
A fortuna crftica de Alberto Caeiro
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1. Os pioneiros (1925-1946)

Alberto Caeiro (1889-1915) fez a sua primeira apari^ao publica (postuma)

em Janeiro de 1925, nas paginas do n°. 4 da revista Athena,
em que

Fernando Pessoa publicou uma selecqao de 23 poemas de “O Guardador de

Rebanhos.” No numero seguinte, de Fevereiro, Pessoa revelaria 16 dos

“Poemas Inconjuntos.”

A primeira edi^ao em livro da obra “completa” de Caeiro e de Agosto de

1946, no terceiro volume das Obras Completas de Fernando Pessoa da Atica.

Consideraremos, assim, como “pioneiros caeirianos” os autores que, ate

1946, se debru^aram sobre o autor de “O Guardador de Rebanhos.” Sao eles

Jose Regio, Joao Gaspar Simoes, Pierre Hourcade (em Franca e em

Portugal), Manuel Anselmo, Guilherme de Castilho, Charles-David Ley,

Adolfo Casais Monteiro, Cecilia Meireles (no Brasil), Vitorino Nemesio e

David Mourao-Ferreira.

E no proprio ano da publica^ao dos poemas de Caeiro na Athena (1925)

que o nome de Caeiro e publicamente citado, pela primeira vez, por outrem

que nao Pessoa. Jose Regio, na sua disserta^o de licenciatura na Faculdade

de Letras da Universidade de Coimbra As Correntes e as Individualidades na

Moderna Poesia Portuguesa
,
publicada em Vila do Conde sob o seu verdadei-

ro nome Jose Maria dos Reis Pereira, refere-se a Fernando Pessoa como “o

mais original, o mais completo e o mais poderoso dos nossos modernistas,”

que “inventou esses varios pseudonimos com que vai revelando os varios

aspectos da sua sensibilidade e as varias atitudes do seu espirito.” Regio

sublinha que Pessoa se chama “Alvaro de Campos ou Alberto Caeiro quando

assina tentativas em que preferentemente revela o destrambelho da sua sensi-

bilidade, o cansa^o da Metafisica ou da Razao, o seu apelo a Intui^ao pura.” 1
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Em 1929, Joao Gaspar Simoes publicava nas edi^oes Presenga
, de

Coimbra, o seu primeiro livro de critica literaria, com o ti'tulo Temas, no qual

inclufa o ensaio “Fernando Pessoa.”2 Nesra segunda referenda publica a obra

de Pessoa, Gaspar Simoes (que termina o seu texto declarando profeticamen-

te “Fernando Pessoa e, sem duvida, em Portugal, um escritor cuja obra so

dentro de vinte ou trinta anos sera, devidamente, admirada e compreendi-

da!”), refere-se a questao da heterommia, escrevendo: “O sensualismo, o rea-

lismo, de Alvaro de Campos, distingue-se, perfeitamente, do puro cerebralis-

mo, do perfeito desumanismo estetico de Pessoa; como o puro esteticismo, o

helenismo, de Ricardo Reis, se distingue dum misto de realismo-intelectua-

lismo-esteticismo de Alberto Caeiro, que o proprio Pessoa considera progen-

itor espiritual dos outros dois.”

E, mais adiante, dedica especial aten^ao a Caeiro, em rela^ao ao qual

comenta: “a Alberto Caeiro pertence nao deixar cair, excessivamente, Alvaro

de Campos, no desgosto e na brutalidade da vida, e refrear a propensao gon-

gorista de Ricardo Reis—a sua tendencia a querer reduzir a poesia a um puro

valor de expressao—mostrando-lhe um pouco a inutilidade e a fragilidade da

nossa existencia. Alberto Caeiro e, portanto, simultaneamente, o intelectua-

lista Fernando Pessoa, o realista Alvaro de Campos e o esteticista Ricardo

Reis. Alberto Caeiro e a srntese que Fernando Pessoa evita refugiando-se na

sua patetica concep<;ao desumanizadora da arte; na sua tristeza de emigrado

do mundo concreto.”

No ano seguinte, em Junho de 1930, Alberto Caeiro surge em Franca,

pela pena de Pierre Hourcade. No seu celebre artigo “Rencontre avec

Fernando Pessoa,”3 Hourcade revela aos leitores franceses nas paginas do n°.

3 da revista parisiense Contacts a figura desse poeta que “n’est pas un: il ‘est

quatre.’ Fernando Pessoa, c’est Alvaro de Campos, mais c’est aussi Alberto

Caeiro, c’est encore Ricardo Reis, c’est enfin, parfois, Fernando Pessoa.” E

conta a historia destes quatro poetas, sublinhando que numa manha de

Mar^o de 1914 “surgit dans un eclair Alberto Caeiro. En ce nouvel avatar

s’incarnait la conscience tueuse d’illusions, le lyrisme desesperement fort qui

arrache l’homme au romantisme de la nature humaine ‘qui l’invite et qui

l’aime.’ Une glaciale tempete de luddite valeryenne soufflant en insistantes

rafales a la Peguy, emporta Caeiro comme il etait venu, tout en laissant pour

traces de son passage une soixantaine des plus singuliers poemes, reunis

notamment dans le ‘Gardien de Troupeaux’ et les ‘Poemes non-conjoints.

Alvaro de Campos, du coup, se reveilla (...).”
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Na parte final do seu historico artigo, Pierre Hourcade nao deixa de subli-

nhar que tanto o “sauvage” Campos como o “humaniste” Reis conservam “la

memoire et l’empreinte d’Alberto Caeiro, leur troublant pere defunt.”4

Nesse mesmo ano de 1930, Pierre Hourcade colaborava no Bulletin des

Etudes Portugeses, do Instituto Frances em Portugal, com o artigo

“Panorama du modernisme literaire au Portugal,” que constituiu tambem

uma separata editada pela Imprensa da Universidade de Coimbra. Nesse

estudo fala de Alberto Caeiro, que, tal como Alvaro de Campos, “se souvient

peut-etre aussi des Feuilles d’Herbe [de Walt Whitman/, mais il a depouille

deliberement toute chaleur lyrique, martelant, en un retour incessant a la

Peguy, la plus abstraite affirmation de solitude, le plus obstine desir de ne

point humaniser FUnivers, de le dresser en face de la conscience comme une

muraille sans yeux et sans ame. L’accent unique de la poesie, philosophique

sans le vouloir, du Guardador de Rebanhos (Le Pasteur de troupeaux) atteint a

un degre d’intensite presque physique tout en decrivant le drame de la cons-

cience lucide qui se devore elle-meme en refusant d’etre dupe de la matiere.” 5

Pierre Hourcade voltaria a referir-se a Alberto Caeiro no artigo que, em

Janeiro de 1933, publicou na revista Cahiers du Sud, sob o titulo “Litterature

Portugaise. Breve introduction a Fernando Pessoa.”6 Ai escreve que Caeiro e

“exactement l’anti-symbolisme; c’est l’homme contre l’anthropomorphisme.

Toute la luddite de la connaissance s’use en lui a depouiller l’univers et le

vivant des prestiges de la metaphore poetique. Aucun pantheisme abstrait,

aucun prejuge philosophique n’entre dans cette attitude.” Qualificando a

obra de Caeiro como Tamer breuvage que distille le ‘berger sans troupe-

aux,”’ Hourcade conclui que “ramenee sur le plan esthetique, cette tentative

est en somme un conge definitif signifie non sans rudesse a toutes les genti-

llesses de l’art symbolique et incantatoire. Tentative considerable, mais pure-

ment negative.”

Tal como Joao Gaspar Simoes o havia feito, Manuel Anselmo reconhece

no seu “Breve ensaio sobre a poesia portuguesa contemporanea,” datado de

Outubro de 1933 e incluido na obra Solugoes Criticas editada pela

Universidade de Coimbra em 1934, o papel central do autor de “O

Guardador de Rebanhos” na poetica de Fernando Pessoa. Manuel Anselmo

come$a por opinar que “o fundo lirico, tradicionalmente portugues, esta

reduzido a um auxiliar da ambi^ao dramatica de certos poetas contempora-

neos. Acima de tudo interessa-lhes a paisagem mtima, os seus gloriosos

monologos de duvida e de renuncia.”
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Neste contexto, “Fernando Pessoa, seguindo a bela esteira de Mario de Sa-

Carneiro, seria um exemplo feliz se eu nao conhecesse as suas diferentes perso-

nalidades poeticas. Mas dentro de Fernando Pessoa, a-portas-a-dentro do seu

baratro tragico, o vulto donairoso de Alberto Caeiro promete-nos uma defi-

ni^ao integral. Aos motivos genuinamente liricos sao preferidos os gritos desi-

ludidos de uma inteligencia assaltada de angustias.”

Para Manuel Anselmo: “Fernando Pessoa e, acima de tudo, um conflito

entre Alberto Caeiro e as suas outras personalidades. Esse conflito tanto o pode

levar a um acto de irreflexao lirica (demonstra-o a formosa poesia “O menino

da sua mae”), como o conduz a paginas cheias de complexidades e de torturas

nietszcheanas como as do Banqueiro Anarquista. Dai nao sabermos nunca

quando se evidencia em Fernando Pessoa o poeta, o artista, o filosofo, o cepti-

co ou o desiludido. Portanto a sua poesia so pode interessar verdadeiramente os

poucos que pressintam em si afinidades com a angustia da sua inteligencia,

sempre fora das coisas e das emoqoes humanas.”

O nome de Caeiro so volta a ser citado por ocasiao da morte de Fernando

Pessoa. Joao Gaspar Simoes, no seu artigo “Fernando Pessoa, o poeta intempo-

ral” publicado no Suplemento Literario do Diario de Lisboa de 6 de Dezembro

de 1 935, 7 recordava que o poeta havia publicado em 1934 “o pequeno livro de

poemas Mensagem. Pequeno livro, digo, (...) porque em face dos Poemas dos

Guardadores [sic\ de Rebanhos, assinados por Alberto Caeiro e publicados na

revista Athena
,
esse volume e, materialmente, pequenfssimo (...).”8

E, a terminar o seu texto, citava seis versos do famoso VIII Poema: “Em

Portugal confunde-se humanidade com vulgaridade. Dai a incompreensao que

sempre rodeou o poeta da Mensagem. Nele, talvez pela primeira vez em

Portugal, o nosso lirismo subiu de expressao primaria a uma modalidade supe-

rior de expressao. O tempo dira se temos razao. E, entretanto, enquanto o tem-

po se nao manifesta sobre um dos maiores escritores de Portugal, enquanto o

poeta Menino Jesus de todas as religioes—Fernando Pessoa acreditava racio-

nalmente em todas—a quern pedia:

Quando eu morrer, filhinho,

Seja eu a crian^a, o mais pequeno.

Pega-me tu ao colo

E leva-me para dentro da tua casa.

Despe o meu ser cansado e humano

E deita-me na tua cama.
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Pede-lhe que dispa o ser cansado e humano, enquanto o Menino Jesus o

despe, digamos nos com o poeta aqueles que o deixaram morrer como costu-

mam morrer em Portugal os homens superiores:

O grandes homens do Momento!

O grandes glorias a ferver

De quem a obscuridade foge!

Aproveitem sem pensamento!

Tratem da fama e do comer,

Que amanha e dos loucos de hoje!

Em Julho de 1936, no n°. 48 da revista Presenga dedicado a Fernando

Pessoa, Guilherme de Castilho publica “Alberto Caeiro. Ensaio de compre-

ensao poetica,” a primeira analise critica da obra do autor de “O Guardador

de Rebanhos.” Neste texto classico, que foi (e continua a ser) abundante-

mente citado pelos exegetas pessoanos, 9 o objectivo de Castilho e fazer “uma

analise puramente compreensiva do pensamento poetico de Alberto Caeiro,”

atraves “de todas as pos^oes quer explicitas quer implfcitas na sua obra que

documentam a sua atitude fundamental perante a vida, perante o universo e

perante os valores.” Restringindo o seu trabalho “ao campo exclusivamente da

compreensao,” reserva para objecto de um futuro estudo (nunca realizado) “a

critica valorativa e judicativa da obra de Alberto Caeiro.”

Castilho sublinha que, embora se reduza materialmente a poucos poemas

(os publicados por Pessoa na Athena), a obra de Caeiro “e das mais vastas, tal-

vez a mais vasta de toda a nossa literatura poetica.” Isto porque, “nessas duas

breves colec9oes de poemas (...) encontramos nem mais nem menos que as

bases essenciais duma metafisica, duma estetica, duma teoria do conheci-

mento e ate duma erica, duma religiao e duma sociologia.”

Poeta a quem falta a cultura, ha em Caeiro uma grande parcela de positi-

vismo, que sera “o ponto de partida essencial para aquele esfor^o de que os

i seus poemas sao o resultado final.” Todas as suas posi^oes, quer perante a

Natureza, quer perante os valores eticos, sociologies ou esteticos, sao o resul-

tado duma desumaniza^ao extremista.

Partindo do primeiro verso do V poema de T) Guardador de Rebanhos
”

(“Ha metafisica bastante em nao pensar em nada”), verifica-se que, em ter-

mos metafisicos, Caeiro “elimina o infinito, o transcendente, a intengao essen-

i

cial, o misterio das coisas, em resumo\ a sua obra reflecte ‘a negagao de toda a
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ciencia que nao seja baseada no empirismo puro dos sentidos. Exclusivamente

sensualista, o seu extremo nominalismo leva-o ate a nega^ao do proprio con-

ceito de Natureza, que podera identificar-se com aquele “flatus-vocis” de que

ja falava Roscelino.

Para Caeiro, “inculto guardador de rebanhos que outra notfcia nao tem

do mundo senao aquela que ao seu conhecimento os sentidos lhe vao trazen-

do no seu contacto de todos os dias,” a beleza e “o nome duma coisa que nao

existe.” O seu universo obedece ao auto-determinismo inconsciente em que

“a explica^ao de cada fenomeno reside precisamente no facto de nao ter expli-

ca<;ao alguma”—daf, a negac^ao de um Deus que transcenda o conhecimento

dos sentidos e a propria Natureza.

Um prolongamento da atitude fundamental de Caeiro perante a vida e o

universo, revela-se claramente na posi^ao que toma perante os valores eticos e

sociologicos: o seu determinismo, utilitarista nas suas consequencias, da-lhe

uma visao optimista e tranquilizante da vida. Para Castilho, finalmente, a

posi<;ao de Caeiro pode chamar-se, sem paradoxo, “egotismo humanitario”:

toda a infelicidade dos homens deriva do injustificado desejo “de nao nos con-

tentarmos com o espa^o do ceu que abrange o nosso olhar e a por^ao de terra

que pisam os nossos pes. Queremos saber se e mais azul o ceu que a este foi

dado contemplar ou se e mais firme a terra que aquele pisa nos seus passos, eis

a origem de todo o mal, o ponto de partida de todas as desarmonias sociais.”

Manuel Anselmo, noutro ensaio sobre a poesia de Fernando Pessoa, data-

do de Agosto de 1936 e publicado em 1937, 10 analisa a concep^ao pessoana

do universo: “Atraves da sua concep^ao de Deus, depreende-se que o Poeta

nao e catolico nem sequer cristao (...) Deus e o universo sao, para Alberto

Caeiro, imagens afins (...) Afinal, para Fernando Pessoa, a vida e, apenas, o

testemunho dos seus cinco sentidos, testemunho esse que a sua inteligencia

plasticizara e transcendera.” E Manuel Anselmo conclui que e “nesse genial”

VIII Poema de “O Guardador de Rebanhos” que Pessoa, atraves de Caeiro,

“confessa o seu racionalismo irreverente e sincero.”

No volume Novos Temas. Ensaios de Literatura e Estetica
,
publicado em

Lisboa em 1938 pela Editorial Inquerito, Joao Gaspar Simoes comenta, no

ensaio “Fernando Pessoa e Paul Valery ou as afinidades ignoradas,” 11 que

“Alberto Caeiro e, de todos os heteronimos de Fernando Pessoa (...) o mais

acessfvel a uma versao estrangeira,” acrescentando que a poesia de Campos,

Reis ou ortonima “dificilmente resistiria, por muito virtual, a mudan^a de lin-

gua” (161). No mesmo ensaio, salienta os pontos de contacto e as diferen^as
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entre Caeiro, cria^ao de Pessoa, e M. Teste, cria^ao de Valery : “A atitude posi-

tiva de Alberto Caeiro perante a natureza e a sua recusa em aceitar toda a con-

cept do transcendente assemelha-se ao cepticismo de Teste perante os abso-

lutos, sejam eles do genio ou da natureza.” E se nenhum deles tinha livros e

para qualquer deles a natureza era a natureza, uma flor uma flor, ha em Caeiro

“urn pantefsmo amavel” que contrasta com a “secura e um desencanto agres-

tes” de Teste (178). Para Gaspar Simoes, a diferen^a fundamental entre Valery

e Pessoa reside em que “Teste resume todo Valery. Alberto Caeiro resume uma

parte de Pessoa. Enquanto aquele so acreditava na for^a da vontade intelectual,

este confiava nas formas totais da personalidade (...)” (179).

No mesmo volume, noutro ensaio intitulado “Fernando Pessoa e a gene-

se dos seus heteronimos,” 12 Joao Gaspar Simoes conclui, a proposito do “dia

triunfal,” que, atribuindo um nome a esse momento poetico traduzido pelos

trinta e tal poemas escritos num extase, Pessoa “consolidava ao mesmo tem-

po os direitos da sua inteligencia e a faculdade de poder aproveitar as fontes

de inspira^ao inesperadamente reveladas. Alberto Caeiro serviria de etiqueta.”

Para Simoes, eis aqui o “pastiche, a mistifica^ao, a explora^ao consciente das

essencias misteriosas da inspira^ao” (188-189).

Em abono das suas considera9oes, Gaspar Simoes cita um inedito de

Pessoa sobre a “utiliza^ao da sensibilidade pela inteligencia,” no qual o Poeta,

tomando como tema uma “aversao fntima pelo verde,” trata-o poeticamente

por tres processos, o terceiro dos quais e o de Alberto Caeiro: dar a cada

emo^ao ou sensa^ao um prolongamento metaffsico ou racional.

Tardavam os primeiros jufzos valorativos da poetica de Alberto Caeiro. So

em 1939, tres anos depois do ensaio pioneiro de Guilherme de Castilho, o

ingles Charles-David Ley publicou na Seara Nova um artigo intitulado

“Introdu^ao aos Poemas de Fernando Pessoa,” no qual ousava afirmar nao so

que “Pessoa exprimiu qualquer coisa de muito essencialmente novo nao so

em Portugal como na Europa” mas que “Ele e seguramente o poeta mais

actual e mais vivo da Europa contemporanea.”

No seu artigo, Ley aborda a questao da heterommia, acerca da qual opina:

“Pessoalmente, se e certo que me interessa a novidade psicologica do facto, nao

julgo que possa concordar com os heteronimos de Pessoa, considerados como

experiencia poetica.” E criticando a obra do primeiro deles, Alberto Caeiro,

escreve que este “constantemente sacrifica, por exemplo, os efeitos poeticos ao

afirmar da sua filosofia pessoal, ou, por outras palavras, o autor considera o

poder dramatico por detras dessa filosofia suficiente para justificar o descurar a
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“perfe^ao” poetica nos poemas. Isto, porem, nao se da no poema mais longo

de Caeiro, o do Cristo Menino, que e muito superior aos outros.” 13

Em Maio de 1942, a editorial Confluencia publicava a primeira antolo-

gia pessoana, com introdu^ao e organiza^ao de Adolfo Casais Monteiro.

Nela se reproduziam 10 poemas de “O Guardador de Rebanhos” e 4 dos

“Poemas Inconjuntos.” 14 Como e sabido, a obra foi retirada da circula^ao

por decisao judicial num processo movido pela Atica, que entao preparava a

edi^ao das Obras Completas de Fernando Pessoa, cujo primeiro volume foi

posto a venda logo a seguir a saida da antologia da Confluencia. Na sua

introdu<;ao, Casais Monteiro, ao tratar da questao da heteronimia, aventa a

hipotese de ela resultar da exigencia de um espirito de artista criador que nao

ousaria ser em seu nome proprio o autor dos poemas de Alvaro de Campos

ou “da metaffsica anti-metafisica de Caeiro.” De qualquer modo, para Casais

Monteiro, “ha uma absoluta unanimidade entre Fernando Pessoa ele mes-

mo, Alvaro de Campo, Alberto Caeiro e Ricardo Reis: e a igual genialidade

das respectivas cria^oes.”

Em 1944, no Rio de Janeiro, Cecilia Meireles publica a sua antologia

Poetas Novos de Portugal (Edi^oes Dois Mundos), em cujo prefacio refere

Alberto Caeiro, mas apenas atraves de cita9oes do proprio Fernando Pessoa.

Vitorino Nemesio debru90u-se pela primeira vez, em 1945, sobre a obra

de Fernando Pessoa, num artigo publicado no Diario Popular sob o titulo “O

Sincero Fingido,” que e uma recensao (alargada) do volume de cartas de

Pessoa a Armando Cortes-Rodrigues, publicado nesse ano.

Nemesio avan9a neste artigo uma interpreta9ao literaria da heteronimia,

sustentando que “os generos e estilos em [que] cada um dos nomes usados

por Fernando Pessoa se exprimem, ajudam a fixar e a isolar, nao tanto as suas

personalidades como as suas “maneiras.” Neste contexto, e em contraste com

o estilismo latinizante de Reis e o versilibrismo e o mecanicismo de Alvaro de

Campos, “a ecloga e o verso livre conversado de Alberto Caeiro individuam-

no como um lirico metafisico e serenado.”

No n°. 4 da revista lisboeta Aqui eAlem..., publicado em Abril de 1946

—

ou seja, quatro meses antes de a Atica publicar a primeira ed^ao “completa”

dos Poemas de Alberto Caeiro—um estudante de dezoito anos escrevia sobre

Caeiro. O artigo tinha por titulo “O ‘caso’ de Alberto Caeiro” e era seu autor

David Mourao-Ferreira.

O texto—que e o primeiro consagrado a Pessoa por alguem da gera9§o do

jovem Autor—come9ava com a afirma9ao desassombrada de que “Alberto
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Caeiro, encarado sob um ponto de vista estetico—ou melhor: sob um ponto

de vista formal—e um poeta mediocre.” E como se parafraseasse o comenta-

rio de Charles-David Ley, Mourao-Ferreira escreve: “Nos versos de Alberto

Caeiro nao ha poesia; ha constantes afirma9oes da sua existencia; frequentes

defini^oes da maneira de o poeta encarar “a espantosa realidade das coisas,”

porem a poesia nao chega a existir. E se aqui e ali aflora, vem sobrecarregada

da preocupa^ao de tudo querer afirmar e definir. Pode dizer-se, em resumo,

que toda a obra de Alberto Caeiro e um manifesto de uma poesia, quase total-

mente irrealizada. (Exceptuemos o “Oitavo Poema do Guardador de

Rebanhos”—sem duvida, o mais poetico dos seus poemas).”

David Mourao-Ferreira conclui coerentemente o seu ensaio afirmando:

“Como personagem do drama mental de Fernando Pessoa—e e assim que

devemos considerar todos os seus heteronimos— ,
Caeiro esta absolutamente

certo e coerente, exprimindo-se como Pessoa desejou que ele se exprimisse: o

mal e que essa expressao so muito raramente atinja significa^o poetica. O
“caso” de Caeiro e um exemplo do perigo de criar, no campo artistico, segun-

do uma atitude preconcebida ou um figurino previamente delineado.” 15

Tratados assim os autores pioneiros de bibliografia sobre Alberto Caeiro,

sao a seguir apresentados os textos caeirianos posteriores a 1946, sob a forma

bibliografica classica, ou seja, atraves de verbetes indexados pelo nome dos

respectivos autores.

A bibliografia tern caracter selectivo, referenciando, salvo algumas

excep^oes, os textos de que Alberto Caeiro e o tema central, senao exclusivo.

Aos dados de caracter bibliografico de cada verbete acrescentam-se, em

italico, nao abstracts objectivos e completos, mas aquele ou aqueles pontos

que, num criterio pessoal necessariamente subjectivo, se nos afiguram mais

relevantes em cada texto.
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2. Cinquenta e dois anos de critica (1946-1998)

Siglas utilizadas:

Actas I Actas do I Congresso Internacional de Estudos Pessoanos

Actas IV Actas do IV Congresso Internacional de Estudos Pessoanos

C.E.P. Centro de Estudos Pessoanos

C.I.E.P. Congresso Internacional de Estudos Pessoanos

E.LC.EP. Encontro Internacional do Centenario de Fernando Pessoa

J.U.C.E Juventude Universitdria Catolica Feminina

S.E.C. Secretaria de Estado da Cultura

U.S.D.P Um Seculo de Pessoa

ACl. Abelaira, Augusto. “Sinceridade e falta de convic^oes na obra de

Fernando Pessoa.” Mundo Literario 51 (26/4/1947).

