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Horizontes formativos, lugares 
de fala: Antonio Candido 
e a pedagogia do poema1 

I Texto apresentado em 
conferencia prommciada no 
Congresso "Poesia: Horizonte 
e Presen~a", realizado na 
Universidade Federal do 
Fspfrito Santo (UFES) entre os 
dias 4 e 7 de dezembro 
de 2001. 
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Resumo 

Este artigo discute a pedagogia do poema em 
Antonio Candido a partir de um confronto entre 
suas ideias-mestras e aquelas esposadas por seus 
desafiantes paulistas da vanguarda eoncreta nos 
anos 50 e 60. A posi,iio de Candido Ii discutida 
nos marcos de uma analise institucional, tendo 
em vista contribuir para uma historia do pensa
mento critieo literario universitario no Brasil. 0 
artigo mostra que a potitica de Candido Ii basica
mente tradicional e ate mesmo c/assicizante, mas 
parte sempre de reflexoes sobre a modernidade, 
construindo suas no,oes sobre esta como forma 
de resposta ou rea,iio as op,oes de leitura 
coneretistas e estruturalistas. 

Palavras-chave: Antonio Candido, poesia bras i
leira, Modernismo. 
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2 Cf. a replica de Augusto 
de Campos a Roberto 
Schwarz na famasa 
polemic a em torno do 
poema "P6s v tudo". 0 
artigo de Augusto retoma 
argumentos que sao 
verdadeiros bordoes dentro 
de seu contexto 
enuncia Hvo. V. Campos 
(1985). 
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Solicitado por RaUl Antelo a escrever 0 que se tomou a primeira versao 
deste ensaio sobre a rela<;ao entre Antonio Candido e a poesia, rnais uma vez 
apelei para minha voca<;ao ao discurso empenhado e me coloquei urna 
pergunta provocadora. Existiriana obra de Antonio Candido uma pedagogia 
do poema vilida ainda para hoje, como sistematiza<;ao de urn repertorio 
pertinente, e valida para 0 futuro proximo, como estimulo it cria<;ao 
significativa? Imagino que na visao dos discfpulos e dos discfpulos dos 
discfpulos do mestre uspiano, aresposta deva ser for<;osamente afinnativa. 
Mas para os protagonistas do concretismo, desafiantes paulistas da 
hegemonia poetica uspiana, assim como para seus emulos diretos e indiretos, 
a resposta sempre foi urn nao rotundo. Para estes, no discurso literario de 
Candido, supostamente marcado pelo vies sociologico e pela preferencia 

. pelo romance, a pedagogia do poemaseria urnnao-lugar, urn grande vazio. 
Na visao pos-concretista, ao incursionar pelo poetico, Candido apenas 
projetaria valores de cunho nacionalista e romantico. Haveria urna politica 
ideologica exterior, masnao uma politica intrinseca da linguagemno discurso 
de Candido sobre 0 poetico.' 

Veremos que se trata de urna avalia<;ao equivocada. Mas antes de 
prosseguir, talvez sejainteressante suscitar urn outro aspecto do problema. 
De que outra pedagogia do poema dispomos hoje em lingua brasileira para 
fazer face ao confronto eminentemente paulista entre Candido e seus 
discfpulos, de urnlado, e os irmaos Campos e seus aliados, de outro? A 
resposta e nipida, embora nao definitiva: provavelmente nenhurna. As 
pedagogias paulistas subsurnem anacionalidade. E a for<;a relativa de cada 
urna das duas pode ser avaliada tambem pelas conex6es estabeleddas com 
outras fontes,regionais, locais, deprodu<;ao de pedagogias do poema. Nao 
consigo pensar em nenhum centro outro sobre 0 qual se possa dizer que 
desenvolveu alguma pedagogia altemativa do poema em nossaliteratura, 
desde que se estabeleceunos anos 50/600 conflito paulista como divisor de 
aguas nacional nessa area. 

QuemrnaispertochegoudissofoioRiodeJaneiro,comumaseqiiencia 
de personalidades e movimentos que diversificam 0 contexto de hegemonia, 
mas, ao fim e ao cabo, nao chegam a abala-Io. Citem-se aqui a trajetoria fugaz 
de Mario Faustino, 0 neoconcretismo, a poesia Violao de Rualigada it politica 
cultural do PCB e, last but not least, 0 movimento carioca da poesia de 
mimeografo, com seus congeneres nacionais e sobretudo seu coroamento 
semi-institucionalna sempre com muita razao louvada antologia26 Poetas 
Hoje, de Heloisa Buarque de Hollanda (HOLLANDA, 1998a). Eno Rio de 
Janeiro tambemque seencontra a Biblioteca Nacional, ponto de encontro dos 
guardiaes de urna tradi<;ao poetica mantida imune ao princfpios mais 
decisivos da pedagogia modemista. 

Esse conjunto pujante de marcas diferenciadoras fez com que fosse 
sempre peculiar a rela<;ao entre os poetas cariocas ou estabelecidos no Rio e 
o conflito de pedagogias que se espraiava pelo pais a partir de Sao Paulo. 
Mas no Rio 0 individualismo prevalece: grupos e fidelidades se desfazem 
com a mesma rapidez com que se formam. Se existe urna "escola carioca" de 
literatura, ela certamente nao encontra nenhurna tradu<;ao institucional e 
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3 0 problema e que centros 
que no sul-sudeste sao 
culturalmente perifericos 
em rela<;ao ao eixo Rio-Sao 
Paulo, no conjunto 
constituem na verdade 
satelites muito proximos ao 
eixo e por isso fazem parte 
do centro da nac;ao como 
um todo, em rela<;ao ao 
qual nordeste-norte-oeste se 
configuram como periferias, 
dentro de uma divisao 
basica do Brasil em dais 
grandes p6los civiliza
cionais - 0 suI e 0 norte, 
divididos por uma imagi
miria linha longitudinal que 
vai da Bahia a fronteira 
entre as dais Mato Grossos. 

