contra a "poesia multic6r", 3 pr6-
pria para as criangas recitarem, que pouco antes tinha sido propa-
gada por Olavo Bilac. Nem foi preciso que Bandeira viajasse, como
Gonsalves Dias, fora da patria, para aprecia-la saudosamente. Nen-
hum exilio exaltou na sua alma o ambiente brasileiro. A vida ihe
correu calma demais, ainda que se tivessem malogrado os seus sonhos
de arquiteto. Nao ihe ensinou novas maneiras de ver a viagem que
o levou tisico a uma aldeia suica em 1913: o Brasil estava ja dentro
do seu coracao, naturalmente, sem nfase alguma, como conjunto de
lembrancas queridas - o mar, 4 a amada, a familia.
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Em 1908, vArios anos antes da viagem, aparece na obra do
poeta o primeiro reflexo do Nordeste natal. A costa do Ceara entre-
v&-se no soneto Verdes mares. Enxerga-a de longe, porem, da banda
do mar, do cais, de fora. Ir6nicamente, como mofando-se de si mes-
mo e daquela sua gente que nao sabia ver a terra real nem o espe-
taculo vulgar do desembarque sem recitar as linhas rominticas do
conhecimento de todos:

"Verdes mares bravios..."
Cita um sujeito que jamais leu Alencar.

A ironia anti-sentimental de entSo escondia um temperamento roman-
tico reprimido. Delatam-no as impress6es fugidias, acompanhadas
pela exclamacao comovida:

... uma breve jangada

Passa. Tao frigil! Deus a leve, onde ela va. 5

A fusSo dos contrastes que a emoio ir6nica opera entre o deslum-
bramento pelo espetaculo da natureza - vasto mar, praia doirada
e o reboliqo dos homens, neste caso feito de risos, atrapalha§6es e
gritaria, caraterizara desde entao a poesia mais pessoal de Bandeira.
A feig5o autobiografica aproxima-o de outros poetas, subjetivos a
ponto de se tornarem dificeis de interpretar, grandes conhecedores
do seu pr6prio pais, grandes amigos do seus amigos, amantes ele-
giacos da vida que nao lhes brindou a felicidade sonhada, cantores
das coisas mais simples da sua existencia: "Quero a delicia de poder
sentir as coisas mais simples." (Belo belo). Tal f6ra Antonio Ma-
chado, tal Tu-Fu, velho poeta chines do s&culo oito:

Quando sinto surgir dentro de mim a amargura
Sento-me num prado, canto, soluco,
Enxugo as l1grimas com ambas as mos.
Na estrada sem fim dos irrequietos homens
Que importa que seja longa ou breve a vida? 6

Tu-Fu, como Bandeira, estava saturado de tradic6es e leitu-

ras, mas a poesia diles parece jorrar espontaneamente, ao capricho

das circunstancias i "Fiz -afirmao Bandeira - algunnas tentativas

de escrever poesias sem apoio nas mas circunstancias. T6das malo-

gradas. Sou poeta de circunstancias e desabafos." 7 Assim acertou
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em exprimir o Brasil, mas um Brasil secreto, inoficial, sentido di-
retamente. 8 A primeira vista parece incrivel que tenha podido
fazer tanto, na ignorancia do sertdo, de quase tudo o que nao seja
cidade. As cidades conheceas, sim, as grandes o as pequenas, por
ter vivido em muitas - o Recife, Sao Paulo, o Rio, Santos, Tere-

sdpolis, Petropolis... Atrav6s de las divinha o resto:

O largo
O ribeirao
A matriz
E a poesia dos casaroes quadrados
(A luz eletrica e forasteira) 9

Manuel Bandeira foi inventando um Brasil para uso pessoal,

intuitivamente, feito da experiencia de todos os dias. Nisto difere

radicalmente de outros poetas mais voluntariosos como Ronald de

Carvalho ou Raul Bopp. Nao foi Carvalho mas &le. Bandeira, quem

seguiu o conselho p6sto em verso por aquele:

Olha a vida primieiro, longamente, enternecidamente,
Como quem a quer adivinhar...
Olha a vida, rindo ou chorando, frente a frente,
Deixa depois o coracao falar. 10

