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Abstract  
  

  This  dossier  intends  to  reveal  some  documents  that  help  to  highlight  the  importance  of  the  
Brazilian   aspect   contained   in   the   large  project   of   the  Orpheu  magazine.  We  present   some  
pages   of   the   Brazilian  magazine  Fon-‐‑Fon!   that,   by   publishing   or   referring   to   poets  which  
were  to  become  associated  with  the  Portuguese  Modernist  magazine,  contribute  to  measure  
one  of  the  least  known  pieces  of  the  large  puzzle  of  roots  and  influences  that    made  Orpheu  
a  singular  magazine  in  the  context  of  Modernism.  
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Resumo  
  

Este   dossier   procura   revelar   um   conjunto   de   documentos   que   ajudam   a   evidenciar   a  
importância   da   vertente   brasileira   no   âmbito   do   amplo   projecto   da   revista   Orpheu.  
Recolhem-‐‑se  páginas  da  revista  brasileira  Fon-‐‑Fon!  que,  publicando  ou  referindo  os  poetas  
futuramente  associados  à   revista  modernista  portuguesa,   ajudam  a  dimensionar  uma  das  
peças  menos  conhecidas  do  amplo  puzzle  de  raízes  e  de  influências  que  converteu  Orpheu  
numa  revista  singular  no  contexto  do  Modernismo.  
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No   dia   28   de   Dezembro   de   1912,   aparecia   nas   páginas   da   revista   carioca  
Fon-‐‑Fon!  a  notícia  da  chegada,  menos  de  um  mês  antes,  do  poeta  português  Luís  
Ramos  ao  Brasil  (Fig.  1).  Inaugurava-‐‑se  assim  o  contexto  em  que  emergiu  um  dos  
núcleos   fundamentais   para   um   entendimento   amplo   e   completo   do   grupo   de  
Orpheu,  cujos  integrantes  foram  devidamente  tratados,  nas  suas  distintas  vertentes,  
nas  páginas  do  recente  livro  coordenado  por  Steffen  Dix,  1915  –  O  Ano  do  Orpheu  
(ed.  Tinta  da  China,  2015).    

  Luís   Ramos,   futuramente   conhecido   como   Luiz   de   Montalvor,   pode   ser  
considerado   um   dos   mais   significativos   elos   de   ligação   (a   par   de   Ronald   de  
Carvalho)  entre  o  Modernismo  Português,  desde  uma  fase  precoce  em  que  ainda  
não  se  fixara  nas  páginas  de  uma  publicação  colectiva,  e  o  Modernismo  Brasileiro,  
se   o   entendermos   numa   perspectiva   mais   alargada,   que   não   seja   reduzida   ao  
impacto  da  Semana  de  Arte  Moderna  de  1922,  em  São  Paulo1.  A  Fon-‐‑Fon!,  revista  
que   começara   em   1907   com   o   evidente   programa   de   acompanhar   de   perto   as  
transformações  que  a  vida  moderna  trazia  consigo,  foi  o  lugar  privilegiado  para  o  
encontro  de  ambos  os  modernismos.  É  portanto  de  todo  o  interesse  dar  a  conhecer  
algumas   páginas   significativas   deste   periódico   semanal   do   Rio   de   Janeiro,   nas  
quais   foram   apresentados,   publicados   ou   referidos   os   mais   relevantes   escritores  
portugueses,  com  particular  destaque  para  os  que  se  podem  considerar  influências  
comuns  tanto  para  os  poetas  brasileiros  da  época  como  para  os  artistas  de  Orpheu;  
e  no  qual  nos  parece  ter-‐‑se  anunciado  e  desenvolvido  com  cada  vez  maior  alcance  
e  consciência  aquela  vertente  do  projecto  de  Orpheu  que  é  da  responsabilidade  de  
Montalvor   e  de  Ronald  de  Carvalho  e  que,  pelo  menos  num  primeiro  momento,  
terá   parecido   aos   futuros   directores   do   número   2   da   revista   suficientemente  
adequada  para  a  simbiose  com  os  projectos  entretanto  desenvolvidos  no  contacto  
com  a   tradição  moderna  portuguesa,  o  contemporâneo  movimento  da  Renascença  
Portuguesa  e  a  recepção  constante  de  ecos  da  Europa  cosmopolita  das  Vanguardas.    

Há  duas  faces  de  Jano  que  caracterizam  a  singularidade  de  Orpheu:  uma,  a  
diversidade  das  colaborações;  outra,  a  exuberante  diferença  expressa  nas  capas  dos  
dois   números   de   1915,   que   não   deve   ser   reduzida   a   uma   simples   mudança   de  
horizontes  por  parte  do  grupo  órfico,  mas  a  um  aspecto  fundamental  desta  geração  
de  artistas:  os  órficos  coincidiam  na  recusa  de  um  programa  único,  na  aceitação  de  
um  passado  comum  (que  não  se  recusa  e  se  assume  como  objecto  de  trabalho  para  
novas   e  mais   aprofundadas   incursões   e   inovadoras   pesquisas),   e   na   apologia   da  
individualidade   criadora.  O   facto   de   alguns   dos   colaboradores   serem   leitores   da  
revista   inglesa   Blast   e   de   Camilo   Pessanha   (cuja   colaboração   foi   projectada),   e  
serem   influenciados   por   ambos,   é   um   perfeito   exemplo   do   carácter   plural   da  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1O   projecto   de   uma   publicação   que   permitisse   aproximar   as   literaturas   portuguesa   e   brasileira  
conheceria   uma   concretização   mais   evidente   nas   páginas   da   revista  Atlantida   :   mensário   artístico  
literário   e   social   para   Portugal   e   Brazil,   dirigida   por   João   do   Rio   e   por   João   de   Barros,   e   que   se  
prolongaria,  contando  com  um  total  de  48  números,  de  15  de  Novembro  de  1915  a  Janeiro  de  1920.    
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revista,   carácter   que   tem   sido   sucessivamente   assinalado   pelos   seus   autores   e  
críticos.  

