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Resumo: Este artigo examina a atua(ao do escritor Jorge Amado como redator chefe no
jornal literario Dom Casmurro (1937-1946). Conhecido e consagrado por sua pro
du(ao·literaria iniciada ainda em 1931, 0 escritor baiano tambem foi figura atuante na
vida politica e cultural nacional. Embora estudiosos considerem a importancia de Jorge
Amado como literato e militante neste periodo, a atua(ao em Dom Casmurro tem re
cebido pouca aten(ao. Ao assumir em 1939 a reda(ao deste peri6dico, l1um momenta
marcado por persegui(oes e censura do Estado Novo, Jorge Amado ja militava no Partido
Comunista alem de ter publicado seis romances de sucesso. Por sua vez Dom Casmurro
se constitui em um relevante peri6dico de literatura e cultura, desenvolvendo em suas
paginas intenso debate sobre qual era efetivamente seu papel. Era ele veiculo de expres
sao literaria ou representante de uma determinada corrente politica? Interessa neste ar
tigo compreender as tensoes que marcaram as rela(oes entre os intelectuais, a imprensa e
a politica durante 0 Estado Novo atraves deste jornal e da atua(ao de Jorge Amado.

UM JORNAL LITERARIO?

Durante 0 periodo de 12 de agosto de 1939 a 4 de maio de 1940, 0 escritor baiano
Jorge Amado atuou como redator-chefe do jornal literario Dom Casmurro. Este
peri6dico com circula<;ao nacional fora criado no Rio de Janeiro em 193Z Seus
fundadores foram Bricio de Abreu (1903-1970), jornalista atuante na imprensa ca
rioca, alem de teatr610go e redator de diversos peri6dicos como 0 Pais, A Raziio,
A Vanguarda, Diario da Noite, 0 Jornal e 0 Cruzeiro, e Alvaro Moreyra (1888-1964),
importante escritor tambem conhecido no meio intelectual do Rio de Janeiro, e
apontado como uma das figuras pioneiras na Semana de Arte Moderna. Foi tam
bern cronista, memorialista e teatr610go (De Luca 2013).

o primeiro numero do que era chamado 0 grande hebdomadario brasileiro,
circula no dia 13 de maio e, semanalmente, assim se manteria durante quase dez
anos ate 0 fim de suas atividades em dezembro de 1946. Na estreia Bricio de Abreu
inaugura sua coluna Nos, apresentando 0 objetivo do impresso e explicando a es
colha do nome. Segundo dizia inexistia, no Rio de Janeiro, urn jornal que falasse
a todos, que nao seguisse apenas urn programa politico. Dom Casmurro procurava
legitimar-se como uma folha escrita por intelectuais com 0 prop6sito de oferecer
urn constante debate de literatura e cultura. A proposta aspirava realizar a cri
tica ao que ele chamava de "burrice dominante no mundo intelectual carioca"
(Dom Casmurro 1937a). Levantava-se em nome de uma liberdade de pensamento
e procurava situar-se claramente no ambito da literatura. Como inspira<;ao, e es
tabelecendo uma liga<;ao simb6lica, os mentores do peri6dico tomam de empres
timo para 0 titulo do jornal, 0 nome do personagem do romance hom6nimo de
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Machado de Assis. a protagonista era tido como urn homem recluso, de poucos
amigos. Bricio de Abreu, dessa forma, define 0 espa~o da critica que pretendia
ocupar. Diria no primeiro numero do jornal: "so urn tipo ranzinza, que nao tenha
convivio com ninguem, enfim urn 'Dom Casmurro' seria capaz de 0 fazer". Logo
abaixo do titulo seria acrescentado uma epigrafe retirada do livro de Machado de
Assis: "A confusao era geral ... " (Dom Casmurro 1937a). Dom Casmurro queria po
sicionar-se do lado oposto de uma critica realizada entre amigos que consagrava
autores e livros pelos criterios prevalecentes da "igrejinha", do "apadrinhamento",
do "elogio reciproco" (Sodre 1970, 117).

Chama a aten~ao 0 periodo de cria~ao deste jornal, assim como os quase dez
anos de circula~ao, marcadamente urn momenta de repressao e controle do Estado
Novo (1937-1945). a intenso debate politico e 0 alinhamento em torno de uma de
terminada posi~ao era uma preocupa~ao presente na vida nacional e que atraves
sava 0 debate cultural. A complexidade deste cenario e ainda maior se lembrada a
participa~ao, mais nem sempre coopta~ao, de muitos intelectuais no Estado Novo.
Fundar e manter urn jornal dependia da benevolencia ou nao do estado. Diversas
formas de controle direto e indireto existiam, uma delas seria 0 decreto assinado
por Getulio Vargas em 1938 que estabelecia isen~ao fiscal para importa~ao de
papel. Frente ao alto custo dessa materia-prima pelas circunstancias da guerra,
a medida parecia de incentivo, entretanto os proprietarios de jotnais e revistas
deveriam requisitar tal isen~ao ao Estado e atender uma serie de exigencias.1 a
mecanismo representava diretamente urn controle do Estado sobre os jornais. A
situa~ao tornava-se mais rigorosa a partir da cria~ao do Departamento de Im
prensa e Propaganda (DIP) em dezembro de 1939 aumentando a vigilia atraves do
estabelecimento da censura.

a tema do fornecimento do papel era uma amea~a que pairava entre as pre
ocupa~6es centrais dos jornais. A falta de papel foi mencionada explicitamente em
Dam Casmurra, no editorial do numero 118 de 16 de setembro de 1939, justificando
a necessidade de redu~ao das paginas de doze para oito. a motivo da redu~ao era
atribuido a guerra. Nas memorias de Joel Silveira (1918-2007), urn dos maiores
colaboradores no jornal, com coluna semanal durante toda a existencia do perio
dico, alude abertamente as dificuldades de Dam Casmurra, com 0 Estado Novo,
para escapar da censura e do corte de papel. Diz 0 jornalista:

Para trazer a imprensa no cabresto, 0 DIP passou a dispor de uma arma poderosa: 0 con
trole da importa\ao do chamado papel "linha d'agua" utilizado por jornais e revistas e
tudo 0 mais. Controlando a importa\ao do papel que vinha da FinHlndia e Canada, 0 DIP
tambem se atribufa a prerrogativa de distribuir as bobinas ou cotas de que necessitavam
diaria ou mensalmente os jornais e revistas [...] Jornais contrarios ao novo regime ou recal
citrantes poderiam sofrer toda uma gama de castigos, que ia da advertencia, passava pela
censura previa, redu\ao da cota de papel e, finalmente, a supressao total do fornecimento
de papel. (Silveira 1998, 177-178).

