
Recuperando 0 arnor com as cronicas 
de Rubern Braga 

Gragoata 

Recebido 26, ago. 2004/ Aprovado 21, set. 2004 
Luiz Carlos Simon 

Resumo 

Este trabalho consiste numa iniciativa de valo
rizar 0 estudo da cronica, atraves de um exerci
cio especifico de analise, em contraste com as 
praticas mais comuns na abordagem do genero 
concentradas sobretudo em consideraroes teori
cas. 0 texto pretende, assim, examinar a me
moria como recurso que focaliza a tematica 
amorosa em cronicas de Rubem Braga que apre
sentam experiencias e/ou recordaroes felizes. A 
analise e orientada por questionamentos como: 
as peculiaridades e as jronteiras do genero, no 
que diz respeito a valorizariio de aspectos pro
saicos e as inflexoes l[ricas e narrativas; as refe
riincias ao amor enquanto tema capaz de suscitar 
ou evitar um discurso grandiloqiiente; 0 peso 
das influencias romanticas e modernistas em 
confissoes amorosas que resgatam 0 tema como 
uma experiiincia positiva; a caracterizariio do eu 
das cronicas ora como homem roman tico ora 
como alguem sintonizado com os novos padroes 
de intimidade; e 0 papel da memoria jrente as 
configuraroes sociais do passado e do presente. 

Palavras-chave: Rubem Braga; cronica; memo
ria; amor. 
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Urn dos generos mais cultivados ao longo do seculo xx 
entre os escritores brasileiros e, ao mesmo tempo, urn dos mais 
desprezados pelos estudos literarios e a cronica. Se e possIvel 
dizer que varios crfticos de renome se ocupararn do genero, 
construindo textos significativos de carater te6rico - sem que 
tais estudos atingissem urn estatuto de s6lidas teorizat;6es -, e 
necessario tarnbem verificar que esta produt;ao nao teve como 
meta enveredar pelo ambito da analise das cronicas. Assim, 0 

que interessou a estudiosos como Afranio Coutinho, Antonio 
Candido, Eduardo Portell a, Davi Arrigucci Jr. e Massaud 
Moises, entre outros, foi antes 0 fenomeno "cronica" do que 
urn olhar analftico pormenorizado sobre a produt;ao deste ou 
daquele cronista. Sem qualquer duvida, foi urn trabalho 
essencial de lant;amento de bases que fica a espera - ja ha algum 
tempo, pois os primeiros ensaios datam da decada de 50 - de 
desdobramentos, de iniciativas para a abordagem especffica de 
cronicas de autores com maior ou menor projet;ao em variados 
momentos do seculo. 

Este artigo pretende constituir uma destas possIveis 
iniciativas: trata-se do exame da mem6ria em cronicas de Rubem 
Braga, restringindo-se a tematica amorosa. Uma das mais ricas 
e frequentes na produt;ao do autor, esta tematica aparece sob 
as mais diversas circunstancias, mesmo quando atrelada a 
condit;ao de urn processo rememorativo. Nao se pretende 
apresentar esta situat;ao como algo surpreendente. Em todos 
os tempos, 0 arnor e urn ass unto que transita sem freios entre 
os generos literarios. Tambem na cronica, em que pese sua 
inclinat;ao para 0 cotidiano e para os fatos miudos, nao haveria 
de ser diferente. Quanto a mem6ria, e fundamental destacar 
que se apresenta como urn t6pico dos mais relevantes entre os 
escritores do seculo XX, alem do fato de despontar na cronica 
como urn recurso inevitavel em funt;ao dos multiplos vinculos 
que 0 genero mantem com 0 tempo. 

Assim, ap6s urn levantarnento em mais de duas centenas 
das cronicas de Rubem Braga publicadas em livros, foram 
localizadas vinte que apresentavam, em seu eixo principal, a 
tematica amorosa sob a perspectiva da mem6ria. Relata-se este 
processo nao apenas como informat;ao tecnica ou metodol6gica 
mas como uma forma de transmitir ao leitor uma ideia da fartura 
do material a ser apreciado e de como mem6ria e amor sao 
aspectos significativos na produt;ao de Braga. Mais urn recorte 
precisava, entao, ser estabelecido. Optou-se, nestas condit;6es, 
por uma modalidade de cronica que evocasse 0 amor atraves 
de uma 6tica predominantemente positiva e provenien-te de 
uma experiencia particular confessada pelo eu do cronista. Com 
esta operat;ao, foram definidas cinco cronicas: "Uma 
lembrant;a", publicada em 1949, do livro 0 hamem rauca (1949); 
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" A mo<;a charnada Pierina" e" As duas horas da tarde de domin
go", ambas publicadas na decada de 60, do livro A trai9iio das 
elegantes (1967); e, do livro Recado de primavera (1984), "Foi born" 
e" A inesquecivel Beatriz", publicadas inicialmente ern 1962 e 
1956, respectivamente. 

Selecionadas as cronicas e escolhidos os aspectos a serem 
focalizados, quatro hip6teses nortearam 0 estudo. A indaga<;ao 
inicial surge de uma das marcas mais comentadas a respeito da 
cronica. Trata-se daquilo que Antonio Candido (1992, p. 14) 
denominou como "quebra do monumental e da enfase". Esta 
peculiaridade do genero, decorrente de sua associa<;ao corn 0 

cotidiano, corn 0 registro prosaico e corn os fatos rnilidos como 
materias e matizes mais adequados, ja foi salientada por quase 
todos os estudiosos que se dedicaram ao assunto. A escolha da 
expressao utilizada por Candido justifica-se por ser um exemplo 
que ilustra corn nitidez urn dos pressupostos mais tipicos das 

