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Dialogos e confrontos na poesia 
portuguesa pos-60 

Gragoata 

Ida Maria Ferreira Alves 

ReSllmo 

Este artigo apresentn um panorama da poesia 
portuguesa contemporanea, cOl1sidermldo as 
decodas de 60 a 90, com a reflexao sabre con
frontos e dialogos que relaeionam diferentes 
poetas e diversos projetos politicos, Discute
se a importiincia de determinadas opqiies 
temlzticas e crrticos em torno do sujeito Urico e 
da intertextualidade, 
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1 Manuel Gusmao utiliza 
uma interessante expressao 
para feunir as diversas 
individualidades poeticas 
que surgem e dominam nos 
anos 60, contribuindo para 
urn outro contarno da 
poesia portuguesa contem
poranea: tempo constelado. 
Realmente a dE'kada de 60, 
principalmente no seu inieio 
e urn momento altamente 
importante para a compre
ensao do que vai tornar-se 
a poesia por-tuguesa a 
partir de 70. A diversidade 
de trabalhos e muito forte, 
assim como a qualidadEJ 
particular de cada urn. E 
urn "tempo constelado", 
sem duvida. Ler Gusmao 
(1997, p. 189-197). 
2 Para maior precisao, 
registre-se que Herberto 
Helder pttblicou pela 
primeira vez em 1958; 
tratava-se de urn folheto 
com 0 longo poema 0 Amor 
em Visita. 
3 Observemos que a tao 
citada Poesia 61 nao era urn 
movimento com manifes
tos, mas uma puhlica<;iio 
conjunta de piaqllettes de 
cinco poetas (Gastao Cruz, 
Fiama Hasse Pais Brandao, 
Maria Teresa Horta, 
Casimiro de Brito e Luiza 
Neto Jorge), cujos trabalhos 
a partir de entao marcariam 
de forma consequente a 
poes,ia portuguesa das 
decadas seguintes. 
4 Fernando Pinto do Amaral 
em "encontro com escri
tores portugueses" realiza
do em 22 de abril de 1999, 
na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, em conversa 
informal com a audit6rio, 
comentou que, em Portu
gal, estava saindo uma 
publica<;ao em setie de 
autores portugueses sob a 
rubrica de "Literatura 
Classica Portuguesa". 
Estavam at nao s6 os 
cIassicos (secs. XVI-XVII), 
como poetas das decadas 
de 40, 50 e 60. 
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Do ponto de vista critico daHist6ria das Ideias, a decada de 60 foi um 
tempo-limite (HUTCHEON, 1991, p. 25), "fun da modernidade" - dizem 
alglUlS, e a critica litenlria porhlguesa aponta tambem no ano de 1961 0 

aparecirnento de autores novos que mudararn os carninhos da produ~ao 
poeticacontemporanea1 

. Nesse ano, Herberto Helder' publicou sua prirneira 
recolha,A Colherna Boca, incluindo 0 poerna "0 Arnor ern Visita" e Ruy Belo, 
seu prirneiro Iivro de poesia, Aquele Grande Rio Eufrates. Essas publica~6es 
significararn a concretiza~ao de pfiiticas poeticas que ja se tinharn anunciado 
ern 50: uma linguagem poetica do coticliano, assurnindo a cliscursividade ern 
torn prosaico, pondo ern debate a aura poetica, mas rigorosano dorninio do 
verso, como defendia criticarnente Ruy Belo; de outro lado, explorando a 
Iiberdade irnagetica, redefinindo 0 jogo corn a metMora, descentrando a 
Iinguagem e os sentidos instihlidos, retornando a uma magia da palavra 
num eco bern prolongado e transformado da escrita surrealista, como nos 
mostrava Herberto Helder. 

Ern Portugal, nos anos 60, nao mais se registra a forma~ao de 
"movirnentos" Iiteranos' ; nao ha a irnportancia critica de uma deterrninada 
revista liteniria, divulgando urn ideario estetico; nao ha lan~amento de 
manifestos e nem mesmo a defesa publica, acadernica ou artistica, de uma 
teoria de "poesia p6s-60". Havia, sirn, forte diversidade poetica, a qual, 
concordando corn Gastao Cruz, sera fecunda para os novos carninhos da 
poesia portuguesa da decada de 70. Citemos: 

A fisionomia da poesia portuguesa apresenta, nos primeiros 
anos da decada de 60, uma diversifica<;ao, ou mesmo uma 
sobreposi<;ao de lendencias que deve ser assinalada. No ana de 
1961 temos, por um lado, a poesia altamente retorica e barroca 
de Herberto Helder, comA Co/her no Boca, e a poesia de prop en
sao narrativa e descritiva de Ruy Belo em AqueZe Grande Rio 
Erifrates, modalidades da tradi,ao discursiva referida, que se 
prolongani ate 1963, pelo menos, num livro comoMetamorfoses 
de Jorge de Sena, e, por outro lado, a radical contesta,ao, parti
cularmente visivel na colabora,ao de Maria Teresa Horta em 
Poesia 61, dessa mesma linha evolutiva - e sensfvel tambem, 
embora mais atenuadamente, em outras obras de 1960 e de 1961, 
como Cantata de Carlos de Oliveira, Voz IniciaZ de Antonio Ra
mos Rosa e Mar de Setembro de Eugenio de Andrade (CRUZ, 
1999, p. 159). 

Ern dire~ao aos anos 70 / 90, nao podemos mais ignorar que falar de 
poesia e falar de individualidades, de obras singulares corn algumas 
perplexidades comuns £rente ao trabalho poetico e it inser~ao da poesia no 
movirnento da vida portuguesa e ocidentaL Nesse tempo a arte mais 
declaradarnente instituiu praticas desconstrutoras dos discursos oficiais, 
corroendo mais intensarnente as rela~6es corn as institui~6es sociais, como 
facilrnente se comprova munclialrnente, corn os movirnentos contraculturais 
e antirnodernistas, ou seja, uma rea~ao it pr6pria modernidade, vista agora 
como mais um elo da tracli~ao, um espa~o ja "c1assico" para 0 olhar de 90.' 
Negarn-se tarnbem os projetos da Hist6ria modema, rejeitando-se "a cren~a 
'no progresso linear, nas verdades absolutas e no planejarnento racional de 
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5 Sabre isso, e proveitosa a 
leitura de Ribeiro (1993). 
6 Carttlcho foi uma 
publica<;ao-objeto, isto e, as 
poernas ficavam enrolados 
e amarrotados no interior 
de urn cartucho que se abria 
desatando urn cordel. Os 
poemas eram da autoria de 
Antonio Franco Alexandre, 
Helder Moura Pereira, JOaD 
Miguel Fernandes Jorge e 
Joaquim Manuel Maga
lhaes. Lisboa, 1976. 
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ordens sociais ideais' sob condi~oes padronizadas de conhecimento e de 
produ~ao" (HARVEY, 1992, p. 42), 0 que ira constituir 0 discurso p6s
moderno a partir da decada de 70 com todas as suas ambigfudades e 
indefini~6es categoriais. 

