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A INCLusAo DO LEITOR NA POESIA DE MARIO QUINTANA

Renata Romero Ferraz (UnE)

o objetivo desse trabalho e tecer alguns comentarios sobre a inclusao da figura do leitor nos
poemas em prosa de Mario Quintana, genero hibrido resultado da fusao entre 0 formato da prosa
eo discurso poetico, muito cultivado pelo autor que exigede seus leitores urn verdadeiro mergulho
em sua obra que, se num primeiro instante parece ser tare fa facil devido a simplicidade aparente,
no decorrer do processo se revela verdadeiro desafio grayas a complexidade das ideias e dos
conceitos que essa poesia singular envolve.

A INUSITADA SEMELHAN<;A ENTRE AS COISAS NA POESIA DE MANOEL DE BARROS

Kelcilene Gracia Rodrigues (UNESP)

Para Hugo Friedrich, a lirica do seculo XXapresenta uma linguagem enigmMica e obscura que
atrai e surpreende ao orientar-se para a vertente da ousadia metaforica. Ou seja, os poetas
escolhem imagens que dificultam uma interpretayao imediata. E 0 que acontece no pertinaz
trabalho de Manoel de Barros, que ve e recria urn cosmos diferente, no qual as coisas sao
deslocadas de seu espayo natural e alojadas de modo perturbador e estranho. Nesse universo
de perplexidade, de descoberta e de angUstia, os sentidos confundem-se caoticamente e as
imagens poeticas borram os limites do sensivel e do inteligivel. Dai, a poesia de Barros surge
como experiencia de busca atraves das palavras e com procedimentos composicionais como
rupturas, frases fragmentadas, categorias gramaticais travestidas, inversoes frasicas, monta-
gens insolitas, neologismos e incongruencias. Mas e no tratamento dispensado a metafora que
reside 0 trayo distintivo da sua poetica. A presente comunicayao procura evidenciar 0 jogo
metaforico que conforma a poesia de Manoel de Barros e 0 poder dessa metafora em espelhar,
pela analogia, a inusitada semelhanya entre as coisas.

A MORTE EM MUITAS VOZES, DE FERREIRA GULLAR

Carlyne Cardoso de Paiva (USP)

Com urn estilo peculiar e proprio, 0 tema da morte perpassa toda a poesia de Ferreira Gullar,
adquirindo contornos cada vez mais complexos e densos. Confluindo por uma efemeridade do
tempo nas obras iniciais; uma exaltayao da vida, urn saudosismo da infancia e urn pessimismo

no qual a perda e a morte se fazem presentes, em "Poema Sujo", ate principios de uma morte
mais humana nas obras Barulhos e NaVertigem do Dia, a morte se incorpora de maneira assidua,
complexa e extremamente human a em Muitas Vozes. E e neste livro que surgem com maior
veemencia, poemas que visam desde reflexoes maduras sobre a efemeridade do tempo, junta-
mente com a consciencia da vida, ate poesias com grandes cargas de sentimentos pungentes,
nunca antes percebidos na obra do poeta com tamanha intensidade.

A POETICA DE ARLINDA PESSOA MORBECK

Renata Chicarelli de Andrade (UNEMAT)

A presente comunicayao visa apresentar dados parciais sobre uma pesquisa, em andamento,
sobre a recuperayao da memoria literaria de Arlinda Pessoa Morbeck, considerada como a
primeira poetisa do Estado de Mato Grosso, uma escritora que faz parte da historia literaria
mato-grossense e que, no entanto, permanece no anonimato ate hoje.



