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Abstract. This comparative study traces the formal and substantive

influence of Camoes’s sonnets and some passages from Os Lustadas

(1572) on Manuel Alegre’s Com que pena (1992). Using the concepts of

dialogism, intertextuality, and mythopoetics, it aims to demonstrate that

contemporary Portuguese poetry, as exemplified by Alegre, undertakes a

formally and thematically revisionist approach to the classical Camonian

model. In Alegre’s work, this task of reinterpretation is directed at a

legitimation of his poetry through an alignment with the literary value

represented by Camoes and with the central themes of Portuguese literary

and cultural history.

A teoria literaria reconhece, na gesta9ao de um texto literario, a presen^a de uma

relativa influencia de textos culturais que exercem a sua motiva^ao estetica e

ideologica no texto produzido (Kristeva 111). Esse procedimento dialogico tern

as suas particularidades e propriedades especificas (Bakhtin 85-106). Uma delas

diz respeito ao fato de o autor, pot meio dessa dialogia intertextual, poder se

distinguir como criador original, quando capaz de manipular de forma criativa

o material utilizado de outras fontes (Brownlee and Stephens 1-19).

Tendo por base no^oes desse tipo, este estudo da presen^a de Camoes em

Manuel Alegre consiste num exame de aspectos formais e conteudisticos da
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poetica camoniana, que, submetidos a um tratamento estetico inovador, cons-

rituem o cerne do fazer poetico de Manuel Alegre. Essa especie de apropria9ao,

baseada na intertextualidade, tern como resultado a produ^ao da nova poesia

de Alegre por meio da reinterpreta^ao da antiga poesia de Camoes (Brownlee

109-27). Alem de preservar o valor do seu modelo, do seu “proprio poetico,”

(Castro 5-23, 69-77, 129-166) a poesia de Alegre reinterpreta-o com origi-

nalissima recriatividade, tornando-o atual na medida em que reavalia e recons-

troi as suas ideias e sentimentos originals (Brownlee 109-27). E nesse sentido

que talvez possam ser entendidas as palavras de Borges ao comentar que “cada

escritor crea a sus precursores” (128).

Essa releitura de Alegre consiste numa verdadeira reatualiza9ao temporal

de Camoes, na medida em que resgata a sua poesia a propriedade de inspirar

e de dar forma e modo de ser a atual visao do poetico expressa por Alegre.

Apesar de situados em diferentes momentos historico-culturais, as condi9oes

dos respectivos tempos vividos pelos dois poetas apresentam problematicas

analogas, tornando-se a visao e a imagem camonianas motivo para Alegre

redimensionar, em moldes transfigurados, a visao camoniana na sua propria.

Alegre professa essa correspondencia com um pacto de fidelidade a Camoes,

expondo, no poema “Criptografia” do seu livro Com que pena (1992), o seu

proposito inter e metatextual de fazer a sua poesia enquanto “leitura-cons-

tru9ao” (Todorov 420), de forma transubstanciada, do seu modelo elegido,

sugerindo mesmo uma disposi9ao de mistifica9ao psicografista:

Da rosacea de enxofre nasce o pacto

da magia da formula do rito

vai-se a ver e Camoes e o proprio acto

de passar a poema o nunca dito.

Tern cornos que nao vem no retrato

tern pes-de-cabra e o fogo do maldito

e quanto mais disperso mais intacto

val-se a ver ele dita e eu passo a escrito.

Intertexto intervida intersemantica

alquimia alquimia escrita quantica

vai-se a ver e Camoes e a voz que dita.
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E ja nao sei se escrevo ou se sou escrito

e a magia o fogo o signo

cripto-

grafia de uma escrita em outra escrita. (Alegre 49)

A influencia e o reaproveitamento do modelo camoniano na literatura

portuguesa e uma realidade tradicional, bastando aqui apontar como razao

precfpua disso o fato de Camoes ter escrito numa epoca, de forma inigualavel,

propicia para definir as bases fundadoras do que veio a se conhecer, de forma

peculiar, como sentimento lirico e espirito epico da indole racica portuguesa.