Bricio de Abreu afirmava repetidas vezes ser Dam Casmurra semanario es
tritamente literario, e como tal nao pretendia discutir assuntos de politica, mas

1. Decreto-Lei N° 300, Dicionario Hist6rico-BiogrcHico Brasileiro. http://www.fgv.br/cpdoc/busca/
Busca/BuscaConsultar.aspx Verbete DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda).
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apenas divulgar 0 que de mais importante existia da produc;ao cultural no Brasil
e no exterior. De fato, na lista de seus colaboradores, apresentada no primeiro
numero do jornal, estao nomes importantes da literatura brasileira como Manuel
Bandeira, Anibal Machado e nomes menos conhecidos atualmente como Celes
tino Silveira, Vanderlino Tavares Bastos, Bandeira Duarte. Alem dos redatores
Alvaro Moreyra, Marques de Rebelo e 0 pr6prio Jorge Amado. No numero quatro
o jornal publicaria uma lista com trinta e nove nomes de colaboradores entre eles
Murilo Mendes, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Fre
yre, Jose Lins do Rego, Sergio Buarque de Hollanda entre outros (Dom Casmurro
1939n).2 Entretanto, apesar das reiteradas afirmac;6es do diretor, 0 jornal publi
cava, com alguma frequencia, artigos relacionados ao momenta politico. Alem
dos manifestos em apoio a Republica Espanhola e a campanha presidencial no
Brasil de Jose Americo, em 193~ outros textos que tratavam da politica nacional
foram publicados, alguns dos quais favoraveis ao Governo como no numero 132
de 6 de janeiro de 1940 no qual 0 jornalista escreve sobre Lourival Fontes e elogia a
escolha feita pelo Presidente Getulio para a Direc;ao Geral do DIP. Ainda em 193~

Murilo Mendes, tambem colaborador com coluna semanal, publica varios artigos
polemizando com os Integralistas. Mais adiante, em 18 de maio de 1940, quando
comemoram os tres anos do jornal, Bricio de Abreu fala das enormes dificuldades
em manter 0 jornal. Suas palavras sao elucidativas:

Se tanta vez esse nosso programa foi torcido e mal interpretado, a prop6sito, pelos incapa
zes, pelos invejosos, se tanta vez sofremos por ideias que nao tfnhamos e por feitos que nem
pensavamos cometer, que nos levaram aprisao e a suspender a nossa publica<;ao durante
semanas; se temos sofrido urn intenso boicote comercial -temos tambem a satisfa<;ao da
certeza, da consciencia tranquila, da imensa alegria que nos traz urn maior conforto ainda
no meio de toda essa barafunda, que e a cultura no nosso meio, de havermos cumprido
sempre, sem desfalecimentos, 0 programa que tra<;amos desde 0 primeiro numero, e, ainda
mais, de nunca havermos traido anossa patria, os seus interesses e os seus ideais. (Dam
Casmurra 1940a)

A menc;ao a suspensao da publicac;ao, ao boicote e a prisao dao a conhecer a
realidade do exercicio da atividade jornalistica nesse periodo. Joel Silveira declara
serem frequentes os problemas dos jornais com a censura do Estado Novo. Dom
Casmurro, como assevera, tambem seria tutelado. Eram comuns os envios, por
parte do governo, de materias sobre as "qualidades" de Getulio e seus ministros
(Silveira 1998, 182). Dessa forma deve ser tomada em conta e contextualizada a
insistencia do editor de Dom Casmurro no conteudo literario da publicac;ao.

Nao cabe duvidas tratar-se de jornal literario. Nao apenas esta isto posto no
editorial quando de sua criac;ao e na escolha do nome, quanta e de facil verificac;ao
no corpo editorial composto, em grande parte, de escritores. a jornal publicava
frequentemente uma lista de colaboradores com nomes de escritores de relevancia
nacional. As materias tratadas tambem sao essencialmente sobre escritores e lite
ratura. Entretanto estas escolhas nao isentam 0 jornal de estar situado tambem no

2. No numero 103, na comemora<;ao do segundo aniversario do jornal, Bricio de Abreu fala nos cola
boradores, gente jovem que ajudou a erguer 0 jornal. Cita Jorge Amado, Joel Silveira, Orner Mont'Alegre,
Josue Montelo, Wilson Lousada e Nelio Reis (Dom Casmurro 27/5/1939, n. 103, p. 1).
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campo politico como tantas vezes procura negar. Certamente poderemos afirmar
tratar-se de artificios do jornal para escapar das punic;6es do governo como corte
da cota de papel ou suspensao do semanario. As palavras do diretor no terceiro
aniversario apontam para a tensao existente e contradizem as afirmac;6es de que 0

jornal nao tratava de politica. Tambem podemos acrescentar que 0 pr6prio grupo
de escritores escolhido para colocar 0 nome e colaborar no jornal deixam ver po
sic;6es politicas.

A polemica em torno a posic;ao politica do jornal e as insinuac;6es de que dava
acolhida aos comunistas e 0 tema na coluna de Bricio de Abreu, do dia 25 de No
vembro de 193~ logo ap6s 0 Golpe de 1937 e a implementac;ao do Estado Novo. a
titulo da coluna e precisamente a epigrafe do jornal: "E a confusao era geral". Nela
o diretor defende-se das acusac;6es de que essa frase e a expressao do Komintern.
No editorial Bricio responde aos que ele chamava de "difamadores" e se dedica a
enumerar as acusac;6es: "Fomos acoimados de comunistas, politiqueiros, fascistas,
trotskystas, e ate mesmo de 'jornal a soldo de paises estrangeiros." E continua:

Malgrado nosso silencio, malgrado 0 seguirmos a nossa labuta humilde com fe e resig
na<;ao, sem nos imiscuirmos em poHtica, sem partidarismo, os ataques continuaram. A
raiva diante da nossa indiferen<;a, passou a espumar. Nao respeitaram nada, nem mesmo
urn passado probo, limpo, de intelectual, 0 de urn homem que dedicou toda uma vida as
letras, como 0 de Alvaro Moreyra, mereceu respeito -passando ele a ser atacado ate por
"pivetes" que come<;aram ontem, que ainda cheiram a "cueiro" no jornalismo e na litera
tura. 0 pretexto era sempre 0 mesmo -"comunista". (Dam Casmurra 1937b)

As acusac;6es e a resposta evidenciam 0 clima de perseguic;ao politica. Se as
afirmac;6es apresentadas por Bricio de Abreu no primeiro numero do jornal nao
deixam duvidas sobre seu perfil, especialmente se levamos em conta as restric;6es
anteriormente apontadas, por outro lado, a opc;ao por uma atuac;ao no campo da
literatura, que poderia representar uma posic;ao neutral num campo minado, nao
o isentou das disputas politicas nem do controle e censura do DIP.

Nao devemos esquecer a disputa ideol6gica tao fortemente presente nesses
anos e que impregnam 0 debate cultural. Segundo Antonio Candido (1984), 0

, clima internacional de crescimento do fascismo e de aberta disputa que se con
cretizaria na Segunda Guerra, assim como internamente a Revoluc;ao de 1930, cria
urn "convivio intimo" entre literatura e ideologia politica. A tonica prevalecente
era de engajamento seja social ou espiritual. Guilherme Mota realiza afirmac;ao
semelhante ao propor que cultura e politica nesse momenta se "entrecruzavam"
(Mota 1994, 137).

De igual maneira nao podemos subestimar tampouco 0 crescimento do mer
cado editorial como apontado por Sergio Miceli (2001) e Gustavo Sora (2010) bern
como a ampliac;ao da perenidade de publicac;6es peri6dicas que incrementaram
a dinamica intelectual desde principios dos anos 1930, conforme indicado pelo
estudo de Tania de Luca (2011b). as jornais literarios passarao a ocupar urn espac;o
importante legitimando e propagandeando escritores e editoras.

