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Lembram-se desta demoligao? 

memoria cultural nao e so recordar, e tambem resistir 
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Roberto Goto 

Os esteiiores do anilgo teafro municipal, nas lotos de V-8 

Na semana passada, o secretirio 
da Cultura do Estado, pianista Joao 
Carlos Martins, anunciou estudos do 
Condephaat visando ao tombamento 
de 31 mansOes historicas que ainda 
bersistem na av. Paulista, em Sao 
Paulo, resguardando seu espaqo con- 
tra o avango dos modernos e orgulho- 
sos edificios que caracterizam um 
dos maiores centres financeiros do 
mundo. Alertados pelo amincio, al- 
guns proprietaries nao perderam 
tempo: comegaram a demolir. Como 
resultado, no inicio desta semana, a 
av. Paulista perdeu mais quatro de 
seus casarOes, construidos entre 1910 
e 1950, alguns pelos chamados "ba- 
rfles do cafe". 

Numa pista em que a especulagao 
imobilidria corre ao lado da financei- 
ra, projetando a escala do milhao de 
cruzeiros o prego do metro quadrado 
de terreno, era de se esperar outra 
atitude dos zelosos donos das man- 
sOes? Numa mesa-redonda sobre 
f Memoria Cultural", oportunamente 
realizada pelo Sesc de Campinas na 
chuvosa noite de terga-feira, o arqui- 
teto Fabio Magalhaes foi direto ao as- 
jEunto; "e dificil preservar, porque os 
fnteresses economicos quase nunca 
fcoincidem com os interesses da 
memoria cultural; 6 uma luta cons- 
tante da comunidade contra interes- 
Sses pessoais e os equivocos do Esta- 
<do"- 

No caso das mansOes da Paulista, 
| p arquiteto pensa haver mais do que 

um equivoco. "Foi uma demagogia". 
E sugeriu que, em vez de colocar 
"um funcionirio na frente de cada 
casa" para impedir futuras demoli- 
gbes, o Estado "deveria colocar um 
policial na frente de cada burocrata" 
para evitar outras ingenuidades. 
Lembrando a destruigao de um casa- 
rao de azulejos em Rio Claro, Maga- 
lhaes notou que "a maioria das de- 
moligOes 6 feita a portas fechadas; 
comega-se a demolir por dentro e 
quando a populagflo se dd conta, e 
muitotarde..." 

Agindo ks escondidas, o demolidor 
denuncia a si mesmo. "Estd cons- 
ciente do crime cultural que prati- 
ca". Crime para o qual o arquiteto 
nao prescreveu o castigo, posto que 
"nao acredito em legislagbes". 0 uni- 
co rem6dio para garantir a preserva- 
gao dos bens culturais e, em sua opi- 
niao, "a agao da sociedade civil". 
Um exemplo? O predio da escola 
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Caetano de Campos, na capital, que 
condenado inapelavelmente pelos 
tecnicos do metro, permanece em pe 
ainda hoje, ao lado da Praga da 
Repiiblica, gragas a mobilizagao da 
comunidade. "Abrimos um processo 
popular e ganhamos a causa, impe- 
dindo a demoligao". 

Outro exemplo, este negative: "se 
tivesse havido uma agao efetiva da 
sociedade, o Ruy Novaes nao teria 
demolido o Teatro Municipal de Cam- 
pinas". 

"Triste recorda^ao 
A mengao do arquiteto abriu uma 

das grandes cicatrizes que marcam a 
histbria cultural da cidade, lembran- 
do que temos por aqui mesmo um 
episbdio semelhante ao que vem 
acontecendo na av. Paulista. Para 
resgatar a memoria do fato, o Sesc 
expoe em seu saguao posters do 
fotbgrafo Aristides da Silva, mais co- 
nhecido por V-8, que registra como 
"triste recordagdo" as varias fases 
de mais um "crime cultural" — co- 
metido, no caso, pelo prbprio poder 
publico. Ou melhor seria dizer des- 
membria? Quern se lembra das mar- 
chas e contramarchas que comanda- 
ram a destruigao do teatro que, hb 17 
anos, ainda ocupava o amplo terreno 
que se estende atrbs da Catedral, ho- 
je tornado por uma loja de roupas? 

