
QUANDO BRASILEIROS LlAM PORTUGUESES
-OU-

SIMOES LOPES E RAMALHO ORTIGAO

Ainda lia portugueses a gerB9lo nascida nos Anos~ pelo menos.
os joveos escolarizados; sobretudo. se contavam com biblioteca caseira;
ainda os lia. mesmo se. no primeiro e exclusivo caso. 0 fazia 80S fragmen
'los e em selC910 didAtica.

Que os liam as~ anteriores. tal nIo padece duvidas. bas
tando aoordar na memoria urn. exemplo bistOrioo: O.lAui..... em edi910
escolar expurgada. preparada por Abllio Cesar Borges - 0 BariIo de Ma
ca6bes - Wpara U80 das escolas brasilcinsWe de sen famoso colegio. cele
brizado negativamente (tanto quanto sen dono e Diretor) poe Raul
PompCia. em 0 Ateae..1

Essa mesma edi9Io - hoje. rara e. poe rara e significativ8, preciosa
- era utilizada ainda - por exemplo- na Escola Complementar de Porto
Alegre. a ancestral das Escolas Normais do Rio Grande do Sui, cujo des
ccnde:Dte mais direto e 0 Instituto de Educa910 Gal. Flores da Cunha.
escola-modc1o do Estado.2

Por que SimGes Lopes nIo feria lido os portugueses?

Antes dele. leram~os Jiteratos sul-riograndemles da .g~ de
70· brasileira, como ja se fez notar em estudo sobre FontoWll XaviCe'. No
caso dcsse. 0 pareotesco (apenas eventual: 0 de uma de suas facetas) com
Antero de Quental e. alias. evidente para qualquec bom 1eitor (parentesco
embora na mais radical diferen98-)4

Por que Simoes Lopes nIo haveria lido os portugueses?

Os jomais de Pelotas na Cpoca do escritor (nascido em 1865.
Simoes moneu em 1916) anunciam muitas obras da literatura universal
(ocidental. geraJmente); nessa~ eia nIo s6 chegava aqui depressa,
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como tambem. tinha livre corso entre le1rados e autodidatas). Entre essas
obms, muitas de portugueses (e nIo 96 de Oitooentos OIl do infcio deste
secuIo).

A Unica razIo plausivel para que SimGes nIo os houvesse lido seria
que - eomo ja se quis - ele fosse "extreme" de influ&1cias liter8rias. fosac
urn "rapsodo" intuitivo e "b8rbaro" (decerto. era talaW. isso; mas. DIo
96; nem por tal motivo). J8 tive ocasiIo de refutar essa assertiva - prova
velmente. interpreta9lo algo adultecada daquilo que lhe deu origem -.
aduzindo provas em contririoS

. E jli se fez notar que Simt'ies conhecia.
pelo menos. Coelho Neto.6

JIi mostrei. tambCm. que 0 titulo de urna das series de er6nicas si
monianas nIo e- 80 que parece - original: eidantico ao de uma das series
de cr6nicas de Machado de Assis. anterior Ii de nosso contentneo7. Par
tanto. Siml'ies lia; ao menos. folhetins. artigos, jomais... E nIo descoDhe
ceu os escritos de Machado. pelo visto.

Tamb6m tive ocasiIo de apontar. em Cuoa do ao_"'dol
- que

no meu entender. e a obra regiooaJista-<:rftica de Simt'ies -. dUBS parOdias
de textos po6ti.eos eruditos: urn&. do cl8.ssieo-mor da lusofonia. Ot
Lufadu. acima citado; outra, do pamasiano brasileiro Raimundo Car
reia. em seu famoso soneto "As pombas". freqtlentador indefectivel das
antologias escolares brasileiras, ate tempos nlo h8. muito idos. Trata-se de
fragmentos dessas obras; nIo por isso a par6dia emenos signiticativa.9

A de Caml'ies aparece em "Oitenta e sete". relato de fabulosas
aventuras descosidas que sucede 0 eonjunto da maioria dos casos do
RomuaIdo e precede a sucesslo - febril e c6lere - de pequenos "causos"
constituida por "Algumas miudezas" (encemunento deJirante da obra); Ie

lato que. nos processos caracterlsticos e na sua coerente incoc:r&cia. hem
exempJifica 0 tod~ de que faz parte. Ai. ao referir-se a uma das incrlveis
aventuras que lhe ocorreram durante urna - par isso mesmo - incrlvel
viagem. e recorreodo ao metodo - tipieo seu - de prevenir 0 ou\'inte con
tra a descren9&. Romualdo afirma: "e eu vi. patentemente visto. e ouvi.