A participac;ao de urn escritor sabidamente comunista, num jornal que afir
mava repetidas vezes recusar 0 politico, nas circunstancias ja apontadas indicam
a problematica que buscamos analisar. Em que pese todas estas questoes assina-
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ladas, 0 jornal sustentara a preocupa<;ao de cultivar sua linha de Jornalliterario e
cultural, definindo sua posi<;ao ideol6gica nem sempre tao abertamente, mas atra
yeS da escolha de seus colaboradores e da literatura que sera materia no jornal.

JORGE AMADO: DE LITERATURA E LIVROS

A op<;ao por Jorge Amado para assumir a dire<;ao de reda<;ao do jornal demons
tram tanto suas preferencias politicas quanta literarias. Ja em 1939 eram conheci
das as liga<;6es diretas de Jorge Amado com 0 Partido Comunista Brasileiro (PCB)
e as persegui<;6es que 0 escritor sofria. Da mesma forma era tido como urn jovem
e talentoso escritor. 0 primeiro romance de Jorge Amado, 0 pais do Carnaval, foi
publicado em 1931. Em 1933 publicou Cacau. Nesse mesmo ana atuou na Revista
Rio Magazine, como redator-chefe. Tambem em 1933 foi eleito membro dirigente
do Comite da Juventude Comunista e no ana seguinte, em 1934 publicou Suor.
Igualmente participou da Alian<;a Nacional Libertadora, fundada em 1935 e como
tal foi redator de A Manhii, 6rgao de divulga<;ao da ANL. Nesse ana de 1935, com
a repressao que se seguiu aIntentona Comunista, Jorge Amado e acusado de sub
versao. Nesse periodo publica Jubiaba (1935), Mar Morto (1936) e Capitiies da Areia
(1937). Em 193~ fugindo da repressao, empreende uma longa viajem pela America
Latina e Estados Unidos. No Brasil entre os anos de 1937 a 1943 seus livros serao
tirados de circula<;ao pelo Estado Novo (Amado 2011, 158).

o entao jovem escritor da Bahia, antes de assumir a chefia de reda<;ao em Dom
Casmurro ja era conhecido colaborador e publicara no jornal em 1938, alguns ar
tigos sobre a viagem que realizara pela America Latina (Amado 2001). No novo
cargo, durante 0 periodo de agosto de 1939 a maio de 1940, escrevera semanal
mente uma coluna na primeira pagina do jornal. Antes dele, Marques de Rebelo
ocuparia 0 mesmo cargo. Na gestao de Jorge Amado 0 jornal apresenta na coluna
de creditos geralmente na segunda pagina, os seguintes redatores: Anibal Ma
chado, Manuel Bandeira, Edith Margarinos Torres, Zoya de Laet, Wilson Lou
zada, Durval de Azevedo e Franklin de Oliveira. Redator Desenhista, Augusto
Rodrigues, Santa Rosa, Jacques Bertrand, Sotero Cosme. 0 jornal exibia na mesma
coluna de creditos, informa<;6es sobre a existencia de agencias em cidades como
Sao Paulo e Fortaleza.

No numero 113, quando aparece pela primeira vez na portada do jornal 0 nome
de Jorge Amado, Bricio de Abreu escreve editorial no qual fala da mudan<;a da re
da<;ao e tece elogios a Marques de Rebelo. Este deixava a reda<;ao, segundo afirma
seu diretor, por ter que residir em Minas Gerais. Nessa mesma coluna 0 jornal
informa rapidamente a mudan<;a, elogiando 0 trabalho do escritor Jorge Amado e
sua militancia na imprensa. 0 editorial enfatiza 0 dinamismo do escritor e sua ju
ventude, assim como a qualidade e quantidade de obras considerando sua pouca
idade (Dom Casmurro 1939a).

Durante 0 periodo em que esta na reda<;ao publica semanalmente urn artigo,
com exce<;ao de tres edi<;6es: a edi<;ao do centenario da Republica que unifica duas
edi<;6es e reproduz reportagens da epoca e a edi<;ao 148 de 4 de maio de 1940,
ultima onde aparece seu nome na pagina de rosto. Ao todo somam trinta e qua
tro artigos como redator chefe. No primeiro deles sera apresentando urn novo
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concurso de romances que Dom Casmurro dava inicio ern parceria corn a editora
Vecchio Urn concurso de contos realizou-se no jornal ern anos anteriores e os con
tos premiados foram publicados no Jornal. Desta feita 0 jornal prometia alem de
premio ern dinheiro, publica<;ao do livro pela Editorial Vecchio Procurando escla
recer 0 leitor sobre os propositos do concurso, 0 novo chefe de reda<;ao faz uma
breve analise da condi<;ao ern que se encontrava 0 mercado editorial no Brasil.
a diagnostico de Amado era bastante lucido. Diria ele: "as capitais invertidos
na industria editorial brasileira sao, relativamente aos outros paises (mesmo ern
rela<;ao a Argentina), incrivelmente peq':lenos. E essas editoras, corn rarissimas
exce<;6es, se dedicam quase que exclusivamente aliteratura estrangeira, enchendo
90 por cento do seu programa corn tradu<;6es; considerando literatura brasileira
objeto de luxo. Tern urn santo horror aos estreantes e so acolhem urn escritor na
cional corn certa considera<;ao quando ele ja esta vitorioso e representa a certeza
de urn lucro bastante apreciavel" (Amado 1939a, 1).

a balan<;o justificava a necessidade do concurso. Segundo afirma<;6es suas, res
paldadas ern depoimentos de amigos editores, por urn lado havia no pais, nesse
momento, urn aumento do numero de romances rece1?idos pelas editoras para pu
blica<;ao, porem, estas tinham suas agendas de publica<;ao totalmente preenchidas
o que fazia corn que muitos bons livros nao pudessem vir a publico. Para Jorge
Amado, crescia a produ<;ao de boa literatura no Brasil e esta ultrapassava a capa
cidade de absor<;ao das poucas editoras. Por outro lado, para 0 escritor baiano es
sas poucas editoras investiam majoritariamente ern literatura estrangeira, 90 por
cento da produ<;ao era de tradu<;6es de autores ja consagrados e que garantiam
urn retorno financeiro seguro. a concurso de romances de Dom Casmurro, diz
Jorge Amado, tinha 0 objetivo de abrir espa<;o para novos nomes na literatura
nacional.

a tema de concursos literarios apareceria novamente no numero.117 de 9 de
setembro de 1939, mas desta vez Jorge Amado escreve sobre 0 sucesso que tinha
tido 0 concurso de romances de Dom Casmurro. Inicia 0 texto comparando 0 fra
casso de concurso semelhante feito pelo Pen Club do Brasil: "Neste momenta ern
que na reda<;ao de Dom Casmurro estamos recebendo os primeiros originais dos
romances concorrentes aos premios [...] que ha tres semanas lan<;amos, leio no
Boletim do Pen Club do Brasil que apenas seis candidatos concorreram a urn con
curso de romances instituido por este Club".3 E continuaria rnais adiante: "temos
o seguinte fato estranho: enquanto os concursos lan<;ados por casas editoras e jor
nais literarios tern uma extraordinaria aceita<;ao, entre os intelectuais e 0 publico,
os concursos de duas associa<;6es que deveriam ser as mais altas entre as for
<;as intelectuais do pais nao despertam interesse algum, passam despercebidos"
(Amado 1939b, 1). Para Jorge Amado esta associa<;ao, bern como a Academia Brasi
leira de Letras, e vista corn desprezo pelos intelectuais, mesmo aqueles iniciantes.
No artigo sao citados outros concursos onde 0 numero de inscritos era grande,
como 0 Concurso Humberto de Campos da Jose Olympo corn oitenta e dois con
correntes, 0 premio Machado de Assis da Editora Nacional. Lembra tambem do