Gragoata 

49 

portanto e incapaz de consolidar uma tradi<;ao auto-referida ou clonavel por 
terceiros. Por outro !ado, movirnentos como 0 Annorial de Recife restringem
se a uma poJitica cultural defensivista e regionalista, nao exercendo irnpacto 
maior sobre a configura<;ao nacional da arena das lingua gens. Limita<;ao 
que afeta outros centros ao norte, como a Bahia e 0 Ceara, enquanto no sudeste 
eno sul (Minas, Parana, Rio Grande do SuI) as alian<;as regionais sao feitas 
com 0 centro Sao Paulo de maneiramenos angustiada ouressentida. Nao 
existe urnregionalismo defensivo no sudeste e no sul, embora culturalmente 
e literariarnente esteja tambem ai colocada a questao da rela<;ao centro / 
periferiJI·3 

E com rela<;ao a anterior pedagogia modernista, tal como articulada 
pelos grandes mestres do seculo, todoshomens (Mario, Bandeira, Oswald, 
Carlos,Murilo,Joao),apenasurngay(Mario),queseconstituemaspedagogias 
hegem6nicas a que me refiro. Por isso nao cabe aqui incluir como objeto de 
considera<;ao a pedagogia tipo Biblioteca Nacional, carnoniana e ceciliana, 
embora, por uma dessas fortunas ir6nicas da hist6ria, ela hoje busque reciclar
se e posicionar-se como espa<;o possivel de interlocu<;ao nurn contexto p6s
modernista. Entenda-se como p6s-modernista 0 contexto em que 0 conflito 
entre as pedagogias uspiana e p6s-concretista perde for<;a, presen<;a, 
pertinencia. A pedagogia uspiana representa a transposi<;ao para a 
universidade (ou seja, para 0 saber disciplinarizado) da pedagogia 
modernista. Ja a pedagogia de base concretista se coloca emruptura com este 
modernismo disciplinarizado. 

Tal conflito se viusubmetido a vontade ecletica da mais recente gera<;ao 
de poetas e criticos. Desde 0 final dos anos 80, e de maneira mais intensana 
decada de 90, tendo em vista por exemplo a presen<;a aglutinadora de figuras 
como Carlito Azevedo no Rio e Augusto Massi em Sao Paulo, parece que 0 

problema da pedagogia dopoerna passou asermoduladonaonurnambiente 
belico de ruptura e sirn nurn arnbiente civil de negocia<;ao. Mais urna vez, 
coube a uma antologia de Heloisa Buarque captar esse novo espirito do tempo, 
como fica patentenaspaginas de Esses Poetas (HOLLANDA, 1998b). o debate 
cultural sofre transforma<;6es que refletem e se articulam a passagem da 
sociedade estamental e autoritaria para uma sociedade em processo de 
democratiza<;ao. 

Espa~os pedag6gicos, horizontes formativos 

A pedagogia do poema em Antonio Candido afirma-se na exata 
medida ern que se consolida 0 sistema universitario brasileiro, consolidando
se, dentro deste, a predominancia da USP como fonte de urn pensarnento 
hurnarustico, disciplinar, de repercussao nacional. Nao se trata aqui da 
presen<;a fisica de professores, comparecendo a bancas de tese na provincia 
ouatraindoorientandosvindo~dosestadosedointerior.Trata-sedapresen<;a 
formativade urn pensarnento. Esomente aos poucos que no carnpo das Letras 
a presen<;a uspiana vai se afirmando aos longo dos anos 60 e 70, tendo que, 
no caminho, enfrentar e momentaneamente vencer ou dobrar 0 desafio 
representado pelas dispersivas institui<;6es cariocas (UFRJ e PUC). A 
hegemonia da pedagogia uspiana vai sendo conquistada nesse periodo 
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, Cf. CAMPOS, 1970; 
FAUSTINO, 1977. 
5 Embora nao tenha 
implantado nenhuma 
escola institucionalizada de 
literatura no contexto 
universitario brasileiro, cabe 
assinalar que, de qualquer 
maneira, 0 concretismo, 
atraves da a~ao de Haralda 
de Campos, naa deixou de 
con tar com urn difuso 
"brac;o academico" no 
programa de pos
graduac;ao em Semi6tica da 
PUC-SP. 
, Cf. CAMPOS, 1972 a, 
1972 b, 1974. 
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atraves do que Candido escreve e apresenta em conferencias. E atraves da 
reprodu~ao ouclonagemda produ~ao discursiva emanada da voz do Mestre, 
operada pelos novos mestres, seus discipulos, que vao assumindo postos de 
ensino e pesquisa na universidade paulista, incluindo-se ai os novos campus 
no interior do Estado- Assis, Campinas, Sao Carlos ... 

Em contraste com a pedagogia de Candido, a concretista se 
processano espa~o extra-universitario. Nos anos 60 e 70, para quem eshi 
fora do partido comunista, fora de urna faculdade, ou, estando na faculdade, 
fora da faculdade de Letras, a unica pedagogia do poema que se apresenta 
disponivel ao uso publico e a do trio formado pelos irmaos Campos e Decio 
Pigna tari e seus eventuais colaboradores e companheiros de viagem, entre os 
quais, em certa medida, deve-se incluir Mario Faustino, apesar da pedagogia 
deste Ultimo, com sua concep~aoelevada do poema, contrastar bastante com 
a leitura que os concretistas faziam do repert6rio "antenado" (cosmopolita e 
atualizado)quemobilizavamemcomum.' 0 carater extra-universitario dava 
naquele momenta urn poder de alcance maior it pedagogia concretista, 0 que 
serefor~ou ainda mais com as passagens extra-literarias operadas pelos 
concretos: a abertura para a bossa-nova e a can~ao popular, para 0 dado pop 
trazido pelo tropicalismo de Caetano Veloso e 0 esfor~o de urna experiencia 
estetica radical no ambito da marginalia inspirada por Helio Oiticica. 5 

Ja que estamos falando de horizontes formativos, introduzo aqui a 
nota pessoal, evocando meus tempos de estudante de Sociologia em Brasilia, 
entre 0 inicio e meados dos anos 70, quando me dispus a paralelamente 
mergulhar fundo nurn processo de auto-forma~ao poetica, ja que come~ava a 
ter meus primeiros textos publicados no velho suplemento literario da Tn'lnma 
da Imprensa,do Rio. Meus vade mecunsnesse inicio de periplo pelos meandros 
da auto-consciencia estetica foramMetalinguagem, de Haroldo de Campos e 
a tradu~ao brasileira doABC da Literatura, de Ezra Pound, de cujas analises 
eu podia haurir alguma coisa com certo esfor~o, por ja estar bastante 
adiantado nos meus cursos de literatura francesa e anglo-saxonica, feitos 
tambem extra-universitariamente. FoiMetalinguagem que me introduziu 
conceitualmente na poesia brasileira, assirn como a tradu~ao doABC de 
Pound (0 gesto da tradu~ao deve ser tao enfatizado quanta 0 livro em si) 
empurrou-me para urna segunda etapa nos estudos de poesia universal. 
Segunda etapa crucial, porque autonoma: pela primeira vez eu fazia estudos 
de maneira independente em rela~ao aos inesqueciveis mestres franceses, 
ingleses e americanos que tive a sorte de ter naqueles meus tempos p6s
adolescentes dos cursos de lingua estrangeira em Brasilia. . 

