
A Literatura Norteamericana no Brasil

II

L ONGFELLOW foi muito popular no Brasil. Hoje sera pouco lido, ou
apreciado, como ocorre em t6da a parte. A gera~io a que le

pertencia e que ele cantava ao g6sto de todos, e de tempos mortos.
Embora a sua popularidade na 4poca, a critica s6bre ele e muito es-
cassa; mais correto fora dizer que quase nao existe. 24 E certo que
a sua yoga no Brasil nao se pode comparar -e muito menos ainda a
influencia exercida sobre o brasileiro- corn a que gozava na Colom-
bia e nos paises do Mar Caribe, como j indiquei no meu ensaio so-
bre o assunto. 25 r bastante um dado bibliografico para demostrar ate
que ponto chegou, porem, a estima de Longfellow no Brasil: "Evan-
gelina. Poema de H. W. Longfellow / Escolhido / pelo Conselho
de Instrucqio Publica / e approvado / por / Aviso de 11 de Julho de
1883 / Para exame da Lingua Ingleza na Corte e em todas as pro-
vincias do Imperio / Bahia / Litho-typographia de Joao Gonsalves
Tourinho / 1883."

Mais urma vez e Afranio Peixoto que ilumina o dado acima:
"Fizemos mais: com ciumes talvez de escritores ingleses mais puros,
de americanos de mais genio, Poe ou Whitman, Longfellow foi autor
preferido nos estudos e exames de humanidade: 'O velho rel6gio da

escada,' 'Excelsior,' 'Psalmos da vida'... andam nas mem6rias, desde
colegiaes, consagrando o grande poeta popular da America." 26

A fama de Dom Pedro II como amante da nossa cultura e gran-
de amigo dos Estados Unidos e bem conhecida. Talvez poucos saibam,
todavia, que o monarca era tambem poeta e que no pequeno volume
de seus versos, muitos, segundo dizem, que parecem esp~rios, 27 en-
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contram-se tradug5es de Whittier e de Longfellow feitas por ile mes-

mo. 2S E de fato, foi precisamente na corte de Dom Pedro em Petr6-
polis, e na sua presenga, que o Bario de Loreto, Franklin D6ria, em
1870, leu a sua primeira versio de Evangelina, dedicada ao imperador.
Na nota preliminar a esa traducao, publicada no Rio em 1874, o
Barao afirma que a sua e a primeira tradufo do poema para o por-
tugues. Tambim se pode acrescentar que provavelmente foi Evangeli-
na o primeiro poema norteamericano publicado em tradu~o portugue-
sa no Brasil. O tradutor revela que ja sabia da existencia de uma tra-
dug o chilena 29 e de outra italiana 30. Corn respeito a sua, disse:
"Antes quero que a traduao seja uma c6pia fiel e verdadeira, do.
que uma galante e floreada imitagio... vertendo palavra por palavra,
pude, se nao me engano, mostrar que a nossa lingua nao i sbmente
[egual] a inglesa, antes como ela rivaliza em riqueza de vocbulos e
variedade de tons."

Mas apesar do manifesto orgulho corn que o Barao nos oferece
a sua primeira versao, nao ficou inteiramente satisfeito com ela. Anos
mais tarde, em 1909, saiu uma segunda edig5o, revista e corrigida,
prova da larga convivincia dele corn o nosso poeta, convivencia e
admiracio recompensadas com varias cartas do pr6prio Longfellow,
uma datada em Cambridge, 17 de abril de 1874, em que o poeta elogia
a tradu;iao, e outras em que agradece os exemplares a ile dedicados.

Para que o leitor tenha oportunidade de apreciar o exito que
coroou a devogio do Bario de Loreto A poesia de Longfellow, ofere-
cemos aqui os primeiros versos da primeira versio, de 1870, e da
segunda. de 1909:

Eis aqui a floresta primitiva.
Murmurantes pinheiros e cicutas,
LA, corn barbas de musgo e vestes verdes,
Se elevam, no creptisculo indistintos,
Quaes os druidas de outrora, com tristonhas
E prof ticas vozes; quaes harpistas,
Com alvas barbas que em seus seios poisam.
Das saxeas cavernas perto o oceano
De voz profunda brada; e em tons sentidos
Lhe responde o lamento da floresta. (1874)

Eis aqui a floresta primitiva.
Murmurantes pinheiros e abetos,
Com as barbas de musgo e vestes verdes,

98



EsTUDIOS

Se elevam, no crepisculo indistintos,
Quaes os antigos Druidas com vozes
Pesadas e prof6ticas, se elevam
Quaes harpistas de outrora encanecidos,
Corn barbas que lhes caem s6bre o peito.
Troante, das cavernas penhascosas
O oceano, com a voz profunda,
Vizinho fala; e em tons desconsolados
Lhe responde o lamento da floresta. (1909)

Seria injustiga nao mencionar os nomes de outros tradutores

de Longfellow como Amrico Lobo, Aurelio Pires, o Dr. Lucindo

Filho, e especialmente o F. L. Bittencourt Sampaio. Este illtimo foi

tao grande admirador de nosso poeta que escreveu, alum de comenti-
rios criticos, dois sonetos s6bre ele que incluiu na nota preliminar a
sua traducgo dos Poernas da escraviddio, publicada no Rio em 1884.
Essa nota preliminar e interessante tambm pela sua apreciacgo do
nosso poeta, a quem, disse, se pode chamar "impressionista":

".. canta o que todos vem e nao viram, fazendo o leitor sentir
de principio a fim tudo quanto se reflete no fino espelho de sua
alma inspirada. Longfellow tern o segredo de prender pela origina-
lidade das imagens, pela escolha sempre nova e admirfvel do as-
sunto, e por um cantar meio selvagem, meio civilisado, mas har-
monioso e perfeito, que n~o lembra nenhum poeta do velho
continente. Nao te rias do meu entusiasmo pelo poeta dessa admira-
vel repfiblica dos Estados Unidos da Amnrica."

Outros brasileiros e brasileiras teriam participado com Bittencourt
Sampaio do mesmo lirico entusiasmo pelo poeta norteamericano que
comoveu todo o Brasil daquela epoca. 31

Parece incrivel que nio existissem tradug6es de Poe em por,
tugues ate 1890, ano em que a Companhia Nacional Editora de Lisboa

e Rio comegou a publicar alguns de seus contos na "Biblioteca Uni-

versal Antiga e Moderna." Se uma pesquisa mais longa, porem, nao
descobrisse tradug6es anteriores a esta data, teriamos de concluir que
o mundo de lingua portuguesa estava satisfeito conhecendo o nosso
maior contista atraves das extraordindrias tradug6es de Baudelaire,
e mesmo as tradu 6es espanholas que comegaram a aparecer em 1858,
inspiradas no esf6rgo fecundo do poeta de Les fleurs du mal. Passou-
se o contrrio no caso de Cooper, por exemplo, cujos romances 0
piloto e 0 derradeiro mohicano foram traduzidos para o portugues
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em Paris ja em 1838, pouco depois de serem publicados em tradugao
espanhola - primeiro em Madrid no ano 1832, e em Paris, quatro
anos mais tarde. Garnier iniciou a publicagao de Poe em portugues

com a primeira colecao das Novelas extraordindrias em 1903; mas
realmente nao foi ate a segunda decada do seculo atual que Poe se
fez mais popularmente conhecido em tradugco portuguesa. 1 grato

notar que, de 1925 para ca, treze cole6oes diferentes de seus contos

e poesias foram publicadas, sendo a mais notavel as Obras completas

traduzidas por Oscar Mendes e Milton Amado e publicadas pela Casa
Globo em 1944, como homenagem a mem6ria de Poe e que recom-
pensa em parte o silencio e o descuido anteriores.

1 mais escassa ainda a critica s6bre Poe no Brasil, que ate o
momento atinge apenas a dez artigos, na maioria curtos e de pouca
originalidade. 1 interessante observar que, corn excepcao do melhor
deles -o estudo de Agrippino Grieco que apareceu cerca de 1933-

seis outros foram escritos desde 1939. Uma olhadela nas fichas sob
"Critica" de Poe revela alias que seis dos artigos quase nada contri-

buem para uma verdadeira apreciacao do poeta. Araripe Jinior men-
ciona Poe s6 uma vez no estudo intitulado "Estetica de Poe," publi-

cado em seis nimeros da Revista brasileira, de 1895 a 1897! 32 A
contribuigao de Mario Brant e apenas um artigo biografico, como
homenagem expressa ao centenario do nascimento de Poe; mas, ha
que confessa-lo, o artigo alcancou grande aceitacao por ter sido pu-
blicado corn b6as ilustragoes na revista popular Kosmos. As notas
(1939) de Orvacio Santamarina sao de natureza biobibliografica e a
apreciacao e subjectiva e fortemente influida pela critica francesa.

As tres "Paginas do galo branco" de Augusto Frederico Schmidt

oferecem quatro impressoes dos Estados Unidos, uma das quais e

fruto da leitura duma carta de Poe ao amigo George Eveleth - tra-

duzida em portugues por Manuel Bandeira e publicada numa colegao

de cartas celebres. Nessa carta Poe justifica o seu abuso de bebidas

em virtude do estado de insonia de que foi acometido quando da morte

de Virginia. Convem repetir um trecho do que diz Schmidt s6bre

nosso bardo:

"A America estava verde demais para a presenca de Poe...
no entanto - nio obstante o que se diz do seu ex6tismo, ha qual-
quer coisa no seu genio que s6 poderia vir a superficie gracas a
especie de civilisaIao que a America viria revelar ao mundo. Nesse
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sentido, Poe e tao representativo como o pr6prio Walt Whitmann
(sic), bem pouco compreendido tambem.