'do ,,10patentemente OUVl .•..

Ora. 0 que 0 her6i simoniano diz que viu, de fmma assim indis
cutiveI. foram UDS "peixinhos amarelos. muito espertinhos. que. como
um"bando de can8rios·. cantavam de fmma encantadora. Mas a qualquer
leitor d·O. Lui.... aoorre de imediato. SWlCitada pela expressIo
tautol6gica de Romualdo. a conhecida passagem de CamlSes que aludc 80

fogo de santelmo: ·VI, claramente visto. 0 lume vivo·... (Canto V. estIIl
cia XVllI). E a analogia nIo e apenas lingO.fstica: e tambml semAntica.
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pais. flo grande maravilha (e no mesmo oen8rio marinho...) era ·0 lume
vivo I Que a maritima gente tem por santo· referido pelo eu-pOOtico-nar
rador d'o, Lud..... quanto os peixinhos canoros vistos pelo perso
nagcm-nan:ad« simoniano, em· bandos sobre rochedos, graciosos e
saltitantes.

No que respeita ao citado pamasiano brasileiro, eele ·premiado·
par Simlles em Outro ·causo do Romualdo", 0 do fam080 ·gringo das
lingoi9U. que atrafa uma multidlo constante de cachorros cbimarrOes as
vizinhan9U de seu suspeito bolicho. Quando, grato a Romualdo por um
grande auxfiio que esse Ihe prestara, 0 astucioso e desonesto gringo 1he
revela 0 seu sesredo, diz, referindo-se amencionada cachorrada: ·Vem 0

primeiro farejando, oulro e mais Outro vem~ enfun deze:nas de cachorros
via chegando. apenas no ar 0 cheiro de fritura anda voandol...·(Cuoa do
BHauldo, eel cit, nota 9, tiro cit., p.133).

A aluslo parOdica nIo pode ser mais clara: ·Vai-se a primeira
PJDba deapertada... I Vai-se outra mais... mais outra.. enfim dezenas I De
pornbas vIo-se dos pombais apenas I Raia sangOfnea e fresca a madru
gada..•.ll

Fica provado, pois, que Siml'Ses havia lido o. Luafadaa <ao menos,
uma estAncia do Canto V), hem como Raimundo Correia (80 menos, 0

mcncionado soneto).

E fmyoso concluir que ele passara pelas antologias escolares <e
isso 6 ape:nas demonstralflo de um • priori provavel, ja que 0 Autor 
como 9C sabc - foi um indivfduo escolarizado).

Longe chega, contudo, quem vai devagar: admita-se que, se wn
oulro provavelma1te cu1to - e, tal SimlSes, tamb6m dado como ·bmbaro··
- Pedro Canga, se popularizou, talvez CamOes e Correia houvessem lido
uma igual sorte.13

Ban mais ditlcil, porem, senlo impossivel, 6 admitir-se que
Simlles tivesse conhecido num galplo crioulo os escritos de Ramalho Or
tigla e Ouilherme de Azevedo.

Veja-se de que se trata. Entre Os tftulos~ constituem a obra de
Ramalho Ortiglo - 0 conhecido autor d'AI lup..14 - ha um, COItumea
e perfil (publicado somente em 1944) em que se coligem escritos do
Autor apan:cidos no A1b1lDl de eoItameI porta.... (1888) (800 em
que Simoes Lopes est:reou-se no jomalismo, em Pelotas, RS) e no Aot1lDl
cIu al6rtu (1880-83). Neste Ultimo, Ramalho usava 0 pseud&Jimo de
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- --------------

Joio Ribaixo, enquanto que seu "compincha" ai, Guilhcnne de Azevedo,
usava 0 de Jolo Rialto. IS

Em artigo anterior ao presente, tratando da obra jomaJistica de
Simoesl6

, referi-me 80S pseud&1imos que ele usou em sua fase de estreia
na er&rica, coofOIDle coJl8tata9lo de Angelo Pires Moreiral', ooostIIta9lo
que podera ser refeita por quem. se dirigir 80S jomais pelotenses onde se '
encontram os escritos dessa fase. (Embora em Iamentavel estado, esses
jomais se mantem em~ nIo por muilo tempo, porem, se a inctaia
nossa em rel~ a nosso patrim&rio nIo se converter rapid8mente no
contririo).