Pessoa esta ao abrigo daquilo a que Unamuno chamava a tirania das ideias:

tinha ideias, nao era tido por elas. Mas como toda a regra tem excepgao, casos hd

em que Pessoa e tido pelas ideias—e isso na sua juventude e por sinal com aquele

que sera o maior dos poetas portugueses: Alberto Caeiro.

AC2. Almeida, Onesimo Teotonio. “Sobre a mundividencia Zen de Pessoa-

Caeiro (O interesse de Thomas Merton e D.T. Suzuki).” Nova

RenascengaVl, 22 (Primavera 1986): 146-152.

A partir das cartas de Thomas Merton, revela-se a origem do seu interesse

pela poesia de Alberto Caeiro, na qual encontrou uma forte influencia Zen.

Merton conheceu Pessoa pela tradugao em castelhano de Octavio Paz e teve aces-

so a obra pessoana em portugues atraves da Irma M. Emmanuel de Sousa e Silva,

uma religiosa brasileira que era sua tradutora no Brasil. Merton tambem se

correspondeu sobre a poesia de Caeiro com o Mestre Zen Daisetz Suzuki e com o

Prof. Hiromu Morishita.

AC3. Alvarenga, Fernando. “Do Paulismo ao Interseccionismo: O encontro

com a arte da ‘Europa.’” Actas IV, Vol. I. Porto: Funda^ao Eng°.

Antonio de Almeida, 1990. 229-235. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^ao

Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

Tanto nos poemas de Alberto Caeiro como no poema ortonimo “Chuva

Obllqua” estabelecem-se participativamente duas correntes artlsticas de cunho

europeu, cada qual com a sua “plasticidade” propria: o Impressionismo e o

Futurismo, que assim fazem a sua entrada na arte literdria portuguesa.
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AC4. . “O hedonismo impressionista de Alberto Caeiro segundo

Ricardo Reis.” U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 105-108. (Comun.

ao E.I.C.F.P., Lisboa, 5-7 Dezembro 1988).

Verificagao, em Ricardo Reis, de uma consciencia das vertentes impression

istas de Alberto Caeiro. Este e, fundamentalmente, aquilo que Reis Ihe detecta:

um poeta dirigido pelo pensamento de um filosofo-esteta.

AC5. Anastasia, Luis Victor. “Alberto Caeiro.” Fernando Pessoa. Pensamiento

estetico, poetico, historico y politico. Montevideu: El Hilo en lo

Labirinto, 1996. 245-253.

Parafrase de “O Guardador de Rebanhos” e dos “Poemas Inconjuntos.”

AC6. Anon. “Alberto Caeiro completo em livro organizado por Teresa Sobral

Cunha. O Mestre em corpo inteiro.” JL.Jornal de Letras, Artes e Ideias

601 (3/1/1994): 8.

Noticia da publicagao de Fernando Pessoa. Poemas Completos de Alberto

Caeiro. Recolha, transcrigao e notas de Teresa Sobral Cunha, acompanhada de

dois poemas ineditos e de um texto parcialmente inedito de Ricardo Reis sobre a

obra de Caeiro.

AC7. Azevedo, Maria Teresa Schiappa de. “Fernando Pessoa e o nome das flo-

res: o girassol e o malmequer.” Cadernos de Literatura 21 (1985): 50-66.

No ambito proprio que, no espago vivido da Natureza, aflor ocupa em Pessoa,

estudam-se, como “flores da circularidade e da identidade, ” o malmequer (pre-

sente nos poemas ortonimos) e o girassol (na obra de Alberto Caeiro). Ver,

olhar, fitar e o correlativo “pasmo essencial, ” que a pretendida inocencia de

Caeiro Ihe associa, gravitam na orbita semantica do girassol, flor entre todas

amada por Pessoa, que desperta e traz para a luz todas asformas eforgas vivas

da sua poesia.

AC8. Azevedo Filho, Leodegario de. “As varias dimensoes de poesia de

Fernando Pessoa.” Fernando Pessoa. Estudos criticos. Joao Pessoa:

Associa^ao de Estudos Portugueses Hernani Cidade, Universidade

Federal da Parai'ba 1985. 92-100. (Repr. sob o titulo “Fernando Pessoa

e suas dimensoes poeticas” no seu Literatura portuguesa-Historia e

emergencia do novo. Rio de Janeiro: Edi^oes Tempo Brasileiro e

Universidade Federal Fluminense, 1997. 102-117).
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Em termos de predomindncia, na poesia de Alberto Caeiro a linguagem faz-

se em base metonlmica, nela se inserindo algumas vezes a metafora. A poetica

pessoana pode descrever-se como um losango, de que Caeiro e o centro das

reacgoes opostas de Reis (tese) e de Campos (antitese) e Fernando Pessoa ele-mes-

mo a slntese.

AC9. Balso, Judith. “Les pessoas-livros.” La Politique des Poetes. Paris: Albin

Michel, 1992. 161-214.

Alberto Caeiro interrompe, do interior da poesia, “la vocation de celle-ci a

I’auroral de la Presence, ou a la nostalgic de son retrait. ” 0 conjunto de “0

Guardador de Rebanhos” determina a travessia do poeta que tern como objectivo

“etre moi, non pas Alberto Caeiro, mais un animal humain que la Nature a pro-

duit. Alberto Caeiro est ainsifinalement le nom de celui qui sefforce de netre pas

Alberto Caeiro. ” Conclui-se que “il est decisifquily ait un tel poete; et non que

la poesie soit cela. ”E a dupla ruptura na propria poesia, aparecida com Caeiro

e por ele realizada, que Ihe assegura a posigao de Mestre na constelagao hete-

ronlmica.

AC 10. Bandeira, Manuel. “Os Varios Fernando Pessoa.” Andorinha, ando-

rinha em Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova

Aguilar, 1977. 691.

O Autor confessa que prefere a obra ortonima a dos heteronimos. Entre estes

destaca Alberto Caeiro, talvez porque nele se encontra “muito de Fernando

Pessoa.
”

ACl 1 . Barros, Helena. “O Paganismo-Zen em Alberto Caeiro.” Nova Renas-

cenga\N, 15 (Verao 1984): 256-268.

Falar de Zen e Paganismo em Alberto Caeiro e demonstrar que a relagao entre

ambos e legltima e nao umpuro acaso. Depois de estudar o lugar que o Zen ocupa em

relagao ao Budismo e ao Paganismo, estudam-se os aspectos Zen da poesia de Caeiro

que, como convem a um Mestre-Zen, fala com simplicidade e clareza, dando-nos a

entender que o Zen nasce onde morre o pensamento.

AC 12. Beck, Andras. “Koltok, szavak, dolgok.” Elet es Irodalom (1 Maio

1998).

Recensao critica da nova edigao da antologia “Ez a regi szorongas” (“Esta

velha angustia”). O Autor analisa a poesia de Alberto Caeiro, cujo pensa-



PESSOA'S ALBERTO CAEIRO FALL 1999 213

mento compara ao do filosofo idealista irlandes George Berkeley (inf. de

Ferenc Pal).

AC 13. Belchior, Maria de Lourdes. “Notula sobre o poema XIX de Alberto

Caeiro e a problematica da heterommia.” Coloquio-Letras 88

(Novembro 1983): 61-63

Na economia dos heteronimos, Caeiro representara o poeta sem coragao

(como o fez notar Jose Martins Garcia). Mas no XIX Poema de “O

Guardador de Rebanhos” lateja, pungente, a dor: como explicar a contida

emogao deste texto, se Caeiro, por sistema, nao se comove? A atribuigao deste

poema a Caeiro nao pode deixar de causar estranheza. Havendo nele uma

nostalgia da infancia, talvez que nessa perspectiva se possa aproximar de

Alvaro de Campos. A Autora conclui que pelo menos alguns poemas de Caeiro

podem ser atribuidos a outros heteronimos de Pessoa: a engenhosa construgao

que a “esplendorosa esquizofrenia”pessoana arquitectou nao e rigorosamente

logica.

AC 14. Berardinelli, Cleonice. “Pessoa e seus ‘fantasmas.’” Actas I. Porto,

Brasilia Editora: Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1979. 187-

198. (Comun. ao I C.I.E.P., Porto, 3-5 de Abril de 1978).

O “pacto autobiogrdfico, ” tal como o define Philippe Lejeune, existe, patente

e varias vezes afirmado, em Alvaro de Campos; uma unica vez, patente, em

Caeiro; e uma vez, impllcito, em Ricardo Reis. Nao existe, porem, na poesia orto-

nima. No caso de Fernando Pessoa trata-se de um “pacto fantasmatico, ” atraves

do qual se revela, nao apenas o indivlduo mas o ser divlduo em multiplos “eus,
”

complementares e ate contraditorios.

AC 15. . ‘“Mestre, meu Mestre querido!’” Miscelanea de estudos lin-

guisticos, filologicos e literarios. In Memoriam Celso Cunha. Rio de

Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1995. 777-788.

A partir de quatro poemas de Alvaro de Campos encontrados no Espolio, que

podem aceitar-se como enderegados a Alberto Caeiro e inspirados, talvez, na sua mor-

te, estudam-se as relagoes de Mestre e Disclpulo entre os dois heteronimos.

AC 16. Bernardes, Diana. “Alberto Caeiro. Subsidios para um estudo estilis-

tico da sintaxe em seus poemas.” Cadernos da PUC 1 Pontificia

Universidade Catolica do Rio de Janeiro (Agosto 1969): 41-60.
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Enfoque didactico ao estudo das principals estruturas da poesia de Alberto

Caeiro.

AC 17. Berrini, Beatriz. “O Paganismo de Pessoa.” Ega e Pessoa. Lisboa: A
Regra do Jogo, 1985. 53-103.

O frescor natural que a poesia de Caeiro irradia leva irresistivelmente a

Autora a pensar em A Cidade e as Serras, de Ega de Queiroz. Tal como Caeiro,

Jacinto achega-se a Natureza para Ihe aspirar a ligao de naturalidade, de con-

cretismo, de ausencia de reflexao natural abstracta.

AC18. .“As viagens do viajante poeta Fernando PessoaA ActasIV, Vol.

I. Porto: Funda^io Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 49-71.

(Comun. ao IV C.I.E.P, Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril

1988).

Podendofazer-se a partir de qualquer tema a caracterizagao e diferenciagao

entre ortonimo e heteronimos, definem-se as respectivas singularidades a partir

do foco “Viagem. ” Caeiro apenas se desloca da cidade para o campo, ja que a

natureza Ihe oferece os percursos do conhecimento que Ihe interessam.

AC 19. Bosquet, Alain. “Fernando Pessoa ou les delices du doute.” Verbe et

vertige. Situations de la poesie. Paris: Hachette, 1961. 174-185.

Alberto Caeiro e “un mystique du scepticisme”; os conceitos e as filosofias

irritam-no soberanamente, precipitando-o nas trevas, “la oil les partis pris pou-

rraient le dechiqueter. ”E o unico poeta que soube exprimir com tanta convicgao

“cette prodigieuse douceur de la mecreance, cette unique tendresse du doute.
”

Sorrindo, para nao parecer tragico, Caeiro “toujours lucide, toujours pret a se

desavouer et a remettre en causes ses propres elans, accede a une puissance mys-

tique de la demystification; de surcroit, cest par le raisonnement ennemi de la

raison quilpeut revenir vers une naivete originelle.
”

AC20. Brechon, Robert. “‘Maitre’ Caeiro et le paganisme (1914-1915).”

Etrange etranger. Une biographie de Fernando Pessoa. Paris: Christian

Bourgois, 1996. 215-227. (Repr. em trad, portuguesa de Maria

Abreu e Pedro Tamen sob o tftulo “O ‘Mestre’ Caeiro e o

Paganismo 1914-1915,” no seu Estranho estrangeiro. Uma biografiia

de Fernando Pessoa. Lisboa: Quetzal Editores, Circulo de Leitores,

1997. 225-237).
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Caeiro e o heteronimo mais radicalmente diferente do Pessoa-autor e do

Pessoa-homem. Podemos sentir-nos repelidos por esta “poesia” que recusa todos

os atributos habituais do genero: e, todavia, na “prosa” dos versos de Caeiro que

melhor apreendemos o quefaz a essencia do genio pessoano. “0 Guardador de

Rebanhos, ” defesa e ilustragao de uma nova via para atingir o real atraves de

uma visao depurada das coisas, e antes de mais um manual que Ihes permite

desfazerem-se de toda a espiritualidade. 0 maior paradoxo desta poesia e o de

ser apenas a glosa de si propria: excluindo em princlpio a metafora, ela e meta-

forica de uma ponta a outra. Em parte alguma Caeiro se refere explicitamente

ao paganismo da Antiguidade; mas mais tarde, a volta da sua obra, constitui-

se o “Neo-paganismo portugues, ” defendido por Ricardo Reis e por Antonio

Mora. 0 VIII Poema de “0 Guardador de Rebanhos” destoa na obra de Caeiro

pelo seu tom provocador que, sendo tipicamente iberico, nem por isso deixa de

ser de uma fleuma algo britanica.

AC21. Carreno, Antonio. “Alberto Caeiro: ‘O Guardador de Rebanhos,”’ La

dialectica de la identidad en la poesia contemporanea. Madrid: Edito-

rial Gredos, 1982. 104-108.

Estuda-se “la vision totalizadora y estdtica” que surge da alma do

“Guardador de Rebanhos, ” em cujo processo artlstico “lo esquematico de su

pensamiento (...) el tono aforlstico de sus enunciados (...) implican una acti-

vidad mental, depurada de la percepcion sensitiva”. Seria facil associar a con-

cepgao materialista da estetica de Caeiro com certos aspectos da llrica de

Gabriel Celaya, uma e outra caracterizadas por “un lenguage coloquialy sen-

tencioso a la vez; ambos rehuyen la especulacion filosofica; ambos se atienen a

las cosas como son.”

AC22. Castro, Ivo. “Para o texto de ‘O Guardador de Rebanhos.”’ Critique

textuelle portugaise. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, Centre

Culturel Portugais, 1981. 319-328. (Comunicac^ao apresentada ao

coloquio com o mesmo titulo, realizado em 20-24 Outubro 1981.

Repr. fundido com o ensaio “Para a edi^ao de ‘O Guardador de

Rebanhos,”’ Afecto as Letras, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da

Moeda, 1984. 233-238, sob o titulo “Para uma edi^ao de ‘O

Guardador de Rebanhos’” (v.) no seu Editar Pessoa. Lisboa: Imprensa

Nacional/Casa da Moeda, 1990. 47-61).
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AC23. . “O corpus de ‘O Guardador de Rebanhos’ depositado na

Biblioteca Nacional.” Revista da Biblioteca Nacional 2,1 (1982): 47-

61. (Repr. no seu Editar Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da

Moeda, 1990. 71-89).

A intengao do Autor nao e pronunciar-se categoricamente sobre a veracidade

do “dia triunfal, ” mas apenas apresentar e descrever o corpus
,
produzido pela mao

de Pessoa, do ciclo “O Guardador de Rebanhos. ”A andlisefilologica a que proce-

de, se o leva a ter “a razoavel duvida” de que os poemas pudessem ter sido escritos

em 8 de Margo de 1914 nas circunstancias narradas a Casais Monteiro, fa-lo

adquirir a “certeza absoluta” de que eles nao podem ter nascido “limpos e safos”:

os manuscritos revelam, antes, uma “longa gestagao, ” revelando tais mudangas de

forma e de sentido que apetece perguntar se alguns deles terao desde o inicio sido

de Caeiro ou, pelo contrario, nao terao sido posteriormente adaptadospara se con-

formarem com a sua voz.

AC24. . “Para a edi^ao de ‘O Guardador de Rebanhos.”’ Afecto as

Letras. Homenagem da Literatura Portuguesa Contempordnea a Jacinto

do Prado Coelho. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984.

233-238. (Repr. fundido com o ensaio “Para o texto de ‘O

Guardador de Rebanhos,”’ Critique textuelle portugaise. Paris:

Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1981.

319-328, sob o tftulo “Para uma edi^ao de ‘O Guardador de

Rebanhos’” (v.), no seu Editar Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional/

Casa da Moeda, 1990. 63-70).

AC25. . “Apresenta^ao.” Fernando Pessoa. O manuscrito de O
Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro. Edigao critica. Lisboa:

Publica^oes Dom Quixote, 1986. 7-22. (Excerto repr. sob o titulo “O

manuscrito de ‘O Guardador de Rebanhos,”’ no seu Editar Pessoa.

Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990. 91-102).

Apresentagao ejustificagao do tratamentofilologico dado ao manuscrito de “

0

Guardador de Rebanho” que, depois de ter estado na posse de particulares, se

encontra desde 1990 na Biblioteca Nacional de Lisboa. A andlise filologica rea-

lizada permite reconstituir a genese do texto, atraves do estabelecimento da cro-

nologia relativa dos estados sucessivos de redacgao e emenda, provando ser provd-

vel que apenas dezanove poemas tenham sido escritos em uma unica sessao: serd

esse o acontecimento mais assimilavel ao “dia triunfal” descrito por Pessoa a
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Casais Monteiro. A edigao Atica em 1946, que inicia a “tradigao” edi-

torial de “0 Guardador de Rebanhos” e se tornou a sua “vulgata, ” revela-se defei-

tuosa em muitos aspectos, que o Autor, utilizando o criterio da “ultima ligao con-

hecida e nao recusada pelo autor, ” corrige em mais de oitenta versos. Apresenta-se

no final o novo “texto crltico.
”

AC26. . “Apresenta^ao da edigao critica do ‘O Guardador de

Rebanhos.’” Litterature latino-americaine et des Caraibes du XXe Siecle. Theorie

et pratique de Pedition critique. N.p.: n.p., 1988. 221-226.

Depois de descrever o corpus de “0 Guardador de Rebanho” que se encon-

tra na Biblioteca Nacional de Lisboa, explica-se o metodo seguido na respecti-

va edigao critica, em que se procurou sistematicamente determinar qual a

“ligao” mais recente que os textos revelam e que fioi a publicada. Os criterios

adoptados sao o da analise estratigrafiica dos manuscritos e o do estabelecimen-

to da data relativa das diversas “ligoes” atraves da analise da sua topografia

dentro da pagina. Pessoalmente, o Autor e levado a crer que Alberto Caeiro,

longe de ser o autor do ciclo, e ele mesmo uma sua criagao, tendo sido inventa-

do para assumir, em vez de Pessoa, os caminhos novos que a revisao do texto a

partir de certa altura abriu.

AC27. . “Para uma edigao de ‘O Guardador de Rebanhos.’” Editar

Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990. 63-70.

(Fusao dos ensaios “Para o texto de ‘O Guardador de Rebanhos’” e

“Para a edigao de ‘O Guardador de Rebanhos’” v.).

A edigao Atica, que constitui a vulgata de parte substancial da obra publica-

da de Fernando Pessoa, fica a grande distancia da versao que e llcito depreender

dos manuscritos do Poeta. Abundando as provas de que ele submeteu o texto de

“O Guardador de Rebanhos ” a numerosas e aprofundadas revisoes, haverd que

apurar qual dessas revisoes fioi a ultima, para a adoptar numa edigao critica e

para dispor todas as restantes no aparato. Descreve-se o metodo seguido na recons-

tituigao do manuscrito integral de “O Guardador de Rebanhos” entrado no

Espolio em 1990. Com base nos principios da cronologia relativa e da topografia

das revisoes fieitas por Pessoa, apresentam-se exemplos dos resultados obtidos no

VIIIpoema do ciclo.

AC28. . “A casa a meio do outeiro.” Actas IV, Vol. /. Porto: Funda^ao

Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 343-349. (Comun. ao IV
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C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988. Repr. no seu Editar

Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990. 111-116).

Aplicando o criterio segundo o qual pode atribuir-se mais autoridade a um

manuscrito desde que se prove que ele e posterior, ou sofreu emendas posteriores,

do que a um impresso autoral, a edigao critica do poema XXX de “O Guardador

de Rebanhos ” devera seguir a ligao manuscrita de Fernando Pessoa e nao a

impressa na Athena.

AC29. . Editar Pessoa. Edigao critica de Fernando Pessoa. Colec^ao

“Estudos” Vol. I. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1990.

(Inclui: “Para uma edic^ao de ‘O Guardador de Rebanhos,’” “O cor

pus de ‘O Guardador de Rebanhos’ depositado na Biblioteca Nacio-

nal,” “O manuscrito de ‘O Guardador de Rebanhos,”’

“Apresenta^ao da edigao critica do ‘Guardador de Rebanhos’” e “A

casa a meio do outeiro”).

AC30. . “Ivo Castro: sem comentarios.” Publico (8 Mar<;o 1994).

A proposito das declaragoes de Teresa Sobral Cunha sobre a edigao critica da

Equipa Pessoa (v. °Sou pelo dia triunfal!”), Ivo Castro declara : “Ha bastante

tempo que deixei defazer qualquer tipo de comentarios publicos sobre declaragoes

desta natureza de Teresa Sobral Cunha. ” Ivo Castro considera normal que “duas

edigoes do mesmo texto tenham resultados diferentes seforem feitas com criterios

diferentes. ”

AC31. . “O poema XXI de ‘O Guardador de Rebanhos,’ de Alberto

Caeiro.” Cleonice, clara em sua geragao. Rio de Janeiro: Universidade

Federal do Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 1993. 203-206.

Genese do poema XXI de “O Guardador de Rebanhos, ” verificando—se que o

seu ultimo verso passou nas maos de Fernando Pessoa por cinco versoes sucessivas,

das quais a edigao Atica publicou a terceira.

AC32. Cattaneo, Carlo Vittorio. “Um poema blasfemo de Fernando Pes-

soa.” Coloquio—Letras 30 (7/1979): 9-21. (Repr. in Modernismo e

Vanguarda. Cadernos da Coloquio—Letras, 2, Lisboa: Funda^ao Ca-

louste Gulbenkian, 1984. 73-87).
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A primeira vista, o tao declaradamente blasfemo VIII Poema de “0 Guarda-

dor de Rebanhos”pode parecer umjogo tao gratuito quanto de mau gosto. Se, no

entanto, o compararmos com outras obras, teoricas ou nao, do Pessoa ortonimo e

dos heteronimos, especialmente Antonio Mora, cujos textos se analisam, o aspecto

blasfemo assumefuncionalidade, parecendo sobretudo motivado pelos pressupostos

teoricos do Neopaganismo.

AC33. Ceia, Carlos. “No centro de ‘Seja o que for que esteja no centro do

mundo’ de Alberto Caeiro.” De punho cerrado. Lisboa: Edi^oes Cos-

mos, 1997. 199-208.

O poema de Alberto Caeiro pretende demonstrar que e falaciosa a percepgao

interna ou conhecimento que o sujeito possui dos seus estados e dos seus actos atra-

ves da consciencia: nao podemos estabelecer uma analogia artificial entre o conhe-

cimento da alma por si propria e o que retem dos objectos materiais situados no

espago.

AC34. . “‘Que metafisica tern aquelas arvores?’ Uma leitura do poema

V de ‘O Guardador de Rebanhos’ de Alberto Caeiro.” Depunho cer-

rado. Lisboa: Edi^oes Cosmos, 1997. 219-233.

Toda a poesia de Alberto Caeiro nega o estatuto de poeta—filosofo que Fernan-

do Pessoa fez corresponder ao seu mestre nos textos teoricos que Ihe consagrou: o

pensamento metafisico de Caeiro justifica-se pela entificagao do ser e pela parti-

cipagao do Poeta como Outro no ser entificado.

AC33. Centeno, Yvette K. “Fernando Pessoa: os Santos Populares e a Utopia

da Crian^a Eterna.” Portugal. Mitos revisitados. Lisboa: Edi<;6es Sala-

mandra, 1993. 233-283. (Repr. sob o titulo “Tradi^ao Popular e Her-

metismo” in Fernando Pessoa, Os Santos Populares. Ilustra<;6es de Al-

mada Negreiros e Eduardo Viana. Lisboa: Casa Fernando Pessoa e

Ed^oes Salamandra, 1994. 3-15).

Estudo dos poemas “Santo Antonio, ” “Sao Joao” e “Sao Pedro, ” escritos por Fer-

nando Pessoa em 9 deJunho de 1935, que nao sao para ler e esquecer com ligeireza,

antes representam, cada um na sua esfera e a sua maneira e num piano esoterico, o

triplo rosto de um universo coeso: o do entendimento da humana materia (figurado

em Santo Antonio), o da sublimagao dessa mesma materia (figurado em Sao Joao) e

) o da “chave”para todo o processo iniciatico (figurado em Sao Pedro). Aproximando-
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—se o primeiropoema do VIIIpoema de “O Guardador de Rebanhos, ” conclui-se que

a utopia da “Eterna Crianga” como pulsao de vida e modelo a seguir, e uma dasfor-

gas condutoras da obra de Pessoa.

