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Augusto de Campos 

Cltiudia Neiva de Matos 

Apresental;ao 

Quando se considera a longa, volumosa e variada produ~ao de 
Augusto de Campos, dais aspectos principalmente provocam admira~ao. 
Primeiro, a extrema consistencia de sua ideologia artfstica: Augusto nao 
somente esteve entre os protagonistas de uma das mais importantes propostas 
vanguardistas da literatura brasileira emnosso seculo-a poesia concreta-, 
como tambem cultivou em toda a sua obra a experimenta~ao de novas 
caminhos esteticos, empenhando-se na explora~ao consistente e tecnicamente 
apurada de formas, linguagens e parcerias criativas. Segundo, a desenvoltura, 
sensibilidade e erudi~ao com que atuou em outros dominios artfsticos -critica 
perspicaz e" antenada" de mtisica erudita e popular, incurs5es pelas artes 
visuaisnos desdobramentos do concretismo-, integrando-os it sua cria~ao 
poetica e promovendo a abertura da linguagem literana a outros suportes e 
dimens5es. 

Tais atributos comp5em a horizonte de que surgiram as topicos 
privilegiados nesta entrevista, concedida par via de correia eletr6nico em 
maio de 2002. Sua complexidade determinou a formato escolbido para a 
conversa com a escritor e a modo de traze-Ia a publico. Embora a obra de 
Augusto de Campos como poeta e critico seja largamente conhecida e 
respeitada, sua extensao e variedade justificam que se procure suplementar 
a in£orma~ao do leitor e colaborar na melhor compreensao dos assuntos em 
pauta. Dill a fala~ao que introduz cada bloco tematico, e que tambem pretende 
oferecer ao autor urn pano de £undo para suas coloca~5es sabre quest5es as 
vezes urn tanto amplas, nas quais se espera que ele possa se movimentar a 
seu gosto e interesse. Com a gentil concordancia do entrevistado, as 
interven~5es da entrevistadora foram mantidas na forma original, 
preservando-se as suas dimens5es qui~a excessivas e a emprego sem
cerim6nia da segunda pessoa. Pe~o desculpas ao leitor par retardar assim as 
entradas em cena do nosso protagonista. Mas a procedimento tera talvez a 
vantagem de balizar a contextualiza~ao do que ele nos diz. 

A sugestao final que eu teria a fazer ao lei tor, e fa~o-a de modo 
especialmente sincero e pessoal, e querevisite a obra de Augusto. Sua poesia 
esta disponivel em apuradas edi~5es nas coletaneas Viva vaia (1949-1979) e 
Despoesia (1979-1993). Mas tambem vale a pena sair em busca do menos 
conhecidoCD-livroPoesiaerisco,noqualopoeta"oraliza"poemasetradu~5es 
pertencentes a diversos periodos de sua lavra. Alem do prazer que essas 
leituras / audi~5es vao proporcionar, devem contribuir para urna aprecia~ao 
renovada do que se costurna considerar, as vezes de modo redutor, a bagagem 
ouheran~ concretista. Vista com olhos de hoje, uma obra como a de Augusto 
esta alem do vanguardismo e do espirito de grupo e movimento que 
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1 No prcfacio de Verso 
reverso controverso: "A 
poesia e uma familia 
dis per sa de naufragos 
bracejando no tempo e no 
espa<;o. Tento reunir aqui 
alguns dos seus raros 
sobreviventes, dos que me 
falam mais de perto: os que 
lutaram sob uma bandeira 
e urn lema radicais - a 
inven~ao e 0 rigor." 
(CAMPOS, 1988, p. 8). 
2 Titulo tambem de urn }ivro 
de crltica musical de 1998. 
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caracterizaram 0 concretismo e decerto fizeram parte de sua virtude. Tambem 
nao deixa de haver virtude e varltagem em rele-Ia agora, na plenitude de sua 
linguagem verbivocovisual mas nao necessariamente na dependencia de 
seu compromisso com a inova~ao estetica, como boa, perene e pura poesia. 

Inven~ao e rigor' 

"Experimenta~aoe aventura" (CAMPOS, 1997, p. 9) sao palavras que 
definem muito do seu caminho de cria~ao, assinalarldo 0 que ele tern de 
sedutor, mas tambem de arduo, para quemcria e correlatamentepara quem 
consome uma poesia que nao quer ser "facil". 

Por urnlado sua "poesia e risco" (CAMPOS, A; CAMPOS, c., 1995): 
a~ao e audacia no larlce de dados, talvez capaz de "dilatar as fronteiras do 
possivel". Por outro lado, voce nao nos deixa esquecer que" os caminhos da 
arte [ ... J nao se perfazem em poucos arlOS ou em poucas decadas. Nem sao 
ditados pelo voto majoritario." (CAMPOS, 1997, p. 9) Sob esse prisma, a 
poesia tambem e urn percurso longo, persistente e as vezes solitario. Sendo 
urna aposta radical ("inven~ao"), requerendo urna dose consideravel de 
doa~ao e empenho espiritual para ser assirnilada e fruida ("rigor"), uma 
poesia assim se arrisca aver seu publico restrito, a ser marginalizada numa 
ordem cultural dominada pela frequente barlalidade da midia massiva e 
pelos imperativos do mercado. 

E preciso desprendimento, tenacidade e quase urna especie de fe, para 
se marlter, como voce 0 fez e continua fazendo, durarlte mais de cinqiienta 
arlOS em atitude experimental e aventurosa diarlte da poesia. Voce nao so 
nunca buscouseduzir0 publico com facilidades, como tambemmais de urna 
vez exprimiu sua suspei~ao frente a todo caso de obra de arte bafejada por 
urn "rapido exito de recep~ao" (CAMPOS, 1997, p. 9). Essa suspei~ao foi 
explicitada, por exemplo, a respeito do trabalho de alguns mlisicos eruditos 
contemporaneos, entre os quais inclusive voce parece encontrar mais 
oporhmidades de identifica¢o estetico-ideologica com 0 seu proprio trabalho 
do que no mundo das Letras. 

