
citado, lan<;ou 0 grito de alerta "nao ao sexo-rei", como forma de 
desnaturalizar as l6gicas supererotizadas do seculo. 

Ja no poema de Vinfcius de Moraes e na narrativa de Hilda 
aqui analisadas, respectivamente, por Ricardo Barreto e Joelma 
Rodrigues, volta a dimensao cosmica, no primeiro caso, e a dimcnsao 
tnigica, no segundo. Das "plantas carnfvoras I de bocas enormes" que 
metaforizam a voracidade do desejo em Vinfcius podemos veremergir 0 

beijo redentor e traidor que com for~a une as labios masculinos na ver
tente homo de eros, sangrando 0 anterior consenso da sexpol ut6pica c 

totalista. 

o AMOR COMO ESPETAcULO: POESIA E EROTISMO 

EM VINICIUS DE MORAES 

RICARDO BARRETO 

Sob a orienta<;ao de um empreiteiro, urn pedrciro assenta tijolos, 
I.:onstruindo paredes. Por sua vez, fora 0 mesmo emprciteiro orientado 
por um engenheiro que, com seus calculos, definira a melhor forma de 
dispor do material da obra. Contudo, este ultimo apenas seguir 0 que 
havia sido planificado por urn arquiteto em urn projeto no qual ele pro
prio pode vislumbrar, pela for<;a da imagina<;ao, a casa que ainda nao 
havia. De ponta a ponta, do objeto mental transposto para 0 desenho ao 
esfon;;o fisico do erguimento das paredes, articulam-se a capacidade de 
antevisao criativa e 0 domfnio U~cnico de arranjar os tijolos em uma 
ordem eficiente e resistente. Mas e possfvel pensarmos mais: a partir dos 
tijolos, objetos destitufdos inicialmente de qualquer pretensao artfstica, 
pode-se erguer uma belacasa, resultante de urn bom projeto, de urn born 
planejamento de sua execu~ao, de um born acompanhamento das etapas 
de sua constru<;ao e de urn bom acabamento. 

A imagem acima resume uma tentativa de defini<;ao. Vinicius de 
MORAES (1988, p. 916 - 917), em sua cr6nica intitulada Sobre Poe
sia, descreve 0 exercfcio poetico como 0 somat6rio de todas as ativida
des acima transcritas. Trocados os tijolos por palavras, terfamos, ao fim 
de todo 0 processo metaforizado na constru~ao da casa, a poesia. Essa 
imagem, retirada do universo da construc;:1io civil, poderia ate ressoar urn 
lugar comum, daqueles presentes em manuais de estilo ou em livros de 
tecnicas de reda~ao. Contudo, ha elementos que merecem destaque, tan
to no nivel especffico, que e 0 da figura<;iio do modus operandi do poeta, 

no geral, que euma reflexao sobre 0 que e, afinal, poesia. 

Eum texto ate certo ponto simples, alinhavado pela premissa de 
ser a vida a substancia da poesia. Como toda defini<;ao elaborada por um 
escritor, e distante de quaJquer pretensao de imparcialidade, a que vemos 
nesta cronica se volta claramente para a poesia do proprio poeta, de 
maneira que fica dificil resistir atenta<;ao de nao olhar hi e ca, ou seja, de 
ler 0 poema com vistas a esta defini<;ao, elaborada em causa pr6pria. 
au, dizendo de outro modo, e como se fOssemos tentados a espiar, ainda 
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com os andaimes presos aestrutura da poesia, aconstrw;ao toda, com as 
ferramentas ainda dispostas pelo chao depois de encerrado 0 servi<;o do 

poeta na composi~ao de seus versos. 