AC36. Chau, Diem. “[Introdu^ao].” Fernando Pessoa. Nguoi Chan Giu Dan

Thu. Va nhung bai tho khac cua Alberto Caeiro. Trinh Bay, 1992.

Apresentagao da tradugao vietnamita dos poemas de Alberto Caeiro.

AC37. Coelho, Antonio Pina. “O objectivismo absoluto de Caeiro.” Osfun-

damentos filosoficos da obra de Fernando Pessoa. Lisboa: Verbo, 1971.

Vol. II, 288-231 .

A tesefundamental de Alberto Caeiro, verdadeiramente revolucionaria, por-

queprofundamente vivida, e que “Tudo e o que nao e, nao o que eu penso. ”Ana-

lisam—se os poemas de Caeiro nesta perspectiva, para concluir que o elogio que

Pessoa tece ao seu heteronimo, considerando perfeitamente definida a teoria caei-

riana do objectivismo absoluto, e fancamente exagerado: Caeiro mostra—se em

muitos passos incoerente. A sua aventura, de uma generosidade quefracassou em

ambigao, deixou ainda mais vivo o problema e o homem mais inquieto: sera pos-

slvel uma visao pura das coisasi e posslvel haver ciencia sem consciencia? e pode-

ra o homem conhecer qualquer coisa?

AC38. Coelho, Jacinto do Prado. “Alberto Caeiro.” Diversidade e unidade

em Fernando Pessoa. Lisboa: Revista Ocidente, 1949. 11-17 (9
a

. ed.,

Lisboa: Editorial Verbo, 1987. 23-32).

Ha dois Caeiros, o poeta e o pensador, sendo o primeiro que em teoria se des-

dobra no segundo. O paradoxo da sua poesia comega no facto de ser autor de poe-

mas. O seu estilo e pobre de vocabulario, incolor e discursivo, dele se induzindo

que em Caeiro o pensador suplanta o poeta. Segundo a imagem que da dele pro-

prio, Caeiro assemelha-se extraordinariamente ao homem descrito por Valery: vi-

ve de impressoes, sobretudo visuais, e goza em cada impressao o seu conteudo ori-

ginal. Estuda—se a poetica de Caeiro em comparagao e contraste com a de Pessoa

ele—mesmo e as dos outros heteronimos.

AC39. ——-. “Pessoa, Fernando Antonio Nogueira.” Dicionario das litera-

turasportuguesa, galega e brasileira. Porto: Livraria Figueirinhas, I960.

603-609.

Caeiro, pretenso “mestre” de Reis e Campos, surge como um homem de visao
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ingenua, instintiva, gostosamente entregue a infinita variedade das sensagoes. To-

davia, os seus poemas sao abstractos, incolores, porque para ele o real e a propria

exterioridade, nao devendo serem-lhe acrescentadas as impressoes subjectivas; a

posigao de Caeiro, mais do que anti—metafisica, e contraria a interpretagao do

real pela inteligencia, pois essa interpretagao reduz as coisas a simples conceitos

vazios.

AC40. . “O cansa<;o da razao: de Rousseau a Alberto Caeiro.” Ao con

trario de Penelope. Lisboa: Bertrand, 1976. 249-254.

Rousseau e Pessoa sao personalidades e mundos mentals afastados, aparente-

mente sem qualquer ponto comum; no entanto, como expoente da Modernidade,

o autor multiplo (Pessoa) algo devera ao iniciador (Rousseau). Do cansago da ra-

zao a dispersao, afragmentagao pslquica, vai um caminho seguido, que se anali-

sa sobretudo a vista da obra de Alberto Caeiro. Este, personagem deficgao oposta

a Rousseau, homem de came e osso, vale como expressao literaria das tensoes e an-

siedades que agitam o homem moderno.

AC41. Colombini, Duilio. “A consciencia critica e(m) Caeiro.” Boletim In-

formativo 2a
. s., 14. Centro de Estudos Portugueses, Universidade de

Sao Paulo (1984): 35-58.

Utilizando um enfoque filosofico, analisa—se a poesia de Caeiro, sublinhando

que ele tern consciencia critica do seu processo poetico, do qual emergem todas as

dificuldades, inclutndo a necessidade dejustificar exaustivamente ospontos de vis-

ta, sobrecarregando o discurso de expressoes e torneios explicativos.

AC42. Costa, Dalila Pereira da. “A Visao da Natureza em Fernando Pessoa.”

Persona 1 (Novembro 1977): 39-49.

Atraves da poesia de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa demonstra ter sido cons-

ciente de uma nova e decisiva visao da natureza aberta ao pensamento portugues

e ocidental moderno.

AC43. Crespo, Angel. “Prologo.” Fernando Pessoa. Poemas de Alberto Caeiro.

Madrid: Ediciones Rialp, 1957. 9-18.

Os heteronimos pessoanos nao sao um mero jogo mas algo de fundamen-

talpara compreender a obra de Fernando Pessoa. Neste contexto, justifica—se

a tradugao de trinta e quatro poemas de Caeiro (e apenas dele), nao so com

o intuito de dar a conhecer aos leitores espanhois, com certa amplitude, uma dasfa-
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cetas de Pessoa, mas tambem devido a clara preferencia que o criador dos heteroni-

mos sempre demonstrou pelo autor de “0 Guardador de Rebanhos.
”

AC44. . “Alberto Caeiro, clau de rheterommia pessoana.” Fernando

Pessoa. Poemes d’Alberto Caeiro. Barcelona: Edicions del Mall
,

1986. 9-22.

Nao ha duvida que a poesia de Caeiro e a mais original da produgao lirica de

Fernando Pessoa e, para alem disso, uma das mais originais do nosso tempo. Por es-

tar consciente disso, Fernando Pessoa converteu Caeiro, anos depois de ter escrito os

poemas que acabou por datar de 8 de Margo de 1914, no centro do ‘drama em gen-

te, ” ou seja, no anunciado Supra—Camoes.

AC45. . “Alberto Caeiro i la nova revelacio.” Aspects actuels de Pobra de

Fernando Pessoa. Barcelona: Fundacio Caixa de Pensions, 1988. 1 1-28.

(Trad, de Joaquim Sala-Sanahuja. Repr. em castelhano sob o titulo “Al-

berto Caeiro o la nueva revelacion,” no seu Con Fernando Pessoa. Ma-

drid: Huerga & Fierro, Col. La Rama Dorada, 1995. 1 11-134).

Investiga—se qual o sentido unitario (se e que existe) dos originaispublicados em

vida por Fernando Pessoa, que relagao tern esses textos com os ineditos que deixou e

quepapel desempenham neste conjunto de prosa e verso afigura e a obra de Alber-

to Caeiro, o criador mais original da lirica pessoana.

AC46. . “El drama em gente. Plural como el universo. La genesis de los

heteronimos. El maestro Caeiro.” La vida plural de Fernando Pessoa.

Barcelona: Seix Barral. 1988. 129-137. (Repr. em trad, portuguesa de

Jose Viale Moutinho no seu A vida plural de Fernando Pessoa. Lisboa:

Bertrand Editora. 1990; em trad, italiana de Brunello de Cusatis no seu

La vita plurale di Fernando Pessoa. Roma: Antonio Pellicano Editore.

1997; e em trad, alema de Frank Henseleit-Lucke no seu Fernando Pes-

soa. Das Vervielfaltigte Leben. Eine Biographie. Zurique: Ammann Ver-

lag. 1996).

A extrema lucidez de Fernando Pessoa permitiu—lhe “comprender sin tardanza,

una vez que se le hubo revelado, que Caeiro habia echado, con su obra poetica, los

cimientos de un nuevo paganismo cuyo espiritu era anterior, por su simplicidad e

ingenuidad, al clasicismo grecorromano. ”A atitude de Caeiro e analisada a luz dos

textos que sobre ele escreveram Alvaro de Campos, Ricardo Reis e Antonio Mora.

AC47. Cuervo—Hewitt, Julia. “Metafisica da nega^ao: A nega<;ao da metafisica
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na poesia de Alberto Caeiro.” ActasJV,Vol. I. Porto: Funda^ao Eng°. An-

tonio de Almeida, 1990. 463-477. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^lo Bra-

sileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

De uma perspectiva critica pos—modernista, e possivel ler hoje a obra de Alberto

Caeiro nao so como a de um mestre, mas tambem como a de um profeta estetico. Des-

sa perspectiva, Caeiro e um espago vazio, um centro sem centro na poetica pessoana:

sombra e referente (ausente) para os outros heteronimos.

AC48. Cunha, Teresa Sobral. “Pianos e projectos editorials de Fernando Pessoa:

Uma velha questao.” Revista da Biblioteca National 2, 3, 1 (1987): 93-

107.

A Autora anuntia que esta a inventariar e a reunir todo o material existente no

Espolio acerca dos projectos editorials de Fernando Pessoa. Apresentam-se, como

exemplo de aplicagao possivel dos dados recolhidos, trespoemas ineditos de Caeiro.

AC49. . “Nota a Edigao.” Fernando Pessoa. Poemas Completos de

Alberto Caeiro. Lisboa: Editorial Presen9a 1994. 3-14.

Justificagao da edigao “com um rosto que se ere fiel, e um corpo, que se ere

completo” da obra de Alberto Caeiro. Aospoemasjunta—se “uma variada selecgao

de textos” de Ricardo Reis e de Alvaro de Campos sobre o autor de “O Guarda-

dor de Rebanhos” e sua obra.

AC50. . “‘Sou pelo dia triunfal!”’ Publico (8 Mar^o 1994): 24-23.

Entrevista sobre a sua edigao dos Poemas Completos de Alberto Caeiro. O “dia

triunfal” e, evidentemente, um truque poetico: epossivel que a data de 8 de Mar-

go de 1914 tenha umafundamentagao astrologica. Critica—se a edigao critica da

Equipa Pessoa, “que existe ainda com a composigao actualpor razoes completa-

mente inexpliedveis ” : “arrancou mal” e, “depois da experiencia traumatizante

com Campos seria de esperar que houvesse uma revisao da situagao quer da par-

te da Equipa Pessoa quer da parte da SEC.
”

AC51. Decio, Joao. “Algumas Notas em Torno de ‘Seja o que For que Este-

ja no Centro do Mundo,’ de Alberto Caeiro.” Didactica. Revista do

Departamento de Educa^ao, Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras

de Marilia 5-6 (1968-1969): 203-207. (Repr. in Fernando Pessoa. Es-

tudos crlticos. Joao Pessoa: Associa^ao de Estudos Portugueses Herna-

ni Cidade, Universidade Federal da Paraiba, 1985. 77-81).
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Estepoema e uma das poucas composigoes em que Alberto Caeirofoge dos pro-

blemas da Natureza, para se deter no complexo e insoluvelproblema do Ser: a dis-

cussao da importancia da existencia e da essencia humana.

AC52. Del Barco, Pablo. “Introduction.” Fernando Pessoa. Poemas de Alberto

Caeiro. Madrid: Visor, 1980. 7-21.

Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos que nao e pastor, e “el poeta desdo-

blado de Pessoa mas noble. ”E insistente, como insistente e a Natureza, “en el ca-

da dia de su repeticion”: “las cosas en su sitio y elpoeta (el hombre) en medio de

ellas sin pensar en ellas, sin interpretarlas. ”A poesia de Caeiro significa que “na-

da va a edificar elpoeta, nada va a dejar el hombre sobre la tierra, nada la dife-

rencia que paso por el camino, que apenas advirtio su huella.
”

AC53. Del Bene, Orietta. “Algumas notas sobre Alberto Caeiro.” Ocidente

LXXIV, 339 (Mar^o 1968): 129-233.

Alberto Caeiro representa, por um lado, o mito da infdncia permanecendo

inalterado no homem adulto e, por outro, o mito do paganismo: duas saudades de

Fernando Pessoa. A originalidade audaciosa de Fernando Pessoa esta nao em fa-

lar da infancia, mas sim em ser ou querer ser infantil atraves de Caeiro, tentati-

va necessariamente condenada afalencia pois so pode ser crianga quern realmente

o e.

AC54. Duarte, Isabel Margarida. “Maria Helena Nery Garcez: Alberto Caei-

ro ‘Descobridor da Natureza?’”. Persona 1 1/12 (Dezembro 1985): 93-

94.

Recensao critica.

AC55. Duarte, Jose Afranio Moreira. “A poesia de Alberto Caeiro.” Fernan-
j

do Pessoa e os caminhos da solidao. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,

1968. 31-32.

E principalmente com os poemas de Caeiro que Pessoa consegue um melhor

equilibrio entre o antigo e o contemporaneo: Caeiro situa-se como que num meio-

-termo entre Ricardo Reis e Alvaro de Campos.

AC56. Elia, Silvio. “Mestre Alberto Caeiro ou a Filosofia Impossivel.” Estu-

dos Universitdrios de Lingua e Literatura. Rio de Janeiro: Tempo Brasi-

leiro, 1993. 399-421.

A posigao filosofica de Caeiro e uma contradictio in terminis pois nao se po-
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de afirmar a respeito de uma coisa ao mesmo tempo doispredicados incompatlveis.

E um “sensacionista radical, ” o que tambem nao condiz com a natureza humana;

desfaz continuamente o sen pretenso objectivismo e, querendo serfilosofico, e pro-

fundamente llrico. Nao devemos, todavia, confundir o pensador Caeiro com o

pensador Pessoa: este respira subjectivismo e e um visionario.

AC57. Entrambasaguas, Joaquin de. “‘Poesias’ de Alberto Caeiro.” Fernando

Pessoay su creacion poetica. Madrid: Consejo Superior de Investigacio-

nes Cientfficas, 1955. 100-123.

No contexto geral de um exame critico da criagao poetica de Fernando Pessoa,

estuda—se a projecgao nela do “drama em gente. ”No que respeita a Caeiro, a uni-

dade tematica de “O Guardador de Rebanhos” e o divagar mental do autor: cada

um dos quarenta e nove poemas e produto de uma ideia, de um motivo poetico,

sem obedecer a um sistema logico mas agrupados como ovelhas pelo seu guardador.

Analisam-se todos os poemas, destacando que o VIII e uma composigao irreveren-

te e disparatada, feita de blasfemias inuteis. Em alguns dos “Poemas Inconjuntos,
”

que tambem sao objecto de analise individual, mas selectiva, detectam—se pensa-

mentos soltos que poderiam ter sido o germe de poemas mais extensos.

AC58. Faucherau, Serge. “Fernando Pessoa, ses ismes et ses masques.” Expres-

sionisme Dada Surrealisme et autres ismes. Paris: Fes Fettres Nouvelles,

1976. 161-196.

Alberto Caeiro, que ocupa uma posigao privilegiada na constelagao pessoana,

nega o valor da reflexao: e um sensualista violentamente anti-intelectual e um

passadista “qui reve dun dge d’or et d’innocence sans technologic ni speculations

abstraites. ” O seu cepticismo pode por vezes tomar “une tournure desagreable lors-

quil sapplique a la societe. ” Para o Autor, Caeiro e uma figura “mediocrement

sympathique” e e de espantar que Pessoa e os outros heteronimos nele tenham vis-

to um mestre. “II est denue de la moindre chaleur humaine et sa position est in-

soutenable”: talvez por isso Pessoa o fez morrer tao novo.

AC59. Feijo, Antonio M. “A constitui^ao dos Heteronimos. 1. Caeiro e a

correc^ao de Wordsworth.” Coloquio—Letras 140-141 (Abril-Agosto

1996): 48-60.

O poema “Ela canta, pobre ceifeira” e um correcgao implicita do poema de

Wordsworth “The Solitary Reaper, ” desocultando e assumindo para si, exasperan-

\
do-a, a natureza da indecisao de Wordsworth. O mesmo movimento de correcgao
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surge, tambem implicitamente, num texto em ingles em que Fernando Pessoa carac-

teriza a absoluta novidade de Alberto Caeiro, que consiste numa objectividade ra-

dical “quase inconceblvel. ” Uma analise de alguns poemas de Caeiro permite con-

cluir que este, “poeta double defildsofo” e o “contra Wordsworth e o contra-Kant. ”

AC60. Ferreira, Luzila Gonsalves. A anti-poesia de Alberto Caeiro. Uma leitu-

ra de “0 Guardador de Rebanhos. "Recife: Associate* de Estudos Portu-

geses Jordao Emerenciano, 1989.

Depois de estudar a concepgao do Poeta para Alberto Caeiro, procurando mos-

trar como se teoriza a relagao do Poeta com a Natureza, consigo mesmo e com a Poe-

sia (discutindo a tripla problematica do Cosmos, do Anthropos e do Logos), faz—se

uma leitura da pratica poetica de Caeiro. Em conclusao, defende—se que este se re-

conciliou consigo proprio; estabelecendo a ruptura definitiva entre o homem que es-

creveu e a sua produgao artlstica, sente que realizou uma poetica coerente.

AC61. Figueiredo, Pedro Araujo. “Sobre Caeiro e alguma filosofia.” Actas I.

Porto, Brasilia Editora: Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1979.

615-630. (Comun. ao I C.I.E.P., Porto, 3-5 de Abril de 1978).

Sendo improvavel a descoberta (ou redescoberta) de qualquer sistema filosofico

original de feitura pessoana, nao se exclui dal a profunda originalidade do enten-

dimento que Fernando Pessoa fazia da Filosofia, daforma como entendia as rela-

goes desta com a Poetica e mesmo dos trabalhos de exercitagao filosofica que reali-

zou. Relativamente a Alberto Caeiro, nao deve buscar-se um paralelo em Husserl,

mas sim em Wittgenstein.

AC62. Florido, Jose. Conversas inacabadas com Alberto Caeiro. Porto: Porto

Editora 1987. (2
a

. ed., Lisboa: Editora Pergaminho, 1998).

Em dialogos imaginarios tidos em Sintra com um Alberto Caeiro “ressuscitado,
”

prova—se a profundidade do seu pensamento e o desejo auto—libertador manifesta-

dos na sua anterior reencarnagao.

AC63. Galhoz, Maria Aliete. “Alberto Caeiro, poete/poemes.” Fernando Pes-

soa. Poemes patens. Paris: Christian Bourgois Editeur, 1989. 17-26.

Alberto Caeiro, embora personagem fictlcia, “nen est pas moins, sans aucun

doute, un poete autonome, dans la mesure oil il incarne une identite creatrice; il

existe veritablementpar sespoemes, il est un poete/poemes. ”A sua obrapoetica e sin-

gular e pessoal, tanto pelo conteudo como pela forma. A sua linguagem natural
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fluida e limpida, “cest le miracle du genie qui a cree ces poemes d'une organisation

parfaitement coherente. Leur nouveaute esthetique est encoreplus surprenante si Von

savise que Velement de base de leur ecriture est lutilisation systematique du cliche.
”

Caeiro “apporte a Vangoisse et ala nausee de Pessoa, son createur, le remede dune

certitude rassurante, en montrant le caractere naturel de toutes choses, du moindre

geste, du simplefait d’exister.
”

AC64. . “A fortuna editorial de Fernando Pessoa.” Actas IV, Vol II. Por-

to: Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 79-88. (Comun. ao IV

C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988. l
a

.
publ. in

Nova Renascenga (Primavera—Verao 1988): 126-131).

Balango da bibliografia activa de Fernando Pessoa desde a publicagao, em

1942, da recolha antologica organizada por Adolfo Casais Monteiro ate a edigao

facsimilada de “O Guardador de Rebanhos, ”por Ivo Castro. Em apendice, uma bi-

bliografia sumaria.

AC65. Galvao, Jesus Bello. “Urn ‘Guardador de Rebanhos,’ de Alberto Caei-

ro.” Ensaios pessoanos. Niteroi: Universidade Federal Fluminense, Insti-

tute de Letras, 1983. 13-43.

leitura de “O Guardador de Rebanhos” do ponto de vista linguistico e de tec-

nica poetica.

AC66. Garcez, Maria Helena Nery. “Alberto Caeiro: aspectos de intertextuali-

dade.” Boletim Informativo 3a
. serie, XI, 2 Centro de Estudos Portugue-

ses de Sao Paulo (1983): 27-45 . (Repr. no seu Trilhas em Fernando Pes-

soa e Mario de Sa-Carneiro. Sao Paulo: Editora Moraes e Editora da

Universidade de Sao Paulo, 1989. 59-87).

Analise da obra de Alberto Caeiro do ponto de vista das suas relagoes com al-

guns textos, de poesia ou nao, que o precederam (a Tradigao, como, por exemplo, o

Ega de Queiroz de “O Suave Milagre, ”Antonio Nobre, a BibliaJ, das suas relagoes

com os outros heteronimos e textos pessoanos, o que permitira surpreende—lo na sua

singularidade e rotula-lo como poeta da Modernidade.

AC67. -. Alberto Caeiro, “descobridor da Natureza”? Porto: Centro de

Estudos Pessoanos, 1985.

A Autora estuda os poemas de Caeiro dentro da tradigao da poesia da Natu-
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reza, como o contestador da linguagem mistica crista e da subjacente visao do

mundo que nela se consubstancia. Comegando por analisar a relagao da obra de

Caeiro com “De Rerum Natura” de Lucrecio, o estudo incide essencial e exausti-

vamente sobre o dialogo polemico que se estabelece entre ospoemas de Caeiro e “0

Cdntico do Sol, ” de S. Francisco de Assis, que se analisa estrofe a estrofe. Inven-

tariando na poesia de Caeiro nao apenas estruturas religiosas analogas hs da lin-

guagem de S. Francisco de Assis, mas tambem alusoes claras ao seu vocabulario

mas utilizadas num sentido oposto, conclui—se que Caeirofaz uma especie de sub-

tilparodia da linguagem franciscana. Talproposito e confirmado pela andlise de

textos em prosa, publicados e ineditos, de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Alvaro

de Campos e, sobretudo, Antonio Mora. Em conclusao, a Autora defende que se,

por um lado, ao operar um regresso hs coisas, Caeiro defacto “descobre a Nature-

za, ”por outro lado ha um profundo nihilesmo nalgumas das suas proposigoes, co-

mo a condenagao do cristianismo, do pensamento discursivo, da vida em socieda-

de e da acgao humana sobre a Natureza. 0 projecto de Caeiro contraria-se

frequentemente a si mesmo, indo contra algumas das exigencias mais legltimas da

propria Natureza: e um poeta filosofo e nao um fildsofo poeta: nos seus versos nao

ha subordinagao da arte hfilosofia, mas uma assungao da filosofia na arte.

AC68. . “De Fernando Pessoa e Antonio Nobre.” Trilhas em Fer-

nando Pessoa e Mario de Sa—Carneiro. Sao Paulo: Editora Moraes

e Editora da Universidade de Sao Paulo, 1985. 43-57.

O dialogo de Fernando Pessoa com os seus antecessores foi extraordinaria-

mente rico: estudam—se o posicionamento de Alberto Caeiro em face de Anto-

nio Nobre. Um e outro seguem a tradigao dos poetas da Natureza, mas en-

quanto Nobre, pelo pensamento analogico, descobre continuamente vinculos

entre os componentes da Realidade, Caeiro pretende ser um desatador de vin-

culos, isolar cada coisa na sua ipseidade.

AC69. . “Motivos das navega9oes na poesia portuguesa do seculo

XX.” Actas do 4°. Congresso da Associagao Internacional de Lusita-

nistas. Lisboa: Lidel, 1995. 491-497. (Comun. ao 4°. Congresso

da A.I.L., Universidade de Hamburgo, 6-11 Setembro 1993).

Andlise comparativa do tratamento que a problematica do conhecer rece-

be em Camoes e, no nosso seculo, em Fernando Pessoa—Alberto Caeiro e An-

tonio Gedeao.
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AC70. Garcia, Jose Martins. “Caeiro, Tradittore?” Coloquio/Letras 88 (No-

vembro 1985): 48-56. (Repr. no seu Exercicio da critica, Lisboa: Edi-

^oes Salamandra, 1995. 48-59).

Apontam—se exemplos de intertextualidade, a diferentes niveis, entre algunspoetas

bucolicos de lingua inglesa (Sir Philip Sidney, Alice Meynell, Ben Jonson) e a produ-

gao de Alberto Caeiro, analisando-se as leituras orientalizantes da sua obra. OAutor

conclui que Caeiro satirizou tudo e todos, parodiando, distorcendo, “traindo, ”desde os

budismos ao Zen, desde Lucrecio ate S. Francisco deAssis. O seu Universo e todo men-

tal, interior, ou seja, o contrario da significagao corrente de Universo. Caeiro e origi-

nal a forga de inverter o sentido de uma complicada rede de assimilagoes culturais e

satirico, no sentido profundo do termo.

AC71. . “Em torno do ‘coragao.’” Fernando Pessoa: coragao despedaga-

do. Ponta Delgada: Universidade dos Azores, 1985. 68-75.