Foi necessbrio que uma das pes- 
soas do auditbrio, a jornalista Jane 
Costa, interviesse no debate para que 
seus participantes se recordassem de 
que "a imprensa e a comunidade de 
Campinas se manifestaram contra a 
demoligao, mas assim mesmo o tea- 
tro foi demolido". A isto pode-se 
acrescentar (para complicar) o fato 
de que o prefeito Ruy Novaes, movi- 
do por interesses e vontades ainda 
hoje pouco ou nada conhecidos, con- 
seguiu conduzir habilmente suas in- 
tengbes reavivando a memoria do de- 
sabamento do cine "Rinque", ocorri- 
do em 1951. Acenando com o temor de 
uma nova tragedia, exagerando as 
rachaduras do predio, Novaes conse- 
guiu passar o trator por cima das re- 
sistencias e oposigbes e o teatro aca- 
bou indo ao chao no final de 1965. 

Enfim; a "agao da sociedade ci- 
vil" 6 suficiente para impedir estes e 
outros "crimes culturais"? A ques- 
tao da preservagbo e tao simples as- 
sim? No momento de dar concretude 
bs suas posigdes, o arquiteto escorre- 
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Paulo S. de OHveira 
gou, saindo-se com a afirmagao de 
que "a agao de preservagbo nao esta 
so no tombamento e propondo que 
nao se confunda patrimbnio cultural 
apenas com casas e casaroes. 0 
filbsofo Antonio Joaquim Severino, 
outro dos debatedores, viu-se obriga- 
do a admitir que "a pergunta nao foi 
bem respondida"... e a devolveu "em 
outros termos", b jornalista. 

"Unicos meios" 
Severino, professor e vice-reitor 

da Puc de Sbo Paulo, reconheceu que 
"vivemos num capitalismo selvagem 
e desvairado que mercantilizou todas 
as expressbes culturais". E argu- 
mentou: "como nbo podemos passar 
uma borracha em cima desse dado 
histbrico, o que vamos fazer? Cruzar 
os bragos e esperar que um ser extra- 
terreno venha salvar nossa cultura"? 
Em sua opinibo, as "pequenas lutas" 
travadas pela comunidade em defesa 
dos seus bens culturais "sbo os uni- 
ces meios de que dispomos para en- 
frentar esse gigante" capitalista- 
selvagem. 

"So vejo essa saida: a organiza- 
gbo, a conscientizagbo, a manifest- 
gbo". Para o filbsofo, "a dificuldade 
estb em fazer a comunidade com- 
preender o valor de sua cultura". A 
importbneia desta compreensbo, se- 
gundo ele, estb diretamente ligada b 
"identidade" do brasileiro. "Recupe- 
raremos a nossa autenticidade quan- 
do conhecermos nosso modo de vida. 
Hoje estamos atrbs de um modelo de 
vidro fume e brinquedo de plbstico 
porque nos recusamos a assumir nos- 
sa identidade Cultural". 

Sem definir seus conceitos (afinal, 
o que se quer dizer quando se fala em 
"identidade" e "autenticidade" de 
um Pais ou comunidade?), o filbsofo 
consentiu em descer a consideragbes 
mais especificas ao apelar para que o 
prbdio central da Puc de Campinas, 
tambem construido e habitado por 
um dos "barbes do cafb", "nbo vire 
supermercado". 

E cultura, o que d? 