Pois hem: dais dos pseud&aimos de que 0 jovem Simaetl se utili
zou entlo foram justamente Joio Ribaixo e Joio Rialto...

Meu inventivo conterdneo, se ~ que de fato se inspirou em
Ramalho Ortiglo e Guilherme de Azevedo, nIo se contenlou com adotar
-Ihes os pseud&aimos do Album daa _ria: multiplicou--os em variantes
de sua lavra, assinando IS referidas cr6nicas de 1888J89 com uma tlOfll9lo
de Jo&s~ e - nIo satisfeilo com eles - de Jobs, ocorrendo-Jhe talvez 0

nome biblico pelo carater (falsamente) lamentoso que adiciona ao c&nico
de SU8S cr6niCIS ao abordar temas da "terrinha". Tal duplo car8ter ~ hem
ilustrado pelo verso "Foi uma pena e teve gIlJ98" que se repete num triole
da epoea, no qual Simt'Ses comenta um insucesso qualquer na apresentwrlo
de certa "companhia" (musical, pelo que se depreende da cr6nica). Alias,
essa er&rica ~ uma das que subscreve com 0 pseud&aimo de JoIo Ri
forte. IS

Com isso, nlo pretendo ter provado que Simt'Ses lia, abebenmdo-se,
entre outras. em fontes de alem-mar. POde-se tratar de simples coincidbl
cia. ..

MIS, se. Dio se trata de simples coincid&cia, feIn-se at um ele
menlo mais para afirmar-se que 0 Autor - tal como Pedro Canga -nio foi
apenas um "rapsodo barbaro"...

Notas

1 - Os Lusladas - Poema 'pica de luIs de C8m0es. EdiQlo publicada
palo Dr. Abnio Cesar Borges, para usa das escolas brasileiras, na
qual se acham supressas todas as estAncias que nlo devem ser Ii-
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das pelos meninos. BruxeJas, Typographia e Lithographia E. Guyot,
1879.

2 - Com isso, nlo quero dizer que essa ediQIo era adotada na Escola
CompIementar. Mas posso afirmer que era useda par alunos dessa
Escola, par possuir eu um exemplar que foi de minha mle, a1una
dessa escola no inrcio de d6cade de 20.

3 - Zliberman, Regina "Fontoura xavier: sua llpoca e MUS poemas", In
)(avler, Fontoura, Opalas, Porto Alegre, centro de Pesquisas uteri
riasIPro-Reitoria de pesquisa e P6s-Gradua~ - Pontiffcia Universi
dade Cat6lica do Rio Grande do Sui, 5. ed., 1984, p.XV a XXIII. A
Autora cita estudo de Ant6nio CAndido sobre a "gera<tlo de 7fr brasi
Ieira.

4 - Abordei esse tema em comunica<tlo apresentada numa sesslo de ho
menagem a Antero de Quenta~ pelo centeno de sua morte, sessio
que t8ve lugar na CAmara Municipal de Porto Alegre, em setembro
de 1991.

5 - Armando, Maria Luiza de Carvalho, "Sim6es Lopes jomalista: quatro
textos descobertos", Letras de Hole, vol. 25, tase. 02, Porto Alegre,
EdiPUCRGS, 1990,p.33 a 45. Para a fOnte dessa idllia e das expres
s6es cit, v. nota 10, p.41, Op.eit.