0 estudo tem como objectivo a analise e consequente leitura dasflutuagoes do

conceito de “coragao” na linguagem poetica de Fernando Pessoa. Surpreende a es-

cassez de ocorrencias do conceito nos poemas de Alberto Caeiro, em que apenas

surge no XXVII Poema de “O Guardador de Rebanhos” e no poema “A guerra

que aflige com seus esquadroes o mundo.
”

AC72. Garda Martin, Jose Luis. “El unico poeta de la Naturaleza.” Fernan-

do Pessoa. Madrid: Ediciones Jucar, 1982. 114-125.

A personagem Caeiro que se desprende dos versos que Ihe sao atribuidos nao

coincide nem com a biografia que Pessoa Ihe atribui, nem com o que ele mesmo

declara ser. Nao e o “bom selvagem, ” o homem sem cultura em permanente con-

tacto com a Natureza: e o “filosofo disfarzado. Es el ideologo que trata de poner

en pratica una de sus quimeras. Inutilmente. ” Mas dessa inutilidade brota a

grandeza da sua poesia: “En la mentira del personaje se engendra la verdad del

poema.
”

AC73. Gil, Jose. “Caeiro, le metaphysicien dans metaphysique, et son disci-

ple, Reis.” Fernando Pessoa ou la metaphysique des sensations. Paris:

Editions de la Difference, 1988. 1 18-130. (Repr. em trad, portugue-

sa de Miguel Serras Pereira e Ana Luisa Faria, no seu Fernando Pessoa

ou a metafisica das sensagoes. Lisboa: Relogio d’Agua, s.d. 118-130).

Rompendo com a tradigao que tende a abordar a obra de Fernando Pessoa em

termos de comentario literario, o Autor estuda o pensamento pessoano em que se
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articula uma estetica das sensagoes com uma arte poetica e se mostra de enorme

coerencia sob a aparencia fragmentaria dos textos. Neste contexto, dois discursos

tecem o fio da poesia de Alberto Caeiro: um discurso positivo (que anuncia, ou

finge anunciar, tautologias) e um meta—discurso negativo (que afirma que nao

ha metaflsica nas sensagoes) sobre o qual o primeiro discurso exclusivamente se

apoia. A emogao metaflsica de Caeiro vem da intelectualizagao do sentir, trans-

formado em modo de pensamento, tao natural como um orgao. Alcangado esse

objectivo, Caeiro realiza ao mesmo tempo a mais pura poesia metaflsica e uma

linguagem aparentemente no limite das possibilidades poeticas: existe nele uma

contengao no abandono que constitui o resultado longlnquo desse trabalho de

abstracgao da emogao.

AC74. . “Alberto Caeiro ou fame devenue corps.” Poemes de Alberto

Caeiro publies du vivant de Fernando Pessoa. Paris: Editions de la

Difference, 1989. 7-16.

Alberto Caeiro ocupa na constelagao heteronimica de Pessoa um lugar singu-

lar: “il est a lafois Pun des heteronymes, leur maitre a tous, et celui qui sen eloig-

ne le plus. Par son style, par sa
c

maniere de sentir, far sa conception de la natu-

re et du monde, il apparait a lui seul comme une constellation autonome, se

suffisant pleinement a elle—meme, et qui contient pourtant en puissance tous les

autres poetes auxquels il donnera naissance. ” Para o Autor, “Caeiro est le sujet de

toute Pheteronymie, il est Pheteronymie realisee. Il suppose tout le processus hete-

ronymique acheve, il est ce qui reste, unefois ‘construits’ tous les heteronymes, ce

qui demeure lorsque le sujet de Pecriture traverse tous les devenirs—autre hete-

ronymiques et se dissout en tant que ;moi : voila pourquoi il na pas de subjecti-

vity, voila pourquoi il se proclame ‘PArgonaute des sensations vraies.
*”

AC75. . “O corpo, a arte e a linguagem: o exemplo de Alberto Caei-

ro.” Revista de Comunicagao e Linguagens 10-11 (Fevereiro 1990):

59-70.

Debatendo a questao entre sensagao e linguagem, sublinha—se que a correspon-

dencia entre sensagoes era de tal modo importante para Fernando Pessoa que che-

gou a pensar considera—la como principio de um movimento literdrio: o Interseccio-

nismo. O ideal de adequagao total entre sensagao e linguagem como ideal artistico

maximo foi realizado por Alberto Caeiro, o que faz do seu caso uma ilustragao

exemplar da articulagao do corpo e da linguagem atraves da arte. Examina—se o

“corpo de Caeiro, ”para mostrar como, neste poeta, a alma se tornou corporal.
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AC76. Gomes, Alvaro Cardoso. “O retorno a inocencia.” Fernando Pessoa. Es-

tudos crlticos. Joao Pessoa : Associa^ao de Estudos Portugueses Herna-

ni Cidade, Universidade Federal da Paraiba, 1985. 17-22.

Percorrendo ao inverso o caminho para a civilizagao, Alberto Caeiro empreen-

de a viagem da conquista da Natureza; o meio de que se serve e a poesia, restitul-

da a sua missao essencial: a defundir o homem ao mundo.

AC77. Gonsalves, Robson Pereira. “Alberto Caeiro ou a matriz Poetico-on-

tologica em Fernando Pessoa.” Revista do Centro de Artes e Letras 2, 1

Universidade Federal de Santa Maria (Janeiro-Junho 1980): 55-65.

Estuda-se a relagao da poesia panteista e sensacionista de Fernando Pessoa

,

produzida atraves de Alberto Caeiro, e a metafisica heideggeriana. Com base na

filosofia do Ser, procura-se evidenciar as passagens mais representativas do texto

poetico que concorrem para um “descobrir” dos caminhos do Ser e que se alojam

na explicitagao metafisica que Heidegger faz da questao. Conclui-se que a dita

poesia da objectividade vela a intensidade primal do poeta
,
pois, na verdade, se

trata de uma poesia de desvelamento do ser.

AC78. Grellet, Ivone Freitas. “A Poesia de Fernando Pessoa: Budismo e Zen

Budismo em Alberto Caeiro.” Novos Ensaios de Literatura Portuguesa.

Araraquara: Instituto de Fetras, Ciencias Sociais e Educa^ao UNESP,

Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena, 1986. 88-127.

Entre a postura de Alberto Caeiro e os princlpios filosoficos do Budismo e do

Zen Budismo, observam—se pontos comuns, que se fundamentam na filosofia da

nao—filosofia. A poesia de Caeiro assemelha—se a poesia de Basho naquilo a quepo-

dera. chamar—se a essencia poetica: mas Caeiro nao e um poeta Zen, antes um poe-

ta com Zen: o seu processo dialectico-estillstico e analogo aos sutras orientais.

AC79. Griffin, Jonathan. “Four Poets in One Man.” Fernando Pessoa. Selec-

ted Poems. Harmondsworth: Penguin Books, 1974. 9-23. (2
a

. ed.,

1982; repr. 1988).

O Autor aproxima Caeiro de Francis Ponge, que professam ambos “much the

samephilosophy—religion: \absolute objectivism, embora divirjam na maneira de

a exprimir. O estilo de Caeiro “is an unostentatious anti—poetry (...) His ‘poems’

are the talk ofa master to disciples as he walks along a hillside and rounds up his

sheep. ” Os ensinamentos de Caeiro estao proximos do caminho Zen; a suafraque-

1 za, como Octavio Paz notou, reside, nao nas ideias (que, pelo contrario sao a sua
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forga), mas na irrealidade da experiencia que pretende ter tido. Caeiro e aquilo

que Fernando Pessoa queria ter sido e que nao conseguiu ser: Ricardo Reis “is the

nearest that Pessoa could come to being Caeiro. ”

AC80. Guerra, Maria Luisa. “Sobre o conceito de opacidade na poesia de Al-

berto Caeiro.” Ocidente LXIII, 295 (Novembro 1963): 209-224.

Nospoemas de Alberto Caeiro, as “coisas”pululam por toda a parte multipli-

cadas mas exprimem descontinuamente a mesma opacidade radical e estruturan-

te. Para Caeiro, tal como para Sartre, o mundo nao e um palco mas uma presen-

ga pastosa. Antecipando—se a alguns filosofos contemporcLneos na leitura da

opacidade constitutiva da realidade bruta, Caeiro desvaloriza o homem como ca-

pacidade mitificante e tenta, numa aventura dolorosa e inutil, coincidir com a

perfeigao natural das coisas.

AC8 1 . . “Alberto Caeiro-Alvaro de Campos ou a verdade de uma li-

^ao inutil.” Cronos. Cadernos de Literatura 1 (s.d.): 21-23.

Alvaro de Campos, afinal, nao aprendeu a ligao de Alberto Caeiro: o dellrio

sensacionista da sua poesia e, sob mais de um titulo, a negagao expressa do exem-

plo tutelar do “Mestre. ” Se em Caeiro ha descoberta, em Campos ha conquista:

ambos se deixaram fascinarpelo real, mas enquanto que a Caeiro “nenhuma coi-

sa feriu, nem doeu, nem perturbou, ” a Campos todo o sangueferveu num torve-

linho desencontrado de emogoes inventadas.

AC82. Guibert, Armand. “Alberto Caeiro.” Fernando Pessoa. Paris: Pierre

Seghers, I960. 34-51. (2
a

. ed., 1973).

Alberto Caeiro, “mi—grec mi bedouin, cest—a—dire un naturaliste contempla-

tif,” e um falso campones “qui ne sait pas designer par leur nom les arbres, les

plantes et les fleurs. ”As suas reiteragoes seriam monotonas se nao fossem, em cada

momento, resgatadas pela “fraicheur de la raison (faculte et operation qui, chez

lui, passent en importance la chose vue).
”
“Malgre ses tautologies, ses redites, sa

demarche de primitif intraitable (ou a cause d’elles, peut—etre?), notre poete de

Pevidence avance d'un pas que pourraient lui envier bien des croyants tortures,

jusqua la tres desirable lumiere de la certitude et de Paffirmation. ”

AC83. . “Note d’introduction a 1’oeuvre dAlberto Caeiro.” Fernando

Pessoa. Le Gardeur de troupeaux et les autres poemes dAlberto Caeiro.

Paris: Gallimard, 1960. 9-12.
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O Autor ve em Alberto Caeiro “une sorte de sage bedouin
,
plusproche de I’he-

donisme de llslam que de ^acceptation chretienne des imperfections de ce mon-

de, un semi auto—didacte expansif, assez prolixe, et ruisselant de luddite. Qu’on

le rattache un jour a la tradition d’un certain lyrisme hellenique, il ny aura la

rien de surprenant: son accent na jamais le flou et I’ouate propres a la poesie

atlantique.
”

AC84. . “Fernando Pessoa. Celui qui etait personne et multitude.”

Fernando Pessoa. Le Gardeur de troupeaux et les autres poemes dAlber-

to Caeiro avec Poesies dAlvaro de Campos. Paris: Gallimard, 1987. 7-

25. (2
a ed. sob o tftulo Fernando Pessoa. Le Gardeur de troupeaux et

les autres poemes d’Alberto Caeiro. Avec poesies d’Alvaro de Cam-

pos, 1996).

“On a beaucoup glose sur le systeme philosophique de Caeiro, maitre incon-

teste des autres heteronymes et de Pessoa lui—meme. ” O Autor e, todavia, de opi-

niao, de que a etiqueta de paganismo convem mais a Ricardo Reis: “Caeiro, lui,

se contente d’un plissement de la paupierepour disseminer cette contre—foi. ”E co-

mo pode considerar—se um “maitre a penser” um jovem de vinte e sete anos (co-

mo Caeiro, que nasceu em 1889 e morreu em 1915)? Assim, “il est malaise de

croire que Caeiro, ne da la cuisse de Jupiter-Pessoa, puisse avoir [sobre Alvaro de

Campos] une autorite de createur et de maitre.
”

AC85. Guimaraes, Fernando. “Paganismo para que?” JL. Jornal de Letras,

Artes e Ideias (20 Julho 1994).

Recensao crltica de Fernando Pessoa. Poemas Completos de Alberto Caeiro

(recolha, transcrigao e notas de Teresa Sobral Cunha). O objectivismo da poesia

de Caeiro representa um momento extremo em que se recusa o envolvimento emo-

cional, subjectivo ou perversamente mlstico que a pode envolver, projectando ne-

la a sombra e, tambem, a presenga do proprio autor.

AC86. Giintert, Georges. “Der Hitter des Seins: Alberto Caeiro.” Des

Fremde Ich. Berlim: Walter de Gruyter, 1971. 121-141. (Repr.em

trad, portuguesa de Maria Fernanda Cidrais no seu Fernando Pessoa.

O Eu estranho, Lisboa: Publica^oes Dom Quixote, 1982. 133-152).

Rastreiam—se vestlgios de Alberto Caeiro na vida e na obra passadas de Fer-

nando Pessoa, mesmo em epocas anteriores aquela que a crltica ate hoje tern assi-

nalado, bem como os seusprecedentes em correntes literdrias europeias eportugue-
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sas. Caeiro e mais do que apenas o polo oposto a Pessoa—ele mesmo, pois introduz

um tom inedito, uma poetica inteiramente nova na literatura portuguesa. 0
mundo das coisas celebrado por Caeiro e o “Eu” nele redimidoformam uma no-

va ordem: com Caeiro, Pessoa recusa de novo o presente, mas deixa abrir um ca-

minho para o futuro.

AC87. Hart, Thomas R. “M. Teste em Lisboa: Pessoa e Valery.” Arquivos do

Centro Cultural Portugues. XXIII. Paris: Funda^ao Calouste Gul-

benkian, 1987. 817-827.

Afinidades entre Fernando Pessoa e Paul Valery: o elo mais importante entre

os dois escritores e a fascinagao com que ambos observaram o funcionamento da

sua propria inteligencia. Tal e mais evidente nos poemas ortonimos de Fernando

Pessoa e nos de Alvaro de Campos, embora se manifeste tambem nos de Alberto

Caeiro, sempre oposto a qualquer tipo de intelectualizagao.

AC88. Hatherly, Ana. “O cubo das sensa^oes e outras praticas sensacionistas

em Alberto Caeiro.” Actas I. Porto, Brasilia Editora: Funda^ao Eng°.

Antonio de Almeida, 1979. 59-81. (Comun. ao I C.I.E.P., Porto, 3-

5 de Abril de 1978.

Analise textual do poema XX de “O Guardador de Rebanhos” a luz dos prin-

clpios da teoria sensacionista, considerada esta como um conjunto de instrugoes,

ou seja, como um programa. Na sua comunicagao ao Congresso, este ensaio era

acompanhado da apresentagao de tres cubos em vidro acrilico, ilustrando a teoria

sensacionista nos seus aspectos basicos.

AC89. . “Pessoa/Caeiro vs. Walt Whitman. A destru^ao do Mestre.”

Persona 6 (Outubro 1981): 7-19.

Se e admisslvel que Fernando Pessoa queira ter “resistido” a admiragao que a

obra de Walt Whitman Ihe inspirou, e igualmente posslvel que tal represente ape-

nas uma especie defatalidade inerente a criagao.

AC90. Henriques, Mendo Castro. As coerencias de Fernando Pessoa. Lisboa:

Verbo, 1989.

Ndo pretendendo fazer de Fernando Pessoa um filosofo a forga, toma—se por

ponto de partida a sua reconhecida capacidade poetica de encontrarformas ver-

bais para a experiencia humana, de por em questao o real e de propor respostas

alternativas a essas interrogagoes. Com Alberto Caeiro, Fernando Pessoa obtem
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uma poesia fiel as exigencias fenomenologica e metaflsica, colocando no cerne da

apreensao do real a consciencia informada por um paradigma de interrogagao.

AC91. Honig, Edwin e Susan M. Brown. “Introduction.” The Keeper of

Sheep by Fernando Pessoa. Riverdale-on-Hudson, New York: The

Sheep Meadow Press, 1986.

“O Guardador de Rebanhos”foi “the turningpoint ofPessoas career and the

psychogenetic model ofpoetic liberation. ” Tal como “Song ofMyself” tornou—se

“a new poetic manifesto, proclaiming the unknowable and manifold nature of

reality as somethingperceptible only to the unthinking and intensely receptive bo-

dily senses, particularly the eye.
”

AC92. Hourcade, Pierre. “Alberto Caeiro: Gloses sur le ‘Guardador de Re-

banhos. Bulletin des Etudes Portugaises et Bresiliennes Nova serie 37-

38 (1977-1978): 93-123. (Repr. em trad, portuguesa sob o titulo

“Alberto Caeiro: glosas sobreO Guardador de Rebanhos” no seu Temas

de literatura portuguesa. Lisboa: Moraes Editores, 1978. 169-197).

“O Guardador de Rebanhos” e um dos textos mais enigmdticos do Fernan-

do Pessoa. Depois de diversas consideragoes de critica textual acerca das va-

riantes publicadas nas edigoes Atica e Aguilar (concluindo que, na falta de

uma correcgao posterior feita pelo proprio poeta, deve preferir-se o texto por

ele originalmente publicado na Athenaj e de analisar o que chama “o miste-

rio da selecgao”feita por Fernando Pessoa para publicagao em vida, o Autor

apresenta uma tentativa de interpretagao dos 49 poemas no seu todo, para

concluir que nao se trata de pegas isoladas, indiferentemente agrupadas, mas

sim de um conjunto coerente, expressamente querido pelo mais exigente dos

criticos de Fernando Pessoa: ele proprio. O motivo primeiro de “O Guarda-

dor de Rebanhos” e o “realismo existencial do poeta” ou, como o proprio Caei-

ro o classificou, o “misticismo do corpo.
”

AC93. Janeira, Armando Martins. “Zen nella poesia di Pessoa.” Quaderni

Portoghesi 1 (Primavera 1977): 95-116. (Repr. em portugues in Nova

Renascen<;a, VI, 23-24 (Verao-Outono 1986): 285-297).

Varios estudiosos ocidentais interessados na cultura do Oriente assinalaram

coincidences com o pensamento Zen nos textos de grandes escritores do Ocidente.

Indicam—se neste ensaio afinidades surpreendentes entre o Budismo Zen e o pen-

' samento de Alberto Caeiro.
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AC94. Josipovici, Gabriel. “Fernando Pessoa, 1888-1935.” The Lessons of

Modernism and Other Essays. New York: M, 1977. 26-50.

A relagao de Alberto Caeiro com a experiencia do “dia triunfal” significa que

Pessoa was saddled with this unreal and unlikely figure for the rest ofhis life.

However, what in practice happened was that Pessoa allowed doubt to creep into

Caeiros poetry, so that gradually it became not so much Caeiros as that ofPessoa-

-aware-of-Caeiro. ” E o Autor conclui que “despite all Pessods efforts to create

Caeiro—the invention ofa biography, ofphysical characteristics and the rest of

it—thepoems move awayfrom the control ofthe heteronym into a quite different

area ofexperience”—tal como acontece, alias, como os outros dois heteronimos.

AC95. Kotowicz, Zbigniew. Fernando Pessoa. Voices ofa Nomadic Soul. Lon-

don: The Menard Press, 1996. (Repr. em trad, portuguesa de Maria

de Lourdes Sousa Ruivo sob o titulo Fernando Pessoa: Vozes de uma

alma nomada. Lisboa: Vega, 1998).

Caeiro, poeta sensacionista que desenvolve “a philosophy ofnon-philosophy”

e a antltese de Pessoa, o sebastianista de inclinagoes mlsticas. O que ele tern a di-

zer “deserves to be called a philosophy because ofits consistency and because [his]

unlearning is indeed very thorough. ” O VIII Poema de “O Guardador de Reba-

nhos” e o “strongest anti-catholic statement” de Pessoa, no qual “Caeiro blasphe-

mes in search ofthe innocence ofchildhood. ” O Autor refere a opiniao de Tho-

mas Merton sobre a aproximagao da poesia de Caeiro com a filosofia Zen, com a

qual nao concorda totalmente, pois “ifnothing else Caeiros tone is too often too

polemical to passfor a Zen poet.
”

AC96. Kujawski, Gilberto de Mello. Fernando Pessoa, o Outro. Sao Paulo:

Conselho Estadual de Cultura, 1967. (2a . ed., 1973; 3a
. ed. Petropo-

lis: Editora Vozes, 1979).

Reduzindo as coisas a sua imanencia senslvel, ao grau zero de significagao,

de dondeprovem a inegavelfiorga “poetica” absorvente na obra de Alberto Caei-

ro :
5 Mestre de Fernando Pessoa e de todos os heteronimos porque rompeu com o

autismo do poeta, arrojando-o face a face com a realidade, Caeiro reconquistou

o contacto directo com as coisas, permitindo que Pessoa e os outros heteronimos,

devolvidos a realidade, conquistassem novas perspectivas desta, possibilitando as-

sim a renovagao radical da poesia, em varias direcgoes. Estuda—se o seu sensoria-

lismo radical, para concluir que o que hd de comum entre a metafora e as “sen-

sagoes” de Caeiro e serem ambas formas de apropriagao da realidade, ou da
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circunstancia
,
pelo “eu, ” entendido como executividade puray inteira compene-

tragao do sujeito com as suas acgoes e paixoes.

AC97. . “Realidade e poesia em Fernando Pessoa.” 0 Estado de S. Pau-

lo, Suplemento Cultura (23 Novembro 1983). (Repr. in Revista Comu-

nidades de Lingua Portuguesa. Estudos sobre Fernando Pessoa no Brasil,

6-7 (Julho-Dezembro 1983 Janeiro-Junho): 71-74).

Atraves de Caeiro, Fernando Pessoa retoma a poesia pelo caminho da realida-

de, e chega a realidade pelo caminho da poesia: a invengao do heteronimo e a sua

visao neopaga antecipam a ficgao poetizante.

AC98. Leal, Ana Maria Gotardi. “A visao inocente: Alberto Caeiro.” O Mes-

tre. Homenagem das literaturas de lingua portuguesa ao Prof. Antonio

Soares Amora. Sao Paulo: Academia Lusiada de Ciencias, Artes e Le-

tras Centro de Estudos Portugueses Faculdade de Filosofia Letras e

Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, 1997. 37-42.

Recorrendo a Giambattista Vico e Frederico Schillerpara conceituar a poesia

concebida como visao ingenua e inocente, estudam—se poemas de Alberto Caeiro

que actualizam umafilosofia de vida em que sao privilegiadas a natureza e a sen-

sagao virginal

AC99. Lind, Georg Rudolf. “Alberto Caeiro, o renovador do Paganismo.”

Teoria poetica de Fernando Pessoa. Porto: Inova, 1970. 99-131. (2
a

.

publ. no seu Estudos sobre Fernando Pessoa, Lisboa: Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, 1981).

Relativamente ao aparecimento de Alberto Caeiro no “dia triunfial” descrito

na carta a Casais Monteiro, nao repugna ao Autor concluir que Pessoa se deci-

diu, em 1935, “a cultivar conscientemente a sua propria lenda, apresentando-se

aos amigos mais jovens como o pai involuntario de tres personagens poeticas e

ocultando, propositadamente, todas as consideragoes de ordem teorica e progra-

matica que haviam precedido o nascimento delas. ” Tais consideragoes baseiam-

se, essencialmente, no paganismo greco-romano; ao mundo grego vai buscar

Pessoa as duas ideais centrais de disciplina e de limitagao. O programa que

Pessoa tragou para Alberto Caeiro esta contido quase na Integra no ensaio “O

Regresso dos Deuses, ” embora seja surpreendente o facto de “o proprio Caeiro

nunca se deixar emaranhar nas malhas duma ideologia neopaga : sao exemplo

disso as “digressoes subjectivas” dos poemas de “O Pastor Amoroso. ” Conclui-se
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que e indiscutlvel o caracter anti-subjectivista e anti-romdntico da produgao de

Caeiro que, ainda quepossa ter estado ligada a consideragoesprogramaticas rigo-

rosas e ainda que o seu criador Ihe tenha inculcado postfestum uma estrutura

ideologica, adquire, como obra de nivel artlstico, novas conotagoes espirituais

diferentes das do autor.

AC 100. . Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Dichtungen. Ricardo Reis.

Oden. Zurich: Ammann Verlag, 1986. (2
a

. ed., Frankfurt am Main:

Fischer Taschenbuch Verlag, 1989; 3a
. ed., 1993).

Posfacio a Antologia.

AC101. Linhares Filho. A “Outra Coisa” na poesia de Fernando Pessoa.

Fortaleza: Edi^oes da Universidade Federal do Ceara, 1982.

O que Alberto Caeiro adopta no todo da sua obra e um modo estetico, por-

que instaurador, de sentir a realidade, por isso diferente do modo normal, auto-

matic, espontclneo do homem comum senti-la: dal o alto grau de intelectuali-

zagao da sua poesia, conquanto negue que a intelectualiza. Analisa-se o

relacionamento entre Caeiro e Campos, para concluir que o segundo, realista e

senslvel, e o ponto de encontro do modo de ser do primeiro com o modo de ser de

Pessoa. O “nada” hiperbolico e idealista de Caeiro exprime-se nos seuspoemas em

negagoes, restrigoes ou exclusoes; mas o Mestre, deposigao mais contraditoria, que-

reria na verdade tudo, embora um tudo restrito a Natureza.