3. Pen Clube do Brasil (http://penclubedobrasil.org.br),criado em 1936 pelo academico Claudio de
Souza, euma associa<;ao litera ria vinculada ao Pen Clube Internacional que permanece at iva.
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grande numero de inscritos no concurso de Contos do jornal Dom Casmurro com
centenas de concorrentes. Ao ressaltar 0 sucesso dos concursos das editoras e jor
nais literarios destaca a presenc;a de grandes nomes concorrendo como no Premio
Machado de Assis com Marques de Rebelo, Erico Verissimo, Joao Alfonsus, Dyo
nelio Machado. No concurso Humberto de Campos 0 vencedor foi urn escritor ja
conhecido, Telmo Vergara. Diz Jorge Amado (1939b, 1) que a direc;ao do Pen Club
"fracassou nos seus prop6sitos de fazer uma associac;ao moralizada e respeitada
pelos intelectuais brasileiros".

Podemos inferir da citac;ao acima, outra questao. 0 concurso do Pen Club, se
gundo indica Jorge Amado, premiava os ganhadores em dinheiro ao passo que
Dom Casmurro prometia a publicac;ao do livro. Se lembrarmos das afirmac;6es ex
postas no primeiro artigo de Amado, sobre as dificuldades de publicac;ao para
os escritores iniciantes, nao resta duvida que a promessa de publicac;ao pelo con
curso poderia despertar maior interesse do que a remunerac;ao pecuniaria. 0 con
curso assegurava 0 reconhecimento pelos pares, alem de garantir 0 lanc;amento
do livro, tratando-se, dessa forma, de urn capital simb6lico de imenso valor em
tais circunstancias. As indicac;6es de Jorge Amado (1992, 238) nesse sentido sao
claras: "Fui eu quem criou 0 Premio de Romance Dom Casmurro quando redator
chefe do semanario de Bricio de Abreu. Nao tinhamos dinheiro para dotac;ao da
laurea mas obtive com Orner Mont'Alegre, diretor literario da Edic;6es Vecchi,
contrato de publicac;ao do romance vencedor e constitui juri mais valioso do que
urn cheque magro".

o tema das associac;6es de escritores sera recorrente nas paginas deste jornal, 0

qual sera especialmente levantado por Bricio de Abreu em sua coluna. 0 numero
129 teria sua primeira pagina dedicada aconfraternizac;ao promovida pelo jornal
realizada no Cassino da Urca. Nesse numero Jorge Amado (1939c) dedicava sua
coluna ao evento. A partir do numero seguinte, em 23 de dezembro de 1939, Bricio
empenha sua coluna em defender a criac;ao de uma Sociedade de Gente de Letras
(Dom Casmurro 1939b). 0 jornal publicara, a partir dessa data, anuncios para que
os escritores se associassem. Havia uma insatisfac;ao com a representatividade da
Academia Brasileira de Letras (ABL) e do Pen Club como instituic;6es que de fato
refletisse a renovac;ao da literatura desse momenta e os interesses dos escritores.
Jorge Amado nao se pronunciaria em Dom Casmurro diretamente sobre a criac;ao
de uma nova associa<;ao, porem realizava duras crfticas as existentes e quando e
criada em 1943, no Rio de Janeiro a Associa<;ao Brasileira de Escritores (ABDE),
Jorge Amado se tornaria membro e participaria como delegado no Congresso em
1945, em Sao Paulo.4

Dos trinta e quatro artigos que Jorge Amado escreve em sua coluna, oito eram
textos literarios de sua autoria. Eram pequenos excertos de seus livros ou esbo<;os
literarios como no caso de "Sinha Badar6" que posteriormente iria compor seu
romance Terras do sem Jim. Alem desses escritos literarios podemos dividir os

4. A Associa<;ao Brasileira de Escritores (ABDE) foi criada em 1942 no Rio de Janeiro e funcionou
com 0 mesmo nome ate 1958. Possufa se<;6es em diversos estados brasilciros. Organizou congressos
nacionais e regionais onde, entre outros temas, debateu e propos projeto regulamenta<;ao dos direitos
autorais no Brasil (Melo 2011).
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artigos de Jorge Amado em dois grandes grupos: as resenhas propriamente ditas
onde comentava autores que estavam sendo lan<;ados; e os artigos dedicados a
pensar problemas do mercado de livros no Brasil. Ainda que estes temas neces
sariamente se aproximem, para nossa analise consideramos, pelo conteudo dos
artigos, a necessidade de uma distin<;ao.

Menos frequente serao os textos relativos a temas gerais de cultura, ou seja,
que nao tratam de literatura. Nomeadamente podemos citar dois textos: os artigos
sobre 0 muralista mexicano Leopoldo Mendez e urn sobre 0 cartunista brasileiro
Alvarus. 0 primeiro fala da amizade com Leopoldo Mendez, desde a primeira
vez que 0 conheceu, na cidade do Mexico. Segundo diz foi 0 poeta Miguel Bastos
Cerezedo quem os apresentou no Cafe Tupinamba, frequentado por escritores e
artistas. Leopoldo Mendez e comparado a Diego Rivera. Sao destacados os elogios
apersonatidade simples e simpatica, sua generosidade e amizade interessada pelo
Brasil (Amado 1939d). Artigo no mesmo estilo e escrito sobre 0 cartunista Alvarus
em Dom Casmurro (Amado 193ge). Em ambos textos, apesar de falar do valor do
trabalho destes artistas, Amado detem-se na digressao biografica.

Em outro de seus textos procurava indicar a politica literaria do jornal, como
de cria<;ao de uma sessao de literatura portuguesa, buscando argumentar da ne
cessidade de uma maior aproxima<;ao e valoriza<;ao dessa literatura. A sessao se
ria feita pelo escritor portugues Antonio Amorim. As afirma<;oes de Jorge Amado
(1939f) dao a entender que 0 jornal tambem chegava em Portugal. Ainda em torno
da organiza<;ao do jornal, Jorge Amado (1940a) escreve, no primeiro artigo do ana
de 1940, consultando e pedindo sugestoes ao leitores sobre novas se<;oes ou temas,
buscando renovar e atender aos interesses do publico leitor.

Como afirmamos anteriormente a maior parte dos artigos sao resenhas ou co
mentarios sobre 0 mercado editorial. Vejamos 0 grupo das resenhas. Os livros do
qual ele se ocupa sao H. G. Wells, Historia universal (Amado 1939g); Will Durant,
Historia da filosofia e filosofia da vida (Amado 1939h); Dante Costa, Itinerarios de Paris
(Amado 1940b); Charles E. Key, As grandes expedifoes cientificas no sec. XX (Amado
1940c); Alfred Adler, A ciencia da natureza humana (Amado 1939i), Frank Harris, Bio
grafia de Oscar Wilde (Amado 1940d), e Macaulay, Ensaios historicos (Amado 1940e).
Todos estes pela Editora Nacional publicados entre 1939 e 1940. Alem de Ascenso
Ferreira, Canna Caianna, publicado pelo Diario da Manhii de Recife (Amado 1939j),
R6mulo Gallegos, Dona Barbara da editora Guafra de Curitiba (Amado 1939k),
Jorge de Lima, A Mulher Obscura (Amado 19391), e Alvaro Lins, Historia literaria
de Efa de Queiroz ambos da Jose Olympio (Amado 1940f). Somando onze tftulos,
podemos ver 0 predomfnio da Editora Nacional de Sao Paulo, com sete tftulos e
todos escritores estrangeiros sendo traduzidos. Apenas tres livros de literatura
brasileira propriamente e urn comentario de literatura hispano-americana.