As indefinigbes, na verdade, nbo 
foram privilegio do professor. Atra- 
vessaram (ou rondaram) pratica- 
mente toda a mesa-redonda, acaban- 
do por comprometer um dos pblos- 
chaves da tembtica central: o termo 
"cultural". Em outros palavras, de 
que cultura se trata? E que cultura se 
quer preservar? Esta questbo foi lan- 
gada pela professora Regina Mbrcia 
Moura Tavares, diretora do Institute 
de Comunicagbes da Puc local, que 

Jinfonlo Severtno 
apontou para o processo de interna- 
cionalizagbo experimentado pelas so- 
ciedades em setores economicos e 
culturais. 

Como que num estalo, Fbbio Ma- 
galhaes observou que "essa cultura 
que estb ai nao e a nossa, nbo nos re- 
conhecemos nela; e uma cultura de 
manipulagbo... e se manipula para 
dominar". Acrescentou que o veiculo 
por excelencia dessa cultura b u tele- 
visbo, que em si "nbo 6 boa nem 
mb", detendo porem um grande "po- 
der manipulador". Para impedir que 
a cultura seja utilizada como instru- 
mento de dominagbo segundo o ar- 
quiteto, "b precise revalorizar as ma- 
nifestagbes' culturais que partem do 
povo e tirar da TV o seu poder mani- 
pulador". 

Tambem procurando precisar 
suas posigbes, Antonio Severino ex- 
plicou que "quando falamos de iden- 
tidade cultural, isto nbo significa iso- 
lacionismo". E arrematou, proble- 
maticamente: "o problema b que nbo 
fizemos a sintese entre a identidade e 
a manipulagbo; o problema b saber 
aonde nos querem levar com ela". 

Museus da cidade ou na 

cidade? 

Para compensar tais colocagbes, 
importantes mas imprecisas (em que 
nbo entram categorias como as de 
classes sociais e ideologia), a mesa- 
redonda proporcionou ao pequeno 
publico de terga-feira as propostas 
mais concretas do sociolOgo Paulo de 
Salles Oliveira e do historiografo Jo- 
nas Soares de Souza, albm dos infor- 
mes meio reivindicatorios, meio pro- 
pagandisticos de Olavo Volpato, pre- 
feito de Itu. 

Paulo de Oliveira langou na mes- 
ma noite seu livro "Brinquedos Arte- 
sanais & Expressividade Cultural", 
editado pelo prbprio Sesc. A obra 
mostra que, resistindo ao rolo com- 
pressor da chamada industria cultu- 
ral (que o autor nbo ve como "um 
mal em si mesmo"), ainda existem 
vbrias frentes (ou retaguardas) de 
produgbo artesanal no Brasil — com 
o importante detalhe de se tratarem 
de artesbes amadores, portanto nbo 
pressionados por necessidades mate- 
riais. 

O sociblogo aproveitou a ocasibo 
tambem para solapar a "falsa oposi- 
gbo entre as atividades manuais, con- 
sideradas inferiores, e as intelec- 
tuais, consideradas superiores e no- 
bres". Contra essa visbo elitista do 
trabalho, Paulo Oliveira observa que 
"toda atividade manual b um fazer 
intelectual", lembrando que "em al- 
guma medida todos somos intelec- 
tuais, embora nem sempre exerga- 
mos uma fungbo tipicamente intelec- 
tual". 0 sociblogo compara "o traba- 
lho de um artesbo ao de um escritor 
ao burilar sua frase". 

Artesanato amador 

Jb o historibgrafo Jonas Soares de- 
fendeu a integragbo dos museus na 
vida social e cultural das cidades. 
Disse que, para que isso acontega, b 
precise que "o museu deixe de ser 
um banco de objetos para se transfor- 
mar em universidade do povo". E 
lembrou que, na maioria dos casos "o 
museu estb fisicamente na cidade, 
mas sem participar de sua vida cul- 
tural", citando o Museu Republicano, 
de Itu. 