AC 102. Linnartz, Bruno. “Alberto Caeiro als antipode Fernando Pessoa.”

RomanistischesJahrbuchYNW (1966): 323-342.

Pode entender-se a poesia de Alberto Caeiro como “antltese de Pessoa, ” como

um passo na “busca do eu perdido, ” ou como antecipagao poetica da filosofia hus-

serliana e da crltica lingulstica de Wittgenstein.

AC 103. Lisboa, Maria Manuel. “Modernismo, Nilismo, Caeirismo: historias

de idiotas (nao) significando nada.” O Escritor 10 (Dezembro

1997): 140-151.

Investigagao sobre quern foi “o criminoso homicida que prematuramente

matou [Alberto Caeiro] na idade de vinte e seis anos. ”Atraves da analise de poe-

mas, prova-se que, sendo a morte e o silencio
‘

‘a continuagao logica do acto de ser

Caeiro, e porque a persistencia numa vida se nao rimada pelo menos ritmada

pela prosa dos meus versos era uma traigao a esse acto de ser Caeiro, ” o assassino
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foi Fernando Pessoa, sen demiurgo e disripulo. Caeirofoi morto “embora porven-

tura com seu consentimento e cumplicidade, no pressentimento de uma traigao

que era talvez, acima de tudo, uma traigao a si proprio.
”

AC 104. Llardent, Jose Antonio. “Un poema (casi desconocido) de Alberto

Caeiro.” Espacio/Espago Escrito 4-5 (Primavera 1990): 53

Apresentagao de um poema de Alberto Caeiro (“Para alem da curva da estra-

da) nao incluido na edigao Atica nem na edigao Aguilar; revelado porJacinto do

Prado Coelho in Coloquio-Letras n°. 20.

AC105. Longland, Jean. “Poetry from P to E.” The Journal ofthe American

Portuguese Society IX, 1 (Primavera-Verao 1975): 1-7.

Problemas da tradugao da poesia portuguesa para Ingles, citando-se, entre

outros exemplos, um verso de Alberto Caeiro.

AC 106. Lopes, Oscar. “Filosofia e poesia do olhar de Alberto Caeiro.”

U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 56-62. (Comun. ao E.I.C.EP,

Lisboa, 5-7 Dezembro 1988. Repr. no seu Cifras do tempo. Lisboa:

Caminho, 1990. 149-158).

Ao concluir a sua obra, depois de ter trazido a poesia portuguesa uma nova

respiragao serena e pousada, Alberto Caeiro desce a cortina sobre as rulnas da

toda a racionalidade espacio-temporal, para depois a subir e descobrir a teologia

panteista de Antonio Mora-Ricardo Reis, o unanimismo transcendente e exalta-

do, ou a sua contrapartida em tedio e cansago a Alvaro de Campos, epara o pro-

prio e polimorfico Fernando Pessoa em pessoa. Caeiro tern ainda muito que se

Ihe diga.

AC 107. Lopes, Teresa Rita. “Alberto Caeiro.” Fernando Pessoa et le drame

symboliste. Heritage et creation. Paris: Centre Culturel Portugais,

Fondation Calouste Gulbenkian, 1977. 289-330. (2a . ed., 1985).

Caeiro poe em pratica a sua “anti-filosofia, ” enunciando nos seus poemas

“les preceptes dune sagesse de vivre, de passer et de finir.
” Para viver serena-

mente, propoe sobretudo, recusas (nao pensar, nao se interrogar, nao experi-

mentar sentimentos); enfrentar a passagem do tempo atraves da “ciencia de

ver”; e nao temer a morte. Se na sua “anti-poetica,” procura conscientemente

um estilo “apoetico, ” que nao hesita em chamar “prosa, ” Caeiro tenta realizar

na vida a “objectivagao” que Fernando Pessoa sempre perseguiu no piano este-
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tico. Analisam-se os seus poemas, para concluir que Caeiro “serait plutot un

personnage de roman que de theatre. ” Pessoa fe-lo morrer em 1915 porque

Caeiro “apres avoir enonce ses preceptes, il ne pouvait que commencer a se con-

tredire. Et ilfallait quil reste le Maitre.
”

AC 108. . “Alberto Caeiro.” Fernando Pessoa. Le thedtre de Petre. Paris:

Editions de la Difference, 1985. 24-28.

Alberto Caeiro representa “Pejfort le plus pousse de cette envolee [de Fernando

Pessoa]pour se retrouver dans un autre. Caeiro nestpas seulement leproduit du-

ne construction mentale, il correspond a l aspiration supreme de Pessoa (dans tou-

tes les personnes qui eprouvent sa peine) de se sentir ‘complet, ’ de faire corps avec

son ombre. ” Caeiro representa, tambem, a saudade “d’une enfance cl perte de vue”

e a saudade “de cette Unite recherchee par tous les autres: la joie sans nuages, la

serenite sans la moindrefissure dun dechirement quelconque”:foi concebido para

ser o regresso a inocencia cosmica. Foi-o tambem para ser o antidoto contra a ver-

tigem do ser, a insonia de existir de Pessoa, de Bernardo Soares e de Alvaro de

Campos. Caeiro aparece-nos como “Vapotre au feminin d’unefoi quil se refuse a,

definir et que seul le corps connait sans eprouver le besoin de I’expliquer.
”

AC 109. . “Terceiro e ultimo episodio do dialogo Campos-Pessoa. Tres

poemas ineditos de Alberto Caeiro.” JL. Jornal de Letras, Artes e

Ideias 504 (3 Mar^o 1992).

Conversa imaginaria entre Fernando Pessoa e Alvaro de Campos acerca da

“incapacidade dos capatazes da cultura ” em Portugal. Texto polemico em que sao

criticados algunspessoanos e em que se apresentam trespoemas ineditos de Alberto

Caeiro em torno de S. Francisco de Assis.

AC 110. . “A l’interieur du souvenir de soi. Perspectives de Pessoa.”

Notes en souvenir de mon maitre Caeiro. Fernando Pessoa. Les Edi-

tions Fischbacher. Collection Minuit Rouge, 1996. 95-126.

Alberto Caeiro “est surtout le maitre que Pessoa oppose a lui-meme, et a ceux

qui, comme lui, sont des victimes de la civilisation chretienne. ” Pessoa, sendo urn

citadino inveterado, inventou-o “pour apprendre a faire corps avec la Nature—
cest-a-dire avec la realite—lui qui na jamais su faire corps avec rien ni person-

ae.

”A Autora analisa as “Notas” de Alvaro de Campos, sublinhando que este “a

si savamment manipule le discours direct et indirect, le recit et les dialogues, que

ses personnages acquierent une presence physique. ”
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AC111. . “Advertencia e Notas Previas.” Alvaro de Campos. “Notas

para a recordagao do men mestre Caeiro.” Lisboa: Editorial Estampa,

1997. 9-34.

Uma leitura atenta das “Notas” de Alvaro de Campos revela que esta ficgao

se organiza em torno da iniciagao de Pessoa, Campos, Mora e Reis que, ao con-

hecerem Caeiro, o Mestre, nasceram de novo: e este quern Ihes revela a sua ver-

dadeira alma. A natureza divina de Caeiro esta sempre presente, mas e dada tao

discretamente que passara despercebida ao leitor menos precavido.

AC112. . “O uso das variantes de autor em Fernando Pessoa.” Actas

do Congresso International organizado por motivo dos vinte anos do

Portugues no Ensino Superior [29-31 Outubro 1997.] Budapeste:

Departamento de Portugues da Universidade Eotvos Lorand,

1999. 85-94.

Analisa-se e critica-se o uso que alguns editores fizeram das variantes de

autor de Fernando Pessoa, na edigao facsimilada do manuscrito de “O

: Guardador de Rebanhos” (Ivo Castro) e em “Fernando Pessoa. Poemas

Completos de Alberto Caeiro ” (Teresa Sobral Cunha). Utilizando exemplos con-

cretos, verifica-se nao so que sao discutlveis os resultados obtidos, como tambem

que os criterios utilizados nestas crlticas textuaisflutuam em muitas circunstan-

cias, confundindo “variantes” com
“
acrescentos opcionais” do autor. Cotejando

com a edigao crltica dos “Poemas Ingleses, ” conclui-se que o tratamento dado

pela Equipa Pessoa as variantes de autor “nao e o de Pessoa, quando, finalmen-

te, se decide e escolhe o texto final.
”

AC113. Lopez de Gregori, Carlos. “Alberto Caeiro: Cuando la poesia es

inhumana.” Pessoa & Compania . Lima: Union Latina, Embajada

de Portugal en el Peru, Universidad de Lima, 1993. 93-102.

Alberto Caeiro e a poesia pura levada ate um extremo inconceblvel: e o lugar

onde desaparecem os limites entre as palavras e o universo, mas e, tambem, o

lugar onde a poesia fatalmente se torna inumana.

ACl 14. Louren<;o, Eduardo. “A curiosa singularidade de ‘Mestre Caeiro.’”

Pessoa revisitado. Leitura estruturante do drama em gente. Porto:

Inova 1973. (2
a

. ed., Lisboa: Moraes, 1981. Repr. em trad, france-

sa de Annie de Faria no seu Pessoa, Petranger absolu. Paris: Editions

A.M. Metaille, 1990).
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O misterio da genese concreta de Alberto Caeiro prende-se sem equlvoco pos-

slvel ao seu encontro com Walt Whitman. Quando se examina melhor a poesia de

Caeiro, salta aos olhos a presenga avassaladora, essencial e nao meramente aci-

dental ou decorativa, do poeta americano. Caeiro e um Whitman “imaginario, ”

ou antes, um Whitman em ideia. Sob Caeiro levou Fernando Pessoa a cabo a sua

adesao ao sonho da realidade, construindo um imaginario refugio contra o seu

sentimento de irrealidade. Mas como a ficgao o podia consolar tanto ou mais do

que essa realidade onde nunca pode descobrir outra coisa que ficgao, ele proprio

seu criador se tornou seu filho e seu discipulo. Uma unica dasficgoes de Fernando

Pessoa pode adquirir aos olhos do seu criador esse estatuto mitico que, segundo ele,

e a marca propria das criaturas ideais destinadas ao ceu literario: Alberto Caeiro,

o “mito que e tudo. ” A heteronimia nao foi, nem e, solugao, mas Caeiro e a

“solugao” enquanto mito e, enquanto mito, estrutura nao so a construgao “literd-

ria” que designamos porficgao heteronimica, mas a ficgao existencial que e a vida

realissima de Fernando Pessoa. Falvez nao sejamos de todo infieis ao ser profun-

do de Alberto Caeiro e afungao que Fernando Pessoa Ihe atribuiu, se virmos nele

uma versao, um tudo nada ocultista, do “anjo da guarda.
”

AC 115. . “Walt Whitman e Pessoa.” Quaderni Portoghesi 2 (Outono

1977): 155-184. (Trad, de Silvano Peloso. Repr. na versao original

em Portugues no seu Poesia e metafisica. Camoes. Antero. Pessoa.

Lisboa: Sa da Costa Editora, 1983. 173-198).

Do encontro de Fernando Pessoa com a poesia de Walt Whitman surgiu a

totalidade da arquitectura heteronimica. Fais como textualmente se concretiza-

ram, os heteronimos sao o resultado da deflagragao do universo de Fernando

Pessoa confrontado com o universo whitmaniano. Nesse sentido, porem, Alvaro de

Campos e um anti-Whitman, enquanto Caeiro e um nao-Whitman.

AC 116. . “La poesie de Pessoa entre 1910 et 1914 ou le creuset de

l heteronymisme.” Persona 2 (7/1978): 9-26. (Ensaio datado de

1971).

Uma analise minuciosa dos poemas que Fernando Pessoa escreveu antes de

1914, revela que o nascimento dos heteronimos, mais precisamente o de Alberto

Caeiro, naofoi o “milagre” referido pelo seu criador, mas uma etapa natural num

processo de que o poema “Flora Absurda” representa a expressao acabada de uma

contradigao formal e substancialmente insanavel. Caeiro vem fiornecer a chave

para resolver a crise.
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AC1 17. . “De Junqueiro a Pessoa.” JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias 7

(26 Maio 1981): 14-15. (Repr. no seu Fernando, rei da nossa Baviera.

Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1986. 111-119; e em

trad, francesa de Annie de Faria sob o titulo “Une soruce pour

Alberto Caeiro,” no seu Fernando Pessoa, roi de notre Baviere. Paris:

Librairie Seguier, 1988. 159-169).

Revela-se um lago significativo entre os universos de Guerra Junqueiro e de

Alberto Caeiro. O Poema VIII de “O Guardador de Rebanhos” (salvo a parte

final) e indiscutivelmente vinculado nao so a imagens precisas mas a propria

mitologiajunqueiriana. Foi certamente atraves de Unamuno que o Jesus “huma-

no” e “natural” deJunqueiro chegou a Fernando Pessoa, como seprova numa pas-

sagem de Por tierras de Portugal y Espana, em que Unamuno cita o “Cristo por-

tugues” que um dia Junqueiro Ihe descreveu e que coincide com o Cristo

humanizado de Caeiro.

AC1 18. . “Nietzsche et Pessoa.” Fernando Pessoa, roi de notre Baviere.

Paris: Editions Chandeigne, 1997. 167-185. (Repr. em trad, france

sa de Annie de Faria, no seu Fernando Pessoa, roi de notre Baviere.

Paris: Librairie Seguier, 1998. 73-90.).

Talvez nao haja nenhuma obra do inlcio do nosso seculo mais marcada pelo

objectivo subversivo e profetico de Nietzsche do que a de Fernando Pessoa, cria-

dor de Alberto Caeiro e autor do texto polemico que e o “Ultimatum” de Alvaro

de Campos. Todavia, paradoxalmente (nao fosse Fernando Pessoa quern era)

encontramos nele uma componente anti-nitezschiana igualmente radical, pois sao

diferentes os pressupostos e a finalidade dos respectivos combates, que nao tern o

I mesmo conteudo nem o mesmo fundamento cultural. Na obra de Nietzsche, a

expressdo onlrica da realidade desempenha um papel tao mltico como a poesia na

obra de Fernando Pessoa. No que respeita a Alberto Caeiro, a atitude do

“Guardador de Rebanhos” nao esta muito afastada da de Zaratustra.

ACl 19. Magalhaes, Isabel Allegro de. “O gesto, e nao as maos. A figura^o do

feminino na obra de Fernando Pessoa: uma gramatica da mu-lher

evanescente.” Coloquio/Letras 140-141 (Abril-Setembro 1966): 17-

47.

Pesquisa dos modos de emergencia de um feminino evanescente na obra pesso-

ana. Os poemas de “O Pastor Amoroso ”poe-nos perante uma muito vaga presenga

!
feminina, embora em alguns versos os seus contornos assumam uma clara tonali-
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dade erotica. Apesar disso, “a mulher-personagem e quase sempre indirectamente

mencionada: unicamente pelos pronomes que a designam. ”

AC 120. Margarido, Alfredo. “Alberto Caeiro: poeta polemico.” JL. Jornal de

Letras, Artes e Ideias 162 (4 Novembro 1964).

Estudo de tres aspectos dapoesia de Alberto Caeiro: a sua atitudeperante as coi-

sas e fundamentalmente polemica, revela a constante busca de um mundo de

ausencia como unico capaz de definir a totalidade do existente e identifica-se com

a escola romanesca do olhar, de que e expoente Alain Robbe-Grillet.

AC121. Martin ho, Fernando J. B. Pessoa e a Moderna Poesia Portuguesa (Do

Orpheu a 1960). Biblioteca Breve, Vol. 82 Lisboa: Instituto de

Cultura e Lingua Portuguesas, 1983. (2
a

. ed., 1991).

Dialogos textuais de poetas modernos e contemporaneos portugueses com a poe-

sia de Alberto Caeiro: Carlos Queiroz, Alberto de Serpa, Adolfo Casais Monteiro,

Manuel da Fonseca, Carlos de Oliveira, Ruy Cinatti, Jorge de Sena, Sophia de

Mello Breyner Andresen, Sebastiao da Gama, Eduardo Valente da Fonseca,

Antonio Ramos Rosa, Pedro Tamen e Antonio Silva Pinto.

AC 122. Martins, Fernando Manuel Cabral. “Cezanne e Caeiro: A ciencia de

ver.” U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 292-294. (Comun. ao

E.I.C.F.P., Lisboa, 3-7 Dezembro 1988).

Analise da possibilidade de uma relagao dos textos de Alberto Caeiro com a ati-

tude estetica (ou a poeticaJundadora) de Cezanne, pintor que, mais do que qual-

quer outro, se encontra na charneira da arte de vanguarda.

AC 123. Matos, Maria Vitalina Leal de. ‘Alberto Caeiro, uma anti-semiose.”

Estudos portugueses. Homenagem a Luciana Stegagno-Picchio. Lisboa:

Difel, 1991. 783-794. (Repr. no seu A vivencia do tempo em Fernando

Pessoa e outros ensaios pessoanos. Lisboa: Verbo, 1993. 313-360).

O elemento motor que estd na origem nao de incoerencias ou contradigoes epi-

sodicas, mas da contradigao viva que e a poesia de Alberto Caeiro e o que pode

chamar-se a vontade de nao significagao ou anti-semiose: o magisterio de Caeiro

consiste em cortar brutalmente o no gordio de toda a poesia pessoana.

AC 124. Mendes, Victor. “Caeiro ou a li^ao da natureza.” Poeticas do seculo

XX. Lisboa: Livros Horizonte, 1984. 165-173.
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Analise do VIII Poema de “0 Guardador de Rebanhos. ”A questao central de

Caeiro e: como posso viver na irrealidade? Um dos fios da resposta seria o do tra-

jecto da capacidade intelectual, parcialmente denegrida, para a imagetica. 0
deus conceptual cristao e substituldo por um novo deus, A Crianga Eterna. Da-

se assim o derrube da alianga teologico-homossexual filho-pai, substitulda pela

alianga heterossexual, paga e ate pantelsta, filho-mae.

AC 125. Merton, Thomas. The Hidden Ground ofLove. The Letters ofThomas

Merton. New York: Farrar, Strauss Giroux, 1985. 191-192 e 460.

Nas suas cartas para a Irma M. Emmanuel de Sousa e Silva e para o Prof.

Hiromu Morishita, Thomas Merton refere que os poemas de Alberto Caeiro tern

“a great Zen quality ” e que, embora Ihes falte “the delicacy and suggestiveness of

Japanese poetry, contain something ofthe Japanese view ofthings.
”

AC 126. . “[Nota sobre Fernando Pessoa]”. Persona 11/12 (Dezembro

1985): 106. (em trad, portuguesa de George Monteiro. Publ. in The

Literary Essays ofThomas Merton
,
New York: New Directions, 1981.

309).

Pessoa-Caeiro deve ser considerado entre os escritores ocidentais que expressa-

ram uma afinidade com a visao Zen
—

“a capacidade para um estado de cons-

ciencia absoluta.
”

AC127. Moises, Carlos Filipe. “Caeiro, Mestre.” IndianaJournal ofHispanic

Literatures 9 (Outono 1996): 53-75.

Fernando Pessoa e um revolucionario, mas a sua revolugao, a mais eficaz de

todas, e discretissima, quase subliminar: nao agita, nao choca, nao da gritos his-

tericos, passa despercebida. Onde mais poderia estar senao na placidez bucolica

de Alberto Caeiro? Epor demais evidente a afinidade entre a problematica assu-

mida nos versos de Caeiro com os enunciados de Wittgenstein, com os quais

compoem uma surpreendente e harmoniosa unidade.

AC 128. Moises, Massaud. “Alberto Caeiro, mestre de poesia?” O Estado de

S. Paulo, Suplemento Cultura (11/23/1985): (Repr. in Revista

Comunidades de Lingua Portuguesa. Estudos sobre Fernando Pessoa no

Brasil, 6-7, Sao Paulo (Julho-Dezembro 1985-Janeiro-Junho 1986):

81-86; rep. sob o titulo Alberto Caeiro, mestre de poesia? I, no seu

Fernando Pessoa: o espelho e a esfinge, Sao Paulo: Editora Cultrix, 2a
.
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ed., 1990. 159-171 e in Arquivos do Centro Cultural Portugues. Paris:

Funda^ao Calouste Gulbenkian, XXXI. 491-501).

Por que razao Fernando Pessoa considerou Alberto Caeiro seu “mestre”?

Indicam-se tres hipoteses explicativas: a ocultista, a afectiva e a intrlnseca, das

quais se desenvolve a terceira. Caeiro e, efectivamente, o unico dos heteronimos

que se pretende, ou parece, poeta autentico ou natural; considerando-o seu mestre,

Fernando Pessoa considera-se mestre de si proprio.

AC 129. . “Introdu^ao.” O Guardador de Rebanhos e outros poemas de

Fernando Pessoa. Sao Paulo: Cultrix/EDUSP, 1988.

Se ha heteronimo que resista valentemente ao assedio dos criticos, e Alberto

Caeiro: nas incognitas suscitadas pela leitura da sua obra alojam-se as interro-

gates basicas contidas no Fernando Pessoa como um todo, ou sugeridas por ele.

Nos poemas de Caeiro revela-se um constante paradoxo inerente a um vaivem

dialectico, a um malabarismo de suposigoes a um so tempo logicas epretensamente

alogicas (afirmagao/negagao). Negado o conhecimento, que ejd e sempre posterior

a primeira visao das coisas, Alberto Caeiro converte-se no pastor de ideias/pensa-

mentos/sensagoes em torno do nao-pensar.

AC 130. . “O ‘Livro do Desassossego’: livro-caixa, livro-sensa^ao?”

U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 87-90. (Comun. ao E.I.C.F.P.,

Lisboa, 5-7 Dezembro 1988. Repr. no seu Fernando Pessoa: o espel-

ho e a esfinge

,

Sao Paulo: Editora Cultrix, 2a
. ed., revista e aumenta-

da, 1990. 139-143).

Bernardo Soares repele a lideranga de Alberto Caeiropor serprosador. Fernando

Pessoa talvez nao chegasse a terminar o processo defaze-lo heteronimo completo, cir-

cunstdncia que nao o tornaria disclpulo, mas mestre consumado: quern sabe teria

concebido dois mestres, um depoesia (Caeiro) e um deprosa (Bernardo Soares), sem

levar a termo, porem, a construgao deste ultimo.

AC131. . “Alberto Caeiro, mestre de poesia?” Arquivos do Centro

Cultural Portugues. XXXI. Paris: Funda^ao Calouste Gulbenkian,

1992. 491-501. (Repr. sob o titulo Alberto Caeiro, mestre de poesia?

II, no seu Fernando Pessoa: o espelho e a esfinge, Sao Paulo: Editora

Cultrix, 2a
. ed., 1990. 173-184).

Na sequencia do ensaio publicado sob o mesmo titulo em 1985 (v.), equacio-

na a tese segundo a qual Fernando Pessoa se escoraria tambem em razoes de ordem
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afectiva, ou estetico-afectiva, para dar vazao ao guia Zen dos seres imaginarios

que a sua mente produzia sem cessar. Tais razoes estariam vinculadas a sua ami-

zade fraterna com Mario de Sd-Carneiro. Alberto Caeiro e o Sd-Carneiro que

intelectualizasse a sua visao da Natureza e a sua vida interior: o que em Sd-

Carneiro era o naturalpuramente estetico, volve-se em Caeiro em naturalpensa-

do, em natural do pensamento.

AC 132. Monteiro, Adolfo Casais. “Essencia e forma em Fernando Pessoa.”

0 Estado de Sao Paulo, Suplemento Literdrio 6(17 Novembro 1936).

Entre as formas tradicionais usadas por Fernando Pessoa ele mesmo e por

Ricardo Reis, e os ritmos “livres” dominantes em toda a poesia de Alberto Caeiro

e quase toda a de Alvaro de Campos, nao ha diferenga de essencia, mas de grau.

Os elementos novos introduzidos na poesia portuguesa por Caeiro e Campos alar-

gam as suas possibilidades de expressao, mas nao as alteram.

AC133. . “Encontro fora do tempo e do espa^o.” A poesia de Fernando

Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985. 125-131.

(Texto originalmente publicado em dois artigos sob os tftulos

“Encontro fora do tempo e do espago” e “Ainda um estranho encontro, ”

in O Estado de Sao Paulo, Suplemento Literario, ns. 1 16 e 117, 17

e 24 Janeiro 1959).