O que Baudelaire, Mallarme e outros grandes espiritos euro-
peus... sentiram na obra de Poe... foi sem duvida esse lado novo
proprio da America, e que vem do homem ser o contemporaneo da
tecnica e nao mais velho do que ela. Ha em Poe um modo (nao
construido nem prevenido) de ver as coisas que e o mesmo, no pla-
no desinteressado e puro do espirito, que iria dar o sentido da cria-
gao material do mundo norteamericano.

O Poe homem de ciencia, quer dizer o homem capaz de viver
os conhecimentos cientificos e possuir naturalmente uma nocao ma-
tematica das coisas, e um ser, uma alma, ura personalidade dife-
rente de um Pascal, em cujo genio prodigioso a angfstia se con-
figurou e esta' representada para sempre." 3 3

A essencia da posicao de Manuel de Abreu em relacao aos nossos:
dois grandes poetas 34 e perceptivel no trecho citado nesta Bibliografia

sob Whitman, "Critica", e do qual interessa repetir aqui o seguinte :

"Vivesse Poe neste momento (1943), ele veria no nazifascismo
a iltima fantasia do tenebroso inimigo de outrora e teria escrito
uma nova serie de hist6rias extraordindrias que Jorge de Lima
verteria para o desconhecido esplendor do portugues."

E o artigo de Casimiro da Silva e apenas uma colecao de ob-
servaqces sobre facetas distintas e desconexas da vida e da obra de
Poe. Comenta a aspereza da critica literAria de Poe, achando que-
essa "indefinivel sensacao da injustica das coisas," de que falou Long-
fellow, constitue o traco predominante do seu carater - "do genio;
que s6 podia tolerar genios, que nao admitia grada96es de inteligen-
cia." Termina por confessar que para ele Poe e "uma simbiose des-
concertante de Baudelaire, fil6sofo bramane e Hoffmann." 3 5

Lucio Cardoso, Oton M. Garcia e Agrippino Grieco mostram
melhor compreensao de Poe. Luicio Cardoso 3 6 ve em Poe "um homem
cujo ser esteve perpetuamente dividido em dois, nao por simples:
sentimentos antagonicos... mas visceralmente dividido em partes.
irreconciliaveis, inimigas e desconhecidas entre si." Esclarecendo ainda
mais a sua concepQao, diz que "atraves da hist6ria e da literatura
conhecemos alguns homens de duas vidas, mas de dois seres dife-
rentes numa s6 vida, sabemos de poucos exemplos." Analisado assim
o g6nio de Poe, nao nos surpreende aquela famosa frase: "Eu nao
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podia amar senio onde a morte misturava seu sopro ao da beleza,"
que define a sua teoria poetica onde os extremos se misturam - a
beleza e a morte. Para Licio Cardoso, pois, "estamos frente a uma
das mais dramticas e dolorosas hist6rias que o destino literario ji
escreveu nas suas pginas" e frente tambem ao "primeiro poeta ame-
ricano que vislumbra o misterio existente no homem e os abismos
que o corroem." Lamenta que o nome de Poe fosse equiparado ao
dos narradores de hist6rias macabras e que sua fama dependesse do
fato de ter sido o criador do chamado romance policial. Lticio Car-
doso considera Poe um "dos maiores poetas da lingua inglesa," e e
do poeta que fala porque sente que a poesia o revela melhor do que
os contos. Fixa maior atenqgo s6bre o artista genial que "tao pro-
fundamente cantou o 'Idolo chamado Noite'," o sonhador de Berenice,
de Lenora, de Morella, e de Virginia Clemm - "A derradeira encar-
naqio do seu sonho."

Por fitimo, merece ser repetida a explicagco que oferece o critico
brasileiro s6bre a tragedia de Poe, Poe que foi "o primeiro sintoma
de uma revolta.. . o primeiro grito contra esta terra que de tao forte
ousa se impor como mais poderosa do que o homem".

"Se passearmos este sombrio poeta que nao sabia reconhecer
a beleza sem o sopro da morte, na colmria ativa e interessante que
t6da a nacao americana representava naquele tempo, compreendere-
mos perfeitamente bern o seu horror pela lenda do progresso, pela
falta de g6sto generalizado, pela idiia moderna e social do homem
m6quina, por todo este complicado mecanismo gerado para truci-
dar o Poeta e o seu sonho de unidade."

Afirmando que a literatura norteamericana "parece uma suces-
:so de aspectos coerentes," Oton M. Garcia 37 admite que Poe, toda-
via, romantico a seu modo, " uma expressiva singularidade no nosso
cendrio literirio, sem lugar nem espaqo definidos." Insiste na origina-
lidade de Poe,-"refratirio a correntes ou a movimentos," manifestando
assim a sua discordancia com os que o acusam de plagios: "0 que
pudesse haver de assimilado no seu espiritu criador nao teria sido o
resultado de um trabalho consciente, mas o residuo inevitivel de urna
heranqa cultural." A seguir, baseandose nas palavras de Parrington
no livro Main currents in American thought: "His romanticisms were
of quite another kind than those his countrymen were pursuing,"
pretende defender sua tese s6bre "Poe - anti-romantico." Bem po-
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dem ser ficq6es do romantismo a atitude rebelde do Poe iconoclasta
e certos temas e sentimentos de sua arte, "mas se formos caracte-
rizar a forma de expressao desses sentimentos, encontrariamos que o
tratamento de Poe difere muito do de seus contemporaneos." 0 que
hi em Poe, e nao e dos romanticos, identifica-o melhor corn os par-
nasianos -con Baudelaire por exemplo- do que corn os romnticos:
"A escolha de muitos temas prediletos dos parnasianos, a linguagem
plastica, o uso de termos concretos, a evocagSo do passado, a sinfonia
vocabular, a rima rebuscada... a corregio gramatical, que denota
sua intengao de escrever bem -como um clissico- esculturalmente
bem - como os neo-classicos ou parnasianos." Na prosa, "quer na
escolha do assunto quer na composigco das cenas quer ainda na apre-
sentagco e conducao das personagens, Poe e indubitavelmente original
e precursor." Lfcio Cardoso e Oton M. Garcia coincidem as vezes
numa atitude simpatica e concepcao penetrante em relagao ao nosso
poeta, mas isto apenas contribue para melhor apreciacio dos seus
valiosos trabalhos que tao bem se complementam.

E cor facilidade que o combativo critico Agrippino Grieco 38 se
mostra capacitado para falar mais autorizadamente da personalidade,
da obra e da influencia do nosso poeta, que cometeu uni delito ainda
nao perdoado por seus conterraneos: "o delito de 'bien 6crire', escan-
dalo de todos os ruminadores de versiculos biblicos de Boston, Chica-
go e analogas Porc6polis..." Conhece, em primeira mao, a longa
historia da sorte e da influencia de Poe na Europa, especialmente na
Franca, na Inglaterra, e na Italia, referindo-se a Baudelaire, Maeter-
linck, Mallarme, Verlaine, Wilde, Papini, entre muitos outros. Como
exemplo duma influencia mais recente de Poe s6bre a moderna poesia
francesa, afirma que Poe "viu a significacao da poesia pura muito
antes de Valery, desse Valery que o adora." Tambm sabe do poeta
traido pelos seus pr6prios patricios. Fustiga Griswold, tacha Wood-
berry de "frigido professor", cuja critica foi "desprovida daquela
simpatia sem a qual nao ha critica possivel," a conclue, nao sem jus-
tica, que sendo "inimigo da zoocracia mercantil," Poe foi sempre mais
querido entre latinos que entre anglosaxonios." Conhece, e parece ter
estudado bem, as mais celebres tradu6oes francesas do "Corvo," como
tambem as italianas e as portuguesas. Vamos transferir uma discus-
sao do seu comentario s6bre estas ultimas ate falarmos delas mais
adiante. No momento, e bastante observar que Grieco referese a tra-
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dutores e criticos de Poe, no Brasil, sem dales acrescentar, desgraga-
damente para n6s, os desejados dados bibliograficos, impossibilitando-
nos assim, em alguns casos, de citar-lhes os trabalhos na Bibliografia.
Seria interessante, por exemplo, saber quem foi o medico, ex-deputado
e membro da Academia de Letras, autor do artigo que estropia siste-
miticamente o nome de Poe de comego a fim e "pespega nas costas
de Poe agonizante um cartaz de partido politico." Comenta entao o
formidtvel satirista e critico brasileiro: "... ao Ie-lo vendo-o aludir
com piedade a loucura do poeta do 'Corvo', nao sabemos bem qual
seja, no caso, o maluco, e se ai nao ha uma inversao de papeis." Se
a Poe assim se refere um Academico, somos levados a acreditar corn
Grieco que Poe nunca foi muito divulgado no Brasil e que dile "s6
se tenm visto o lado fantasmantico... ," o especialista do macabro.
Grieco quer p6r em relkvo o lado ideol6gico do "finissimo americano"
que "langou na literatura uma perfeita ideologia estetica, sem que se
possa verificar ao certo onde ... se alonga a linha divis6ria.. . entre
a razao e a loucura." Quer salientar tambim que Poe foi o "precur-
sor da clinica de molkstias mentais" e ate autor de um lindo ensaio
s6bre a t&cnica dos jardins e s6bre a cikncia do mobilitrio, procurando
ornar "o mais inestetico dos paises e dar o sabor dos ambientes de-
corativos ao mais grosseiro dos povos..." 39