Joaquim Manuel Magalhaes, poeta, critico, professor, que vern 
realizando urnaleitura constante da poesia portuguesa mais recente, assim 
como Gastao Cruz 0 fez emrela~ao ii poesia das decadas de 60 e 70, fala de 
urna "gera~ao dessatisfeita, [ ... J culturalmente, nenhurnlado faz sentido, ou 
fez urn sentido novo. Politicamente, nada esteve interessado na cria~ao 
cultural fosse do que fosse, cobrando umanova gera~ao de poetas para quem 
o futuro se charne a den1illcia deste presente." (MAGAlHAEs, 1981, p. 365-
369). Talvez, como e comurnnas considera~6es desse critico, 0 tom pessimista 
e radicalnas generaliza~6es venha pela descren~a emsolu~6es de problemas 
cronicos da sociedade portuguesa, mas e urna voz importante a avaliar urna 
epoca, 0 final do seculo XX, que chegou e partiu em crise. 

A decada de 70, em Portugal, sera omomento de repensar olegado do 
Modernismo, de reavaliar, sob outros pressupostos, a tradi~ao lfrica e a 
tradi~ao cultural, nao para escolha de paradigmas, mas para compreensao e 
discussao do lugar da arte mUll tt'mpo marcadarnen te em crise de valores e 
de fundarnentos, com destacaveis momentos de impasses sociais, politicos, 
economicos e culturais. Nessa decada ocorre a "Revolu~ao dos Cravos" 
(1974), que liberta 0 pais do atraso e cerceamento salazarista, mas trara 
tarnbem a responsabilidade de enfrentar criticarnente as velhas questoes 
portuguesas: a identidade cultural, a inser~ao do pais na Europa, a rela~ao 
com as ex-colonias, 0 redimensio1)arnento da pr6pria sociedade portuguesa 
e nela 0 lugar ocupado pelos artistas e intelectuais.5 

Nesse momento, temos a estreia de novos poetas que ja constituem, 
hoje, nomes reconhecidos pela critica, com obras indispensaveis para 
compreensao de qualquer panorama da poesia portuguesa mais recente. Ha 
quese concordar com Fernando I.E. Martinho (apud AMARAL, 1991, p. 49) 
quando afirma que "no principio da decada de 70 come~a a definir-se urna 
nova sensibilidade na poesia portuguesa". Com~arn a publicar: J oao Miguel 
Fernandes Jorge (Sob Sabre Voz, 1971),Nuno Judice (A No¢ode Poema, 1972), 
Joaquim Manuel Magalhaes (Conseqiiencias do Lugar, 1974), Ant6nio Franco 
Alexandre (Sem Palavras Nem Coisas, 1974, embora ja tivesse publicado urn 
livro em 1969,A Distancia, desconsideradopelo autor), Al Berto (A Procura do 
Vento num Jardim d'Agosto, 1977), Helder Moura Pereira (Cartucho6 , em . 
colabora~ao, 1976; Entre a Deserto e a Vertigem, 1979) e Luis Miguel Nava ' 
(Pelfculas, 1979). A esses poderiarnos acrescentar mais nomes que esta,o 
referenciados no estudo de Fernando Pinto do Amaral sobre a poesia ' 
portuguesa das decadas de 70 e 80, 0 Mosaico Fluido - Modernidade e P6s
Modernidade na Poesia PortuguesaMais Recente, no qual sao arrolados alguns 
tra~os comuns (AMARAL, 1991, p. 49-52) a esse tempo: a) a falfficia de urna 
literatura representativa da realidade, a consciencia de crise cI" mimesis; b) urn 
resgate da lingua gem e do sentido; c) 0 caratervincadarnente lirico; d) urna 
persistente melancolia, gerando urna escrita daausencia. 

o contato direto com as obras poeticas desses autores nos mostra 
escritas que reagem ao antidiscursivismo, continuando 0 carninho aberto 
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por um Ruy Belo e 0 seu gosto da frase, do narrativo, do poerna mais longo, 
num jogo dememorias e historias,mas tambem urna aten~ao it constru¢o do 
poema, it conten~ao do sentido, renovando arela~ao com a referencialidade 
em poesia. Urn exemplo de Joao MiguelF. Jorge (1982, p. 53): 

Tenho vinte e muitos anos estoll a meio da minha vida 
e nada sei sobre 0 Guadalquivir. 
Nada sei das inunda<;6es arruinando searas 
dos seus r<'pidos do infindavel trMego 
que vai remando para jusante. 
Hist6rico traic;oeiro rio 
(sera do Guadalquivir que falo?) muito dele tenho a aprender. 
Vma manha acordei sob estreita mao no meu ambra. 
Que me queres? Queria conversar. 
Que especie de vida levas? Fa,o 0 que tenho a fazer. 
Entao lala-me do Guadalquivir. 

Olhei apenas para as aguas do rio (porque 
me sentia tao 56 assirn 0 die de Francis Bacon 
entre uma esquadria vermelha). 
Tenho rnuitos muitos anos e nunca estarei a meio da rninha 

vida. 

Por outro lado, Eduardo Prado Coelho (1988, p.128) nota que" esta 
gera~ao dos anos 70 escreve com/ contra Herberto Helder", reconhecendo 
graus diferentes para essa aproxima~ao entre os poetas novos. Realmente, a 
magia da palavra de Herberto Helder motivou em alguns desses poetas um 
corpo a corpo com a escrita em busca de um lugar outro na poesia portuguesa 
pos-70, rejeitando a metMora eoptando pelos "fragmentos de urn real 
inacessfvel a qualquerprojecto de totaliza~ao." (COELHO, 1988, p.131). 
Com outra perspectiva, Nuno Judice (1997, p. 83, 93-96), escrevendo sobre a 
produ~ao poetica desse perfodo, refere-se it "linguagem desinibida", it 
"urbaniza~ao" dessa poesia, abrindo-se para a marginalidade, a cultura 
pop eo rock em alguns momentos; em outros, restaurando a" dignidade do 
retorico e do discurso, nao se confundindo essa recupera~ao pon§m com 
qualquer forma de regresso ao romantismo." 

