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I 
ARA a perfeita comprensao de figura do «Barao•, personagem 

P Anjo Ancorado de Cardoso Pi- principal da notabilissima novela 
res necessaria seria tornar a hom6nima de Branquinho da Fon
critica e leitura de um livro seca e as de certas personagens dos 

que o mesmo autor publicaria dois roman<:es e novelas de Aquilino Ri
anos depois. Refiro-me a Cartilha beiro. 
do Mcwialva. ou das Negaci5es Li- Jose Cardoso Pires reduz, em 
·bertina.s, livro que- diga-se de pas- grandes linhas esquematicas, a an
sagem- me tem servido de chave tinomia fundamental que caracteri
preciosa para a interpreta~ao de za a sociedade portuguesa desde 
algumas figuras masculinas e femi- meados do sec. XVIII, aos termos 
ninas da fic~ao portuguesa contem- contradit6rios: ·o marialva e o li
poranea. Refiro-me, em especial, a , bertino. 0 maria Iva - assim o defi-
~ltllHIH!Hltmmmmlllllllllllllllllllltlllllllllllllllllfllllll 111111111111111111111111 illlllllllllllllllllllllllllllw.1 

Face e contraface 

bertinos, exactamente como sucede 
em Aquilino Ribeiro. 

0 libertino instala a campanha 
desalienat6ria como processo-base 
contra o marialvismo. Urn dos al
vos a atingir sera a joie de vivre ...... 
mas merce de uma serie de desalie
na~oes aos varios niveis da hierar
quia das aliena~oes: A instila9ao do 
espirito de libe.r-tinagem em quem 
quer que seja pressup6e, como eta
pa previa, essa sel'ie de desaliena
~5es. Cardoso Pires, refere na Car
tilila do Marialva a proclama~ao ae 
Saint-Just segundo a qual «a feli
cidade e possivel, salientando que 
ela corresponde a estabelecer uma 

(Conti·nua na 23.6 pagina) 

••••••••• t-ernand0 Namora 
ao Joao Rui de Sousa 

Paginas ineditas 
o initio vigia 

Paira a morte nos dedos, 
no cora()io, a morte desde 
e no vento que sopra 
- vendaval ou brisa -
entr~ os lenQ6is da vida 
<iorme a morte. 

ne - «e o privilegiado em nome da 
razao de Casa e Sangue•. Desde um 
ponto de vista econ6mico -interessa
.Jhe a defesa das estruturas medie
vais. do irracionalismo. Por conse
guinte, propugna a subsistencia da 
ignorancia, do ruralismo, da resig
na~ao campestre, opoe-se a indus
trializa~ao, as planifica~oes, ao pro
gresso da cultura, a difusao das lu
zes, a modifica~ao das rela~oes de 
classe, ao aumento do nivel de 
vida. Esta, pois, o que se chama 
interessado num certo tipo de eco
nomia e, de modo nenhum, na 
emancipa~ao da mulher. (Adiante 
abordaremos o assunto do amor ). 
A este tipo opoe-se o libertino por
tugues, que tern no Cavaleiro de 
Oliveira-figura litera ria funda
mental entre os chamados «memo
rialistas libertinos» do sec. xvnr 
- au.tor da Recreaciio Peri6dica, 
urn mooelo paradigmatico. 0 liber
tino e a qu i, como alhures, o incon
formista, o heretico, quem corr6i 
as t raves mestras da classe no Po
der, quem lhes da cabo dos valores 
(ate pelo riso). quem tenta pulve. 
rizar os resquicios medievais de 
qualquer epoca. Propugna tudo 
aqui lo q ue o marialva combate. 

de <<Retalhos da Vida de urn Medico)> 
De morte somamos muitas oras, A luta entre estes dois tipos se

duz Cardoso Pires. :E, no fundo, o 
combate travado contra as estrutu
ras medievais, contra a filaucia do 
obscu rantismo, da prepotencia do 
chefe absoluto, contra as aliena~6es 
as eticas imanentes e transcenden
tes, econ6mico-s6<:io-politicas e ou
tras. Nao sera mesmo dificil de de
tectar em Cardoso Pires o «rasto» 
da leitura desses memor ial istas li· 

(2.a serie) 
a morte damos pi.o, flores e frutos, 
a namorada que sorri a morte, -um novo livro de Fernando Namora 
o pai que, morto, vive na noite semimorta. 

Uma frigida mort.e passa 
socbre um leito vazio, 
c:orre a casa, taroz, 
semeando uma· lagrima. 

como uma espada 

0 rosto vi"rado para a morte, 
o sorriso comido pela morte, 
a morte a dar ao corpo um tempo certo. 

