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que fazem com que uma poesia seja uma poesia e nao urn outro tipo de
texto qualquer.

QUADRILHA

Carlos Drummond de Andrade

Machado de Assis ensina que as palavras tem sexo, amam-
se umas ~\soutras, casam-se. 0 casamento delas e 0 quc sc chama
estilo. (0 milagre da Palavra, Frei Betto, 0 Clabo de 06/11/98)

Nao me importa a palavra, esta corriqueira/ Quero e 0 cs-
plcndido caos de onde emerge a sintaxe, os sftios escuros ondc
nasce 0 "de", 0 "alias", 0 "0", 0 "POl"em" e 0 "que", esta incom-
preensfvel muleta que me ap6ia. (Anles do nome, Adelia Prado)

Joao amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que nao amava ninguem.
Joao foi para os Estados Unidos, Teresa para a convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que naa havia entrado na hist6ria.

IANALISE COM ENFASE No TIPo DE ORAQAO - As SUBORDINADAS

A primeira ora~ao e a principal ("Joao amava Teresa") que vem
seguida de varias ora~6es subordinadas adjetivas restritivas (iniciadas
pelo pronome relativo que), podendo configurar-se num interminavel en-
cadeamento de ora~6es, formando uma cadeia de elos, num processo de
hierarquiza~ao: "a posi~ao inferior da segunda ora~ao sugere sua
subalternidade, visto que agora ela faz parte de uma "subordem" de ora-
,'oes, adequadamente ditas subordinadas." (CARONE, 1997: p.49)

Joao amava Tereza
W

Roman JAKOBSON (sid: pp.118-119), ao ser solicitado a res-
ponder sobre a Poetica em rela~ao a Lingulstica, disse que "a Poetica
trata fundamentalmente do problema: Que e que faz de uma mensagem
uma obra de arte?" Sendo assim, 0 presente trabalho pretende evidenciar
pOl'que 0 texto "Quadrilha", de Carlos Drummond de Andrade, e urn
poema. Nele, e justamente 0 arcabou~o sintatico que vai se revestir de
urn carater elucidativo, concorrendo, entao, nao s6 para dar beleza e
solidez ao texto, mas tambem para se efetivar a depreensao do significa-
do da mensagem. E a sintaxe, usada aqui como recurso estilfstico de
grande efeito, que vai dizer que ele e, realmente, urn poema. Segundo
Winifred Nowottny (citado em MARTINS, 2000: pp.1291130): que amava Raimundo

W
A sintaxe, em bora pouco notada pel a leitar, e 0 fundamento da arte

do paeta. C ... ) quando uma passagem repousa principalmentc na sinta-
xe, especial mente atuante e artfstica, a fim de causar seu cfeito, a leitor
e 0 critico, que naa csperam que a sintaxe seja mais que urn servir;al
necessario e inofensivo, mantendo aberta a porta para 0 desfile de pala-
vras, ficam em dificuldade para compreender pOl' que a passagem os
afeta bem como fazer justir;a a sua arte.

que amava Maria
W

que amava Joaquim
W

que amava Lili
W

que nilo amava ninguem

Esse tipo de constru~ao, que cria uma dependencia de cada ora~ao
I III rela~ao a ora~ao imediatamente anterior (subordinada da subordina-
dll), provoca urn efeito em camadas que dificulta, de certa forma, a
Ih'prcensao do significado do texto. Essa representa~ao em cascata pare-
, I' ser urn leone da imagem que 0 poeta pretende demonstrar - as rela-
I lit'S amorosas. Se as rela~6es amorosas se subordinam e se ocultam
111I1:lS atras das outras, nada mais 6bvio que as rela~6es sintaticas parti-

De fato, a poesia, normal mente, aplica exaustivamente os recur-
sos que the sao afetos: figuras de palavras, tropos (desvios na significa-
~ao lexical), figuras de pensamento (discrepancias entre a expressao
formal e 0 verdadeiro prop6sito da enuncia~ao), figuras de sintaxe (alte-
ra~6es na estrutura da frase), pontua~ao (favorecimento da ambigiiidade
desejada ou do ritmo pretendido), valor estetico dos sons e tantos outros,



ciparem da dinamica. E mais: a cadeia poderia ser infinita, evidenciando
os desencontros que permeiam a vida.

A primeira vista poderia parecer que 0 cfrculo se fecharia, pois,
aos mais incautos, pareceria que Lili amaria Joao - ninguem menos do
que ele. Mas ela nao ama Joao, ela nao ama ninguem. 0 cfrculo nao se
fecha, pois 0 poeta deu tal movimento ao "vetor amor" que ele, como que
submetido a uma for~a centrffuga, sai pela tangente, ja que nao encontra
amparo no cora<;ao de Lili e, assim, encaminha-se, solitario, para 0 va-
zio. Se 0 cfrculo e uma figura geometrica perfeita, aqui a imperfei<;ao da
o tom poetico.