Vinicius, nesta cr6nica, nos fala do dever tinico do poeta de criar 
a poesia da maneira mais bela, simples e comunicativa, a partir de uma 
materia informe de sensa~oes, sentimentos e pressentimentos que com
poem a realidade ou que existam no plano da imagina~ao humana, a fim 
de que, no ceme do verso, em sua expressao verbal dtmica, possa pulsar 
a vida, no que ela tern de s6rdido e sublime. E segue adiante, explicando 
que, embora contradit6ria, variando entre a sordidez do chao e a eleva
~ao sublimada, a vida para 0 homem comum eurn fato coloquial, dife
rentemente do que pressup6e qualquer poeta, em razao de operar com 

esta contradi<;:ao levada ao 

De um punhado de tijolos dispostos aos montes efetivamente nao 
se faz uma casa, assim como de um amontoado de palavras nao se faz 
poesia. 0 apelo para um princfpio de ordena~ao das a~oes, esquematizadas 

arquiteto ao pedreiro, numa sequencia prevista mentalmente de traba
Ihos associados em uma linha de montagem e, portanto, 
palidamente 0 modo de produ~ao capitalista - soaria, no minimo, estra
nho em se tratando de Vinicius de Moraes. Principal mente se pensarmos 
no poeta que vaga da retorica cat6lica, nos versos iniciais, avida boemia 
prenunciadora do "desbunde" da decada de 1970, passada sobre 0 

banquinho em frente 1'1 mesa com 0 copo e garrafa de ufsque e empunhan
do um vioHio nos circuitos universitarios. Entretanto, a amplitude e urn 
fator latente no conjunto de sua poesia, do mesmo modo que a 
de 6 um tra~o de seu carater, 0 que os tornam, poesia e caniter, abertos 0 

bastante para conjugar atitudes diversas. 1 

Falar da poesia a partir do fazer simples do pedreiro, ao mesmo 
tempo em que evoca a figura do arquiteto, e pressupor 0 exercfcio poeti
co como urna especie de devaneio misturado aestabilidade, de uma ima
gina~ao engendrada em sua formaliza9ao, ou rnesmo do projeto, como 
ideia, tornado coisa. Ebom Icmbrar que as formas poeticas regulares 
foram uma quase obsessao para Vinfcius, particularmente sua predile~ao 

1 Ha, nas dobras da eapa da Al1.to[ogia Poetica, datada de 1954 e escrita par Rubem 
Braga. uma espccie de sintese do pereurso da poesia de Vinicius ate entao, "vindo de 
um misticismo de fundo religioso para uma poesia nitidamente sensual que depois se 
muda em versos marcados pOI' um fundo senti menlo social". Ver "0 amor l1a poesia 
de Y. de M.", de David Mourao Ferreira, in: MORAES, obra citada., p. 92 93. 

~ 
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polo:,; sonetos. Mas a varia9ao formal tam bern abrigava, no leque aberto 
do seu exercfcio expressivo, tanto a rigidez do soneto, ainda que 
como "um desafio a uma brincadeira", como afirma Paulo Mendes Cam
pOS,2 quanto 0 aproveitamento dos ritmos populares, cuja fei~ao relembra 
Garcia Lorca. Some-se a isso a distensao do verso em seu aspecto rftmi
co c visual, alongado ate quase prosa, tomado da inf1uencia de Manuel 
Bandeira e do emprestimo dos verslculos bfblicos. 

A polaridade que sustenta a sensibilidade ambivalente de Vinicius, 
cindidaentre a angustia da carne e 0 desejo de ascensao, encontra resso
nancia em toda sua obra e responde tambem 1'1 sua inquieta9ao sobre 
poesia, tal como a vemos na cr6nica que comento. A sugestao de que ha 

de inevitavelmente social no poetico refere-se a tomada de 
consciencia poiftica, ocorrida no infcio da decada de 1940, _ 
Vinicius viaja pelo Brasil, andando pelo lado pouco conhecido do pais 
ate entao, das palafitas do Amazonas aos mocambos de Recife, vendo de 
perto a pobreza no sertao nordestino. 0 choque de realidade predpita no 
poeta uma guinada ideologica, afastando-o de vez dos simpatizantes do 
Integralismo dos tempos de faculdade. Entender 0 poeta no mundo social 
passa entao a ser, para Vinicius, a possibilidade de denunciar a miseria 
humana e as condi~6es adversas a que sao submetidas as pessoas. Nesse 
sentido, 0 partido a tomar passa a ser 0 do homem e seu desenvolvimen
to, sua liberta9ao dos valores que Ihe foram impostos pelas conven~6es, 
enfim, sua emancipa~ao material e moraL3 A poesia, entretanto, nao 
endurece, man tendo sempre uma tonalidade lfrica. 