Mas e Poe o poeta que Grieco mais admira. Poe, Emerson e
Whitman sao os nossos maiores poetas, "ao lado dos quais Long-
fellow e Bryant nao passam de rimadores secundirios." Os versos de
Poe sao "transposigSes do real no irreal.. ., batidos de uma clarida-
de quimrica, de nimbos e limbos, comn algo de mete6rico, de lunar, de'
boreal." Clasifica-o como "espirito romantico e escritor clissico" que,
contemplativo e noturno por excelincia, "preferia as limpadas a&
sol." Considera que o poema, "Os sinos, e sem divida a mais bela:
melodia de silabas de que se pode ufanar a lingua inglesa." "0 corvo"'
ocupa o melhor de sua atencgo. Nao faz questao das fontes atribuidas
ao poema, "que pouco significam para arrancar ao escritor americano
o seu achado poetico." Conta a hist6ria da sua recepcgo e repassa as
discuss6es s6bre a "Genese" que chama "obra de quem era contra
o concerto romintico do bin6mio genio-desordem ... uma represilia
estetica" motivada por "fleuma e 'spleen' que levavam-no a assim di-
vertir-se corn os zoilos e os foliculirios..." A caracterizacgo que faz
de Poe atraves da sua obra prima e, pelo menos, original: "No 'Corvo, "
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melhor que em outros trabalhos seus, ve-se bem o iluminado algo
sarcastico, o poeta bilioso nascido entre comerciantes sanguineos, o
alegorista afeito a impor-nos as suas visoes tiranicamente, arrastando-
nos a todas as voragens, precipitando-nos, sem defensa, em todos os
maelstroms do espirito. As vezes, um excesso de lucidez, um requinte
de sagacidade, quase que o torna odioso a nossos olhos." "O corvo,"
segundo Grieco, e um "incomparavel dilogo filos6fico, que e, por
assim dizer, o mon6logo de 'Hamlet' a duas vozes."

Grieco conclue o seu estimulante ensaio com ste belo tributo
ao "maior dos poetas americanos":

"As mulheres que amiam Poe devem ser mais delicadas no amor
e os homens que o amam enxergam nele o verdadeiro martir mo-
derno, o Santo leigo que ajudando-os a entrar no Reino da Beleza,
bem pode tambem ajuda-los a penetrar no Reino dos Ceus. Poe
e o ponto de encontro de t6das as almas belas, ama-lo ou detesta-lo
e definir-se."

Os criticos concordam em que no Brasil "s6 se tem visto o lado
fantasmatico" de Poe. 0 poeta e conhecido apenas atraves do "Cor-
vo" na tradugco de M-achado de Assis, que, nas palavras de Agrippino
Grieco, "sera apenas para os nossos declamadores de ambos os sexos
um recitativo de efeito, corn tremores vocais a chegada do patetico
estribilho." Uma passada d'olhos na Bibliografia revela que nenhuma
das primeiras coleg6es de contos em traducao portuguesa contem
prefacio ou pr6logo que proporcione dados biograficos s6bre Poe. A
primeira de que tenho noticia e a colecio publicada pela Empresa Edi-
tora Rochera em 1925 e que traz na pagina titular este precioso aviso
dos editores que querem capitalizar no aspecto macabro de Poe:

"Leitura pouco recomendavel as pessoas de espirito fraco:
meninos histericos, jovens acefalos, velhos cardiacos, matronas bea-
tas e outros que creem em almas do outro mundo e cousas inve-
rosimeis."

Segtiramente essa nota foi parte da tatica de publicidade para
acelerar a venda do livro como tambem a referencia a famosa frase
de Doyle: "Se Poe nunca tivesse escrito '0 duplo assassinio na Rua
Morge' [e esse e o titulo da colegco!] e provavel que eu tambem
nunca viesse a crear Sherlock Holmes." Mas apesar da sensacional
propaganda, os editores naio publicaram as obras completas de Poe
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como haviam prometido fazer no caso do pablico gostar desse pri-

meiro volume! Tambem e interessante observar que a breve nota
biogrifica repete os mesmos erros universalmente divulgados por
Baudelaire e continuados pela maioria dos autores brasileiros de pr6-
logos. Assim, pois, ate os nossos tempos, no Brasil, Poe era conhe-
cido quase que exclusivamente como contista "de assombros e espan-
tos," ao passo que os escassos dados sobre a sua vida vieram direta-
mente de Baudelaire. Realmente a inica excepcqo de importncia e
a edig5o das obras completas publicada pela Casa Globo em 1944. Esta
traz, como informacgo s6bre a vida de Poe, a "Noticia biobibliogr.-
fica" escrita por Hervey Allen em 1927, e como exemplo da apreciacqo
europea de Poe, o cilebre estudo por Baudelaire.

S6bre as traduQ6es da prosa de Poe para o portugues s6 temos
a confirmar que quase t6das, especialmente ate 1930, s5o tradug6es
da traducao de Baudelaire, "padecendo dos mesmos defeitos, erros,
omiss6es e incompreens6es, que infirman por vezes aquela." 40 Cum-
pre chamar novamente a atenglo para a excepcqo mais notivel: Oscar
Mendes e Milton Amado tiveram de trabalhar quase que tinicamente
comn "recursos pr6prios," sempre do original, mas no caso da prosa
aproveitando a traduFco de Baudelaire, e no caso da poesia, cotejan-
do a traducao em prosa de Vitor Orban e a traducgo em versos de
Carlos Obligado. Ambos fizeram a traducgo da prosa; a parte das
poesias, pormln, coube exclusivamente a Milton Amado.

"0 corvo" foi a primeira poesia de Poe a ser traduzida em por-
tuguis. 1 dificil determinar quem fez a primeira tradugco, se Macha-
do de Assis ou Americo Lobo. Por nto haver sido publicada anterior-
mente, a versto daquile s6 veio a lume na edic5o das suas Poesias

completas, impressas por Garnier em 1901, ao passo que a de Am&-
rico Lobo apareceu pela primeira vez no Jornal do com rcio do Rio,
7 de ag6sto de 1892. 41 Tenho conhecimento de pelo mesmo oito tra-
dug6es diferentes do poema. A mais divulgada e a mais popular e
a de Machado de Assis.

Os inicos outros poemas traduzidos mais de uma vez foram "Os

sinos," "Annabel Lee," e "Eldorado." Dos demais s6 existem as tra-

dug6es de Milton Amado. O mundo portuguis teve de esperar ate

1944 afim de poder apreciar t6da a produgo poetica de Poe na obra

monumental da Casa Globo.
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Como no caso das traduq5es do "Corvo" em espanhol, as illtimas

em portugues tambem sao superiores, mais literais e ao mesmo tempo

mais literarias. Agrippino Grieco estudou virias cuidadosamente, e

e interessante o que tem a dizer a respeito delas. Alude a uma critica

favorivel duma b6a traduqgo do poema feita por um patricio, mas

nao esclarece "quem" ou "quando." N o pode ser a de Americo

Lobo, que nos parece das menos inspiradas. Seri talvez a traduqgo

de JoTo Kopke, da qual nao tenho o menor indicio, salvo informacgo

verbal. 42

1 mais provtvel que Grieco refira-se a versao de Gondin da

Fonseca que foi publicada pela primeira vez juntamente com as suas

traduQ6es dos "Sinos" e "Annabel Lee," numa edicgo particular e

primorosa, cerca de 1930. Esta sim, e uma traduqgo fiel, poetica, e das
mais felizes. Da traducgo pela portuguesa dona Mencia Mousinho

de Albuquerque, que nao conhego, Grieco diz que e "literal mas pouco

literaria, talvez infiel porque fidelissima." Interessame duplamente

poder estudar a traducgo de Emilio de Menezes, "o filtimo boamio,"

-mencionada e comentada ji por muitos mas cujo texto ainda me

falta- pelo contraste entre as opin6es emitidas por Grieco e por Ely-
sio de Carvalho s6bre o valor da mesma. Grieco chama-a uma "imita-
sgo" em sonetos, "aqules sonetos que desejavam ser de marmore e

eram apenas de cimento armado, a pior parte do legado do maior dos
nossos satiricos e do mais artificioso e fatigante dos nossos liricos.

