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Artimanhas e poesia: 
o alegre saber da Nuvem Cigana 

Gragoata 

Fernanda Teixeira de Medeiros 

Resurno 

No universo da poesia marginal carioca dos anos 
70, 0 grupo Nuvem Cigana destaeau-se entre 
outros motivos pelas performances de poesia que 
inventou e apresentou entre 1975 e 1979. Essas 
performances, denominadas Artimanhas, sao 
uma importante via de acesso a obra dos poetas 
integrantes da Nuvem: Chacal, Charles, Ronaldo 
Santos e Bernardo Vilhena. A partir de um exa
me de parte do repert6rio vocalizado nas Arti
manhas, constatamos a presenra de uma poetica 
da palavra falada em operari'io, cujo conhecimen
to e necessaria para que se possa apreciar com a 
devida acuidade critica nao s6 as textos poeticos 
mas tambim 0 projeto da Nuvem Cigana como 
um todo. 

Palavras-chave: poesia marginal carioca, Nuvem 
Cigana, Artimanhas, poetica da palavra falada 
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1 0 bloeD Charme da 
Simpatia foi fundado em 
Blizios em fins dos anas 60, 
e varias de seus integrantes 
vieram a participar da 
Nuvem Cigana. 0 bloco foi 
urn dos pioneiros nos 
desfiles de rua da zona suI 
do Rio de Janeiro. 
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Nuvem Cigana e Artimanhas 

A Nuvem Cigana foi urn dos grupos que povoaram 0 universo da 
poesiarnarginal carioca da decada de 70. Sua peculiaridade esta no fato de 
ter sido urngrupo duradouro (1972-1980) e de ter reunidonao s6poetas, mas 
artistas e profissionais de diversas areas. Em seu regime de auto-gestao, a 
Nuvem Ggana tornou-se urn importante foeo cultural de resistencia poJitica, 
emblematizado por seu selo editorialindependente e pela comunidade de 
jovens que produzia performances de poesia, desfiles carnavalescos e peladas 
de futebol. A pratica poetico-editorial-vivencial da Nuvemnos fornece urn 
exemplo do que foi a contraculturanurnambiente ditatoriallatino-arnericano 
e do papelatribuido a poesianesse mesmo ambiente. 

Da Nuvem Cigana, interessa-nos, para os fins deste artigo, a poesia 
de seus autores - Chacal, Charles, Ronaldo Santos e Bernardo Vilhena -, 
que proponho seja examinada pela perspectiva das Artimanhas, as 
perfonnances que a Nuvem inventou e realizou durante quatro anos, entre 
1975 e 1979. Meu objetivo e, no minimo, carrigir urn equivoeo que persiste ate 
hoje - associar as Artimanhas a "poesia marginal" como urn todo, ignorando 
queelas foram parte do projetode urngrupo especifico-, e, em Ultima analise, 
sugerir como a obra dos poetas da Nuveme melhor apreciada se levarmos 
em conta que estava apoiada em urna verdadeira poetica da palavra falada. 

As Artimanhas foram os recitais performaticos que marcavam 0 

lan~amento dos livros da Nuvem Cigana. Para alem de uma estrategia 
promocional, esses eventos merecem ser vistos como uma obra de arte 
autonoma, de canstru~ao bastante complexa, em que a poesia era a linha 
mestra de urna perfonnance que tambem envolvia teatro, mUsica e exibi~ao 
de audiovisuais. Os poetas e seus convidados apresentavam-se lendo ou 
dizendo os poemas de cor, distribuidos emsets tematicos. Os cenarios eram 
cuidadosamente elaborados e demandavam a participa~ao de todos os 
mernbros do grupo. Finalmente, 0 eventoculminava no rito camavalesco em 
que todos - poetas, demais membros do grupo e ouvintes - participavam, 
com a entrada em cena do bloco Charme da Simpatia 1• Carlos Alberto 
Messeder Pereira camenta a presen~a do bloeo: 

Vma presen~a importante e frequente ern quase todas as " Arti
manhas" e a do Charme da Simpatia. Desta forma, e comum 
que estes acontecimentos terminem nurn verdadeiro carnaval, 
o que esta ern perfeito acordo corn 0 clirna de festa e brincadeira 
que tanto marca as U Artimanhas". Acredito, portanto, que es
tas /I Artimanhas", na~ arenas por seu carater coletivo mas es
pecialmente pelos valores que acionam, sejam urn dos pontos 
mais expressivos do universo que caracteriza a Nuvem Cigana. 
Sao, fundamentalrnente, uma manifesta~ao da "vitalidade" que 
tanto marca 0 grupo e que ele proprio aponta como sendo sua 
"mensagem" central [ ... ] (PEREIRA, 1981, p. 282). 

Sobretudo, e importante frisar que as Artimanhas estavam associadas, 
para os poetas e membros da Nuvem Cigana, a uma utopia: a utopia da 
interferencia poJitica por meio da poesia, que se acreditava tao potente quanta 
a a~ao guerrilheira e de tao longo alcance quanto a musica do rock and roll. 
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2 As entrevistas com as 
poetas da Nuvem Cigana 
foram realizadas entre 
janeiro e maio de 2002, para 
minha tese de douto
ramento em Literatura 
Comparada. 
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Tropicalisticamente, essa utopia enconh·ava sua sfntese na festa carnavalesca 
que coneluia as Artimanhas. Aideia de luna comlUudade, presente desde a 
origem do projeto do grupo Nuvem Cigana, surge como lUll dos motivos 
tematicos da Artimanha, e esta comm1idade se deseja lUll foco de resistencia 
criativa emmeio ao ambiente ditatorial. 

A poesia em performance: os best-saids 

Havia uma sele~ao de poemas a serem apresentados nessas 
performances. Cada poeta tinhaseuslzits -oubest-saids, comonomeou Chacal 
- ,que compunham 0 repert6rio da Artimanha. E sabre parte desse repert6rio 
que nos debru~aremos aqui. 

o criterio de escolha dos autores se baseava no que entendiam pela 
eficacia do poema, relacionada ao efeito que este produzia sobre 0 pllblico. 
Vejamos em que termos os poetas definem essa eficacia, atentando para as 
express6es grifadasnos trechos de depoimentos2 a seguir: 

Ronaldo Santos: 

Mas enfim, a gente come,ou a trabalhar pra falar, pensando em 
sonoridade, pensando em entendimento faeil, pensando em 
como manter a aten,iio do publico. [ ... ] E acho que tern uma 
coisa de cronica, que as pessoas identificavam con1 facilidade, 
e com a coisa do oprimido, no texto. [ ... ] Tinha uma sincerida
de, uma verdade na coisa. Eu acho que tinha muito urn saque, 
entendeu? Uma concisao, uma percepl,;ao da realidade que a 
gente conseguia expressar de forma concisa, eficiente; de tocar 
a outra pessoa. [ ... ] 0 parametro talvez fosse isso, ° que conlem 
de verdade nisso aqui, iss a nao e uma coisa que e desligada 
do que eu sei, do que eu acredito, do que eu vivi, e a minha 
visao de mundo. 