0 prefeito Olavo Volpato justificou 
o fato sustentando que "embora os 
ituanos se orgulhem do seu pa- 
trimbnio cultural, nao participam 
das atividades". Lamentou que "a to- 
mada de posigbes concretas" seja 
"inibida pela falta de recursos", 
acrescentando que a migragbo de 
pessoas de outras cidades a Itu "en- 
fraquece a sensibilidade" da popula- 
gbo ituana para a preservagbo dos 
bens culturais. Logicamente, disse 
que apbia "a tese do secretbrio Joao 
Carlos Martins no sentido de reser- 
var uma parcela do Imposto de Ren- 
da para preservar patrimonios cultu- 
rais". 
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Ma Id i to Baudelaire 

Luiz Carlos H Ror. 2fL 
No dia 25 de junho de 1857 era posta & venda, pelo 

editor e amigo do poeta, Poulet-Malassis, a primei- 
ra edi^flo de "Les Fleurs du Mai", de Charles Bau- 
delaire, o patriarca de Imhagem dos poetas maldi- 
tos do simbolismo francos. 

Baudelaire tlnha entfio 36 anos e seu livro estava 
destinado a ter uma recepc&o dspera e hostil. 

"Nada pode justificar a um homem de mais de 
trinta anos, depois de haver dado k publicidade um 
livro cheio de semelhantes monstruosidades", con- 
cluia a critica de "Le Figaro". 

Mais do que a mera indignacflo da critica, certa- 
mente afeita aos padroes mais amenos e tolerdveis 
do romantismo. As Flores do Mai ainda viriam a so- 
frer uma condenaqfto concreta, imposta pela justiqa 
francesa. Por "ofensas k moral piiblica e aos bons 
costumes", Baudelaire e seus editores seriam con- 
denados a penas de multa e, expia^ao maior, 
ordenou-se a supressfio de seis poemas, porque con- 
tinham "expressdes obscenas ou imorais" - os mais 
amaldi^oados dentre os poemas malditos de Baude- 
laire. 

A reabilitaQSo s6 viria quase um seculo depois, 
em 1949, atravds de uma revisSo judicial do proces- 
so, reconhecendo-se entao a ausSncia, nos poemas, 
de qualquer propdsito obsceno ou grosseiro e pro- 
clamando, em suma, que a apreciagdo inicial da 
obra, determinante de sua condenagao, "revelou-se 
arbitrdria, pois nio foi ratificada nem pela opiniao 
piiblica nem pelo juizo dos homens de letras". 

E, todavia, aquela condena?ao deveria ter sido 
mais ampla, se prevalecesse a opiniao dos censores 
mais severos e vigilantes, contemporineos de Bau- 
delaire - e cuja fungSo, afinal de contas, consiste em 
primordialmente suspeitar, suspeitar sempre, por 
principio e por via das diividas. Deveria, por exem- 
plo, ter alcan^ado obras como "Lola de Valence", 
pela expressilo "jdia negra e rosa", onde se preten- 
deu vishimbrar conotaQdes obscenas; afinal, esse 
poema fora compost© para servir de inscri^ao a um 
quadro de Manet, outro notdrio fautor de escdndalo: 
"Entre tant de beautds que partout on peut voir, 
Je compreends Wen, amis, que le ddsir balance; 

Mais on voit scintiller en Lola de Valence 
Le charme inattendu d'un bijou rose et noir". 

Que poderia ser assim traduzido: 
Entre tantas beldades quantas ver-se possa, 
e de se compreender se o desejo vacila; 
mas ve-se em Lola de Valence o, que cintila, 
charme imprevisto de uma jdia negra e rosa. 

Talvez a doce ambigUidade do biju negrirrdseo 
fosse somente o reflexo de outra ambigUidade, mas 
jd amarga, que marcou a existdncia do poeta. 

Que manteve com a atriz Jeanne Duval uma re- 
laQSo amorosa entremeada de conflitos e de subser- 
vifincia - e no livro de Baudelaire 6 freqUente a no- 
?ao do amor como tiranico e vampiresco, a fazer, 
diz ele, de "meu espirito humilhado teu leito e teu 
dominio" ("Le Vampire") - ao mesmo tempo em 
que aspirava a ser "sublime sem interrup^ao". 

