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ENQUANTO nos fcrmamos impartante em Mario Braga e, uma vez mais, \·. 
psicol6gicomente, vamo- e melhor, a anedota, o coso. E, neste sen-

rna -~eo~P~ed~~be~~~a~aemd~ A CR'ITICA DO LIVRO P!j~~;es~~~~cA~s'i~.a~uloe:~fui~i~s J!u~,:ofl~~ \ que elas valem para n6s- rilegio dos seus cantos, •0 Tio do Brasil», \·. 
vista que nos apercebemos das de montagem epistolar, porque as cortes 

coisas pela importdncia vital que falta urn estilo pessoal do her6i epistolo· ,. 
elas assumem para n6s, segundo grafado, estilo of particularmente necessa- . 

uma consciencia que e, aliOs, so- rio ; e c-Cafe Amargo», porque o ~eu tema, ,. 
cia/mente educada. Como o nosso o nascer de urn boato, j6 teve expressOo 

aprendizado nao para, estomos cons· por () CAR LOPES classica em portugues, que ni'io e ultra- \.· 
tantemente a refozer, quer a nossa passada. H6 contudo presa emocional no 
representa~Oo des coisos, quer a sua drama de uma solteirona, em «.A Hero do \ 

valoriza~ao. Quando se relaz uma visi'io Jose· Cardos P"re 0 "l'l ~TJQ ANCORADO - ' f " d Marte• ; ha caracter psicol6gico e local em . 
cientifica Ja realidade, isso acarreta conse· 0 I s- ,......, . arran)o gra lCO e .o Passeio•, e uma curiosa satire, em ' 
quencias toknicas, portanto praticas, por- Sebastiao Rodrigues, Lisboa, 1958 A Tarantula», a intrigalhada politico mu- \' 
1anto de valor; e, pondo isto Cs avessas, nicipal. Mas tres cantos encerra o volume 
o progresso cientffico e tambem incontes- em que o Autor, pela felicidade do anedota, • 
tavelmente estimulado par contradi~i'ies, quer MariO Braga - HIS TORIAS DE VILA, capa e ilustras:ao do e tambem pela apresenta~i'io e andamentos \ 
das teorias, quer do sua importdncia pra· narratives, salta efectivamente para diante 
tica para n6s. Passemos agora das rela~oes autor, Coi.mbr·a, 1958 do etica focada, em vez de se !he prender \ 
entre os homens e as coisas para as dos numa !uta corpo a corpo em que a antf-
seres humanos entre si ; e reparemos que lese criadora mal se diferencia : «Nos Bas- \ 
estes seres tambem, nao apenas se entre- Fruto, ele pr6prio, do desencanto hist6rico aquela exacta coracteriza~i'io do cmal dos tidores>, curiosa coso de conluio do mulher 
-conhecem, como se entre-valorizam, atraves a que se refere (desencanto de uma gera- ca~adores que motam pelo prazer de rna- legitime e do ilegftima no encobrir de urn \ 
das malhas que os ligam ; reparemos ainda ~i'io cesquematica», frente a outre que se tar (ou pelo que esta antes e depois do escdndalo comum ; cO Filho Pr6digo>, come- : 
que o conhecimento e valoriza~i'io des coi· lim ite a esgaravator o seu diario moral), morte) >. dio, com viva ac~i'io, dir-se-ia cinematogra- . , 
sas e fundamentalmente social : coda urn este livro participa na (pelo menos minho) fica, de uma degenerescencia aristocratica \: 
de n6s aprende, logo com a fala, a con- dialectica real do esperan~a. a que os MARIO BRAGA sabe, melhor do qu e provinciana ; e sobretudo cA Doa~i'io», em 
ceber e ajuizar sabre as coisas (e sobre o desencantos e ate os desesperos sao ne- nunca, do que e capaz. Os seus re- que a dispute de urn patrim6nio rural, que \: 
pr6ximo) ; e reparemos que nem todos as cess6rios, como a pr6pria morte e neces- curses principois nCo sOo de cescrito», e, oo mesmo tempo e para dois cosais, 
mentolidodes, civilizat;Oes, estruturas so- s6ria para que nCo saibomos, e portonlo nem de composi~Oo, embora escreva agora uma condi~Oo estreme de independencio : 
ciais, tern a mesma capacidade de adequo· construamos a coda passo, os ultimos fins de urn modo s6brio, enxuto, e esse impan- econ6mica, se desdobra ate manifesta~oes \ 