Charles: 

Tinham umas coisas meio manifesto que sep1pre funcionavam 
[ ... ] EU,na verdade,sempreum pouco que Ii [em voz alta], uma 
coisa que ate hoje eu fa,o, eu escrevoe leio, quando tern diaJogo, 
pra ver se tern ritmo, pra ver se esta funcionando. [ ... ] Entao 
alguma coisa certamente foi influenciada depois que esse neg6-
cio [a Artimanha] come,ou porque tern uns poernas rnais can
tados; com versos mais ... sei la... voce sabia que aquilo ia 
bater; pra provocar umas coisas ate, umas onomatopeias, uns 
plunct plact zum da vida ... 

Chacal: 

A gente escrevia do jeito que a gente falava mas nao falava do 
jeito que a gente escrevia, quer dizer, a gente nao falava os poe
mas. Depois, e como se a poesia da gente estivesse pedindo 
aquilo; e como se ela estivesse indicando esse caminho mesmo; 
que era a poesia falada, era uma otimiza~ao dela, 0 melhor 
veiculo pra nossa poesia. Oaf que muitas vezes ela pode se 
tornar meio que insuficiente; meio que pobre; empobrecida no 
pape!. [ ... ] Normalmente se estava meio drogado, alcool, bola, e 
essa energia eO que eu chamo de rock and roll, meio que fora da 
tua coisa normal, e como 0 que nos inspirava; sempre nos inspi-
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rou foi a rock, Rolling Stones, Beatles, Hendrix, toda essa cultu
ra, contracultura, digamos assim, era issa que a gente ouvia 
sem ter banda no palco. Mas era como se fosse isso, a ginga do 
corpo, a pastura corporal, era ness a onda, ness a levada. [ ... ] 
Por issa que eu compare os recitais no Parque Lage ao Comicio 
na Central do Brasil, porque eu acho que aquila emuito mais 
politico que a politica explicita, voce esta mexendo na raiz da 
linguagem, voce esta mexendo com uma linguagem nao logi
ca ... 

Bernardo: 

o poema tinha que territrno e sentido politico. 

o que inferimos a partir das explicac;oes fomecidas pelos poetas e que 
a eficacia do poema esta relacionada ao seu som e a sua mensagem, e esses 
dois fatores concrelizam-se simultaneamente, sendo por vezes indistingiiiveis, 
como no caso de Chacal. 0 poema tera de ter "sonoridade", "plunctplact 
zurn", "ginga", "levadarockandroll", "ritmo";etambemterade sercronica, 
manifesto, tera de ter sentido politico e expressar uma visao de mundo 
verdadeira. E sob 0 signo de urn duplo compromisso que 0 repertario sera 
selecionado: urn compromisso estetico com a palavra falada e tun 
compromisso ideolagico do poeta coma comunidade. 

Vejamos 0 dado da sonoridade. A Iinguagem dos poemas trabalha 
seu material fonico liidica e criticamente por meio de estrah§gias diversas: 
jogos lexicais orais, emprego de ritmos populares, incorporac;ao de dialetos 
especificos, invenc;ao de sintagmas inusitados criando surpresas semantico
foneticas, e,finalmente, pormeio daexplorac;ao do efeito de nonsense. Alem 
disso, os poetas investem sobre esse material com estilos de oralizac;ao 
peculiares, adotando formas reiterativas de vocalizac;ao, improvisando, 
fazendo-se acompanhar por instrumentos musicais, tomando-se, enfim, cada 
vez mais poetasperformers, chamando atenc;ao para sua arte oral, seu olicio. 

Quanto ao que chamei de comprornisso ideolagico do repertario, 
observemos as direc;oes que os autores apontam: a do poema enquanto 
cronica, a do poema enquanto manifesto, a dopoemacomsentido politico. 
Para que 0 poeta se insira naquela comunidade, ele deve ser nao sa urn 
artista do som, mas urn "jomalista" e urnmilitante. Deve ser capaz de tratar 
com sua palavra criativa dos assuntos que fazem parte de sua vida e da vida 
da comunidade a quem se dirige: a cidade em que vivem, 0 pals em que 
vivem, as instituic;oes com que se confrontam e a praprialinguagem. 

o poema e 0 velculo de expressao dos ternas que inquietam 0 poeta e a 
comunidade mas nunca deixa de apontarpara si como poema. As tensoes, a 
dinil.rnica e a criatividade do poema perrnitem que esses assuntos sejam 
tratados como quest6es abertas e nao como problemas para os quais 0 poeta 
indica uma soluc;ao. E justamente por meio do discurso ern que, por definic;ao, 
a palavra ganha Iiberdade maxima - a poesia - que se falara daquilo que se 
julga reJevante social e politicamente. 

E no papel depoeta que 0 poeta deseja integrar-se na comunidade, e de 
poeta que faz poesia falada. Se a poesia e Iinguagem de invenc;ao, a poesia 
falada e lingua gem de reinvenc;ao permanente ao perrnitir 0 improviso, a 
mobilidade, ao invocar a co-autoria. Postando-se num ambiente 

Niteroi, n. 12, p. 113-128, 1. sem. 2002 



Gragoata 

117 

veementemente festiv~, sendo poeta da palavra falada, 0 poeta teatraliza seu 
pacto de eficacia com 0 publico, esquivando-se as cond utas panfletarias e 
pedagogicas. Coloca-se, desde a escolha do ambiente a escolha de sua 
linguagem, como anti-pedagogo; porque epoeta. 

Se 0 poeta e antena da ra~a, os poetas da Nuvem perceberam que 
aquela comunidade interessava nao so falarsobre-sobre si, sobre os temas 
que a inquietavam - mas fazeruso da plasticidade mesma do falar poetico 
como via de afirma~ao de seu carater de centro gerador de novidade, 
derivando daisua qualidade de foco de resistencia. 