Essa variante justifica o espirituoso epigrama do Sr. Mario de An-
drade quando diz: 'Emilio de Menezes injuriou a mem6ria do meu
Poe...' E e traiqgo literaria..." 43 Elysio de Carvalho vai ao outro
extremo:

"Emilio de Menezes para ser grande bastava que tivesse dado
a nossa literatura a tradugao do O corvo de Edgar Poe... [que]
segundo uns, vale o original... segundo outros, excele o poema do
poeta americano. Quem ler a tradugo de Emilio, assombro de ex-
pressao e de f rga, confrontando corn o original, vera, efectivamente,

que, da obra prima de Poe, ele fez um extraordinario poema em

nossa lingua que, me parece, projecta certa claridade mistica s6bre

o profundo, o vago, o nebuloso simbolismo do texto, produzindo o

mesmo efeito que a luz clara do sol quando banha os velhos vitraes

das catedraes g6ticas. Nao 6 uma traducao: 6 a espiritualisacgo

do enigma." 44
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E, por iltimo, vejamos o que Grieco pensa do trabalho de. Ma-
chado de Assis:

"A peca do nosso Machado, aproveitando-se visivelmente do
'Corbeau' de Baudelaire, e antes parafrase que traducio, saborosa
poesia de bom prosador, ou seja uma linda prosa, viva e flexivel,
agradivel sempre,- mas despreocupada da literalidade, suprimindo
coisas, modificando outras, agindo sempre corn liberrima desen-
voltura. Um bom trabalho, de um homem de talento que, embora
o quisesse, nao saberia fazer nada de mediocre, mas encerrando
algumas impropriedades desconcertantes como 'trancas angelicais,'
e malentendidos inexpliciveis, qual a mundanga de uma lampada
em lampe~o, na filtima estrofe. Alem do mais, um tanto prolixa,
alongando cento e oito versos em cento e oitenta. Mesmo a diversi-
dade de metros, se serve para facilitar o recitativo, tira o efeito

de soturnidade que e um dos segredos do 'Corvo.' Tudo muito rea-
lista em nosso parafrasta e sem nada daquela dogura, opiada, visio-

naria, que faz de Poe um tecedor de arias de sonho." 45

Para que o leitor tenha oportunidade de estudar algurnas es-

trofes da traduaio de Machado de Assis afim de avalit-las -segundo
o criterio de Grieco- e cornpart-las com algumas outras, t6das re-

centes e t6das mais literais e mais fieis que aquela, oferecemos aqui

a primeira, terceira, e ltima estrofes de Machado de Assis, Gondin

da Fonseca, Milton Amado, e Emilio de Adour. A seleg5o das mresmas

i mais ou menos casual; nao foi minha intencao escolher as que, na

minha opiniao, representam a melhor realizacao de cada um:

Em certo dia, a hora, a hora
Da meia noite que apavora,
Eu, caindo de sono e exhausto de fadiga,
Ao pd de muita lauda antiga,
De uma velha doutrina, agora morta,
Ia pensando, quando ouvi a porta
Do meu quarto um soar devagarinho
E disse estas palavras taes:
"E alguem que me bate a porta de mansinho;
"Ha de ser isso e nada mais."

E o rumor triste, vago, brando
das cortinas ia acordando
Dentro em meu coraito um rumor nio sabido
Nunca por ele padecido.
Emfim, por aplacai-o aqui no peito,
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Levantei-me de pronto, e: "Com efeito,
(disse) e visita amiga e retardada
"Que bate a estas horas taes.
"E visita que pede a minha porta entrada:
"Ha de ser isso e nada mais."

E o corvo ai fica; eii-o trepado
No branco mtrmore lavrado

Da antiga Pallas; eil-o imuttvel, ferrenho.
Parece, ao ver-lhe o duro cenho,
Um dem6nio sonhando. A luz caida
Do lampeao sobre a ave aborrecida
No chao espraia a triste sombra; e f6ra
D'aquelas linhas funeraes
Que flutuam no chao, a minha alma que chora
Nao sai mais, nunca, nunca mais!

Machado de Assis (1901 ?)

Certa vez quando, a meia noite, eu lia, fraco, extenuado,
um livro antigo e singular, sobre doutrinas do passado,
meio dormindo, - cabeceando, - ouvi uns sons, tremulos, taes
como se leve, bem de leve, alguem batesse a minha porta.
"E um visitante", murmurei, "que bate, leve, a minha porta.

"Apenas isso, e nada mais."

E das cortinas cor de sangue, o arfar soturno, e brando, e vago,
causou-me horror nunca sentido, - horror fantistico e presago.
Entao, fiquei (para acalmar o coraqao de sustos taes)
a repetir: "E alguem que bate, algudm que bate a minha porta;
"algum nocturno visitante, aqui batendo a minha porta;

"6 isso !, 6 isso e nada mais !"

E nao saiu! e nio saiu! Ainda agora se conserva
pousado, tragics e fatal, no busto branco de Minerva.
Negro demonio sonhduor, , olhos sao como punhaes!
Por cima, a luz, jorrando, espalha a c-rmbra dele, que flutua...
E a alma infeliz, que me tombou dentro da sombra que flutua

nao ha de erguer-se,- nunca mais !

Gondin da Fonseca (1930 ;)

Foi urma vez : eu refletia, a meia-noite 6rma e sombria,
a ler doutriqas de-outro tempo em curiosissimos manuais,
e, exhausto, quase adormecido, ouvi de sfibito um ruido,
tal qual se houvesse algu6m batido a minha porta, devagar.
"E alguem" -fiquei a murmurar- "que bate a porta, devagar;

sim, 6 s6 isso e nada mais."
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A seda rubra da cortina arfava em 1igubre surdina,
arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais.
De susto, em pivida arritmia, o coragio veloz batia
e a sossegi-lo eu repetia: "E um visitante e pede abrigo.
Chegando tarde, algum amigo esti a bater e pede abrigo.

E' apenas isso e nada mais."

E la ficou! Hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio,
s6bre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais.
No seu olhar medonho e enorme o anjo do mal, em sonhos, dorme,
e a luz da lampada, disforme, atira ao chao a sua sombra.
Nela, que ondula s6bre a alfombra, esta minha alma; e, presa a sombra,

nio ha-de erguer-se, ai! nunca mais!

Milton Amado (1944)

Certa noite, acabrunhado, meditava eu, ja cansado,
S6bre estranhos alfarrabios, suas lendas, seu passado,

Quando - a cabecear de sono - ouvi pancadas desiguais,
Como se, de leve, houvesse alguem batendo a minha porta;
"E visita" - murmurei - "que esta a bater a minha porta,

Isto s6, e nada mais."

E o ondular, sedoso e langue, das cortinas c6r de sangue,
Me excitou, me encheu de horror desconhecido, e pbs-me exangue,

Tanto que eu, para acalmar meu coragto de insias letais,
Repetia: - "Uma visita que me vem bater a porta -
E' visita retardada que me esta a bater a porta;

Isto, sim, e nada mais."

E o imaldito nio se importa, nio se move ou se transporta
Do meu busto, alvo, de Pallas, encimando a minha porta;

E os seus olhos - aos de um demo que sonhasse - sio iguais;

E da luz um feixe intenso lhe projeta a sombra ao clio;
E minha alma, desta sombra que flutua, ai , no chio;

nao se livra nunca mais!

Emilio de Adour (1945)

VJ dlverti que as posibilidades de julgar diversas tradug6es de

determinadas poesias de Poe sao infelizmente limitadas. Alias, o es-
paso nao nos permite dar exemplos neste trabalho de algumas das

vers6es mais felizes, felizes, segundo Grieco, a despeito de que, "acen-

tuando como acentuam as dificuldades de trasladar ao portugues," a

lingua de Cam6es e "lingua de prosa e nao de poesia !" Porem, e de'

mais estrita justiga aplaudir o esf6rgo titinico de Milton Amado que

110



ESTUD IOS

se atreveu a trasladar para uma lingua tao ingrata senTo uma mas

t6das as reconhecidamente dificeis melodias de Poe! E foi tarefa

que realizou em tempo minimo e nao labor a que se dedicasse corn o

carinho de convivincia atraves dos anos como no caso de um Baude-

laire. Vejam-se, por exemplo, as tradug5es de "Annabel Lee," de
"Ulalume" e de "To Helen" ("Tua beleza, Helena, faz pensar") e
ate que ponto o portugues se presta para captar a miisica do lirismo

ingles.

A indiscutivel que Poe teve influencia no Brasil, fato alias ates-

tado por Grieco,46 Putnam47 e Afranio Peixoto.48 Mas ao con-

tririo do caso Poe nos paises de lingua espanhola, 49 nao nos parece
possivel provar que Poe inspirasse relevante e decididamente qualquer
grupo de escritores, escola ou movimento literario como o fizera na
America espanhola durante a epoca modernista dos anos 1888-1914.
E pela falta ou inaccessibilidade de colec6es de obras poeticas e de

publicag6es peri6dicas e quase impossivel tentar historiar essa in-
fluencia desde as primeiras manifestapSes de interesse em Poe ate
o momento de seu triumfo, nos tiltimos vinte anos, corn as tradug6es
de seus poemas. Por isso, temos a nos contentar com dados s6ltos
s6bre autores individuais e ate de distintos periodos.

Indubitavelmente Putnam nao erra em afirmar que Poe tivera
influencia direta s6bre Alvares de Azevedo e seus correligionarios
da escola brasileira romantica e sepulcral dos '50 e '60 do seculo pas-

sado. Mas provas irrecusveis quase nao existem na poesia da epoca.
Eram espiritos fraternais sim, e havia, realmente, reminiscincias poe-
ianas na obra de muitos dales. As vizes ocorre, porem, repetindo o
caso da America espanhola, que as reminiscencias recordam tambem

certos europeus da epoca, Hoffmann, Heine, Baudelaire, cuja arte

tern muito em comum corn a de Poe. E estes mesmos tiveram tambem

marcada influencia s6bre os romnticos e post-romanticos brasileiros.