AS ENTRE LlNHAS DA GENALOGIA DE MANUEL BANDEIRA

Ana Lucia Branco (USP),Fabiana Karen Cardoso Vieira (USP), Vania Gaia (USP)

Em Pasargada, ou na Suic;:aem Clavadel, ou no Curvelo, ou em Recife? Onde se encontra 0

"poeta-maior"? A resposta e impar: Manuel Bandeira .
Nesta, encontramos, pois, a resultante de uma poesia introspectiva e irreverente: a poesia da
ausencia. A definic;:aoda professora Graciema Pires Therezo e bem objetiva quanta a projec;:ao
dos poemas do poeta: "Autor e sujeito se confundem". 0 que nos permite referir-se ao fato de
que Bandeira, de certa forma, delineou a sua biografia em suas obras, por meio da simplicidade
dos vocabularios, conotando a urn sentido metafarico, por entre linhas.
Dentre a sua vasta tematica, 0 poeta fez de seus entes 0 elemento fundamento para 0

desenvolvimento de seus poemas. A familia, com quem teve uma nimia ligac;:ao,toma-se uma
ponte de referencia para a decodificac;:aoda expressao lirica de Bandeira.
Em detrimento disso, e de intuito do trabalho em questao a abordagem de uma pequena, porem
significante, parte da obra banderiana, tecendo, com base em poemas exemplificativos do autor,
uma trajetaria que parte da infancia do poeta, que passa a adolescencia do mesmo, a maturidade,
ao descobrimento do Mau - Destino e a visao vital de Bandeira pas esta descoberta .. Tudo
fundamentado em uma expressao sentimental pessoal (doautor - eu-lirico, portanto): a presenc;:a
constante da familia nos versos compostos.
Assim, verificar-se-a uma consideravel presenc;:ado pai, da mae e da irma nos versos poeticos
de Bandeira. E evidente que 0 homem-poeta morreu urn pouco em cada morte desses. Todavia,
fora essa dor - a dor da ausencia - dos entes estimados que 0 fezurn arquiteto biografico. Manuel
Bandeira se torna, portanto, urn poeta sensivel, urn poeta do cotidiano, a medida que nao se
comediu a transpor a sua dor, a sua ausencia familiar, a essencia de (muitos) de seus versos.

ASPECTOS POS-MODERNOS DE UMA OBRA CONTEMPoRANEA: UMA LEITURA DE

"FLUXO-FLOEMA", DE HILDA HILST

Leandra Alves dos Santos (UNESP)

Este trabalho pretende discutir a leitura de uma obra contemporanea e suas caracteristicas
pas-modernas, sendo necessario lembrar que a pas-modernidade, vista conforme Lyotard como
urn estado do modernismo, urn periodo apas as transformac;:6es ocorridas pela sociedade
pas-industrial nao e a ruptura com 0 Modernismo, mas urn repensar as atitudes e 0 modo de
ver a literatura dentro do proprio Modernismo. Seria, conforme Derrida urn suplemento do
Modernismo, pois a cultura pas-moderna e marcada pela fragmentac;:aodo tempo em presentes
perpetuos, pela pluralidade de conceitos, pela rapidez exigida em nossas ac;:6ese atitudes -
rapidez esta caracteristica da sociedade pas-industrial - uma sociedade estruturada em valores
descartaveis, onde os sentimentos e emoc;:6essao impessoais, prevalecendo antes de tudo a
tecnologia e 0 consumo, a padronizac;:aodos individuos e 0 momenta do "Ter", 0 que causa
angustia e horror no homem moderno, que tambem necessita do "Ser". Em cada urn dos cinco
textos da obra Fluxo-Floema, Hilda Hilst utiliza-se de quebras abruptas em relac;:aoa liberdade
com a pontuac;:aoe 0 largo uso do fluxo de consciencia que coordenam a narrativa sempre em
tome de Deus, do amor e da morte revelando a multiplicidade de conflitos e angUstias tao
caracteristicos da pas-modernidade. As narrativas iniciam-se de forma desconexa mostrando
urn narrador-personagem envolvido com seus pensamentos, seus conflitos e medos. Hilst
mostra-nos a multiplicidade do homem, sua plenitude e natureza por meio da re-visitac;:aoe
re-explorac;:aoas diferentes formas genericas apontando-nos a preocupac;:aoincessante de seus
personagens em querer saber como e construido 0 mundo, inclusive 0 que se costuma chamar
de mundo real.