Ao exanlinar algtms dosbes/-saids indicados pelos poetas, minha 
inten~ao e sublinhar no repertorio os pontos em que se assenta a poetica da 
palavra falada que caracteriza a poesia da Nuvem e que a Artimanha 
evidencia. Nessa poetica, encontramos a urnso tempo uma proposta politica 
e metapoetica. Discute-se quem e 0 poeta, 0 que e a poesia, a rela~ao da 
poesia comarealidadee,finalmente, a propria palavrafalada e a performance. 
Respeitando a divisao emsets das Artimanhas, teremos aqui tresseis: 0 poetico; 
o politico; 0 (dito) de cor. A divisao e artificial, urna vez que representa em 
separado instancias operando de fato em conjunto na Artimanha, como 
observaremosnos poemas. 

o set poetico: 
Nos metapoemas falados nas Artimanhas, opoeta aparece como urn 

tipico poeta da modemidade: auto-ir6nico, consciente do seulugar de pana, 
mas ao mesmo tempo de figuranecessaria ao mundo. A poesia tambem e 
vista de modo ambivalente, ao mesmo tempo banal e solene. Porvezes ostenta 
uma rela~ao tensa com a vida, detnarcando campos distintos e conflitados 
para alinguagem e a experiencia. Passemos aos tres poemas selecionados, 
de Charles, Chacal e Ronaldo Santos, respectivamente. 

Este prirneirobest-said, escrito por Charles, contem 0 qw; podemos 
considerar as linhas gerais da poetica da Nuvem: 

a poesia alimenta revoluc;oes 
eo viralata esperto na mira da ca<;a 
a poesia e a cria<;ao mais barata 
a situa<;ao mais delicada 
a tombo mais alto 
porque as paJha<;os pensam que tem a cabe<;a de borracha 
(CHARLES, Cora,iio de cavalo, 1979) 

o poema de Charles fala sobre poesia e poeta desenhando urn grafico 
bastante acidentado emseus altos e baixos. No pico mais elevado, a utopia 
maxima da poesia - alimentar revolu~6es. Em seguida, uma queda 
vertiginosa que a apresenta como urn "viralata esperto na mira da ca~a". 0 
jogo dos superlativos associados a termosnegativos para definir a poesia
ela e "a cria~ao mais barata"; "0 tombo mais alto" - duplica 0 desenho 
acidentado do poema. Alem disso, novamente temos urna alusao ao 
movirnento de ascensao e queda quando, entre a crla~do rn,,;s barata e 0 

tombo mais alto vemos a poesia tambem como" a sihla~ao mais delicada". 
Coerentemente com a poesia utopica e viralata que faz, 0 poeta e 

tambem lUna figura sempedigree, porem ousada; urn palha~o que arrisca 
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3 Charles e Ronaldo negam 
tacimcnte 0 rMulo de 
"paeta marginal". Charles 
comenta com ironia: IJ Ate 
onde eu saiba a gente nunca 
matou ninguem nem nunca 
rcubotl ninguem". Chacal 
reconhece 0 rotulo "poesia 
marginal" como "bern 
sacado" ainda que 
limitador, urn r6tttlo que 
funcionou bem como 
estrategia de marketing. 
4 Charles, "fui na rua" 
(pocOla scm WuIo), in 
Perpetuo Socorro. 
S Ronaldo Santos, "sou 
pacta" (poema sem titulo), 
mimeo. 
r. Charles, "0 paeta e lUn 
atravessador de paredes" 
(pocma sem titulo), in 
Creme de Lila. 
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voos altos porque pensa que tem a cabe<;a de borracha. A figura do palha<;o 
nos interessa aqui, e e Silviano Santiago, em "Caetano Veloso enquanto 
superastro", quem nos ajuda a explorar lUna de suas linhas conotativas. 
Silviano discute a ado<;ao da imagem de Chacrinha pelos tropicalistas e a 
compara com a elei<;ao, pelos antropofagos de Sao Paulo, do palha<;o Piolin 
como imagem da propria" agressividade burlesca" (SANTIAGO, 1978, 
p. 149). Comenta, em seguida, sobre 0 sentido dessa ado<;ao do "velho 
guerreiro" e "velho palha<;o" por Caetano e Gil: 

os tropicalistas buscavam em Chacrinha, num prirneiro e defi
nitivo gesto de desautomatiza<;ao cultural, 0 elemento que po
deria criar uma atmosfera ideal e proliferante de nao-seriedade, 
de descompromisso com as for<;as da intelectualidade oficial 
brasileira. [ ... J A imagem de Chacrinha e a descoberta da TV 
foran1 acompanhadas por urn significativ~ movirnento de valo
riza<;ao do Brasil, movimento este que, em ultima instancia foi 0 

responsavel por urn estranho e inedito movimento cultural. De 
repente descentralizou-se a cultura brasileira da cultura 
institucionalizada, da cultura aceita e aplaudida pelos 'intelec
tuais' e pelas universidades, pelas academias de letras e pelos 
suplementos literarios. Transferiu-se 0 interesse para 0 humil
de e 0 marginalizado ate entao pela cultura sofisticada dos gran
des centros. (SANTIAGO, 1978, p. 149) 

o palha~o tinha simbolizado urna figura de liberta~ao e sfntese em 
dois momentos importantes da culhlfa brasileira, com os quais a poesia da 
Nuvem Cigana vai dialogar: 0 modernismo e 0 tropicalismo. ESignificativo, 
entao, que ele figure no metapoema de Charles como imagem do poeta, 
apontando urna linhagem de preocupa<;6es da qual 0 projeto da Nuvem 
participava: como dialogar com 0 momenta em que se vive, no pais em que se 
vive? 

Opalha~o nao e nem vilao nem mocinho, e atrai simpatia justamente 
por isso, porque seu lugar escapa a urna visao dicotomica, reiterando urna 
das posi~6es do artista privilegiadas em nossa cultura: a do artista critico. 0 
que 0 poemareafirrna e a validade do ponto de vista enviesado,nao heroico, 
para abordar 0 lugar em que se vivia, e sobretudo 0 momenta em que se vivia. 
Lugar e momenta em que estavam agudizadas as contradi<;6es que os 
tropicalistas tinham ajudado a tomar como tra<;o caracterfstico do pais. 