1. No artigo "Pos-mlisica: ouvir as pedras", de 1997, voce apontou, 
em tendencias recentes do que denomina "musica de inven~ao"2 , uma 
revitaliza~ao das "linhas experimentais que arlimaram as iniciativas dos 
arlOS 50", trabalharldo por exemplo sobre os timbres ou sobre "os sons como 
sons". Essa experimenta~ao que amlisica teriaretornado nas Ultirnas decadas, 
voce a encontra 1:ambem em outros campos artisticos, notadamente na poesia? 
Ou a produ~ao poetica recente se teria ao contrario voltado para urna certa 
comodidade do sentido e cia estrutura? 

A C. : Se a poesia ja e marginal, a poesia de inven~ao sempre se situou 
urn pouco mais amargem, a esquerda da esquerda (Iessienin), ouamargem 
da margem (Decio Pignatari). Mas os seus guetos continuam a fervilhar
basta ver 0 site .. www.ubu.com .. organizado pelo poeta Kenneth Goldsmith 
(cujo livro 73 Poems, tambem gravado em CD por JOarl La Barbara, grarlde 
inteprete de Cage, merece aten~ao) para sentir 0 qUarlto estao vivas as suas 
manifesta~6es, dentro e fora da rede digital. Marjorie Perloff, grarlde critica 
de poeticas modemistas e pos-modernistas, a principio urn tarlto hostil aos 
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minimalismos concretos, chega a reconhecer agora que" este e novamente 
um grandeperfodo para a poesia concreta". A revistaArt in America (n° de 
maio) dedica longa reportagem a exposi~ao de poesia visual brasileira 
organizada emmar~o por Regina Vater, em Austin, Texas. E em Genebra a 
poesia concreta brasileira teve destaque no Salao do Uvro, do mesmo mes, 
com umreencontro entre Eugen Gomringer e pecio Pignatari, 0 lan~amento 

da minha antologia poetica em edi~ao bilingiie, na tradu~ao para 0 frances 
de Jacques Donguy. No mesmo evento, reapresentei, com Cid Campos e 
Walter Silveira, 0 espetaculo "verbivocovisual" Poesia e Risco, que ja fora 
montado em setembro naquela cidade e em Marselha, emfestivais de poesia. 
No quadro brasileiro, especialmente no cenario carioca, relativamente as 
gera~6es mais jovens, parece ter havido urnrecrudescimento de posi~6es de 
cunho neutro ou mesmo conservador, encorajadas por acadernicos e por 
parte dairnprensa, 0 que e lamentavel, masnao assusta. Sempre foi assirn. 
Diversamente, em Sao Paulo, ha toda uma tradi~ao de gera~6es de 
experirnentalistas em plena atua~ao: alem de Arnaldo Antunes (0 mais 
conhecido), Lenora de Barros, Walter Silveira, J oao Bandeira e muitos outros. 
E pena que Omar Khourinao se tenha decidido a divulgar sua tese sobre as 
revistas paulistas dos anos 70 (C6digo, Arteria, Qorpo Estranho, Zeroaesquerda, 
as edi~6es No Muque), que mostraria urn quadro peculiar e consistente dos 
caminhos da experirnenta~ao nas gera~6es que se seguiram ados concretos. 
Como no caso da mUsica, tudo isso se passa a margem, mas respira, embora 
minoritariamente, nas catacurnbas e estou certo que ha de ser descoberto ou 
redescoberto, enquanto os passadismosnao passarao no filtro do tempo. 

2. A grande arte e "dilicil" e exige empenho do receptor. Voce sugeriu 
que urn sucesso imediato, em termos quantitativos de consumo, pode ser um 
sinalnegativo quanta a qualidade artistica do produto. Voce acha que isso 
acontece via de regra? Haveria exce~6es? E uma condi~ao associada aos 
tempos modemos e a indUstria cultural ou tern ampla validade na historia 
daarte?ComoequeissosedanocampodamUsicapopular?(Abossa-nova 
eo tropicalismo, cujo valor voce foi urn dos prirneiros a reconhecer, nao 
tardaram a encontrar 0 favor do grande publico ... ) 

A. C. : Tenho a irnpressao de que 0 sucesso, especialmente 0 sucesso 
mercadologico, nao e uma boa coisa. Borges dizia que" a gloria e uma 
incompreensao, e talvez a pi~r" . E Emily Dickinson: "0 sucesso e mais doce 
a quem nunca sucede". Felizmente, a poesia, pela sua inviabilidade e pelo 
seu desvalor econornico, contemsempre urna alta porcentagem de fracasso. 
A pressao da indUstria cultural e 0 deshunbramento do publico tendem a 
amortecer 0 impeto de renova~ao e a induzir a red undilncia bern sucedida. 
Tento compreender e absolver anossa musica popular mais interessante, 
porqueentendoquemUsicapopularnaoes6arte,mastambementretenimento. 
E indiscutivel, porem, que ela se acomodou, se tomou mnito au tocomplacente, 
intoxicada pelo endeusamento dos seus protagonistas. Certa vez, ouvi um 
jomalista perguntar a Tom Jobim: "Como voce se sente sabendo que 'Garota 
de Ipanerna' pode vir a ser considerada a mUsica do secuIo?". Nao me lembro 
o que Jobimrespondeu, mas acho que desconversou, tun tanto envergonhado. 
Ora, este secuIo e 0 secuIo de Stravinski, Schoenberg, Webem, Varese, Bartok, 
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Cage, Boulez, Stockhausen e tantos mais. E tambem 0 seculo de Gershwin, 
Cole Porter e Noel Rosa. A desmedida do elogio e testemunho do equivoco 
que se eriou em torno danossamUsica popular, gttindada, equivocadamente, 
a urnafunc;ao de esparadrapo cultural para ocultar iguorancia, preguic;a e 
falta de curiosidade. Alguns, como Caetano, conseguem driblar, com 
elegancia e sofisticac;ao, as limitac;6es que a diniimica da indUstria cultural e 
da recepc;ao de curto prazo imp6em a mUsica popular. Mas nao posso ser 
solidario com a mitificac;ao e a defesa indiscriminada de tudo 0 que se passa 
nurn campo artfstico mimado por urn pUblico desinteressante e minado pelos 
interesses das grandes gravadoras, avidas de sucessos financeiros e 
impermeaveis as aventuras dainvenc;ao. 