~i'io e actua~ao eficaz sabre a realidade ; do vida. Dezenas de pormenore:; podia deravel a que chamamos «gra~a• nao deixe do ultima crueza. Este canto garantiria, s6 \: 
reparemos, por conseguinte, qlfe o pr6prio mencionar que autenticam e acabam a men· de ester presente a superffcie verbal e a por si, o direito a uma franca e duradoura • 
progresso cientffico e tecnico (que conshtui, sagem de Cardoso Pires : por exemplo, planifica~i'io narrative destes cantos. 0 ma is recomenda~i'io de Jeitura. ,. 
como vimos, um dos processes do criot;Oo 
de ~lore~ e rondi~~ad~ n~ ap~m ~••••••·~~~~·••••••·~~~·-••••••••••••••••••••••••------------· ~ 
pelos desajustamentos ou contradi~i'ies in-
trrnsecos des ciencios e dos tecnicas mas 
tambem pelos valores que afectam as pro-
pries rela~oes humanas, quer dizer pela 
etica, pela esh!tica socialmente dominantes. 
Eis urn exemplo grato cos cristOos : a 
etica esclavagista do Antiguidade fez parte 
do cadeia de causes que retardaram a 
revolu~i'io industrial dos fins do ldade 
Media, que consistiu, por ex., no utiliza-
~ao do energia hidr6ulica e e6lica, em 
moinhos, no novegoc;Oo a vela, etc.; os 
senhores de escravos, .,enhores de o:: m6qui· 
nos humanau, nCo compreendiam tais ino-
va~i'ies ttknicas. Daqui tiro eu que ha me-
mentos nos quais a i nven~i'io (ou descoberta) 
de valores precede a inven~ao (ou desco-
berta), e o uso, de verdades. E julgo este 
o pope! espedfico do arte : o de inventor 
ou descobrir valores. SerOo entOo os csereS» 
e os cvaloreu rodicalmente distintos uns 
dos outros ? Nao creio. Em ultima ana-
lise, creio ate no primado do «ser• (que 
e objective) sabre 0 «VoJer» (que e SUb-
jective) ; mas ha casas ou aspectos em que 
nos apercebemos primeiro de umo conste-
la~i'io de valores, e sa depois do realidade 
correspondente. Certas manifesta~i'ies de 
sensibdidade anti-esclavagista precederam de 
lon~e a concep~i'io des maquinas que substi-
tuinam os escrovos- isto para dar urn 
exemplo clara e reconhecil!o. 

0 principal equivoco em que se atola 
o mau realismo, o pseudo-realismo, con
siste em s6 apreender realidades enquadra
veis dentro de j u izos preconcebidos de va
lor; quando, ofinal, o realismo se j'Jstifico 
pela cria~i'io de novas realidades humanas 
a partir do intui~oo dos correspondentes 
valores, tambem necessariamente novas. 
Homero ser6 ainda, provavelmente, realista 
ao chegar ao seu terceiro milenio (que ja 
nco vern Ionge) porque, sob certos aspec
tos, a «Odisseia:o continua valendo mois 
do que a realidade humane realizada, e 
nos represen to, sob tais aspectos, umo 
plenrtude •ntradutivel no pratica, salvo na 
med1do d•ssa representa~oo liter6ria que a 
«0 diSSeiO • e, e no medido de quaisquer 
cria~ocs tendentes a realizer na pr6tica 
tota l (e porlanto a superar) representa
~oes tais como a «Odisseia». As obras 
realistas vi'io-se tornando cl6ssicas ao mesmo 
passo que se vao tornando polivalentes, 
equlvo~as, tal como os c6digos legais se 
lornam equfvocos ao mesmo passo que as 
institui~i'ies se vao historicamente translor
mando. 0 realismo cl6ssrco s6 vive auten
ticamente atraves do realismo que se vai 
criando e que constantemente !he restaura 
o sentido unico de progresso que esse rea
lismo classico assume para coda momenta 
vivido ; e a pr6pria obra realista recente 
prec1sa do crflica (ou do espi rito crflico 
dos leitores), tal como a lei precise do 
jurista vivo que a interprete, isto e, fa~a 
viver o:concretamente», isto e, de urn modo 
sempre diferente para coda situa~i'io vital. 