A expectativa de fechamento da cadeia tem grande impacto sobre
o leitor, que se sente frustrado quando isso nao ocorre, pois, segundo seu
referencial romantico, todo amor deve encontrar a felicidade no final.
No caso, nao havia mesmo a possibilidade do encontro, leitor e persona-
crens van ao sabol' de urn autor modernista, cuja visao de felicidade
b

extrapola os limites romanticos.
Torna-se importante mencionar que esse tipo de constru~ao (enca-

deamento de ora<;6es subordinadas ligadas pelo pronome que), se fosse
usado num texto em prosa, ou mesmo num discurso oral, causaria um
efeito estetico negativo: no caso de uma conversa~ao, poderia ser ate de
diffcil compreensao, ja que, ao final da mensagem, 0 interlocutor pode-
ria nao se lembrar mais do conteudo inicial. Em um texto escrito, estaria
configurado 0 "erro" da repeti<;ao problematica, vfcio de linguagem que
consiste em se usaI' a mesma palavra repetidas vezes, provocando um
empobrecimento do texto. Mas, no caso, podemos dizer que se trata de
uma repeti<;ao enfatica, recurso estilfstico de grande efeito se 0 objetivo
e causal' perplexidade ao se chamar a aten<;ao para 0 fato, atraves da
repeti<;ao.

IANALISE COM ENFASE No TIPo DE ORA<;;AO - As COORDENADAS

o segundo bloco do poema esta construfdo com ora~6es coorde-
nadas, buscando alcan<;ar uma simplicidade que da a tonica da grande
verdade que encerra - na vida, nada e nrevisfvel e os desencontros san
uma constante.

Evidentemente as ora<;6escoordenadas tern razao importante para
estarem ali: denotam que, sendo independentes entre si, a vida das pesso-
as nao tem rela<;aocom 0 que elas desejaram no passado e nem se relaci-
onam mais umas com as outras. Lili foi a unica que se casou, mas nao

com um dos componentes da "turma" e sim com alguem cujo nome se-
quer fora mencionado e cujo sobrenome - J. Pinto Fernandes - tem
apenas um valor utilitario, pois, nao pertencendo a hist6ria, surge como
um "objeto estranho", que nao traz emo<;6esnovas, apenas, talvez, posi-
<;aosocial, ja que sobrenome implica linhagem. E a estrutura sintatica, e
nao as palavras do texto, que diz que, se em dado momenta do passado,
as vidas estiveram entrela<;adas, hoje estao total mente desapartadas.

Ede conhecimento comum, mas nao custa mencionar, que as ora-
c;6es subordinadas san mais complexas do que as ora<;6escoordenadas.
Observa-se isso com facilidade nas reda<;6es dos alunos do ensino fun-
damental, principalmente no primeiro segmento, quando produzem tex-
los s6 com frases coordenadas ("Passei minha ferias em Cabo Frio. Foi
tnuito divertido. Todo dia eu ia a praia. Que pena que minhas ferias
i1cabaram"). Sao marcas da oralidade. "As conjun<;6es coordenativas
(...) relacionam ideias ou pensamentos com um grau de travamento sin-
latico pol' assim dizer mais frouxo do que 0 das subordinativas."
(GARCIA, 1978: p.17) Elaborar ora<;6es subordinadas e um processo
l'ognitivo que exige discernimento e, evidentemente, conhecimento da
Ifngua.

IANALISE COM ENFASE NA TRANSITIVIDADE Dos VERSOS

Analise relevante pode ser feita a partir do estudo dos verbos do
primeiro e do segundo blocos. No primeiro bloco temos apenas 0 verbo
011l1ar, transitivo direto, que vem acompanhado, em todos os casoS, do
~l'lIdevido complemento. Ja no segundo bloco, temos apenas verbos
Illlransitivos, exce<;ao feita apenas para 0 verbo da penultima ora~ao
(\'1Isar),que tem J. Pinto Fernandes como objeto.

Segundo MARTINS (obra citada: p. 135), as frases com verbos
II :lI1sitivos tem "a fun<;ao de comunicar 0 que se passa num mundo em
IlIll' os seres atuam uns sobre os outros, e de cuja atividade resultam
IIIodutos e efeitos que se refletem na vida de uns ou outros." Ela tambem
1IIl'IIcionauma experiencia de Halliday.