Agrippino Grieco reflete essa incerteza s6bre as possiveis fontes lite-

ririas dos rominticos quando diz que Alvares de Azevedo levou,

na Noite na taverna, "Poe e Hoffmann a Pauliceia... ," e quando

comenta s6bre o nome da famosa taverna chamada "0 corvo" fre-

quentada por Azevedo e os demais boemios paulistas daquile tempo:

"talvez influencia de Poe on arremedo do Bairro Latino na Pirati-

ninga meio civilizada de 48-51." 50
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E natural que os parnasianos e os simbolistas revelassem maior
assemelhacgo a Poe. A poesia brasileira de 1880 em diante contem
o suficiente para lembrar-nos dile, Poe, seja na forma, nos assuntos e
no espirito dos versos de poetas como Alberto de Oliveira (1857-
1937), Coelho Netto (1864-1934), Emilio de Menezes (1867- ),
Emmanuel Guimaraes (1871-1907), Guilherme de Almeida (1890-

), e Eduardo Guimaries. Vejamos, rt.pidamente, em que consiste
esta aparente assemelhagco a Poe. No caso do mais "clissico" dos
parnasianos brasileiros, Alberto de Oliveira, nao e tanto questSo de
espirito e de assunto como de forma. Hi poesias como, por exemplo,
"0 himno das chamas" que parecem denunciar uma imitagio direta
da metrica do "Corvo" e dos "Sinos." 51 Coelho Netto, como poeta,
revela-se espirito fraternal de Poe. A estrutura e os temas de muitos
de seus versos fizeram que Goldberg visse neles a possivel influen-
cia de nosso poeta. 52 Como tradutor de Poe, Emilio de Menezes pa-
tenteou sua admiracSo pelo autor do "Corvo." Nao ha nada na forma,
porem, que mostre tal admiracqo, mas ha muito nos temas e no tom
da poesia de Menezes que parece concretize-la. O que diz Elysio de
Carvalho a respeito da poesia de Menezes pode bem ser aplicado, em
termos gerais, aos versos de Poe:

"A sua poesia, evocando alegrias extintas, insias desatinadas,
dores convulsas, epilipticas, macabras, e cheia de dobres pungentes,
vertigens mortuirias, terrores e pitoresca demencia, ora desperta
em nos um estado de sens6rio ha longo tempo sepultado nos lim-
bos do olvido, ora provoca a amarga nostalgia de outra for-
ma de ser, de outra essencia perfectibilisada que nao mais
volta..." 53

Emmanuel Guimaraes (1871-1907), poeta e prosador, amante
da miisica e tradutor de poetas como Dante e De Vigny, pertence
tambem a mesma escola poetica de Poe. Nao nos dt oportunidade
de afirmar que as aparencias sejam fruto legitimo de sua admiracgo
por Poe; inas inegavelmente poeianos sao o espirito melanc61lico e
desesperado ("Nunca mais voltar.s? Nunca mais !"), os temas (amor
perdido), e a forma (v. "Os v5os lamentos") de muitos de seus
poemas. 54

tE provtvel que Poe tivesse exercido influincia tambem s6bre
Guilherme de Almeida (1890- ), que, alits, mostrou-se interessado
na poesia estrangeira como tradutor de Geraldy, Tagore, et al. Como
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amostra de tal influencia, leia-se, por exemplo, seu poema "0 mo-
mento do amor" 55 que recorda instantaneamente a forma e o tom
dos "Sinos." Os "Sinos" terao inspirado muitos poetas luso-brasilei-
ros -cuja obra e para mim ainda quase desconhecida- como afirma

Agrippino Grieco ao falar de Manuel Bandeira da seguinte maneira:

"Muita coisa deve tambem o Sr. Bandeira a Ant6nio Nobre.
Ouvindo, no autor patricio, a angustiosa monodia dos sinos, co-
movemo-nos, mas muito mais nos comoveriamos ainda se a nossa
memoria... nao recordasse certa monodia analoga do autor de
'So', que, alias, ja se teria inspirado em Poe..." 56

Muito mais abertamente discipulo de Poe e o simbolista Eduardo
Guimaries, autor de traducoes ineditas de Heine,. Baudelaire, Ver-
laine, Hearn, e autor tambem de Histdrias estranhas, ainda nao pu-
blicadas em 1944. Ha muito no seu livro A divina quimera (Globo,
1944) que bem se poderia atribuir a Poe, e sem reservas, em vista
do poeta confessar tal inspiracao na escolha da celebre frase "Psyche,
my soul," como lema da poesia intitulada "Preludio."

Sim, incontestavelmente para o brasileiro Poe e "o maior artista
americano" 57 e aquele que mais extensa influencia teve no Brasil,
influencia que comencou na epoca de Alvares de Azevedo e que en-
contra eco ainda hoje na mem6ria de Tristao de Athayde e seus con-
temporaneos 58 que na sua boemia despreocupada recitavam "nostal-
gicamente" os versos "Bern me lembro, bem me lembro, foi no glacial
Dezembro", na traducao do querido mestre Machado de Assis.

Emerson conta cor dois nomes celebres entre os seus admira-
dores no Brasil: Tobias Barreto e Elysio de Carvalho. Ja me referi
ao artigo de Barreto, datado de 1886, no qual evidencia seu conheci-
mento e alta estima de nossa literatura e de nossa vida material e in-
telectual. 59 Mas vamos deixar que o critico Sylvio Romero fale uma
vez mais das predile6,es literarias do ilustre sergipano: "A Nation
de New York era uma de suas leituras prediletas e os ensaios de
Emerson uma de suas delicias." 60 Barreto apela repetidamente para
o "grande americano," e tambem para Carlyle. Para ele, Representa-
tive men e Hero worship sao quase que uma Biblia em que encontra
sempre os versiculos e as verdades que lhe servem como irrefutavel
confirmacio de suas pr6prias ideias e convicq6es. Percorre todo o
panorama humano do Brasil para concluir: "Parece duro afirma-lo,
mas e verdade: nos nao temos, entre nos nao fulguram os Represen-
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tative men ... de Emerson." 61 Comentando a falta "de uma verda-

deira eloquencia parlamentar no seu pais, aplaude Emerson quando

este se refere a um discurso com o "um acontecimento hist6rico." 62

E finalmente, acha adequadas ate as imagens e as palavras do nosso

fil6sofo quando corn elas ilustra a observacao que faz no ensaio "A

influncia do salho na literatura":

"A guerra, a politica, os partidos, a ambicio, o luxo, a moda,
diz Emerson em sua linguagem imaginosa e poetica, tudo isto, sao
burros carregados de cestas cheias de flores e frutos, para o servico
da mesa do rei espirito." 63

Indubitivelmente, um serio estudo comparativo demonstraria uma

contribuigio considerivel de Emerson na formacao intelectual do es-

timulante pensador brasileiro.

No ensaio "Minha formacao literaria," Elysio de Carvalho (1880-

1925) confessa a sua divida a Emerson, o que ja suspeitivamos nas

frequentes referencias a este atraves de t6da sua obra. Ao mesmo

tempo assinala o que nele mais o atrae: "Os meus educadores de

sensibilidade, em filosofia, foram: o americano Emerson corn os seus

Representative mien e os ensaios em que exalga a personalidade hu-

mana, a confianga em si mesmo..." 64 Os outros foram Carlyle, Rus-
kin, Ibsen, Gener, e Gorki. E f acil verificar ate que ponto Emerson

influiu diretamente na evolugao da estetica literaria de Carvalho.
Veja-se, por exemplo, o ensaio "0 problema da cultura," em que

apela para Emerson e Stendhal na sua definicio de cultura: "A cultu-

ra, como manifestagio individual... e a disciplina dos sentimentos
e das ideias que se constata em Stendhal e em Emerson..." 65 Tn-

siste muito no papel predominante do individuo na cultura, citando

as palavras de Emerson: "Cada um de nos e uinico," para ressaltar

a verdade: "T6da escola, pois, vem a ser um perigo para as inteligen-

cias." 66 Concluiremos corn outra citaio do critico brasileiro, que

merece ser repetida aqui pela sua significacqo e porque serve para

determinar a posigio de Carvalho em relagio a arte, posigho, alias,

que ele toma tambem em relagio a Emerson, Ruskin, Guyau, Tolstoi

e outros: "A arte cuja essencia verdadeira deve produzir uma emo-

ao profundamente social e, em uma palavra, a manifestagco mais

completa, mais desinteressada, mais sincera e mais eloquente da vida

coletiva passada atraves de vida individual." 67
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Emerson tem, pois, alguns ilustres discipulos no Brasil. Curioso
6, por6m, notar que s6bre 6le s6 existe um estudo critico de que eu
tenho conhecimento. E o ensaio de Oton M. Garcia, publicado na
Revista do Instituto Brasil-Estados Unidos em 1945. Bern documen-
tado, com numerosas citag6es da obra de Emerson, 6 digno tributo

a mem6ria de nosso "anti-romantico." E justiga repetir aqui a com-
paracgo que faz entre Whitman, Poe e Emerson para demostrar sua
compreensao e apreciacgo desses nossos tres vultos liter/rios:

"Ao contrario dos seus dois grandes contemporaneos -o bi-
blico Whitman e o personalisimo Poe, para quem a emocio era a
essencia mesma da vida e da arte- Emerson e um intelectual equi-
librado e frio, um espirito de cultura, requintado e estranho aos
conflitos e as paixoes humanas, alheio as tragedias intimas que nao
se desenrolem em t6rno de quest6es de moral ou de crenga religiosa."