Embora aparentemente Ihe causassem aversdo 
as iddias democrdticas e "a multidao vil dos mor- 
tals ("Recueillement"), entusiasmou-se com a re- 
volucao de junho de 1848, tendo-se agitado para 
"correr ao martirio". 

No decorrer dessa mesma revolugao ainda extra- 
vasaria seu ressentimento contra a mfle e o padras- 
to, ogeneral Aupick: "Fuzilemos o general Aupick" 
teria ele gritado, armado de fuzil e cartucheira. 

E despertar-lhe-ia, finalmente, desconfian?a e 
medo a incomoda admiraq&o dos poetas mais jo- 
vens, como Mallarmd, que o considera o Principe 
dos Mistdrios, e Verlaine, que destaca em sua obra 
menos o hom'vel e o macabro, e sim a sua constru- 
qflo consciente e volunUria, em cuja arquitetura 
nada seria efeito do acaso. 

Mas n&o ha duvida de que, ao lado desse rigor de 
construed©, a obra de Baudelaire concorreu para 
resgatar para os horizontes da poesia temas proibi- 
dos pelos rigidos padrOes morais de sua dpoca, para 
libertar determinadas palavras, proscritas pelos 
eddigos de linguagem aceitos e estabelecidos. 

Proclama, com efeito, em seus poemas a libera- 
qho dos sentidos, declarando que sua alma so se ex- 
pande perante a voliipia; louvando a dan pa, o re- 
pouso e o fascinio da amada nua, s6 vestida de jdias 
ruidosas e cintilantes - e o poeta ama com furia as 
coisas onde o som se mescla k luz, onde a sonorida- 
de se mistura k luminosidade, ou, enfim, evitada a 
intermediaeao quase sempre empobrecedora da 
traduqio: "...et j'aime k la fureur les choses ou le 
son se mele a la lumiere" ("Les bijoux"). 

Embora ciente da dana^ao, social ou teologica, 
ele se identifica com as mulheres danadas e a 
"dspera esterilidade de seu prazer": "vos que em 
vosso inferno minha alma perseguiu, pobres irmas, 
eu vos amo tanto quanto de v6s me compadeQo" 
("Femmes Damndes"). 

Assim evoca Lesbos, a ilha mitica de Safo, av6 
dos poetas malditos, que teve seus versos queima- 
dos em pra^a piiblica; "o que nos valem as leis do 
justo e do injusto? /virgens de cora?ao sublime, 
honra do arquipdlago / vossa religido como uma ou- 
tra 6 augusta / e o amor se rira do inferno e do c6u!" 
("Lesbos"). 

Em suma, ao "poeta maldito, inimigo das 
familias, favorito do inferno" ("Les deux bonnes 
soeurs"), a cujo cora^fio cheio de coisas fiinebres 
apetecem as estagbes das brumas e das chuvas: os 
fins de outono, os invernos, as primaveras Omidas 
de lodo ("Brumes et phiises"), 6 reservado o impul- 
so de destruir o que 6 a sua negaQflo, a sua antitese: 
o verde esplendor da natureza, a came jovem de 
uma mulher. Em um belo poema, "A celle qui est 
trop gaie", Baudelaire identifica ambas, natureza e 
mulher, em um mesmo anseio de puniQfio. por 
afrontarem sua alma, devotada ao torto e ao obscu- 
ro. Desse poema 6 a tradu^&o que ora se apresenta. 
De notar a sua estrutura, cujos versos iniciais suge- 
rem uma tipica concep^flo romfintica da mulher e 
da natureza, mas cujo desenvolvimento logo se en- 
caminha para outro sentido, rumo a um desfecho 
pleno de erotismo e perversfto, caracteristicamente 
baudelairiano: 