A liga~ao entre os concretistas e 0 tropicalismo foi tambem fundamental 
e fundadora, pois, como todos sabem, para aminha gera~ao, cuja forma~ao 
inicia-se (gradua~ao) nos anos 70 e completa-se (doutorarriento) nos 80, a 
for~a do elemento musical e perforrnatico foi mais poeticamente formativa 
que qualquer pedagogia disponfvel. Havia ainda, juntando-se a 
Metalinguagem e aoABCde Pound, asintrodu~6es de Haroldo de Campos a 
livros de Oswald6 ; mas fora isso, 0 que conta e a montagem de 0 &ida Vela 
pelo Oficina, a adapta~ao filmica de 0 Padre e a Mq:a eMacul1aima por J oaquim 
Pedro, assim como os £ilmes Vidas Secas de NelsonPereira dos Santos eMatraga 
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de Roberto Santos e mais as encena<;6es deMartee Vidae Severina, commtisica 
de Chico Buarque, e da pe<;aRoda Viva par ele escrita, compondo a basicode 
urnrepertorio formativo como horizonte de urna esb~tica arnpla, capaz de 
sustentar urna pedagogia do poerna. Era isso que aprendia como sin6nirno 
de "poetico" quemnao era aluno de Letras na USP naqueles idos de 60, 70. 
Para nos, menos que urna arte verballigada a urnaschalarship (escolaridade, 
disciplinaridade) e voltada para aleihrra silenciosa e lenta, a poesia foi urna 
estetica vivencialirnersana culhrra, participando desta ern verdadeiro ritual 
orgiastico de comunhao erotica e ate mesmo ideologica corn a plebe. 

Nosilencio arejado do PlanaltoCentral do pais,repercutirarn bastante 
ern 1973 e 1974 eventos como Poerna<;ii.o,no MAM,e as Expcesias, organizadas 
par Affonso Romano de Sant' Anna, assirn como a pagina de poesia par ele 
criadano Jamal do Brasil, que lan<;ou poetas como Cacaso e outros da gera<;ao 
70. 0 irnpacto desses fatos novas, conjugado as estirnulantes polernicas 
publicadas na irnprensa alternativa, principalmente na pagina culhrral do 
jornal Opiniiio, tendo porprotagonistas Luiz Costa Lima e outros professores 
ealunos da PUC do Rio de Janeiro, forarndecisivosnarninhaabrupta decisao 
de ir fazer pos-gradua<;ao em Letras nesta universidade e nao na USP, 
invertendo 0 carninho que me parecera sempre nahrral ao longo do perfodo 
ern que elaborei a decisao, no Ultimo ano de rninha gradua<;ao em Sociologia 
na UnB. Pois a USP era encarada como 0 grande templo a ser conquistado 
por quem estava come<;ando a formar-se dentro da universidade brasileira 
naquela epoca, mesmo desconhecendo na verdade 0 tipo de pedagogia do 
poema que era ali processado. 

Mais grave, desconhecendo que tal pedagogia mantinha tun conflito 
ern diversos pIanos corn a pedagbgia pos-concretista. Discreta e elegante do 
lado de Candido, cheia de brio e ffuia do lado de seus contend ores, disputa 
emtornodeurnaseriedequesti5esrnaioresemenores,dentreasquaispodemos 
selecionar tres que nos interessarao mais de perto nas paginas que se seguern: 
(1) 0 conceito geml de poetico; (2) a no<;ao mesma e 0 valor concedido a 
modemidadepoetica e (3) oesp6liado modernismo paulista, envolvendo urna 
disputa sobre os lugares relativos a serem ocupados no canone brasileiro 
pelas figuras dispares de Mano e Oswald de Andrade. Comecemos por esta 
Ultima questao, retornando depois a prirneira e deixando a segunda para a 
final, a guisa de chave de ouro. 

Em nome do proprio 

Reivindicar 0 espolio de Oswald. Preocupa<;ao recorrente esta de 
Candido, no seuembate perrnanente corn osirmaos Campos. Sabe-se que no 
canone concretista a figuraheroica fundamental e Oswald, sacralizado como 
precursor e praticante de urn vanguardismo autentico. Ja no canone uspiano, 
nenhurna figura pode superar a de Mano. Mas como 0 discurso concretista e 
pos-concretista joga Oswald (0 "precursor das vaguardas") contra Mano (0 
"nacionalista ingenuo e mau poeta"), retirando daquele, nos anos 60, 0 

estigma de "menor" que 0 deixara eclipsado desde amorte de Mario ern 45, 
torna-se irnportante para Candido encontrar urna forma de recuperar para 0 

poeta da antropofagia urn lugar ern sua propria narrativiza<;ao dos 
acontecidos. Hit urna disputa pela narrativa da historia do modernismo. 
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Trata~se de uma 
consolidac;ao momentanea, 
pais se as anos 80 assistem 
a vit6ria universitaria da 
pedagogia literaria 
llspiana, por Qutro assistem 
tambem ao inicio de um 
processo irreversivel de 
descentralizat;iio intelectual 
em termos nacionais, com 
o fortalecimento de novas 
centr~s regionais (com 
destaque para as 
faculdades de Letras de 
Minas Gerais, Rio Grande do 
SuI e Santa Catarina) 
ocorrenda paralelamente 
uma diminuic;ao no poder 
de atrac;ao e presenc;a da 
faculdade de Letras da 
USP por nao terem as 
discipulos indiretos (as 
"netos e netas" de Candido) 
se alc;ado ainda a posic;ao 
de mestres de pensamento 
original. IS50 tern menDS a 
ver com capacidades 
individuais que com 
problemas de contexto: as 
condic;6es de trabalho 
intelectual hoje na USP sao 
tao ruins quanto as das 
demais universidades 
federais importantes (a 
Fapesp nao e mais aquela, 
pelo menos no que diz 
respeito as humanidades) e 
por outro lade pode-se 
levan tar como t6pico 
interessante para reflexao e 
pesquisa 0 proprio fato de 
que a estrutura do saber 
humanistico na cultura 
escolar globalizada passa 
par uma crise de trans for
ma<;ao que pressup6e uma 
crise geral da autoridade 
dos mestres fundadores. 
Gostaria no entanto de 
destacar pelo menos 3 
nomes na gera<;ao de 
discipulos indiretos cuja 
a<;ao e/ou produ<;ao escrita 
considero digna de nota: 
Augusto Massi, como 
estudioso original da 
poesia de Joao Cabral, 
Murilo Marcondes de 
Moura, como estudioso da 
poesia imprescindivel de 
Murilo Mendes e Marcos 
Antonio de Moraes, com seu 
trabalho cicl6pico de edi<;ao 
da correspondencia Mario
Bandeira. Em todos eles e 
certamente em muitos 
outros vejo 0 apuro com 
que mantem vivo 0 projeto 
de constru<;ao de tuna base 
erudita sabre modernismo. 
8 A entrevista foi recolhida 
numa coletanea relativa
mente recente que republica 
seu primeiro livro de critica, 
Brigada Ligeira, 
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A preocupac;ao viria a se manifestar de forma explicita e escrita, ern 
torn de declarac;ao conclusiva, nos artigos e depoirnentos sabre a vida e a 
prosa de Oswald que Candido juntou e publicouna coletanea Vcirios Escritos, 
de 1970. Gestosignificativo que produz urn duplo rendirnento na estrategia 
de constru<;ao do discurso do mestre. Por urn lado, Candido ai faz auto
critica emrelac;ao a textos sabre as romances de Oswald que escreveranos 
anos 40, reavaliando agora para cima as obras experimentalistas,mitificadas 
pelo concretismo e pelo clima tropicalista da epoca,Mem6rias Sentimentais de 
loao Miramar e Serafim Ponte-Grande. Ajusta seu diapasao frente ao contexto 
hegem6nico de quenao pode fllgir. Por outro lado, as textos publicados ern 
Varios Escritos sao evocac;6es pessoais que Candido faz de sua intermitente 
convivencia com Oswald de Andrade,nos tempos heroicos de sua juventllde. 
Reivindica assirn urnlugar de protagonista no teatro de figuras mitificadas, 
tentando contomar aexclusiio de seu pr6prio lugar de fundador e de mestre 
doador da palavra finalnaquele momenta ern que a resgate da figura de 
Oswald representava urna vit6ria momentanea da cultura popular sobre a 
escola como metacliscurso de legitimac;ao do esb~tico no contexto intelectual 
brasileiro. 