No entanto, posta ao lado da poesia viralata, no poema de Charles, a 
figura critica do palha<;o adiciona uma imagem chaplinesca as suas 
ressonimcias modernista e tropicalista. Carlitos e seu cao, melancolicos 
aventureiros, tambem falarn desse poeta e dessa poesia que entramna culhlfa 
como "marginais"3 . Mas nao e a "agressividade burlesca" nem a prerrogativa 
da vitima que dao 0 tom ao poerna; antes, nurna combina<;ao das duas coisas, 
percebemos a auto-ironiamodema. 

Hi urna serie de imagens encontradas emmetapoemas dos demais 
autores da Nuvem que refletem essa auto-ironia: 0 poeta se apresenta como 
urn "cagao"4, urn "maldito vagabundo"s, "nao tem a mulher que quer"6. 
No extremo da desgra<;a, pode chegar a ser urn "orfeu fudido", "chorando 
que nem crian<;a", como vemos no seguinte best -said de Chacal: 
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desabutino 

quem quer saber de urn poeta na idade do rock 
urn cara que se cobre de pena e letras lentas 
que passa sabado a uoile embriagado 
chorando que nern crian,a a solidilo 
quem quer saber de namoro na idade do p6 
urn romance rornantico de cuba 
cheia de dltvidas e desvarios 
tal a balada de neil sedaka 
quem quer saber de mim na cidade do arrepio 
urn poeta sern eira na beira de urn calipso neur6tico 
urn orfeu fndida sern ficha nern ninguem para ligar 
nurn dos 527 oreLl-t6es dessa cidade vazia 
(CHACAL, America, 1975) 

EcomavozdopoetadamodernidadequeChacalfalaem"desabutino". 
Chacal dizia que nas ,Artirnanhas as poetas nao "declamavam", mas 
"reclarnavam" poesia. E urn lamento raivoso a que vemos no poerna, ern que 
a poeta desafia sua propria existencia na "idade do rock", sem interlocutores 
sequer virhlais apesar dos 527 orelhoes espalhados "na cidade do arrepio". 
A voz do poeta "iI beira de urn calipso neurotico" tern urn que de mal do 
seculo, celebrando no poema vigoroso sua preswnida falencia lirica. 

o desespero do poeta se equilibra, contudo, na arquitetura salida do 
poema: tres quartetos encabe~ados pela pergunta insistente: "quem quer 
saber .. .7". E a pergunta que compoe toda a estrofe, estendendo-se pelos tres 
versos seguintes, comprovando que a poeta ainda tern folego e coragem de 
conclamar seus possiveis ouvintes. Ao inves de resolver-se ao longo do 
poerna, a pergunta torna-se rnais extrema, alargando-se ern dirnensao e eruase, 
constituindo urna base ampla sabre a qual se ergue a texto. Finalrnente, a 
pergunta perrnite que 0 poeta encontre a sintese de seu estado: e urn "orfeu 
fudido". E no terreno do paradoxa que a poeta se identifica, trazendo de 
volta a tona a irnagem do palha~o que pensa que tern a cabe~a de borracha. 

No proximo metapoema, de Ronalda, que nao "reclarna poesia" mas 
reclama da poesia, nao veremos a poeta como" 0 cara que se cobre de pena e 
letras lenlas", tal qualfigurado ern "desabutino". Veremos explicitamente a 
poeta da palavra falada, que se mostra duvidante da palavra escrita, ciente 
de que esta nao lhe basta. Duvida e urn tema central no poerna, e ocupa nele 
urn verso inteiro, em forma verbal e assertiva: 

nilo ha alfabeto que fale 
nem poerna que diga 
da minha lingua no teu ouvido 
duvido 
nem sempre vale 0 escrito 
viva 0 beijo na boca! 
(Ronaldo Santos, 14 bis, 1979) 

o poema expressa uma tensao entre linguagem e experiencia, 
atenuada par meio da oraliza~ao. 0 poeta duvidaoralmente da palavra escrita, 
conferindo verossirnilhan~a iI apologia ao beijo na boca, a lingua no ouvido. 
A sensorialidade que a poema exalta encontra urn veiculo mais fiel no 

Niteroi, 11. 12, p. 113-128, 1. sem. 2002 



7 Segundo informa Claudio 
Lobato, artista plastieo 
integrante da Nuvem Ci
gana, nas Artimanhas "ca
da poeta fazia urn tipo. 
Chacal era 0 selvagem 
pirado. Inesperado, inu
sHado e tocante, brincando 
com as palavras. Ronaldo 
Santos encarnava uma fi
gura barra pesada que 
lanc;ava palavras de ordem 
ma~ginais. Charles Peixoto 
vociferava as poemas como 
urn profeta embriagado 
romantico. Bernardo Vilhe
na era 0 rei da malandra
gem, cheio de sedw;ao 
bandida." (depoimento 
escrito, marc;o/2002). 

Gragoata 

120 

poema emrnciado, que tambem depende de lingua, boca e ouvido para se 
realizar. 

A poetica daNuvem vaise desenhandoconforme0 padraoacidentado 
exposto nopoema de Charlese ecoadoem" desabutino" eno texto de Ronaldo. 
Hi uma tensao entre extremos, que acomete poesia e poeta: entre 0 grande 
eo minimo, 0 necessario e 0 inlitil, a potencia e a limita~ao. E urn estatuto 
ambivalente e paradoxal 0 que 0 poeta atribui a si e a seu discurso, 
estabelecendo-se ai urn certo contrastecom a postma assertiva dospeiformers 
no palco e com 0 ambiente festivo da Artimanha. 0 que equilibra esse contr"'!te 
e a propria teatralidade obtida por meio da transmissao oral do poema. E a 
palavra falada que confereplasticidade dramatica ao que se diz, permitindo 
que 0 palha~o de seus voos altos e leve tombos sem qualquer pudor, que 0 
poeta abandonado tel)ha dezenas depessoas com quem falar, que 0 poema 
duvidede simesmo. Enessejogo que a situa~ao da performance se consuma 
e que 0 poeta entra em cena, enquanto personagem: "A poet, in any case, is a 
role himself, and when any man performs in public he reveals himself as 
composer and performer." (MOTIRAM, 1977, p.). 0 pacto que estabelece 
comoouvinte e antes teatralepofticoqueconfessionalouautobiogrifico. 0 
ouvinte esta convocado a participar da cena. 