Estes artigos, bastante breves, acentuam uma abordagem mais descritiva e in
formativa que propriamente uma analise crftica aprofundada ou urn exame de~

talhado. Nao obstante e possivel entrever em varias situa<;oes urn movimento de
afirma<;ao de determinada literatura: aquela que explora a linguagem cotidiana,
o mundo dos homens comuns. Ele faz permanentemente uma apologia de uma
escritura mais acessfvel, que chegasse a urn publico leitor mais amplo. E 0 que
afirma quando elogia 0 fil6sofo Will Durant por transformar a filosofia em "uma
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coisa amena e deliciosa" (Amado 1939a, 1). Jorge Amado diz que ele "tirou a filo
sofia da cadeia onde cidadaos barbudos e de ares professorais a retinham como
escrava" (Amado 1939a, 1). Para 0 escritor baiano isso permitiu que os jovens se in
teressassem mais pela filosofia. Por outro lado esta presente em seus comentarios
uma preocupa<;ao em atualizar a discussao, em traze-Ia para 0 debate da atuali
dade. Isto esta claro na analise de Wells. 0 proprio titulo da materia indicava 0

sentido de suas observa<;oes. Em "Wells, 0 pacifista" afirmaria:

Creio que ai esta urn livro que se deve recomendar a todo 0 publico brasileiro. Belo como
urn poema, humano como urn romance, agradavel como urn livro de aventura, util como
uma li<;ao. Depois de sua publica<;ao Wells merece mais do que ninguem 0 nome de Mes
tre. Mestre que vern nos ensinar corn belas palavras coisas que nao morrerao porque, com
entusiasmo ele s6 nos fala nos grandes sentimentos: amor e paz entre os homens. Essas
sao palavras que 0 tempo nao destroe. Ouvi-Ias de urn Wells e mais que confortador nesse
momento de guerra e de 6dios desencadeados. (Amado 1939g, 1)

A linguagem usada bern como as questoes aqui postas permite observar sua en
fase em ampliar a interlocu<;ao com os leitores. A indica<;ao do livro de Wells e
para todo 0 publico brasileiro, e seu proposito, visto na linguagem, e de facilitar
esse processo.

Tratava-se de ampliar 0 publico leitor e orienta-Io em suas escolhas. Ao escre
ver aos leitores, no inicio de 1940, para pedir sugestoes de colunas e materias no
vas, Amado aponta para 0 sentido que parecia ser pedagogico: "temos procurado
fazer urn jornal que leve ao publico das capitais e ao publico do interior, as infor
ma<;oes mais completas sobre a vida intelectual no Brasil e no estrangeiro, sobre
todos os assuntos de literatura, artes e ciencia, dando semanalmente aos nossos
leitores atraves [d]as colabora<;oes nacionais e estrangeiras, atraves· [d]a materia
redacional, uma orienta<;ao sobre os livros, os escritores, os artistas, os aconteci
mentos de maior repercussao" (Amado 1940a, 1).

No grupo de artigos dedicados ao mercado editorial, ou seja, aqueles textos
que refletiam sobre os problemas do pre<;o do livro, da qualidade editorial bern
como cogitando solu<;oes para difundir 0 livro, torna-Io mais barato e mais inte
ressante, encontramos sete. Cada urn deles trata da qualidade do livro infantil,
das formas de divulga<;ao do livro em termos gerais, das causas do alto custo,
dos premios literarios, dos incentivos e das tradu<;oes. Nesses artigos e possivel
vislumbrar alguns problemas do mercado editorial no Brasil, nesse periodo, de
suas disputas e dificuldades. A preocupa<;ao mais frequente era com pre<;o do
livro e sua inacessibilidade para todos. Jorge Amado sublinha as dificuldades das
editoras com os altos pre<;os do papel. Ele ainda examina algumas alternativas
como a cria<;ao de feiras anuais semelhantes aquelas realizadas pela Civiliza<;ao
Brasileira. Segundo as afirma<;oes do escritor baiano a editora coloca seus livros
a venda com os pre<;os 50 por cento mais baratos. 0 sucesso nas vendas poderia
inspirar as demais editoras. De igual maneira comenta a exposi<;ao do livro ame
ricana patrocinada pelo Ministerio da Educa<;ao. A exposi<;ao poderia ser vista
como urn momenta para as editoras brasileiras estudarem e "melhorar intelectual
e graficamente 0 livro nacional" (Amado 1939m, 1).

Em urn de seus textos 0 tom e de denuncia e revolta. Com 0 titulo sugestivo
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"Livros escravos e reedi~oes" Amado apresenta 0 caso da edi~ao do livro Reli
gioes do Rio de Joao do Rio. Inicialmente sem indicar 0 nome da editora, apenas
destacando tratar-se de donos estrangeiros, afirmava: "As dificuldades com que
lutam as nossas casas editoras para reeditar as melhores obras do nosso passado
literario reside exatamente na dificuldade de se conseguir comprar os seus direi
tos autorais, qua andam em mao de editoras ja perto do desaparecimento, que os
compraram por somas ridiculas, que nao reeditam esses livros, que nao vendem
esses direitos autorais ou quando pretendem vender, procuram cobrar pre~os in
teiramente inacessiveis. Alguns dos nossos maiores livros estao assim escravos"
(Amado 1940f, 1). Ao fim do texto informaria tratar-se da editora Garnier. 0 artigo
aponta para urn mercado editorial crescente, que sofria mais com 0 monop6lio do
que com a falta de compradores. Muitos titulos estavam esgotados e havia procura
por eles, situa~ao que era explorada pelas casas editoriais detentoras dos direitos
autorais. A dinamica editorial do periodo tern em Jorge Amado urn testemunho
privilegiado. Se ate 1930 0 livro importado predominava no Brasil, a crise inter
nacional destes anos e a guerra, transforma a produ~ao de livros no Brasil urn
dos mercados rnais pr6speros (Hallewe1l2012, 465). Jorge Amado registra desde 0

ponto de vista de urn escritor esse processo, apontando para algumas observa~oes

como a necessidade publica~ao de bons escritores brasileiros desconhecidos, que
nao conseguiam publicar e que portanto era para eles que se voltavam os concur
sos em Dom Casmurro. Tambem criticava os interesses mercadol6gicos que preva
leciam na escolha do que publicar, alem das questoes referentes ao monop6lio dos
.direitos autorais. 0 problema dos direitos autorais sera recorrente nas discussoes
entre escritores e intelectuais nestes anos e uma das questoes presentes nos deba
tes da Associa~ao Brasileira de Escritores que se cria em 1942.