Haja vista disso o exemplo de Pessoa, o super-Camoes de Mensagem (1934),

obra pretendida como uma replica lirica a epica de Os Lusiadas {\‘b72). Com
intento semelhante ao de Pessoa em resgatar valores eticos do glorioso passado

portugues refletido por Camoes, os poemas de Com que pena de Alegre apre-

sentam-se nos limites de uma ironica utopia, na medida em que a sua lirica,

invocando o canto da autenticidade historica lembrada por Camoes, enaltece

sentimentos e idealiza^oes inconformados com critica realidade do seu tempo.

Colocada em destaque impar a genial magnitude da revisita9ao de Camoes

por Pessoa, Alegre e um dos muitos poetas da modernidade portuguesa que,

cada um a seu modo, recorreram-se a ilusao de transput e ultrapassar as li^oes

do mestre quinhentista. Entretanto, essa vontade de supera^ao desse “peso”

camoniano, intentada por esses poetas, esbarra em questoes que tern a ver com

a forma^ao dos chamados mitos da cultura nacional (e Camoes e um deles),

panteonizados, desde a tradi^ao, por seu valor literario e poetico, cujo alcance

cosmovisivo e estetico adquirem a qualidade de valores intemporais e universal.

Manuel Alegre e um poeta que, consciente disso, faz a sua poesia como lei-

tura-constru^ao colada em Camoes, num processo simbiotico de remitifica^ao

do seu modelo, descobrindo nele situa^oes de alcance significativo para avaliar

poeticamente a sua propria epoca. Reinterpretando a figura do poeta e da sua

obra, Alegre subintitula o seu livro Com que pena com a apologetica dedica-

toria “Vinte poemas para Camoes.” O primeiro poema da coletanea lembra

Os Lusiadas, invocando e equivalendo Camoes ao proprio heroi dessa epopeia

(Vasco da Gama), recordando, assim, a invocatio da epopda classica. Atra-

ves deste processo metonimico, Alegre assume-se, por transposi^ao, como um
novo bardo ao feitio camoniano, responsavel pela continua^ao do tradicional

legado poetico e historico portugues. Invoca, para tanto, o canto camoniano a
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inspirar-lhe como singradura. Por meio dessa estrategia retorica, Alegre, ao se

colocar como sujeito da enuncia(;ao de um mito, confere a si proprio conota-

^oes mitificantes, na medida em que se torna provedor de um mito.

Entretanto, a mitopoetiza^ao de Camoes por Alegre obedece teoricamente

a certos procedimentos poeticos e estilisticos. O primeiro deles e o uso da

niLisicalidade e de imagens mitificadoras (Friedrich 17-40). Outro recurso e

o emprego de uma linguagem metaforica de alta densidade simbolica, que

conota uma temporalidade imune a organiza^ao da razao logica (Frank 15-17).

Trata-se de um tempo que adquire a dimensao da intemporalidade anterior ao

logos (Blumenberg 38). Ao fazer uso desses procedimentos mitificantes, Alegre

recorre ao proprio estilo e propriedades poeticas de Camoes. Dessa forma, ao

tratar do hipotexto camoniano de forma mitopoetica, Alegre confere a sua

propria poesia um estatuto mitico aproximado ao seu modelo.

Para assim proceder, o primeiro elemento a ser aproveitado por Alegre refere-

-se ao ritmo melodico e a cadencia vocabular empregada por Camoes nos sens

sonetos e na sua poesia epica. Concomitante com essa reelabora^ao estilfstica,

Alegre vai estruturando as ideias tematicas da sua cosmovisao poetica consubs-

tanciada na interpreta^ao da vivencia de Camoes enquanto homem e poeta,

conforme pode ser notado nos seguintes versos de Com quepena:

Desterro desconcerto desatino

vai-se a vida em palavras transmudada

vai-se a vida e cantar e um destine

pagina a pagina de pena e espada.