. cronicas e, ao mesmo tempo, suscita urn certo estranhamento 
quando se prop6e a analise da tematica amorosa num texto corn 
tais caracteristicas. Assim, como urn sentimento normalrnente 
tao intenso, tao monumental sera absorvido por urn genero que 
se identifica justamente corn a no<;ao de quebra do monumental 
e da enfase? As cronicas aqui selecionadas constituirao exce<;6es 
no que se refere a esta particularidade do genero ou 0 cronista 
conseguira desenvolver algum mecanismo para falar de arnor, 
evitar as banaliza<;6es e ainda privar-se da grandiloquencia? A 
segunda hip6tese volta-se para a questao das influencias 
exercidas sobre a cronica e sobre Rubem Braga. Alguns criticos 
ressaltarn 0 nexo do genero corn 0 Modernismo, como se observa 
no exemplo de Davi Arrigucci Jr. (1987, p. 29) quando este 
aborda a obra do cronista:Tambem se tratava de urn escritor 
formado sob a influencia do Modernismo, 0 grande movimento 
de renova<;ao de nossas artes e de nossa vida intelectual neste 
seculo." Este vinculo, observado tarnbem ern artigos de diversos 
outros autores, sustenta-se corn muitos argumentos: 0 

coloquialismo, 0 senso de penetra<;ao psicol6gica, a aten<;ao 
voltada para materias mais simples e a identifica<;ao de urn cro
nista como Rubem Braga corn outros escritores modernistas 
como Manuel Bandeira (os dois liltimos aspectos, alias, 
investigados por Arrigucci Jr., urn dos Unicos criticos corn maior 
proje<;ao que se deteve mais profundarnente sobre a obra de 
Braga). Se esta correla<;ao Modernismo/Rubem Braga nao causa 
qualquer espanto, algumas complica<;6es come<;am a aparecer 
quando recorremos it leitura de Afranio Coutinho: "0 jornal 
brotou e cresceu no Brasil sob a atmosfera do Romantismo, 0 

que contribuiu para que 0 acento lirico tivesse predorninado 
sobre a cronica desde as suas primeiras manifesta<;6es" (1986, 
p.123). 
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Enquanto a influencia direta do RomantislHV sobre a 
produ<;ao de Braga pode ate ser objeto de questionamento, 0 

acento !frieo de suas cronieas e urn t6pieo indiscutiveL Este 
parentesco com 0 lirismo, inclusive, transcende sua obra, sendo 
atribuido com freqiiencia as experiencias desenvolvidas no 
genero por autores como Carlos Drummond de Andrade, Paulo 
Mendes Campos e Antonio Maria, sem estendermos demais a 
lista. Portanto, a questao e: como se deve equilibrar esta 
avalia~ao de influencias? Em que grau pesa 0 modernista, em 
que grau pesa 0 romantieo, nas cronicasde Braga? Uma vez 
que existe 0 acento lirieo e 0 cronista fala de amor, como se 
obtem urn tom positivo, saudavel, alegre e solar? De outro 
modo, como se concilia a die~ao modernista e 0 confessar-se 
apaixonado? 

A terceira hip6tese refere-se ao posicionamento do eu do 
cronista diante do tema que ele mesmo elegeu em confronto 
com as modifica~6es dos costumes sociais, ao longo, sobretudo, 
da segunda meta de do seculo xx. Em A transformariio da 
intimidade, Anthony Giddens assim diagnostica a sociedade no 
que diz respeito ao amor: 

Em um mundo de igualdade sexual crescente, ainda que tal 
igualdade esteja longe de ser completa, ambos os sexos sao 
levados a realizar mudan<;as fundamentais em seus pontos de 
vista e em seu comportarnento, em relac;ao urn ao outroU 

(GIDDENS, 1993, p. 15). 

Embora tenhamos de esclarecer que 0 olhar de Giddens se 
dirige ao final do seculo xx, nao se pode considerar este quadro 
tao diferente do periodo em que Braga escreveu suas cronieas. 
A ideia de uma igualdade sexual em processo, desencadeando 
altera~6es comportamen-tais em homens e mulheres, e uma 
tonica dos anos 60 em diante, mas ja se anunciava e se insinuava 
algumas decadas antes. Por mais que novos perfis masculinos 
e femininos estivessem e estejam em constru~ao, e possivel 
localizar resistencias. Neste sentido, vamos ao que Giddens 
enxerga como a permanencia de hom ens romanticos no 
efervescente panorama atual: 

Eles sao, digamos assim, sonhadores adamados que sucumbi
ram ao poder feminino. Tais homens abandonaram a divisao 
entre mulheres imaculadas e impuras, tao central a sexualida
de masculina. Apesar disso, 0 romantico nao trata as mulhe
res como iguais. Ele e 0 escravo de uma mulher particular (ou 
de vcirias mulheres em sequencia) e constr6i sua vida em tor
no dela; mas a sua submissao nao e uma atitude de igualdade 
(GIDDENS, 1993, p. 70). 

De acordo com a visao proposta pelo autor, esta figura 
do homem romantico representa a preserva~ao de determina
dos tra.;:os do comportamento que nao cedem a avan~os 
constatados na contemporaneidade. De certo modo, algumas 
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transformac;;oes sao observadas, 0 que nao corresponde, porem, 
a urn movimento convicto para se adequar ao novo estado de 
coisas, no plano do amor. Sera este retrato do homem romantico 
o mais apropriado para nos referirmos ao eu das cronicas de 
Braga? Ou este eu ja esta mais sintonizado com as novas praticas 
amorosas? Mais ainda: havera diferenc;;as entre 0 eu que recorda 
eo eu que vivenciou a experiencia amorosa? 