De quebra, Candido reproduz nas paginas de Vcirios Escritos uma carta 
de agradecimento e desvanecimento que !he fora enviada pelo proprio filho 
de Oswald. Somos levados a postular que para Candido irnporta afirrnar-se 
como contraparente, e portanto Unico au mais legitimo herdeiro do legado 
modernista-paulista, contra abastardia representada pelos concretos e pela 
apropriac;ao (expropriac;ao) midiatica e incontrolavel do mito oswaldiano. 
As figuras dionisiacas e clownescas de Jose Celso Martinez Correa e de 
Caetano Veloso aparecem no cenario do espetaculo pos-moderno como 
avatares de timmito fundador oswaldiano que, no entanto, so existe como 
projec;ao desses mesmos avatares. 0 grave para Candido e que tais avatares 
potencializam a urn nivel insuportavel de repercussao 0 roubo ja 
anteriormente perpetrado pela transformac;ao de Oswald em leone 
vanguarclista. Ern nome de urn certo restabelecimento da verdade,no interesse 
portanto de urna apropriac;ao mais clisciplinarizada do mito, e que Candido 
age e escrevenesse momento. Escreve agindo, age escrevendo. 0 fato de ser 
contraparente de Mario, pelo casamento com Gilda, e de Oswald, pela 
certidao epistolar que !he passa Ruda de Andrade, permite-!he autenticar 
sua reivindicac;ao de pai, ou seja, de mestre geral dos discursos sobre 
modemismo. Ocarater de depoirnento e amoldura que recupera a figura de 
Oswald visando reenquadra-Ia e devolve-Ia ao que seria seu lugarpr6prio. 
Tal operac;ao de resgate e controle chegara a born termo no final dos anos 70, 
quando se consolida definitivamente a hegemonia da escola uspiana no 
sistema institucional dos estudos universitirios de Iiteratura rio Brasil.' 

Alguns anos depois, em 1979, passado 0 calor afetivo que a todos 
contagiara quase uma decada antes, a clara preferencia por Mario de Andrade 
se manifesta de maneira eloqiiente na conhecida entrevista concedida por 
Candido a revista dos estudantes de Filosofia da USP, Trans-Form-A~ao.8 
Perguntado sabre qual seria dentre os dois 0 divisor de aguas na Iiteratura 
brasileira, Candido responde que 0 divisor de aguas foi 0 movirnento 
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Continua<;ao da nota 8 
acrescido de outros escri
tos, esparsos ou original
mente publicados em 
edi<;6es ja de ha muito 
esgotadas. Cf. CANDIDO, 
1992. 
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modernista como urn todo, expresso simbolicamente pela data de 1922 e 
tendo ambos os Andrades paulistas por protagonistas. E acrescenta: 

Se voces estao querendo saber qual dos dois acho mais impor
tante, direi 0 seguinte: depende do momento e do ponto de vista. 
Para quem estiver preocupado com as precursores de urn dis
cursa em rompimento corn a n1in1€Se tradicional, seria Oswald. 
Para quem esta interessado num discurso vinculado a uma vi
sao do mundo no Brasil, seria Mario. Quem construiu mais? 
Mario. Qual a personalidade mais fascinante? Oswald. Qual a 
individualidade intelectual mais poderosa? Mario. Qual 0 mais 
agradavel como pessoa? Oswald. Qual 0 mais scholar? Mario. 
Qual 0 mais coerente? Mario. Quem explorou mais terrenos? 
Mario. Quem pensou ern profundidade a realidade brasileira? 
Mario (CANDIDO, 1992, p. 243-244). 

Pode haver alguma duvida quanta a figura que mais atrai 0 cora~ao 
de Candido? No entanto, na sua mecaruca de pensamento, tao importante 
quanto assinalar 0 campo do con£lito e posicionar-se claramente dentro dele, 
e identificar 0 campo de integra~ao, de inclusao conclusiva, que permite ao 
mestre-historiador olhar tudo de cimanurn gesto compreensivo e globalizador. 
Assim, para alem da clara inclina~ao para Mario, e importante para Candido 
afirmar que na verdade 0 que interessa e que 0 modernismo repousanurna 
dialetica fundamental Mario-Oswald. Mais importante ainda que declarar 
urna preferencia por Mario, na estrategia discursiva de Candido interessa 
subsumir toda a vida intelectual brasileira ao diferendo paulista entre os 
dois Andrades. Aluta pelahegemonia em Sao Paulo e decisiva porque 0 que 
estii. em pauta ai e ahegemonia em rela~ao ao pais todo. Confira-se: 