A ansia do absoluto, obsessao sua poesia da fase cat61ica, vai 
sen do cada vez mais temperada com 0 prosafsmo das situa~6es ordinari
as, "dessolenizando as coisas solenes para guardar 0 que tem de serio no 
meio da pilheria" (CANDIDO, 1992, p. 215), ainda que 0 tom elevado 
permane9a como baliza distintiva. 

Do dado social resulta principalmente uma atitude de desconcerto 
poeta frente aordem estabelecida. Tnversamente ao que poderfamos 

SUpOI' em uma poetica da constru~ao lato sensu, cabe ao poeta um equi
librio de for9as, se continuarmos a tomar a cr6nica sobre a poesia como 

ede Otto Lara Resende, no pref:kio intitulado "Caminho para 0 Soneto" 
para 0 Uvro de Soneto.I', Rio de Janeiro: Sabia, 1967 

1 Ver entrevista coneedida a Moaeyr Felix citada por Renata Pallotini. In: MORAES, 
obra cilada, p. 133. 
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bussola, ao buscar 0 absoluto ao mesmo tempo em que se enrafza no 
mundo. 0 resultado imp6e uma diferenya entre 0 poet a no geral e os 
demais homens, tomando-o, socialmente, um rebelado e, portanto, 
do de certa singularidade. A retomada de uma atitude de matriz ultra
romantica de desacordo entre 0 eu e 0 mundo eclara: a maior beleza da 
poesia 15 a de ser heroicamente inutil, servir apenas para dizer da 
dos homens. Hi uma gestualidade, uma encenac;ao neste tipo de afirma
\{ao, ao concluir, por exemplo, nao ser possfvel trocar, nos dizeres do 
proprio Vinicius, um mfsero file por um soneto. 0 poeta vive, por assim 
dizer, apartado das rela\{oes de troca e de mercantiliza.;ao, como se pai
rasse por sobre as aguas turbulentas da realidade. 

o apelo para 0 efeito do tipo "Homem sou belol Macho sou forte, 
poeta sou altfssimo", comentado pOl' Mario de Andrade,4 nao deixa de 
ser um refor\{o de uma teatralidade que perpassa poeta e poesia. Os limi
tes entre 0 universo poetico eo mundo real sao atenuados, quando nao 
abolidos, em razao de urn travestimentofull time do sujeito em poeta. A 
topica do reatm Mundi parece tomar e conferir sentido a esta poesia e as 
raz6es para isso tambem encontram lastro no conjunto de experiencias 
sociais de forma\{ao de uma intelectualidade liteniria e boemia no Rio 
Janeiro nas decadas de 1940 a 1960. A poesia de Vinicius concentra 
jogos de cena, em urn arranjo no qual constantemente 0 eu !frico figura 
como centro do espetaculo. A paisagem da Zona SuI carioca, concen
trando uma leva de poetas e musicos de primeira e de segunda linha, 
permitiu 0 aprimoramento progressivo do temperamento poetico de 
Vinicius, mistura de cordialidade e sedu\{ao. 

Rapidamente, somos levados a notar que dois conceitos articu
lam-se na defini\{ao de Vinicius acerca da poesia: hi uma elaborac;ao 

expressa na metafora da conslruyao, e uma especie de essencia 
a vida que habita nesta forma. Continente e conteudo, contorno e 
tancia, trabalho e imagina\{ao criativa: a estraU~gia de Vinicius e a de 
dialetizar sem tomar partido, e vagar pel as ideias scm tomar assento, 
sem procurar a slnlese presumfvel entre os opostos. Mas chama a aten
\{ao a maneira com a qual 0 poeta trata aquilo que afirma ser a substan
cia da poesia: a vida euma realizagao, atingida apes tonga luta contra 