Na quarta e ultima hip6tese, partimos das reflexoes de 
Andreas Huyssen acerca da cultura da mem6ria, entendida 
como urn fenomeno expressivo da vida contemporanea. 0 
critico contra poe as atitudes diante do passado e do presente 
que justificariam aquilo que ele interpreta como urn interesse 
obsessivo em acionar a mem6ria: 

Uma das lamenta<;6es permanentes da modernidade se refere 
it perda de um passado melhor, da memoria de viver em um 
Iugar seguramente circunscrito, com urn senso de fronteiras 
estaveis e numa cultura construfda localmente com 0 seu f1u
xo regular de tempo e um nucleo de rela<;6es permanentes. 
[ ... ] A questao, no entanto, nao e a perda de alguma idade de 
ouro de estabilidade e permanencia. Trata-se mais da tentati
va, na medida em que encaramos 0 pr6prio processo real de 
compressao do espa<;o-tempo, de garantir alguma continuida
de dentro do tempo, para propiciar alguma extensao do espa
<;0 vivido dentro do qual possamos respirar e nos mover 
(Huyssen, 2000, p. 30). 

Ainda que as ideias de Huyssen se concentrem em 
movimentos sociais - seus referenciais sao a queda do muro 
de Berlim e 0 fim do apartheid, entre outros grandes confli
tos -, entende-se como viavel transportar este conjunto de 
pensamentos para 0 plano da mem6ria individualizada. 0 
dilema entre estabilidade de urn passado conhecido e 
sobrevivencia num presente desgovernado conduz a utilizac;;ao 
da mem6ria como recurso mediador. Ao se promover a analise 
das cronic as aqui selecionadas, sobressai a necessidade de 
examinar se 0 recurso a mem6ria faz parte deste processo 
de autodefesa. Lembrar 0 am or antigo significa, assim, 
proteger-se do novo, de novas frustrac;;6es, ou ainda do vazio 
amoroso? Ou a mem6ria constituira uma especie de batismo, 
de ritual necessario para que se ingresse numa nova ordem? E 
se, enfim, a lamentac;;ao no! do presente nao for tao relevante, 
qual sera 0 papel da mem6ria? E com todas estas inquietaC;;6es 
que se pretende, portanto, passar a analise das cronic as de 
Rubem Braga, reconhecendo, inclusive, que as quatro hip6teses 
propostas se interpenetram sem constituir indagac;;oes 
rigidamente separadas. 

A cronica "Uma lembranc;;a" mescla elementos de sonho 
e mem6ria. Tres dos oito paragrafos do texto iniciam-se com a 
seguinte frase: "Foi em sonho que revi a longamente amada" 
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(BRAGA, 1986, p. 102-105). Em cada um destes momentos, 0 

autor relata passagens do sonho em que a menina amada e 
revista durante sua adolescencia. Aos poucos, as imagens do 
sonho se fundem as experiencias vividas no passado distante e 
as sensa<;oes de um passado recente e do momenta em que 0 eu 
registra as recorda<;oes. Estes pianos se entrecruzam, 
constituindo urn processo em miniatura - dada a dimensao da 
cr6nica - semelhante ao desenvolvido por Nelson Rodrigues 
em Vestido de noiva. Diversas imagens do sonho coincidem com 
as passagens experimentadas pelos dois adolescentes: chuva, 
praia, canoa e vento compoem, assim, um cemirio que favorece 
a intimidade e a manifesta<;ao do lirismo. Curiosamente, 
entretanto, 0 que estimula 0 sonho e a lembran<;a nao sao estes 
elementos buc6licos nem mesmo os beijos furtivos trocados 
entre 0 menino e sua amada juvenil, 0 estagio mais longe a que 
chegaram em se tratando de contato fisico. 0 fator 
desencadeador da mem6ria e do sonho e uma broa. Primeiro, 
menciona-se a broa do passado: 

Falau muito perto de mim, e perguntei se tamara cafe; seu 
halito cheirava a cafe. Riu, e disse que sim, com broas. Broas 
quentinhas, eu queria uma? Saiu correndo, deu a volta a casa, 
[ ... ] voltou depois [ ... ] com duas broas ainda quentes na mao. 
(BRAGA, 1986, p. 103). 

A cena da broa representa 0 substituto do envolvimento 
sexual mais profundo que nao houve nem e lamentado. Trata
se de um .procedimento para fazer pesar mais a sensibilidade 
do que a sensualidade ou ainda de um deslocamento deste 
componente sensual para imagens a principio prosaicas que 
quebram a expectativa da exacerba<;ao sentimental e de relatos 
er6ticos detalhados. A broa do passado distante e tao 
sfgnificativa que se torna 0 centro da recorda<;ao motivada por 
um epis6dio tambem simples do passado recente: 

Ninguem pode imaginar por que sonha as coisas, mas essa 
broa quente que recebi de sua mao vinte anos atras me lembra 
alguma coisa que corni ontem em casa de minha irma (BRAGA, 
1986, p.103). 

A que bra da expectativa na cr6nica exercida pela 
incorpora<;ao dos elementos prosaicos - a broa de vinte anos 
antes e a saboreada na vespera - faz com que retomemos 
algumas hip6teses enunciadas ha pouco. 0 monumental e a 
enfase, que poderiam ter sido os resultados de uma cr6nica que 
investe com firmeza no saudosismo, sao controlados pela 
entrada em cena de coisas e situa<;oes que nao se desligam da 
paisagem amorosa, mas, ao mesmo tempo, modulam 0 tom, 
equilibrando amor e cotidiano. Estes alimentos, que podem 
tambem ser vistos como marcas modernistas em fun<;ao do 
papel desempenhado no interior de um texto literario, dividem 
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o espac;o com as demais lembranc;as do eu do cronista. E de se 
destacar que este exercicio de mem6ria exclui qualquer 
tentativa de ridicularizar as atitudes romanticas experimenta
das na adolescencia. A cronica promove, assim, uma 
convivencia entre f6rmulas as vezes tidas como incompativeis. 
A exaltac;ao nao prevalece porque 0 cronista lanc;a mao de 
recursos que, mesmo sem 0 abandono do lirismo, servem para 
compor uma imagem menos dramatica de urn relacionamento 
impossivel e inconc1uso. 