Ede se notar no conjunto destes textos escritos por Jorge Amado, uma total
ausencia de referencias a escritores e a literatura com a qual ele e identificado:
Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz ou Jose Lins do Rego. Se bern ha uma pre
ocupa~ao acentuada com a produ~ao nacional esta aparece especialmente nas tra
du~oes. Devemos levar em conta 0 contexto de guerra que se por urn lado dificulta
a importa~ao, por outro estimula as tradu~oes. Ha uma centralidade nos temas da
tradu~ao e divulga~ao do livro. Os artigos de resenhas tambem tern urn carater
predominante noticioso, onde aparece urn breve perfil biografico do autor e co
mentarios passageiros sobre as qualidades da obra. Podemos observar algumas
que nos dao a dimensao do que era considerado relevante destacar, nesta epoca e
para Jorge Amado.

Urn dos seus escritos volta-se para 0 livro de poemas de Ascenso Ferreira,5

publicado em Recife com 0 titulo Cana Caiana. Diz Amado: "Nao sei de urn ti
tulo melhor para urn volume de poemas de Ascenso que este. Sua poesia esta
em rela~ao a cana de a~ucar como os estudos de Gilberto-Freyre e os romances
de Jose Lins do Rego. Todos os ritmos do seu livro delicioso giram em torno de

5. Ascenso Ferreira (1895-1965), poeta pernambucano frequentador dos folguedos tradicionais po
pulares do Nordeste. Em 1922 adere aos Modernistas de Sao Paulo. Vincula-se tambem a Luis Camara
Cascudo que considera seu mestre. Torna-se conhecido pelas declama<;6es de suas poesias, publicando
a partir de 1959 poesias com grava<;6es (Moises 1999).
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temas que os engenhos de cana forneceram ao nordeste" (Amado 1939j, 1). A pu
blicac;ao do poeta pernambucano e destaca por sua inovac;ao na linguagem, por
seu despojamento e a permanente referencia do poeta ao mundo da caatinga e
dos canaviais do nordeste brasileiro, apresenc;a da terra, a musicalidade das cores
e sabores pernambucanos. E lembrada ainda a filiac;ao de Ascenso Ferreira ao
movimento modernista, porem com destaque para sua forte presenc;a popular em
Recife. Jorge Amado faz voz aqui a tonica de sua literatura: 0 drama humano e a
pobreza do nordeste mas tambem seu sensualismo que emana das experiencias
cotidianas populares.

Em sua coluna semanal, como pode ser evidenciado, nao busca realizar uma
analise mais especializada da obra. a objetivo, como temos indicado, e de divul
gac;ao e orientac;ao, portanto tern urn carater noticioso e pedagogico, enveredando
pelo caminho da apresentac;ao das qualidades e interesse do livro.

Seu trabalho na redac;ao de Dom Casmurro e encerrado no numero 148 de 4 de
maio de 1940. Neste momenta seu nome ainda apareceria na portada do jornal
como redator chefe, porem ja nao publica nenhum artigo. Na edic;ao seguinte,
Bricio de Abreu informa aos leitores em sua coluna a saida do escritor baiano
motivada pelos seus compromissos literarios. Encerra laconicamente afirmando
da saudade que ele deixara e reafirmando sua importante contribuic;ao em Dom
Casmurro.

NAS LETRAS DA pOLiTICA

A entrada de Jorge Amado (1992, 366) em Dom Casmurro e apontada por ele
proprio, em suas memorias, como de urn tempo dificil: "A ditadura do Estado
Novo fecha-me as portas, dificulta as oportunidades de trabalho [...] Fac;o de
urn tudo e mais que tudo participo da atividade do pece". Sem rendimentos pelo
cargo que ocupava nao deixava entretanto de participar ativamente, sendo, como
nos diz, responsavel pela organizac;ao do Concurso de romances preparado por
Dom Casmurro e que lanc;aria 0 nome de Dalcfdio Jurandir como escritor revelac;ao,
com 0 livro Chove nos campos de Cachoeira. Igualmente seria redator de Diretrizes
sem obter rendimento.6

Seu trabalho em Dom Casmurro e mencionado em carta de Emil Farhat a Wer
neck Sodre como renovador. Ao assumir 0 jornal, diz Farhat, Amado procurava
dar a este urn espfrito mais moderno. Afirma Emil Farhat, em carta reproduzida
por Sodre (1970, 201): "a Jorge Amado, como voce ja deve saber, esta agora como
redator chefe do Dom Casmurro e, na medida das possibilidades do jornal, melho
rou-o imensamente, dando urn espirito mais moderno aquilo que estava se tor
nando bolorento e descambando para 0 fraco literatismo provinciano". a que sig
nificava, no momento, esse espfrito mais moderno? Algumas pistas sao sugeridas
nas memorias de Werneck Sodre. as ficcionistas nordestinos da decada de 1930,

6. Diretrizes (1938-1944) foi fundada sob a dirc<;ao de Azevedo Amaral, urn dos ideolagos do Estado
Novo. A partir de novembra de 1938 Amaral abandona a dire<;ao da rcvista que eassumida par Samuel
Wainer, dando nova orienta<;ao polftica. Neste periodo varias escritores comunistas e simpatizantes
contribuem com a publica<;ao (Ferrari 2008).

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0009 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0009


192 Latin American Research Review

nos diz, enfatizam a recusa ao ornato verbal, a retorica e buscam a linguagem
"proxima do coloquial".' Esta seria uma posi<;ao ideologica, tratava-se de vQltar-se
para a realidade brasileira, aproximar-se do homem comum seja atraves de uma
linguagem simples e direta, seja atraves de temas relativos a esse mundo. A ideia
de cria<;ao de Dom Casmurro, como apontamos, surge ern Paris. Bricio de Abreu hi
vivera desde 1927 exilado por sua participa<;ao na imprensa durante 0 governo de
Arthur Bernandes. Pesquisas recentes vinculam ele aos jornais Paris Soir e Paris
Midi (De Luca 2013, 279). 0 jornal era mencionado ern algumas circunstancias
por seu francesismo, diria Jorge Amado era uma especie de Nouvelles Litteraires
traduzido ao portugues (Amado 1992, 366). 0 francesismo era provavelmente a
inten<;ao da critica feita por Oswald de Andrade a Dom Casmurro. Segundo Joel
Silveira este considerava-o urn jornal da Belle-epoque (Silveira 1998, 142).

De urn modo geral 0 jornal, que inicialmente dedicara bastante espa<;o para a
literatura considerada classica europeia, priorizando a critica de escritores predo
minantemente franceses, tera, corn Jorge Amado, uma leve mudan<;a de enfase.
Ern seus artigos predomina a preocupa<;ao corn a realidade da literatura nacional.
Ainda quando discorre sobre escritores estrangeiros, estes sao tradu<;oes e parte
de cole<;oes que passam a ser lan<;adas por editoras brasileiras, examinando, Jorge
Amado, 0 projeto editorial. Devemos lembrar tambem a dinamica do mercado
editorial brasileiro neste periodo, que tera reflexos sobre a critica e resenhas publi
cadas ern jornais. Esse movimento, como afirmamos, deve ser observado a partir
do proprio contexto de guerra. A Europa, ern 1939, precisamente ern setembro
quando foi invadida a Polonia, seria tomada pelas preocupa<;oes corn a guerra.
Jorge Amado iniciaria seu trabalho de editor ern Agosto desse ana e 0 enfoque
maior para a literatura nacional e dos paises vizinhos, alem de significar uma
preocupa<;ao intelectual, deve ser pensado levando ern conta estas questoes da
conjuntura internacional.

o escritor baiano fora cogitado ern outra ocasiao, para assumir a chefia da re
da<;ao quando Moacir Deabreu deixa a vaga que ocupara no lugar de Alvaro Mo
reyra. Entretanto suas liga<;oes corn 0 Partido Comunista comprometeria ainda
mais 0 jornal (Silveira 1998,316).