Para finalizar, de penetrante observacgo 6 a explicacgo de Afra-
nio Peixoto s6bre a recente preferencia brasileira por Emerson, e
nao Carlyle:

"0 fil6sofo e ensaista tem uma clientela extensa de todos asses
nao profissionaes da filosofia que se aborrecem doutamente com
os pedantes sistemas europeus, sinteses formalistas fechadas aos
profanos e que a simplicidade de Emerson traduziu democritica-
mente, para nos outros, nem dogmaticos nem sibilinos leitores. Nao
e a vulgarizacao da filosofia, o que seria mediocre, d a poesia
das raz6es da vida, o que d excepcional." 6s

O caso Whitman no Brasil 6 parecido a hist6ria de sua poesia

nos paises hispano-falantes da America:" 6 6 indiscutivel que Whit-

man tem sido uma f6r-ga est6tica e ideol6gica de alto rel&vo para as

novas geragies brasileiras; mas a sua influncia 6 dificil de definir

ou catalogar; 70 6 um tanto intangivel, mais sentida que manifesta

e patente. Um critico tao autorizado como Tristao de Athayde insis-
te, por6m, na importancia para o seu pais desta f rga whitmaniana:
"Nos americanos devemos sempre pensar em Whitman. Ele chocou

outr'ora a nossa cultura de salIo, o nosso paisagismo de jardim de

inverno. Mas a medida que vamos tomando consciencia de nossa po-

silgo no mundo, de nosso enraizamento, vamos tamb6m reconhecendo

o que devemos a sua visao nova de America, a sua originalidade." 7

Outros citarao os nomes de Ronald de Carvalho, Felipe de Oliveira,
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Sergio Milliet, Oswaldino Marques, Augusto Frederico Schmidt,
Wellington Brandao, 72 Padua de Almeida, Mello Mourao, 7 3 Rossine
Camargo Guarnieri, 7 como poetas diretamente influidos por Whit-
man ou como espiritos fraternais, "sensiveis ao seu genio." No en-
tanto e curioso observar que ate o ano 1942 nao havia uma s6 tra-
dugco de Whitman feita por brasileiro; 75 e alem disso, at e sse mesmo
ano de 1942, o Brasil mantem um silencio quase sepulcral sobre o
"Gran Velho." 76 Em confirmacao desse descuido temos a palavra
e o apelo de Anibal M. Machado, que, no excelente pr6logo 77 da
edicao dos Cantos de Walt Whitman, selecionados e traduzidos por
Oswaldino Marques e publicados por Jose Olympio em 1947, lamen-
ta "o quase desconhecimento" da obra de Walt no Brasil e confessa

que

"isso tern privado a nossa poesia de uma seiva vital capaz de res-
tabelece-la da anemia que a ameaca e de reduzir-lhe as fugas repe-
tidas para o misticismo religioso. Esta seiva whitmaniana traz uma
composicao continental que nos e mais nutritiva -por estar mais
de acordo corn o nosso psiquismo poetico e a nossa situacao de povo
em crescimento- do que a diccao tradicional que tomamos aos por-
tugueses. Nao se trata aqui apenas de forma poetica, e questao de
substancia lirica. Esta e agora em nos bem diversa daquela para a
qual foram feitos os moldes lusitanos. O movimento modernista
brasileiro quebrou asses moldes mas quebrou-os demais, a ponto de
quase perder o contato corn o humano."

Corrobora a falta de tradu6es para o portugues quando indica que

as citag6es que inclue generosamente no seu trabalho -cita6ces alias

bem escolhidas e bem traduzidas- sao o resultado do confronto cor

a versao francesa de Bazalgette, conferida cor o original e corn as

tradugoes de alguns dos poemas mais caracteristicos feitas por es-

critores franceses como Gide, Laforgue, Fabulet, e Larbaud.

A Bibliografia anexa testemunha a escassez de critica brasileira

s6bre Whitman; mas o pouco que existe, e bom, escrito corn amor

e criterio e, o que e mais importante, uma compreensao sentida da
estetica e da mensagem do poeta profundo e do profeta inspirado
que se complementam em Walt. I natural que o Whitman apreciado
pelo brasileiro de hoje, correspondesse aquele Whitman que e para
a humanidade, desde que esta o descobriu, perplexa e confusa ante a
crise universal de nossos dias, o poeta que melhor cantou as pro-
messas e esperancas do Novo Mundo. Para ele, que e um Sergio
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Milliet, um Luis da Camara Cascudo, Jose Lins do Rego, Oton M.
Garcia, ou Anibal M. Machado, os descobridores do poeta durante
o conflito mundial, Whitman e bardo "biblico e profetico," em quem
"a plenitude da vida se afirmou mais completa e constantemente; e a
voz do "solidarismo humano" que fez esta afirmagao genial; "todo
aquele que anda duzentos metros sem simpatia acompanha os seus
pr6prios funerais revestido de sua mortalha;" e o cantor da mediania,
da "divina mediania," que admirava no povo a sua "capacidade de
grandeza historica ;" Whitman e, finalmente, a voz da America que
diz que "antes de mais nada e preciso respeitar a vida" - grande
ligco que e "a razao pela qual deste continente nao saira nenhuma
doutrina devastadora."

Ja comentei o atraso con que o brasileiro traduziu Whitman,
a primeira versio que conhego sendo a publicada em 1942-43. E ate
hoje Whitman no' encontraria siquer meia diuzia de poetas brasilei-
ros que ousassem transportar "aquela orquestragao fremente e sono-
ra" para o portugues. Talvez a razao seja que outros concordam corn
o foclorista natalense Luis da Camara Cascudo: "Unm Whitman tra-
duzido e uma diminuicao infalivel" 78 Qualquer que seja no futuro
a opiniao sobre o valor das traduSces de Mario D. Ferreira Santos,
Luis da Cainara Cascudo e Oswaldino Marques principalmente, nin-
gum jamais podera negar-lhes a honra de terem sido os pioneiros
na divulgacao de Whitman no Brasil. Gracas a devocao destes, o
Brasil encontra-se agora de portas abertas, atento ao seu convite
e a sua mensagem:

Nao me fecheis as vossas portas, orgulhosas bibliotecas,
Porque aquilo que estava faltando nas vossas abarrotadas

estantes apesar de insistentemente procurado, eu trago.
Ao voltar da guerra um livro escrevi.
As palavras de meu livro - nada; sua intencao - tudo.
Um livro finico, sem nenhum vinculo corn os demais nem percebido

pelo intelecto.
Mas os vossos profundos alicerces, o'bibliotecas, abalar -

se-ao a cada uma de suas paginas. 79

Aparencias whitmanianas, especialmente depois de lancado o
Modernismo em 1922, sao facilmente descobertas na obra dos poetas
brasileiros que tentam definir a sua terra e cantar o Novo Mundo.
Vejam-se estes versos corn que termina o manifesto da nova estetica
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modernista, estampado no primeiro nfimero da revista do grupo "Fes-

ta," langada no Rio em 1923 e encabecada por Tasso da Silveira e

Andrade Muricy. Possuem o sentido "total" de Whitman e dale

parecem ter sido tirados na integra:

"Nosotros tenemos la comprensi6n nitida de este momento.
El arte es siempre el primero que habla para anunciar
lo que vendra.
El arte de este momento es un canto de alegria,
una reiniciaci6n de la esperanza,
una promesa de esplendor.
Pas6 el profundo desconsuelo romintico.
Pas6 el estril escepticismo parnasiano.
Pas6 la angustia de las incertidumbres simbolistas.
El artista canta ahora la realidad total:
la del cuerpo y la del espiritu,
la de la naturaleza y la del suefio,
la del hombre y la de Dios.
Y la canta, porque la percibe y comprende
en toda su miltiple belleza,
en su profundidad e infinitud.
Y por eso su canto
est4 hecho de inteligencia y de instinto
-porque tambien debe ser total-
y esta hecho de ritmos libres
elisticos y agiles como mfisculos de atletas,
veloces y altos como sutilisimos pensamientos.
Y sobre todo, palpitantes
del triunfo interior
que nace de las adivinaciones maravillosas...
El arte volvi6 a tener los ojos adolescentes
y se encant6 nuevamente con la vida:
Todos los hombres lo acompafiar6n." 80

De t6das as vozes modernistas nenhuma se assemelha mais a

Whitman do que a voz de quem foi um dos chefes' desse movimento

emancipador, o poeta carioca Ronald de Carvalho, cuja brilhante ca-

rreira foi cortada em pleno vigo no ano de 1935, aos 42 anos de idade.

0 poeta e critico uruguaio Gast6n Figueira e de opiniao que o belo

poema Tdda a America deveria ser considerado, senio em ordem cro-

nol6gica, indiscutivelmente em estetica, "el primer poema continen-

tal." 81 Tudo nesse livro que canta a "alegria de criar o caminho

corn a planta do p" revela a influencia direta e inegivel de Leaves
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of grass. Falam bem claramente estes versos -finais do poema intitu-
lado "Brasil":

Eu ouco todo o Brasil cantando, zumbindo, gritando, vociferando!