Ao refletir sobre 0 papel da cronic a enquanto texto 
integrante do jomal, situado, portanto, ao lado de noticias 
ordinarias, Eduardo Portella (1958) avalia que seu conflito e 
entre a transitoriedade e a transcendencia. Nao deixa de ser 
instigante pensar aqui, a respeito de "Uma lembranc;a", que a 
broa de vinte anos antes e mantida quente pelo eu do cronista 
na mem6ria, e que sua condic;ao transit6ria de alimento 
perecivel da lugar a urn carater transcendente porque simboliza 
a forc;a de sentimentos memoraveis. 

A conclusao da cronica revela os sentimentos mais 
definitivos: "[ ... ] essa que ficou para sempre impossivel, sem, 
entretanto, nos magoar, sombra suave entre morros e praia 
longe" (BRAGA, 1986, p.106). A amada fica para sempre, pronta 
para ser resgatada na mem6ria por algum evento simples do 
cotidiano. Sua condic;ao de amor impossivel e urn dado 
significativo, capaz de intensificar as qualidades liricas da 
lembranc;a e da cronica, mas a ausencia de magoa abre as portas 
para que a mem6ria funcione sem dor e tenha a expressividade 
de experiencias marcantes e saudaveis. 

Em "A moc;a chamada Pierina", e a mem6ria de uma 
leitora que desencadeia a mem6ria do cronista. Atraves de 
uma pergunta em busca da confirmac;ao da existencia de uma 
certa Pierina, referida em cronicas do passado, 0 eu do cronista 
empreende sua retrospectiva de quase trinta anos para resgatar 
do esquecimento a jovem musa. 0 texto inicia-se com reflex5es 
sobre a lembranc;a da leitora, passa pela explicac;ao de como a 
moc;a era citada nas antigas cronicas, serve a confirmac;ao de 
que Pierina, de fato, existiu, relata 0 pequeno convivio com a 
moc;a e e concluido com urn exame atualizado do tempo 
decorrido e dos significados dos sentimentos nas duas ocasi5es. 

Desde 0 principio, pode-se constatar que esta cronica se 
orienta por uma tendencia mais leve e irreverente que "Uma 
lembranc;a" onde 0 tom nostalgico e mais acentuado, 
amenizado aqui e ali por intervenc;5es prosaicas destacadas na 
analise. Diante da pergunta que inicia e motiva a cronica, a 
primeira reac;ao de Braga e acusar a duvida como compromete
dora em func;ao de ser tao longo 0 tempo passado desde a ultima 
referencia a Pierina. Assim, antes mesmo de satisfazer a 
curiosidade da leitora, 0 cronista prefere ironizar sua idade, 
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antecipando a atmosfera da cronica que tratani a recorda.;ao 
do sentimento amoroso sob urn tom espirituoso e espontaneo. 
Braga, contudo, longe de ser agressivo ou demonstrar-se 
contrariado com a leitora, admite estar comovido com a 
lembran.;a e transfere parte desta como.;ao para 0 texto que 
vai registrar a mem6ria da fase em que conheceu Pierina. Num 
determinado momento, 0 cronista confessa: "Sim, amavel 
leitora, Pierina existiu" (BRAGA, 1998, p. 106). 0 usa do 
vocativo na frase ja denota urn certo sentimentalismo que 
invade nao s6 a figura em si prazerosa de Pierina ali lembrada 
mas tambem 0 ato de recordar e suas motiva.;oes, processo 
igualmente prazeroso. Arrigucci Jr. assim se refere aos mo
mentos vividos com grande intensidade recordados nas 
cronicas do autor: 

[ •.. J esses momentos, marcados pela subjetividade, se enreda
Yam de algum modo num relato objetivo, que se abria ao lei
tOT, tornado uma especie de ouvinte intimo, trazido para junto 
de uma interioridade eujo contacto era imediato (1987, p. 30). 

Esta tambem em jogo a cumplicidade da leitora, uma 
preciosa ouvinte intima, capaz de guardar na mem6ria as 
alusoes a urn ser brevemente amado de quem ha muito 0 

cronista nao falava mais, embora seu potencial memoravel seja 
plenamente revelado. Tal cumplicidade e instigada por Braga 
tanto pelo fato de ele se dirigir com carinho a leitora quanta 
pela sua aceita.;ao em lembrar Pierina, ampliando a rede de 
ouvintes intimos e compartilhando estas intimidades com os 
leitores mais recentes. A mem6ria da leitora e, portanto, 
aplaudida pelo cronista e recompensada por sua pr6pria 
mem6ria disposta a confissoes e revela.;oes, incorporando, 
ainda, novos cumplices. 

Assim como em "Uma lembran.;a", nao ha nos epis6dios 
relatados qualquer envolvimento fisico mais profundo ou 
duradouro. Isto nao impede, porem, que determinadas 
passagens sejam incluidas com alguma relevancia na cronica
mem6ria do autor: 

Mandei-Ihe uma vez um recado eserito em um aeroplano de 
papel que, depois de varias voltas, embicou em dire,ao it sua 
janela e Ihe foi bater de encontro aos seios. Foi um exito tao 
grande da aerom'iutica internacional quanta 0 do foguete que 
chegou it Lua muitos anos depois. Sou, na verdade, um pre
cursor sentimental dos misseis teleguiados; e as seios de Pierina 
eram para mim remotos e divinos como a Lua (BRAGA, 1998, 
p.106). 