A voz falada confirma-se como antfdoto contra 0 personalismo 
individualizado, fato que ficarefor~ado pela ado~ao de urn tipo por cada 
poeta' . As vozes provem de personagens, e esses personagens sao poetas. 
"Nao se assina nada de viva voz", diz Paul Zurnthor (WMTHOR, 1997, p. 
244).0 poema precisa ser "assinado" coletivamente; transfere-se para 0 
espectador a tarefa de completar seu sentido, de decidir sobre 0 resultado 
final da soma de todas as partes que agora 0 integram: 0 texto, 0 poeta que 
fala, 0 ambiente. 

o set politico: 
a) os poemas-cronica 
A cidade do Rio de Janeiro e outro tema presente na Artimanha, 

sobretudonosbest-saids de Ronaldo Santos. Vejamos dois deles, atentando 
para a adequa~ao entre imagens, linguagem e tematica: 

copacabana 
princesinha traida 
aida curi currada 
despencada de um trigesimo andar de aluminio e marmore 
estatelada no cal,adao gelado destes tempos modemos 
sem que 56 uma mariposa 
ronde 0 cadaver sob tuas luzes de mercuric 
carregado nos bra,os musculosos de um 
travesti intoxicado 
velado pela ausencia de todos os calajestes 
nessa cerim6nia falsa de classe media 

eu 
choro inconsolavel 
pelo teu colar de perolas roubado 
(Ronaldo Santos, inAlmanaque Biotonico VitalMade 2,1977) 
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no Almanaque como texto 
de urn cartao-postal, escrito 
a mao e selado. Na foto que 
traz 0 verso do postal com 
o poema, este esta apoiado 
numa esquadria de janela 
em pessimas condi~5es, 
com vidro quebrada e 
madeira muito velha, 
fazendo-nos pensar na 
loca<;ao da favela. A versao 
original publicada em 1976 
e ligeiramente diferente 
desta que Ronaldo me 
forneceu agora: 

o Rio e lindo 
o paa daqui e uma 
pedIa de a<;ucar. 
a carne nao sangIa 
e 0 corte nao d6L 
tudo se esquece 
o morro esta infes
tado de bandidos e 
ratos 
tern urn quartel da 
policia no fim da es
cadaria 
a direita 
que jeito?! 
o nome e Santa 
Marta. 
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cartao postal 

o rio e linda 
a paa daqui e uma pedra de a,ucar 
a carne na~ sangra, 0 corte na~ d6i 
sempre amanhece 
a marro esto. infestado de bandidos e ratos 
tern urn quartel da policia no fim da escadaria 

a direita 
do outro lado, crian~as brincam no lixo 
a nome e bonito 
Santa Marta 
urn beijo 
(Ronalda Santos, in Almanaque Biot6nico Vitalidade 1,1976)8 

o que Ronaldonosmostra ernseus poemas eumacidade desidealizada, 
rondada pela decadencia, de realidade complexa e multipla. Os temas 
abordados - Copacabana; a cidade cartao-postal e seu avesso - dialogam 
com mitologias em vias de extin<;ao, com as quais 0 poeta se relaciona ora 
nostillgica, ora ironicamente. 

Copacabana e a ex-princesa, absolutamente identificada, aos olhos 
do poeta, com a jovem assassinada. 0 que sobrou doglamourdo bairro foi 
uma friezalapidar - das esquadrias de aluminio, do marmore, do cal<;adao 
gelado e do cadaver de mulher que repousa sobre ele. Habilmente, 0 poeta 
£unde as duas princesinhas traidas por meio do colar de perolas roubado da 
vitima, quando, na estrofe final, desloca 0 interlocutor inicial, Copacabana, 
para Aida CUrio 0 tom lirico do poema, coroado por esta Ultima estrofe, 
dialoga com 0 samba-can<;ao.que escutamos ao fundo ("Copacabana, 
princesinha do mar, toda manha tu es a vida a cantar" ... ), nao deixando 
findar por completo a mitologia do bairIO, e conferindo, simultaneamente, 
runa dolorida ironia a toda a cena. 

Em" cartao postal", novamente temos run born jogo de adequa<;ao da 
linguagemao tema. No curto espa<;o de runcartao-postal,e com a linguagem 
telegrMica que 0 caracteriza, a beleza das montanhas que comp6em a 
paisagem da Cidade Maravilhosa mostra-se tambem parcial, fragmentada, 
revelando-se como habitat de bandidos e ratos, policia e crian<;as brincando 
no lixo. A do<;ura do pao de a<;licar amargananojeira, e 0 poeta, fazendo as 
vezes de turista desavisado, trata com aparente naturalidade a cena, disposto 
a descreve-la tal qual ela se apresenta. Nrun outro bom desfecho, de ironia 
ainda mais fina que no poema anterior, 0 nome "bonito" do morro -Santa 
Marta - revela-se tambem uma farsa, mostrando que 0 que se ve nessa cidade 
temsemprepelosmenos dois lados. 

b) os poemas-manifesto 
Opoema a seguir e aquele que Charles considera seu principal sucesso 

nas Artimanhas: 

meuginasio 

naquele tempo as tarados dos jesuitas tentavam me convencer 
[que prazer e pecado era urn pega colada 

as estrelas fizeram voltas e as pontas limparam as dentes 
meu uniforrne pesado CriOll asas 
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lambeu como baHio 
nu de bonezinho aprendi a assobiar 
fui passear camelos no deserto do passado 
batinas asperas e fedorentas passaram a ser urn pesadelo 

[quase esquecido 
assim como os olhos esbugalhados de urn dos fanaticos 
que vinha em nome do estado de gra<;a passar a mao na minha 

[perna 
garanhao gordalhudo e suarento 
filho da puta 
(CHARLES, Cora,iio de Cavalo, 1979) 

Relatando um problema tipico da tematica do conflito de gera~6es-a 
repressao escolar - Charles possivelmente estaria fazendo eco a diversas 
experiencias semelhantes as dos que 0 escutavam. Ex -aluno do colegio Santo 
macio, Charles relata que entre as piores mem6rias de sua vida estao os 
tempos de escola. Mas nao e no estilo direto da letra da can~ao "The Wall", 
de Pink Floyd ("We don't need np education / [".j Teacher, leave the kids 
alone") que 0 poeta se expressa. E na forma de um pesadelo que ele fala de 
seu ginasio, explorando 0 grotesco dos sonhos ruins e a leveza de imagens 
que s6 se produzem emsonhos bons. A descri~ao pesadamente adjetivada 
dos "tarados dos jesuitas", com uma carga de sensorialidade que torna viva 
a experiencia donojo- batinas asperas e fedorentas, aspecto gordalhudo e 
suarento, olhos esbugalhados -, contrasta com as imagens de inocencia 
forjadas pela mem6ria: 0 uniforme que cria asas e voa como urn balao, 0 

menino nu de bonezinho a assobiar. A passagem do tempo e relatada com 
beleza, por meio da imagem das voltas das estrelas. 

