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Luiz An tó nio Alves de Al meida, mais co nhe cido por Nico de Al meida,
é na tu ral de Pi raju, in te rior do Es tado de São Paulo. Desde cedo,
interessou- se por li te ra tura, tanto pela bra si leira, como pela fran cesa.
Na ju ven tude, pas sou a ler todos os li vros que, por acaso, caís sem em
suas mãos.

1

Co me çou es tu dos de en ge nha ria, tra ba lhou em vá rias em pre sas no
Es tado de São Paulo, e aca bou re gres sando à ci dade natal, onde de‐ 
sem pe nha atu al mente as fun ções de di re tor do De par ta mento de
Cul tura.

2

Nico de Al meida es creve po e sia e já edi tou um livro, Ecos, pu bli cado
em 1982. Grande ad mi ra dor do Mo der nismo bra si leiro, pes qui sou a
Se mana de Arte Mo derna de 22 e suas prin ci pais fi gu ras,
acompanhando- as até o final da dé cada de 20. Ela bo rou em se guida
uma ex po si ção iti ne rante sobre essa te má tica, que cir cula por es co las
de pe que nas ci da des da re gião e do norte do es tado do Pa raná, per‐ 
mi tindo assim acesso à cul tura a jo vens que não pos suem con di ções
econô mi cas de fre quen ta rem um museu ou uma ex po si ção nos gran‐ 
des cen tros ur ba nos. Dessa pes quisa li te rá ria sur giu o blog que leva o
mesmo tí tulo, ou seja, “Re ta lhos do Mo der nismo (http://li te ral‐ 
meida.blogs pot.com).

3

A peça de te a tro Tra jano e ou tros da Silva foi con cluída em 1995, após
dois anos in ten sos de ela bo ra ção e de es cri tura. Para poder con tar a
his tó ria pun gente des ses tra ba lha do res ru rais da re gião em que vive,
o autor não he si tou em com par ti lhar a vida deles, su bindo em ca mi ‐
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nhão às cinco horas da manhã e fi cando em com pa nhia des ses ro cei‐ 
ros bóias frias o dia todo, ba tendo papo, ou vindo "cau sos", co mendo
junto. A par tir dessa con vi vên cia co ti di ana, foi ano tando o pa la vre ado
e com pondo o texto. Che gou até mesmo a ser bar rado por al guns fa‐ 
zen dei ros que viam nele um agi ta dor pro cu rando in tro du zir a dis cór‐ 
dia da to mada de cons ci ên cia junto aos de mais tra ba lha do res. Tra‐ 
jano e ou tros da Silva foi em se guida en ce nada na ci dade de Cu ri tiba
em 1999/2000.

O ce ná rio da peça situa- se na re gião cai pira, vasto do mí nio de cul tura
es pe cí fica, her dado dos tem pos dos ban dei ran tes, cujo cen tro é o in‐ 
te rior do es tado de São Paulo, expandindo- se porém em di re ção do
sul de Minas Ge rais, norte do Pa raná, e es ta dos de Goiás, Mato
Grosso. Se esses con tor nos ge o grá fi cos per ma ne cem pouco ní ti dos,
pois fruto de sé cu los de mis ci ge na ção entre ín dios e aven tu rei ros
bran cos, a cul tura ali en con trada é bas tante de fi nida, ba se ada numa
grande so li da ri e dade e ajuda re cí pro cas, e con ser vada atu al mente,
entre ou tros, por tra ba lha do res ru rais que vivem sub me ti dos à von‐ 
tade dos fa zen dei ros pro pri e tá rios das ter ras.

5

A pri meira re fe rên cia li te rá ria que surge du rante a lei tura desse texto
é, sem dú vida al guma, o poema de João Ca bral de Melo Neto, Morte e
Vida Se ve rina (1956). O lei tor des co bre, pouco a pouco, a triste vida
dos Se ve ri nos cai pi ras, ro cei ros que acor dam de ma dru gada e vão
tra ba lhar de sol a sol, re ce bendo um sa lá rio de mi sé ria.

6

Por outro lado, a téc nica de Nico de Al meida, ano tando ex pres sões e
for mas de falar cai pi ras, lem bra, sem dú vida al guma, a de Gui ma rães
Rosa, re co lhendo fa la res no ser tão mi neiro para cons truir em se guida
as ve re das li te rá rias por onde andou. Se não há ja gun ços no ser tão
cai pira, os opres so res exis tem porém, ex plo rando tra ba lha do res que
ter mi nam por mor rer numa grande mi sé ria e com o corpo exausto da
lida de uma vida in teira.

7

A peça Tra jano e ou tros da Silva divide- se em qua tro par tes dis tin tas.
Na pri meira delas, "La men ta ção", os ro cei ros che gam de ma dru gada
na casa de Tra jano da Silva, já velho e do ente, para uma vi sita de cor‐ 
te sia, antes de par ti rem para o tra ba lho. As mãos do velho Tra jano são
gros sas, cheias de calos, ele tra ba lhou a vida in teira. O la mento desse
tra ba lha dor bra çal que de fi nha é pun gente: "roçar e cavar / roçar e
se mear / roçar e co lher / roçar e ras te lar / roçar e aven tar…". Di ante
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dessa la mú ria, a mu lher Apa re cida – que tem o mesmo nome sim bó‐ 
lico de Nossa Se nhora Apa re cida, pa dro eira do Bra sil - tenta acal mar
o ânimo do ma rido, voltando- se para a re li gião e pe dindo que "reze
uma ora ção de igreja […] mas não se aper reie com Deus não."