Em Outubro de 1958, nas paginas de “La Nouvelle Revue Frangaise, ”Alain

Robe-Grillet ao procurar definir num artigo as novas tendencias do romance, nao

faz mais do que repetir, as vezes com as mesmas palavras (que se transcrevem no

ensaio), os ensinamentos de Alberto Caeiro em “O Guardador de Rebanhos. ” 0
encontro dos dois escritores, encarado de um ponto de vista estritamente historico

poderia levar a conclusao de que um poeta portugues chegou, em 1914, onde so

quarenta e quatro anos mais tarde chegaria a evolugao do romance fiances.

Caeiro deixa assim de ser apenas mestre de Pessoa e dos seus companheiros, para

o ser tambem do que sera talvez o caminho para uma nova estetica.

AC134. Monteiro, George. “Fernando Pessoa’s Ontological Poem.”

Concerning Poetry 9 , 1 (Primavera 1976): 15-18.

Em toda a obra pessoana, e no XXVII Poema de “O Guardador de Rebanhos
”

(“Li hoje quase duas paginas”), que mais profundamente se exprimem as antino-

mias do “Ser. ” Girando a volta das metaforas da doenga e da loucura (e, por con-

traste, da saude e da sanidade mental): a “chave” do poema e o “jogo”feito com
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a palavra “sao, ” utilizada como tempo do verbo ser e como adjectivo. A “mensa-

gem” de Caeiro, expressa atraves de rima, repetigao e trocadilho, poderd ser a de

que ser e ter saude, porquanto ser outra coisa ou algo de diferente e estar doente.

AC 135. . “Poet and Anti-Poet.” The Presence of Pessoa. English,

American and Southern African Literary Responses. Lexington,

Kentucky: The University Press of Kentucky, 1998. 28-40.

Colaborador de Paul Celan na tradugao de poemas de Fernando Pessoa em

alemao, o poeta, scholar e tradutor Edouard Roditi foi o pioneiro da crltica pes-

soana nos Estados Unidos (1955), tendo sofrido a influencia de Fernando Pessoa

na sua propria poesia. O poeta americano e monge trapista Thomas Merton, que

em 1966publicou em tradugao inglesa diversos poemas de Alberto Caeiro— que

considerava ser um poeta de grande qualidade Zen—foi igualmente influenciado

por Fernando Pessoa na sua obra.

AC 136. Monteiro, Maria Rosa da Rocha Valente Sil e Americo Antonio

Lindeza Diogo. “Pessoa-Quaresma, investigador.” Nos. 35-40

(1994): 45-54. (Repr. sob o ritulo “Quaresma investigador” no seu

Um medo por demais inteligente. Autobiografias pessoanas. Braga-

Coimbra: Angelus Novus, 1994. 7-17).

Analisam-se os quatro esbogos de novelas policiarias de Fernando Pessoa, na

perspectiva de o investigador Dr. Abllio Quaresma se aproximar, bastante mais

do que de Bernardos Soares, da ficgao heteronlmica, bem como de revelar a

influencia heterotextual de Alberto Caeiro.

AC 137. Mourao-Ferreira, David. “Sa de Miranda, a Ecloga e Fernando

Pessoa.” Tdvola Redonda 11 (Dezembro 1951). (Repr. no seu Nos

passos de Pessoa. Lisboa: Presen^a, 1988. 25-32).

Alberto Caeiro e o mais acabado representante da atitude poetica, desperso-

nalizante e parateatral, que, subsidiaria da atitude bucolica , entrou no lirismo

portugues atraves de Sa de Miranda. No lirismo nacional, a poesia pastoril era a

mais forte tradigao de poesia heteronlmica e despersonalizante, de poesia dramd-

tica, de flngimento”: embora de especie complicada, Caeiro e tanto ou tdo pou

-

co pastor como um qualquer zagalo de Bernardim Ribeiro. Inclulndo-se nessa

nossa tradigao, justificam-se plenamente a prioridade do seu surgimento e o

magisterio que mantera perante os outros heteronimos e perante o seu proprio

criador.



PESSOA'S ALBERTO CAEIRO FALL 1999 249

AC138. . “Algumas mulheres na poesia de Fernando Pessoa.” Nos pas-

sos de Pessoa. Lisboa: Presen^a, 1988. 131-131.

Em materia de amor; a imaginagao de Fernando Pessoa-poeta conseguiu em

muitos passos superar as inibigoes de Fernando Pessoa-pessoa. Percorrendo a obra

dos heteronimos (alias todos eles impenitentes celibatarios), conclui-se que atraves

de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa intuiu algumas fundamentals realidades do

amor, se nao em termos fisicos, pelo menos no tocante a certos tormentos espiri-

tuais que o acompanham ou de que ele tambem se compoe.

AC139. Nunes, Benedito. “Os outros de Fernando Pessoa.” 0 Dorso do

Tigre. Sao Paulo: Editora Perspectiva, 1969. 220-221

Como sefosse um discipulo moderno e ocidentalizado do Zen-budismo, Alberto

Caeiro adestra-se a ter uma visao directa do mundo, nao turbada pela necessida-

de de reflexao. Em alguns dos seus versos ha uma replica e uma censura a Fernando

Pessoa, incapaz de se manter nos limites da sensibilidade, bem como uma nova

regra de conduta, oposta as atitudes predominantes na cultura ocidental. O paga-

nismo de Caeiro, que tern pontos de contacto com a antiguidade greco-latina ou

com os primitivos bons-selvagens, e essencialmente a inocencia da alma.

AC140. Oliveira, Zacarias de. “Fernando Pessoa e a Pesquisa do Alem.”

Poesia Espirito e Cristianismo. Porto: 1984. 151-166.

Alberto Caeiro poe claramente o problema de Deus e resolve-o, com toda a

simplicidade, pelo panteismo mais ou menos pagao ou negativista. O VIII

Poema de “O Guardador de Rebanhos, ” alem de sacrilego, tern ar de brincadei-

ras ou jogo: mas prova que a teologia catolica, nele ridicularizada, nao era

estranha ao poeta.

AC141. Padilla, Hugo. “La antimetafisica de Alberto Caeiro.” Armasy Letras

(Junho 1963): 64-69.

A atitude anti-metafisica de Alberto Caeiro e apenas um dos muitos reflexos

de uma atitude mais ampla: a anti-intelectualista: o poeta naofazperguntas, nao

\ aceita misterios nem sentidos intimos das coisas. ‘Preguntar, requiere contestar;

interrogar, requiere dar respuesta. Pero contestar y dar respuesta es ya hacer teo-

\ Has. ” Todavia, “Caeiro parece caer en su propria trampa. Para decir que no vale

la pena pensar, tiene que pensar que no vale la pena hacerlo. Para afirmar que

\

carece de valor tener ideas, al menos tiene la idea de esto. Por ello, la concepcion

i
antimetafisica de Caeiro es en elfondo una concepcion metafisica.

”
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AC 142. Padrao, Maria da Gloria. A metafora em Fernando Pessoa. Porto:

Editorial Inova, 1973. (2
a

. ed., Porto: Limiar, 1981).

Partindo do estudo dos tipos predilectos de metafora em Fernando Pessoa e

aproveitando o metodo de Bachelard de exegese do imaginario, procura-se uma

tipologia de concepgoes (parciais) do mundo, ou da vida, que Pessoa, sucessiva ou

alternativamente, esbogaja de peito feito para as reduzir ao absurdo. Caeiro (de

quern, sobretudo, se analisa a metafora do Tempo) e mais uma objectivagao de

um modo abstracto de estar perante o mundo, um modo em que toda a imagi-

nagao cabe mas em que cessa a valoragao humana e interna.

AC 143. Paz, Octavio. “El desconocido de si mismo.” Fernando Pessoa.

Antologia. Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico

1962. 23-27. (Repr. in Cuadrivio

,

Mexico: J. Martiz, 1963; em trad,

portuguesa de Jose Fernandes Fafe, Lisboa: Iniciativas Editoriais,

1980. Repr. em trad, francesa de Jean-Claude Masson, no seu Lafleur

saxifrage,
Paris: Gallimard, 1984. 144-170. Repr. em trad, inglesa de

Michael Schmidt in Numbers, III, 1 ,
(Primavera 1988): 66-93).

Alberto Caeiro “es todo lo que no es Pessoa y, ademas, todo lo que no puede ser J

ningun poeta moderno: el hombre reconciliado con la naturaleza. Antes del cris-

tianismo, si, pero tambien antes del trabajo y de la historia. Antes de la cons-
j

ciencia. Caeiro niega, por el mero hecho de existir, no solamente la estetica sim-

bolista de Pessoa sino todas las esteticas, todos los valores, todas las ideas. ” Para o
|

Autor, Caeiro, o mais natural e o mais simples dos heteronimos, “es el menos real.

Lo es por excesso de realidad (...) Caeiro es una afirmacion absoluta del existir

y

j

de ahl que sus palabras nos parezcan verdades de oytro tiempo, ese tiempo en el

que todo era uno y lo mismo. ”E conclui que a mascara de inocencia que Caeiro
j

nos mostra “no es la sabidurla: ser sabio es resignarse a saber que no somos ino-
j

centes. Pessoa, que lo sablam estaba mas cerca de la sabidurla.
”

AC 144. . “Intersecciones y Bifurcaciones. A.O. Barnabooth, Alvaro de

Campos, Alberto Caeiro”. El Mercurio (19 Fevereiro 1989): (Repr.

no seu Convergencias. Barcelona: Seix Barral, 1991. 23-38).

Analisando o fenomeno da heteronlmia em Valery Larbaud e Fernando

Pessoa, o Autor defende que Alberto Caeiro “es un mito, el mito del Yo soy. Este

mito, al afirmar la unidad entre el sery el mundo, postula la identidad entre ser

y hablar (...) El drama de los discipulos de Caeiro (y el nuestro) consiste en que

no tenemos mas remedio que hablary tener conciencia de que hablamos. ”
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AC145. Pereira, Kleide F. A. “Fic^oes do Interludio/1 (Poemas completos

de Alberto Caeiro).” A obsessao da musica na poesia de Fernando

Pessoa. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1988. 91-96

Ao escrever como Alberto Caeiro, Pessoa adopta uma forma exterior de ver-

sos livres, contidos na essencia de um paganismo artificial. Nos sens versos, a

musica esta, objectiva ou subjectivamente, contida, por vezes pressentida nos ele-

mentos da natureza, por vezes lembrangas de festins e rituais pagaos.

AC 146. Pereira, Maria Idalina. “Fernando Pessoa.” Presenga (J.U.C.F.) 17

(Abril 1957): 27-29.

Alberto Caeiro e o heteronimo cuja ideagao se encontra menos proxima da

de Fernando Pessoa ele-mesmo; Ricardo Reis ultrapassa, em perfeigao formal, o

seu criador; e Alvaro de Campos vence-o em capacidade de conferir vibragao

emotiva a ideia que serve de base a muitas das suas composigoes.

AC 147. Perrone-Moises, Leyla. “IV. Caeiro Zen.” Fernando Pessoa: Aquem

do Eu, Alem do Outro. Sao Paulo: Livraria Martins Fontes, 1982.

113-159

Estudam-se as notdveis coincidencias da filosofia de Alberto Caeiro com o

Zen-Budismo, assinalando em seguida, na propria poesia deste heteronimo,

resultados estaticos semelhantes aos alcangados pelo Zen na arte verbal. O objec-

tivo do estudo nao e classificar a poesia de Caeiro usando, para tanto, a sua poe-

sia. Tao pouco se trata apenas de dizer “isto parece-se com aquilo, ” num com-

paratismo ingenuo que a nada levaria, ja que os caminhos analogicos sao

infinitos e divagantes. Alem disso, a analogia com o Zen so poderia ser tratada

superficialmente, dada a complexidade dessa filosofia e o caracter especifico (nao

discursivo) da sua pratica: a preciosa, breve e personallssima poesia de Caeiro

correria o risco de ser esmagada no confronto com um saber milenar e colectivo

como o do Zen. O paralelo Caeiro-Zen nao e, assim, detido no confronto filoso-

fico, antes procurando levar-nos de volta a poesia de Caeiro, aos seus processos,

articulagoes, dificuldades e solugoes.

AC148. Pires Filho, Ormindo. “Alberto Caeiro: Paganismo em prosa e ver-

so.” Estudos Portugueses. Cem Anos de Pessoa 1 (1989): 29-40. (Repr.

in Estudos Portugueses. Fernando Pessoa Revisitado
,

Revista da

Associa<;ao de Estudos Portugueses Jordao Emerenciano, 5 (1995):

171-185).
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As obras dos heteronimos, ate certo ponto, poderiam serfrutos da “Mensagem”

do Alem, que Fernando Pessoa, obediente aos impulsos e as tendencias mediunicas,

psicografou. Atraves do estudo do que os heteronimos entendiam por paganismo,

constroem-se os alicerces de uma propedeutica para compreensao, em profundida-

de, da obra de Alberto Caeiro.

AC 149. Quesado, Jose Clecio Basilio. “A objectividade perceptiva de Alberto

Caeiro.” 0 constelado Fernando Pessoa. Rio de Janeiro: Imago

Editora, 1976. 45-61.

Demonstra-se que Alberto Caeiro, desenvolvendo a sua actividade poetica cen-

trado na percepgao do objecto do espago externo, procura, no seu objectivismo total,

sentir o universo das coisas naturals ate a anulagao do sujeito e de todas as catego-

rias que o definem como tal. Na afirmagao da sensorialidade, Caeiro privilegia o

visualismo, na linha dos gregos antigos. Propondo o equillbrio da ordem universal

a partir da natural, procura no cosmo pessoano a composigao de uma harmonia

para o estar do homem no mundo e para a linguagem que o faz significar, opon-

do-se assim a toda a inquietagao pensamento de Pessoa-ele mesmo. Conclui-se que

no todo constelado do poeta, a objectividade e a subjectividade formam os ele-

mentospolares que sao assumidos, respectivamentepor Caeiro epelo ortonimo. Reis

e Campos tragam as suas orbitas em torno desses polos.

AC150. Quintanilha, F. E. G. “Introduction.” Fernando Pessoa. Sixty

Portuguese Poems. Cardiff: University of Wales Press 1971. xxxiii-

xxxiv. (Republ. 1973; l
a

. ed. em paperback, 1988).

Embora os poemas de Caeiro tenham sido concebidos “with the conventions of

pastoralpoetry” e Fernando Pessoa fale deles em termos de “simplicity, straightfor-

wardness, and naivety, ” a verdade e que “his poetrys simplicity is only apparent.

One isfaced with a type ofsophisticated and dialecticalprocess ofthought which

can be detectedfrom the firstpoem.
”

AC151. Quiroga, Jose C. “Analise comparativa de ocorrencias vocabulares na

lingua dos heteronimos pessoanos.” Rosalia 5 (Primavera 1986): 31-49

Aproximagao comparativa a lingua dos heteronimos, a nivel morfologico, uti-

lizando indices de frequencia e quadros percentuais. Partindo da edigao Atica,

conclui-se que existem diferengas concretas e nivel defrequencia de vocabulario (e

a nivel da lingua) entre os tres heteronimos e Pessoa ele-mesmo. Em geral, pode

dizer-se que a lingua de Alberto Caeiro “e a mais particular”: tern uma percen-
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tagem de formas do Indicativo superior a de todos os outros, nao usa nenhum

Imperativo, emprega menos verbos com significado negativo. No que se refere a

substantivos, Caeiro revela uma proporgao individual muito elevada de coisas e

objectos da Natureza e do mundo real; e, ao contrdrio dos outros heteronimos e

de Pessoa ele-mesmo, nao tern qualquer referenda as coisas do mar.

AC152. Rebelo, Luis de Sousa. “Fernando Pessoa e a tradigao classica.”

Arquivos do Centro Cultural Portugues. XIII Paris: Funda^ao

Calouste Gulbenkian 1978. 235-263 (Repr. no seu A tradigao clas-

sica na literatura portuguesa,
Lisboa: Livros Horizonte, 1982. 280-

308).

Tern que se reverpor completo quaisquer leituras que queiram detectar a pre-

senga do Budismo Zen em “O Guardador de Rebanhos, ” determinada a partir de

aspectos que, sendo comuns a filosofia e a meditagao Zen, o sao tambem a filoso-

fia, a sageza dos Estoicos e a sua arte sabia e iluminadora do paradoxo, tao sub-

til como a do Koan. Pessoa explorou na produgao do seu discurso poetico a logica

e a epistemologia dos Estoicos, recorrendo todavia a tradigao classica atraves da

intertextualidade. E atraves de processos de dinamica intertextual que Caeiro

busca destruir o Cristismo, numa tentativa de objectivagao e redugao da imagem,

que a liberte da emotividade que sucessivas leituras sobre ela acumularam ao lon-

go dos seculos: a imagem polissemica do vento (X Poema) que na sua essenciali-

dadepoetica remonta aos textos das antigas cosmogonias orientais, mostra ter afi-

nidades com o Evangelho segundo S. Joao.

AC 153. . “Alberto Caeiro e o deus que faltava.” Afecto hs Letras.

Homenagem da Literatura Portuguesa Contemporanea a Jacinto do

Prado Coelho. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984.

382-391.

A formulagao teorica de um pensamento neopagao, consentaneo com as tra-

digoes e as necessidades da cultura portuguesa, assume uma importancia funda-

mental nos escritos de Fernando Pessoa e do seu heteronimo Antonio Mora, que

constituem um prolongamento doutrinal e um desenvolvimento hermeneutico de

ideias e atitudes nascidas dospoemas de “O Guardador de Rebanhos. ”Analisa-se

opensamento neopagao de Pessoa, sublinhando que tudo indica que um dos auto-

res que o influenciou foi John M. Robertson. O Cristo do “VII Poema” de “O

Guardador de Rebanhos, ” onde se detectam tons junqueirianos e acentos idllicos

da “Vida de Jesus” de Gomes leal, e uma figura original que se Integra no gene-
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ro da sdtira menipeia, tendo muitas semelhangas com o Cristo de William Blake

em “The Everlasting Gospel. ” Curiosamente, nunca se reparou que a revolugao

estetica que levou a instalagao da sensibilidade moderna entre nos se desenvolve

sincronicamente com a que e levada a cabo por James Joyce. Pessoa e Caeiro sao

nao apenas os fundadores do nosso Modernismo, mas Jiguras de proa da

Modernidade que, no comego deste seculo, nasce nas literaturas ocidentais.

AC 154. . “Paganismo versus Cristianismo em Fernando Pessoa.” Actas

IV, Vol. II. Porto: Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 41-

49. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30

Abril 1988. Repr. in Boletim Bibliograjico. Biblioteca Mario de

Andrade,\-A (Janeiro-Dezembro 1987): 9-16; e in Coloquio/Letras
,

104-105 (Julho-Outubro 1988).

Fernando Pessoa medita a problematica do pensamento antigo dentro da

dialectica da sua discursividade e do ponto de vista da sua relevancia para o

tempo cultural portugues. Estuda-se o desenvolvimento das ideias de Pessoa
!

sobre a relagao entre Paganismo e Cristianismo, bem como o efeito que elas tive-

ram na sua criagdo poetica, com referencias e Nietzsche, Mathew Arnold e

Oliveira Martins.

AC 155. . “Alberto Caeiro e o Neopaganismo.” Fernando Pessoa.

Poemas Completos de Alberto Caeiro. Lisboa: Presen^a, 1994. 333-

350.

Depois de se historiar o projecto Alberto Caeiro, atraves do recurso a textos de

Pessoa e de outros heteronimos (Ricardo Reis e Antonio Mora), analisam-se

obsessoes tematicas que existem na sua obra, precedendo-a e integrando-a. No des-

tino de Artista-Messias que e o seu, empenhado em forjar uma nova consciencia

nacional e criar uma sensibilidade sintonizada com as novas realidades, Pessoa e

um caso singular e unico no piano da cultura europeia. E certo que a ideia nao e

apanagio de Pessoa, nem exclusivo seu: ela aparece no horizonte de espera da inte-

lectualidade europeia do inlcio do seculo: so que talvez nenhum outro escritor reu-

nisse em si todas as condigoes que nele se nos deparam.

AC156. Rickard, Peter. “Alberto Caeiro.” Fernando Pessoa. Selected Poems.

Edinburgo: University Press, 1971. 28-31.

Algumas ideias de Alberto Caeiro “strikingly anticipate certain aspects of

modern existentialist thought: he would certainly have subscribed to what Sartre
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was later to write in one ofthe first pages ofL’Etre et le neant. ” Para o Autor, o

ponto fraco de Caeiro “in his glorification of immanence and his dismissal of

transcendence ” e que “he is really asking homo sapiens to give up being homo-

sapiens. (...) There is a strangely feverish, over-hearty quality about Caeiro, as

though he desperately needed to convince himselfthat there is no more to things

than their appearance, and that he therefore has nothing at all to worry about.

But the doctrine he preaches is a superhuman one, impossible offulfilment for

ordinary mortals. ” Talvez fosse por considerar insustentavel esta posigao que

Fernando Pessoa “matou” Caeiro quando este era ainda jovem (26 anos) e Ihe

atribuiu muito poucos poemas depois de 1920.

AC 157. Sacramento, Mario. “Autopsicografia.” Fernando Pessoa. Poeta da

Hora Absurda. Lisboa: Contraponto, s.d. (1959). (2
a

. ed., Porto:

Editorial Inova, 1970; 3 a
. ed., Lisboa: Vega, 1985).

O autor, que Oscar Lopes diz confinado de proposito “nas macroestrururas

ideologicas de Pessoa, ” apresenta Alberto Caeiro como um “cinico e obsesso tra-

vestido de 'simples”’; ha nele o que quer que seja que nos faz pensar, contradito-

riamente, no Junqueiro de “Os Simples” e no Jacinto de “A cidade e as serras.
”

Sob a “falsa candura do olhar de safira,
” a sinceridade de Caeiro e “brutal e cini-

ca.
”Ha que confronta-la com a do homem-Pessoa, em que se encontram inume-

ros reflexos de Nietzsche e do culto do super-homem. Confrontando versos de

Caeiro com passagens de “Assim falava Zaratustra, ”
verifica-se que a sua obra

poderia rotular-se como uma “introdugao a utopia dumafuga ao absurdo” e que,

conclulda tal introdugao, “percorremos por ela um novo caminho de absurdo.
”

“Mito frdgil, a obra de Caeiro, lida de ponta a ponta, deixa-nos a recordagao de

uma poesia.
”

AC 158. Santos, Maria Irene Ramalho de Sousa. “Poets, Angels, and The

Canon: Master Caeiro and The Supreme Fiction.” Indiana Journal

ofHispanic Literatures 9 (Outono 1996): 145-169.

Estudando a poesia e a poetica de Fernando Pessoa no contexto do

Modernismo anglo-americano, compara-se a descrigao por ele feita da genese dos

heteronimos com a invocagao do Anjo por Wallace Stevens na ultima secgao das

“Notes Toward a Supreme Fiction, ” no sentido de que ambos os textos sao repre-

sentagoes da ideia do poeta acerca da sua propria identidade (ouficgao de iden-

tidade) como criador original. Em ambos os casos, Walt Whitman desempenha

um papel importante de antagonista. Conclui-se que, especialmente entre os escri-
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tores Modernistas, e redutor e simplista distinguir entre reaccionarismo politico e

revolucionarismo poetico.

AC 159. Saraiva, Arnaldo. “Das contradi^oes (de) Caeiro as contradi^oes sobre

Caeiro.” Personal (Julho 1978): 43-48.

Revela-se a complicada montagem, por Fernando Pessoa, do heteronimo Alberto

Caeiro, comegada em 1912 como uma brincadeira e prolongada ate 1914, para

tornar mais clara a genese heteronimica e por a prova a “verdade” de Caeiro atra-
\

ves dos amigos que mistificava: Caeiro-heteronimo estaria para Pessoa assim como

Caeiro-historico estaria para os companheiros e amigos de Pessoa.

AC 160. Saraiva, Mario. O caso clinico de Fernando Pessoa. Lisboa: Referendo,

s.d. [1990]. 163-164.

Diagnosticando a psicose de que sofreu Fernando Pessoa (esquizofrenia mista,

entre a esquizofrenia hebefrenica e a paranoica), defende-se que na descrigao do

aparecimento de Caeiro na carta a Casais Monteiro, perpassa “o sopro quente do

psicopatologico e que o psiquiatra e o proprio medico estao sempre atentos e sao espe-

cialmente sensiveis”—ou, pelo menos, “uma clivagem da personalidade bem perto

do desdobramento, ou mesmo desdobramento.
”

AC161. Sasportes, Jose. “Alberto Caeiro, um poeta assassinado.” Estudos por-

tugueses. Homenagem a Luciana Stegagno-Piccho. Lisboa: Difel, 1991.

823-832.

Em tres textos de Valery (Monsieur Teste), Fernando Pessoa (Alberto Caeiro) e

Apollinaire, que parecem escritos em momentos derradeiros, anunciando uma ago-

nia proxima, exprimem-se outros tantos balangos de vida e caminhos de sabedoria.