Charles tinha um estilo pr6prio de dizer os poemas nas Artimanhas: 
gritava, falava em tom irado, mas tambem arrancava risos da plateia com 
suas combina~6es lexicais inusitadas. Essa suapersona-perJormer coadooa
se bern com seus textos: Charles e urn poeta serio, de temas serios, e sua 
linguagem e brincalhona, por vezes hiperb6lica, buscando agarrar 0 

espectador pelos ouvidos. 
Se Charles e aquele que aposta nos poemas-manifesto como os mais 

eficazes e defende a sonoridade em termos da produ~ao de" onomatopeias" 
e "plooct, plact, zum", como disse, confirmamos, ao observar seus textos, 
que ambas as coisas sao urna s6. A sonoridade de que Charles fala e uma 
sonoridade de impacto, uma sonoridade de efeito ret6rico. Alinguagem de 
Charles e toda informada pela dupla preocupa~ao de escolha da imagem 
precisa e da potencia sonora do termo. 

A experiencia amorosa tambem podera ser retratada no regime do 
manifesto - baseado no impacto fonetico-semantico -, em que a 
passionalidade se transforma numa produ~ao desenfreada de imagens 
inusitadas: 

rastafarian descabeluda 
penetrastes em meu cora<;ao como urn tatul 
oh gelatinosa situa<;ao 
nem cinema nem televisao 
nenhum visual apaga a imagem cavalar da tna presen<;a 
ah que agradavel sensa<;ao de mau [sic] estar 
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voce e aquele asno transrnitindo mediocres novelas dentifricias 
trocando perdigotos em debeis discussoes 
ern tristes complementos tipo jean manzon 
sarta dessa gaiola 
vern fazer teu classico na minha escola 
vern colorir esse triste cinzol que me tonteia 
lan<;a teu perfume embriagador sobre meu nariz de palestino 

[desterrado 
que nesse encontro romantic tropical line 
chuvas de canfeti e serpentina afogarao e enforcarao todos os 

[ressentimentos 
e nenhum jil6 murcho azedara nossa salada frugal colorida 

[apaixonada 
(CHARLES, Cora pia de cavalo, 1979) 

As imagens amaneiradas ("gelatinosa situac;ao"; "novelas 
denti£ricias"; "imagem cavalar da tua presenc;a"; "jilo murcho" etc.) traduzem 
urna corrida aD termo justo, que parece se tomar tao mais justo quanto mais 
sonoro: "rastafarian descabeluda" e puro gozo verbal no verso surrealista, 
misto de vinganc;a contra a amada que 0 trocou por DutrO e invocac;ao 
exclarnatoria da "dita cuja". A ambigiiidade do desejo e a raiva de homem 
traido e 0 que inspira, neste poema, a criac;ao das irnagens verbais, em que 
mais urna vez vemos 0 recurso aD contraste serio-comico - "penetrastes em 
meu corac;ao como urn tatui" - e a auto-ironia - "lanc;a teu perfume 
embriagador sobre meu nariz de palestino desterrado". 

Nestesetpolitico da Artimanha irnaginaria que descrevo, a relac;ao 
que 0 poeta trava com 0 social- a cidade, as instituiC;6es e alinguagem - nos 
mostrasua etica: sua func;ao e a de comentador critico, porem esse comentador 
critico e urn poeta. A dic<;ao lirica que ja se anunciara - ambigua em potencia 
e precariedade, abarcando 0 solene e 0 banal-se poe em ac;ao agora, e nao 
se contenta em narrar e relatar. A linguagem e sua materialidade fonica 
trabalham junto com ° conteudo na produc;ao do sentido dos poemas, que 
tambemse querem cronicas, manifestos, protestos. 

o set (dito) de cor: 
Num contexto em que se vai configurando uma poetica da 

palavra falada, e natural que ela mesma se celebre. Os poemas desteset sao 
aqueles que me parecem mais especificamente realizar essa celebrac;ao, 
fomecendo-nos urnametapoetica da poesia falada. 

No poema a seguir, veremos urnmisto de influencias oswaldiana e 
concretista aproveitadas de forma bastante inteligente na vocalizac;ao: 

Ja que sou brasileiro 
Jackson do pandeiro 
Jack soul brasileiro 
Jack som do pandeiro 
(Bernardo Vilhena, Atualidades A tllinticas, 1979)9 

Urn dos poucos poemas curtos falados na Artimanha, 0 "J a que sou" 
era dito acompanhado de pandeiro, e repetido emostinato. A explorac;ao de 
celulas minimas, geradas a partir de pequenas variaC;6es jogando com 0 nome 
"Jackson", cria urna estrutura breve em que a leitura reconhece a prirneira 
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vista 0 ponto de discussao do poema - as rela~6es entre ''j<i que" e "jack"; 
1/ sou" e 1/ soul"; 1/ sonfl e If som" . 

Na audi~ao, no entanto, aquilo que era visivel se problematiza, pois os 
quatro versos do pc;ema, por urn caso de homofonia ou quase homofonia, 
reduzem-se a dois. E preciso pensar 0 poema, enta~, em sua versao escrita e 
em sua versao falada, e finalmente a rela~ao entre as duas. 

Nofunbitodopoemaescrito,querela~6esseestabelecementreospares 

apontados acima? Comecemos pelo par brasileiro/pandeiro, tmico que 
escapa aojogo homof6nico. AB palavras rimarn e concluem, altemadamente, 
cada verso. Aidentidade nacional parece ser afumada pelamlisica "tipica", 
uma vez que opandeiroeinstrumento classico do samba e do coco. Todavia, 
essa associa~ao e atravessada pela discussao posta em cena pelos outros 
pares, em que se tern urna equivalencia fonol6gica entre urna particula em 
portugues e outra em ingles. 