Numa re fe rên cia in ter tex tual bas tante clara a Morte e Vida Se ve rina,
um dos jo vens ro cei ros vi si tan tes in ter vém, lem brando que "[…] os
ser ta ne jos lá do norte / […] rezam, não por um bom tra ba lho / mas
pra uma boa e santa morte." Tra jano in siste, porém, na pró pria mágoa,
ao mesmo tempo em que o texto, im pli ci ta mente, mos tra a se me‐ 
lhança entre os tra ba lha do res do norte e do sul, ge ne ra li zando desta
forma o pro blema da ex plo ra ção dos ro cei ros: "Essa vida… / De en‐ 
xada sem pre nas mãos / desde me nino, es pe rando a sorte./ Agora
velho e can sado / pe dindo pra que venha logo a morte."

9

A se gunda parte da peça, "Ca pi na ção", en cena os ro cei ros em pleno
tra ba lho, car pindo o mato, após Ju vên cio, amigo de Tra jano, tê- los in‐ 
ci tado a co me ça rem a faina, não sem antes lem brar que pesa sobre
eles uma ame aça negra e bem real: "Vamos lá meus com pa dres… /
Não po de mos ficar pa ra dos / senão se re mos tro ca dos por ara dos."

10

Às nove horas da manhã todos param para des can sar pois che gou o
mo mento da "bóia fria", a co mida de mar mita que deu ape lido a esses
tra ba lha do res, como bem lem brou Tra jano no iní cio da peça, ao con‐ 
fes sar: "pois eu estou de sa cor ço ado / de ser o Tra jano / não o de so‐ 
bre nome Silva / mas o Tra jano / Tra jano Bóia- Fria". Essa pausa tão
de se jada é tam bém o mo mento em que José, o filho de Tra jano, em
ver da deiro agi ta dor, tenta cons ci en ti zar os ro cei ros ex plo ra dos: "Não
po de mos es pe rar muito / dos donos das ter ras / e dos en gra va ta dos
de pu ta dos, / nem que des pen que do céu / uma boa so lu ção. / Não
po de mos pen sar mais em em bir ra mento, / pois temos que re sol ver
nossa si tu a ção."

11

Os fa la res de José são logo in ter rom pi dos por uma mu lher que chega,
ofe gante, para tra zer a triste no tí cia do fa le ci mento de Tra jano. Os
ca pi na do res lar gam a en xada e se di ri gem para a casa do fi nado.

12

A parte se guinte da peça, "Pas sa mento", mos tra o ve ló rio e o en terro
do velho Tra jano, com uma to na li dade de grande tris teza e amar gura,
enun ci a das pelo mesmo filho José: "Esse agora fi nado Tra jano, /
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desde me nino viveu so nhando / e por me lhor vida… / Pas sou todo
seu tempo es pe rando."

A con clu são da peça leva o tí tulo de "…E ou tros da Silva". Após uma
elipse tem po ral, mos tra a mesma cena do iní cio, mas agora na casa de
Ju vên cio da Silva, o ro ceiro bóia- fria que, por sua vez, já não pode
mais tra ba lhar e está es pe rando a morte, numa ati tude se me lhante à
do fi nado Tra jano. Re pe tindo a pri meira cena da peça, os ou tros tra‐ 
ba lha do res pas sam em sua casa para uma vi sita, antes de par ti rem
para o tra ba lho. Num mo vi mento cir cu lar de grande sim bo lismo, tudo
re co meça: as mes mas má goas, as mes mas penas, o mesmo can saço.

14

E o autor con clui a obra es pe rando que um dia pos sam de sa pa re cer
todos esses Tra ja nos e ou tros da Silva, ex plo ra dos por esse "sis tema
ru ra lista do mi na dor, anti- humano, de gra dante e an tis so cial." Nico de
Al meida cri tica de ma neira ex plí cita a apli ca ção, no meio rural bra si‐ 
leiro, do Es ta tuto do Tra ba lha dor Rural, sis tema que in tro du ziu no
campo "a mesma sis te má tica tra ba lhista dos as sa la ri a dos ur ba nos", o
que tor nou os tra ba lha do res ru rais "eter nos re féns de um sis tema de‐ 
sar ti cu lado, fal si fi cado, obs cu ran tista".

15

Por outro lado, Tra jano e ou tros da Silva re corre a um ritmo e rimas
bem ao gosto da cul tura po pu lar cai pira (aco lhença / ben que rença;
guar da mento / ar ri ba mento…), bem como pro põe um vo ca bu lá rio
rico e tí pico dessa re gião cul tu ral (apear, abes pi nhada, des gra mada,
dor mên cia…). Num mo mento em que a ten dên cia no Bra sil é res ga tar
essa cul tura cai pira — des pre zada num pas sado re moto, quando o
país não de se java que sua ima gem fôsse a de um país rural — Nico de
Al meida pro põe sua sin gela con tri bui ção, ele vando o ro ceiro bóia- fria
à con di ção de herói desta triste his tó ria, não sem dei xar de lem brar
que a se mente da cons ci ên cia po lí tica já foi se me ada e que tal vez
pro duza fru tos num fu turo bas tante pró ximo.

16

Essas li nhas in tro du tó rias têm por ob je tivo abrir a por teira de onde
vivem os Tra ja nos e ou tros da Silva, con vi dando assim o lei tor a en‐ 
trar, sen tar e apre ciar.
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