Jorge Amado neste momenta, ern fins de 1930, disfrutava de uma critica bas
tante receptiva a sua obra. Era tido como urn jovem e promissor escritor, ainda
que 0 sucesso nao representasse ganhos financeiros, como pode ser auferido de
suas memorias. Entretanto gra<;as as mesadas do pai, ern Ilheus, mantinha aparta
mento na Urca onde conservava uma vida social agitada (Amado 1992, 182 e 367).
Alem da publica<;ao de seus livros atuava na imprensa carioca fazendo crftica lite
raria. Ern 1933 estreia ern Boletim de Ariel junto a outros comunistas como Alberto
Passos Guimaraes, Edson Carneiro, Dias da Costa, Aderbal Jurema, Aydano do
Couto Ferraz, etc?

A persegui<;ao a Jorge Amado teve infcio ja ern 1935 quando, logo apos ter sido
contratado como assistente de Anfsio Teixeira e corn as persegui<;oes do governo
Vargas apos a insurrei<;ao da Alian<;a Nacional Libertadora (ANL), e for<;ado a

7. BoleUm de Ariel (1931-1938), publica<;ao mensal dedicada a divulga<;ao litera ria (Rubim 2007, 384;
De Luca 2011 b, 69).
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fugir e em novembro de 1936 e preso por dois meses. Em 1937 viaja pela America
Latina, procurando escapar das persegui<;oes no Brasil. Ao retornar e novamente
preso em Manaus so sendo libertado em 1938 (Funda<;ao Casa de Jorge Amado,
FCJA, 2009, 23-24).

Quando inicia seu trabalho na reda<;ao de Dam Casmurra tern uma longa tra
jetoria como ativista politica. Vale destacar que 0 Catalogo da FCJA aponta 0 ana
de 1939 como de intensa atividade politica. Esta parece ser uma chave de leitura
necessaria para 0 periodo em que trabalha em Daln Casmurra.

Se nos artigos, como vimos, tratou de manter a linha de critica e divulga<;ao
literaria, procuramos aqui realizar uma analise do conjunto do jornal no periodo
em que atua como redator. Ja no primeiro numero em que inicia sua colabora<;ao
na reda<;ao algumas altera<;oes sao visiveis: a pagina numero dois deixa de ser in
titulad~ "1939" e passa a ser chamada "A Semana", onde sao publicadas colunas de
Joel Silveira, a coluna "Na porta da Livraria" e "Cartaz da Semana". Este seria urn
caderno no qual dominava apontamentos sobre a vida intelectual da cidade, com
noticias e comentarios. Dutra mudan<;a da-se na pagina cinco que deixa de ser de
arte. Esta passa a ser 0 caderno "Todas as ideias", antes localizado na pagina sete.
Alem da mudan<;a de pagina esta sessao vern com novas colunas: "Ideias que nao
envelhecem", "Todas as ideias em ... " e a coluna dedicada a esclarecer perguntas
dos leitores, com 0 nome "E aqui the respondemos". Estas pequenas mudan<;as
dao ao jornal uma tonica mais atual. Ha uma visivel preocupa<;ao em ampliar
o espectro de leitores e estabelecer urn dialogo com ele. Isto e visivel na coluna
publicada no inicio de 1940. Jorge Amado (1940a) escreve seu editorial semanal
dedicado aos leitores. Na primeira pagina vinha 0 titulo "Leitores e amigos" onde
o redator pede sugestoes. Pergunta aos leitores que se<;oes novas gostaria de ver,
quais as sec<;oes que mais agradam e que deveriam ser ampliadas, quais deveriam
desaparecer ou ser diminuidas. Igualmente informa aos leitores das modifica<;oes
e cria<;ao da coluna "0 livro portugues" (Amado 1940a).

Essas modifica<;oes vao ao encontro das afirma<;oes ditas por Emil Farhat a
Werneck Sodre anteriormente citadas. Tambem vao de encontro a politica cultu
ral do Partido Comunista no sentido de ampliar seu campo de influencia nao ape
nas educando seus militantes como procurando atingir 0 restante da sociedade.
Tratava-se de aproximar 0 jornal da realidade da sociedade brasileira. Segundo
afirma Antonio Rubim (200~ 379), "A presen<;a politico-cultural dos marxistas nao
se restringia a posse e as realiza<;oes dessa aparelhagem cultural. A teia expan
de-se e penetra de modo fino e por vezes imperceptivel em inumeras institui<;oes
destinadas a organizar, produzir e/ou difundir socialmente bens simbolicos, po
tencializando enormemente a presen<;a e influencia cultural dos marxistas".

Nao era, portanto necessario falar abertamente de politica, mas atuar com 0

sentido de imprimir valores. Na coluna "Todas as ideias em ... " 0 ponto de
maior destaque sera dar a voz a escritores de pafses como Fran<;a, Inglaterra espe
cialmente aqueles que falam da importancias dos valores das democracias libe
rais contra 0 fascismo, que demarcam uma critica. Sao citados 0 poeta e escritor
frances Jules Romains no Congresso do Pen Club em Nova York conclamando os
escritores brasileiros a participarem na luta da inteligencia contra a barbarie (Dam
Casmurra 1940b).
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Desde 0 primeiro numero em que inicia seu trabalho inaugura uma coluna
onde sao entrevistados intelectuais brasileiros ou suas esposas.8 Nessa linha de
entrevista semanal 0 proprio Jorge Amado e entrevistado por Danilo Bastos (Dom
Casmurro 1939h). as qua"tro numeros seguintes do jornal terao urn corte de pagi
nas que nos levantam duvidas sobre suas motiva~6es. Ao retornar as suas doze
paginas 0 caderno "Todas as ideias" aparecera modificado. As entrevistas conti
nuam, porem nao com a mesma assiduidade.9 Dai em diante, na gestao de Jorge
Amado, a se~ao de entrevistas assim concebidas, nao aparecem mais. Entretanto
sera bastante comum 0 recurso a entrevistas nao apenas em Dom Casmurro, como
em diversos jornais. Em grande parte procurava-se realizar sondagens aos escri
tores sobre as novidades do ana literario.

Vale a pena deter-nos na entrevista feita a Jorge Amado. a depoimento do
escritor esta centrado na forma como ele constroi seus personagens, na rela~ao

existente entre imagina~ao e realidade. Jorge Amado acentua a necessidade da
literatura de falar da realidade. Sua inspira~ao, segundo diz, vern do povo. E a
partir de suas experiencias e da convivencia com os homens comuns que surgem
seus personagens. Estes nao sao inventados mas criados a partir da experien
cia humana real. Segundo afirma as situa~6es podem ser inventadas, porem e a
partir da realidade que ele imagina os sentimentos de seus personagens: lie im
possivel inventar. Imaginar exclusivamente, sem base no real. a romancista tern
de ver a vida face a face, sem fugir de sua realidade" (Dom Casmurro 1939h). As
palavras de Jorge Amado expressam 0 que Antonio Candido (1984) afirma ser
uma preocupa~ao central do periodo explicitada na no~ao de realidade brasileira.
Sua literatura pretendia investigar e documentar essa realidade. Considera~6es

semelhantes sao feitas por Werneck Sodre (1970, 102) sobre a literatura do que ele
nomeia "romance nordestino do pos-Modernismo": tratava-se de uma literatura
"acentuadamente documentarista".