0 amor, o be ijo, o furioso sa-ngue 
'(bens precarios) . 

Vai se1· pasta 6 venda, den
tro de alguns dias, mais uma 
obra i ntJdita de Fernando Na
mora·. 0 titulo, conhece-o mui
to bem, i:te lla longos anos, o 
publico leitor que admira o 
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A mode rna arquitectura 
na Universidade de Brasilia 

uDonde vimos? Quem somos? Onde vamos?1> 

ANTONIO R EBORD AO NAVARRO 
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Esboce to de 6 scar 'Niemeyer para o projecto do aud it6rio a construi~ 
na Unive~sidade de Br:as flj<\ 

Foi recentemente divulgado, nas 
suas linhas fundamentais, o me
morial do projecto que o consagra
do mestre de arquitectura moderna 
Oscar Niemeyer elaborou para as 
instala~oes futuras da Universida
de de Brasilia. Depois da obra re:l.
lizada por este arquitecto no deli
neamento da nova capital brasilei-

<, ra, as suas cria~oes audaciosas mas 
funcionalmente abertas ao futuro 
despertam o mais largo interesse 
mundial. 

Deve assinalar-se previamente 
que a Universidade de Brasilia vai 
abranger, na sua p rimeira fase, ol
to institutos centrais: l\Iatematica , 
Fisica, Quimica. Biologia, G'eo-Cie:1-
cias, Ciencias Humanas, Letras c 
Artes. Compreende r-aculdades de 
Arquitectura e Urbanismo, Enge
nharia, Educa <;ao, Direito, Eco
nomia, Tecnologia, Aministra~ao, 
Diplomacia, Ciencias Agrarias e 
Ciencias Medicas. A Universida<le 
possuira uma biblioteca cent!'nl 
(com cnrso de biblioteconomia), 
uma Radio Universidade (com cur-

iContinua na pisina ·central) 

gmnde romancista e acompa
nhq a sua criaciio: «Retalhos 
da Vida de um !oUdico•. Mas 
a materia e nova -. pais tra· 
ta-se da 2.• serie dessas narra
tivas, cujo aparecimento na se
rie inicial. consagrou definitiva
mento o escritor entre os 
maiores da ficciio portum1esa. 
Ao .passo que a 1.• serie de «Re
talhos da Vida de um MedicoP 
se confinava inteiramente no 
mei0 pTovinciano e rustico, o 
volume que vai ser agoTa 7JU· 
blicado inclui1·a «hist6rias. da 
provincia e da cidade. E um 
mundo novo, t1·ansparente de 
vida experimentada, de sensi
bilidade humana, de obseTva
ciio das crueis ou i1'6nicas rea
·lidades, que vai surgir aos lei
tares de Fernando Namora na 
2.' serie dessa obra admiravel. 

Damas hoje aos nossos lei
tares um antegosto do livro 
anunciado, 1·eproduzindo algu
mas das suas paginas de mais 
expl'essiva qualidade liteTa't·ia. 

A 
gente, na cidade, nao segu. 
ra o tempo. Ele passa. corre 
- trai~oeiramente; passa ou 
corre, como alta nuvem, sem 

nos dar aten~ao - ate ao momen
ta em que reparamos, assombra
dos, que ele se dis tan ciou. E as 
coisas que ·com ele passaram ve
mo-las entao ao longe, ja descora
das ou alheias. No entanto, em 
certas horas vazias da tarde, no 
cafe ou pelas ruas. eu ainda fazia 
por sentir pr6ximas as recorda<;oes 
dcsse trio singular: Dasy, o velho, 
o garo.to que nao era garoto, nem 
adulto, nem crian~a. mas urn bon
zo · que, sob expressoes opostas, ti
nha puas vidas sacrificadas ao _seu 

(Continua na 19.• pigina) 
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(Continua<;ao. da 11.• p;igina) I te do seu Talbot, Cardoso Pires res acaba por produzir os seus ·efei-· 
aponta-lhe detalhes que correspon- tos. Ha todo um condicionalismo 

especie de ordem nova, uma «forma dem aos dos tiPos ma1·ialya~. Diz: externo que ajuda. Os herois habi
de extinguir os resquicios do me- «Este ar de terra a terra e fac11 de tuais de Cardoso Pires gostam de ' 
dievalismo». A afirmac;ao «a felici-' perceber-se nalguns mfantes da Ia- comer, beber e amar. a0 estao a 
dade e possivel» tern urn caracter V?ura que gastam a m~uo_r parte da espcra das compensac;oes celestiais : 
nitidamente desmistificatorio em VIda nas grandes cap1ta1s. Nesses, forma de demonstrar que certas es-