Um  breve  olhar  dedicado  à  revista  Fon-‐‑Fon!  permitirá  compreender  em  que  
medida   os   enquadramentos   que   a   nortearam   são   próximos   daqueles   que  
motivaram   parte   das   reflexões   que   incidiram   em   Orpheu.   No   comentário  
introdutório   ao   volume   comemorativo   Fon-‐‑Fon!   Buzinando   a   modernidade   (2008),  
Cesar  Maia   lembra  que  “o   título  da   revista,   inspirado  no  som  de  uma  buzina  de  
carro   [...]   não   poderia   ser   mais   sugestivo   para   anunciar,   na   capital   do   país,   a  
chegada   do   século   XX   com   todas   as   suas   mudanças”   (in   Braga,   2008:   5)2.  
Procurando  manter   um  permanente   diálogo   com   as   novidades   provenientes   dos  
meios   cosmopolitas   europeus,   nomeadamente   de   Paris,   e   acompanhar   a  
transformação   do   Rio   de   Janeiro   em   virtude   da   gradativa   adopção   das   novas  
tecnologias,   transportes,   modelos   culturais   e   comportamentais,   Fon-‐‑Fon!   era  
também  um  dos   palcos   principais   para   a   publicação,   o   incentivo   e   a   divulgação  
crítica  de  uma  nova  geração  de  poetas.  Alguns  destes  poetas,   aliás,   entraram  ou  
poderiam  ter  entrado  nas  páginas  da  revista  Orpheu:  refiram-‐‑se  os  nomes  de  Mário  
Pederneiras,   um   dos   fundadores   da   Fon-‐‑Fon!,   Felippe   d’Oliveira,   Olegário  
Mariano,   Homero   Prates,   Rodrigo   Otávio   Filho,   Eduardo   Guimaraens,   Carlos  
Maul,  Ronald  de  Carvalho,  Luís  de  Montalvor  e  Álvaro  Moreira,  entre  outros.  De  
facto,   as   cartas   trocadas   entre   Carvalho   e  Montalvor   –   compiladas   por   Arnaldo  
Saraiva  em  O  Modernismo  Brasileiro  e  o  Modernismo  Português  –  testemunham  que  os  
poemas   de   alguns   desses   autores   chegaram   a   ser   enviados   por   Carvalho   a  
Montalvor,  com  o  objectivo  de  que  os  poemas  fossem  publicados  em  Orpheu.  Foi  
assim   que   Eduardo   Guimaraens   foi   efectivamente   integrado   nesta   revista   e  
mencionado  como  potencial  colaborador  de  um  segundo  número  da  Centauro   (cf.  
Saraiva,  2004:  336-‐‑337).    

Quanto  ao  grupo  da  Fon-‐‑Fon!,  Álvaro  Moreira  fixou  uma  exemplar  imagem  
nas  suas  memórias:    

  
A  geração  do  Fon-‐‑Fon!  era  tida  por  simbolista.  Na  verdade  era  maníaca.  Se  os  dois  adjetivos  
não  qualificam  o  mesmo  substantivo,  a  diferença  deve  ser  essa.  Cada  um  dos  iniciadores  e  
dos   incorporados,  sem  nenhuma  combinação,  adorava  o  Outono,  o  Poente,  o  Incenso,   [...]  
os  Pierrots  de  Willettem,  a  Boêmia  de  Puccini,  os  Noturnos  de  Chopin,  Bruges  com  todos  os  
canais,   Paris   com   todas   as   canções...   Geração   estrangeira.   Estávamos   exilados   no   Brasil.  
Achávamos   tudo   ruim   aqui.   [...]   Gerações   espontâneas.   Foi   a   geração   do   Fon-‐‑Fon!   que  
espalhou  o  verso  livre  pelo  Rio  e  pelos  Estados.  O  verso  de  Mário  Pederneiras.    

(Moreira,  2007:  66)  
  
Em  termos  de  atitude  e  de  motivações,  este   retrato  não  anda  muito   longe  de  um  
outro   que   poderia   ser   escrito   para   descrever   o   encontro   entre   Fernando   Pessoa,  
Mário   de   Sá-‐‑Carneiro,   José   de   Almada   Negreiros,   Alfredo   Guisado,   Côrtes-‐‑