N as decadas de 80 e 90, outros nomes surgiram, principalmente uma 
produ~ao feminina de ruptura que esta por estudar, como, por exemplo, 
Adilia Lopes, Fatima Maldonado, Ana Luisa Amaral, Rosa Alice Branco e 
Ines Louren~o. De qualquer forma, e de salientar a escrita tensa de urna cultura 
ocidental que se examina no texto literario, confrontando-se com a propria 
cultura em lingua portuguesa, a consciencia da temporalidade e 0 desencontro 
na / com a Historia. Ha um tommelancolico ainda pela descren~a de futuro, 
pela impossibilidade de utopias, um realismo do cotidiano sem matiz de 
dentincia, uma abertura para a diferen~a principalmente em rela~ao a uma 
escritahomoerotica (Luis Miguel Nava e AI Berto, por exemplo), um" culto 
do negativo", em expressao de Manuel Frias Martins em 10 Anos de Poesia em 
Portugal -1974-1984 -leitura de uma decada. 

Frente it diversidade e por entre muitas obras em processo, 0 panorama 
da poesia mais recente so pode ser esbo~ado com tra~o leve. E preciso que, 
progressivamente, se va estudando as obras de cada poeta, para que, pelo 
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7 Lembremos mais algumas 
datas e obras: em 1961, 
Vitorino Nemesio publica 
Poesia (1935-1940), Jorge de 
Sena, Poesia t Eugenio de 
Andrade, a antologia Mar 
de Setembro; em 1962, 
Carlos de Oliveira publica 
Poesias (iii em processo de 
reescrita) e Antonio Ramos 
Rosa publica urn volume de 
crftica intitulado Poesia, 
Liberdade Livre; em 1963, 
Metamorfoses de J. de Sena e 
Os Passos em Volta de 
Herberto Helder; em 1966, 
Arte de M~lsica de Jorge de 
Sena; em 1968, Sabre 0 Lado 
Esquerdo e Micropaisagem de 
Carlos de Oliveira; em 
1969, Peregrinatio ad Lom 
Infeeta de Jorge de Sena e, 
de Luiza Neto Jorge, 
Dezanove Recantos. 
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contraste, se especifiquem as marcas de cliferen<;a e os espa<;os de encontro. 
No entanto, podem serja delineadas algumas linhas. 

Territorio movel da poesia 

Em que limites come<;a 0 meu limite? 
Entre que marcos de fronteira alguma se marcam 
os extremos por onde passo ou nao passo? 

Nuno J6dice,A Fonte da Vida 

o mapa que tra<;amos anteriormente pretendeu indicar a diversidade 
de caminhos que recortam 0 "territorio" da poesia portuguesa contemporilnea 
nas liltimas decadas do secwo xx. Se cada poeta situa-se nesse panorama 
pelas rela<;6es entretecidas com outros poetas e suas obras, ao nos 
aproximarmos de urn, estamos, na verdade, aproximando-nos de mais poetas 
que estao em dialogo frente ao seu tempo e it literatura. Porem, quando nos 
referimos a "dialogo", isto nao significa a busca apenas de semelhan<;as, '} 
que tornaria a conversa mais faci!, porem menos interessante. E 
principalmente pelas diferen<;as que os poetas revelam sua escrita e 
configuram urn territorio movel de leituras. 

Em cada decada verificou-se urna contribui<;ao determinante para a 
continuidade da forte presen<;a da poesia no contexto da cultura portuguesa. 
Ha entre os poetas mais velhos e os mais novos uma rede complexa de 
encontros e desencontros que, afinal, caracteriza a diversidade do poetico na 
segunda metade do secwo xx. Se a poesia mais recente de 60 a 90 nao pode 
ser adjetivada na univocidade de uma pratica, e possive!, ainda que 
provisoriamente, demarcar algrnnas clire.;6es em que se encontram, por vezes, 
os poetas mais divers os. . 

Ao considerarmos a poesia portuguesa dos anos 60, percebemos que 
ocorreunesse periodo urn balan<;o dasitua<;ao da poesia portuguesa do seculo 
XX. Usamos a expressao "tempo-limite" e, realmente, essa produ<;3.o poetica' 
e urn marco em rela<;ao ao que ja havia sido feito e urn aviso ao futuro que se 
construfa. Na escrita daPoesia 61 e, depois, nas obras fortes de Gastao Cruz, 
Fiama H.P. Brandao e Luiza Neto Jorge, nas constru<;6es visuais e criticas da 
PO-EX (poesia Experimental), nas presen<;as reveladoras de Herberto Helder 
e Ruy Belo, nil transforma<;ao calcwada da obra de Carlos de Oliveira, na 
continuidade de produ<;ao de poetas como Jorge de Sena, Eugenio de Andrade, 
Sophia de M. Breynere Antonio Ramos Rosa,esti urn tempoverdadeiramente 
inovador da poesia portuguesa contemporilnea. Nele, afinal, se radicaliza 0 

corpo a corpo com a linguagem e se confronta 0 sujeito com a escrita e 0 

mundo. A poesia das decadas seguintes configura-se nesse momento, 
exercitando oureagindo a detenninadas op<;6es que se instituiram: apoetica 
do ser, a narratividade e 0 intenso e critico dialogismo. 

Comopoetica do ser entendemos, no ambito dessa produ<;ao, uma escrita 
das percep<;6es do individ uo contemporilneo e urbano que estil no mundo, 
pertence a urna cultura e sofre quotidianamente os efeitos de urn sociedade 
tecnologica e globalizada com altera<;Oes irreversiveis na vivencia do tempo 
e do espa~o. Nurna epoca dita p6s-modema, oser acaba por se tomar urna 
impossibilidade, mas a nega[ao do ser e ainda urna forma de dizer a sua 
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S Sobre isso, desenvolvemos 
artigo (ALVES, 2001). 
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existencia, mesmo que fragmentada. Discutem-se, portanto, a no~ao 
de sujeito, a transforma~ao da emotividade, a despersonaliza~ao e a 
identidade. 

Como narratividade, entendemos a motiva~ao desses poetas para 
permanecer no discurso, contando historias nao apenas do cotidiano 
individual (ainda que fingido), mas deste tempo finissecular tao marcado 
por perdas, por mal-estar, por crises e ausencias, urn tempo de melancolia, 
sentimento, alias, que Fernanto Pinto do Amaral (Na 6rbita de Satumo, 1982) 
e Joao Barrento (A Palavra Transversal, 1996) julgamser dominantenos poetas 
de 70 a 90. 0 gosto da frase, 0 poema longo com dic~ao prosaica e 0 tom 
narrativo constante falam do desejo de reformula~ao da propria poesia para 
sobrevivernurnmundosem euforia' . 