Ao contrario do que sucedeu com Valery e Apollinaire, para quern o jogo da morte

tern cardcter episodico, a morte e tema constante e central de toda a obra de Pessoa.

Estudam-se as razoes que o terao levado a “matar” Caeiro em 1915.

AC 162. Seabra, Jose Augusto. Fernando Pessoa ou o poetodrama. Sao Paulo:

Editora Perspectiva 1974. (Tese defendida em 1971 na Sorbonne,

sob o tftulo Analyse Structural des Heteronymes de Fernando Pessoa:

du Poemodrame au Poetodrame. Ed. portuguesa, Lisboa: Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, 1988; ed. francesa, Paris: Jose Corti, 1988;

3a
. ed. portuguesa revista, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da

Moeda, 1988).
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Enquanto criagao poetica pura, Caeiro e, de todos os heteronimos, aquele cuja

biografia mais se apaga perante a obra. 0 seu testamento poetico e simples, limi-

tando-se a afirmagao de uma confianga humilde na existencia propria dos seuspoe-

mas. Dentro do “poetodrama, ” encarna o polo objectivo do sistema heteronlmico. 0
segredo da sua poetica esta na combinagao da prosa (“linguagem natural”) com o

verso (“linguagem artificial”). Do ponto de vista do significante, observa-se na poe-

sia de Caeiro uma subtil utilizagao dos elementosfoneticos da lingua, sabendo tirar

rendimento poetico da combinagao dos elementos de uma materia verbal reduzida

a sua expressao mais simples. Para Caeiro, o prosalsmo e o signo perfeito do poeti-

co: a sua linguagem pode, assim, classificar-se como o “grau zero” da poesia.

AC 163. . “Poetica e filosofia em Fernando Pessoa.” Nova Renascenga

VIII, 30-31 (Abril-Setembro 1988): 133-160. (Comun. ao IV

C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo. Repr. no seu O coragao do texto.

Le coeur du texte. Novos ensaios pessoanos. Lisboa: Cosmos, 1996. 19-

27).

Na gradagao, segundo uma escala esoterica, dos heteronimospessoanos, e Alberto

Caeiro quern leva mais longe, e pela sua dupla recusa, as relagoes entre a poesia e a

filosofia.

AC 164. . “A Cidade Como Mito Poetico da Modernidade.” La ville

dans Lhistoire et dans Vimaginaire. Paris: Presses de la Sorbonne

Nouvelle, 1996. 77-89.

Ofiasclnio e a rejeigao sao a duplaface que a Cidade toma na modernidade lite-

raria post-baudelairiana, que atinge a sua mais elaborada expressao na poesia hete-

ronlmica de Fernando Pessoa, numa coincidentia oppositorum de que Caeiro e

Campos, ambos na esteira de Cesario Verde, se reclamam.

AC 165. Segolin, Fernando. “Caeiro e Nietzsche: Da crftica da linguagem a

anti-filosofia e a anti-poesia.” Actas IV, Vol. I. Porto: Funda^ao Eng°.

Antonio de Almeida, 1990. 247-259. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^ao

Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

O trago mais notavel de parentesco entre as obras de Caeiro e de Nietzsche e a

j

consciencia, aguda e tragica, da impotencia da linguagem face ao real. Textos de

logro e astucia, as obras de ambos sao obras em quepontifica o vlcio ollmpico, a gar-

galhada durea, o riso desmistificador, contestagao e criagao, pura afirmagao, pura

i procura sem comego nemfim, circularidade, eterno retorno.
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AC 166. Sena, Jorge de. “O meu mestre Caeiro’ de Fernando Pessoa e outros

mais.” Actas I. Porto, Brasilia Editora: Funda^ao Eng°. Antonio de

Almeida, 1979. 341-364. (Comun. ao I C.I.E.P., Porto, 3-3 de Abril

de 1978. Repr. no seu Fernando Pessoa & Ca
. Heteronima. Estudos

coligidos 1940-1978. Lisboa: Edi^oes 70, 1981, II Vol. 207-224).

Estudo comparativo bio-bibliografico dos participantes nofendmeno heteroni-

mico, com especial incidencia no caso de Alberto Caeiro, e das suas incidencias e

correlates com a vida real de Fernando Pessoa: Caeiro vivia com uma tia-avo (a

tia materna de Fernando Pessoa, Maria Xavier Pinheiro?), “viveu” exactamente o

mesmo tempo que Mario de Sa-Carneiro (1889-1915) e “morreu” tuberculoso

como o proprio pai de Fernando Pessoa, tinha o poeta cinco anos de idade—pre-

cisamente os cinco anosfictlcios de actividade poetica (1911-1915) que Fernando

Pessoa atribuiu ao seu “Mestre. ”Ao estudar Caeiro ha que ter em atengao que no

bucolismo literario portugues (Sd de Miranda, Bernardim Ribeiro), os rebanhos,

tal como os de Caeiro, eram puramente simbolicos. Opoeta quinhentista ingles Sir

Philip Sidney tern na sua novela pastoril \‘Arcadia
y um poema em que dois versos

serao a chave do bucolismo do autor de “O Guardador de Rebanhos. ”

AC 167. Sequeira, Rosa Maria. “IV. Os Engenheiros da Poesia. 1. Cesario

como vivencia literaria de Pessoa. 1.1. Na poesia de Alberto Caeiro.”

A imagem da cidade na poesia moderna: Cesario Verde e Fernando

Pessoa. Frankfurt am Main: TFM (Editora Teo Ferrer de Mesquita),

1990. 139-141

Embora nao se trate necessariamente da valorizagao do campo e negagao da

cidade, o que Caeiro releva em Cesario e a atitude estetica, uma inocencia do

olhar: e nessa atitude que reside a ligao poetica.

AC 168. Severino, Alexandrino E. “A presence de Coleridge na obra de Pessoa-

Caeiro.” U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 173-177. (Comun. ao

E.I.C.F.P., Lisboa, 5-7 Dezembro 1988).

Analise da questao da sinceridade em Fernando Pessoa, centrada nos poemas de

Samuel Taylor Coleridge e deAlberto Caeiro, que opoeta reconhecia como dos mais sin-

ceros do mundo.

AC 169. . “Fernando Pessoa e William Shakespeare: Um estudo com

parativo de heteronimia.” Actas TV, Vol. I. Porto: Funda^ao Eng°.

Antonio de Almeida, 1990. 13-22. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^ao
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Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

Andlise da presenga de Shakespeare na obra global de Fernando Pessoa, sobretudo

no que diz respeito a concepgao dos heteronimos e a qualidade dramatica que Fernando

Pessoa quis atribuir a sua obra poetica. O “quinto gran” da poesia lirica pessoana deve

ser visto a luz da obra de Coleridge, nomeadamente do poema “Kubla Khan, ” cujas

caracterlsticas de sinceridade saofielmente reproduzidas nospoemas de Alberto Caeiro.

AC170. Silva, Agostinho da. “Alberto Caeiro.” Um Fernando Pessoa. Porto

Alegre: Cadernos do Rio Grande 1939. 31-63. (2
a

.
publ., Lisboa:

Guimaraes Editores, 1959; 2a
.ed., 1988; 3a

. ed. 1996).

“Opensador ou o imaginador, ou ofantasiador, que seria talvez o termo exacto

para reunir as duas categorias geralmente separadas que, juntamente com o artista,

formam o poeta, e naturalmente em Alberto Caeiro muito semelhante ao escritor. ”

Para o Autor, o VIII Poema de “O Guardador de Rebanhos” e talvez o poemafun-

damental de Caeiro: Jesus, descendo a terra, foge a tudo que sobre ele langaram “as

invengoes dos homens que pensam” e, feito numa crianga natural, tern apenas a

missao de “ensinar o poeta a olharpara as coisas. ”Num mundo de adultos habitua-

dos a pensar, logo os metafisicos viriam com o argumento “ja naofalando de contra-

digoes, de que toda a filosofia de Caeiro peca pela base. ”Mas a sua doutrina e “tao

frdgil como a sua saude: ambas estao ameagadaspor infecgoes, o raciocinio e a tuber-

culose, que sendo infecgoes sao fenomenos da vida e tern de ser explicados na vida,

mesmo para serem destruidos.
”

AC 171. . “‘Um poema de Ofelia a Conselho de Alberto Caeiro’ e

‘Tudo e sonhar?’” Carta varia. Lisboa: Relogio d’Agua sd (1988).

39-40, 77.

Poemas.

AC 172. Silva, Luis de Oliveira e. “Alberto Caeiro: o ‘Feelosopher’ filosofan-

te.” O materialismo idealista de Fernando Pessoa. Lisboa: Classica

Editora, 1985. 9-84.

O Autor defende o romantismo da obra poetica de Fernando Pessoa, que se

fundamenta no dinamismo psicologico de Fichte e no pessimismo de

Schopenhauer. O alvo da poesia de Alberto Caeiro nao e a transmissao de sen-

sagoes, mas a exposigao argumentativa e apologetica de uma teoria do conheci-

mento sensualista. Atraves de uma andlise exaustiva dos poemas de Caeiro e das

opinioes, interpretagoes e comentdrios de Antonio Mora, Ricardo Reis e Alvaro de
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Campos, aproxima-se a sua obra do pensamento de Nietzsche, que deixou “uma

marca indelevel no complexo heteronimico de Pessoa. ” Conclui-se que “no seu

empenho em nao se diferenciar da Natureza, Caeiro destroi todo o idealismo, ”

transformando-se “num D. Quixote as avessas”: absorto num egoismo intenso, e

forgado a “ignorar tanto o bem comum da humanidade como a dignidade do ser

humano singular. Mas o seu terrlvel egoismo implica a sua completa despersonali-

zagao. Caeiro consegue ser um individuo, mas nao uma pessoa. ”

AC173. Silva, Teresa Cristina Cerdeira da. “O Guardador de Rebanhos.

Excelencia Precariedade do Jogo.” Boletim do SEPESP. Universidade

Federal do Rio de Janeiro (1988): 48-66.

Sem considerar propositadamente como ponto de partida a vasta e impor-

tante criticaja existente sobre “O Guardador de Rebanhos, ”propoe-se abrir um

caminho novo, seguindo, ate certo ponto, as ligoes do “Mestre ” Caeiro. Pretende-

se alargar os limites da poetica do fingir de Fernando Pessoa na

“Autopsicografia, ” indo encontrar os seus ecos nas propostas poeticas que Caeiro

realiza na sua obra. As malhas de “O Guardador de Rebanhos ” mostram que o

poeta e duas vezes um jogador e que a actividade ludica ou do fingimento: num

primeiro nivel, o jogo e poetico, num segundo nivel a astucia pretende anular a

propria dimensao da poesia.

AC 174. Simoes, Joao Gaspar e Luis de Montalvor. “Nota explicativa.” Poemas

de Alberto Caeiro. Lisboa: Edi^oes Atica, 1946. 11-18.

Explicitagao do criterio adoptado na selecgao e ordenagao dos textos poeticos

de Alberto Caeiro. Tal como aconteceu com o primeiro volume (poesia ortonima),

os organizadores optaram “pela publicagao daquelas composigoes que se [Ihes] afi-

guraram dignas de representar o genio disciplinado de Fernando Pessoa, ” ou seja,

“aquilo que [Ihes] parecesse ter atingido a sua derradeira e perfeita forma. ” No

caso de Caeiro, “as poesias inseridas correspondem exactamente ao numero de

composigoes encontradas em seu estado de redacgao definitiva,
” sendo apenas

excluidas “as poesias ilegiveis, queforam, apos longas leituras, consideradas com-

pletamente inaproveitaveis. ” Quanto ao problema da autoria, pelos vdrios hete-

ronimos, das composigoes ineditas encontradas sem indicagao de autor, os organi-

zadores resolveram “atribui-las naturalmente aquele dos heteronimos com cujo

estilo essas poesias mais se assemelhassem. ” No caso de Caeiro, tal tarefa foi faci-

litada pelo facto de se ter encontrado no espolio o manuscrito escrito pelo proprio

punho de Pessoa “O Guardador de Rebanhos, ” conjunto de 49 poesias, “forman-
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do urn poema com a sequencia, unidade e redacgao definitiva. ” Quanto aos

“Poemas Inconjuntos, ” os textos assinados “formam uma apreciavel maioria” e os

que o nao estao fazem parte “dos magos de originais que o Poeta designou com o

tltulo de Poemas de Alberto Caeiro.
”

AC 175. . Vida e obra de Fernando Pessoa. Historia de uma geragao. Lisboa:

Bertrand, sd [1950]. 274-287. (7
a

. ed., Lisboa: Dom Quixote, 1991).

Parece legitimo perguntar em que, por que e de que maneira Alberto Caeirofoi,

defacto, autor do que existe de mais sincero na obra de Fernando Pessoa, como este

mesmo afirmou. Tudo indica que o que Fernando Pessoa efectivamente sentia no

“dia triunfal” de 8 de Margo de 1914 era exactamente o que Caeiro exprimiu nos

poemas de “O Guardador de Rebanhos. ”No entanto, a sinceridade de Caeiro apre-

senta-se-nos condicionada, restrita e desumanizada: para o Autor, o conceito de sin-

ceridade esta na linha que liga a inspiragao a vida, a criagao a existencia, a poesia

a biografia. Assim, Alberto Caeiro foi sincero, mas apenas de uma forma intelec-

tual: no bucolismo materialista e primitivo dos seus versos nao se revela um

homem—denuncia-se uma desintegrada e desincorporadamente poetica.

AC 176. Simoes, Joao Gaspar. “VII. O movimento modernista: a geragao do

Orpheu (1915-1927). 1) Fernando Pessoa.” Historia da poesia portu-

guesa do seculo vinte acompanhada de uma antologia. Lisboa: Empresa

Nacional de Publicidade,1959. 490-507.

O dia 8 de Maio [sic] de 1914, data em que escreve, praticamente de um so

jacto, a parte fundamental da obra de Alberto Caeiro, assinala, no destino de

Fernando Pessoa, o fim do seu perlodo literario experimental, reconhecendo que

simbolismo, decadentismo, saudosismo, paulismo sao verduras da mocidade e

descobrindo que a unificagao da sua personalidade nao poderia realizar-se atra-

ves da sensibilidade e da emogao—do misticismo poetico—mas, sim, atraves da

discriminadora inteligencia. Alberto Caeiro e o agente dessa descoberta. O que

com ele aprende, com o seu naturalismo pagao, servir-lhe-a para se orientar dal

para o futuro no sentido que mais convem a sua natureza artlstica: “exprimir-

se pensando.
”

AC 177. . “Alberto Caeiro e o conceito de “opacidade.” Diario de

Notlcias (16 Dezembro 1962).

Recensao crltica do ensaio de Maria Luisa Guerra “Sobre o conceito de opaci-

dade na poesia de Alberto Caeiro. ”
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AC 178. Simoes, Joao Manuel. “Capitulo breve das Echoes do interludio,

Heterommia, A maneira de Caeiro.” Comunidades de Lingua

Portuguesa. Revista Cultural dos Paises de Idioma Portugues II, 9

(Janeiro-Junho 1996): 134-135.

Poemas.

AC179. Sousa, Ronald W. “Pessoa, Fernando. ‘O Manuscrito de O
Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro: Edi^ao Facsimilada.’”

Portuguese Studies Newsletter 17 (Primavera-Verao 1987).

Recensao critica, concluindo o Autor que “Caeiro will have to be reassessed with

reference to thefacsimile reproduction and to [Ivo] Castro's critical text.
”

AC180. Stegagno-Picchio, Luciana. “Filologia vs. poesia? Eu defendo o ‘Dia

Triunfal.’” U.S.D.P Lisboa: S.E.C., 1990. 63-70. (Comun. ao

E.I.C.F.P., Lisboa, 5-7 Dezembro 1988).

O confronto entre as dedugoes da filologia acerca do testemunho de Fernando

Pessoa sobre a genese de “O Guardador de Rebanhos” e o mito-testemunho do *dia

triunfal” contido na carta a Casais Monteiro pode levar a reconhecer que, para

ler Pessoa, sejam necessarias duas medidas ou niveis interpretativos, num jogo de

dupla verdade como o utilizado pelos filosofos humanistas no sec. XV. A filologia

tirou-nos o “dia triunfal
”-— mas Fernando Pessoa acreditava no “dia triunfal” e

sem o “dia triunfal” nao se explica a sua poesia.

AC181. Suarez, Jose I. e Rene P. Garay. “A Sinceridade Poetica de Alberto

Caeiro.” Boletim Informativo 2 a
. s. 10 Centro de Estudos

Portugueses, Universidade de Sao Paulo (1982).

Analise de poesia de Alberto Caeiro, que se classifica como sensorial e descri-

tiva em relagao a dos outros heteronimos e a do ortonimo. Indica-se bibliografia,

algumas vezes comentada.

AC182. Tabucchi, Antonio. “Interpretazione dell’eteronimia di Fernando

Pessoa.” Studi Mediolatini e Volgari XXIII Pacini Editore (1975):

139-187. (Parte do ensaio rep. em trad, portuguesa sob o titulo “O

Marinheiro: Uma charada esoterica?,” no seu Pessoana minima.

Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1984; rep. sob o titulo

“II marinaio: una sciarada esoterica?” no seu Un baule pieno di gen-
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te. Scritti su Fernando Pessoa. Milao: Impronte-Feltrinelli, 1990; rep.

em trad, francesa sob o tftulo “Le Marin: une enigme esoterique?”

no seu Une malle pleine de gens. Essais sur Fernando Pessoa. Paris:

Christian Bourgois Editeur, 1992; repr. em trad, alema sob o tftulo

“Der Seemann: eine esoterische Scharade?,
”
no seu Wer War Fernando

Pessoa? Munique e Viena: Carls Hanser Verlag, 1992).

Utilizando dois criteriosfundamentals (o primeiro, recordar os dados biogra-

ficos, o segundo fazer uma leitura da ohra em termos de literatura em absoluto),

conclui-se que o sistema heteronimico criado por Fernando Pessoa pode resumir-

se do seguinte modo: para acreditar no mundo, o Ortonimofaz Caeiro construir

um mundo igual; este mundo construldo por Caeiro e aceite por Reis; e Campos,

apoderando-se dele, esgota-o, obrigando o Ortonimo a postular de novo Caeiro.

Todavia, os heteronimos sao contemporaneos uns dos outros, diacronica e sincro-

nicamente; nao sao moveis, ocupando antes um lugarfixo. Actuando num mun-

do intemporal, nao ternfuturo poetico: a suafisionomia poetica sera sempre aque-

la com que nasceram.

AC 183. . “Introduzione.” Almanaco dello Specchio. A cura di

Marco Forti 9 Arnoldo Mondadori Editore (1980): 63-69. (In

“Fernando Pessoa. Da II guardiano di greggi di Caeiro, poema

ottavo,” trad, de Maria Jose de Lancastre. Repr. em trad, portuguesa

de Antonio Mateus Vilhena sob o tftulo “Uma crian^a atravessa a

paisagem. Sobre o Poema VIII de O Guardador de Rebanhos,” no

seu Pessoana minima. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda,

1984; repr. sob o tftulo “Un bambino attraversa il paesaggio” no seu

Un baule pieno di gente. Scriti su Fernando Pessoa. Milao:

Impronte-Feltrinelli, 1990; rep. em trad, francesa de Jean-Baptiste

Para sob o tftulo “Un enfant traverse le paysage” no seu Une malle

pleine de gens. Essais sur Fernando Pessoa. Paris: Christian Bourgois

Editeur, 1992; rep. em trad, alema sob o tftulo “Ein Kind geht

durchs Land,” no seu Wer War Fernando Pessoa? Munique e Viena:

Carls Hanser Verlag, 1992).

A Crianga do Poema VIII de “O Guardador de Rebanhos” que, em 1914, tern

tendencias para dormir na alma das pessoas e brincar com os sonhos dos outros,

tera um nao-pacifico, desconfortavel e talvez “selvagem”futuro psicanalltico? O
seu olhar, que e “so”um olhar e, por isso, “mais” do que um olhar, existencia redu-

zida apenas a existencia, nem acto, nem potencia, nem acidente, nem substancia,
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sera porventura uma das intuigoesfundamentals da filosofia do seculo XX, ante-

cipando-se a Heidegger, Jaspers, Sartre

?

AC 184. Touati, Dominique. “L’usage de la naivete chez Caeiro et

Platonov.” U.S.D.P. Lisboa: S.E.C., 1990. 345-347. (Comun. ao

E.I.C.F.P., Lisboa, 5-7 Dezembro 1988).

Coincidences e similitudes entre os textos de Alberto Caeiro e os de Platonov,

levantando-se a questao dos processos pslquicos que conduziram ao fenomeno

heteronimico.

AC185. Valadares, M. J. “Elementos para uma patografia de Fernando

Pessoa.” Praga Nova (Dezembro 1962): 9-10.

A partir da verificagao experimental dos principios da tipologia de

Kretschmer e suas associagoes morfo-psiquicas (atraves de casos como os de

Balzac, Dostoievski e Cervantes e os tipos por ele criados), elabora-se a hipotese

do “criador artistico criado” (um artista e a sua obra imaginados por um artis-

ta), realizada por Fernando Pessoa com os seus heteronimos. Neste contexto,

Alberto Caeiro e classificado como um ciclotimico plcnico: vive o real, acredita

nas coisas em si, sem se preocupar com o que deve pensar delas. Dos seus poemas

conclui-se que era dotado de uma sensibilidade redonda, de uma alegria calma,

sem complicagoes intelectuais de agugada introspecgao e em perfeito sintonismo

com a vida pratica. Caeiro deve ter sido, de todos os heteronimos, o mais dificil

de realizar para Pessoa.

AC 186. Valcarcel, Xulio. “Caeiro, o Mestre.” Fernando Pessoa. No centena-

rio. Sada, A Coruna: Edicios do Castro, 1988. 35-39.

Alberto Caeiro e um defensor radical da pessoa como individualidade: a

unica coisa que oferece em testamento sao as datas de nascimento e morte, todos

os demais dias da sua vida Ihe pertencem e, quanto ao que possa vir depois da

morte, apenas deseja, serenamente, o olvido.

AC 187. Vieira, Monsenhor Primo. “Fernando Pessoa e o hai-kai.” Actas IV,

Vol. II. Porto: Funda<;ao Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 181-

189. (Comun. ao IV C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30

Abril 1988).

Existe no Espolio de Fernando Pessoa uma folha avulsa com cinco tentativas

de composigao de hai-kais, dos quais tres completos e um inacabado. E atraves
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da sensibilidade poetica de Alberto Caeiro que Fernando Pessoa atinge o verda-

deiro esplrito do hai-kai.

AC188. Vouga, Vera. “Pessoa: Versos, verso.” Actas IV, Vol. II. Porto:

Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1991. 401-422. (Comun. ao

IV C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

Estudo dasformas poeticas de “O Guardador de Rebanhos, ” como um dos pila-

res de afirmagao definitiva do verso livre em Portugal, defulgurante especificidade.

AC189. Waldman, Berta. “Via de mao dupla.” Actas IV, Vol. I. Porto:

Funda^ao Eng°. Antonio de Almeida, 1990. 73-82. (Comun. ao IV

C.I.E.P., Sec^ao Brasileira, Sao Paulo, 27-30 Abril 1988).

Geralmente lida como produto de um realismo sensualista efenomenista, a poe-

sia de Alberto Caeiro patina obsessivamente na propugnagao da volta ao senslvel,

acenando para um projecto de “coisificagao” da consciencia, de corporalizagao do

sentido, de tal modo que a alma se revele corpo e o corpo, realidade exterior.

AC 190. Yamaguchi, Tieko. Universo poetico de Alberto Caeiro. Sao Jose do

Rio Preto, Sao Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras,

1963.

Analise da obra de Fernando Pessoa assinada por Alberto Caeiro, que

levanta ao leitor desprevenido uma serie de problemas que, nao poucas vezes,

constitui uma barreira opaca quase imperceptivel, de que, na maioria dos

casos, nao se apercebe. A poesia de Caeiro e original tanto em relagao ao pas-

sado como em relagao aos seus proprios contemporaneos.

3. Alberto Caeiro em tradu^ao

Alberto Caeiro esta traduzido em vinte e nove linguas estrangeiras, existindo

versoes integrais de
“O Guardador de Rebanhos

”

em Alemao, Castelhano,

Catalao, Dinamarques, Frances, Grego, Ingles, Italiano e Vietnamita. A “obra

completa” de Caeiro, tal como foi publicada em 1994 por Teresa Sobral Cunha,

esta traduzida em Dinamarques.

Como se disse, a primeira tradu^o de Caeiro noutra lingua (Frances), foi

publicada em 1933, ainda em vida de Pessoa, por Pierre Hourcade. So nove anos

mais tarde, em 1942, surgiu a primeira tradu^ao em Italiano, de Enzio Volture.