Este epis6dio do aviaozinho de papel, por mais que pare.;a 
banal, e eleva do a grande feito internacional, refor.;ando a 
pratica das cronicas de valorizar os fatos rniudos, extraindo 
deles urn poder lirico. Ao mesmo tempo, registrar essa passa-
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gem significa admitir que 0 envolvimento amoroso com Pierina 
nao evoluiu conforme leitores e cronista podiam esperar: 

[ ... ] eu era urn rapaz soIteiro de vinte e um anos e tinha um 
narnoro muito mais positiv~ que esse de Pierina com uma jo
vern alema de costumes muito menos austeros que os seus. 
[ ... ] Pierina entrou por uma cronica, saiu pela outra, acabou-se 
a hist6ria (BRAGA, 1998, p.l07) . 

o suposto descaso com Pierina nao se confirma na cr6nica 
como urn todo. Se neste relacionamento 0 maior avant;o foi 
tocar-Ihe os seios apenas com urn aviaozinho de papel, e preciso 
verificar que a jovem alema pouco austera, ao menos nesta 
cr6nica, e ligeiramente mencionada: esta nem sequer entra por 
uma cr6nica e sai pela outra; ela entra numa cr6nica e sai, em 
seguida, na mesma. Lembrant;a saudavel e suti!, Pierina tern 
fort;a para voltar das cr6nicas do passado e adquirir urn lugar 
especial na memoria de Braga. Na conclusao, 0 cronista ainda 
reitera a importancia da recordat;ao, ressaltando que a outrora/ 
eterna musa "[ ... ] talvez leia esta cr6nica e se lembre de urn 
rapaz, que uma vez the jogou de uma janela urn aviao de papeJ 
onde estava escrito 'meu amor' ou coisa parecida, talvez nao" 
(BRAGA, 1998, p. 107). 

Deve ser salientado aqui que 0 eu do cronista procura se 
distanciar da pieguice: inexiste tom lamurioso seja pelo fato de 
o amor nao ter se concretizado seja pela perda de contato com 
Pierina, ao longo do tempo. Em qualquer urn dos dois 
momentos- 0 das experiencias e 0 da lembrant;a -, 0 amor 
aqui nao passa de expectativa, sem se caracterizar como uma 
paixao arrebatadora. 0 desprendimento prevalece sempre, 
permitindo inclusive a vazao do born humor. No entanto, nao 
se pode deixar de interpretar 0 desfecho da cr6nica como um 
novo aviaozinho arremessado aos seios/memoria de Pierina. 
Se 0 aviao conseguir chegar ao destino, otimo; se nao chegar, 
nao ha problemas. 

A cr6nica "As duas horas da tarde de domingo" ja nan 
traz nem a irreverencia de "A mot;a chamada Pierina" nem a 
enfase nos elementos prosaicos como em "Uma lembrant;a". 
Mais seria, essa cr6nica diferencia-se das anteriores tambem peJo 
deslocamento da recordat;ao amorosa e de seu objeto amado. 
No lugar de meninas com quatorze ou dezesseis anos de idade, 
com quem nao houve oportunidade de concretizar a rela<;30 
amorosa, aparece agora uma mulher apta a oferecer ao menos 
urn momenta fugaz profundo. Momento. Sem duvida, e a 
palavra mais representativa da cr6nica e tambem repetida 
deliberadamente varias vezes para demarcar a especie de 
lembran<;a que e efetivada ao longo do texto. Quase a totalidade 
da cr6nica e centrada nos instantes que the dao 0 titulo. Poucas 
referencias existem em relat;ao aos antecedentes e aus 
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desdobramentos daquela tarde, embora 0 leitor tenha acesso a 
informa<;ao de que aquele caso gerou sofrimento em ambas as 
partes, antes ou depois do momenta focalizado. De qualquer 
modo, 0 cronista nao quer privilegiar a dor, mencionando-a 
apenas rapidamente, em nome de uma tarde em que tudo 
funcionou muito bern. Arrigucci Jr. (1987, p. 33), ao descrever 
os recurso~ de Braga, parece estar se debru<;ando especificamen
te sobre "As duas horas da tarde de domingo": 

E [Braga] se esfon;a entao para partillJar 0 momenta belo, feliz 
e fugazf de que a cronica e a forma expressiva, na medida em 
que resgata a imagem do instante perdido pela narrativa do 
que se foi. A memoria epica recupera para a contempla,ao 
lirica 0 que passou, trazendo de volta a consciencia e a luz do 
presente urn instante dissolvido na corrente do tempo, onde 
tambem se acha imerso 0 narrador. 

o destaque atribuido pelo cronista e pelo critico ao 
momento belo, feliz e fugaz contribui, portanto, para situarmos 
esta cr6nica ao lado de "A mo<;a chamada Pierina" e "Uma 
lembran<;a", a despeito de algumas diferen<;as. Trata-se mais 
uma vez de uma experiencia positiva de amor, mesmo que seja 
resgatada somente num flagrante. Na busca deste momento, 0 

cronista nao mede esfor<;os para recompor detalhes, embora 
certos questionamentos estejam presentes, problematizando a 
a<;ao da memoria: "Serao lembran<;as verdadeiras? Como voltar 
aquele apartamento, reconstituir aquelas duas horas da tarde, 
lembrar a data, verificar a posi<;ao dos moveis e 0 angulo de 
incidencia do sol?" (BRAGA, 1998, p. 94). 