Halliday comprova a rela~ao da transitividade do verba (num senti-
do amplo de constru~ao do sintagma nominal.) com a realidade, com a
lradu~ao da experiencia da vida, analisando trechos de urn romance em
que 0 homem das priscas eras e apresentado em dois mornentos de sua
cvolu~ao; no primeiro momento 0 homem aparece isoJada, com a~ao
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isso, 0 objeto do amor num momenta torna-se sujeito no momento se-
guinte. E uma troca de papeis como na quadrilha. Cada personagem e
mimetico, na medida em que incorpora 0 novo papel- 0 ser amado passa
a ser aquele que ama. Esse movimento nos faz lembrar a troca de casais
na quadrilha, a danc;:atfpica das festas juninas, de ritmo bem marcado e
na qual todos tern urn par.

Ap6s esta analise, podemos agora inferir que Lili, a unica que nao
iliTIavaninguem, e a unica, tambem, a quem 0 poeta favoreceu com uma
Iransitividade no segundo bloco, tern uma razao de ser: sua trajet6ria, no
passado, nao havia seguido, afinal, a forc;:acentrffuga, e nem forajogada
no vacuo; pelo contrario, ela e a unica que continua sua transitividade,
l'videnciando, talvez, uma reflexao nostalgica. Quem ama muito, acaba
pOI'nao se realizar no campo amoroso? 0 melhor mesmo talvez seja ser
I'ilcional e nao se deixar levar pel as paixoes? E af sim, ao final de tudo,
Jlode-se encontrar 0 caminho da realizac;:aoe da felicidade plenas.

Em Lili, 0 cfrculo se fecha. POl'isso, ela que representa 0 ultimo
l'lcmento da quadrilha e que tern uma resposta sintatica concreta no pri-
IIlciro bloco, mas cuja transitividade e levada de roldao pela vida, e a
que, nas relac;:oesregidas pela coordenac;:ao, con segue transitar alem do
vazio inicial.

quase nenhuma sobre a natureza; a narrativa se constr6i com a predo-
minancia de verbos intransitivos (de movimento sobretudo); no segun-
do, 0 homem ja esta mais integrado num grupo, mais atuante em seu
meio; entao os verbos transitivos passam a ser mais numerosos.
(MARTINS, obra citada: p. 135)

IANALISE SEMANTICA A PARTIR DA SINTAXE

No primeiro bloco do poema, a semantica e a sintaxe caminham
de maos dadas, no intuito da busca da compreensao geral do poema, mas
quando se atinge 0 final do bloco, ha urn impasse. A sintaxe continua
satisfeita, ja que Lili continua tendo 0 seu objeto direto, como todas as
outras ora90es, mas semanticamente falando, houve uma altera9ao. Quem
eo objeto do amor de Lili, que sabemos agora nao ser Joao? "Ninguem"
atende a pergunta sintatica (a quem Lili nao amava ?), mas nao atende a
pergunta semantica (como ela pode nao amar ninguem ?).

Ja no outre bloco, a a9ao se volta contra si mesma. Nao ha qual-
quer possibilidade de transitividade, de fechamento, ja que nem mesmo
existe urn cfrculo no ambito sintcitico. Completa-se 0 verbo do ponto de
vista sintcitico, mas nao a ac;:aoem si. Se agora Lili con segue 0 deposita-
rio de sua a9ao (J.Pinto Fernandes), que ela ainda nao amava no passa-
do, configura-se af uma inversao sintatica, refletindo-se direta e
intencionalmente na questao semantica. 0 que nao e passa a ser, num
fechamento do cfrculo que se inicia e termina em Lili.

Importancia fundamental tern os verbos do segundo bloco do po-
ema, ja que sac verbos que denotam tristeza, infelicidade, morte, situa-
90es, enfim, fora de controle. Tal efeito semantico e de grande valia, pois
evidencia nao s6 0 estado emocional dos participantes da antiga quadri-
lha, como faz sobressair a situa9ao de Lili, a unica que conseguiu "al-
canc;:ar"0 verbo casar no segundo ciclo de vida daqueles personagens.
Enquanto os que amaram estao circunscritos, agora, a uma situa9ao de
isolamento, sem seus complementos, sem satisfa9ao dos desejos, Lili
conseguiu recuperar 0 "complemento perdido".

Poderfamos ainda considerar uma outra possibilidade de analise,
se observarmos que, no primeiro bloco, existe urn movimento para a
frente, do verbo amar, sempre buscando encontrar 0 depositario de sua
a9ao. Parece que ele vai procurando encontrar 0 fechamento do cfrculo,
mas 0 verbo vai sempre escapando e sendo passado para a frente. POl'
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