Redes que se balancam,
sereias que apitam,
usinas que rangem, martelam, arfam, estridulam, ululam e

roncam,
tubos que esplodem,
guindastes que giram,
rodas que batem,
trilhos que trepidam,
rumor de coxilhas e planaltos, campainhas, relinchos,

aboiados e mugidos,
repiques de sinos, estouros de foguetes, Ouro-Preto, Bahia,

Congonhas, Sabara,

vaias de Bolsas empinando nfimeros como papagaios,
tumulto de ruas que saracoteiam sob arranha-ceus,
vozes de todas as ragas que a maresia dos pSrtos joga no serto !

Nesta hora de sol puro eu ouco o Brasil.

T6das as tuas conversas, ptria morena, correm pelo ar...
a conversa dos fazendeiros nos cafezais,
a conversa dos mineiros nas galerias de ouro,
a, conversa dos operarios nos fornos de ago,
a conversa dos garimpeiros, peneirando as bateias,
a conversa dos coroneis nas varandas das rogas ...

Mas o que eu ouco, antes de tudo, nesta hora de sol puro
palmas paradas
pedras polidas
claridades
brilhos
faiscas
cintilac6es

e o canto dos teus bercos, Brasil, de todos esses teus bercos,
onde dorme, com a boca escorrendo leite, moreno, confiante,

o homem de amanhi! 82

Porem, hi criticos que negariam a Ronald de Carvalho o titulo
de "Whitman do Brasil." Para Pompeu de Sousa, por exemplo, o
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verdadeiro Ronald e o poeta dos Epigramas ironicos e sentimentais,

tao antipodas de Whitman e do Leaves of grass. Considera "super-

ficial" e "de periferia" a assemelhagao de Ronald a Whitman. O maxi-

mo que conseguiu Ronald foi "uma c6pia dos processos, uma repro-

dugco da f6rmula da receita aprendida, jamais apreendida: tantas

colheres de farinha de trigo, tantas de fermento, uma pitada de sal,

batesse ate levantar bolha, forno brando, etc." Chega a uma conclusao

ainda mais severa: "Lendo-se o Ronald de 'Toda a America' sente-se
alguma coisa de Whitman: os assuntos, as compara6oes, o jeito de

dizer as coisas, ate os cacoetes, sobretudo os cacoetes, que no original
sao tambem grandeza e na c6pia sao apenas cacoetes mesmo. Mas a
coisa e tao externa, tao exterior, tao ostensiva, tao amaneirada, que

a impressao e a de que o 'cenario' whitmaniano foi convertido em ce-
nografia de papelao e tinta para uso em apoteose de revista da praca
Tiradentes." 83 Menos severa e mais justa em nosso parecer e a posi-

gco que toma Anibal M. Machado. Este opina que Ronald abarcdu os
temas whitmanianos e fe-lo "con incontestavel arte e inteligincia,
num belo ritmo largo." Mas confessa que "faltou-lhe o essencial: o
instinto, a brutalidade e a inocencia do verdadeiro cantor da America.
Teve a compreensao literaria da obra, nao o sentido cosmico de sua
substancia. .. " 84

Felipe d'Oliveira (1891-1933) e outro reconhecido discipulo de
Walt no Brasil. Os assuntos, a tecnica, a exaltacao lirico-epica da sua
obra denunciam igual prop6sito de assemelhar-se a Whitman, con-
temporaneamente corn Ronald. Felipe tinha -a mesma formacao mo-
dernista. Ele tambem aspirava naquela epoca ser a voz da raca que
brotava, "o brado que irmana.'" Para Joao Daudt d'Oliveira, seu
"irmao pelo sangue, pelo coracao e pelo espirito," 85 a voz que estava
vibrando em todo o Brasil nos primeiros anos do itltimo conflito
mundial era a voz mesma de Felipe que ja em 1927 cantava assim
no "Magnificat":

Rolando dos pincaros,
rolando as encostas,
rolando de roldao nas cachoeiras, nas

cascatas, nas cataratas,
rolando na disparada dinamica dos rios,
rolando para fora dos deltas,
rolando no dorso das ondas nos mares e

oceanos,
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rolando na rosa dos ventos,
rolando e rolando
e levando ao espirito atonito dos continentes
o sentido do sangue fraterno,
a veemencia da voz uniforme,
a altitude da aspiracao uniforme
o brado se espraia por t6das as praias:
I AM! YO SOY! EU SOU!

E por iltimo, incumbe-me ainda referir-me a outros entre os
poetas do mesmo movimento modernista que, sem haver procurado
abertamente a Walt, tem se revelado espiritos sensiveis a sua est&-
tica. A pesar do angulo de observacgo po&tica de Augusto Frederico
Schmidt ser quase oposto ao de Whitman, Pompeu de Sousa descobre
na poesia do bardo carioca "o mesmo ritmo largo ... a mesma capa-
cidade de renovar os vocabulos, principalmente os adjetivos ... , ex-
traindo deles sentidos inesperados e insuspeitados, sentidos e valores
novos que com palavras novas nao seriam possiveis." Assim, enquan-
to para le a asserelhagio de Ronald de Carvalho e apenas formal,
a semelhanca de Schmidt e substancial, autintica, "resultante de uma
consanguineidade legitima: a que decorre de uma origemn, uma pater-
nidade comun." Esta paternidade comun reside na Biblia, "de onde
ambos nasceram poeticamente, embora o americano n5o lhe seguisse
os temas, continuando-lhe porem as formas com uma autenticidade
de 'novissimo testamento': o brasileiro conservando-lhe virios dos
temas, embora nao lhe reproduzindo com tanta perfeiaio a forma." 86

No sao precisas mais provas da grande admiracao do poeta e
critico paulista Sergio Milliet por Whitman, do que o seu ensaio ins-
pirado e edificante intitulado "Walt Whitman, poeta da America." 's 7
Pode-se negar que esta admirago seja produto direto de fortes im-
pulsos whitmanianos s6bre uma alma receptiva e fraternal? Nio os
surpreende, pois, que Sergio cante o seu desejo de ser livre - "sem
submissio nem servilismo":

As arvores hao de mostrar-me a estrada
e os rios matar-me a sede
e o mar embalar-me as miguas
e serei livre e louco como o vento.

nem que se esforge em compreender a mensagem da voz profunda do
mundo:
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Oh poeta da minha terra
abre os bracos para que venha a ti
a voz profunda do mundo.

Nele, como em Whitman, encontramos "o mesmo anseio e o mesmo
espirito de humana compreensividade. Dai o poeta paulista fazer o
apelo em que ressoam todas as vozes perdidas entre o ceu e a terra:
'Oh poeta canta o canto da libertacao !' " 88

Em relacgo a possivel influencia exercida no Brasil por outros
de nossos grandes escritores e pensadores do s&culo passado, nao posso
passar em silencio o comentario de Fernando Tude de Souza em

que afirma que o nosso celebre educador Horace Mann tambem teve

no Brasil um admirador igual em estatura ao colosso argentino Sar-

miento. Aparece num artigo intitulado "Horace Mann: O ap6stolo

da educac5o popular," escrito em homenagem ao 1509 aniversirio do

nascimento do "educador que pode ser apontado como o maior esteio

da democracia." 89 Refletindo um pouco s6bre a vida dinimica e a
ideologia liberal e progressista do grande homem de estado e escritor

que foi Ruy Barbosa, e f.cil concluir que este bem pode ter sofrido
"marcante influencia de Horace Mann..."

E, finalmente, e Putnam quem chama a nossa atengio s6bre o
fato de que a celebre autobiografia, Minha formaaio, de outro grande

publicista brasileiro, Joaquim Nabuco, faz lembrar a Henry Adams. 90

Voltemos uma vez mais ao momento atual, convencidos de que,

embora rapido e superficial ste estudo que fizemos s6bre a fortuna
de nossas letras no Brasil, e forcoso concluir que o impacto delas

nao foi nunca fator determinante no desenvolvimento literario daqui-

le pais. Certos livros -A cabana do pai Tomaz- e certos escritores

- Cooper, Longfellow, Poe, Whitman, tiveram influencia marcante

sobre determinados momentos hist6ricos e figuras litertrias, mas nem

em casos como asses comparivel a influencia e ~ voga de um Poe,
ou Longfellow, ou Whitman no mundo espanhol.

Seria dificil, senao impossivel, tentar avaliar no momento o im-

pacto de tantos livros norteamericanos traduzidos para o portugues

nos illtimos vinte anos, sobre os escritores da chamada Geracao de

1930 para ci. Ao falarmos de algumas destas obras traduzidas e dos

pr6prios tradutores, insinuamos, porem, que o fato em si deles -al-

guns mesmo escritores proeminentes- evidenciarem forte interesse

em certas obras e em certos autores norteamericanos, pareceria pro-
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var afinidades espirituais e paralelismo literario pelo menos entre

diversos escritores contemporineos dos dois paises. Tais paralelismos,

por exemplo, s.o evidentes entre o grupo nordestino do Brasil e os

nossos romancistas da categoria de Steinbeck et al. E e indiscutivel

que entre ales existe uma marcada afinidade estetica e ideol6gica. Os

criticos e o leitor em geral nao vacilam em fazer tais comparac6es.

Veja-se o que diz nesse sentido um critico tao autorizado como Samuel

Putnam na sua anlise de O resto e siltncio de Etrico Verissimo:

"Some have compared him to Thornton Wilder, and O resto e

silencio has even been seen as a sort of Bridge of San Luis Rey, set

in Porto Alegre." 91

Ou rejam-se, finalmente, estas palavras corn que Licia Miguel
Pereira conclue seu luminoso ensaio:

"Mas nao e o humanismo, nao e a estetica que preocupam
agora os americanos, que dominam a sua literatura.