Diante da fugacidade do encontro, talvez 0 (mico momenta 
feliz daquele relacionamento mas com certeza 0 mais 
importante, torna-se fundamental 0 processo de reconstitui<;ao 
dos detalhes para que a memoria seja integra e definitiva. Fixar 
o ambiente significa incrementar a memoria, dohi-la de for<;a, 
preserva-la sem correr riscos de que algum dia aquela tarde 
caia no esquecimento. 0 cronista, no entanto, e consciente de 
que a reconstitui<;ao ja nao tern garantia absoluta de exito. 0 
tempo decorrido impoe obstaculos para uma memoria intacta, 
livre de acrescimos e perdas que 0 desviam de uma restaura<;ao 
fiel. Mas 0 cronista nao desiste; ele se dispoe a enfrentar 0 desafio 
proposto por Italo Calvino (1990, p. 107) acerca da permanencia 
da imagina<;ao nos dias atuais: "0 poder de evocar imagens in 
absentia continuara a desenvolver-se numa humanidade cada 
vez mais inundada pelo diluvio das imagens pre-fabricadas?" 

Braga, assim, luta nao so contra seu proprio esquecimento 
- agindo em seu interior, em fun<;ao do tempo decorrido, e 
interagindo com sua imagina<;ao no momenta do ato da 
recorda<;ao - mas tambem contra as imagens que vern da vida 
exterior e poluem seu acervo de lembran<;as. A imprecisao 
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destas recorda<;;5es nao e suficiente para abalar 0 cronista, 
porque, alem dos detalhes, as sensa<;;5es encontram-se em local 
seguro de sua memoria: "[ ... ] a lembran<;;a que fieau e de urn 
momento em que boiamos no bojo de uma nuvem, longe da 
cidade e do mundo, e todos os mId os se distanciaram e se 
apagaram[ .. .]" (BRAGA, 1998, p. 95). Boiar no bojo de uma 
nuvem, longe do mundo, e 0 que basta para a memoria 
atravessar todos os obstaculos: 0 esquecimento, a dispersao dos 
detalhes, a conearrencia das imagens extemas que se acumulam 
no mundo contemporaneo poluldo visualmente e ate mesmo 
os desencontros experimentados pelos dois amantes apos 
aquele domingo. 

No ultimo paragrafo da cr6nica, uma nova palavra vern 
se juntar aquela tao representativa do texto como urn todo. 
Agora, "momento" divide espa<;;o com" eternamente" : 

[ ... J eras rninha eternamente; eternamente. Naquele edilicio da
quela rua, naquele apartamento, entre aquelas paredes e aquele 
feixe de sot eternamente. Alem das nuvens, alem dos mares, 
etemamen-te, as duas horas da tarde de domingo, eternarnen
te (BRAGA, 1998, p. 96). 

o aparente paradoxo instaurado pela coexistencia das duas 
palavras desfaz-se com 0 proposito superior a tudo de registrar 
o momento, de eterniza-Io. Consciente de que 0 mais 
significativo dentro daquele relacionamento e aquela tarde, 
o cronista limpa e lapida a cena, repudia a amargura e faz urn 
elogio do .efemero. Nada alem de urn momento, mas 
urn momenta que vai ficar para sempre. Braga consegue nova
mente, com esta cr6nica, estabelecer uma convergencia 
complexa de elementos tidos como incompatlveis. 0 amor e 
denso, mas nao ultrapassa os limites de urn domingo; a 
lembran<;;a positiva, pontuada pela beleza da cena, nao descarta 
o desejo de uma segunda vez; 0 eu que recorda e feliz com a 
recorda<;;ao, mas deixa no ar a impressao de que a felicidade 
seria ainda maior com 0 reencontro. 0 que existe de concreto, 
porem, e a cr6nica, urn registro etemo e feliz de urn momenta 
efemero e igualmente feliz. 

A cr6nica "Foi born" prenuncia ja com seu titulo 0 alto 
astral que predornina em suas linhas. 0 ponto de partida e a 
carta recebida de uma mulher com quem 0 eu do cronista teve 
urn bern sucedido relacionamento amoroso. Nao se trata mais, 
como nos textos anteriores, de historias de amor que nao se 
concretizaram ou de urn caso breve que deixou apenas urn 
encontro para ser registrado na memoria. Agora, 0 relato se 
fixa no exito do amor, sem qualquer men<;;ao a eventuais 
percal<;;os. 0 unico confronto que persiste diz respeito ao 
contraponto a que a mulher lembrada e exposta com urn padrao 
ferninino de comportamento mais recente: 
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Voce sabe muito! Voce e de uma gera<;ao de mulheres do Bra
sil que eu chama de gera<;ao forte. Nem me digam que essas 
meninas que hoje come<;am a badalar por ai serao ainda mais 
fortes. Nao sei. Conhe<;o algumas, sao diferentes; oscilando 
entre a analise de grupo e 0 sexo grupal, come~am a viver mais 
cedo, em todo caso me dao a inquieta impressao de que pro
vam de tudo e nao sabem de nada (BRAGA, 1984, p. 12-13). 

A principio, a compara<;;ao poderia sugerir uma tensao 
tipica entre passado e presente, na qual a mulher do passado 
levaria vanta gem em fun<;;ao de uma rejei<;;ao aos novos 
comportamentos femininos. De fato, esta rejei<;;ao - ou 
incompreensao, ou ainda inadequa<;;ao de seu proprio 
comportamento diante do novo perfil - existe. Entretanto, a 
mulher que evoca suas lembran<;;as nao deve ser situada como 
uma mulher do passado, vis to que a riqueza de suas 
experiencias e sua perfeita adapta<;;ao ao mundo modemo sao 
ressaltadas pelo cronista. 