Antes de iniciar a entrevista, Danilo Bastos, tambem colunista do jornal, co
menta de modo passageiro 0 trabalho de Jorge Amado como redator chefe. Na
reda~ao do jornal era ele quem cobrava da equipe a entrega dos artigos nos prazos
devidos. Sentado em sua mesa, imprimia dinamica a reda~ao.

A redu~ao das paginas nos numeros seguintes e mencionada em nota aos lei
tores justificando como uma polftica dos jornais diante da escassez de papel cau
sada pela guerra. Confudo, as tens6es entre 0 jornal e 0 Estado Novo, observavel
nas palavras de Bricio de Abreu, permitem levantar duvidas sobre os motivos
dessa redu~ao. De fato 0 jornal, nos anos seguintes, d.eclina para uma posi~ao de
maior aproxima~ao com os agentes do Estado.

8. A primeira entrevista efeita a Dias da Costa (Dom Casmurro 1939c). Na semana seguinte ea vez de
Selma Machado, esposa de Anibal Machado (Dom Casmurro 1939d); na terceira Luiza Ramos, esposa de
Arthur Ramos (Dom Casmurro 193ge), na seguinte e entrevistada Maria Portinari (Dom Casmurro 1939f),
depois ea vez de Lila Hernandez Cata, esposa do escritor cubano e que vivia no Rio de Janeiro, Hernan
dez Cata (Dom Casmurro 1939g).

9. No numero 119 a entrevista seria a Raquel de Queiroz, numa edi<;ao de oito paginas (Dom Casmurro
1939i). Depois seria a vez de Frederico Schmidt (Dom Casmurro 1939j). No numero seguinte seria a vez
de Jose Lins do Rego (Dom Casmurro 1939k) e dando seguimento Erico Verfssimo (Dom Casmurro 19391).
A ultima entrevista nesse modelo sera feita a R. Magalhaes (Dom Casmurro 1939m).
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No exame do periodico e possivel constatar que durante 0 periodo em que
circulou, em seus 452 numeros teve apenas quatro redatores chefes. Foram eles
Alvaro Moreyra, que inaugura 0 periodico com Bricio de Abreu e e quem mais
tempo permanece no cargo. Depois dele assume por urn curto tempo Moacyr
Debreu que trabalha nas edi\oes de numero sete a quatorze. Em seguida Marques
de Rebelo que permanece na reda\ao durante os numeros 65 a 112. Finalmente
Jorge Amado que atua nos numeros 113 a 148 sendo substituido depois por Alvaro
Moreyra. Com a saida deste ultimo 0 cargo de redator chefe permaneceria vago
(De Luca 2013, 282).

A presen\a deste nomes no frontispicio do jornal, assim como a publica\ao
da lista de colaboradores dava respaldo e legitimidade a Dom Casmurro. Quando
assume.Jorge Amado, 0 periodico ja estava consagrado como urn dos mais im
portantes jornais de literatura e cultura do periodo. 0 mesmo pode ser dito do
escritor baiano.

A saida de Jorge Amado da-se quando 0 jornal completava mais urn ano.
Dom Casmurro anuncia em letras garrafais na primeira pagina 0 terceiro aniver
sario e as celebra\oes que pretendia realizar. Fazendo urn balan\o do trabalho
desses anos e das inumeras dificuldades, salientava 0 cumprimento dos seus
propositos de serem "divulgadores, para todo 0 Brasil, de tudo 0 que se passa
no meio artistico intelectual entre nos e 0 estrangeiro" (Dom Casmurro 1940a).
No meio das celebra\oes apareceria 0 informe da saida de Jorge Amado. Obser
vada a lista dos colaboradores e demais escritores que se faziam presentes no
periodico, pode-se concluir que sua saida nao representava nenhum abalo ao
consolidado jornal. Nem tampouco representaria uma mudan\a de posiciona
mento politico radical. Em seu lugar retornaria Alvaro Moreyra. Segundo An
tonio Rubim (2007) a publica\ao sofria influencia do Partido Comunista. Apesar
das negativas constantes de Bricio de Abreu, esta hipotese pode ser aventada,
especialmente com a presen\a de Jorge Amado e se lembramos 0 que este de
clara em suas memorias, ao mencionar sua entrada em Dom Casmurro afirmando
que "Fa\o de urn tudo e mais que tudo participo da atividade do pece" (Amado
1992, 366). A afirma\ao e bastante elucidativa sobre a atua\ao de Jorge Amado
na imprensa da epoca. Poucos estudos dedicam aten\ao a esta sua intensa ativi
dade da qual Jorge Amado tampouco falou muito. A possibilidade de compre
ensao passa sobretudo pela militancia pecebista. Em seus depoimentos enfatiza
o engajamento manifesto na literatura como nos diversos jornais em que atua
(Barbosa 2010, 392).

CONCLUSOES

Nos limites deste artigo procurou-se examinar a participa\ao de Jorge Amado
como redator chefe no jornal Dom Casmurro. 0 objetivo foi de evidenciar as com
plexas rela\oes existentes durante 0 periodo do Estado Novo (1937-1945) entre
os escritores, a imprensa e esse Estado autoritario. 0 estudo de Dom Casmurro,
durante 0 curto periodo em que atuou 0 escritor baiano, permitem evidenciar
os equivocos seja de afirmar uma coopta\ao dos intelectuais pelo Estado Novo,
seja 0 contrario, de considerar que determinados intelectuais e/ou imprensa era
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instrumento do Partido Comunista. Entre urn e outro polo existiu tensoes e con
tradic;oes que impedem qualquer afirmac;ao nesse sentido.

Se por urn lado Bricio de Abreu negava reiteradas vezes nao ser 0 jornal uma
"coima de comunistas", como se dizia, e que de fato nao era, por outro tambem
nao era tao indiferente apolitica como pretendia parecer. Ern realidade a disputa
fala muito mais das dificeis e complexas relac;oes que se estabeleciam no campo
intelectual numa conjuntura politica tao restritiva como foi do Estado Novo. Nao
deixa de ser surpreendente 0 longo periodo de existencia do jornal apesar da pre
senc;a de comunistas como foi 0 caso de Jorge Amado. Nesses longos anos, como
pode ser auferido das fontes aqui levantadas, 0 jornal sofreu acusac;oes e teve
muito provavelmente que negociar posic;oes rnais radicais. Entretanto os matizes
da relac;ao que aqui tentamos apanhar demonstram a exish~ncia de uma plurali
dade e de possibilidades de atuac;ao mesmo quando a ac;ao do estado pretende
ser restritivas. Analisar precisamente 0 periodo ern que 0 escritor militante como
Jorge Amado atua no jornal Dam Casmurra possibilita compreender melhor essa
dinamica.
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