"Teu rosto, teu gesto preclaro 
s&o belos como uma paisagem; 
oriso brinca em tua imagem 
qua/ fresca brisa no cdu claro. 
O pass ante detdm os passos 
se o rex;as com leviandade, 
deslumbrado ante a clahdade 
de teus ombros e de teas hraqos. 
Pois as respiandecentes cores 
que com tuas vestes suscitas 
despertam na alma dos artistas 
a imagem de um bald de flores. 
Loucos trajes sSo o estandarte 
de tua alma, rutilo omato; 
louca. que mepOes, insensato, 
a amar tanto como odiar-te. 
Certa vez, num jardim perfeito, 
indo a arrastar minha apatia, 
vim a sentir, com ironia, 
o sol dilacerar meu peito. 
A primavera em esplendor 
tanto bumilhou minha tristeza 
que a insoldncia da natureza 
eu castiguei sobre uma /lor. 
Assim, na noite, sem alarde, 
hora de vohipias e agouros, 
para os teus intimos tesouros , 
vou me arrastar como um covarde. 
Epunir-te a came radiosa, 
maltratar teu seio vencido. 
abrir em teu flanco aturdido 
uma ferida dolorosa ■ 
e, doce vertigem malsS, 
atraves estes labios umidos, 
mais estuantes e mais tumidos, 
injetar meu veneno, irmS!" 

Luiz Carlos Ribeiro Borges 6 Juiz de Direito e poeta. 
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A imitagao como arte 

O mimico frances Marceal definiu 
sua arte como expressao de sentimen- 
tos por meio de atitudes, e nao um 
meio de traduzir palavras atrav6s de 
gestos. Esse ponto de vista, entretan- 
to, nSo coincide com o sentido original 
da palavra, dada pelos gregos e de- 
pois pelos romanos. Na antigllidade, 
dois tipos de espethculo praticaram a 
imitagao (mimesis): o mimo e a pan- 
tomima. 

Com a palavra mimo designava-se 
tanto o ator quanto o proprio es- 
pethculo cenico. Um ou virios atores 
(mimos) representavam uma cena 
rundamentalmente expressa em mo- 
vimentos corporais e faciais, de 
carater comico e quase sempre obsce- 
no, nao dispensando completamente a 
expressao verbal. 

A origem do mimo e retomada e 
controvertida. Alguns estudiosos sus- 
tentam que tenha nascido na Etriiria 
e a partir de la se irradiado para o sul 
da ItAlia, onde floresceu; depois pas- 
sou para a Grecia. 

O certo 6 que em Siracusa, no co- 
mego do quinto s6culo antes de Cristo, 
em forma de espetaculo recebeu um 
texto escrito, com Epicarmo e Sdfron 
apresentando temas mitoldgicos em 
forma caricatural. Poucos fragmen- 
tos sobreviveram de mimo com texto, 
mas pode-se afirmar que seus temas 
prediletos eram o adultdrio e a mitolo- 
gia. 

A pantomima, pot 
uma representagao te 
historia narrada exci 
meio da danga, exprir 
tos e ideias atraves c 
tas com gestos e atb 
Este genero, tamber 
mota, definiu-se ma 
com Pilace de Cilicia 
xandria, que o liber 
associando-o apenas £ 

A figura central da 
um dangarino mascai 
posturas e passos, re» 
um dos caracteres de 
ator dependia apena 
corporal, uma vez 
impedia-lhe a express 

A exemplo dos gre 
romanos apresentav; 

video  
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A imagem da telev 
te. Refiro-me k colori' 
ce e exige toda ateng§ 
As pessoas sem o sens 
cientes da realidade 
notam na televisSo < 
tochvel. S6 perceptivi 
possui em casa. Do 
video, um mundo enc 
mente do telespectt 
cessivel. Talvez isso e 
tria; nho aquela sa; 
vfeem adoradores d( 
aquela que coloca o I 
ao mesmo tempo pr6 
dos idolos da TV. Cont 
o comportamento e os 

Ao mesmo tempo q 
ra dentro das casas o 
cos, apresentadores, r 
tores, artistas etc., o t 
ca impressionado con 
entram em sua casa. 
sem imperfeigOes fac 
Enfim, belos, portico; 
Aquele aprendizado d« 
e perfeito 6 vivido nac 
Surge entao a paixao-d 
lo idolo. 