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Existe  um  pdf  em  rede:  http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101430/memoria22.pdf    
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Rodrigues,  José  Pacheko,  Guilherme  de  Santa-‐‑Rita,  Raul  Leal  e  Amadeo  de  Souza  
Cardoso   (e   que   seria   próximo,   por   exemplo,   da   entrevista   de  Almada  Negreiros  
para  o  Zip  Zip,   em  1969).  O   interesse  pelos   simbolistas  mais  velhos   e  marcantes,  
como   Pederneiras,   poderá   de   algum  modo   equiparar-‐‑se   ao   que   em   Portugal   se  
dedicou   a   Ângelo   de   Lima   e   a   Camilo   Pessanha;   o   respeito   e   admiração   pelos  
grandes  vultos  da  cultura  finissecular,  assim  como  a  adopção  de  alguns  das  suas  
mais   icónicas   figuras   (como  Pierrot  ou  Salomé),  era  partilhado  dos  dois   lados  do  
Atlântico;  o  desencontro  face  ao  contexto  nacional,  considerado  em  quase  todos  os  
aspectos   desprezível,   e   contrário   aos   impulsos   criadores   mais   avançados,   era  
comum   a   todos,   colaboradores   de   Fon-‐‑Fon!   e   de  Orpheu,   que   lutavam   contra   os  
“leptidópteros”   circundantes;   e,   por   último,   uns   e   outros,   através   de   inovações  
técnicas  como  o  verso   livre,  procuravam  renovar  a  moderna  poesia  portuguesa  e  
brasileira.    

Voltemos,   pois,   a   Montalvor,   um   dos   principais   elos   de   ligação   entre   as  
revistas  Fon-‐‑Fon!  e  Orpheu  na  primeira  metade  da  década  e  1910.  A  22  de  Fevereiro  
de  1913,  surje  uma  nova  referência  a  Luís  Ramos  em  Fon-‐‑Fon!,  na  mesma  página  
em   que   se   anuncia   a   partida   de   Ronald   de   Carvalho   para   Paris.   Esta   referência  
permite  supor  que  Montalvor  e  Carvalho  só  se  conheceram  depois  do  regresso  do  
segundo   ao   Rio   (Fig.   2).   Em   ambos   os   casos,   a   Fon-‐‑Fon!   salienta   com   particular  
assertividade  a  conjugação  entre  juventude  e  modernidade:  Ronald  de  Carvalho  “é  
um  poeta  que  surge  vigoroso,  forte  e  com  uma  larga  visão  do  moderno  sentimento  
do  Verso”  e  “uma  nova  e  empolgante  feição  litteraria”;  Luiz  Ramos,  embora  tido  
por   desconhecido,   é   assinalado   como   “poeta,   poeta   verdadeiro   desta   geração  
moderna   de   poetas   portuguezes”,   com   um   temperamento   desenhado   de   acordo  
com   o   ambiente  misterioso,  melancólico,   ritmicamente   sugestivo   da   nova   poesia  
portuguesa  (tal  como  caracterizada  nas  páginas  de  A  Águia  por  Fernando  Pessoa,  
em  “A  nova  poesia  portuguesa  sociologicamente  considerada”,  1912).    

A   este   respeito,   convém  esclarecer   que   embora  não   se   saiba   se   os   ecos  da  
primeira   publicação   pessoana   terão   chegado   ao   Brasil,   A   Águia,   o   orgão   da  
Renascença   Portuguesa,   não   era   desconhecida   no   principais   centros   urbanos  
brasileiros.  E  que  as  confluências  eram  diversas.  Assim,  a  6  de  Setembro  de  1913,  
Mário   Pederneiras   (M.   P.)   criticava   o   panorama   literário   português   da   época   de  
uma  forma  que  recorda  os  comentários  trocados  entre  Pessoa  e  Sá-‐‑Carneiro  na  sua  
correspondência  de  1913  (Fig.  3).  A  25  de  Março,  por  exemplo,  Sá-‐‑Carneiro  insiste  
na   “possível   monotonidade”   (2001:   60)   da   poesia   de   Mário   Beirão,   autor   d’   O  
Último  Lusíada,  e  a  14  de  Maio,  Pessoa  –  em  palavras  resgatadas  por  Sá-‐‑Carneiro  –  
descreve   a   Renascença   como   “uma   corrente   funda,   rápida,   mas   estreita”   (Sá-‐‑
Carneiro,  2001:  88).  Logo  no   início  do  seu  comentário,  Pederneiras  estabelece  um  
contraste   significativo   entre   o   “moderno  movimento   poético   de   Portugal”,   como  
primeiro   lhe   chama,   e   a   “moderna   geração   de   poetas   portuguezes”,   indiciando  
que,   apesar   de   jovens,   não   representam   o   que   ele   entende   por   “moderno”,   pois  
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essa   geração   “não   possue   um   poeta   forte,   que   emocione   pela   amplitude   do  
assumpto,   nem   pelo   rigor   da   fórma”.   Personalidade   que   facilmente   se   poderia  
reconhecer   no   poeta   que   Pessoa      anunciara   em   “A   nova   poesia   portuguesa  
sociologicamente  considerada”  e  em  artigos  subsequentes.  