6 - Coelho Nato escreveu ao Autor duas cartes. Urna, a respeito de "A
Mboitatj", In Lopes neto, Jolo Sim6es, Contos gauchescos • Len
das do SUI, Ed. errl com introd., var., notes e gloss. par Aur6lio B.
de HoRanda, pret. e nota de A Meyer, post. de C. Reverbel, R. de Ja
neirolPorto A1egrefSio Paulo, Edit. G1obo, 2. ed., 4& impr., 1961,
p.2n-286. A carta de C. Neto vem publicada i p.279, Op.cit Dela se
infere que 0 escrltor havia incentivado SilTl6es em suas pesquisas fOl
c16ricas e, ap6s, havia lido "A Mboitabi" recriada por Sim6es. A outra
carta (in Op.cit,ed. cit, p.327) II de agradecimentos: Sim6es dedicou
a C. Nato a Ienda "0 Negrinho do Pastoreio" (In Op.eit., ed. cit,
p.325-336). Mas tamb6m trata do trabalho com 0 folclore e Iouva Si
m6es palo que fez. Claro, isso apanas comprova que os dois escrito
res mantiveram contatos (e nAo, for~amente, que Sirn6es havia
lido a obra de C. Neto): 0 que nAo admira: C. Neto visitou Pelotas em
fins de 1906.

7 - Ver Armando, M.L de C., artigo cit. nota (5) acima, Op.cit, p.40, nota
(1).
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8 - Lopes Neto, J. SimOes, Caso. do Romualdo - Contos gauchescos,
R. de JaneiroJPorto Alegre/SAo Paulo, Edit. GIobo, 1. ed., ft., 1973
(CoI~o ProvIncia) (pret. de Augusto Meyer):

9 - Cf. Armando, Maria Luiza de carvalho, Le Mllond.me U........ et
le-mythe du gaucho- dans l'extr6m6-8ud br6sIl1en - La ellS de
SIm6es Lopes Neto, tome II: Slm6es Lopes NetD et Ie -mythe du
gaucho" (analyse textueDe), Paris, Ecole des Haules Etudes en SCi
ences SocialeslUniversit' de Parl&-lII, Sorbonne Nouvelle, 1984,
p.228-229.

10 -Cp. cit, nota (8) acima, ed. cit, p.178.

11 -Correia, Raimundo,"~pombas", in AbeI"a Jr., Benjanin (arg.), An
toIogla de poesla brallelra - R.....mo e Pama......mo. sao
Paulo, Edit. Atica, 1985 (86ne Bom Uvro), p.35.

12 - Blau Nunes: narrador (e, por vezes, personagem-narrador) de COn
tos gauchesoos, de J. SimOes Lopes Neto (v. nota 6 acima1
gaOCho-peio dos "wlhos e bons tempos".

13 - V. Cesar, Guilhermino, 0 embuCi8do do Herval - Milo e poesla de
Pedro Canga, Porto Alegre, Faculdade de Filosofta da Universldade
Federal do Rio Grande do SUI, 1968.

14 - Ver por exemplo, Oraglo, Ramalho, Farpas escoIhldu, sel. e in
trod. por Ernesto Rodrigues, sII [Usboal sid. [Ed. Ulisseia], sid (Bib
Iioteca Ulisseia de Autores Portugueses).

15 - 0 termo "cornpincha"' de E. Rodrigues, na introd. cit ns nota (13)
seima, op.cit, p.14. DevenHie eo Autor as infoR118Q6es squi trazidas.
A car6ncia local de bibllografia portuguese impediu confronto dessa
fonts com outras, bem como consulta em primeira mAo, j6 que 1110
se disp6e Iocalmente do Album du gl6r1u. (ct. Rodrtgu., Er
nesta, "Introd~ .., in Ortiglo, Op.cit, nota 14 acima, ed. cit, p.14~

16 - Ver nota (5) aelma.

17 - Ver Moreira, Angelo Pires, A outra face de J. Slm6es Lopes NeID,
1° va!., Porto Alegre, Martins Uvreiro Editor, 1983.

18 - Ct. RIforte, JoAo (J. S~s Lopes nato]. A P6tr1a, Pelot8s (RS),02
de julho 1888, p.1. (Transcrita por AP. Moreira, Op.cit, nota am-ior,
ed.cit, p.9). Mostrei (ct. artlgo cit nota 5 acima) que, eo contnirio do
que sa pensava, nlo fol esse a primeira crGnica pUblicada par
Si.mes. Nessa rase, a Autor compunha suas cr6nicas em versos,
sob a forma do trioI,.
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