Noutra ocasiao disseram-se os efeitos que em poemas ocasionais
o poeta sabe tirar de lugares e gente bem brasileiros. Mas nao 6
ali que se acha a imagem mais sugestiva do seu Brasil. Para isso
sio a maioria daquelas poesias demasiado ocasionais, o que se deixa
ver por exemplo em Belem do Para ou Ouro Preto ou Discurso em
louvor da aeromoca. 0 que sensibiliza o leitor brasileiro -se merece
confianca o testemunho dos escritores Rachel de Queiroz e Graci-
liano Ramos ou o do compositor Camargo Guarnieri- o que faz
vibrar a alma dele sao as poesias de puro sentimento lirico onde
o brasileirismo se resume na sensibilidade: tal o abandono do
orgulho na Balada de Santa Maria Egipciaca, a espirtiualizacao
feminina em Um sorriso, a simpatia entre as racas em Irene no ceu.

b) A sensibilidade brasileira.

Antes que as alus6es a determinadas cidades ou tipos populares,
o que aparece na poesia de Bandeira 6 a alma do Brasil, vista a
luz da emo0ao. Ainda seguia o poeta trilhos parnasianos quando
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em 1906 escreve o poema Reniuncia. Porem a nota melanc61lica, ali

ferida, nuncai mais deixar de ressoar. Mas Bandeira nao encerrou

em si a sua tristeza. Reagiu de-pressa contra a frieza artificial dos

parnasianos. Expansivo, deixa correr livremente os queixumes amar-

gos contra a sina negra, destruidora das suas ambiq6es:

Mas a alma, em gotas mansas
Chora, abismada na luta
Das minhas desesperangas ...

Cartas de meu avo (1917 ou antes)

A reaccao veio. Passa a insurgir-se contra a saudade lusitana; ja
nao segue seu mestre Ant6nio Nobre:

Que me importa o passado? A minha natureza
Repugna essa volilpia enorme da saudade.
O meu passado, ruinaria sem beleza!
Eu abomino a tua escura soledade.

Delirio

Assim escreve em 1914, ainda do sanat6rio de Clavadel, pouco antes

do regresso ao Brasil, onde deixara a carreira abandonada e os

amores desfeitos.

O cariter especificamente brasileiro da sensibilidade de Manuel

Bandeira nao se encontra, porem, na melancolia ruga das primeiras

poesias, nem equivale simplesmente . indole romntica, reafirmada

ainda entem, nas belas Sextilhas romanticas de 1945:

Sou romantico? Concedo.
Exibo, sem evasiva,
A alma ruim que Deus me deu.

Suponho que a emotividade brasileira corresponde antes a uma bran-

dura que mal encobre os impetos violentos, "o fundo intacto de

ternura, / Agora embravecida e mansa agora.. ." (Confissao, 1917

Au antes). O poeta tem as suas "c6leras homicidas" (Mar bravo,

1913). Com maior freqiiencia, ele se faz terno, para exprimir "o

g6sto humilde da tristeza" (Quando perderes o g6sto humilde da

tristeza, 1919 ou antes). E se apieda dos fracos como urea ternura

ardente de franciscano:
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E tudo tem aquele caracter impressivo que faz meditar:
Enterro a pe ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso.

A estrada (1921)

Outras vezes prorrompe intensamente doce, a paixio amorosa -
"Meu verso e sangue. Vollipia ardente..." (Desencanto, 1912). O
amor se ihe afigura ent.o "vollipia da Agua e da chama" (Poemeto
erdtico, 1917 o uantes). A natureza toda passa a incitar os sentidos:

as nevoas, queridas do poeta melanc61lico, se vao movendo "em
voluptuoso espreguiar de forma nua" (Paisagem noturna, 1912);

o mar se estremece no luar "como uma came de mulher sob a caricia"

(Na soliddo das noites 'midas, 1919 ou antes); as terras desconhe-
cidas se povoam de "puibis a nao poder mais" (Cangdo das duas fn-

dias, 1931). Mas essa voluptuosidade do poeta nio se torna nunca
doentia ou vil: sempre se di franca -"sem evasiva"- e nua, tal
qual as suas sereias, que ihe aparecem "de bravos nus e nadegas
redondas" (A sereia de Lenau, 1919 ou antes). No ihe metem

medo os antigos tabus. Como tanto iberico, ainda que sem abusar,

ele tem os seus momentos de realismo crudo, brutal, quando ate "o
cambrone" se faz "nficleo de poesia (la fraicheur des latrines!)"
(Infdncia, 1948).