Eis que o idolo ex: 
momentos na tela. Mj 
as ilusdes dao lugar a 
latados norte-americs 
plo. De um programs 
com recursos naciona 
totalmente diferente, 
teiido, aparencia dos ; 
radicalmente. Como 
porta o telespectador? 
rece estudos. 

No dia seguinte, no 
aquele idolo aguarda 
com ansiedade. Volta' 
familia se esquece. O 
quece. 

Nesse momento d( 
de si mesmo, cabe a t 
bem manipulada por 
merciais e ideoldgico 
acredita ser "bom" m 
Este, como um saco dt 
cebe tudo pois sua pa 
defensiva permite qu 
em sua consciencia... < 
Ainda mais quando t 
possui programas it 
passatempos bem aca 
leva em conta a capa 
milagao questionhvel • 
A tefevisao pode ser 

Gonzaguinha, 

agora mais acessivel 

com seu novo disco 

"Caminhos do Coragao" 

 som  

-Edgar Rizzo 

de mimo: a popular, mais primitiva e 
mais duradoura, nao se enquadrava 
em esquemas dramaticos; era ence- 
nada por prestigiditadores e acroba- 
tas, homens e mulheres, que mostra- 
vam suas habilidades em praga piibli- 
ca, em casas particulares ou em qual- 
quer outro lugar onde pudessem arre- 
cadar algum dinheiro para o seu sus- 
tento. 

Estes artistas imitavam os sons de 
vdrios animais e fenomenos da natu- 
reza. Entre eles apareciam os espe- 
cialistas em gestos, revelando habil 
articulacao e grande controle da ex- 
pressao racial. I 

Em geral, os espetaculos eram im- 
provisados e os artistas, considerados 
de baixo status social, pois precisa- 
vam apenas de uma plataforma riisti- 
ca e de uma cortina movel, atrhs da 
qual esperavam o momento de entrar 
em cena.jOs romanos 
familiarizaram-se com essa especie 
de mimo a partir dos contatos com o 
helenismo, quando predominavam os 
temas impregnados de "imoralida- 
de". 

. Sua principal finalidade era diver- 
tir: no festival anual denominado 
Floralias, por exemplo, as atrizes le- 
vavam ao palco seu espirito licencio- 
so e seus corpos completamente nus. 
Houve uma perseguigdo e conseqiien- 
temente uma decadencia dessa arte e 
seu renascimento aconteceu com o 

Antonio R. Fava 

Ainda a voz 

engasgada 

Luiz Gonzaga Junior, ou 
simplesmente Gonzagui- 
nha, esta na praga com um 
novo disco - "Caminhos do 
CoragSo". Desta vez - jk 
era tempo - o compositor 
vem com um trabalho mais 
acessivel a todos, e nao 
apenas hqueles com ouvi- 
dos viciados nas "cangOes- 
tensao". 

Gonzaguinha ainda nao 
conseguiu libertar-se de 
uma velha heranga, que o 
acompanha desde o inicio 
de sua carreira e que pare- 
ce incomodh-lo; o timbre 
de voz engasgada. Mais 
acentuado nas miisicas 
depressivas. 

Fora isso, o disco 6 bom, 
muito bem cuidado, artisti- 
camente. Os arranjos, or- 
questragdes e regencia do 
maestro Jota Moraes, sdo 
perfeitos. Assumem um 
carhter de extreme nivel 
de qualidade com milsicos 
de alto gabarito, de produ- 
gao luxuosa. 

Em "Caminhos do Cora- 
gho", Gonzaguinha deixou 
de lado qualquer conceito 
filosbfico para assegurar 
as faixas em torno de uma 
ideia; trocou o hermetismo 
pela versatilidade e mos- 
tra, com certa categoria, 
um inbdito gosto por can- 
gOes mais. leves e 
divertidas. 