4 0 trecho refere-se 11 crftica de Maria de Andrade ao "Poema para todas as mulhe
res", de Yinicius de Moraes, publicada em () Empalhadorde Passarinho sob 0 tftulo 
"Belo, ForIe, Jovem". Tn MORAES, obra dwda., p. 74 79. 
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SlIa natureza interior e contra 0 mundo externo; a vida e uma 
de amor e tranquilidade (MORAES, obra citada, p. 917). Se 
eIUla, vemos em sua poesia urn subslrato dramatico, cujo centro eviver 
dcscsperada e intensamente. 0 jogo de oposig6es em Vinicius nao se faz 
ern favor de uma descoberta intelectiva do mundo, mas nLlmu cspecie de 
dl'amatiza\{uo da persona, de modo que os conflitos figurados no poema 
[lllsscm a compoI' uma mascara, confluindo vida e poesia. A experiencia 
I'cpresentada em mu itos de seus poemas guarda urn teor de lima tragicidade 

uma lendencia a reeditar incessantemente uma personagem de 
1'i mcsmo, cuja resultante Ifrica faz supor SCI' Vinicius 0 poet a da propria 
vida.~ 

Urn problema interessante dccorre dessa tendencia dramatica da 
I)t)csia de Vinicius: se a ifrica, no geral, se caracteriza pel as disposi<;:6cs 
I,sfquicas, reflex6es e vis6cs de mundo enquanto experiencias intensa
It'Il~rllc vividas, nao havendo oposi\{ao entre sujeito c objeto, como se 

tlma poetica cunhada no drama, ou seja, em uma determinada for
ma de sua apresenta\{1to? A pergunta procede se entendermos a poesia de 
Vinicius no fio que separa a objetividade do real basta retomarmos a 
imagem do pedreiro e a subjetiva\{1io Ifrica - figurada na imagem do 
lll'quiteto - ou seja, na mascara como urn encanto secreto, uma represen
I!H,~aO apaixonada e incessante da propria persona. Assim sendo, pedrei
1'0 e arguiteto se constituiriam tal qual figuragoes, papeis a serem 
dcsempenhados. A poesia passaria a ser uma atualiza\{ao constante da 
~'xisl6ncia, urn hi-de vir, porque as coisas devem ser vividas imediata
mellIe, 0 que e0 mesmo que dizer dramaticamente. Vinicius e 0 pocta 
rL~dreiro, suando ao assentar palavra pOl' palavra na constru<;ao do poe
n1ll, Pdo menos quer .'IeI' assim, mas somente como personagcm com 0 

~Ililil se identifica parcialmente. Da mesma forma, quer possuir 0 dlculo 
do engenheiro, as arma\{oes virtuosas do arquiteto e a racionalidade 

orgllnizativa do empreiteiro, tudo parcialmente, Dois nenhum desses con

• (~ interessante, nesse sentido. a percep,<3.o aguda de M:'irio de Andrade ao abordar ::1 

inidal de Yinicius a partir da afirmac,:ao de uma Ji{'/'sollalidad(': "Porcm, a 
rcrsollalidade demon strada pOI' Yinicius de Moraes nos livros anteriores era, se nao 
rnl.~lI, pclo menos bastante reorganizada pOl' preconceitos adquiridos. Era uma pcrso
nlllldndc que se retratnva pela doutrina estctica adolada, muito mais que uma real 

vinda de fatalidades interiores. 0 que ha de adminivel no pocla C 
mocidade. ter cOllscguido autocrilica bastanle pm rcconhecer 0 

em que esLava, e LenLar se enriquecer de mais 
profunda, mais humana, mais pessoaJ realiclade" Ill: MORAES, obm eitada, p. 74. 
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juga a totalidade de atrihutos a partir da qual se possa constituir plena
mente 0 sujeito e 0 poeta Vinicius. 0 esfacelamento da lugar ao 
ordenamento das a<;6es de construir/compor uma casa/poesia, na logica 
da produ9ao alienada da qual ja falamos. Estar em lugar nenhum no 
processo, mas disperso em todos os lugures ao mesmo tempo: a bossa de 
Vinicius e, ambiguamente, uma rarefa9ao e uma multiplica<;ao do sujcito 
Hrico. Mais ainda, e a representa<;ao de uma sen sihilidade fraturada em 
urn mundo no qual nao e possivel constituir lima unidade. 0 poet a das 
paix6es, como querem seus biografos e todos aqueles com os quais viveu 
_ os mesmos que vcem somente 0 Vinicius de suas mem6rias - eo poeta 
de um mundo difuso e disperso, urn mundo angustiante, no qual a for<;a 
erotica surge como possibilidade de coesao e coerencia. 