Nem falta a rebeldia diab61lica, que impele a dividas sacrilegas
o cat6lico que ha nele, sempre apegado ao crucifixo de marfim da
familia:

- Meu Jesus-Cristinho!
Mas Jesus-Cristinho nerm se incomodou.

Conto cruel (1936 ou antes)

O catolicismo de Bandeira! Deixa-nos longe do misticismo todo ex-
terior dos simbolistas, ainda quando a poesia de Bandeira adota a
forma da oracgo. O profano e o sagrado mezclam-se tambem em
varias das suas poesias amorosas, e as santas que l1 aparecem tantas
vezes sao duma santidade suspeita: "Nem Santa nunca foi para mim
a mulher sem pecado" (Os nomes, 1953). Como no amor profano, o
poeta e um realista desconfiado em matiria de religiao. Ficam alheias
a sua natureza a teologia e a metafisica. Nem o aparato da igreja o
seduz. Ha nos poemas dile santos e santas, mas ha tambem o desejo
de ter "a coragem de ser um novo santo / sem fe num mundo alim
do mundo" (Soneto. ingles N. 2, 1940 ou antes). Ha ceu e inferno,
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mas ha tambem a dilvida de "morrer sem deixar porventura uma

alma errante..." (A morte absoluta, 1940 ou antes). Ha orag6es
devotas, mas ha tambem a par6dia dum ave-maria dirigido a uma
"Virgem mal-sexuada. / Atribuladora dos aflitos" (Estrila da man-

hS, entre 1920 e 1933). Ouve-se a Virgem Maria, v-se sorrir o

anjo da guarda do pr6prio poeta (O anjo da guarda, 1930 ou antes),

e descreve-se a chegada do belo anjo da boa morte (O homem e a

morte, 1945), ainda que Bandeira alhures confessa: "Os anjos!.

Bem sei que no os ha em parte alguma." (Jacqueline, 1936 ou
antes). Esse catolicismo nao e pois uma fe cega e doutrintria, senio
uma parte integral da vida acostumada, tao integral como aquile
"crucifixo de marfim", ou como "a voz dos sinos" que ressoa atraves

das suas poesias desde os dias na Suica (Ao crepisculo; Natal, 1913)
ate os anos quando ouve tocar o angelus no bairro da Lapa (1itima
can go do beco, 1942). A sua voz passa para o momento da mais dori-
da angustia quando no poema Os sinos (1924 ou antes) o sino do
Bonfim -a boa morte que ele anseia- e o doce sino de Belm -"que

graga le tem !"- contedem com o da Paixao, a dura agonia que o
poeta presenciou ao Ihe morrerem os pais e a irma.

O Brasil de hoje, que aspira a uma grandeza ainda impossivel,

pode ver-se refletido na frustracgo do voluptuoso poeta, construtor

malogrado, que sempre acaba por afirmar a vida:

E neste curto instante em que todo me exalto

De tudo o que na.o sou, gozo tudo o que invejo.

Plenitude (1914)

Por isso tinha razao Mario de Andrade, quando julgou que a tris-
teza de Bandeira era passageira apenas, tal qual a apregoada "triste-

za brasileira", exagero de patriotas desalentados. 11

Os cariocas afugentam durante os dias do carnaval as miserias

da vida cotidiana. Assim faz o poeta, mergulhando no "lirismo dos

clowns de Shakespeare" (Poetica, 1924 ou antes)), fantasiado de

Pierrot:

La se me parte a alma levada
No torvelim da mascarada

Bacanal (1918)
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Tentativa vS: sempre acaba por aperceber-se de que

Tenho tudo que nao quero
N~o tenho nada que quero

Belo belo (1947)

O simbolo do palhago, adotado por tanto poeta e artista miserivel
desde Baudelaire, 12 sse simbolo nada consolador se dissipart um
dia com a melancolia do amante desiludido. Uma suave ironia salva
Bandeira. Nao se toma demasiado a serio; sabe ver-se como se f6s-

se outrrm. Como brasileiro legitimo, desconfiado de si, aberto a t6das

as influencias, 13 conhece melhor do que os orgulhosos hispanoame-

ricanos ou angloamericanos a justa proporgio da sua obra. Cedo

sorriu da sentimentalidade dos seus "pobres versos comovidos !"