1 

relac;ao ao 9ecreto do Genesis: «a as fa-las p~·ovincianas e o tor~; com J tn1turas socio-politicas e as etic~s 
terra te sera maldita ela te produ- que se dn1gem aos cna!los sao co1 - n nanent_es e transcendentes nao 
zira espinhos e abroihos". Cardoso sas cult1va~as, uma espec1e de mar. consegmram ainda uma amputac;ao 
Pires observa que «todo 0 apelo ao ca de estJrpe para os d1ferenc;ar 1 mmto profunda. 
gosto pela vida pressup6e uma in- do resto dos mortais que r;ao tern 

1 

Todavia, em Joao e Guida nao 
tenc;ao de modificar a vida em so- terras ~em passado para Ia da c1- se passa o mesmo. A destntii;iio vai 
ciedade». 0 apelo ao gosto pela vi- dade. Sao outros_; _ gozam a pa~ da bastante Ionge_ 
d? pressupoe, como fases prepara- ~ortuna das fam1llas. be :.Jem vmho I Personagens frustradas? Certa
tori~s dessa mo?ificac;ao, as desalie- em to _nos bares do G~1ncho ou de 1 mente. Da mesma. ~rustrac;ao fun
nac;oes qt~e atra_s ~e referiram. Casca1s sem gue_ algu~m lhes !eve I dam ental que_ Aqmlmo R1betro de-

l 
Ora Joao, prmc1pal personagem a mal,_ 0 propno J_oao comenta: tectou na soctedade portuguesa. 0 

de 0 A.njo Ancorado, comec;a por «Como os velhos re1s» . E qua!ido 1 processo de emburguesamento im
ser um homem da gerac;ao de -±5. Cardoso Pires _escreve: «e. mss9 : p!Jca_ 9ue o homem se sacrifique. 

I 
Esta indicac;ao e fundamental, na hav1a uma pontmh? de desdem ate~~ Sacnfiq~e _as estruturas s6cio-poli- 1 
medida em que se sabe que o fim por ele_ propriO, , iSto equn~ale a tlcas e as et1cas imanentes e trans-

' 

da 2." Grande Guerra nao trouxe, ev1denc~ar os aspec!os dJcotomicos cendentes mencionadas. Que 0 ho
afinal, o fim de todos os fasci smos.