A cronica nos conduz, portanto, a uma indaga<;;ao: se a 
lembran<;;a da mulher e do romance entre ambos, a carta da 
mulher e a propria cronica, se todos esses aspectos sao positivos 
ese, ainda, tanto a mulher quanta 0 relacionamento sao 
apresentados como modemos, por que ha necessidade de se 
referir negativamente as jovens contemporaneas? Vma chave 
para esta questao pode estar na rea<;;ao aquilo que Beatriz Sarlo 
(1997, p. 39) identifica como prestigio da juventude: "Hoje I 
a juventude e mais prestigiosa do que nunca, como convem a 
culturas que passaram pela desestabiliza<;;ao dos principios 
hierarquicos." Esta valoriza<;;ao do jovem, que carrega consigo 
urn desinteresse pelos mais velhos e experientes, encontra 
ressonancia em reflex5es critic as anteriores que nao se 
restringem, desse modo, a urn quadro finissecular. E possivel 
localiza-Ia, entre outras, nas reflex5es sobre 0 narrador feitas 
por Benjamin (1987, p. 207): "Hoje, a morte e cada vez mais 
expulsa do universo dos vivos."; e na retomada destas quest5es 
por Silviano Santiago, em "0 narrador pos-modemo" (1989, p. 
46): "A vivencia do mais experiente e de pouca valia." 

Braga levanta-se contra esta exalta<;;ao do jovem com uma 
estrategia bastante peculiar. 0 desaparecimento da hierarquia 
em si nao 0 perturba; 0 que incomoda e a degrada<;:ao do valor 
de suas proprias experiencias. Assim, entre adaptar-se aos 
novos padr5es de relacionamento amoroso e atacar algumas 
dessas praticas com veemencia, 0 cronista prefere recorrer a 
segunda altemativa, mas sobretudo apresentar urn retrato de 
suas experiencias amorosas com tintas mais vivas, exibindo urn 
modo de amar que dispensa bandeiras e atitudes ostensivas 
sem necessariamente ser antiquado ou tradicional: 

[ ... J acho que tudo foi tao born porque eu nao queria mais nada 
de voce e voce nao esperava mais nada de mim, nosso arnor 
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era uma estima- bern aconchegada, e claro, mas uma grande " 
estima de corpo e alma, acho que pouco ou nada falamos de 
amor, e 0 fizemos bastante, nao e? (BRAGA, 1984, p. 13-14). 

Destaca-se, nesta passagem, mais uma vez a referencia 
positiva ao arnor que foi born, segundo 0 eu do cronista, por se 
afastar de cobran.;as previsfveis em relacionamentos mais 
ansiosos. A ausencia de grandes expectativas permite a Braga 
usar 0 termo "estima" que poderia sugerir uma frieza no 
envolvimento, ao que rapidamente 0 autor contrap6e a 
intensidade sexual da convivencia dos amantes. 0 que 
distingue, entao, sua propria experiencia das aventuras 
alardeadas naqueles anos 60 e a simplicidade. Para isso, 0 

cronista se enche de coragem para expor sua intimidade, 
preservando a fineza de ocultar 0 nome da mulher arnada. 0 
amor do passado, naquela ocasiao mantido em segredo por 
alguma razao, e, no ato da recorda.;ao, levado ao publico sem 
que seja necessario criar constrangimentos. Sua exposi.;ao serve, 
portanto, para demonstrar que ha muitas formas de amar e de 
falar de amor, desfazendo polariza.;6es rigorosas entre passado 
e presente. 

A ideia de compara.;ao entre a mulher amada e outras 
mulheres e 0 centro de "A inesquedvel Beatriz". II importante 
adiantar que, entre as cinco cr6nicas aqui selecionadas, esta e a 
mais desprovida de urn contato que seria digno de registro e 
memoria. Em "Uma lembran.;a", aparece a figura da amada 
adolescente envolta em imagens Ifricas de uma juventude ja 
distante; "A mo.;a chamada Pierina" revela a impossibilidade 
de aproxima.;ao ffsica como urn obstaculo que alimenta as 
recorda.;6es; em "As duas horas da tarde de domingo" e "Foi 
born", ha passagens marcantes e uma concretiza.;ao do amor 
constituindo material rico para a memoria. 

A Beatriz dessa cr6nica e uma mulher ao lado de quem 
ele simplesmente caminhou: "Que sou eu em sua vida? Penso 
tranqiiilarnente: nada, quase nada" (BRAGA, 1984, p. 112). De 
fato, a cr6nica nao fornece qualquer indicio de urn relaciona
mento duradouro ou profundo. Nem por isso, ha ressenti
mentos ou magoas. Ao contrario, 0 eu do cronista desmancha
se em elogios a alegria e ao prazer da figura de Beatriz e na 
verifica.;ao de que esses sentimentos sao amplamente 
incorporados nele em virtu de da lembran.;a de estar em 
companhia daquela mulher amada e admirada. 

A exalta.;ao de Beatriz tern seu contraste com outras 
mulheres que passararn em sua vida: 
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Ah!, quando penso em outras, que me dilacerararn 0 peito em 
troca de ilus6es; quando penso em vos, minhas antigas ama
das, agora que conhe~o Beatriz, tenho pena do que fui e do 
que sois, e pela primeira vez sinto-me infiel a vossa lembran
<;a. Passai bern, princesas, adeus pastoras, rainhas das czardas, 
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deusas que endeusei outrora, ainda hoje nao vos quero mal, 
apenas sucede quesobreveio Beatriz [ ... ] (BRAGA, 1984, p. 113). 

Ainda por esta passagem isolada, seria posslvel imaginar 
que a vanta gem de Beatriz em rela.;ao as outras decorreria de 
sua fidelidade ao eu do cronista, tra.;o em que as demais 
mulheres falhariarn. No entanto, ja se observou que 0 homem 
encantado pela nova deusa nao significa nada para ela; nao se 
pode pressupor, assim, que alguma promessa tenha sido feita. 
Braga retoma, desse modo, a ideia de vassalagem amorosa, 
aproximando-se, nao so pelo conteudo da cronica mas tarnbem 
pela linguagem empregada (0 sofisticado uso extemporaneo 
da segunda pessoa do plural), da condi.;ao de escravo com que 
Giddens delineou 0 perfil do homem romantico face ao amor 
modemo. E preciso lembrar, porem, que Beatriz pertence ao 
passado. Nao se trata de mais uma mulher conhecida no dia 
anterior e que, portanto, ainda esta em tempo de causar estragos 
no cora.;ao do cronista, nem mesmo se trata de uma deusa
substituta que estaria prestes a subjuga-Io mais uma vez. Beatriz 
e relembrada como alguem que exalava prazer e alegria e assim 
contagiou 0 eu do cronista que preservou esses sentimentos, 
mesmo apos a separa.;ao e a distancia da musa, presente apenas 
na memoria. 