Essa dualidade Mario-Oswald e interessante e tern grande al
canee cultural, porque perrnite a inteligencia brasileira oscilar 
entre urn e outro conforme a necessidade. No momenta que 
estamos acabando de viver, a figura de Oswald foi mais impor
tante e aglutinou as tendencias gerais. Precisava-se de urn pa
droeiro para as revolw;oes da forma e as grandes explosoes de 
desafogo, tipo Tropicalismo, e ele encontrou 0 clima favoravel 
para "funcionar" culturalmente, depois de morto. Se passar
mas para outro momento dialetico, Mario possivelmente avul
tara. Se se criasse aqui um Estado de tendencia socialista, Oswald 
passaria pOT urn eclipse, porque em Mario ressalta mais clara
mente a noc,:ao de servi,o, de coletividade, de busca do popular. 
E preciso nao esquecer que ele foi a iinico escritor brasileiro de 
primeira plana que procurou levar efetivarnente a cultura ao 
povo, transformando-a ern bern coletivo. Inclusive pela a,ao no 
Departamento de Cultura. [ ... ] Mario pratico, Oswald utopico, 
fazem urn par admiravel e culturalmente providencial. [ ... ] 
Oswald queria criar a sociedade perieita atraves de uma filoso
fia antimessianica, segundo a qual as mulheres dorninariam, 
com a substituiC;ao do pai pela mae como instancia decisiva. 
Esse mundo do matriarcado seria 0 do nao propriedade, da 
nao-violencia. Enquanto isso, Mario tra('ava planas, organiza
va mais modestamente a transforma,ao social pela cultura 
(CANDIDO, 1992, p. 245-246). 
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Esta e wna fala premonitoria, ou inaugural, pois nos anos 80 a figura 
de Mario voltou a predominar como topico de interesse nao so dos estudos 
literanos,mas 1:ambem da cria<;ao, atraves de montagens teatrais, etc. 0 espfrito 
tropicalista e 0 realce da figura de Oswald entraram em declinio, embora os 
anos 80 e 90 tenham sido prodigos em publica<;6es dele e sobre ele. Na PUC 
do Rio de Janeiro, Silviano Santiago passou a desenvolver wna linha de 
pesquisas centrada em estudos da correspondencia de Mario, praticamente 
pondo em prMica uma proposta que, como se ve, era de Candido. A orienta<;ao 
de pesquisas dada por Silviano espraiou-se ate Belo Horizonte, principalrnente 
atraves de a<;6es e publica<;6es de Eneida Maria de Souza, da Faculdade de 
Letras da UFMG, um trabalho que se desdobrou em toda wna orienta<;ao 
voltada para a coleta de acervos e para a montagem de uma base de pesquisas 
litenlrias documentais, ao estilo uspiano, mas enquadrado por outro 
paradigma doutrinano. A orienta<;ao deSilviano espraiou-se tambem para a 
ilha do Flmdao, na UFRJ, onde Beatriz Resende e outros estimularam 
pesquisas sobre Mario, retomando um fio que no ambito daquela 
universidade vinha dos anos 70, a traves das conex6es es tabelecidas entre 
Heloisa Buarque de Hollanda e a obra de Candido via Cacaso, que por sua 
amizade com Roberto Schwarz e DaviArrigucci Jr. funcionavameio comogo 
betweeIJ entre duas instihIi<;6es. Esse elo explica parte da ojeriza da gera<;ao 
carioca da poesia de mimeografo, ou poesia marginal, em rela<;ao ao 
concretismo. Cabe mencionar ainda 0 trabalho incansavel de Raul Antelo 
com Mario de Andrade, tanto como discipulo indireto na USP quanta como 
mestre fundador (se e que a palavra se adequa a seu perfil e conjuntura) na 
UFSC. No Rio, paralelamente ao trabalho com Mario de Andrade, Silviano 
Santiago impulsionou pesqlUs<ls sobre a obra do proprio Candido (de que 
resultam os ensaios de Flora Siissekind e 0 livro de Celia Pedrosa), 
estimulando, atraves de sucessivos cursos de pos-gradua<;ao, a leitura critica 
da critica literaria brasileira contemporanea. 

Mergulho no verso 

Como instrumento para rastrear 0 conceito de poesia operante na 
pedagogia de Candido, disponho de wna publica<;ao preciosa, lan<;ada pela 
USP em 1987, contendo a transcri<;ao das notas preparadas por Antonio 
Candido para 0 curso de poesia que dera no 4° ano da disciplina Teoria 
Literaria daquela universidade nos anos de 1963 e 19649 0 titulo da 
publica<;ao e 0 Estudo Analftico do Poema. Sao ricas de referencias historicas 
as notas explicativas antepostas ao volume, uma referente it primeira 
publica<;ao em 1967, devida it iniciativa de Marlise Meyer, e outra it segunda 
reimpressao em 1987, desta vez sob a chancela de Walnice Nogueira Galvao. 

Deixo a analise dessas notas para outra ocasiao, mas assinalo que os 
principios valorativos mobilizados por Candido naquela epoca mantiveram
se estaveis ao longo de toda a sua carreira posterior. A escola uspiana passou 
batida pela redefirll<;ao do poetico trazida pelo formalismo russo via 
estruturalismo e semiotica de origem francesa. Seu discurso e tradicionalista 
em dois sentidos articulados. Primeiro, porque toda a estrutura de sua 
pedagogia tem como ponto de partida a quesffio do verso e da versifica<;ao no 
sentido tradicional da palavra. A pedagogia do poema aqui se quer 
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completamente alheia a questao da "crise do verso" colocada para a cultura 
letrada ocidental nao anglo-saxonica desde 0 simbolismo frances e 
decisivamente esbo~ada por Mallarme num pegueno texto canonico, . 
intitulado justamente "Crise de vers" (MALLARME, 1945, p. 360-368). Em 
tomo de leituras de Mallarme gira toda a pedagogia francesa dopoema que 
Canclido recusa. 10 Como representantes dessa pedagogia francesa, temos 
rno apenas a jamencionada Kristeva, mas 1:aInbem Barthes, Foucault, Derrida. 
Esses tres igualmer:te definem 0 poema modemo a partir de apropria~6es do 
viesmallannaico. Ebem verdade que no tempo atual dop6s-modemismo, 0 

vies mallarmaico parece menos energizante que fenomenos como 0 rap, 0 

multilingiiismo, em surna, 0 poema como palco para a encena~ao de 
linguagens em processo de desestabiliza~ao no nivel da fala. Mas isso nao 
me parece trazer como corolario que se deva repetir 0 gesto de Candido de 
evitar a poetica do pensamento 68. Mesmo quando nos desfazemos da 
bagagem mallannaica, ainda sobra a imprescinclivel bagagem antropol6gica 
e lingiiistica. A poesia, grafico de vivencias, imersao na cultura. 