Adiscussaosobre ocomercio entre o local e o estrangeiro encontrano 
apelido artistico de urn cantor de cocos - Jackson do Pandeiro (nascido Jose 
Goines Filho) - sua sintese maior. Dill percebemos partir 0 jogo verbal do 
poema: 'Jackson" transforma-se ern "Ja que sou", originando 0 movimento 
hidico do texto. 

Pensemos agoranesse poemasendo falado. Toda a discussao que nos 
e dada a ler com os o!hos e posta a prova no evento da vocaliza~ao, lUna vez 
que os pares contrastivos soul soul, son/ som, Ja que sou/Jackson etc. 
convertem-se, por sua homofonia ou quase homofonia, em duplas de 
particulas identicas ou quase idffiticas. Sonorarnente, 0 poema passa a ter 
dois versos somente, "J it que sou brasileiro" (ou "Jack soul brasileiro") e 
'Jackson do pandeiro" (ou 'Jack 86m do pandeiro"); versos que se relacionam 
de mUltiplasmaneiras. Por exemplo: podemos tomar o primeiro verso como 
ora~ao subordinada causal de urna principal que seria 0 segundo verso, 
ainda assimcom urn esfor~o de adequa~ao sintatica, imaginando urn verbo 
elfptico no segundo verso. Terfamos algo como: "ja que sou brasileiro, (sou) 
Jackson do pandeiro". A mensagem seria a de que ser brasileiro corresponde 
a ser como Jackson do Pandeiro, ao mesmo tempo local, cantor de mlisica 
tipica, e estrangeiro, em fun~ao do nome. Uma outra leitma possivel e tomar 
o primeiroverso como urna subordinada causal sem ora~ao principal, e 0 

segundo verso como urn vocativo,comosesetravasseum diaJogocomJackscn 
do Pandeiro e se interrompesse urna explica~ao que se come~ara a fornecer
!he: "- Ja que sou brasileiro, Jackson do Pandeiro ... " . Mas qual seria a 
continua~ao do perfodo? 

o espectador e instigado a criarjunto com 0 poeta, decidindo-se, em 
sua audi~ao, pelo sentido do texto. Dependera, ademais, doperjormer, no 
evento da oraliza~ao, desfazer a homofonia pronunciando as palavras de 
modo que se !hes possa atribuir 0 significado percebido no texto escrito, mas 
nao se garante que ele vafaze-Io. Recebemos,assim, sobretudo, urn jogo de 
ritrnos entre as palavras, e aquelas que nao se submetem a homofonia, 
"brasileiro" e "pandeiro", conformarn 0 tema aberto do poema, que e na 
verdade uma pergunta: que rela~6es e possivel estabelecer entre essas duas 
ideias? Tanto em sua versao escrita quanta em sua versao oral, e nessa 
pergunta que 0 poema parece insistir, complexificando a resposta seja pela 
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visibilidade do problema no texto escrito, seja pela inconclusividade que as 
versos apresentamno poema vocalizado. 

Jabu 
jabuticaba jabuti jabun'i jabuco 
que e a corruptela de joaquim nabuco 
tudo jabuca todos jabam ou jabotam 
inda mais quando tao com vontade de 
jabutir ou jaburar 
quamperius jogava com jadir na zaga 
do jabaquara ja vai jaca 
zagarreava jabaculejava zarababava 
no jaleco do avante vava 
e como era javali talvez jamantao 
nao dava culher pra nenhum vadio 
nenhum valente nenhum valete 
nem vascafno quampa era jabu 
jamaicano jamais violento 
e sempre jabl' porque uma vez jabl' 
sempre jab" jab" jabur" jaboatao 
lalando samba can,ao .... 
(CHACAL, Qunmperius, 1977) 

Chacal busca alga da pericia oral do embolador, exibindo seu 
tina de trovadOl.10 . Nao esconde que bebeu na poesia dos concretos a carater 
verbivocovisual da linguagem. Nao esconde, tampouco, que nos quer fazer 
pensar no poeta repentista popular. Chacal introduz em sua poesia a carater 
criativo dalinguagem a partir de suamaterialidade de significante, e explora 
isso ao maximo na performance. 

Este e outro poema que contem dais poemas, urn escrito e urn oralizado. 
Comecemos pelo escrito. 

Ha, emmeio a profusao dos significantes, urn minima enredo, que nos 
conta aest6ria de Quamperius-personagemdo livro que leva seu nome-au 
"Quampa" em sua versao jogador de futebol. 

Quamperius jogava futebol na zaga do time "jabaquara ja vai jaca", e 
nesse time, formado sob a signa do "j", Quamperius transformava-se em 
"jaM" (" quampa era jaM", verso 13), adequando-se a 16gicafono-nominal 
de sele~ao de jogadores: "jabuticaba, jabuti, jaburu, jabuco" (verso 1) e 
"jadir" (verso 6). 

o time adversario era formado sob a signa do "v", e tinha em sua 
escala~ao a "avante vava", e jogadores caracterizados como "vadio", 
"valente", "valete", "vascaino", "violento". Nessa est6ria, Quampffius dava 
trabalho ao "avante vava" -, "zagarreando", "jabaculejando" e 
"zarababando" a adversario - sem jamais agir com vicilencia porque, 
justamente, Quamperius era "jaM". 

Percebemos, entao, que "jabu", palavra inexistente que orienta a 
forma~ao do time de futebol de Quamperius e que a caracteriza no poema, 
designa a jogar sem violencia, jogar num estilo inventado, impossivel de 
descrever a nao ser inventando tambem termos, como "jabaculejando" e 
"zarababando". "Jabu" define uma etica, ada criatividade, e e sob essa 
egide que a time de futebol "jabaquara ja vai jaca" se comporta. 
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Passemos ao paema oralizado. Quem apenas 0 escuta,meio estonteado 
pela prolifera~ao das alitera~6es, pelas palavras inventadas, pelo ritmo do 
texto, dificilmente podera discernir-lhe a pequenanarrativa. 0 que 0 Chacal 
peifarmer faz conosco e possivelmente 0 que Quamperius faz com 0 "avante 
vava": dribla, engana, da banho, dalen~ol, passa a bola pordebaixo das 
pernas, hlpnotiza sem violencia, com elegancia jamaicana, e cumpre sua 
fun~ao defensiva de zagueiro. Se 0 "gol" da escuta e um entenctimento 16gico 
do texto, Chacal has dificulta ao maximo marca-Io. A etica "jabu" - ada 
pura criatividade que nao temnome pronto-e aquilo que quer nos transmitir, 
irnpelindo-nos a ernbarcar na paesia-arte. 