Exemplo disso e a musi- 
ca "'0 Que 6, o Que 6" fai- 
xa que abre o elepe, o me- 
Ihor samba que fez atb ho- 
je, de tradigdo carioca e 
com uma letra de muita 
empolgagao. Com uma le- 
tra leve e ingenua, b quase 
um samba-enredo, com um 
solo de surdo, na introdu- 
gao, e, logo em seguida, 
uma possante bateria, me- 
tais e cordas. Interessante 
e inteligente, embora sim- 
ples, a letra consegue sair 
do lugar comum, quando 
Gonzaguinha usa uma lin- 
guagem figurada. 

"...b a vida?/e a vida/o 
oue b diva lb men ir- 

dito e feito— —Fernando Sabino— 

Levando bananas 

d Holanda 

O apartamento em que nos hospedamos fl- 
ea num predio antigo, em /rente a um canal 
por onde passam barcos de teto de vidro 
cheios de turistas. Deve ser um predio histdri- 
co, pois o guia aponta e todos olnam para a ja- 
nela onde estou, no terceiro andar. Acho que 
acabei virando atragao turistica em 
Amsterda. 

Nao, foi brincadeira subir ate aqui. 0 lugar 
e supreendentemente amplo e confortavel, 
mas nao tern elevador e sao tres lances de es- 
cada apertada como a da torre de uma igreja. 
Nao sei que ideia foi essa minha de subir car- 
regando as duas malas. So a maior pesa 32 
quilos. Consegui chegar Deus sabe como, bo- 
tando a alma pela boca. Pensei ate que ia ter 
um trogo: deixe-me cairna cama, bufando co- 
mo uma locomotiva, /eve/ algum tempo para 
recuperar o foiego. E estou com o corpo doen- 
do ate agora. Que haveria de fazer? As malas 
tinham de vir ate aqui em cima, nao havia 
carregador para traze-las. Se soubesse a proe- 
za que isso significava, teria pedido ajuda ao 
motorista do t&xi que nos trouxe do aeroporto, 
um lotagao holandes com jeito de quern nao 
faz outra coisa senao subir tres andares carre- 
fando malas. Pagar-Ihe-ia de bom grado o do- 

ro da corrida. 
So mais tarde me ocorreu o obvio, ou seja: 

poderia ter aberto as malas Id em baixo e su- 
bir quantas vezes fosse precise, mas carre- 
gando apenas um peace de seu conteudo de 
cada vez, em lugar de carregar tudo de uma 
so vez, como um burro-sem-rabo. E depois 
ainda ha quern me considere um intelectual. 

Verifico, consternado, que Ipanema nao e o 
unico lugar afetado por essa verdadeira cala- 
midade piiblica que infesta as suas calgadas. 
Jamais imagine/ que numa cidade civilizada 
como Amsterda, tivessemos tambem de evi- 
tar cuidadosamente o que os cachorros vao 
deixando pelo caminho. Se nao andarmos 
olhando para o chao, de repente 6 aquela des- 
graga: uma pisada nomacio, uma ecorregada 
- nao ha palavrao capaz de neutralizar o chei- 
roso dissabor que se segue. 

Observo iudiciosamente para a minha mu- 
lher que o holandes nao e ingles. Ela acha a 
observagao tao sutii que me sugere anoth-la 
na caderneta. Me explico: estamos mal acos- 
tumados; aqui nao tern nada de muitos plises, 
sorres e sanquis, tudo se faz meio na raga. Ja 
e nao peace que entendam nosso ingles (quan- 
do entendem): e ir chegando e dizendo a que 
viemos, porque se formos esperar que nos 
atendam cheios de rapapes, quando chegar a 
nossa vez, como na /ng/a terra, ficaremos es- 
perando at6 o final dos tempos. 

Hoje de manha, para fugir do frio que esta 
fazendo. acabamos nos retueiando num bar. 