Como dialogismo, claramente reportando-nos it intertextualidade, 
interessa-nos discutir a importancia critica que essa poesia da it cita~ao, it 
parodia, it alusao e outros processos de cruzamentos textuais numa rigorosa 
avalia~ao dos limites da culturanurn tempo de massiii.ca~ao e indiferencia~ao. 
Por agora, destaquemos a discussao em tOlnO do sujeito e de sua necessidade 
dialogica. 

Em direc;:ao ao sujeito 

Nos umbrais desta pagina reeebo 0 poema que ehegou de lon
ge, duma mem6ria escura, voluntaria, atravessando lama, sono, 
olvido. Desvendo-lhe as fei,6es, sflaba a sflaba. Quando grito 
por fim "eis uma caranova", penso logo "atinal, eras tu". Reco
nhed apenas outro rosto esqueddo na aridez do mundo, reeo
lhi-o da sombra donde veio, e aqui lho deixo, adoradora de 
estatuas muito antigas, petrificado no papel. 

Carlos de Oli veira, Sobre 0 Lildo Esquerdo 

Lufs Costa lima (1984, p.ll0)emOControledolmagindrio(1984)mostra 
que" ao colapso da epoca classica, fundada no principio da seme!han~a 
entre a ordemhurnana e a ordemnatural, correspondeu urnnovo surto de 
interesse pela subjetividade." Perdida a ideia de totalidade, 0 sujeito tOlnOU
se urnmicleo aglutinador da dispersao, 0 que !he deuno Romantismo urna 
importancia porvezes desmedida. Omundo se reflete nurneu carregado de 
emotividade a construir urna imagemheroicizante ou, no minimo, idealista 
de sua presen~a na realidade. 

Ora, a crise do final do seculo XIX e principio do XX atinge tambem 0 

sujeito, atacando sua pseudo-unidade. Em Portugal, a obra pessoana 
demonstra plenamente essa fragmenta~ao do sujeito, a impossibilidade de 
unidade, por meio dessa fic~ao que e a heteronimia. A escrita de Pessoa 
definitivamentep6s" em suspeita" 0 sujeito e a emotividade, instituindo na 
poetica portuguesa urna mudan~a irreversfvel: do sujeito, causa do texto, ao 
sujeito comoefeitodo texto. A divulga~ao da obra pessoanana decada de 40 
p6s as claras esse jogo de uma "poetica do fingimento" e a relatividade doeu 
que se afirmano poema. 

Ao contrario, nas paginas da revista Prese/lfll, nos anos 30, Jose Regio 
havia defendido a individualidade criadora e assumira urn sujeito en-redado 
em sua psicologia e buscas interiores, uma experiencia de uma subjetividade 
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9 Falando de "poetica de 
testemunho" e de "poetica 
de fingimento" I utilizamos 
c1assifica~ao de Gusmao 
(1997). 

Gragoatti 

185 

narcfsica, contra a qual reagiria a poesia neo-realista, rasurando 0 ell, 
para que se tornasse urnn6s combativo, com adoc;ao de urna estrategia 
de aproximac;ao do outro e incentivo it experiencia de urna "sincerida
de" emotiva de carater coletivo. A situac;ao do sujeito, no contexto 
neo-realista, e urn eco da heroicizac;ao do ell romantico, expurgado, 
porem, do direito it solidao e egoismo, formulando-se urna "poetica 
de testemunho'" , ou seja, a imposic;ao de urna func;ao social para 0 

sujeito poetico que esta no mundo e precisa falar sobre ele. 
Sabemos que, correndo os anos 50 e 60, com aleitura mais extensiva 

da obra pessoana, aurnentara a tensao entre a "poetica de fingimento" e 
"de testemunho", constituindo-se 0 adensamento da problem<itica 
da subjetividade na poesia contemporanea portuguesa. Vozes como as 
de Jorge de Sena, Sophia de M. B. Andresen, Eugenio de Andrade nao 
abdicarao do eu, controlando, pon§m, a emotividade, por meio da ironia 
critica (Sena): "Roubam-me Deus,! outros 0 Diabo / - quem cantarei? / / 
roubam-me a Patria;/e a hurnanidade/outros me roubam - quem 
cantarei" (SENA, 1988, p. 17); pela visao do sagrado, do mito (Sophia): 
"Noutra varanda assim nurn setembro de outrora/ Que em mil estatuas 
e roxo azulse prolongava/ Amei a vida como coisa sagrada/E a juventude 
me foi eternidade." (ANDRESEN, 1997); e pela concretude do real 
(EugeniO de Andrade): "Tudo me prende it terra onde me dei:/o rio 
subitamente adolescente,! a luz tropec;ando nas esquinas,/ as areias onde 
ardi impaciente." (ANDRADE, 1990, p. 43). Em sintonia com esse dialogo, 
a obra de outro poeta, Carlos de Oliveira, e fundamental para 
compreensao do confronto que se estabeleceu em meados do seculo XX: 
a escrita do mundo e a escritado sujeito. Para dar conta desse impasse, 0 

escritor realizara urn complexo processo de reescrita de toda a sua obra, 
redefinindo-se 0 lugar do sujeito e a construc;ao textual da emotividade, 
tensionando a escrita de testemunho. 

De poeta preocupado com 0 mundo a poeta preocupado com a 
realidade do poema, Carlos de Oliveira exemplifica no panorama da 
poesia portuguesa urn confronto inevitavel para a escrita poetica p6s-60. 
Como exemplo, leia-se 0 texto Arvores de Terra de Harmonia (1' edic;ao 
1950, com 2' em 1962) que e a transformac;ao textual de urna cronica 
intitulada "0 Pomar" publicada originalmente em Seara Nova. Rosa 
Martelo Pereira (1996, p. 334-338), em tese minuciosa sobre variantes 
textuais, confronta e analisa a transformac;ao: a "decantac;ao da subjec
tividade". Aqui, apenas destacamos que urn texto onde dorninava a 
primeira pessoa, com explicita manifestac;ao da emotividade, princi
palmente por meio da pontuac;ao e da adjetivac;ao, comreferencias diretas 
a realidade biogrilica do sujeito, e depurado ate atingir a ideia biisica, 
com rasura do eu, da referencia biogrilica e da emotividade direta, num 
movimen-to de despersonalizac;ao. 0 Ultimo paragrafo da cronic a original 
e: 

Passei 0 resta da tarde a invejar 0 meu avo! Esse, sim, imagina~ 
,ao tinha-a ele! Que for,a formidavel de poesia nao e precisa 
realmente para conceber todas estas laranjeiras, lirnoeiros e 
macieiras, todas estas folhas e flores e frutos - no tamanho 
duma semente mais pequena que 0 cora,ao das aves! 
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Pela reescrita, temos a versao com a rasura do eu: 

Campones, que plan taste estas arvores reais como passaros 
vivos na verd ura autentica das ramagens, sabias bern que nada 
valem as asas fulvas e imaginarias nas florestas do tempo. 