o FLUIR DO TEMPO: LEITURA DAS lMAGENS POETICAS EM "DOZE NOTURNOS DA HOLANDA"

Claudia Gomes Pereira (UN/CAMP)

Esta pesquisa tern como objetivo configurar 0 motivo do tempo por meio das imagens multiformes
construidas pela linguagem poetica de CeciliaMeireles, em "DozeNotumos da Holanda". Nesta obra,
o tema do tempo e desenhado por irnagens que, de modo geral, nao dissocia a natureza da presen<;;a
humana. Ele se revela como auxiliar da cruel adversaria da vida - a morte, sendo 0 agente que tudo
corroi, a constata<;;aoda transitoriedade emerge na liricaceciliana com evidencia. 0 titulo do livro"Doze
Notumos da Holanda", e uma homenagem ao pais que ela visitou em 1951, e onde escreveu a obra
que foipublicada em 1952. Os poemas saDintrospectivos e ternurn marcante fluxonarrativo, da mesma
maneira que urn eu lirico sempre presente. Aimagem da noite, que e personificada, percorre os doze
poemas como sin6nimo de questionamentos da fugacidade de tudo e do sentido da vida.Aanalise sera
feita pela observa<;;aoda constitui<;;aodas imagens recorrentes. Assirncomo, atraves do embasamento
nas reflexoes bachalerianas, sobre 0 estudo do processo da imagina<;;aocriadora em obras que dedica
aos quatro elementos da natureza, focalizando a comunhao entre a agua e 0 ar. Ainda com a
contribui<;;aodas leituras de Gaston Bachelard que sintetiza 0 valor da imagem dado a partir de sua
extensao imaginaria, sera valorizado 0 irnaginario.CNPq

o SUJEITO LiRICO NA MARGINALIA: A PASSAGEM DA "BIBLIOTECA" A "PERFORMANCE"

Ana Cristina Tannus Alves (UNESP)

A Poesia Marginal, localizada por muitos criticos enquanto poesia do cotidiano, se propagou em
urn contexto de fechamento politico, a decada de 70 no Brasil. Nesta conjuntura, have ria a
necessidade de se contrapor ao autoritarismo que paulatinamente estava em curso desde os
anos 60. E justamente nesta passagem da decada de 60 para 70 que observariamos certas
especificidades relativas ao que parece se configurar enquanto epoca de profundas transforma-
<;;6escontextuais, tendo em vista a progressiva reorganiza<;;aoda juventude em busca de uma
postura mais adequada a cena cultural brasileira em 1972. [SSG porque, 0 discurso fundamen-
tado em "certezas" utopicas sugeridas como encaminhamento pelas tendencias de esquerda
cederiam espa<;;opara as "incertezas" do desbunde. Aristides Klafke, poeta estreante nesse
momenta de supressao das liberdades, ira desenvolver sua poetica com 0 valor simbolico do
confronto e da resistencia, aproximando-se dos gestos poeticos da Marginalia, sobretudo porque
apresentaria uma estetica integrada ao poder do espetaculo em que a performance seria urn
aspecto importante na analise de sua produ<;;ao.Haveria, portanto, urn descuido com a a<;;ao
especificamente literaria - a escrita - para a adoc,;aode uma linguagem baseada na pnitica da
experiencia individual. Nesse sentido, a "biblioteca" passa a ser substituida por uma literatura
do lido e do vivido. Assim, propomo-nos a examinar 0 sujeito lirico na Poesia Marginal,
precisamente 0 discurso poetico de Aristides Klafke, a fim de que se fac,;auma apreciac,;aoanalitica
menos panoramica a respeito da poetica do autor supracitado, atentando para 0 fato de que 0

subjetivismo associado ao performatico apareceria para confirmar uma Iiteratura de expressao
pessoal frequente na decada de 70.