Refira-‐‑se,  ainda,  que  o  próprio  movimento  saudosista,  central  no  programa  
filosófico   e   estético   da   Renascença   Portuguesa,   é   encarado   com   desconfiança   por  
Pederneiras,  que  lê  a  poesia  portuguesa  do  seu  tempo  como  “triste,  extremamente  
triste,   cantando   maguas,   chorando   o   passado,   evocando   a   languidez   das  
recordações”,  e  a  faz  remeter  para  António  Nobre.  Além  disso,  lamenta  a  ausência  
em   Portugal   de   “um   discípulo   ao   menos   da   musa   franca   e   leal,   e   da   grande  
naturalidade   de   Cesario   Verde”,   ou   pelo   menos   “da   originalidade,   ás   vezes  
excessiva   de   Eugenio   de   Castro”.   Um   comentário   muito   significativo,   se  
recordarmos   que   Cesário   Verde   e   Eugénio   de   Castro   são   duas   importantes  
referências   literárias   para   os   poetas   de   Orpheu.   Este   tipo   de   apreciações   terá  
facilitado  a   apresentação  que  Pessoa  de  Ronald  de  Carvalho,   relevante   figura  do  
grupo   que   se   concentrava   na   época   em   torno   de  Mário   Pederneiras,   em   carta   a  
Armando  Côrtes-‐‑Rodrigues  datada  de  19  Fevereiro  de  1915,  onde  o  descreve  como  
“um  dos  mais  interessantes  e  nossos  dos  poetas  brasileiros  de  hoje”  (Pessoa,  1998:  
I,  48).    

Cumpre   assinalar   que   no   mesmo   ano   de   1913,   em   que   se   projecta   em  
Portugal   uma   publicação   colectiva   capaz   de   representar   uma   nova   escola   e  
encarnar  uma  voz   crítica,  no  Brasil,  do  outro   lado  do  Atlântico,   já   se   fazia   sentir  
uma  preocupação   semelhante.  A   26  de  Abril,   encontra-‐‑se   em  Fon-‐‑Fon!  uma  nota  
significativa  (Fig.  4):    

  
A  actual  geração  literaria,  precisa  movimentar-‐‑se  e  dar  á  sua  passagem  pelas  nossas  letras  
um  cunho  de  vitalidade  e  de  competencia.    
Todos  estes  bellos  espiritos  que  surgem,  com  um  brilhantismo  offuscante  e  com  um  intenso  
valor  incontestavel,  precisam  iniciar  um  movimento  em  que  o  seu  destaque  seja  decicivo  e  
benefico.  
Ao  em  vez  disto,  ha  como  que  uma  grande  dispersão,  um  affastamento  incomprehensivel,  
de  modo  que,  só  destacados  apparecem  e  lutam.  
Em   todas   as   gerações   litterarias,   tem-‐‑se   dado   esta   especie   de   movimento   collectivo,   em  
torno  de  uma  idéa  ou  de  uma  esthetica  nova.  [...]  
Sempre   tivemos,  num   inicio  de  geração,  um  natural  periodo  de   lutas,   congregadas  numa  
revista  especial,  onde  dominavam  os  superiores  do  agrupamento,  e  onde  se  acolhiam  todos  
aquelles  que  vinham  para  apostolisação  da  nova  Crença.    
Hoje  não  ha  uma  revista  desta  especie.  E  todas  as  que  surgem  visam  apenas  a  popularidade  
da  Rua,  sem  o  necessario  exclusivismo  de  um  jornal  de  doutrina.  
A  geração  actual  está,  portanto,  em  divida,  neste  ponto,  com  o  nosso  movimento  literario.  

  
Ora,   parece-‐‑nos   perfeitamente   possível   sugerir   que   a   revista   idealizada   por  
Montalvor   e   Carvalho   no   Brasil,   cujo   nome   –  Orpheu   –   foi   cunhado   no   seio   da  
amizade  próxima  entre  ambos,  cristaliza  a  reacção  de  alguns  dos  jovens  poetas  do  
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grupo   a   que   estavam   associados   face   à   necessidade   de   conjugarem   as   suas  
individualidades   criadoras.   Não   faltam   a   esta   nota   aspectos   tão   peculiares   do  
conteúdo  discursivo  dos  bastidores  de  Orpheu,  como  o  são:  (1)  a  percepção  de  que  
mediante  uma  revista  literária  as  novas  gerações  poderiam  reagir  à  dispersão  das  
energias  dos  que  nelas  se  conjugavam,  coordenando-‐‑se  em  torno  de  alguns  vultos  
mais  relevantes,  possíveis  iniciadores  de  uma  nova  escola;  e  (2)  a  compreensão  de  
ser   conveniente   ultrapassar   o   mero   escândalo   da   “popularidade   da   Rua”,  
atendendo  aos  escândalos  de  certas  representações  futurista  e  à  súbita  proliferação  
de  periódicos  efémeros  (dos  quais  Fon-‐‑Fon!  fazia  parte)3.  Na  sequência  de  cartas  de  
Pessoa  para  Côrtes-‐‑Rodrigues,  de  Setembro  de  1914  a  Janeiro  de  1915,  também  são  
frequentes  as  passagens  em  que  o  poeta  dos  heterónimos  sublinha  a  necessidade  
de  algo  mais  do  que  a  pura  provocação  sem  consequências.  

Outro   fenómeno   que   se   evidencia   nas   páginas   de   Fon-‐‑Fon!   e   que   se  
assemelha   ao   que   acontece   em  Orpheu   é   a   proliferação   de   anúncios   de   projectos  
editoriais   nunca   concluídos   ou   dados   à   estampa.   Recordem-‐‑se,   entre   outros,   os  
casos   de   Fernando   Pessoa,   que   logo   em   Orpheu   1,   anunciava   um   dos   muitos  
projectos  dispersos  pelo  seu  espólio,  Arco  de  Triunfo;  e  as  conferências  de  Santa  Rita  
Pintor,  de  Manuel  Jardim,  de  Raul  Leal  e  de  Mário  de  Sá-‐‑Carneiro  anunciadas  em  
Orpheu  2.  Mas  prossigamos.  