Tu sirn, que concebeste todas estas folhas, flores e frulos, loda 
esta terra de harmonia - no tamanho duma semente mais pe
quena que 0 cora<;ao das aves. 

(OLIVEIRA,1992, p.132) 

E ideia corrente que a Poesia 61 se caracterizou pela despersonaliza~ao, 
. pelo antidiscursivismo, pelo controle da emotividade, 1i~6es aprendidas 
(principalmentenocaso de Gastao Cruz e de FiarnaH. P. Brandao) com Carlos 
de Oliveira. Se, de uma perspectiva geral, essas caracteristicas hi estao, de outra, 
mais restrita, ha que se pensar 0 que significa essa "des-personaliza~ao", ou 
seja, nao ausencia do sujeito emissor, mas a transforma~o da subjetividade 
em torno de uma "persona" textualizada, deslocando-se 0 sujeito referencial 
para dar voz a um sujeito que tern sua referencia no interior do pr6prio texto, 
por meio da estrutura~ao discursiva. 

A observa~ao do uso de pronomes pessoais10 pode, por exemplo, 
demonstrar com objetividade essa "despersonaliza~ao" comum a Carlos de 
Oliveira e Gastao Cruz. A primeira pessoa do singular ocorre menos vezes, 
variando com a segunda pessoa, e predominando a terceira do singular.ll No 
processo de reescrita de Carlos de Oliveira, 0 uso do infinitivo impessoal aponta 
a indiferencia~ao pronominal como estrategia discursiva (ltil para marcar a 
presen~ade um personagemsemrosto,opGlia, uma "nao-pessoa",semmarcas, 
sem limites, que existe na Iinguagem como constru~ao textual. Comparem-se 
um poema de Carlos de Oliveira e um de Gastao Cruz, em que a aten~ao 
discursiva esti fora da I" ou 2" pessoa: 

Imaginar 
o som do orvalho, 
a lenta contrac<;ao 
das petalas, 
o peso da agua 
a tal distancia, 
registar 
nessa mem6ria 
ao contnirio 
o ritmo da pedra 
dissolvida 
quando poisa 
gota a gota 
nas flores antecipadas. 

(OLIVEIRA, 1992, p. 236) 

o dorso sob a luz 0 ar os dedos 
a pele intensa de suor e fogo 
o mar a primavera rampe 0 dorsa 
nocturno sob 0 fogo a lama 0 sol 

o dorso sob 
urn beijo a electricidade fria da noite 
labios sub indo a encontrar 0 corpo 
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suor e agua p6 montanhas altas 

humedecendo 0 dorso 
o sentido da carne 0 frio 
oria aberto 

vector 
o dorso 0 olhar 0 fogo 
o dorso todo humedecendo 0 beijo 

(CRUZ, 1990, p. 33) 

Ora, £rente a esse despojamento da "pessoa", que tem realmente a sua 
mais violenta praticano Experimentalismo (pois acaba despojando-se da 
propria Iinguagem verbal), reage a poesia de 70 a 90 com a recuper~c;ao da 
subjetividade, sua presenc;a como pessoa no texto e na historia. E 0 que 
OCOITe, por exemplo, na poetica de Ruy Belo, sem que isso signifique qualquer 
trac;o de inod~ncia sobre a relac;ao poeta e autor, sujeito no texto e sujeito real. 
"Escrevo como vivo, como amo, destruindo-me. Suicido-me nas palavras. 
Violento-me. [ ... ] Ao escrever, mato-me e mato." (BELO, 1990, p.ll). 

Desses confrontos se forma a poesia mais recente, bastante envolvida 
criticamente com 0 lugar do sujeito no texto literano, bastante marcada por 
urn tempo dito "pos-modemo" de £ragmentac;ao, homogeneizac;ao artificial e 
massificante da individualidade. Para reagir a isso ha que se garantirvoz ao 
sujeito, sem a ilusao de totalidade doeu. Na escrita dos poetas de 70 a 90, 
domina urn sujeito reflexivo que, sem ilusoes ou utopias, vai vivendo 0 

cotidiano e habitando 0 poema como urnrerugio, na tradic;ao de urnRuy Belo 
principalmente. Voltam assim estrah:>gias discursivas da personalizac;ao: a 
confissao, 0 comentario, a narrac;ao, a avalia~ao, 0 desabafo, a escrita como 
conversa, urn eu dominante que se reflete no tu. Benveniste afirma: "F: na 
Iinguagem e pela Iinguagem que 0 homem se constitui como sujeito; porque 
so a Iinguagem fundamentana realidade, na sua realidade que e a do ser, 0 

conceito deego" (BENVENISTE, 1988, p. 286). E parece-nos que nessa poesia 
a Iinguagem e realmente considerada como espac;o que resta para encontrar 
a individualidade. Exempli£iquemos com dois poemas em que 0 sujeito se 
confronta com 0 mundo exterior, apontando suas ruinas ou contradic;oes: 0 

primeiro, de Antonio Franco Alexandre; 0 segundo, de Joao MiguelFernandes 
Jorge: 

aqui estou eu entre dem6nios e paredes lisas 
solicitando certificados bulas para viver melhor a sexta-feira 
vale-me nao ser ninguem: faziarn-me a vida negra 
assim basta 0 cinzento fato completo silencioso com lugar para 

[os olhos 
levan tar cedo ver passar os carras 
estar certo que 0 que digo ja foi dito e selado 
agora nao me resta poesia alguns dias mais oscilando a cabec;a 
fazendo que sim 

da vontade de fugir vomitando tudo em volta mas 0 pre,o e 
[preciso 

se ao menos inventasse a cura do ar podia secar tranquilamente 
agora espero pelo meio do escuro para gritar errei! errei! 