Em 1957, Angel Crespo iniciou a sua longa serie de tradu^oes pessoanas em
1 Castelhano com um volume autonomo dedicado a poesia de Caeiro. Em outras
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lfnguas, foram tradutores pioneiros dos poemas de Alberto Caeiro: em Ingles,

John M. Parker (1960); em Alemao, Georg Rudolf Lind (1962); em Checo,

Josef Hirsal e Pavla Lidmilova (1968); em Estonio, Ain Kaalep e em Sueco, Arne

Lundgren (1973); em Finlandes, Pentti Saaritsa (1974); em Bulgaro, Georgi

Mitzkov (1977); em Russo, E. Vitovsky e outros e em Holandes, August

Willemsen (1978); em Grego, F. Drakodaides, em Romeno, Roxana Eminescu,

em Fiungaro, Gyorgy Somliyo (1980); em Letao, Leons Briedis (1983); em

Japones, Mineo Ikegami e em Polaco, Witold Wirpsza (1983); em Chines, Jin

Guo Ping e Gon^alo Xavier, em Catalao, Joaquim Sala-Sanahuja e em Croata

Mirko Tomasovic (1986); em Noruegues, Hennin Kramer Dahl (1988); em

Dinamarques, Peter Poulsen (1989); em Vitenamita, Diem Chau (1992); em

Hebraico, Francisco Costa Reis e Yoram Bronowski (1993); em Turco, Isik

Erguden e em Bengali, Savon Sanyal e outros (1993); em Arabe, El Mehdi

Akhrif (1996); e, finalmente, em Fiindi, Sharad Chandra (1997).

1. Tradugoes de Alberto Caeiro publicadas em volume:

ALEMAO

AC191. Lind, Georg Rudolf Fernando Pessoa. Dichtungen. Frankfurt am Main:

S. Fischer Verlag, 1965. (Trad, integralde “O Guardador de Rebanhos”; 35

outros poemas).

AC 192. Lind, Georg Rudolf Fernando Pessoa. Alberto Caeiro. Dichtungen.

Ricardo Reis. Oden. Zurich,: Ammann Verlag, 1986. (2
a

. ed., Frankfurt

am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1989; 3a . ed., 1993. Bilingue.

Trad, integral de “O Guardador de Rebanhos ”; 35 outros poemas).

ARABE

AC 193. Zahidi, Dr. Anwer. Fernando Pessoa. Poems. Islamabad: Embaixada de

Portugal, 1977. (Bilingue Ingles-Arabe. “O Guardador de Rebanhos,” 1

1

poemas).

BENGALI

AC 194. Sanyal, Rita e Banerjee Sanyal. Bis Sataker Portugese Kabita. Calcutta:

Kabitirtha, 1995. ( “O Guardador de Rebanhos,” 1 poema).

BULGARO

AC 195. Mitzkov, Georgi. Fernando Pessoa. Pzachet na stada. Sofia,: Narodna

Cultura, 1 977. ( “O Guardador de Rebanhos, ” 14poemas; 2 outrospoema2).
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AC 196. . [Fernando Pessoa. Poesias e Poemas]. Sofia: Kara M, 1994. (“O

Guardador de Rebanhos, ”14poemas; 2 outrospoemas).

CASTELHANO

AC 197. Alonso, Rodolfo. Fernando Pessoa. Poemas. Buenos Aires: Compania

General Fabril Editora, 1961. ( “O Guardador de Rebanhos, ”14poemas;

2 outros poemas).

AC 198. Crespo, Angel. Fernando Pessoa. Poemas de Alberto Caeiro. Madrid:

Ediciones Rialp, Col. Adonais CXLVII, 1957. (“O Guardador de

Rebanhos, ”24poemas; 9 outros poemas).

AC 199. . Fernando Pessoa. Elpoeta es un fmgidor. Madrid: Espasa Calpe,

Selecciones Austral, 1982. ( “O Guardador de Rebanhos,” 31 poemas; 13

outrospoemas).

AC200. Del Barco, Pablo. Fernando Pessoa. Poemas de Alberto Caeiro. Madrid:

Alberto Corzon Editor, Visor, 1980. ( Trad, integral de “O Guardador de

Rebanhos”; de 37 outrospoemas).

AC201. Garcia Martin, Jose Luis. Fernando Pessoa. Madrid, Ediciones Jucar, Col.

Los Poetas, 1982. (Bilingue. “O Guardador de Rebanhos, ” 12 poemas; 9

outros poemas).

AC202. Llardent, Jose Antonio. Fernando Pessoa. Poesia. Madrid: Alianza

Editorial, Alianza Tres, 1983. (2
a

. ed., 1984; 8a
. ed., 1996; Nova ed.,

Madrid: Alianza Editorial, Biblioteca 30 Aniversario, 1997. (“O

Guardador de Rebanhos, ”32poemas; 22 outrospoemas).

AC203. Paz, Octavio. Fernando Pessoa. Antologia. Mexico: Universidade

Nacional Autonoma de Mexico, 1962. (2
a

. ed., Editorial Laia, Barcelona,

1985. “O Guardador de Rebanhos, ” 7poemas; 5 outrospoemas).

AC204. Santos Torroella, Rafael. Fernando Pessoa. Poemas escogidos. Barcelona:

Plaza & Janes, 1972. (2
a

. ed., 1985. Bilingue. “O Guardador de

Rebanhos, ” 7poemas; 5 outros poemas).
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AC205. Viqueira, Miguel Angel. Fernando Pessoa. Obra Poetica. Madrid:

Ediciones 29, 1981. (2
a

. ed., id., 1983; 3a
. ed. revista e actualizada, id.

1990. Bilingue. “O Guardador de Rebanhos, ” 19poemas; 11 outrospoe-

mas)-

CATALAO

AC206. Joaquim Sala-Sanahuja. Fernando Pessoa. Poemes d’Alberto Caeiro.

Barcelona: Edicions del Mall, 1986. (Bilingue. Trad, integral de “0

Guardador de Rebanhos” e de 44 outros poemas).

CHECO

AC207. Hirsal, Josef e Lidmilova, Pavla Fernando Pessoa. Heteronyma. Praga:

Odeon, 1968. (2
a

. ed., 1990. “O Guardador de Rebanhos,” 5 poemas;

3 outros poemas).

CHINES

AC208. Guo Ping, Jin e Gon^alo Xavier. Antologia poetica de Fernando Pessoa.

Macau: Instituto Cultural de Macau, 1986. (Bilingue. “O Guardador

de Rebanhos, ” 6poemas; 5 outros poemas).

AC209. Weimin, Zhang. Fernando Pessoa. Antologia. Pequim: Instituto da

Literatura Estrangeira da Academia das Ciencias Sociais da China,

1987. ( “O Guardador de Rebanhos, ”5poemas; 3 outros poemas).

AC210. . Antologia de Fernando Pessoa. Macau: Instituto Cultural de

Macau, 1988. (“O Guardador de Rebanhos,” 18 poemas; 11 outros

poemas).

CROATA

AC211. Tomasovic, Mirko. Fernando Pessoa. Poezija. Sarajevo: Vesel Maslesa

Hyperion, 1986. ( “O Guardador de Rebanhos,” 20 poemas; 10 outros

poemas)

-

DINAMARQUES

AC212. Poulsen, Peter. Alle karlighedsbreve er latterige. Digte af Fernando

Pessoa. Copenhague: Samleren, 1989. (“O Guardador de Rebanhos,”

10poemas e outro poema).
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AC213. . Fernando Pessoa. At Vare Virkelig. Digte afAlberto Caeiro.

Copenhague: Brodum, 1999. (Trad, integral de “O Guardador de

Rebanhos” e de 70 outros poemas da edigao Presenga).

ESTONIO

AC214. Kaalep, A. Fernando Pessoa. Auto-psiihhgraafia. Tallin: Izd. Periodika,

1973. ( “O Guardador de Rebanhos, ” 9poemas; 6 outros poemas).

FINLANDES

AC215. Saaritsa, Pentti. Fernando Pessoa. Hetkien vaellus. Helsinquia:

Helsgissa Justannusosakeytio Otava, Delfiikirja, 1974. ( “O

Guardador de Rebanhos, ” 7poemas; 5 outros poemas)

.

FRANCES

AC216. Breyner, Sophia de Mello. Quatre poetes portugais. Camoes, Cesario

Verde, Mario de Sa-Carneiro, Fernando Pessoa. Paris: Fondation

Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais Presses

Universitaires de France. Coll. Poetes et prosateurs du Portugal,

1970. (2
a

. ed., 1979. Bilingue. “O Guardador de Rebanhos,” 9 poe-

mas; 8 outros poemas).

AC217. Chandeigne, Michel, Patrick Quillier e Maria Antonia Camara

Manuel. Fernando Pessoa. Poemes paiens. Alberto Caeiro: Le Gardeur

de troupeaux. Le berger amoureux. Poemes desassembles. Ricardo Reis:

Odes. Paris: Christian Bourgois, 1989. (Trad, integral de “O

Guardador de Rebanhos” e de 53 outros poemas).

AC218. Chandeigne, Michel, Fran^oise Laye e Patrick Quillier. Fernando

Pessoa. Je ne suis personne. Paris: Christian Bourgois, 1994. (“O

Guardador de Rebanhos,” 13 poemas; 12 outros poemas).

AC219. Deluy, Henri. Fernando Pessoa. Poemes. Paris: Fourbis, 1997. (“O

Guardador de Rebanhos, ”3 poemas; 6 outros poemas).

AC220. Guibert, Armand. Fernando Pessoa. Bureau de tabac et autres poemes.

Paris: Caracteres, Coll. Planetes, 1933. ( “O Guardador de

Rebanhos, ”18 poemas; 2 outros poemas).
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AC22 1 . . Fernando Pessoa. Le gardeur de troupeaux et les autrespoemes

d’Alberto Caeiro. Paris: Gallimard, 1960. ( Trad, integral de “O

Guardador de Rebanhos” e de 43 outros poemas).

AC222. . Fernando Pessoa. Paris: Editions Pierre Seghers, Coll. Poetes

d’aujourd’hui 73, 1960. (2
a

. ed. 1973. “O Guardador de Rebanhos”, 4

poemas; 3 outros poemas).

AC223. . Poesies dAlvaro de Campos avec Le gardeur de troupeaux et les

autres poemes dAlberto Caeiro. Paris: Gallimard, 1987, 283 p. (2
a

. ed.,

sob o titulo Fernando Pessoa. Le gardeur de troupeaux et les autres poemes

dAlberto Caeiro avecpoesies dAlvaro de Campos. Paris: Gallimard, 1996.

Trad, integral de “O Guardador de Rebanhos” e de 41 outros poemas).

AC224. Hourcade, Remy e Jean-Louis Giovannoni. Le gardeur de troupeaux.

Poeme dAlberto Caeiro. Le Muy: Editions Unes, 1986. (Ed. definitiva,

1993. Trad, integral de “O Guardador de Rebanhos’)

.

AC225. Lopes, Teresa Rita. Fernando Pessoa. Le theatre de I’etre. Paris: La

Difference, 1985. ( “O Guardador de Rebanhos, ” 6poemas; 6 outros poe-

mas).

AC226. Touati, Domique. Poemes dAlberto Caeiro publies du vivant de Fernando

Pessoa. Paris: La Difference, 1989. (Bilingue. “O Guardador de

Rebanhos, ”24poemas; 16 outrospoemas).

GREGO

AC227. Drakodaides, F.D. [Fernando Pessoa. Poemas de Alberto Caeiro]. Atenas:

Gnossi, 1980. (Trad, integral de “O Guardador de Rebanhos” e de 37

outrospoemas).

HEBRAICO

AC228. Reis, Francisco da Costa e Yoram Bronowski. Fernando Pessoa. Kol hab

-

mot haolam. Jerusalem: Carmel, 1993. (“O Guardador de Rebanhos,”

20poemas; 12 outros poemas).

HINDI

AC229. Chandra, Sharad. Fernando Pessoa. Ki Kavitaseyn. Delhi: Saransh, 1997.

(“O Guardador de Rebanhos,” 7poemas; 4 outros poemas).
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HOLANDES

AC230. Willemsen, August. Fernando Pessoa. Gedichten. Amsterdam:

Utigeverij De Arbeiderspers, 1978. (Bilingue. “O Guardador de

Rebanhos,” 9 poemas; 4 outros poemas).

HUNGARO

AC231. Pal, Ferenc, e outros. Fernando Pessoa. Arc tobbes szamban.

Budapeste: Helikon Kiado, 1988. (“O Guardador de Rebanhos,”

13 poemas e 2 outros poemas).

AC232. Somlyo, Gyorgy . Fernando Pessoa. Ez az osi szorongas. Budapeste:

Europa Konyvkiado, 1969. (2
a

. ed. Budapeste: Magveto, 1998. “O

Guardador de Rebanhos,” 1 poema; 18 outros poemas).

INGLES

AC233. Bosley, Keith. A Centenary Pessoa. Manchester: Carcanet, in association

with The Calouste Gulbenkian Foundation, The Instituto Camoes, The

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1993. (l a
. ed. em paperback,

1997. “O Guardador de Rebanhos,” 10poemas; 2 outrospoemas).

AC234. Green, J. C. R. Fernando Pessoa. By Weight of Reason. Shirley,

Solihull, Warks: The Aguila Publishing Co. Ltd., 1968. (“O

Guardador de Rebanhos,” 10 poemas; 2 outros poemas).

AC235. . The Keeper of Flocks. Breakish, Isle of Skye: The Phaeton

Press, The Aguila Publishing Co. Ltd., 1976. (“O Guardador de

Rebanhos,” 19 poemas).

AC236. Griffin, Jonathan. Fernando Pessoa. I-IV. Oxford: Carcanet Press,

1971. (“O Guardador de Rebanhos,” 15 poemas; 4 outros poemas).

AC237. . Fernando Pessoa. Selected Poems. London: Penguin Modern

European Poets, Penguin Books, 1974. (2
a

. ed., 1982; repr. 1988.

“O Guardador de Rebanhos,” 12 poemas; 3 outros poemas).

AC238. Honig, Edwin. Selected Poems by Fernando Pessoa. Chicago: The

Swallow Press, 1971. (Bilingue. “O Guardador de Rebanhos,” 9poe-

mas; 2 outros poemas).
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AC239. Honig, Edwin e Susan M. Brown. Poems ofFernando Pessoa. New York:

The Ecco Press, 1986. (2
a

. ed., San Francisco: City Lights, 1998. “O

Guardador de Rebanhos,” 21 poemas; 4 outros poemas).

AC240. . The Keeper ofSheep by Fernando Pessoa. New York: The Sheep

Meadow Press, 1986. {Trad, integral de “O Guardador de Rebanhos’).

AC241. Jennings, Hubert D. Fernando Pessoa in Durban. Durban: Durban

Corporation, s.d. (1986). (“O Guardador de Rebanhos,” 12 poemas; 5

outros poemas).

AC242. Merton, Thomas. Fernando Pessoa. The Keeper of Flocks. Kentucky:

Abbey of Our Lady of Gethsemani, 1963. (Repr. in “Fernando Pessoa.

Twelvepoemsfrom 'The Kepper ofthe Flocks, New Directions. Prose and

Poetry, 19. New York: New Directions, 1966; tambem in The Collected

Poems of Thomas Merton. New York: New Directions, 1977. (“0

Guardador de Rebanhos,” 12poemas).

j

AC243. Monteiro, George. Fernando Pessoa. SelfAnalysis and Thirty Other Poems.

Lisboa: Calouste Gulbenkian Foundation, 1988. (Bilingue. “O

Guardador de Rebanhos,” 2poemas; 3 outrospoemas).

AC244. Quintanilha, F.E.G. Fernanda) Pessoa. Sixty Portuguese Poems. Cardiff:

University ofWales Press, 1971. (Bilingue. “O Guardador de Rebanhos,”

2poemas; 3 outros poemas).

AC245. Rickard, Peter. Fernando Pessoa. Selected Poems. Edburgh e Austin:

Edinburgh University Press, University of Texas Press, 1971. (Bilingue.

“O Guardador de Rebanhos,” 11 poemas).

AC246. Zenith, Richard. Fernando Pessoa & Co. New York: Grove Press, 1998.

(“O Guardador de Rebanhos,” 16poemas; 21 outrospoemas).

ITALIANO

AC247. Cicogna, Enrico. Fernando Pessoa. IIguardiano digreggi. Milao * Milano:
j

s.e., 1957. ( “O Guardador de Rebanhos” 16poemas)\ 21 outros poemas).
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AC248. Civitareale, Pietro. Fernando Pessoa. L’enigma e le maschere. 44poesie.

Faenza: Mobydick, Cooperativa Tratti, 1993. (Repr. Milao *

Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1996. “O Guardador de

Rebanhos, ” 7poemas; 4 outros poemas).

AC249. Panarese, Luigi. Poesie di Fernando Pessoa. Milao * Milano: Lerici

Editori, 1967. (2
a

. edi^ao corrigida e aumentada, sob o titulo

Fernando Pessoa. Iminenza delPignoto. Milao * Milano: Edizioni

Accademia, 1972. 3a
. Edic^ao * edizione, sob o titulo Fernando

Pessoa. Poesie. Floren9a
* Firenze : Passigli Editori, 1993. Bilingue.

“O Guardador de Rebanhos ”, 6poemas; 8 outros poemas).

AC250. Tabucchi, Antonio. Fernando Pessoa. Una sola moltitudine. Milao *

Milano: Adelphi Edizioni, 1984.Vol. II. (Trad, integral de “O

Guardador de Rebanhos’).

JAPONES

AC251. Ikegami, Mineo. [Mar portugues. Poesias de Fernando Pessoa].

Toquio: Sairyu-Sha, 1983. (“O Guardador de Rebanhos,” 14poemas;

2 outros poemas).

LETAO

AC252. Briedis, Leons. Fernando Pessoa. Zudusais darz. Riga: Liesma, 1983.

( “O Guardador de Rebanhos, ” 12 poemas; 5 outros poemas)

.

AC253. . Fernando Pessoa. Zudusais darz. Riga: Minerva, 1999. ( “O

Guardador de Rebanhos, ”14poemas; 7 outros poemas).

NORUEGUES

AC254. Dahl, Hening Kramer. Fernando Pessoa. Det er ikke megjegforestiller.

Oslo: Solum Forlag, 1988. ( “O Guardador de Rebanhos, ”18poemas).

ROMENO

AC255. Eminescu, Roxana. Fernando Pessoa. Ploaie oblica. Bucareste:

Editura Univers, 1980. (“O Guardador de Rebanhos,” 9 poemas; 2

outros poemas).
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RUSSO

AC256. Virovsky. E. e outros. Fernando Pessoa. Lirika. Moscovo:

Khudozhestvennaia Literatura, 1978. (“O Guardador de Rebanhos,”

4poemas; 6 outros poemas).

AC257. . Fernando Pessoa. Lirika Moscovo: Khudozhestvennaia

Literatura, 1989. ( “O Guardador de Rebanhos, ” 15 poemas; 10 outros

poemas).

SUECO

AC258. Lundgren, Arne. Fernando Pessoa. Ett diktarode. Estocolmo: Ny lit-

teratur Futura Forlag, 1973. ( “O Guardador de Rebanhos, ”
3 poemas;

2 outros poemas).

AC259. Fernando Pessoa. Stilla, mitt hjarta. Lysekil: Fabians Forlag,

1988. ( “O Guardador de Rebanhos, ”3 poemas; 2 outros poemas).

TURCO

AC260. Erguden, Isik. Fernando Pessoa. Sirlar cebri. Istanbul: Nisan Yaylari,

1993. ( “O Guardador de Rebanhos, ”3 poemas).

VIETNAMITA

AC261. Chau, Diem. Fernando Pessoa. Nguoi chan giu dan thu va nhungbai

tho’ khac cua Alberto Caeiro. s.l.: Trinh Bay, 1992. {Trad, integral de

“O Guardador de Rebanhos” e de 44 outros poemas).

2. Principais tradugoes de Alberto Caeiro publicadas em periodicos:

CASTELHANO

AC262. Crespo, Angel. Armas y Letras, 6,2 (Junho 1963): 81-97. (“0

Guardador de Rebanhos, ” 5 poemas; outro poema)

AC263. . Antropos. Suplementos 4. Antologias Tematicas. (1987): 5-15,

17-22, 23-30. (

“

O Guardador de Rebanhos, ” 6poemas; 3 outros poe-

mas).

AC264. Llardent, Jose Antonio. Poesia. Revista ilustrada de information poe-

tica. 7-8 (1980). ( “O Guardador de Rebanhos, ” 12 poemas; 12 outros

poemas).
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FRANCES

AC265. Deluy, Henri e outros. Action Poetique. 104 (Verao 1986): 12-13,

20-22, 39-40. (9 poemas).

INGLES

AC266. Harvey, Andrew. Normal A Quarterly ofArts and Ideas. 3 (Inverno

1987): 16-23. ( “O Guardador de Rebanhos, ”
2 poemas; 6 outros poe-

mas).

AC267. Jennings, Hubert D. Contrast,
27,VII (Novembro 1971): 31-64.

( “O Guardador de Rebanhos, ” 4poemas; 1 poema).

POLACO

AC268. Hrankowska-Jura, Elzbieta. Literatura naswieciel (1988): 271-288.

( “O Guardador de Rebanhos, ”
1 poema; 5 outros poemas).

ROMENO

AC269. Flamand, Dinu. Secolul 20. Revista de Steza. 334-333-336 (1990-1991):

83-87, 94-111, 112-119. (“O Guardador de Rebanhos,” 6 poemas; 3

outros poemas).

Notas
1 E curioso que Regio nao tenha mencionado Ricardo Reis de quem, nessa altura,

Pessoa ja tinha publicado 30 odes (no n°. 1 da Athena , de Outubro do ano anterior).

2
pp. 171-191.

^ Repr. no seu Temas de Literatura Portuguesa. Lisboa: Moraes Editores, 1978. 133-

136 (tradu9ao portuguesa de Alvaro Salema).

4 Cabe a Pierre Hourcade a gloria de ter sido o primeiro tradutor de Fernando Pessoa

para uma lingua estrangeira, com a publica^ao na revista marselheza Cahiers du Sud, em
Janeiro de 1933 (portanto, ainda em vida de Pessoa), dos poemas XIII, XLIII e XLIX de

“O Guardador de Rebanhos,” de Alberto Caeiro, do poema “Apontamento” de Alvaro de

Campos e das duas ultimas estrofes do poema ortonimo “O Ultimo Sortilegio.”

5 O texto de Hourcade foi quase todo ele reproduzido na revista Je suis partout (n°.

28, 6 de Junho de 1931), sob o tftulo “La jeune litterature portugaise.” Na parte relativa

a Alberto Caeiro, o artigo reproduzido omite o ultimo periodo sobre o caracter filosofico

de “O Guardador de Rebanhos.”

^ Repr. no seu Temas de Literatura Portuguesa
, pp. 129-133 (tradu^ao portuguesa de

Alvaro Salema).

2 Na mesma pagina e sob a epfgrafe comum “In Memoriam,” Almada Negreiros

publicava o artigo “Fernando Pessoa, poeta portugues.”

** Gaspar Simoes enganava-se, pois, em dimensoes, a Mensagem tern 44 poemas, con-
tra os 39 de Alberto Caeiro publicados por Pessoa na Athena.
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9 A proposito do artigo de Castilho, Eduardo Louren^o sublinha : "a andlise e os con-

ceitos que G. de C. utiliza para descrever a visao metaflsica de Caeiro—de um Caeiro lido na

linha das suas afirmagoes—encontrar-se-d, intacta, em todos os comentadoresfuturos que o re-

utilizam quase palavra a palavra, citando-o ocasionalmente ” (no seu Pessoa revisitado, 2 a
.

ed., Lisboa: Moraes Editores. 1981. 191.

10 “Fernando Pessoa,” in Antologia Moderna , Lisboa: Sa da Costa, 1937. 63-88.

Repr. no seu Heteropsicografia de Fernando Pessoa, Porto: Inova, 1973. 146-164.

12 Ibid. 163-179.

*3 Seam Nova, XVIII. 361, 239-240.

14 A antologia reune poemas publicados em vida de Pessoa, em revistas e jornais, e na

“Mensagem.” Em materia de ineditos, Casais Monteiro publica “NoTumulo de Christian

Rosencreutz.”

Ao reproduzir este artigo em Apendice a sua colectanea Nos passos de Pessoa (Lisboa:

Presen9a, 1988, p. 1 7 1 ) , o autor comenta, com humor: “(•) em Apendice vem incluido, por

se Ihe afigurar demasiadamente imaturo, o mais remoto dos textos que a Fernando Pessoa

dedicou (...). De qualquer modo, e apenas a titulo de curiosidade (ou de auto-puni$ao), reim-

prime-se aqui na Integra, sem a alteragao sequer de uma virgula.
”