No   número   de   29   de  Março   de   1913,   a   revista  Fon-‐‑Fon!   voltava   a   dedicar  
atenção  privilegiada  a  Luís  de  Montalvor,  classificando-‐‑o  novamente  como  um  dos  
“poetas  novos”  e  apresentando-‐‑o   já  de  acordo  com  o  pseudónimo  que  o   tornaria  
célebre  (Fig.  5).  Nesta  nota,  refere-‐‑se  O  Lusíada  encantado,  um  livro  em  preparação  e  
descrito  como  um  “tour  de  force  neste  momento  pleno  da  literatura  portuguesa”.  Na  
nota   da   Fon-‐‑Fon!   figura   a   estrutura   do   livro,   constituído   por   doze   partes,   cujos  
títulos  são  enunciados,  o  que  contribui  para  preparar  o  ambiente  para  a  revelação  
do   livro,   timidamente   antecipado:   “Conseguimos   que   Luiz   nos   mostrasse   um  
excerpto   que   fosse   do   seu   livro,   e   foi   da   confusão   de   notas   rabiscadas   n’um  
caderno   que   extrahimos   alguns   versos   da   Elegia   da   Chimera”.   Curiosamente,   o  
título  desses  versos  em  destaque  aproxima-‐‑se  do   título  definito  da  publicação  de  
versos  de  Eduardo  Guimaraens,  A  Divina  Quimera.  De  facto,  também  o  poeta  rio-‐‑
grandense  teria  pelo  menos  um  livro  pre-‐‑anunciado  nas  páginas  de  Fon-‐‑Fon!.  A  26  
de  Abril,   no  mesmo  número   em  que   os   editores   referiam   a   necessidade  de   uma  
publicação   colectiva   que   desse   consistência   à   jovem   geração   de   poetas,   era  
anunciada   a   leitura   do   livro   de   versos   de   Guimaraens,  Do  Ouro,   do   Sangue   e   do  
Silencio,   que  desde   12  de  Outubro  de   1912   aparecia  nas  páginas  da   revista   como  
volume   do   qual   se   extraíam   os   poemas   publicados   pelo   poeta   (Fig.   6)4.   Este  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Veja-‐‑se  o  texto  “Em  revistas,  o  simbolismo  e  a  virada  do  século”,  de  Vera  Lins,  publicado  em  Fon-‐‑
Fon!  Buzinando  a  Modernidade.  
4    Alguns  meses  depois,  aquando  da  polémica  com  José  Oiticica  a  que  nos  referiremos,  será  também  
mencionado  o  livro  Poemas  Suaves  e  Ardentes.  
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projecto   é   tido   como   reflexo   da   “forte   organisação   intellectual   e   esthetica   de  
Eduardo  Guimaraens”,  da  qual  o  “Soneto  a  Fausto”  revelaria  o  tom  dominante.  No  
número   seguinte   da   revista,   a   3   de   Maio,   Guimaraens   é   apresentado   como  
representante  de  uma  nova  geração  de  poetas  brasileiros,  na  sua  maioria  vindos  do  
Rio  Grande  do  Sul  (Fig.  7):    
  

Há   por   todas   aquellas   paginas   magnificas,   que   a   intimidade   carinhosa   do   poeta   nos  
permittiu   lêr,   a   fulguração   quente   e   luminosa   de   Ouro   novo;   o   sabor   acre   e   impressão  
escarlate  do  Sangue  vivo  e,  por  fim,  o  encanto  socegado,  longo  e  suggestivo  do  Silencio.  
Eduardo  Guimaraens   é   um   poeta   pessoal,   possuindo   uma   nitida   visão   esthetica   da  Arte  
difficil  do  Verso  e  sabendo  movimentar  e  impor  a  emoção  que  detalha  ou  o  sentimento  que  
analysa.  
Esta   é,   aliás,   a   característica   preciosa   da  moderna   geração   de   poetas   riograndenses,   que  
vamos  conhecendo  agora.  Cada  um  tem  o  seu  geito,  o  seu  feitio,  e  a  sua  nota  pessoal.  

  
Será  de  atentar,  antes  de  prosseguir,  em  dois  aspectos  que  esta  nota  deixa  perceber:  
(1)   a   singularidade   como   característica   fundamental   do   valor   de   cada   um   dos  
novos  poetas,  algo  que,  como  veremos,  é  decisivo  também  no  discurso  dos  poetas  
portugueses  de  Orpheu;  e  (2)  a  complexa  conjugação  entre  emoções  e  sentimentos,  
e   o   subsequente   processo   de   detalhe   e   análise,   ou   seja,   de   intelectualização,   um  
motivo   que   Pessoa   utiliza   para   definir   as   características   predominantes   da   nova  
poesia  portuguesa5.  