Daf ser inevitavel falar do erotismo como urn dos eixos dessa poesia, 
particularmente do erotismo como extravasamento de uma paixao dolo
rosa, sendo 0 amor 0 desejo de completude. A realidade psicol6gica da 
procm'a inaican9avel da metade perdida serve de base para lermos essa 
poesia. Associe-se a isso uma doutrina do amor muito particular, urn 
conjunto de condutas a serem seguidas em se lratando do amar refinado, 
mistura peculiar de prazer carnal e gozo do espirito. As rafzes dessa 
er6tica podem ser, segundo Octavio PAZ (1994, p. 69-91) recuperadas 
numa mescla de Antiguidade Classica e Idade Media. Ha uma 
absolutiza930 da mulher amada. Por vezes, 0 eu \frico se man tern petri
ficado ante a beleza hipnotica de seu objeto amoroso, ainda que nao pare 
por af. Todo 0 discurso e de sedu<;ao e, por isso, tende sempre para 0 
contato, para 0 toque, para 0 deslizar e 0 atritar entre peles, para as 
trocas de f1uidos. Se, de acordo com a doutrina plat6nica, e somente na 
hora da morte que as almas imortais, livres de seus corpos, tern exilo no 
amor, em Vinicius, contrariamente, 0 amor c vivido em cada vaG mo
mento, como que em uma obsessao. Amar e realizar-se fisicamente e 
mental mente no amor, compondo para si uma figura da mulher amada 
que nUllca se esh09a plenamente, mesmo que possamos identificar as 
mulheres reais por detras das fantasias. A tenta<;30 de colar os versos de 
amor aos amores vi vidos pelo poeta e grande, e nela boa parte da crftica 
denapou, como se a pessoa de Vinicius devesse representar seu papel de 
poeta de maneira que nao se descolasse uma coisa da outra. A persona 
Vinicius, como ja disse, parece fazer da poesia urn roteiro para a propria 

vida. 
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o uIl10r platonico e 0 amor cortes sao fonte da poesia de Vinicius. 

Mu" e0 procedimento da "cortesia", e nao 0 platonismo frio e intelectu
III. que regra sua poesia. A ligadura entre alma e materia corresponde ao 
"prlmeiro mandamento da cortesia", em sintese, "0 amor a urn corpo 
ru:1()" (PAZ, obra citada, p. 79). A rela9ao se estabelece em termos de 
NerviIismo, somente enquanto um papel a ser desempenhado, 0 que nos 
trllllsporla novamente ateatralidade inerente apoetica viniciana. 0 amor 
" c.lcrn.o enquanto dure, e sua dura9ao eno atimo de uma chama: essa 
ImugcJ11, expressao que se tomml uma insignia do proprio pocta, parado
~lIlmcnte condiciona 0 amor a uma medida temporal sem que se perea 
.\1<1 possibilidade de transcendencia. de eleva9ao. Os amantes, pelo me
nos por urn instante, uma brevidade de tempo, escapam da realidade e 
'~()l1qlljstam a condi9ao eterea e inefavel. Contudo, 0 gozo ffsico tamhem 
6 0 conhecimento de uma realidade oculta, que pode ser atingida ml0 
[)ela intclectualidade, mas sim pelo corayao. No cerne da palavra, como 
jd ul'irmei, pulsa a vida, assim como no centro do cora9ao, cerne do 
sl:lllimcnto pelo ser amado. 