(Versos escritos ncgua, 1918). Se os faz, a culpa nao e dele:

Foi-se me um dia a safde
Fiz-me arquiteto? Nao pude!
Sou poeta menor, perdoai!

Testamento (1943) 14

A expressao "poeta menor" deve entender-se no sentido de poeta

de poesias breves, brevissimas, de curto f1lego lirico. Talvez teria

sido capaz de obras de peso, como Moreyra afirmou ao falar da

geraSoi dles, "mas s6 as pequeninas realiza§6es os interessam." 15

Subsiste na expressao um equivoco saido do mesrno humor que o

poeta tem p6sto em tantas "brincadeiras" suas, exemplificadas no

poema Os voluntdrios do Norte, pastiche duma poesia patri6tica do

seriissimo Tobias Barreto. As "piadas", plenamente compreensiveis

para uns poucos amigos modernistas apenas, brotam-lhe da veia re-

pentista de menino brincalhSo.

Cedo abandonou o tom ligubre dos modelos portugueses, mas

nunca se libertou do doentio prazer dos solitarios, a auto observacio,

elevada ao illtimo grau de perfeia5o por un portugues, contempora-
neo seu, Fernando Pessoa. Embora Bandeira nao achasse que tinha
urma alta missao a cumprir, nunca teve pretens6es de vate ou de
mestre. Basta-lhe manter os dois pes no humilde chio que e de todos.
Pronto desiludido, deixa-se levar de cidade em cidade, de casa em
casa, fiel ao preceito simbolista:
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Como uma folha caida
Deixa-te assim tamb6m derivar pela vida,
E deixa transfundir-te, alma, na alma das cousas.

Voz de fora (1906)

Maletvel, participa o poeta na experimentago de varias gerag6es
de escritores. Assim aperfeigoa o instrumento sensivel que ihe per-
mite exprimir a sensibilidade complexa da sua gente: a sensualidade

dela, a ironia, a ternura, o ardor, a espontaneidade, a sociabilidade

exterior e tambem a fundamental solidao melanc61lica ainda que fa-
cilmente distraida - todos os matizes que definem a alma do brasi-
leiro culto de hoje. Coincide com o sentir comum quando em re-
sumo deseja do filtimo poema,

Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais.
(1930 on antes)

c) O ritmo e o som da lingua.

Das emo§6es vai-se em linha reta aos ritmos e aos sons que
as modulam. Os simbolistas ensinaram a Bandeira a procurar a

dificil misica interior. Assim introduziu novas formas mais soltas

no Brasil, sobretudo o verso livre, o que o faz precursor dos moder-

nistas brasileiros. Nesse sentido ja estava experimentando antes da

guerra de 1914, sob a influencia de dois poetas franceses, Cros e

Apollinaire, lidos no Mercure de France. 16 Destas tentativas resulta-

ram poemas como o Carinho triste de 1912. Logo depois da guerra,

atacou o parnasianismo moribundo. Mais tarde, depois do triunfo

do modernismo brasileiro, manifesta ruidosamente sua "liberti-

nagem" :

Etou farto de lirismo comedido

Abaixo os puristas

Quero antes o lirismo dos loucos
Poitica (antes de 1924)

Parece indisciplina. Mas Bandeira nao tem um temperamento andr-

quico. Pede liberdade para poder adotar o. ritmo adequado. Inova

seguindo o exemplo dado por outros poetas. Segue-os ao suprimir
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a pontuacao, inclusive os pontos suspensivos da sua epoca de sim-
bolismo inefivel. Assim dt a poesia a mesma fluidez que possui a
lingua falada. Reproduz a libia dos vendedores de brinquedos: "A
perereca verde que de repente di um pulo que engragado" (Camelots,
1930 ou antes). Obtam o efeito da replica inesperada, no famoso
poema Pneumotdrax. Omitindo pausas sintetiza a desgraga: "Sim,
ji perdi pai mae irmos." (Nio sei dangar, 1925.)