Ronald   de   Carvalho   é,   contudo,   o   poeta   que   exibe   o   caso   mais  
paradigmático  de  um  processo  de  evolução  marcante  neste  período  transfigurador,  
conhecendo   mesmo   o   que,   com   as   devidas   distâncias,   parece   quase   um   “dia  
triunfal”,   à   semelhança  do  mito  pessoano.  Na  notícia  de   Janeiro  de  1913   em  que  
Fon-‐‑Fon!  se  despedia  do  seu  colaborador  regular,  anunciando  a  sua  viagem  para  a  
capital  francesa,  lê-‐‑se:  “Ronald  parte  em  Março  para  a  Europa  e  de  lá  nos  enviará  o  
seu  primeiro   livro  de  versos   –  Poema   da   Luz,   obra   forte,  de   assumpto  bebido   em  
todas  as  manifestações  da  nossa  bizarra  Natureza,  no  que  ella  tem  de  esthetico  e  de  
sentimental”.  Um  ano  mais  tarde,  Mário  Pederneiras  (M.  P.),  numa  recensão  a  Luz  
Gloriosa,   entretanto   publicado   em   Paris,   expõe   de  modo   significativo   o   percurso  
que  conduziu  de  um  projecto  a  outro  (Fig.  8):    

  
Não   se   póde   fallar   do   bello   livro   de   Ronald   de   Carvalho,   sem   se   registrar   uma   nota  
interessantissima   de   verdadeira   abnegação...   litteraria.   Quando   Ronald   partiu   para   a  
viagem  á  Europa,  levava  prompto  para  imprimir,  um  volumoso  livro  de  versos,  o  seu  livro  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Este  motivo  percorrerá  uma  parte  considerável  da  reflexão  poética  de  Fernando  Pessoa  e  remonta  
pelo   menos   ao   contexto   de   fixação   mítica   de   um   dos   precursores   ma   modernidade   literária  
portuguesa:   Antero   de   Quental.   Lembremos   que,   na   apresentação   dos   seus   Sonetos   Completos,  
Oliveira  Martins  afirmava:  “É  sabiamente  um  poeta  na  mais  elevada  expressão  da  palavra;  mas  ao  
mesmo  tempo  é  a  inteligência  mais  crítica,  o  instinto  mais  prático,  a  sagacidade  mais  lúcida,  que  eu  
conheço.   É   um  poeta   que   sente,  mas   é   um   raciocínio   que   pensa.   Pensa   o   que   sente;   sente   o   que  
pensa”  (Quental,  2002:  62).  
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de  estréa,  em  que  o  numero  de  cousas  bôas  era  muito  inferior  ao  de  cousas  inuteis,  que  só  
serviriam   para   alistar   o   novo   Poeta   na   fileira   inexpressiva   dos   innumeros   poetas  
secundarios.    
Depois  de  installado  em  Pariz,  Ronald,  uma  noite,  no  socego  do  seu  apartamento,  releu  o  
seu  livro,  cuidadosaente,  despreoccupadamente.  
Releu-‐‑o  e  não  gostou;  achou-‐‑o  falho  e  cheio  de  impressões  extranhas.  
Longe  do  applauso  incondicional  das  coteries  litterarias  e  das  amizades  pessoaes,  do  elogio  
facil   da   imprensa   e   de   estimulos   extemporaneos,   sosinho,   isolado   em   terra   extranha,   a  
idade  mais  sazonada,  o  espirito  mais  educado  pela  bôa  leitura  sã  e  digna,  o  Poeta  avaliou  
bem   a   inutilidade   que   representava   o   esforço   daquelle   livro,   sem   feição   individual,   nem  
segura   nota   de   emoção   real.   Acabou   de   relel-‐‑o,   retirou-‐‑lhe   duas   ou   tres   poesias   que   lhe  
pareciam   melhores   e   atirou   ao   fogo,   resolutamente,   o   resto   dos   versos   que   deviam  
constituir  o  seu  livro.  E  isto  tudo  sem  arrependimentos,  sem  exaggeros,  calmamente,  como  
se  fizesse  a  cousa  mais  natural  do  mundo.  
No   dia   seguinte,   Ronald   de   Carvalho,   começou   a   trabalhar   no   novo   livro,   que   foi   a   sua  
grande  preoccupação,  durante  o  tempo  em  que  esteve  na  Europa.  
Este  livro  ahi  está,  impondo-‐‑se  como  um  trabalho  superior,  uma  obra  original  e  emotiva.  

  
Esta  nota  faz  pensar  que  o  contacto  com  a  capital  europeia  da  cultura,  num  clima  
de  absoluto  exílio  e   interiorização   (tão   caro  aos  poetas  de  Orpheu),  potenciou  em  
Ronald  de  Carvalho  um  espírito  novo,  capaz  de  o  converter  de  autor  de  uma  obra  
de  assuntos  bebidos  “em   todas  as  manifestações  da  nossa  bizarra  Natureza”,   em  
representante   por   excelência   dos   “Poetas   Modernos”.   De   facto,   Luz   Gloriosa  
constitui   um   dos   primeiros   livros   publicados   por   um   (futuro)   colaborador   da  
revista  Orpheu  (de  1913  são  A  Liberdade  Transcendente,  de  Raul  Leal,  e  Rimas  da  Noite  
e  da  Tristeza,  de  Alfredo  Guisado),  e  o  exemplar  que  Ronald  de  Carvalho  dedicou  a  
Fernando  Pessoa  motivou   a   única  missiva   conhecida   do   poeta   português   para   o  
(futuro)   colaborador   da   Semana   de   Arte   Moderna   de   1922.   Essa   carta,   aliás,  
apresenta   indícios   de   que   Pessoa   terá   apreciado   a   poesia   de   Luz   Gloriosa   e  
encontrado   tópicos   comuns,   sobretudo  –   como  se  poderá  verificar  pelo  exemplar  
por   Ronald   oferecido   e   que   consta   da   sua   biblioteca6   –   nos   poemas   da   segunda  
secção  da  obra,  “Vida  Silenciosa”.  