Como disse anteriormente, tais considera90es quase que exigem a 
h:itura de uma poesia. Pretendo ser breve. Importa verificar algumas das 
possibilidades te6ricas apresentadas acima. Eis 0 poema: 

ALLEGRO 

Sente como vibra 

Doidamente em n6s 

Urn vento fcroz 

Estorcendo a fibm 


Dos caules informes 

E as plantas carnfvoras 

De bocas enormes 

Lutam contra as vfboras 


E os rios soturnos 
Ouve como vazam 
A agua corrompida 

E as sombras se casam 
Nos raios noturnos 
Da lua perdida. 
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Datado de 1939, "AI \egro" permite, em uma primeira leitura, no
tar algumas das transformay6es pelas quais passou Vinfeius durante sua 
estada na Inglaterra. Solitario em urn quarto de estudos, no tempo em 
que desfrutava de uma bolsa de estudos, eoneedida pelo Conselho Brita
nieo, para estudar literatura e lfngua inglesas em Oxford, Vinicius inicia 
seu trabalho de apuramento e eontenyuo verbal, al6m do trato com for
mas poetieas mais delineadas, 0 que decerto foi decisivo para uma alte
rayaO significativa no romo que vinha seguindo. Em paralelo ao 
aprimoramento na composiyiio dos versos, houve tambcm urn aproveita
mento mais eonsistente de elementos provindos do cotidiano/' 0 que sig
nificou 0 inieio do distanciamento da poesia embebida quase que 
exclusivamente no sublime. Dessa epoca, portanto, fOljava-se sua dic
yaO poetica mais completa. A experieneia da distancia, f oryando um mo
vimento ao mesmo tempo para fora e para dentro, permitiu a depurayaO 
formal e sensfvel do poema. 

A eoneentrayao da forma poetica, possivelmente produto de uma 
tarefa ardua de planifieayao e estlUturayao, se faz em razao de obter 
uma maiorcomplexidade, pelo intrincado de relac;oes imageticas e sono
ras, cujo ponto de chegada deixa entrever materia e metodo. A eonstru
<;ao enxuta, que revela a eficacia em articular a assunto afonna de maneira 
a compor uma unidadc, pode ser entendida como urn esforyo claro de 
redw;ao do discurso !frieo aquilo que possa ser mais esseneial. Essa 
essencialidade, pOl' sua vez, torna-se a porta de entrada para os signifi
cados que podem ser suscitados pelo poema. Convem, no en tanto, com
preender essa queda para 0 esseneial em sua realizac;ao particular, isto e, 
no poema. 1sto pOl'que importa para minha Ieitura como se da a 
dramatizac;ao do eu !frico como recurso da eomposic;ao poetica. 

o motivo central do poema, eonforme se pode apreender em uma 
primeira leitura, parece ser a do ato amoroso, descrito numa imagem 
continua de dois corpos que se en vol vern mutuamente. Esse entrelaya
mento 6 visto em uma (inica cena que vai se desdobrando. Da mesma 
forma, nota-se que 0 elemento humano, figurado de maneira a evidenciar 
um aspecto coreognifico, surge misturado a elementos de uma natureza 
que sugere, a todo 0 tempo, os movimentos bruscos dos corpos que se 

o N50 por acaso, esse poema aparece em uma divisao das Obras Completas intttulada 
"0 encolllro do CotidimlO". Essa divisao de sua Poesia Completa e Prosa. 
pOl' Afrilnio Coulinho em 1968, conloll com estrcila colabora!,ao do poeta. 
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.n~onlram durante 0 ate amoroso. A violencia, expressa pelos ventos 

que sopram raivosos, pelas plantas que pelejam ou pelos rios que vazam, 

tkmollstra uma especie de desorganizayao e desestabilidade do mundo, 

que nada mais e, no poema, do que uma extensao da subjetividade a 

I:uminho de sua fusao junto ao corpo amado. Ha, porlanto, um processo 

de figurac;ao cujo mecanismo oculta nas imagens da realidade natural a 

Jtll1~no dos corpos em urn devaneio que vai ganhando em intensidade. A 

adjclivtl<;ao ("feroz", "informe" e "carnivora") aloja 0 ato amoroso no 


, J'lIIlIlO do desejo corporeo, 0 que se integra ao lorn elevado sugerido pelo 
"1Il'llIl~" e pelo "ouve", verbos de inegavel apelo sensorial, mas, por se 
~~nc()nlrarem no modo imperativo, acabam pOl' indicar urn impulso para 
clmu. A sensac;ao e de que 0 amor habita 0 alto e 0 baixo, religando, l1a 
'~(lllSUmayao carnal, a profundidade da planta e a superffcie da lua. 

