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Disciplinas oferecidas em 2024/2

Código: LIT836 - Turma: B - Nível: M/D - 60 horas - 4 Créditos
Disciplina: Seminário de Literatura Brasileira (MÁRIO DE ANDRADE: POESIA E CRÍTICA)
Área de Concentração: Literatura Brasileira
Professor(es): MÁRCIA REGINA JASCHKE MACHADO

Ementa:
Esta disciplina tem como objetivo principal discutir a noção de crítica informal na correspondência de Mário de Andrade. Para isso,
terá como ponto de partida as reflexões do escritor sobre a produção poética brasileira no início da década de 40. A crítica foi uma
constante na obra de Mário de Andrade, seja na sua produção literária, ensaística, teórica ou epistolar. Nessa produção, tiveram
destaque as ponderações sobre o emprego da técnica e do lirismo na composição poética modernista brasileira. No início dos anos
40, motivado pelo processo revisionista do campo literário brasileiro, o escritor divulgou textos fundamentais em que debateu esse
assunto. Ele também foi discutido na crítica informal elaborada em sua correspondência. A partir dessa questão, a disciplina
estudará, de forma comparativa, os posicionamentos de Mário de Andrade sobre a poesia brasileira do início dos anos 40 presentes
nos textos de crítica que publicou e na correspondência com alguns de seus interlocutores, como Carlos Drummond de Andrade,
Alphonsus de Guimaraens Filho, Oneyda Alvarenga e Henriqueta Lisboa.

Programa:
Produção poética brasileira no início da década de 40. Poesia de Mário de Andrade: de Pauliceia desvairada a Lira paulistana.
Crítica literária de Mário de Andrade: considerações sobre a poesia modernista brasileira. Crítica informal na correspondência de
Mário de Andrade: a poesia brasileira no início da década de 40.
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Pré-requisitos:
Não

Outras exigências:
Não