Tamb6m rompe barreiras com a introduqgo de modos de dizer
populares, de entoacqo gostosa, segundo o uso modernista:

Levava e1e pra a sala
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos

Queria era estar debaixo do fogio.
Porquinho-da-india (1930 ou antes)

"A mimr -escreveu- sempre me agradou, ao lado da poesia de voca-
bulirio gongorinamente seleto, a que se encontra nao raro na lingua-
gem coloquial e ate na do baixo calSoo." (Itinerdrio de Pasdrgada,
pig. 96). 0 poeta nem desdenhou brincar comrn o sorn das palavras.
Quando sio palavras amerindias e africanas, vai alem da mera in-
crustacao de nomes ex6ticos:

Os aguapes dos aguacais
Nos igap6s dos Japur~s

Berimbau (1924 ou antes)

ou :

Capiberibe, Capibaribe
Evocac5io do Recife (1925)

ou ainda:
Meriti meretriz

Mangue (1930 ou antes) 17

Mais tarde reintroduz a pontuacao, mas a ampliacao do voca-
bulario continua. Sem exagerar o emprego da lingua falada, exprime
gragas a ela, a sua emocio com maior intensidade. Vem ao caso o
uso que faz da palavra "desinfeliz" para indicar a tristeza incurvel:

Estou desinfeliz
O maninha 0 maninha.

Dedicatoria (1944 ou antes)
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O poeta se inspira nos prog6es da rua desde Meninos carvoeiros

(1921), como antigamente se inspirara nas vozes da terra, de animals

noturnos- aves e sapos sobretudo:

a voz humilde e lamentosa dos passaros da treva
Paisagem noturna (1912)

Finalmente, acolhe todos os ruidos ca6ticos da cidade:

o sussurro sinfonico da vida civil.

Comentdrio musical (1930 ou antes)

Mas e musica verdadeira que sempre se abre a alma do poeta

de par em par - primeiro a impressionista e romantica, 18 logo, de-

pois da guerra de 1914, aos ritmos febris e os sons estridentes do

jazz:

Sim, ji perdi pai mae irmaos.
Perdi a sauide tambem.

o por isso que sinto como ninguem o ritmo do jazz-band.
Nao sei dancar (1925)

Melhor que Bilac, assimila entao a musica do povo, os choros, os

sambas e as marchinhas .carnavalescas do Rio: "Passa um clangor

de clubs la fora." (Rond6 do Palace Hotel, 1936 ou antes). Inclui

farrapos das letras dessas misicas:

Corn choros de cavaquinho, pandeiro e reco-reco
Es mulher

Es mulher e nada mais
Mangue (1925)

No mesmo poema ouve-se o canto duma macumba; em outro o dum
maracatu pernambucano. 19

Entramos em cheio no folklore, cujo estudo renasceu no Brasil

por aqueles anos de p6s-guerra, devido a Joao Ribeiro e Afranio
Peixoto. O poeta, seduzido pelo som das palavras, esquece-se da

licorne, dos faunos, das ondinas e das sereias que assomaram desde

1913 (em Mar bravo) pelo menos nas suas poesias feitas a moda

simbolista. Diverte-se quando em Berimbau faz mencao do saci, da

iara, do boto e do cussaruim da "Amaz6nia que eu nunca vi." 20

Chega a uma sintese somente depois de integrar esse folklore ser-
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tanejo na poesia urbana, um pouco a maneira de Mirio de Andrade,
o amigo cuja influincia o avassalava entio. Faz intervir uiaras e
sereias no poema Maingue, assim comno insere um pedaco das "che-
gangas para o Natal", especialidade de Mrio.

Os jogos infantis, as cantigas de roda, os acalantos haviam de for-
necer-lhe ritmos ingenuos desde Os sapos de 1918. Passa a evock-los
de prefer&ncia, como afirma no Itinercrio de Pasdrgada (pag. 10):

Cai cai balo
Cai cai balo
Na ru-a do Sa-boo!