Essa etica "jabu" e 0 que faz proliferar no texto uma serie de 
procedirnentos de inven~ao lexical. Transforma-se em radical da qual se 
tera uma deriva~ao arbitraria de termos entre os quais 0 Unico elo e de carater 
fonetico, como se vi'! no prirneiro verso: "jabuticaba jabuti jaburu jabuco". 
Com a mesma liberdade com que cria umaetirnologiasonoracom "jab(l", 
Chacalinventara verbos- "jabucar", "jabar", "jabotar", "jabutir", "jaburar" 
- tatnbem derivados do radical irnaginario. Finalmente, "jabu" e tambem 
adjetivo, 0 adjetivo que caracteriza Quamperius, e tern seus aumentativos em 
"jaburli" e "jaboatao". 

liste e mais urn paema que se transforma ao ser vocalizado, dificultando 
a apreensao 16gica do espectador, obrigando-o a embarcar no nonsense 
aparente conduzido pelos sons. 

Finalizando este set e tambem a exposi~ao do repert6rio, vejamos um 
best -said de Chacal que resume as bases do compromisso dos poetas com a 
palavra falada: 

uma 
palavra 
escrita e uma 
palavra nao dita e uma 
palavra maId ita e uma palavra 
gravada como gravata que e uma palavra 
gaiata como goiaba que e uma palavra gostosa 
(CHACAL, America,1975) 

Chacal recita esse poema ate hoje. Comenta que foi aprendendo a 
dize-Io com 0 tempo, e a forma final a que chegou foi a de repeti-Io varias 
vezes, acelerando 0 andamento a cada passagem, ate que 0 texto se transforme 
em puro som. E irnportante registrarmos experii'!ncias como esta pois elas 
confirmam 0 quanta a performance e tambem momenta de composi~ao e 0 

quanta de homologia semantico-sonora se pode produzir por meio da 
oraliza~ao. 

"Uma palavra escrita" e emblematico do que esta a ocorrer na 
Artirnanha, por diferentes motivos. Em prirneiro lugar, pelo que acabo de 
relatar:o fato deele ser um poemam6vel, passivel de irnprovisa~ao, tirando 
partido da oralidade. Em segundo lugar,pela dupla visada que comporta. 
Inicialmente, faz-se uma defesa tacita da poesia falada, ao afirmar que a 
palavra escrita,nao dita, emaldita. Em seguida, no entanto, opoema da uma 
virada puramente sonora, abrindo mao do conteudo algo solene que vinha 
ostentando. 0 termo "gravada" se desprende do sintagma "uma palavra 
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gravada", que fazia parte da argumenta<;ao inicial, para ser associado a 
palavra "gravata", e ambos, agora puro signilicante, sao palavras gaiatas e 
gostosas, como a palavra, que tambem e £ruta, "goiaba". 

E como se de repente 0 poeta se deparasse com a palavra enquanto 
puro corpo sonoro, e, ao inves deprosseguir amaldi<;oando a palavra escrita 
por meio de urn circunloquio, atacasse diretamente 0 problema: a palavra 
precisa ser dita porque tem sabor, porque permite urna liberdade ludica. Eo 
poeta se entrega, assim, ao sabor dos fonemas, descobrindo palavras gaiatas 
e gostosas, repetindo 0 poerna como se para degustar seu paladar de rimas e 
ritrno - que ja estavam colocados desde 0 inicio do texto, antes mesmo de 0 

poeta "descobrir" 0 puro som. A reitera<;ao do poemana performance, ate 
que se diluam suas palavras tomando-se ele poema sonoro, performatiza 
sua ideia central, em que se migra do discursosobre para a atua<;ao. 

Se entendemos a palavra falada e 0 modo assertivo de enunrn-Ia que 
caracterizava os poetas como liberta<;ao de urn eu individual para a entrada 
no campo dos jogos teatrais da performance, como elemento parceiro dos 
conteudos, como signo de liberdade por intermedio do qual a palavra se 
desfaz de sua tarefa operana de comunicar para passar a inventar, temos no 
set (dito) de cor a celebra<;ao justa desta arma poderosa, instrumento da 
militilncia daNuvem Ggana. 

Concluindo 

° repertorio selecionado pelo criterio da eficacia junto ao publico 
conforma urn todo bastante representativo do que se pode entender como 0 

motivo das Artimanhas daNuvem Ggana: a celebra<;ao da comunidadeem 
festa, nurn momenta em que a'propria experiencia da comunidade - que 
deveria ser da ordem do banal, do rotineiro - transformava-se em experiencia 
de exce<;ao ou em possivel transgressao. A poesia falada entra em cena como 
signo da liberdade criativa e coloca, diante de nos, as bases em que deseja ser 
recebida: urna poetica que irnplica urn duplo compromisso, com a palavra 
falada e com urna ideologia de militilncia artfstica. Aquele que fala, aquilo de 
que fala e 0 modo como fala nao se disfar<;am, antes explicam-se enos 
fomecem urnsisterna de apreensao. Entre a utopia revoluciorulria e as cria<;6es 
mais baratas, poeta e poesia tem como principal bem 0 poder entusiasrnado 
da palavra oral. ° poeta e embolador, inventor de express6es inusitadas, 
busca a dic<;ao adequada aos seus temas. Suas performances nao deixam 
nunca de falar dessa capacidade da poesia de ser arte da oralidade, e e com 
essa arte que 0 poeta capta a cidade em que vive, fala do amor, do contexto 
politico, das memorias escolares e de seu proprio oftcio. 

Edeurnalegresaberquesetrataaqui,nurnmomentoemqueaalegria, 
como esclarece Silviano Santiago, era a forma maior de a literatura traduzir 
sua" descoberta assustada e indignada da violencia do poder" (SANTIAGO, 
1989, p.16). Aliteratura pos-64, conforme assevera Silviano, ajudava-nos a 
ver que os donos do poder tinham" olhos e ouvidos reais, boca e nariz como 
qualquer urn, maos injustas e, sobretudo inteligencia para se manter 
indefinidamente assentados na dire<;ao do pais." (SANTIAGO, 1989, p.17). 
A encarna<;ao da poesia propostanas performances da Nuvem Ggana e sua 
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poetica da palavra falada sem dlivida participaram desse processo de por os 
reisanu. 
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