Por isso, considero interessante 0 exercfcio de comparar a teoria da 
versifica~ao nas aulas de Canclido com a teoria da versifica~ao emLn revolution 
du langage poitique, de Julia Kristeva. 0 livro de Kristeva traz urnasumma, 
dentre outras possiveis, do conhecimento poetico numa etapa p6s-te6rica, 
ouseja,urnaetapa(umaepoca)saturadadeteoriaepolitiza~aodalinguagem. 
A compara~ao aqui proposta nao cliz respeito a erucli~ao nem sofistica~ao. 
Os dois se ombreiam nisso. 0 ponto para 0 qual estou querendo chamar 
aten~ao diz respeito as diferen~as de perspectiva, de olhar. A teoria da 
versifica~ao e exposta por Canclido a partir do olhar traclicional, salpicada 
de referencias a teorias marxistas da rela~ao entre ritrno e trabalho hoje 
completamente fora de moda, mas que nao deixam de ter seu charme.l1 0 
grosso da exposi~ao gira em torno das categoriza~6es do verso traclicional, 
com as habituais distin~6es entre verso acentual e siliibico e com urn detalhado 
e ainda pertinente levantamento dos tipos de verso a partir do conceito, hoje 
perclido nas salas de aula brasileiras, de unidade ritmica, haurido dos c11ssicos 
imprescindiveis Said Ali e Cavalcanti Proen~aP 

Ao passo que em Kristeva a descri~ao e tipologia da versifica~ao nao 
sao 0 come~o da hist6ria, pressupondo todo urn saber lingiiistico e 
antropol6gico. Nurn certo sentido, para Kristeva ja existe urna poetica das 
culturas como problema principal emfun~ao do qual e que adquire sentido 
urna cliscussao sobre versifica~ao. A tipologia do verso e enquadrada por 
uma outra tipologia, referente a questao da subjetiva~ao na cultura da 
modernidade, no interior da qual 0 discurso poetico assume carater 
idiossincnitico, enquanto linguagem assinada autoralmente. Kristeva 
pressup6e 0 carater anacronico do verso tradicional dando como fato 
consurnado na defini~ao do terreno poetico a crise de vers simbolista e 
mallarmaica. Para quem adota essa pedagogia, tado verso doravante devera 
ser uma frase, ou urn peda~o de frase, irremediavelmente flutuando nurn 
contexto de enuncia~ao eminentemente critico, desestabilizado. Critico no 
sentido de" em crise", no sentido de "estado critico", entre a esquizofrenia, a 
psicose e a histeria. 
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Quero correr 0 risco de parecer contemporizador e assinalar que nao 
pre tendo aqui valorar negativamente a pedagogia tradicionalista do poema 
em Candido, emborame reconhe~a de maneira mais imediata no olhar pos
modernista, pos-vanguardista, de Kristeva. Mas cabe real~ar que no momenta 
atual, observando os deslocamentos de camadas no campo do poetico, me 
parece que se tornarn estrategicas, portanto novamente relevantes, dimens6es 
como a prosodia do poema e a rela~ao entre poetica e retorica, estano sentido 
da rela~ao entre 0 poema e a fala publica democratica. Nesse sentido, se 0 

espa~o pedagogico do poema hoje ja nao e mais 0 espa~o definido pelo 
simbolismo, que pretendia suplantar a prosodia do verso pelo ultrapasse da 
retorica pela musica, ja nao e tambem exclusivamente 0 enclausurado e 
sublirnado espa~o da leitura silenciosa e solitaria da pagina em sua pureza 
trans-lingilistica, alimentando a esperan~a de que sons e signos produziriam 
abstra~6es de vibra~6es sensoriais nurn universo auditivo virtual isento dos 
ruidos da palavra-mercancia assim como dos escolhos da perversao. 

Depois da can~ao, ao lado da can~ao, depois da leitura solitaria e 
silenciosa, ao !ado dela e do triunfo da intimidade burguesa que ela pressup6e, 
abre-se urn espa~o de algaravia fragmentada, urn espa~o retorico. Sera talvez 
por isso, por esse fator pragmatico (0 fator propriamente da praxis), que 
li~6es de versifica~ao tradicional me parecem hoje menos anacronicas que 
no periodo de minha forrna~ao inicial. A come~ar pelo grau de consciencia 
tecnico-estetica que trazem. Ha por exemplo a questao da tradu~ao, que se 
tomou central na poesia brasileira como resultado de urna vitoria especifica 
da pedagogia pos-concretista. E impossivel traduzir razoavelmente poesia 
estrangeirametrificadasemconhecer afundo as questoes deversifica<;ao no 
portugues, tal como apontadaspor Candido em suas aulas. Perrnito-me 
mencionar urn exemplo proximo. Quanto mais Paulo Hemiques Britto se 
desenvolve como tradutor de poesia em ingles, mais ele precisa estudar a 
£undo as teorias cLissicas da versifica<;ao em portugues. Tenho sido 
testemunha desseprocesso de crescimento, de auto-forrna~ao, do Paulo. 

Mas nao basta conhecer a versifica~ao em portugues, e preciso 
confronta-la aos outros modelos de versifica<;ao siIa.bica nas linguas 
neolatinas, assim como, em esfor<;o ainda maior de excelencia, aos diversos 
tipos de versifica<;ao acentualno ingles e no alemao.lsso para nos manterrnos 
numa esfera ocidental e eurocentrica do problema do muitilingiiismo. Enessa 
esfera que se da a pedagogialiteraria da USP, entre os dois grandes campos 
da tradi~ao - neolatinas e anglo-germfuricas. As aulas de Candido apresentam 
o grau maximo de excelencia em termos do paradigma classico do 
comparativismo, ao lograrem, em sua teoria pratica do verso, operar uma 
fusao entre os dois repertorios atraves da no<;ao deunidade ritmica, bemmais 
complexa e acurada que a contagem silabica ainda hoje ensiniida nas aulas 
universitarias de" filologia e estilistica", pelo menos nas gradua<;6es onde 
essa disciplina ainda existe. Assim, 0 comparativismo lingiifstico-literario 
em Candido cruza a fronteira estabelecida pela antiga ordena~ao acadernica 
do ensino de literatura no Brasil. 

Mas halirnites para 0 vies tradicionalista. A profundidade e a extensao 
dos conhecimentos poeticos de Candido manifestam toda sua potencia critica 
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fundamentahnente nos momentos em que ele se prop6e a analisar ... a boa 
poesia tradicional. Pois na poesia tradicional, imlme ao poema em prosa 
romantico, anterior ao simbolismo e ao experimentalismo vanguardista, a 
questao fundamental de forma e a questao mesma do verso. Por te-Ias lido 
numa fase ja avan~ada de minha forma\ao inicial, sempre me impressionaram 
muito, pela sofistica<;ao e agudeza, algumas das paginas daForma~iio da 
Literahlra Brasileiraem que Candido aborda a poesia, com destaque para os 
capitulos dedicados a Claudio Manuel da Costa e a Gon\alves Dias, que 
considero duas perolas dahist6ria da critica depoesiano BrasilY Foi gra\as 
a esses capitulos que percebi 0 valor superior dos sonetos de Claudio e da 
poesia indianista de Gon<;alves Dias. Quemna lingua brasileira pode viver 
sem esses ritrnos quase neoclassicos depois de Candido? 56 mesmo quem 
nao leu Candido. 