Na rua do Sabdo (1924 ou antes)

Finalmente consegue casar a perfeigio determinado ritmo poe-
tico corn quadras populares nas onomapoeticas poesias Os sinos, de
antes de 1924, e Trem de ferro, de 1936 ou antes:

06
Vou mimbora you mimbora
NSo gosto daqui
Nasci no serto
Sou de Ouricuri.
O0...
Vou depressa
Vou correndo

Vou na tbda
Que s6 levo
Pouca gente

Pouca gente

Pouca gente...

GERALD M. MOSER,

Pennsylvania State University.

NOTAS

1 Assim se explicara o porque da atrac o exercida por Bandeira nos
jovens. "Na minha vida de poeta os meus contatos tem sido sempre com
gente nova, o que talvez explique que eu venha envelhecendo de vagar." (Itine-
rdrio de Pasdrgada, pag. 129.) Tambem pode ser que perdeu a idade certa
por causa da ma sorte prematura:
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Meus vinte anos vio tio distantes!
Pensando bem, jamais os fiz.
Enfermo, envelheci muito antes.
Aprendi a ser infeliz.

Madrigal para as debutantes de 1946

Segundo Moreyra perteneciam a sua geracao e a de Bandeira Mario Pe-

derneiras, Marcelo Gama, Eduardo Guimaraens, Raul de Leoni, Hermes Fon-

tes, Felipe d'Oliveira, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almida. Todos eles

acabaram trtgicamente, corn excepgio do iltimo, de Moreyra e de Bandeira.

As opiniSes indulgentes de Bandeira sobre os companheiros de geracao en-

contram-se na Apresentac5o da Poesia brasileira de 1946.

2 "A guerra foi um cataclismo que abalou a sensibilidade dos rapazes

mais fundo do que economia internacional. Um na mao, melhor que cem voan-

do. A esposa real. De um dia, de uma hora, seja! mas real, bem real." (Cro-

nicas da Provincia do Brasil, pig. 259.) Identica ideia revela-a o Madrigal

melancdlico (1920), na sua filtima linha: "O que eu adoro em ti, d a vida."

3 Com referencia ao primeiro livro de Manuel Bandeira, seu antigo
mestre Jo5o Ribeiro o saudou assim em 1917: "De tal arte nos haviam es-
tragado o gosto com o abuso das conven§6es, dos artificios e das nigromancias

mais esdrfixulas, que esta volta a simplicidade e ao natural d uma reparacao

consoladora e saud6vel. Saindo daquele atordoamento de luzes multicolores,

de lanternas nipinicas, reentramos corn o poeta no frescor ameno das sori-

bras." A citagio vem em "Manuel Bandeira fala de sua obra", de Paulo

Mendes Campo, Provincia de Sao Pedro, niim. 13 (1949), pig. 166.

4 Mar que ouvi cantar murmiirios
Na doce queixa das elegias,
Como se fosses, nas tardes frias
De tons purpireos,

A voz das minhas melancolias.
Mar bravo (1913)

Sera da mesma epoca o poema Oceano:

Ulula o mar, que no vejo,
Naquela voz serm cons5lo,
Naquela tristeza imensa
que ha na voz do meu desejo.

5 "Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia
nas frondes da carnailba; ... Onde vai a afouta jangada, que deixa rapida a
costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela?" Assim comega Iracema,
a lirica novela de Jose de Alencar.
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Manuel Bandeira reage aqui contra a literatice, o "envenamento de lite-
ratura" que, segundo acha Alvaro Moreyra, caracteriza a sua geracao.

6 Versio traduzida da inglesa em William Hung, Tu Fu, China's Great-
est Poet, Cambridge, Mass., 1952. (Poema num. 85.)

7 Itinerdrio de Pasdrgada, pig. 127.

8 ... "o Brasil visto directamente, o Brasil cheirado em alguns versos
de Ronald, sentido directamente nas introspecq6es de Manuel Bandeira e Ma-
rio de Andrade." Gilberto Amado, "Para dentro da cidade", Boletim de Ariel,
junho de 1934.

9 Cidade do interior, cerca de 1925, citado no artigo de Paulo Mendes
Campo, a pig. 168. Ecoa a moda modernista o poema Bergo, publicado em
1901 por Bernardino Lopes ("recordo: um largo verde e uma igrejinha"...)