Antes  de  finalizar  esta  exposição  de  alguns  dos  muitos  aspectos  em  que  Fon-‐‑
Fon!   se   assume   como  um   interessante   interlocutor  dos   futuros  desenvolvimentos  
do   projecto   de   Orpheu   –   o   facto   de   Mário   de   Sá-‐‑Carneiro   publicar   o   poema  
“Vontade  de  Dormir”  no  número  de  24  de  Janeiro  de  1914  da  Fon-‐‑Fon!  é  mais  um  
elemento   a   ter   em   conta   (Fig.   9),   potenciado   pela   amizade   entre  Montalvor   e   os  
representantes   dos   grupos   –   parece-‐‑me   interessante   apresentar   um   texto   de  
Eduardo  Guimaraens  extremamente  importante,  no  qual  figura  um  entendimento  
da  individualidade  poética  que  é  comum  ao  projecto  órfico.  Trata-‐‑se  de  “Palavras  a  
um  Novo”,   publicado   em   25  de  Outubro  de   1913,   e   que  motivou  uma  polémica  
com  José  Oiticica  (Fig.  10).  Vamos  contudo  ater-‐‑nos  ao  texto  de  Eduardo  e  aos  ecos  
que   conheceu   em   números   subsequentes   de   Fon-‐‑Fon!,   nomeadamente   em   29   de  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Consultável  em  http://casafernandopessoa.cm-‐‑lisboa.pt/bdigital/8-‐‑93/2/8-‐‑93_item2/index.html.  
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Novembro.   Se   é   verdade   que   este   texto   contraria   muitas   das   perspectivas  
pessoanas,   nomeadamente   no   que   respeita   à   recusa   da   aniquilação   de   um   Eu  
individual,   será   importante   reter   algumas   das   suas   ideias,   nomeadamente   ao  
abordar   assuntos   como   a   supremacia   dos   grandes   poetas   perante   as   correntes  
literárias,  afim  de  algumas  concepções  pessoanas  a  respeito  do  génio,  e  a  recusa  da  
subjugação   da   arte   a   qualquer  moral   ou   doutrina   exterior,   concepção   de   algum  
modo   herdada   do   esteticismo   finissecular.   Para   Guimaraens,   o   que   fica   da   arte  
verdadeira   é   “o   que   havia   da   alma   do   artista,   feita   emoção,   feita   imagem,   feita  
rythmo”,   o   que   aponta   tanto   para   um   subjectivismo   devedor   da   tradição  
romântica,  que  Pessoa  procurará  combater  em  boa  parte  do  seu  projecto  estético,  
como  para  a  supremacia  do   imaginário,  do  sonho  e  da  musicalidade.  O  poeta  da  
Divina   Quimera   é,   também,   um   acérrimo   opositor   das   doutrinas   teóricas   que  
procuram  fazer  confluir  a  arte  para  o  domínio  da  ciência  e  da  expressão  naturalista  
da  realidade,  contrapondo-‐‑lhes  a  noção  de  que  “em  arte,  não  ha  theoria  possivel,  
não   ha   idéas   centraes   dominantes,   scientificas   ou   não,   a   obedecer.   Tudo   é   alma,  
emoção,  instincto”.  Mais  uma  vez,  se  esta  concentração  excessiva  nas  componentes  
pessoais  do  indivíduo,  ao  nível  do  sentimento,  da  emoção  e  do  instinto  divergem  
do   alguns   projectos   modernistas   –   se   estes   forem   restringidos   aos   domínios   de  
questionamento  da  unidade  identitária  do  sujeito  –,  será  interessante  lembrar  que  
também   Pessoa   reflectiu,   em   apontamentos   de   cerca   de   1913,   a   respeito   do  
processo   pelo   qual   “a   arte   moderna   se   tornara   a   arte   pessoal”,   exigindo   “uma  
interiorização  cada  vez  maior  –  para  o  sonho  crescente,   cada  vez  mais  para  mais  
sonho”  (Pessoa,  1967:  156);  e  que,  entre  os  conselhos  que  Eduardo  fornecia  ao  seu  
jovem  interlocutor  não  identificado,  o  sonho  adquire  um  lugar  de  destaque:  “tudo  
está,   a   principio,   em   ler,   ler  muito,   ler   tudo   [...].   Sentir   o   que   leias,   sobretudo.   É  
preciso,  depois,  que  vivas.  Eu  te  direi:  vive,  ama,  soffre.  Sonha,  acima  de  tudo!  Sê  o  
mais  possível  tu  mesmo:  porque  a  maior  parte  do  mal  está  em  aniquilar  a  noção  do  
Eu.   Toda   a   tua   poesia   será   immediatamente   original”.   Parece   existir   uma  
deliberada   aproximação   entre   os   planos   do   sonho   e   da   identidade,   que   propicia  
uma  outra  forma  de  compreender  a  noção  do  Eu,  que  já  não  é  a  do  subjectivismo  
romântico   expresso   enquanto   experiência   simples,   mas   uma   projecção   de   um  
mundo  onírico   adquirido  no   contacto  do   sujeito   com  o  mundo   exterior   e   depois  
trabalhado  poeticamente.    