Poesia de ver e ouvir 

A proposta de urna poesia concreta enfatiza e explora a participac;ao 
dos sentidos corporaisna construc;ao do sentido poetico. A elaborac;ao poetica 
da sensorialidade produz obras que mobilizam e solicitam amplamente 0 

olhare a audic;ao,e correlatamente a voz. 
Considerando panoramicamente a sua produc;ao, percebe-se que a 

relac;ao simbi6tica entre palavra,som e visao segue urn percurso em que a 
enfase ou 0 investimento tematico e estilistico as vezes parecem pender 
alternativamentemais para urnladoou para ooutro. Nurn primeiromomento, 
eo ouvido queparece mais visado: 0" canto" e a "voz" sao temas recorrentes 
nos primeiros livros, a "voz pequena" dialogando com a "voz poderosa" 
(CAMPOS, 1986, p. 24-27), emmodulac;6es que as vezesparecemai.€expressar 
certanostalgia de algum estado poetico original: "E a minha voz. A minha 
voz? Outrora. / Hojeperdidaemnervos pelasfolhas." (CAMPOS, 1986, p. 
13). 

Depois vern urn longo momento que parece privilegiar 0 olhar, 
propondo urna poetica do "OLHO POR OLHO": "no tongue! all eyes! be 
silent" (CAMPOS, 1986, p.123-124). Avanc;andonas paginas de Vivavaia 
(poesia 1949-79) eDespoesia (1979-93), percebe-sea progressivaintensidade 
do apelo visual, a partir da explorac;ao do espac;o tipognifico nos Ultimos 
anos da decada de 50: explosao da escrita e do lexico, experiencias com 
suportes, incorporac;ao de imagens aos poemas, os "popcretos", as 
composic;6es puramente ngurativas e fotograncas dos "Pro£i.lograrnas" ... Nos 
anos 70 se desdobra urn des£i.le de imagens e a partir dos 80 intensilicam-se 
tambem os experimentos multimidia e os eventos perforrnaticos. 

Mesmo na pagina muda, porem, 0 som sempre esteve presente: os 
nomes ditos, as palavras faladas sao temasrecorrentes em poemas cujo apelo 
imediato e mais decididamente visual, mas carregam emsi "todos os sons" 
(CAMPOS, 1994, p.12-13), "0 mesmo som" (CAMPOS, 1994, p.120-121). 
Enmo, se as vezes parece haver conflito, com olhar e ouvido se contrapondo 
e revezando, 0 olhar porventura se substituindo a impotencia da voz ("Por 
essemodoposto/emguerracomaminhavoz,assim/Eurespondipormeio 
dos meus olhos") (CAMPOS, 1986, p. 36), 0 que domina e a conjugac;ao de 
ambos. Da letra set ao computador, a fonogra£i.a, aholografia e ao video, essa 
conjugac;ao vai progressivamente diversilicando e apurando seus recursos 
tecrucos. 
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NaUltimadecada,0Ian<;amentodoCD-livroP~siaerisco(1995)oferece 
lUna brilhante reconsagra<;ao da voz, possibilitando ao conjunto dos leitores / 
ouvintes acessarem a experiencia sonara depoemas que a grande maioria 
ate entao 56 puder a apreender com as olhos. No CD, a casamento do vista e 
do ouvido e muitissimo feliz, gerando urna experiencia esteticainusitada e 
prazeirosa. Varios dos poemas que voce" or<;liza" ai pertencem ao momenta 
mais caracteristico da poesia concreta. E com surpresa e deleite que 
descobrimos, sobretudo pela sua vocaliza<;ao mas tamrem pela interferencia 
das sonoridades (p6s )musicais incorporadas por Cid Campos, a quanta esses 
poemas eramrealmente verbivocovisuais, isto e, a quanta de sonoridade, e 
particularmente sonoridade da Ifngua e da fala, estavaneles desde sempre 
puis ante e latente. 

3. Imposslvel evitar a curiosidade quanta aos pracedimentos dessa 
pradu<;ao, aos modos como muitos dos seus poemas (a maiaria dos quais, 
mesmo em formato "normal", na hip6tese desajeitada de que lhes fosse 
suprimido todo tratamento visual e sonora, conservamgrande for<;a de carater 
poetico) sao elaborados para servir ao ouvido e ao olho. Par isso pe<;o que 
voce fale urn pouco desse process a de cria<;ao e recria<;ao. Acontece de alguns 
poemas nascerem como puro "texto" e depois serem grifica e plasticamente 
elaborados? Certos poemas concretos, como as que figuramno CD, terao sido 
desde a infcio construfdos tendo no horizonte aideia e a prap6sito de como 
eles poderiam "soar"? A formaliza<;ao visual conteria em si urna esp2cie de 
"projeto entoativo"3? 

A. C. : Desde 0 infcio, como a comprovam os manifestos dos anos 50, 
tinharnosernmenteurnapoetica"verbivocovisual",ernquefossernacionados 
todos os parametros vocabulares, com en£ase na materialidade da palavra. A 
dimensao visual ganhou espa<;o nas publica<;6es, mas as primeiras 
rnanifesta<;6es da poesia concreta brasileira, como 0 ciclo "Poetamenos", eram 
diretamenteinfluenciadaspelamilsica-amilsicade Webern,espedalmente, 
nestecaso. 