"E' a humanizagco, humanizacgo da cultura, humanizacio da
sociedade. Humanizagco que acarreta uma impureza, uma mistura
perturbadora de criacio do ponto de vista artistico. 0 escritor que
se volta para o mundo, para a sociedade, nio pode realizar a pura
obra de arte, que exige silencio e recolhimento, que se cresta ao
contato ardente e rude da realidade.

"Tambem aqui a mesma impureza podera ser apontada, no
movimento dos iltimos anos, talvez o mais importante da litera-
tura brasileira, justamente porque tem r sse mesmo sentido de
busca, de inquirito, de interrogacio. De superposigao dos elemen-
tos humanos aos estiticos.

"No nosso mundo deshumano, i essa a mensagem da Am-
rica, a mensagem do continente onde a vida pode ainda ser altiva
e livre." 92

O que i fundamental e resta por afirmar, corn conviccao e prazer,
e. que ao atingirem ambos paises a maturida'de literiria e cultural,
tais afinidades e paralelismos artisticos, que sao como outro testemun-
ho patente da amizade Brasil-Estados Unidos, prometem ainda melhor
compreensio e mais profundas aproximac6es espirituais no futuro.

JOHN E. ENGLEKIRK,

Tulane University,

New Orleans, La.
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NOTAS

II

24 Em portugues a mais extensa nota critica e biogrifica que conhego
s6bre Longfellow e da pena de Xavier da Cunha e se encontra no estudo "Duas
palavras de introducio s6bre a literatura americana." Este estudo, datado em
Lisboa de 26 de outubro de 1879, serve como prologo para a traducao literal
e muito elogiada de Evangelina feita por Miguel Street de Arriaga. Tanto a
traducao como o estudo deveriam ter sido muito divulgados no Brasil, doles
existindo quatro exemplares na Biblioteca Piiblica da Bahia, por exemplo. E
interessante notar o que da Cunha diz corn respeito a presenga de nossa lite-
ratura em Portugal. Cooper, Poe, Irving, e "sobretudo o livro magnifico em
que a talentosa Beecher Stowe arvorou a nobre propaganda contra os horrores
da escravatura" e tudo o que l1 se conhecia de nossas letras naquela 6poca, e
isto atraves de tradu6es francesas nem sempre bem feitas. Para ele os dois
grandes poetas americanos sgo Bryant e Longfellow. Admite que Poe tamb~m
Sborn poeta, mas considera-o melhor prosista. Logo fala corn amor da vida e
da personalidade de Longfellow, terminando com a seguinte apreciacao de sua
individualidade poetica: "Analisada no conjunto das suas mais primorosas pro-
duc6es, a individualidade poetica de Longfellow engloba em si um mixto inde-
finivel e delicioso de Byron e de Tennyson, corn as docuras de Lamartine e
por vezes os arr6jos de Victor Hugo, perfumado tudo isto por um n~o-sei-que
da poesia de Ossian !" p. LVII.

25 "Notes on Longfellow in Spanish America," Hispania, xxv, 3, outu-
bro de 1942, pp. 295-308.

26 Obra citada, p. 298. Outro dado interessante relativo a Longfellow
como poeta de textos escolares e o fornecido pelo tradutor de Evangelina, em
edigio publicada em Sao Paulo no ano 1884. Ant6nio P. d'Albuquerque era
estudante do 3o ano juridico da Faculdade de Sio Paulo. No pr6logo a sua
traduc o literal e anotada -anotag6es raras sobre a linguagem e a sintaxe in-
glesas- diz que foi levado a fazer a traducao, em prosa, pela vontade que
sempre teve de "coadjuvar os estudantes de ingles."

27 Outra vez e o mesmo Tobias Barreto que quer destruir outro mito de
seu tempo. Veja-se o seu comentario s6bre a dedicat6ria no volume do Dr.
Jose Soriano de Souza, Lik es de filosofia elementar, em que o autor elogia
D. Pedro II como "principe nio s6 pelo sangue, pelo cetro, mas tambmrn pelas
letras." Diz Tobias Barreto: "0 principado literirio do Sr. D. Pedro II, ate
nos dorfiinios da filosofia, a cujo estudo nao consta que tenha consagrado
tempo algum de sua rigia vida, e cousa que geralmente ainda se ignorava. Gra-
gas, porem, ao Dr. Soriano, fica sendo, d'ora avante, verdade adquirida, ponto
de f inabalIvel da ortodoxia monirquica. AlIm disso, bern se pode de ante-
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m~o ajuizar da ordem de id6ias de um homem de hoje, para quem existem

principes pelo sangue." Vdrios escritos, p. 333.

28 V. Poesias completas de Pedro II, Guanabara, 1932, pp. 109-117.

29 Provavelmente a traducao em que colaboraramo chileno Carlos Morla

Vicufia e o colombiano Rafael Pombo, que 6 a primeira traducio do poema

para o espanhol, publicada em New York em 1871. Nao 6 muito provbvel que
a traducio de Jos6 Toribio Medina, publicada em Santiago em 1874, ji tivesse

chegado is mios do Bario no ano em que publicara a sua no Rio.

30 Havia pelo menos quatro diferentes traduc6es italianas do poema ante-

riores a 1874, que sao: Evangelina. Firenze, Felice Le Monnier, 1856. Trad. Pie-

tro Rotondi; ibid., 1867; (fragmento), Canti di Roma antica di T. B. Macaulay e

Poesie sulla schiaviti e frammenti di E. W. Longfellow. Firenze, Successori

Le Monnier, 1869. Trad. Louisa Grace Bartolini; - Firenze (1870 ?). Trad.
Andrea Maffei; - Verona, 1873. Trad. Carolo Faccioli; - 2 ed. 1878. Com
a exceaio das traduc6es de Andrea Maffei e de Carolo Faccioli (primeira
edigio), ha c6pias destas na Longfellow House, Cambridge, Massachusetts.
Devo estas e outras informac6es s6bre Longfellow a cortesia do profesor
Henry Wadsworth Longfellow Dana, neto do poeta.

31 A poesia da 6poca, que 6 farta em citag6es, alus6es, e reminiscencias
de Longfellow, denuncia as vezes visivel semelhanca, as vezes consanguineidade
estetica. Veja-se, por exemplo, o poema "Prelidio" de Machado de Assis (Poe-
sias, Jackson, 1944, pp. 193-194), que 6 encabecado por 6stes versos do poeta
norteamericano :

"...land of dreams...
.. land of song."

32 Parece que Araripe Jiinior escreveu outro trabalho sabre Poe de que
nio tenho conhecimento. V. Agrippino Grieco. "Edgar Allan Poe," Estrangei-
ros, Rio, Ariel Edit., s. d. (1933 ?), p. 296.

33 Lanterna verde, 7, ag6sto de 1943, pp. 23-25.

34 "Atitude oposta de Edgar Allan Poe e Walt Whitman em face do
Nao Ser," Lanterna verde, 7, ag6sto de 1943, pp. 79-96.

35 "Divagag6es s6bre Edgar Poe," Correio da manha (Rio), 28 de outu-
bro de 1945.

36 "Edgar Poe," Ribet, 11, 6, setembro de 1944, pp. 68-76.

37 "Edgar Poe - anti-romantico." Ribeu, III, 7, janeiro de 1945, pp. 25-31.

38 Obra citada.

39 A atitude do critico contra o nosso pais -s6 dos tempos de Poe, ou
de hoje tamb6m?- perde a f6rca pela pr6pria repetigco de apartes cujo teor
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soa como critica esteril. Custa acreditar que um Grieco insista no velho ritor-
nelo de "pais de insaciaveis devoradores de d61lares," "... tbda a beleza de um
pais sem beleza," e assim por adiante.

40 Poesia e prosa. Obras completas. Globo, 1944, p. 10.

41 Alguem (Peixoto ?) referiu-se a uma traducio feita por Anthero de
Quental. Desta nio tenho outras informai6es ou outra referencia. E possivel
que o mesmo pensasse num poema de Quental intitulado "Do inglis de Edgar
Poe," datado de 1864, e publicado em Primaveras romdnticas (Versos dos
vinte anos - 1861-1864). V. a terceira edi§5o, Coimbra, Imprensa da Universi-
dade, 1926, pp. 129-131. Mas nao 81le uma traducgo do "Corvo ;" inspirado em
Poe, contem elementos de vfrias poesias do mesmo, principalmente do "Corvo"
e de "Annabel Lee."

42 Joao Kopke, do Rio, foi Diretor de Educacio durante muitos anos,
e autor de v.rios livros esdolares.

43 Obra citada.

44 As modernas correntes esteticas na literatura brasileira. Garnier, 1907,
p. 70.

45 Obra citada.

46 Obra citada.

47 Marvelous journey, pp. 118-119. Baseindose em Peixoto ("American
social and literary influences in Brasil." V. a nota 19 deste estudo, Putnam
afirma que "Poe none the less did have a certain direct influence upon Azevedo
and his fellow bards, for the author of 'The Raven' and the Tales of the
Grotesque and Arabesque was well known to Brazilians of this period. .. an
Alvares de Azevedo and a Machado de Assis felt for Poe much the same ad-
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