Para  se  apreciar  devidamente  o  alcance  deste   texto,  bastará  por  outro   lado  
ver   como   em   29   de   Novembro   Mário   Pederneiras   (M.   P.),   num   texto   em   que  
promove   as   vozes   poéticas   que   entende   estarem   implicadas   na   renovação   da  
poesia   brasileira,   adopta   as   considerações   de   Eduardo  Guimaraens   como   síntese  
desse  projecto  (Fig.  11):  
  

Sempre   fomos   o   povo   do   lugar   commum   e   da   forma   consagrada.   A   nossa   preguiça   de  
renovar,    já  passara  a  sentimento  nacional,  em  Arte  como  em  tudo  mais.  
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O   nosso   Verso   ficara   na   sumptuosidade   parnasiana   ou   na   repetição   de   velhas   formas  
romanticas  extinctas.  Só  era  Poeta  quem  se  norteasse  por  esse  rumo  consagrado.  
E  só  podia  ter  valor  quem  a  essas  duas  formulas  se  cingisse.  
A  actual  geração  de  Poetas  veio  mostrar  que  ha   também  Poetas  e  magníficos  Poetas,   sem  
que  seja  preciso  atar-‐‑se  a  qualquer  uma  dellas.  
Eduardo  Guimaraens  disse,  com  uma  precisão  admiravel  que  não  ha  escolas  que   fiquem;  
ficam   os   Poetas   que   são   bons   e   os   livros   que   tem   merito.   Foi   o   que   aconteceu   com   o  
romantismo,  com  o  parnasianismo  e  ha  de  acontecer  com  a  geração  de  hoje.  

  
O   ataque   de  Orpheu   contra   as   formas   estabelecidas   e   a  moral   socialmente  

consagrada   seguiu   certamente   este   mesmo   sentido,   opondo   à   omnipresença   de  
modelos   e   de   fórmulas   consideradas   ultrapassadas,   uma   comum  necessidade  de  
reunir   num   único   projecto   distintas   expressões   artísticas   tidas   por  modernas   ou  
relevantes.   Como   anunciava   Pessoa   na   importantíssima   carta   dirigida   a   Camilo  
Pessanha,  “a  nossa  revista  acolhe  tudo  quanto  representa  a  arte  avançada;  assim  é  
que   temos   publicado   poemas   e   prosas   que   vão   do   ultra-‐‑simbolismo   até   ao  
futurismo”   (Pessoa,   1999:   121;   2009:   382-‐‑384);   é   essa   “série   infindável   de   ismos”  
que  Almada,  em  1965,  apresentava  como  característica  nuclear  de  Orpheu  (Almada  
Negreiros,  1965:  24)  e  que,  quanto  a  nós,  parece  em  certa  medida  ser  equacionada,  
por   vias   distintas,   nas   páginas   da   revista   Fon-‐‑Fon!,   ao   longo   do   ano   de   1913,  
considerado  unanimemente  crucial  para  o  Modernismo.  
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Fig.  1.  Fon-‐‑Fon!,  28  de  Dezembro  de  1912.  
  Anúncio  da  chegada  de  Luiz  Ramos  ao  Brasil.  
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Fig.  2.  Fon-‐‑Fon!,  22  de  Fevereiro  de  1913.  
Anúncio  da  partida  de  Ronald  de  Carvalho  para  Paris  e  referência  a  Luiz  Ramos.  
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Fig.  3.  Fon-‐‑Fon!,  6  de  Setembro  de  1913.  
Crónica  de  M.P.  (Mário  Pederneiras)  sobre  a  Renascença  Portuguesa.  
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Fig.  4.  Fon-‐‑Fon!,  26  de  Abril  de  1913.  
A  nova  geração  literária  ganha  expressão  colectiva.  

  



Sousa  Os Bastidores Brasileiros de Orpheu 

Pessoa Plural: 7 (P./Spring 2015)  174 

  
  

Fig.  5.  Fon-‐‑Fon!,  29  de  Março  de  1913  
Luiz  de  Montalvor,  poeta  da  nova  geração  portuguesa.  
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Fig.  6.  Fon-‐‑Fon!,  12  de  Outubro  de  1912  
Eduardo  Guimaraens,  poeta  de  Do  Ouro,  do  Sangue  e  do  Silêncio.  
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Fig.  7.  Fon-‐‑Fon!,  3  de  Maio  de  1913  
Mário  Pederneiras  destaca  Eduardo  Guimaraens  no  conjunto  dos  jovens  poetas  modernos.  
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Fig.  8.  Fon-‐‑Fon!,  10  de  Janeiro  de  1914  
Ronald  de  Carvalho:  de  Poema  da  Luz  a  Luz  Gloriosa.  
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Fig.  9.  Fon-‐‑Fon!,  24  de  Janeiro  de  1914  
“Vontade  de  Dormir”,  de  Mário  de  Sá-‐‑Carneiro.  
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Fig.  10.  Fon-‐‑Fon!,  25  de  Outubro  de  1913  
“Palavras  a  um  Novo”,  de  Eduardo  Guimaraens.  
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Fig.  11.  Fon-‐‑Fon!,  29  de  Novembro  de  1913  
Mário  Pederneiras:  “não  há  escolas  que  fiquem;  ficam  os  Poetas  que  são  bons”.  
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