1 

da personagem, a por logo em des- mem se arnpute. Luzia da novela 
A juventude daquela altura deposi- taq_ue ~ Sl,!a. ?ialetica intern a. Mas I CJ11;ando ao Gavicio Cai 'a Pena, diz 
tara uma profunda esperanc;a na J oao nao e Ja urn desses <nnfantes • a T1ago: «Estes bichinhos (refere
extirpac;ao total . desse cancro. Essa Ida lavoura>>. f?ua. exp~riencia inte-1-se. aos a~imais domesticos da sua 
es.pera~c;a chegara a ser certeza. lectual de raiz .l~bertJ_na. melhor: qumta) sao mais interessantes que 
Joao d1z: «A mocidade de 45 tinha liberal,_ a sua m1htancia antifascJs- · os menmos embrutecidos por se
o romantismo das certezas. Encon- ta do f1~1 de; segunda Grande Guer-1 culos de civilizac;ao crista, dizia 
trava-se na grande volta da Hist6- ra. torna-lo-a, mesmo quan~o her-~ meu pa1, que acima de tudo tern 
ria e a Hist6ria havia de ser dela>>. d~1ro ~as courelas do pa1, num po.r efeito destruir no instinto te
I~to ~ignifica que essa mocidade de declasse_. _ . _ naz e sistematicame_nte, o que 'pos
-l;> nao chega a afirmar-se politica- A Joao opoe-se Gmda Sampa10, sm de belo e autonomo». Guida 
mente. Entregara-se a convicc;ao de sua compa!lheu·a no TaJbot duran- Sampaio dira, por sua vez, a Joao: 
que conseguiria afirmar-se politica- te o passe1o a S. Romao. Cardoso " ·;·a verdade e que em cada um 'de 
mente sem com bate proprio, Mais P1res_ apresenta-a em not,_a ao fundo nos existe uma crian(;a contraria
um~ vez se pr~va que e sempre da ~agma: «Vmte e tres a!los, l1- da>>. e depois: «0 erro. Joao, 0 crime 
arnscado estar a espera que sejam cenc1ada, salvo erro, em FllologJa I esta em nos terem ensinado desde 
os outros a com bater a nossa Juta. · G~rmanica peJa Universidade de pequenos a renunciar a vida Con-J 
Em 19-57, Joao encontra-se com I L1sboa>>. Ha uma diferenc;a de quin. trariar, dominar o desej 0 mitural. 
trinta e oito anos de idade treze ze anos entre eles. Quando Joao a No fundo ainda e o fatalismo cris
anos depois das esperan!;as r'rustra- conhece «percebeu pela toada dela tao, acho eu». 
das. :E um «desencantado>> por inac. que_ era uma jovel!l da segunda oe- Curioso e que trinta anos depois 
!;i'io. Isolado, nao podendo projectar ra~aO>:. Que g~i:a(;ao?. A que se ~e- Guida fale como Luzia: sao os trin
o seu eu sobre urn mundo circun- gu1u a dele- Ja se ve- a que v1e- ta anos de travao fascista 
dante onde actue. esta so, dando r!l depois da que tivera «o roman- .Mas Guida Sampaio querera, ape
passos em torno de si mesmo, fa- t1smo_ das certezas>>. Esta s~gunda sar de t_udo, prolongar, tanto quan
ze~do circulos em torno da sua g~rac;ao ~n~ava a aca~ar ? mstru- to . possivel, o seu hoje burgues. 
propria personalidade, procurando c;ao J?rlmana ou nos pr1meiros anos . Deixou de acreditar, totalmente 
definir-se. Joao, em certo passo, do _llceu quando a~abou a guerra.J num dia de amanha, em qualque; 
pensara: «Vivemos numa epoca em Va~ a tempo ge venficar que a «pri- 'I re:::oluc;iio (e quere-la-a?). Diz a 
que cada qual fala para si mesmo me1ra gerac;ao, falha todo o seu . Joao: «Como se o dia de amanha 
na companhia de muitos outros>>. programa de reforma s6cio-politica. a eternidade nos ceus na Terra o~ 
Em 1945, ainda estudante, acorda- A certa <;!tun~ ha este dialogo: • Ia onde e, pudesse resolver 0 ~aso 
--a-o a certeza de um futuro dife- «Em 4v, Gmda, onde estava voce do hom~m >>. Burguesinha ( «evolui
··ente- para aquela sociedade estag- em 45?, , da•>} ate ao tutano, vai construin
h~ct.a o~ em decomposic;ao o~de «Estudava ja se -d~ixa ver .. Espe- do o s~u 1:Jniverso particular: para 
VlVJa. F1lho de um grande capita- re, estava com o pa1 na Afnca do uso propno. Enquanto Joao pesca, 
lista, nao defende os valores da alta Sui»._ • ela verseja, alinhavando frases ao 
~urguesia. Pretende, corajosamente «'l'mha qu~? Dez, doz~ anos?,. acaso: «Cala-t e ver:to/Cala-te, pas-
llbertar-se dos <<Valores» desta. Tal QA volta d1sso. Porque?". saro». E Cardoso P1res diz: «Guida 
atitude implica uma determinada «Por nada. Talvez me sinta um tinha o gosto de se ouvir a s6s No 
«despromoc;ao social• 0 que leva o pouco culpado por si. :E possivel. banho ficava tempos e tempos a 
pai a verberar-lhe a~ atttudes «os- Nessa altura tinha eu vinte e pou- recitar palavras a toa e em todas 
tensivas, _suspeitas, denunciadoras,, cos anos». _ _ descO;bria urn significado especial 
em rela'!ao ao trus_t que controla. . 0 futuro. que_ a gera_c;ao de 4v ha: rel~c1onado com coisas que s6 ela 
0 pai nao pode de1xar de ser urn v1a prometldo a que vmha atras ca1 sabla>l. E1s como o autor de Anjo 
sustentaculo do statu quo medieva- como urn castelo de cartas. «'l'alvez Ancorado nos expli-ca- nao sei se 
Jesco que Jhe defende os interesses. rr;e si~ta urn pouco -c_ulpado_ por si», vol:unt~r~amente- o quadro socio
Mas o f1lho, esse, numa carta de d1z Joao. 0 passado e tambem o de- .psJcologico que define o poeta 
1951, transcrita por Cardoso Pires sastre que se sabe. Dai o facto de puro. Em 1957 a poesia pura ja 
em nota de fundo de pagina, escre- t~r estas palavras a respeito d_a mo- deixara de querer significar qual
ve: «Nas malas fui encontrar a Re- CJdade que su cedera a de 4v: «A quer coisa de prec iso ou muito 
creac;;iio do nosso Cavaleiro de Oli- que veio a seguir ja nao (isto e: menos contar o que quer que seja . 