[desmanchando 0 cabelo 
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nada disto e a minha vida! 
[ ... J 

(ALEXANDRE, 1996, p. 267) 

Na praia sob urn chapeu a Hackney 
eu vi uma historia da guerra 
a sol que me cala no carpo tambi'm cala 
no vassa corpo 

sabre a praia sob a chapeu de listas 
verdes e azuis mal se distinguindo a luz 
do verde e do azul sendo sempre aos que 
passavam 56 azul, apenas verde como 

vos, perfeitos carpos imperfeita coisa 
dedizer. Urn, 
era a pr6pria corrida que lan,ava sabre 
a Costa a leve penugem negra como s6 

aos trinta anos ainda tern as portugueses 
ah! oh! 0 .outro na~ era tao bonito 
era bonito,lembrando a cada urn a guerra 
a guerra a guerra puta que pariu 
e mais as cifricas, com menDS uma perna era 

levado sob a areia 
que ventos levemente erguiam 
com urn bra~o sobre 0 Dutro entrando 0 
mar 

Ainda havia uma crian,a, algumas bichas 
e urn moinho de papel que depois comprei. 

(JORGE, 1982, p. 130-131) 

No poema de Joao M. F. Jorge, 0 sujeito Iirico confronta no cotidiano a 
hist6ria coletiva e 0 tu que a mantem, revirando 0 discurso do poder. No 
poema de A. F. Alexandre, 0 sujeito nega-se a compactuar com uma irnagem 
exterior de si ("nada disto e a minha vida"), buscando-se na escrita (" aqui 
estoueu"),na formula<;ao deuma voz que grita, rompendo com umfalsoeu 
("errei!, errei!"). Mas toda essa presen<;a doeu e reconhecida como fic<;ao, 
configura<;ao textual sob a qual se mascaram os sujeitos reais, escritor e leitor. 
Depois de Pessoa, e irnpossivelna poesia portuguesa confiar na primeira 
pessoa, pois sua presen<;a no texto e, afinal, uma interroga<;ao sobre a sua 
pr6pria existencia. 

Em dire\;ao ao dialogismo 

Nao bO. nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejani 
urn dia seu renascimento. 

Mikhail Bakhtin, Estetica da Criari'io Verbal 

Falar de intertextualidade hoje e cada vez mais umlugar-comum em 
estudos literarios, pois e impensavelfalar-se do texto sem observar 0 processo 
dial6gicoqueoinforma,namedidaernqueaescritae, pornatureza,oresultado 
de urn dialogo com outros textos e sistemas de significa<;ao. Nesse 
sentido, podemos dizer que sempre houve a a<;1io inter textual, como, 
por exemplo, no Renascimento, quando era uma pratica estetica 
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comum a retomada de textos alheios como modelos a serem seguidos 
e valorizados. Em lingua portuguesa, virao logo it lembran~a os sonetos 
camonianos tao pr6ximos dos de Petrarca. Entretanto, foi a 
modernidade te6rica, no seculo XX, que nomeou essa a~ao e vern 
discutindo sua especificidade. Mikhail Bakhtin foi 0 primeiro a 
enunciar teses sobre 0 dialogismo textual em seu Problemi Poetik 
Dostoievskovo, 1a ed. 1929, e 2a ed. revista e ampliada de 1963, tendo 
seu trabalho sido divulgado por Julia Kristeva que, ao final da decada 
de 60, sistematizou 0 conceito de intertextualidade. Desde entao, nao 
cessaram os estudos nessa area, ampliando abordagens e definindo 
estrategias, como entre outros fizeram Laurent Jenny, Gerard Genette 
e Antoine Compagnon12 e tambem tornou-se um tema produtivo na 
analise de divers as obras. 

A poesia portuguesa contemporanea tern, no trabalho intertextual, 
uma estrategia recorrente de pensar a literatura, a cultura e 0 mundo. Os 
poetas portugueses, principalmente a partir da decada de 60, VaG mais 
declaradamente demonstrar que a escrita se faz com leituras, em busca de 
encontros e contrastes. Note-se, por exemplo, como FiamaHasse P. Brandao 
Ie Pessoa, emHora Obscura (Era, 1974),instalando-senumlugar de diferen~a 
capaz de reavaliar os dis=sos que a escrita pessoana suscitouno contexto 
da sociedade portuguesa sob regime ditatorial. 

Por muito que a minha escrita decalque as paginas de 
[fernando pessoa 

eu digo numa fissura do versos uma Dutra coisa. Que 
[nascomemora,6es 

de sua morte me apercebi do que ele nao regressaria 
[aonde estivera presente: 

a calecute. 

Ai, perante as flamulas, afastando-se come<;ara a escrever 
a mensagem com incidencias sub tis como a da duplicidade 
de pedro 0 regente ou a das duas batalhas. 
A bibliografia de urn verso e-me, na vigilia, essencia!. ° poeta nao subira, pois, a coberta das naus, lera as oitavas. 

Depois, na sua pr6pria longinqua ortografia dos simbolos 
inscrevera novo designio filos6fico ou desenho. Leio-o 
com a avareza de quem herda as antigos e as contemporaneos. 
Apercebo-me de que apenas no fim do texto, no ultimo poema, 
o Pais onde 0 leio tern na hora absurda 0 histori6grafo, 

[cujonome 
como 0 de urn leitor antecede esta ambigua e ubiqua biografia. 

(BRANDAO, 1986, p. 30) 

Voltemos, de forma breve, a Bakhtin e Kristeva. 0 primeiro defendeu 
que Dostoievski e 0 criador do romance poiif6nico, onde, "ha uma 
multiplicidade de vozes e consciencias independentes e irnisclveis e a 
polifonia devozes plenivalentes" (BAKHTIN, 1981, p. 2), constituindo
se rela~6es dial6gicas 

entre todos as elementos da estrutura romanesca, ou seja, eles 
estao contrapontisticamente ern oposi,ao. As rela,6es 
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dial6gicas - ienorneno bern rnais amplo do que as Tela,6es entre 
as replicas do diaJogo expresso composicionalmente - sao urn 
fen6rneno quase universal, que penetra toda a linguagem hu
mana e todas as Tela,6es e rnanifesta,6es da vida humana, ern 
surna, tudo 0 que tern sentido e importancia. (BAKHTIN, 1981, 
p.34) 

o dialogismo bakhtiniano se apresenta como urna tecnica de 
contraposi~ao e de abertura a palavra do outro, para quese tornepossfvel" a 
comunica~ao dialogada entre as consciencias." (BAKHTIN, 1981, p. 73). 
Kristeva, apresentando sua leitura do te6rico russo, direciona as teses de 
polifonia e dialogismo para a estrutura~ao semantica do texto litenirio, 
definindo algumas ideias fundamentais: a) "a "palavra literaria" nao e urn 
ponto (urn sentido fixo), mas urn cruzamento de superficies textuais, urn 
diaIogo de diversas esaituras: do €saitor, do destinatario (ou da personagem), 
do contexto cultural atual ou anterior"; b )"Todo texto se constr6i como 
mosaico de cita~6es, todo texto e absor~ao e transforma~ao de urn outro texto. 
Emlugar dano~ao de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e 
a linguagem poetica le-se pelo menos como dupla."; c) "num discurso 
dial6gico, a escritura Ie urna outra escritura, le-se a si mesma e se constr6i 
nurnagenese destruidora." (KRISTEV A, 1974, p. 60, 64, 76). 