Portanto, a dimensao sonora sempre fez parte do projeto da poesia 
concreta. E cIilici1 rememorar como nascem os poemas. N a maiar parte dos 
casas, vern 0 texto primeiro. Quando 0 texto nao sugere nenhurna elabora<;ao 
grifica, uso 0 futura, a minha base. Procuro evitar a ornamental, a meramente 
decorativo. Mas muitos poemas nasceram de impress6es visuais. "VN A 
V AIA" originou-se, em parte, da impressao que exerceram sabre mirn as 
pirfunides de Tehotiuacan (que eu visitei em £ins de 71, quando passei pelo 
Mexico, voltando da Universidade do Texas, Austin, onde fara dar cursos de 
literatura brasileira) - eu imaginara a prindpio urn monurnento it vaia. 
Outros poemas, como "pulsar", tiveram mais de urna praje<;ao grifica (na 1 a 

versao, utilizei urn tipo futura claro, na2a o "babyteath",coIIi as letrascheias). 
"memos" foi composto com urn lixo de "Ietra-set". Creio que a pr6pria 
dinfunica da poesia concreta, privilegiando as jogos de palavras, as 
paronomasias e as assonancias, traz implfcito urn desenho sonora muito 
acentuado e que a leitura, au "oraliza<;ao", como preferimos chamar, p6e em 
evidencia. E claro que urn poema como "tensao" pressupunha tanto urn 
visualismo emergente dos seus trigramas, estruturados geometricamente 
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mun cuba virtual, quanta urna sonoridade quase-chinesa, derivada dos seus 
monossilabos. Cid, ao reelaborar a leitura, em clave mel6dica, explora ao 
maximo as potencialidades f6nicas do poema. No mesmo sentido as suas 
novas explora~6es de poemas como "uma vez" e" anti-ruido" (no CD incluido 
na3aedi~aode VIVA V AlA). 

4. Nos anos 90, alemdePoesiaerisco, a aventura sonora e exaltada por 
voce em ensaios critic os sobre mUsica, varios deles reunidos emM!isica de 
inven~ao, de 1998. Ai, em trabalhos mais antigos (como 0 balan~o da bossa, 
1968-1974), emartigosnaimprensa peri6dica (como 0 ja citado "P6s-mlisica: 
ouvir as pedras", 1997), voce apontou e analisou as contribui~6es de mlisicos 
inovadores eruditos e populares, mantendo-se sempre atento e fascinado 
pelo aprofundamento da experimenta~ao sonora. Em que medida essas 
opera~6es criativas dos Ultimos tempos na area musical, tais como voce as 
percebe, terao influido nasua poesia, e mais particularmente, na sua poesia 
oralizada e musicalizada? Que tra~os da mlisica contemporanea de inven~ao 
se encontrarn no seu CD? Sera que haveria algo da emissao vocal de Joao 
Gilberto naforma contida e densa como voce pronuncia os seus poemas? 

A. C. : Sem duvida, a musica - e essa musica de que voce fala, 
incluindo Joao Gilberto - exerceu influencia muito grande sobre minha 
poesia e me ajudou a enfrentar oraliza<;6es problematicas como as de 
"caracol", "cidade", " gafanhoto". Mas aprendi muito tarnbem com a leitura 
de poetas como Pound, Cummings, Dylan Thomas. Ha uma leitura 
extremarnente contida de (imagine!) Vincent Price interpretando duas das 
Odes de Keats, acompanhado ao piano por George Antheil, com a qual 
aprendimuito tarnbem.Digosempre que os poetas delfngua ing1esaleern tao 
bern que a gente acaba gostando ate daqueles de que nao gosta. E talvez a 
tradi~ao do teatro poetico shakespeareano. Sempre me desagradararn as 
leituras teatralizadas. Gente de teatro geralmente 000 sabe ler poesia. Emuito 
"over". Mas a alta poesia de Shakespeare dispensa os excessos. Assisti e 
reassistimuitas vezes aos filmes de Laurence Olivier interpretando "Hamlet" 
e Orson Welles, "Macbeth", ambos nao-enfaticos e precisos. Na mesma 
linha de conten~ao, Caetano interpretou adrniravelmente "dias dias dias" e 
"pulsar" - a solu~ao musical que encontrou para este poema, girando em 
tome de tres notas apenas, empata com a de Cage para" A viuva das 18 
primaveras" de Joyce. EmPoesia e Risco, acho que a atua~ao de Cid teve urn 
impacto fundarnentalnas minhas·leituras. Ele assimilou intuitivarnente a 
informa~ao damlisica contemporanea, respirou com ela, e, partindo de ritrnos 
populares, injetou Webem em "Iygia fingers", rYeS em "tudo esta dito", e 
acabou ditando e editando a minha leitura em" gafanhoto" e "Cocheiro 
bebado". 

5. Como voce ve as perspectivas presentes e futuras da utiliza~ao de 
recursos tecnicos e midiaticos na cria~ao e difusao de poesia? Como isso 
afeta e revigora a pr6pria no~ao de "poesia" e sua funcionalidade s6cio
cultural? A poesia veiculada pela mfdia sonora representaria uma 
possibilidade de recuperar certas fun~6es esteticas e comunicativas da voz 
que teriarn sido alijadas pela hegemonia da literatura escrita? 
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A, C : Hoje e possive!, com um dispendio razoavel de recursos, ter um 
estlidio ou uma esta~ao digital domesticos, onde sepode criar com grande 
versatilidade e, no caso especilico da poesia, superpor vozes, colagea-Ias, 
interferir com sons e ruidos de todos os tipos e ainda associar essas cria~oes 
a imagens emmovimento, anima~oes cine-sonoras. Acho isso umenorme 
ganllO de dexteridade instrumental para fazer poesia, algo cada vez mais 
imprescindlvel e inevitavel. Ao postular novas formas de apresenta~ao 
"verbivocovisuais" a poesia concreta estava dando alarmes de suas antenas 
("poets are the antennae of the race", Pound) para anunciar esses novos 
meios, onde ela vai encontrar um arnbiente inteirarnente familiar para as 
suas especula~oes visuais e sonoras. Acho, no entanto, que a poesia veiculada 
pela midia sonora, se for poesia de inven~ao, ha de encontrar as mesmas 
dificuldades de divulga~ao da escrita. A questao e mais arnpla, de natureza 
cultural e educativa, e enquanto nao houver uma ascensao do publico a 
padroes mais altos de exigencia as barreiras continuarao as mesmas. 0 que 
vejoeumaextensaodascapacidadescriativasquepodedarensejoaprodutos 
poeticos antes pouco desenvolvidos. E uma saida talvez nos guetos 
intemeticos, a anti-rede contracultural que se vai formando nas sub-arterias 
do sistema. 