. veira. Se nao to impingiram duran- ja nao tivera o romantismo das cer- 'rod a a poesia que narre- e conside-
te o curso (e mais provavel que tezas ) . Considera-se traida pelo pas- rada discursiva. 0 segredo estara 
nao) H!-o agora porque e urn livro sado e pelo fut~:~ro. Te~ o reali;;r•Jo em destruir a univocidade que ela 
fresco e recheado de verdades,. da duv1da: ass1ste e mterroga-s~"- envergonhadamente ainda conser
Aplaudir os memorialistas Iiberti- «A~siste e interroga-se, e uma ex- ve. Chegamos a fase da plurivoci
nos- do sec. XVIII num pals em que pressao que aponta para urn pro- dade, da palavra-reflexo. Mallarme 
os principios da Revoluc;ao France- grama_ J)assivo. «Assiste" quer di- triunfou. A frase fragmenta-se. Ins
sa sao ainda- em pleno sec. XX- zer: llmita-se a ver no que param tala-se a nova retorica: a que pro
considerados pela mentalidade ofi- as modas. move a palavra isolada num siste
cial como altamente subversivos, e, Claro que estas d~as gerac;oes ma de palavras isoladas, a valor 
sem duvida, um born passo para acabam J?Or es~r umdas, embo;·a absoluto. A mentalidade burguesa 
urn jovem portugues dos seus 50. talvez d1sso nao se ape:rceba:n. faz os seus joguinhos academicos 
Born passo? Juizo certamente ridi- Joiio dira a Guida; «Estamos sos, com as palavras que apontam pru·a . 
culo aos olhos da Europa. --i'Vlas Car- desencantados, e logico que explo- os significados secretos talvez de 
doso Pires nao tratara de compor, remos essa pobre ci r cunstancia. alcova. -Mas a fa·ce mais liberta de 
voluntaria e falsamente, persona- We band of b1·o~heTs, companheiros Joao, aquela que corresponde ao _ 
gens que se apresentem «bern ves- ao sabor da tnste natureza". Per- militante frustrado nao deixa <le 
tidas, a bisbilhotice europeia. 0 .sonagens s6cio-po'liticamente frus- redarguir interiorm'ente!» Nada re
mais que elas dao e aquilo: mani- trada~. arrastam com melancolia solve seja o que for se o que se 
festarem com as devidas cautelas, sua V1da de inuteis. E a joie de vi- pretende e segurar o' dia a dia». 
por causa do Santo Oficio, a Eua m·e?. . 
admirac;ao pelas ousadias. setecen- Ve]amos: o fascismo e suas im-
'tistas. plicac;.oes destruiram a alegria de 
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ALEXANDRE PINHEIRO 
TORRES ' 

Mas Joao falha a sua «desprorno- viver. A doutrinac;ao segundo a 
~iio social». Acaba a guerra, o fas- qual se deve renunciar aos. praze
cismo continua, e ele ve-se, nessa 
mesma ocasiao, pela morte do pai, • • • • • • • • • • • • _.. • • • • 
herdeiro de uma grande fortuna. A 

sua existencia arrastar-se-a pelos :---------------------------------• corredores, quase na obscuridade, ARCA DE NOE I I I CLASSE 
ACABA DE SAIR 

0 FI LH O DA FELI CIA 
OU A INOCENCIA RECOMPENSADA 

da triste <cdolce vita, •portuguesa. 
Em 1957, no pequeno episodio que 
Cardoso Pires nos narra em 0 Anjo 
Ancorado (uma tarde com Guida 
nas falesias junto a aldeia mariti
ma de Sao Romao) , Joao aparece 
revestido dos tra(;Os herd ados , do . 
marialvismo da alta finan~a. As no
vas circunstancias historicas, cria
das pela certeza de que a a lgumas 
ctemocracias triunfadoras da guerra 
sempre convinha afinal a manuten- Com a sua bolsinha de amostras as costas, tamancos ferrados 
~ao de certos regimes totalitarios, I trrape-trrape, carapuc;a na cabe\:a e quatro vintens na algibeira, 
nao propiciam 0 desenvolvimento e I foi Pedro assentar praGa. 
a explosao da ~ce literaria de Joao. llustraroes de LUiS FILIPE DE ABREU 
Este tornar-se-a tuna personagem edic;ao brochada 20$00 
de duas aguas. perigosamente equi- cdic;ao cartonada 25$00 
librada entre essa face e a marial-~ 
va, que se !he opoe: Quando apare- l I V R A R I A B E R T R A N 0 
·ce, no inicio da narrativa. ao volan- ------------.---------------------.: 
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