Assirn, destacando a intertextualidade na poesia portuguesa, estamos 
nos referindo ao modo como as diversas escritas poeticas contemporii.neas 
dao conta das leituras feitas, revelando no encontro de textos diferen~as 
temporais, criticas e ideo16gicas. Os processos intertextuais sao muitos, como 
ja demonstraram Laurent Jenny e Gerard Genette, entretanto 0 que nos 
interessa, tendo alguma poesia portuguesa contemporii.nea como nossocorpus 
de reflexao, e pensar a fun~ao da intertextualidade, concordando com a 
afirma~ao de Jenny de que" a pura repeti~ao nao existe" e que toda retomada 
textualsignifica uma a~ao critica e avaliadora de uma tradi~ao, de uma cultura, 
de urna sociedade. "A intertextualidade e, pois, m;iquina perturbadora." 
OENNY, 1979, p. 44-46). 

Ao exarninarmos diversas obras poeticas portuguesas, produzidas 
no espa~o das decadas de 60 a 90, sem nenhurna ingenuidade de enunciar 
urn jufzo totalizador, observamos que a pratica da intertextualidade e urn 
ponto comurn entre diferentes poetas e uma estrategia por meio da qual esses 
poetas questionam a escrita e a leitura, confrontando igualmente os lugares 
do poeta e do leit~r. Ha duas grandes dire~6esintertextuais nessa poesia: a) 
o diaIogo dire to (por cita~ao, alusao, par6dia, pastiche) ou indireto (epfgrafes, 
nomea~ao apenas de tftulos, de autores), convocando urna cultura literaria 
especifica e urna hist6ria da pr6pria poesia; b) 0 diaJogo entre 0 poema e 
outros textosnao verbais, como a pinturae amUsica, ou verbaisnao literirios, 
como 0 discurso hist6rico e filos6fico. 

Emrela~ao it primeira dir~ao, constatamos que os poetas se debru~am 
sobre a literatura, indagando sobre os limites de sua a~ao, revelando suas 
influencias, contrastando formas de escrita, buscando semelhan~as e 
diferen~as no tempo e no espa~o. Dessa forma, e recorrente que os 
poemas se ponham em dialogo com a poesia classica, com a poesia 
francesa do final do seculo XIX, com a poesia anglo-saxonica e, 
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principalmente, corn a propria poesia portuguesa de todos os seculos, 
embora haja 0 predominio das duas grandes textualidades: a 
camoniana e a pessoana. Retomam formas, temas, contrastam vis6es 
esteticas, confrontam rela~6es da poesia corn 0 mundo. Hi uma 
preocupa~ao entre os poetas mais recentes de avaliar a tradi~ao lirica 
na qual sua escrita poetica se inscreve ou nao e de questionar conceitos 
como tradi~ao e modernidade / pos-modernidade. Alem disso, 0 

dhilogo textual indica a necessidade de romper urn certo 
enclausurarnento da cultura portuguesa, buscando-se a universalidade 
para acompanhar 0 movimento do mundo, 0 que significa pensar 
individualidade e nacionalidade por meio do texto litenirio. 

Ern rela~ao it segtmda dir~o, 0 poerna dialoga corn textos nao verbais 
como a pintura e a mUsica, discutindo a questao de representa~ao, os lirnites 
de significa~ao, 0 proprio pensarnento estetico que permite a produ~ao de 
objetos artfsticos. Ao dialogar corn textos verbais nao-literarios, percebe-se 
que a poesia volta-se para a Filosofia e a Historia, absorvendo linguagens, 
pondo ern crise discursos, avaliando a validade de conceitos e valores. Nesse 
sentido, compreende-se que realmente hoyve, para a poesia contemporanea, 
"urnalargarnentodabasereferencial" QUDICE, 1997, p. 84). 

Podemos dizer que essa poesia difere da prod u~ao anterior por ser 
extrernarnente conceitual e dialogica, exigindo urn tipo de leit~r culturalmente 
ativo capaz de partilhar 0 dialogo e areflexao, pensando a cultura ocidental 
e, emrela~ao a ela, 0 lugar da cultura portuguesa. 

E ideia de Boaventura de Sousa Santos (1996, p. 152-155) que 
poderiarnos aplicar it cultura portuguesa a ideia da antropofagia oswaldiana 
e, se realmente considerarnos a intertextualidade como pratica antropofagica, 
compreenderemos que a poesia portuguesa contemporanea assurniu essa 
necessidade de absor~ao e digestao da produ~ao alheia para definir urna 
identidade propria que se revela tanto nas diferen~as quanta no encontro de 
semelhan~as. E preciso notar que esse "projeto" e de largo alcance, 
significando urna rea~ao it rnassi£ica~ao cultural, it des-cultura, que 0 mundo 
moderno globalizado irnp6e. Temos em mente agora reflex6es de Leyla 
Perrone-Moises (1990, p. 98) sobre 0 valor da antropofagia oswaldiana, 
quando diz que ela "nos permite superar essa' ansiedade', acabar corn todo 
complexo de inferioridade por ter vindo depois, resolver os problemas de rna 
consciencia patriotica que nos levarn a oscilar entre a admira~ao beata da 
cultura europeia e as reivindica~6es estreitas e xenOfobas pelo 
"autenticamente nacional" (1990, p. 98). Leyla Perrone pensa no caso 
brasileiro, masn6s podemos transferir suas palavras para 0 caso portugues, 
porque ha tarnbem esse" complexo de inferioridade", essa "rna consciencia 
patriotica" que exige dos poetas urnarea~ao critica, avaliativa e construtora 
de urna cultura autonoma, consciente de seus proprios discursos, apta a 
receber e a transformar 0 de fora, 0 alheio, ern legitimarnente seu. 