Quase neoclassico 

o segundo motivo pelo qual afirmei no inicio da se\ao anterior que a 
poetica de Candido e essenciahnente tradicionalista se da pela visao que ele 
tern da modernidade poetica. Desde logo, fica patente nas paginas deO eshuio 
analitico dopoema que ele tern plena consciencia de ser esta a questao central 
a ser enfrentada por qualquer pedagogia do poema. 0 tradicionalismo esta 
no fato de que para Candido a questao central da modernidade em poesia e 
o verso livre. Para ele, 0 verso livre e um capitulo nahist6ria do verso ocidental, 
o mais recente, mas nao necessariamente 0 Ultimo. E curiosa observar que 0 

valor critico-hist6rico concedido por Candido ao verso livre a primeira vista 
separececomaavali~aofeitapor Mallarme em fins do secuIo 19. Poisassim 
como 0 poeta frances, Candido considera que 0 verso livre tende a refluir ao 
encontro do verso metrificado regular tradicional. A diferen~a,no entanto, 
torna-se gritante, quandoverificamos a perspectiva a partir da qual cada um 
deles afirrna esse destino. Em Candido, trata-se claramente de um desejo 
contra-revolucionano ao nfvel do poerna, da linguagem. Nessa perspectiva, 
o verso livre representa urn momenta hist6rico de desabafo e liberta<;ao, 
destinado a ser substitufdo por um outro momenta dialetico, que levaria a 
supera~ao do anterior, nao no sentido de uma sfntese qualitativamente 
diferente, mas no sentido de uma convivencia equilibrada entre os dois p610s 
antiteticos, uma integra\ao complernentar, eml6gica semelhante a avalia\ao 
do diferendo Mario-Oswald na cultura brasileira. 

Usei a palavra contra-revolucionano, mas talvez elaseja excessiva. A 
palavra correta e "reforrnista", pelo menos num primeiro momento, como 
disposi<;ao inicial. Candido aceita 0 verso livre enquanto reforrna no plano 
do verso tradicional, enquanto expansao de possibilidades do verso 
tradicional. Mas ao fim e ao cabo 0 que ele celebra mesmo, na modernidade 
poetica, e 0 movimento de recupera\ao, de retorno ao verso tradicional. 
Candido elogia 0 gesto do retorno ao passado pelo poeta que na juventude foi 
vanguardista e experimental, e do ponto de vista do texto, aprova e promove 
a ado\ao das formas legadas pela tradi\ao. A demonstra~ao cabal dessa 
perspectiva critica, que devernosconsiderar como sendo onUc/eo da pedagogia 
do poema em Candido, encontra-se na sua leitura do poema "Louva<;ao da 
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tarde", de Mario de Andrade. No entanto, para fazer justi~a ao olhar de 
Candido sobre a modernidade poetica, cabe ressaltar que a aspira~ao por 
urna volta do poema as formas regulares do verso tradicionalnao esgota 0 

que ele tern a dizer ou criticamente fazer. 0 estudo que escreveu a quatro 
maos com a mulher Gilda de Mello e Souza sobre 0 poema de Bandeira 
"Can~ao das duas fndias"14 mostra 0 esfor~o de esclarecer 
hermeneuticamente outro aspecto para ele perturbador do modernismo, a 
saber: 0 carater cifrado, de alegoriaaparentemente vazia, gratuita ouabstrata 
que o poernamodemo apropria do hermetismo mallarmaicoou desugest6es 
de cunho surrealista, ou ainda, da combina~ao ecletica entre essas duas 
inforrna~6es. 

E interessante contrastar aqui a visao que Candido tern do verso livre 
com aquela exposta por Mallarme no estrategico "Crise de vers". Pois para 
Mallarme 0 destino do verso livre e ser absorvido pelo verso metrificado 
tradicional porque ambos pertencem a urna dimensao do poetico ligada a 
urna rela~ao de diferen~a e semelhan~a com a ret6rica. Para Mallarme, trata
se de ultrapassar a clausura retorica, 0 que, alias, e urn problema ja posto 
pelo simbolismo frances. Na verdade, Mallarme pretende declarar a 
insuficiencia da proposta simbolista, partindo entao para a ideia depoesia 
pura que ele busca concretizar no umce de dados e que deu tanto pano para 
manga ao ser apropriada (e bastante desviada, deslocada) pelo paideurna 
concretista no Brasil. No que diz respeito a recusa da proposta simbolista, a 
intui~ao genial de Mallarme ever que tanto na poetica tradicional, quanta na 
poetica simbolista, a poesia e conceituada em fun~ao deurna analogia com 
urn significante extemo - a ret6rica no caso da tradi~ao, a mUsica no caso do 
simbolismo. 0 que Mallarme'esta propondo em U Crise de vers" e que 0 

parametro da forma do poetico sejamental, ou seja, interior, auto-reflexivo, 
metalingilistico (mencionando aqui a palavra-chave da pedagogia 
concretista, que no entanto talvez pouco ounada tenha a ver com a pratica 
estetica que dela supostamente decorreria). 

No plano de urnal6gicarigorosa dos conceitos, que de certo modo e 0 

horizonte de qualquer discurso pedag6gico enquanto discurso ordenador e 
disciplinador, a posi¢o final de Mal1arme chega a ser insustentivel ou mesmo 
absurda. Masnao ha duvida que pode ser inspiradora para a cria¢o poetica, 
no sentido da busca de urnritmo abstrato e silencioso, busca que no limite 
pode ser lida como urna aspira~ao a dissolver a linguagemno puramente 
pulsional ou energetico. Nesse sentido, a decisao de Mario de Andrade de 
evitar Mallarme, que Candido reduplica e replica (no sentido dereplicante) 
quando evita 0 formalismo russo via franceses, representa a vontade de nao 
perrnitir que a fun~ao do poetico ultrapasse ou transcenda urn horizonte 
esclarecedor ou pragmatico. Urn valor muito evidente quando Candido, na 
entrevista seminal de 79, valora positivamente 0 reforrnismo pragmatico de 
Mario, contrastando-o com a inutilidade charmosa do utopismo 
revolucionano oswaldiano. 

Tentarei agora aproxirnar-me de algo como urna conclusao, lUna chave 
para responder sucintamente ao desafio de RaUl Antelo. Vou ciepreender a 
pedagogia dopoerna modemo em Candido do olhar pelo qualele constr6i a 
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leitura de "Louvac;ao da tarde". Como nao poderia deixar de ser, essa 
pedagogia e perfeitamente coerente com sua pedagogia do poetico em geral. 
Eelaehistoricamentesituada.Efinalmente,pelolugarderealceeprecedencia 
concedido a Mario de Andrade, ela se apresenta como sintoma do pr6prio 
romance de familia que a formac;ao intelectual de Candido foi tecendo a 
partir de suas obsessoes existenciais e politicas. Vamos entao por partes. 