A imagem de Beatriz existe nao so pela lembran.;a de 
beleza e felicidade mas para iluminar uma trajetoria indesejavel 
no passado, para determinar outros rumos nas rela.;oes 
amorosas. que nao sejam mais regidas pela dependencia 
excessiva. A cronica consiste, entao, num exerdcio de memoria 
positiva a servi.;o de outra infeliz, visando ao redirecionarnento 
do modo de viver 0 arnor. Estas ideias remetem ao que Giddens 
(1993, p. 72) nomeia como amor confluente, urn sentimento que 
difere do amor romantico: 

o arnor confluente e urn arnor ativo, contingente, e por issa 
entra em choque corn as categorias Hparasempre" e "Unica" 
da ideia de amor romantico. [ ... ] Quanto mais 0 arnor conflu
ente consolida-se em uma possibilidade real, mais se afasta da 
busca da "pessoa especial" e 0 que mais conta e 0 lirelaciona
mento especial". 

A lembran.;a de Beatriz poderia, assim, ser caracterizada 
muito mais como a lembran.;a de uma ideia de arnor do que a 
lembran.;a de uma pessoa amada. Braga caminha, nesta cronica, 
para deter 0 homem romantico que existe nele, administrando, 
com suas memorias, experiencias muito diversas no que se 
refere ao arnoT. Saudar Beatriz representa abrir-se para amores 
saudaveis, lembrar que existem amores nao tao saudaveis, 
aprender e gravar na memoria que existe 0 amor born. 

A retomada das hipoteses deste artigo aponta para 0 

carater luorido das cronicas de Rubem Braga. 0 arnor referido 
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e por vezes intenso, mas permite uma variac;ao de tom bastante 
elastica: 0 humor e uma arma decisiva para conter excessos 
tao comuns quando se fala de amor. II 0 que ocorre em "A 
moc;a charnada Pierina". Outro recurso de Braga e a introduc;ao 
de elementos prosaicos que atraem 0 amor para 0 universo do 
cotidiano, como em "Vma lembranc;a". 0 acento lirico mantem 
nas cr6nicas toques romantic os e ares modernistas. A 
intensidade com que determinadas imagens sao gravadas na 
mem6ria e a expectativa de eternidade em "As duas horas da 
tarde de domingo" convivem com a consciencia da transitorie
dade nesta mesma cr6nica e em outras como" A moc;a charnada 
Pierina" e "Foi bom". II essencial ainda destacar que a dispo
sic;ao para resgatar na mem6ria 0 lado bom do amor indica 
uma primazia dos procedimentos modernistas, como fica bem 
claro em "A inesquecivel Beatriz". A porc;ao romantica aflora 
no eu do cronista no sentido de exaltar imagens das mulheres 
lembradas: e 0 que se constata em "Vma lembranc;a" e" As duas 
horas da tarde de domingo". 0 eu revela-se tambem conhece
dor e praticante de novos relacionamentos amorosos, quando, 
tanto nas experiencias relembradas quanta no ato de recordar 
e registra-las, exibe consciencia e as vezes ate resignac;ao face 
ao efemero como elemento regulador do amor. As cr6nicas" As 
duas horas da tarde de domingo" e "Foi bom" sao exemplos 
claros desta situac;ao. 

Lembrar arnores antigos nao constitui, enfim, nas cr6nicas 
de Braga uma mera atitude saudosista. Nao se queira negar a 
dimensao da saudade, que e um sentimento emergente em 
todos os textos citados do autor. A mem6ria nao desempenha, 
porem, um papel simplista de contrastar passado feliz e 
presente frustrante. Ela tambem nao mascara uma possivel 
pretensao de adotar comportamentos mais adequados aos 
padroes de relacionamento arnoroso que se disseminaram na 
segunda metade do seculo xx. 0 cronista nao se deslumbra 
com estes modismos no amor, embora tambem nao engrosse 0 

cora das lamentac;oes nem defenda praticas conservadoras. 
A mem6ria existe para afirmar 0 amor, recuperar imagens 
de experiencias amorosas felizes, tambem como forma de 
comprovar a viabilidade do arnor no presente, mesmo no meio 
de "um mundo de tanta tristeza", (BRAGA, 1984, p. 13) mostrar 
um extenso campo de possibilidades do arnor, apresenta-lo, 
enfim, como bom e inesgotavel. 
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This work consists in an enterprise to increase the 
study of the chronicle, through a specific practice 
of analysis in contrast with the most common 
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approaches to the genre, centralized mainly in 
theoretical reasons. The article intends, therefore, 
to examine the memory as a resource which focuses 
on the theme of love in Rubem Braga's chronicles 
that display happy experiences and/or wholesome 
recollections. The analysis is guided by inquiries 
such as: the peculiarities and the frontiers of the 
genre concerned to the outstanding prosaical aspects 
and to the emphasis on lyrical and narrative 
proceedings; the remarks about love as a theme able 
to give rise or to avoid a grandiloquent discourse; 
the weight of romanticist and modernist influences 
in confessions of love which exploit the theme in a 
positive way; the depiction of the self in the 
chronicles as a romantic man or one identified to 
the new patterns of intimacy; and the role of memory 
in the face of social configurations in the past and 
in the present. 
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