Sobre a op~ao da intertextualidade na poesia portuguesa 
contemporanea, podemos situar como exemplo a escrita poetica de 
Nuno JUdice, que se constroi pela leitura critica do discurso poetico 
que fundamentou a "retorica" da modernidade. Assirn, utiliza-se de 
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urn lexico literario marcado pelo Romantismo e Simbolismo; apropria
se de estruturas, versos e temas de alguns mites da poesia francesa 
(Mallarme, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine), da alema (Holderlin, Rilke) 
e da propria modernidade portuguesa (principalmente a figural fic~ao 
pessoana) numa ostensiva apropria~ao que indica nao so 0 gesto 
admirativo, 0 olhar solidario a aventura dificil da poesia, como tambem 
urn provocativo descentramento da palavra alheia, revendo pela ironia 
a cultura literaria ocidental, os paradigmas poeticos e as imagens
tipicas de poeta sem lugar no presente. No Coloquio Interdisciplinar 
Friedrich Holderlin, realizado em 2 e 3 de dezembro de 1993, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Nuno Judice, como 
poeta convidado, explicou 0 seu encontro com 0 poeta alemao: 

E evidente que nao se fala de urn poe ta, ou se escreve sabre ele, 
se na~ tivermos pontos de contacto com a sua linguagem. Para 
mim, 0 que e decisive na poesia de Hiilderlin e a concep<;ao do 
mundo como forma de uma autra coisa, significado au imagem, 
que esta para alem dele mas a qual nao se chega porque ha 0 

obstaculo da lingua gem, a "dificuldade" de ter de dizer 0 que 
nao pode ser dito, ou ainda a exigencia de manter 0 silencio 
dentro do poema. Atraves dele chegamos a zonas da literatura 
que, de outro modo, continuariam a colocar obstaculos a quem 
vive no mundo contemporaneo, em que nao e passivel ja manter 
a atitl.lde ingenl.la e confiante perante os elementos e a natureza; 
e encontramos uma respira<;ao da palavra que transporta 0 pas
sado cLissico ... com 0 seu ritmo natural, ainda na~ subvertido 
por certos artiffcios modemos que transformaram 0 poema nurn 
objecto de imagens articuladas mecanicamente por exigencia 
da metafora, desligando-se progressivamente de urn sentido fi
nal e configurante do que e dito. (yODICE, 1994, p. 287). 

Se a poesia de Nuno Judice exemplifica os ecos do Romantismo na 
literatura portuguesa modema, como afirma JoaquimManuel Magalhaes 
(1989, p. 248), essa volta, obviamente,nao e inocente, pois 0 acompanhar de 
sua produ~aoliteriiria revela urnleitor atento, critico, que confronta tempos e 
modes de escrita. 0 poeta imp6e aos sellS proprios leitores a obrigatoriedade 
de conhecer urn determinado panorama literario sem 0 qual parte de sua 
poesiaparece ficarreduzidaamanifesta~aoneo-romanticadeurneunarcfsico 
e solitario. Outra fonna de ironia fatal para 0 leit~r. Solicita, portanto, urn tipo 
de leitortambeillliterario,realizando 0 que Umberto Eco (1989, p.118)exp6s 
em Sabre as Espelhos: "[ ... j Quando urn texto cita urn texto anterior, este imp6e 
ao receptor urna insp~ao na propria competencia intertextual e no proprio 
conhecimento do mundo. [ ... j E necessario, para entender a obra, ir para fora 
da obra e explorar 0 que vem antes da obra. ". 

A obra de Nuno Judice realmente constroi urna teoria da leitura que 
vai problernatizar a rela~aoentre escritores e arela~ao entre autor e leitor, os 
problemas da recep~ao esh~tica. 19ualmente discute os limites das diversas 
areas de conhecimento e tanto torna 0 poema urna reflexao filosofico
estetica como 0 transforma num discurso comum, do dia-a-dia, 
parodisticamente cotidiano. Embora nos seus primeiros livros isso seja 
mais dominante, a preocupa~ao com a leitura do mundo, da obra, da 
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literatura e da cultura percorre toda a sua produ~ao, seja em poesia, 
seja em narrativa. A intertextualidade ganha assim uma fun~ao 
especffica: estrategia critica (a~ao separadora), um momenta de 
interroga~ao sabre a validade do discurso literario e a avalia~ao da 
possibilidade au nao da funda~ao de trajetorias novas na arte atual. 

Essa a~ao de leitura tambem recai sabre a leitor de sua obra, que 
precisara recompor seus proprios modelos literarios para atravessar a 
textualidade de Judice e nao se enredar par entre as personagens literanos e 
a fingida memoria de um mundo de fic¢o. Nesse caso e preciso ser a "leitor 
desconfiado" de que falaRicoeur (1997, p. 282, grifo do autor): 

[ ... ] A fun,ao da literatura mais corrosiva pode ser contribuir 
para fazer aparecer um leitor de novo tipo, urn leitor ele pr6prio 
desconfiado, porque a leitura cessa de ser uma viagem confian
te feita em companhia de um narrador digno de confian,a, e 
toma-se um combate com 0 autor implicado, um combate que 0 

reconduz a si mesmo. 

o trabalho poetico de Nuno Judice defende, assim, aliteratura como 
uma partilha de escritas e leituras, uma atividade exigente de reflexao critica 
no tempo e sabre tempos diversos dalinguagem, pando em questao a proprio 
lugar da poesia em nosso presente de incerteZils. 

Porem, e com a certeza de ausencias e silencios que delinearnos esta 
apresenta(iio da poesia portuguesa pos-6D, percorrendo esse territorio de 
extrema mobilidade, ao encontro de algumas dire~6es comuns. Se a 
relativiza~ao de nosso olhar e um fato, operando com a inconcluso e a 
fragmentano, par outro lado, acreditarnos que qualquer abordagemsobre a 
configura~ao do discurso poetico portugues mais recente tera que refletir 
sabre essa diversidade e suas implica~6es, questionando as dialogos e 
confrontos que seus poetas imp6em em torno do sujeito, do poetico e da 
cultura, na contemporaneidade. 

Abstract 

This article presents an overview of the 
modern Portuguese poetry from the 60's to 
the 90's, including reflections of confrontations 
and dialogues which relate different poets, as 
well as different poetical projects. The 
importance of certain thematical and critical 
choices of the lyrical subject and the 
intertextuality is discussed. 

Keywords: modern portuguese poetry, 
subjectivity, intertextuality. 
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