o leitor: prazer e trabalho 

Pe~o licen~a para repescar a antiqtiissima questao do prazer e da 
utilidade da arte e da poesia. Como se sabe, Horacio, entre outros, tentou 
conciliar as fun~oes de docencia e deleite da arte poetica, para que jovens 
pisoes aspirantes ao glorioso offcio da drarnaturgia fossem recompensados 
com sucesso e aplausos4 

• J a voce escreveu, a respeito da cria~ao de alguns 
musicos que voce admira: "Obras como essas nao pedem aplausos nem 
bravos, mas medita~ao e silencio." (CAMPOS, 1997, p. 9). 0 que voce parece 
enta~ esperar do receptor e principalmente uma postura atenta e interiorizada. 
Sua poesia dirige ao leitor umasolicita~ao intelectualmuito forte, e as vezes 
sens6rio-intelectual: como quando e preciso fazer esfor~o, diante de poemas 
que jogarn com a tipografiaS , para reconhecer os caracteres e "decifrar" 0 

texto. 
6. Supondo-se que tal atitude austera de "medita~ao e silencio", e ao 

mesmo tempo de premente atividade sensitiva e mental, nao sigrtifica a 
exclusao do prazer (mesmo porque sente-se muito prazer, inclusive ludico, 
em lidar com os seus poemas), eu pediria que voce falasse um pouco sobre 
isto, a respeito da sua poesia, e se possivel tarnbem da poesia em geral e da 
musica contemporanea: que tipo de prazer elas podem oferecer ao seu 
receptor? e 0 que deve fazer 0 receptor para tirar daf 0 maximoprazer? 

A. C. : Nem toda a poesia e nem toda a musica requerem esse tipo 
especffico de recep¢o, valida para Scelsi ou para 0 Ultimo Nono. Por exemplo, 
as composi~oes de Varese e algumas de Ustv6lskafa, com suas violencias 
percussivas, am lisica de Nancarrow, altarnente ritmica e estimulante nas 
suas pianolas vertiginosas, a de Henry Brant com seus trovejarnentos de 80 
trombones, ou as "sobrerridoras" Europeras de Cage, induzema outro tipo 
de recep~ao. Mas amlisicaerudita emgeralexigeumaforrna deaproxima~o 
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inteligente, que mexe nao apenas (ounao sempre) com 0 corpo mas com a 
mente-edan~a dointelecto, querendonao (s6) expressar mas mudar, como 
diria Cage. Para mim essa miisica e extremamente prazerosa, me satisfaz 
mais que amiisica popular, porque e urnamiisica cheia de surpresas e onde 
asurpresanao se descobre toda a primeira audi~ao, nao se esgota: voce esta 
sempre descobrindo belos achados, situa~6es inusitadas. Naturalmente a 
aprecia~aodepende deconhedmento. Quanto mais conhecimento voce tern, 
mais apreciara. Isso nao vale s6 para os modernos, mas tambem para os 
antigos, para a Missa de Notre Dame de Machaut, para Bach, para os wtimos 
Quartetos de Beethoven, que naturalmente sao mais diliceis de apreciar que 
a Quinta Sinfonia. 0 que 0 receptor deve fazer e ouvir, ouvir ,infonnar-se. Em 
MilSica de Inven¢a apresento urn paine! ate glamuroso de vanos dos maiores 
compositares contemparaneos, urn guia que pode orientar 0 ouvinte 
interessado. Mas 0 livro ternsido sabotado peIas pr6prias institui~6es musicais 
como sao sabotadas por orquestras, maestros e interpretes as obras modemas, 
s6apr~tadasaopUblico emminima porcentagem. Coma poesiae amesma 
coisa. E preciso urn grande esfor~o e muito estudo para ler a Dimna Comedia 
de Dante ou osCantas de Pound. Nao se visita a flora abissal ou 0 uuiverso 
espacial sem equipamento e treinamento adequados. Quem nao quiser ter a 
dedica~ao que dernandam certas obras literarias, perdera alguns dos maiores 
momentos de eleva~ao da humanidade. A escolha e de cada urn. 

7. Por outro lado,e a despeito do que foi dito na pergunta acima, voce 
diria que a derradeira e principal promessa da arte seria urna experiencia 
basicamente inte!ectual? 

A. C. : Nao acho que seja apenas intelectual. Hi muita emo~ao na 
miisica de Webern. Se se Ie a sua biografia, fica-se sabendo 0 quanta a marte 
de sua mae influiuna composi~ao das Seis Pe~as Orquestrais op. 6, com sua 
anti-marcha fUnebre, que explode catarticameante no quarto movimento nurn 
dos mais violentos "tutti" orquestrais da hist6ria da miisica. Mas e, ainda 
assirn, urna emo~ao contida, que jamais se rende ao vulgar. Webern era 
capaz de compendiar "urn romance num suspiro", na expressao de 
Schoenberg. Em defesa de Mallarme, diziaPaul Valery que urna obra deveria 
ser avaliada pela quantidade de suas recusas. Agora,e preciso compreender 
que a obra de arte moderna se tornou tambem critica (0 poeta agora e critico, 
ja afirmava Maliarme) e essa dirnensao critica em Mondrian ou Duchamp, 
Eliot ou Pound, Schoenberg ou Cage, tern de ser assuruida e assimilada por 
quem queira entender a arte modema e experirnentar em~ao, intelectual ou 
nao,comela. 