Em primeiro lugar, deve-se assinalar que Candido tem "Louvac;ao da 
tarde" em altissima conta por ummotivo principalmente formal: neste poema, 
Mario voltaao decassilabo, conseguindo colocar em pratica um programa de 
superac;ao do experirnentalismo modernista que 0 obcecava desde meados 
dos anos 20. o que Candido louvanestepoema de Mario e 0 equilibrio obtido 
pelo poeta entre a modernidade da cena (um passeio ao volante de carro 
pelos cafezais paulistas ao cair da tarde) e as tradic;oes representadas pelo 
poema de tom meditativo e pela forma do verso utilizado. Ora, nao ha como 
deixar de aproxirnar essa avaliac;ao, com todo seu potencial esclarecedor no 
tocante ao sentido hermeneutico do poema, das avaliac;oes apresentadas 
naqueles outros dois momentos altos de sua critica pratica, jamencionados 
aqui: os capftulos daForma~iiodedicados a Claudio Manuel da Costa e a 
Gonc;alves Dias. Em ambos, 0 criterio fundamental que leva Candido a 
celebrac;ao canonizante e, exatamente como no caso do poema de Mario, 0 

fato de se encontrar tanto no poeta arcadico quanto no romantico a combinac;ao 
equilibrada entre uma poetica passada e uma poetica futura ou em vias de 
nascer. Em Claudio, as formas tradicionais do quinhentismo e mesmo de um 
certo cultismo mitigado se combinam a formas e materias modernas, 
neoclassicas. Em Gonc;alves Dias, por seu turno, e 0 estro romantico que se 
deixa temperar pelo neocIassico; ja agora como estetica passada que sobrevive 
no gesto equilibrado do poeta de vanguarda (0 indianismo e um 
vanguardismo emsentido lato). Em Mario, finalmente, e a volta do moderno 
ao mesmo neoclassicismo. Este 0 trac;o comum que une as tres leituras de 
Candido. 

A estetica poetica de Candido e neocIassica, na medida em que valoriza 
o movirnento de busca de integrac;ao e equilibrio com 0 passado por parte de 
toda e qualquer modernidade disponlvel. Mas ela e quase neoclassica na 
exata medida em que, a partir do ponto de vista da tradic;ao, abre-se para 
acolher, filtrando-os, desafios e rupturas trazidos por toda e qualquer 
modemidade. Se 0 moderno representa em poetica a eclosao do conflito de 
formas, 0 horizonte apontado pela pedagogia de Candido e a integrac;ao das 
forc;as conflitantes num cenario que comporta a presenc;a das duas, desde 
que a forc;a moderna se dobre e se submeta aos irnperativos da tradic;ao, vista 
como fator capaz de irnpor 0 equilibrio onde havia desconforto. 0 moderno e 
desafogo que precisa ser domesticado pela tradic;ao. Mas nao se trata de 
sucumbir ou de voltar totalmente a tradic;ao. Trata-se de adaptar a materia 
moderna aforma da tradic;ao. Candido nao esta com Mallarme, pois este 
advoga umaforma moderna. Nem com Kristeva, pois para esta tanto forma 
quanto materia sao decorrentes da subjetivac;ao. 

A pedagogia do poema em Candido corresponde a estetica do 
modernismo canonico, ou alto modernismo, definido historicamente como 

Niteroi, n. 12, p. 47-62, 1. sem. 2002 



Gragoata 

60 

aquele momenta em que a gera~ao dos pais modemistas se movimenta na 
dire~ao de urna poesia mais tradicionalista, principalmente atraves da 
recupera¢o do decassi1abo, de urn tommeditativo e do sane to. Nao ill dlivida 
que Mano antecipou essanecessidade, que so seria sentida e posta em pratica 
pelos demais poetas modemistas mais tarde. Em meados dos anos 30, com 
poucas conseqiiencias praticas,pela irrup~ao do "pos-modernismo" 
universalistae espiritualista de urnMuriloMendes, de urnAugusto Frederico 
Schmidt. Mas de maneira cabal e coletiva na virada dos anos 40 para 50, com 
o livro Claro Enigma de Drummond (sem dlivida a melhor realiza~ao 
individual dentro desse paradigma) ou com 0 ciclo de obras poeticas sobre 
Ouro Preto, de Cecilia Meireles (bern, esta nunca chegou perto do 
"absalutamente moderno"), de Bandeira, do proprio Murilo, alem deInven¢o 
de Orjeu, de Jorge de Lima. 

Trata-seportanto para Candido de uma questao de forma, de retornar 
ao imperio da forma. Nao de urn conflito entre formalismo (russo, ou 
concretista, ou cabralino) e anti-formalismo de Candido. Mas de urn diferendo 
entre formalismos. Para Candido, trata-se de submeterexcessos de qualquer 
tipo, como os expressivismos tanto romantico quanto modernista, quanta 
tambem 0 queele chama de desabafos contraculturais, trata-se de submete
los ao criterio de equilibrio que esta disponivel para usa pUblico desde sempre, 
legado incontornavel deixado pela tradi~ao secular, mul~ilfngiie e 
multinacional (ocidental, eurocentrica) do verso tal como definido em fun~ao 
eemcontrastecomaretorica.OcriteriodacriticadeCandidoepoisodeurna 
estetiza~ao absoluta, 0 reconhecimento de urna tarefa civilizacional para 0 

pensamento da forma pura e harmonica num contexto cultural que 
podenamos chamar de ateu, cientffico, positivista, pos-metaffsico. Oesb~tico 
absoluto como principio ordenador. Absoluto, inclusive porqueabsolutamente 
decoroso. A reconcilia~ao na forma abra~a os descarninhos de urn espirito 
sem deus, mas ainda espirito, recolhendo e organizando os resfduos de urn 
vivido que, sem esse resgate, se perderia como mera emo~ao circunstancial 
inaproveitada pelahistoria, pela sociedade, pela escola. 

Vitoria (ES), dezembro de 2001. 

Abstract 

This article discusses the pedagogt) of the poem 
in the work and in the life of Antonio Candido, 
as a Professor and the most eminent figure in 
the tradition of the Humanities at LlSP. Candido's 
work is seen against the background of his 
longtime conflict with his challengers in the 
literary milieu of Silo Paulo: the "concretista" 
avant-garde group of the 50's and 60's. It is also 
seen in the context of the history of professional 
academic literan) criticism in Brazil. 
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