Va_mos oos casos presentes. 

NUNCA me satisfaz o reconhecimento de 
que uma obra nos agrade por quali

dades ditas «formais•. Concebendo a forma 
artfstica como consuma~ao de urn intento, 
0 problema crltico real e sempre 0 de 
sondar os intentos (sejam eles qllais forem) 
que nos agradam. Neste canto perfeito de 
Cardosa Pires palpitam-me duos linhas fun
damentais de for~a. Uma delas : o con
lraste entre mementos de consciencia da 
nossa moc!dade intelectual, o de «antes» e 
o de cdurante• o tempo do guerra frio. 
A outre : urn como que sensa predat6rio 
ou ~Udico de vida, um sensa de vida como 
jogo universal de espia e ca~a. 0 canto 
pode dizer-se perfeito como expressi'io de 
lois linhas de for~a. Perleito porque no 
sua economic narrative, diologal, mono
logo!, no entretecimento dos motives de 
aten~ao nos convence de uma experiencia 
conhecedora, segura, minuciosa, que escolhe 
os dodos entre muitos outros disponfveis em 
vez de os procurer por todos os cantos, 
que se despoja de tudo 0 que nao importa 
essencialmente. Os protagonistas (urn ex-jo
vem de 40-45, Iucido na medido do seu 
desencanto e inapetencia, e uma jovem li
cenciada, hisl8rica e cexistenciolisla», de 
50 e tal, que s6 veia cliberta• quanta a 
instintos dos curses parisienses de firias) 
nao sao tudo, decerto, nem mesmo o fun
damenta l do processa psfquico portugues de 
dais decenios, mas caracterizam bern a zona 
mois a vista, a zona de autoconsciAncia 
«cultural• desse processo. A genie conhe· 
ce-os, conhece-lhe~ as reac~i'ies e as frases. 
E Cardoso Pires contrasta-os flagrantemente 
com uma realidade humane mais impor
tante que, atraves deles, agarra em Ires 
sub-enredos pequenos e numa p6gina, que 
para mim ficara cl6ssica, de historic 
s6cio-moral, a p6g. 117, que aqui nao cabe 
transcrever, infe1izmente. 

Quanta aa sensa predat6rio e Iucida de 
vida, impossfvel nao rel.acion6-lo com 
Hemingway. A pesca submanna do prot~g_o
nista, as duos ca~adas ao mesmo perd1gao 
pelo velho plcaro, a famflia de um!l ren
deira de bilros Jutando contra rel6g1o por 
uma venda, o logista deitando cantos a urn 
lurismo futuro- tudo isto se entrela~a em 
pouco mais de cern paginas c_omo U!h mes
mo espectaculo, urn mesmo 1ogo VItal de 
varies lances e papeis, em que se J?erse
guem imensas finalidades csem f1noltdade 
final• conceblvel, excepto a de no-las repre
sentarmos (e, aline!, nos representarmos a 
n6s pr6prios) como espectac~!o .. Supe!a5ao 
a Hemsngway, pela conSCJencra ludiCD, 
numa tecnica liter6ria a Hemingway, uma 
tecnica muito cbehaviorista• ou reactiv?, de 
ac~ao literariamente pure, despo,ada, 
isto e sem a ret6rica e tambem sem os 
valore; da esperan~a. Nco panho qualquer 
ironia f6cil em considerar este canto per
feitol quanta as suas inten~i'ies patentes. 