A academia: a critica, a catedra, 0 dinone 

Outro tra~o marcan!e da sua ideologia e atua~ao poetico.intelectual e 
a desconfian~a ou franca rejei~ao em face do mundo das Letras em sua 
configura~ao mais academica. Mesmo tendo-se atenuado a virulencia das 
invectivas contra a crftica e a catedra, que caracterizam por exemplo os 
prefacios que voce escreveu para as duas primeiras edi~6es de Teona da poesia 
cancreia, voce manteve resolutamente distancia de certas circunscri~6es 
institucionais da vidaliteraria, tais como uuiversidades e academias. 
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Por outro lado, voce e umnotorio erudito, conhecedor nao so da arte 
moderna epos-modema como das obras do passado ciassico e medieval. Na 
verdade, eu diria que a sua poesia explora uma estranha associa~ao entre 0 

culto de urna alta tradi<;ao canonica literana e a corrosao deliberada dessa 
mesma tradi~ao pela cria~ao poetica contemporanea. 

A propaga~ao de urn conhecimento mais amplo e multifacetado do 
universo artistico parece constituir um compromisso para voce enquanto 
critico. Com seus artigos, ensaios e tradu~6es, voce contribuiumuitissimo 
para divulgar experiencias artisticas novas ou ainda mal conhecidas entre 
nos. N a divulga~ao de poesia e mllSica de inven~ao, na analise e difusao de 
novas pniticas esteticas, na exposi~ao de suas proprias premissas e 
perspectivas de cria<;ao, voce sempre desenvolveu urna atividade que nao 
deixava de ser pedagogica. Enfim, voce sempre nos ensinou mnita coisa. 

8. 0 que e que voce pensa, hoje em dia, das institui~6es lmiversitanas 
dedicadas ao estudo e ensino de literatura e outras artes? Seria possivel 
promover urna colabora~ao efetiva entre a universidade e os criadores? Voce 
vI' diferen~as notiveis de atitude intelectual entre a chamada critic a 
universitana e a critica "independente"? Enfim, Augusto, nunca lhe passou 
pela cabe~a ser professor? 

A. C. : As universidades parecem-me muito distantes da cria~ao. Como 
sempre, sancionamas obras que 0 tempojasedimentoue se mostram pouco 
envolvidas com a interdisciplinaridade, que e hoje urn postulado basico da 
cria<;ao artistica. Ha, evidentemente, exc~6es, mas eufalo do quadro geral. A 
criticaindependente nao e mnito diversa. Basta acenar com 0" escandalo" 
SollSandrade (do qual se comemora este ano 0 centenano damorte). Haroldo 
e eu estamos publicando a terceira edi~ao daRe-Visiio de Sousandrade, mas, 
embora a Slia bibliografia critica tenha crescido emitens, sao pouco nurnerosas 
as contribni~6es de relevo sobre esse poeta Unico e extraordinario. As edi~6es 
patinam por anos na indiferen~a. Sousandrade, que morreuha cem anos, 
ainda nao foi acolhido pelas institui~6es universitarias. Nao e indicado aos 
alunos. Quanto it nota mais pessoal sobre eu ser professor: nao me sinto 
vocacionado. Sempre gosteimais de aprender do que de ensinar. Faltam-me 
teatralidade, retorica. Soumnito introspectivo. Haroldo e Decio tern, muito 
mais que eu, 0 biotipo do professor e exerceram a profissao com mnito brilho. 
No entanto, minha Unica experiencia docente, em Austin, Texas, como 
professor visitante, dando dois cursos de literatura, para graduados e pos
graduados, foi mnito interessante para mim e teve pelo menos urn resultado 
significativo: a tradu~ao quase integral do "Inferno de Wall Street" para 0 

ingles por urn de meus alunos (hoje professor). Os alunos ficavam fascinados 
com Sousandrade. 

9. Voce encerra a segunda edi~ao do Ba/anro da bossacom urn poema 
intitulado "Soneterapia", onde estao costurados, cominusitado efeito meio 
ironico meio comovente, retalhos de poemas e can~6es da mais diversa 
procedencia autoral: Dante Alighieri, Noel Rosa, Sa de Miranda, Castro Alves, 
Pixinguinha, Decio Pignatari, Ary Barroso ... No CD, ele ocupa posi~ao 
particular, inserido no meio das tradu~6es de pe<;as alheias, e nao na 
sequencia de seus proprios textos. Para mim esse poema e especialmente 
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interessante no quadro de sua obra, porque parece fugir ao seu 
comportamenLD estetico costumeiro, it logica e it moral de sua composi<;ao. 
Afinal de contas, em que pese a inflexao parodica, e um soneto muito bem 
compos to, umsoneto classico, com chave de DurO e tudo. Alem de articular 
popular e erudito, can<;ao e poesia, voz e letra, passado e presente, ele 
manifesta a meu ver a complexidade e intimidade da sua rela<;ao com 0 

canone, um canone polivalente, altemativo e obliquo, se isso e possivel de 
conceber. Entao, eu gostaria que voce falasse um pouco desse poema, da sua 
presen<;a no Balanfo da bossa e noPoesia e risco. 

A. C. : Esse poema, feito num tom escancaradarnente satirico, como 0 

trocaclilho do tituloja indica, queria corresponder it utopia do "produssumo" 
(produ<;ao e consumo identificados), segundo 0 termo criado por Decio 
Pignatari, e proclarnar uma ruptura de muros entre 0 erudito e 0 popular 
num momenta em que isso de fato parecia come<;ar a ocorrer atraves do 
contacto dos tropicalistas com os poetas concretos e com alguns dos 
signatarios do manifesto MlisicaNova (Rogerio Duprat, Damiano Cozzella, 
Julio Medaglia). 0 fato de ser uma pe<;a parcialmente cantavel parecia-me 
tarnbem interessante, uma inova<;ao, assirn como a estranha sirnbiose de 
versos e letras, com a qual euespezinhava 0 soneto, uma forma poetica que 
sirnbolizava 0 passado e que eu, provocativarnente, ligava ao sono e nao ao 
som, tendo-a como superada enquanto pratica contemporanea, embora a 
admirasse e a admire na linguagem dos grandes, de Carn6es a Cummings. 