10 Epigrama citado com aprova5io pelo pr6prio Bandeira em Panorama
de la poesia brasileira, Mexico, 1951, pig. 94.

11 O juizo de Mario de Andrade, amigo pessoal de Bandeira, se encon-
tra numa recensio das Poesias Completas deste: "Nem e o que se chama um
triste de verdade. Antes um solitirio. Por adaptacgo ainda mais que por in-
dole pessoal. Gosta da vida, eu sei. Muitissimo." (Revista do Brasil, vol. XXVII,
1924, pig. 214).

12 Et ton rire trempe de pleurs qu'on ne voit pas

La muse venale (1857).

O papel do palhago na arte contemporinea desde o simbolismo foi definido
pelo critico Wallace Fowlie em The Clown's Grail, Londres, 1948.

13 "As influencias literarias que fui recebendo sio incontiveis." (Itinerd-
rio de Pasdrgada, pag. 29).

14 Escrevendo um dia um artigo sobre seu xart, o artista pernambucano
Manuel Bandeira, suspirou: "Eu nao hesitaria um minuto em trocar por meia
dizia de desenhos do xara t6da a versalhada sentimentalona que fiz, em suma,
porque nio pude fazer outra coisa." (Crdnicas da Provincia do Brasil,
pig. 116.)

15 Alvaro Moreyra, "A nossa geracgo", pig. 129. Outro aspecto do
fragmentarismo de geracao foi o cubismo dos pintores.

16 Desde 1909 Guillaume Apollinaire publicou no Mercure de France poe-
sias sem pontua§go em que transformava o cotidiano urbano em materia imagis-
ta: "Des troupeaux d'autobus mugissants pris de toi roulent." Tamb6m cultivava
a brincadeira meia seria, por exemplo em Annie, a fant6stica menonita do
Texas, na coleci.o Alcools (1913).
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17 Pertencem a mesme tendencia os jogos onomdsticos de Bandeira sobre
nomes tais quais Maria Augusta "Magu": "Magu, Magu, maga magra,

Magra Magu..."
Mafud do Malungo.

Parecidos resultados poeticos deu a mania etimol6gica de Unamuno.

18 Abundam nas suas primeiras poesias os ecos de Debussy,: Schumann,
Schubert. Mais tarde acrescentam-se Haydn e Mozart. Nota-se a ausencia da
miisica italiana, antigamente tao popular no Brasil.

19 0 maracatu inspirou o poema Boca de fdrno, de 1936 ou antes. Gilberto
Freyre contou em Perfil de Euclydes e outros Perfis (Rio de Janeiro, 1944)
como o poeta conheceu o maracatu numa silenciosa noite pernambucana,
durante a segunda visita ao Recife em 1928 ou 1929: "O poeta esperou-o para-
do, ate que se encontraram, o barulho do Maractd ja enorme. A emocgo do
poeta creio que foi tambem enorme naquele instante." (Pig. 179).

20 Veja-se ao respeito o Itinerdrio de Pasdrgada, a pig. 72.

OBRAS CONSULTADAS

Bandeira, Manuel, Crdnicas da Provincia do Brasil. Rio de Janeiro, Civilizagio
Brasileira, 1937.

, Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro, Servigo do Patrimonio Hist6rico
e Artistico Nacional, 1938.

I, tinerdrio de Pasdrgada. Rio de Janeiro, Jornal de Letras, 1954.

, Mafud do Malungo. Versos de circunstancia. Nova edi§io aumentada.
Rio de Janeiro, Livraria Sao Jose, 1955.

, Panorama de la poesia brasileiia. Mexico, Fondo de Cultura Econ6-
mica, 1951. (Tradu§go espanhola de Apresenta¢8o da poesia brasileira.
Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1946.)

, Poesias. Sexta edigio aumentada. Rio de Janeiro, Jos6 Olympio, 1955.

, Poesias completas. Segunda edigio. Rio de Janeiro, Civiliza§5o Bra-

sileira, 1940.

, Poesias completas. Terceira edigco. Rio de Janeiro, Americ. Edit.,
1944.

, Poesias escolhidas. Primeira edicgo. Rio de Janeiro, Civilizacgo Bra-
sileira, 1937.

336