A eomposiyao imagetica retira qualquer possibilidade 

cOl1lcmplativa da percepc;ao. Nao estamos diante de uma natureza mor

ou mesmo de uma paisagem que sirva de cenario para 0 idflio amoro
so, 0 poema pareee dizer de urn estado da natureza que se apresenta em 
~:()llvlllsao, em movimento continuo que transforma as palavras em ges
Ius. A aproximac;ao, portanto, nao 6 com as artes plastieas, mas sim com 
II dan9a. Ha uma forya encantatoria que modula 0 poema, de maneira 
que sua composic;ao imp6e anossa ateI1yao urn efeito dram<itico. OS 
WI'SOS, entrela<;ados pela for9a dos enjahements e dos cOl1cctivos, tor
nnm-se um (inico, longo e ininterrupto movimenlo, envolvendo e dilatan
dn os COl-pOS em uma caudalosa sensa<;ao de prazer. Nessa volubilidade, 
11111 ell se dirige para urn ttl, mostrando, como se estivessem ao mesmo 
tempo fora e no centro do torvelinho, as sensac;6es que perpassam por 
Ileus corpos. Casam-se 0 eu eo tu, no tempo em que se mcsc\am 0 huma
110 e a natureza, em uma unica figura que nao se deixa vel' nitidamente. A 
nutureza ressoa de dentro para fora dos corpos, rompendo e diluindo, 
pcla forc;a Ifrica, as diferen9as em urn gozo (inieo. Caules e bocas, suge
rindo orgaos sexuais, lutam pOl' desejarem-se, transpondo metaforica
mente para 0 poema urn princfpio mftieo de completude e de satisfayao. 
Amor e palavra correspondem-se, na condensayao do jogo amoroso, ao 
rJ izcl' e amar. Essa forma de comportamento sexual representa a estilizac;ao 
de urn c6digo euja prtitica preve eompatibilizar 0 amor como espetaculo 
i.' 0 amor como completude. 

o poema resulta em uma imagem escandalosa porque propoe uma 

salisf"a9ao plenamente atingida, urn amor plenamente realizado e apazi
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guado ap6s 0 contato flsico. Seu [itu10, "Allegro", e, a um s6 tempo, 
referencia estrutural e iron ia. Referc-se, primeiramente, it voltipia a que 
sao submetidos as corpos no momenta de entrega. Entretanto, etambem 
a contraface da angustia da dissolu~ao do sujeito no objeto. 0 titulo, 
relirado do universo da musica. acentua a falta de cOlllornos precisos 
das imagells presentes no poema. Em vez de eoisas, sao as sensa~5es que 
sao figuradas no andamento vivo sugerido musicalmente. Tal idciu e 
refon;ada pel a constrlll;:fto do poema em redondi lha menor. A cada fim 
de verso temos uma estocada, uma simula~ao do ato amoroso, um 

A atmosfera suseitada no poema, no fluxo e refluxo da paixao, 
aponta para uma expericneia ambivalente de abandono e rigor: abando
no de si na satisfas;ao frenetic a e volatil da injunc;ao amorosa e rigor na 
norma de exeCUC;ao dcssc mesmo amor. Percebemos uma espec ie de in
comodo e rudeza, como se 0 poema fosse uma transcri;;;ao imcdiata de 
um estado sensorial e afetivo marcado pela mistura de carinho e rispi
dez, "vfboras" e "rios soturnos". A fusao entre 0 humano e a natureza 
prop5e quase que uma resoluc;5.o do primeiro no ultimo, ao mcsmo tem
po em que ena forma poetica que se torna posslvel condcnsar a experi
encia amorosa. A base anal6gica que estrutura 0 poema, trabalhando no 
intervalo entre 0 humano e 0 natural, reforc;a um princfpio exprcssionista 
no qual a imagem nao deve imprcssionar os sentidos, mas penetrar e 
atingir profundamente a percepC;ao l

. Tudo passa a ser, entao, enccna
c;ao. 0 extravasamento do subjetivo na objetividade do mundo torna-se 
enfim, no poem a, aeeno e leatro. Eo eu !frico vaga pelo mundo disforme, 
representando 0 conflito de sua pr6pria paixao. 
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