Constru.,ao da arte e representa~ao do real 

Levando ao extremo as opera<;Oes artesanais, sua poesia as vezes cia a 
irnpressao de pertencer a tun mundo plena e exclusivarnente esletico, cheio 
de som e luz e silencio e sombra, mas meio abstraido de referencias na 
realidade. Apesar desse aparente escarnotearnento do nexo entre a arte e as 
vivencias referenciais, estas todavia deixam tra<;os subitos, inclusive de 
grande exposi<;ao subjetiva, mesmo quando as referencias sao previarnente 
"limpas" pela sua conversao radical em palavra, em nome. Um exemplo 
irnediato seria 0 uso dos nomes Augusto (ca e la associado com 0 termo 
"angilstia") e Lygianos seus poemas, sobretudo nos primeiros livros. Adiante 
na sua poesia parecem ganhar cada vez mais espa<;oa consciencia e 0 trabalho 
dalingua/linguagem, apagando dela 0 rosto do poeta e a cara da vida real, 
com uma palavra progressivarnenteesvaziada da subjetividade, do sentido, 
da propria estrutura lingilistica, que se converte em figura ideograrnatica e 
finalmente em pura figura. E ainda assirn, ao longo desse percurso, estarnos 
sempre identificando sinaisnao so do movimenLD dahistoria como do sujeito 
vivo que vive essahistoria e produz essa poesia. 

A dialetica de enraizamento e autonoruia da expressao poetica e 
correlata a outra, que conjuga profundamaterialidade e alta abstra<;ao. Essa 
dupla potencia dalinguagem poetica, as vezes vivida como dilacerarnento, 
tambem se expriruiu na poesia de outros artistas de vanguarda, como 
Mallarme, cuja busca de um sentido aparentemente inacessivel ou 
inexprimivel parte da experiencia sensorial rumo a abstra<;ao das formas, ao 
silencio, a pagina em branco, desembocando numa especie de contempla<;ao 
da aporia e do paradoxo. 
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Poremno seu caso e no dos seus companheiros de cria~ao, 0 encontro 
de historia encarnada e linguagem em estado puro ajuda a produzir uma 
energia que voce evoca ao definirem 1956 asua proposta de poesia: "POESIA 
CONCRETATENSAODEPALAVRAS-COISASNOESPA<;D-TEMPO".No 
texto que essa defini~ao conciui, voce diz ainda: "Ionge de procurar evadir
se da realidade ou iludi-Ia, pretende a poesia concreta, contra a introspec~ao 
autodebilitante e contra 0 realismo sirnplista e sirnplorio, situar-se de frente 
para as coisas, aberta, em posi~ao derealismo absoluto." (CAMPOS, 1975, 
p.44). 

10. 0 quepode significar urn "realismo absoluto", em oposi~ao a urn 
"realismo sirnplista e sirnplorio"? Como pode a pessoa do poeta estar presente 
em sua cria<;ao sem que isso resulte numa poeticidade debilitada? 

A. C. : Esse "realismo absoluto", de que eu falava hii50 anos, tentava 
de alguma forma traduzir a ideia da autonomia da linguagem poetica 
contraposta a de uma poesia anedotica, guiada pelo "conteudo", fosse ela 
subjetivista, ego-izada, ou de natureza participante; ao mesmo tempo buscava 
caracterizar uma poesia que pusesse em evidencia todos os seus parametros 
materiais, 0 visual, 0 sonoro, 0 semantico. Penso,no entanto, que na minha 
poesia a marca das referencias a realidade, num sentido mais estrito, nao 
deixa de existir, em varios momentos, embora de formanao discursiva; por 
exemplo, no cicio amoroso do "Poetamenos" enos "Popcretos", que sao 
poemas nitidameante politicos, feitos com recortes de jornais, onde aparecem 
(em" olho por olho") os olhos de Fidel, Arrais, Sousandrade, Pignatari, 
Juscelino, Pele, entre olhos e bocas de Brigitte Bardot, MarylinMomoe e outras, 
ou (em "psiu!"), onde afrase de Arrais, "Saber viver, saber ser preso, saber 
ser solto", emerge de um contexto sufocante de "atos" ditatoriais. "LUXO / 
UXO" I' de 1965 e oferece tambem urna visada politico-social que tem de ser 
posta em seu contexto, para ser devidamente dirnensionada. Enfirn, a 
autodebilita~ao a que eu me referia visava estigmatizar um subjetivismo 
solipsista, sem distanciamento, comprometido apenas com 0 ego e os seus 
torcicolos sentimentais. 

o poeta e seus parceiros 

Como poucos voce exerceu, ao longo de toda a sua obra, diversos tipos 
de parceria com outros artistas e outras linguagens. 0 proprio movirnento 
concretista, com Haroldo de Campos e Decio Pignatari, bem como a sua 
longa pratica da tradu<;3.o transcriativa, ja apontam urninvestimento explicito 
na colabora<;ao autoral, que se manifesta em muitos niveis esitua~6es. 

Para come~ar, 0 movirnento da poesia concreta, e voce em particular, 
desenvolveu uma ativa parceria com as artes plasticas e a musica. Alguns 
exemplos dos prirneiros tempos: em 1953 voce oferece as prirneiras obras de 
poesia concreta no Brasil, na serie em cores "Poetamenos", composta sob 
inspira~ao da "melodia de timbres" de Webem; em 1956 voce participa da 
organiza<;ao da l' Exposi~ao Nacional de Arte Concreta no MAM de Sao 
Paulo, incluindo obras de poesia e de artes pl<isticas. E mais adiante: em 
1968 publica 0 balan~o da bossa, contendo artigos seuc e de musicos de 
vanguarda, como JUlio Medaglia e Gilberto Mendes; nos anos 70, cria col~6es 
de poemas-objetos em colabora~ao com 0 artista plastico Julio Plaza, que 
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atua tambem na programa~ao visual de Viva vaia (1979). A sofistica~ao e 
diversifica~ao dos meios t€cnicos de cria~ao trouxeramnovos parceiros, como 
Moyses Bamnstein para a holografia e Caetano Veloso para 0 videoclip. 
Finalrnente, sua colabora~ao com 0 mUsico Cid Campos, seu filho, ha vanos 
anos rende bons frutos, entre os quais 0 CD-livroPoesia Ii risco. 

11.0 que signifka para voce a pnitica da parceria? Como e que a 
colabora~ao com outros artistas e outras linguagens se insere produtiva e 
renovadoramente na fabrka~ao de poesia, esta arte que a tradi~ao literaria 
geralrnente associou a solidao criativa? 

A. C. : Tfnhamos, desde 0 infcio, os concretos, uma ideia de trabalho de 
equipe. Assim, ja em 1952, Decio, Haroldo e eu preferimos publicar nossos 
trabalhos em conjunto, na revista-livro que se charnouNaigrandes. Essa ideia 
se ampliouno contactocom os pintoresdo grupo Ruptura, tambemformado 
em 52, e tornOll-Se ainda mills enfatica quando, no na 4 de Noigrandes, que 
incorporava 0 poeta carioca Ronaldo Azeredo, publicamos nossos poemas 
sob a forma de cartazes soltos, sem 0 nome do autor (os poemas podiamser 
livremente baralhados, e a autoria so aparecia no indice geral da revista
livro). Isso nao queria dizer que os poemas fossem feitos a quatro ou mais 
maos, mas que prevalecia emnosso horizonte a ideia de urn fazer coletivo, 
queenvolvesse, generosamente, a variedade e nao 0 egocentrismo do autor. 
Ao longo dos anos, surgiram parcerias mais defirUdas, como a com Julio 
Plaza, maravilhosa para mim, porque com a sua criatividade e habilidade de 
"designer" JUlio viabilizou muitos dos meus sonhos. Os "Poemobiles" foram 
feitos a partir de modulos em branco que ele me proporcionou. Escolhemos 
decomumacordo,emmuitasreunioes, as pe~as que iam entrar na "Caixa 
preta", embora as obras fossem produzidas individualrnente, JUlio apenas 
se ocupando da arte final de alguns dos meus projetos. Nao sao comuns 
essas parcerias, mas e urna felicidade quando isso acontece, e ainda mills 
porque, no meu caso, nao se tratava de ilustrar poemas, mas de encontrar 0 

ambiente grafico adequado para eles, e dar-lhes a formata~ao defirUtiva.O 
encontro com JUlio foi capital para mim. Uma fase esplendorosa da minha 
vida de artista. Produzimos juntos ainda "Reduchamp", "0 Tygre" ,sem 
contar iniimeras incursoes na revista Qorpo estranho. 0 encontro com Cid, 
nos rutirnos tempos, foi outra parceria que deu muito certo, porque nao foi 
for~ada, aconteceunaturalmente. Caminhavamos por linhas diferentes de 
trabalho e de repente (a partir de 91, quando memos as primeiras 
apresenta~6es do "Bestiario" e de minhas tradu~6es de Rimbaud) percebernos 
urna afinidade muito especial entre nos, urna afinidade que 0 publico parece 
J.preciar, gostando de ver 0 entrosamento meio "magico" que ha entre nos 
nas apari~oes ao vivo. 

12. Paraconciuir,sepossivel, eu gostaria que voce transinitisse aoCid 
Campos duas perguntas, a fim de que 0 depoimento desse seu parceiro 
preferencial tambem esteja presente na conversa. 

- Cid, voce poderia falar urn pouco da sua participa~ao no Poesia Ii 
risco, e de como ela se relaciona com 0 seu trabalho de mUsico? 

C. c.: Desde que comeceia me envolver de maneira mais intensa com 
a muska, aos 16 anos, iniciei experiencias sonoro-vocais, com poemas 
concretos. Urn deles foi 0 "Flor da boca", do Augusto, que por sua vez sempre 
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curtiufazerleiturasdeseuspoemas,mesmocomaspoucascondi~6estecmcas 
de grava~ao da epoca. N a verdade os registros eram feitos nurn gravador de 
rolo mono e posteriormente em gravadores cassete. Mas s6 em 1987 pude 
aplicar-me a urn projeto mais definido, quando criei urna primeira versao 
polif6nica do poerna "Gdade" para 0 espetaculo multimidia Terminal Sonora, 
instala~ao de mlisica, dan~a e poesia apresentada na Bienal de Sao Paulo. 
Em 1991, montei urn eshidio de grava~ao profissional (0 MC2 Studio-que 
tenho ate hoje), que se tomou 0 lugar ideal para este tipo de experimenta~ao. 
Tendo boas leituras gravadas, aventurei-me a musicar e dar 0 que chamamos 
de tratamento sonoro aos poemas. Augusto recebeu commuito entusiasmo 
as minhas composi~i3es e solu~i3es sonoras. Empolgado com a sua rea~ao, 
intensifiquei meu trabalho e come~amos a trabalhar juntos de forma 
programatica, nao s6 no eshidio como tambem em apresenta~i3es ao vivo. 0 
Poesiaerisco ,quesaiuem 1995, e oresultadodesses anosde trabalho. Esse 
disco e para mim 0 alicerce do meu trabalho musical, onde pude com toda 
liberdade navegar do pop a experimentalismos mais radicais. Foi 0 momenta 
ern que senti ter atingido 0 que poderia chamar de mahrridade como mlisico 
e compositor. 0 meu atual CD No lago do olho traz em sua concep~ao grande 
influ@nciadoPoesiaerisco,embora mais voltado para uma abordagernmusical 
dapoesia. 

13. Gd, como e trabalhar com Augusto de Campos? 
C.C.:TrabalharcomAugustoeextremamenteprazeroso.Alemdeser 

urn excelente oralizador de poesia, ele e urn grande conhecedor de mlisica, 
sobrehldo a contemporiinea, e vive nos trazendo informa~i3es novas. E 
extremamente paciente e perfeccionista, qualidades essenciais para. urn bom 
rendimento em eshidio. Com ci espetaculo "Poesia e risco", temos viajado 
jlmtos por paises como Fran~a, Slll~a, Holanda e Estados Unidos, 0 que tem 
intensificado ainda mais nossas experiencias tanto no plano profissional 
como no pessoal. 
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