Conjura desengano ma fortuna

oxala so vocabulos mas nao

a escrita nao se cinde e a vida e um

cantar e sem perdao sem perdao.

Quebrar a regra nenhum verso e livre

outra e a norma e a frase nunca dita

la onde de dizer-se e que se vive.

Cortando vao as naus a curta vida

transforma-se o que escreve em sua escrita

Lusiadas e a palavra prometida. (43)
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Este poema de Alegre, atraves da metatextualidade construida com base na

apropria^ao do texto camoniano, constitui uma verdadeira biografia poetica

de Camoes. A fidelidade foco-emblematica da constru9ao textual de Alegre faz

uma mimesis estetica do discurso poetico original em todos os seus mVeis: estru-

tural, estilfstico, semantico e tematico. Em termos de substrato mitopoetico, o

texto camoniano, repoetizado por Alegre, mitifica, em grandeza epico-ideolo-

gica, a nacionalidade historica portuguesa decantada literariamente, recordando,

dessa maneira, a tradi^ao da mentalidade lusitana da equivalencia entre Patria

e cultura literaria, genialmente concebida e marcada para a posterioridade por

Fernando Pessoa ao dizer: “A minha patria e a lingua portuguesa” (17). Recu-

perar o sentido da grandiosidade passada atraves da missao do escritor, que se

imola em fun^ao da escrita patriotica, parece ser o significado do mito camo-

niano entrevisto por Alegre. O verso final do soneto de Alegre, “Lusiada e a pala-

vra prometida,” reflete claramente a nostalgica esperan^a que todo mito encerra

na disposi^ao de sua reatualiza^ao temporal (Blumenberg 17).

A seguir, algumas considera^oes mais pontuais merecem ser feitas para se

verificar essa mitopoetiza9ao de Alegre decalcada no texto camoniano. Den-

tre iniimeros outros versos retrabalhados por Alegre com base na poesia de

Camoes, os seguintes “Cortando vao as naus a curta vida” e “transforma-se o

que escreve em sua escrita” constituem uma referencia metatextual aos versos

“Cortando vao as naus a larga via” e “Transforma-se o amador na coisa amada,”

respectivamente de Os Lusiadas (1X.51) e do soneto camoniano que principia

por aquele mesmo verso. Entretanto, o que poderia ser aqui tornado como

vulgarmente parodistico possui a seriedade de um sentido ironico e reflexivo,

pois corresponde a ideia de efemeridade historica do destino do poeta e da

gloria da sua na9ao Quinhentista a ideia de perenidade mitico-simbolica em

que tal gloria e destino se transformariam na posteridade.

A reapropria9ao de Camoes por Alegre e, em todos os seus aspectos, de

uma coerencia estetica e ideologica quase que perfeita. Para uma maior con-

vergencia dos temas, Alegre apura-se inclusive na imita9ao estilistica do seu

modelo. Nesse sentido, o ritmo melodico de Alegre reproduz o estilo camo-

niano da cadencia encontrada no decassilabo de incidencia tonica regular-

mente feita na sexta e decima silabas, conforme pode ser notado nos seguintes

versos: “Desterro desconcmo desarmo, / vai-se a vida em pa/^ras transmu-

dadd.'' Alegre, para demonstrar a sua consciencia da adequa9ao entre estilo e

ideia, muda esse esquema ritmico no verso em que ele fala do livremetrismo.

Assim, em “Quebrar a regra n^nhum verso e //vre,” de decassilabo o verso passa
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para endecassilabo, e a tonicidade recai na setima e na decima primeira si'labas.

Outro elemcnto detcrminanre da melodia poetica de Camoes, reapro-

priado por Alegre, e a repeti^ao na forma do polyptoton, isto e, o emprego

lexical e/ou sintatico de termos de varia^oes cognatas. Dentre os varios casos

deste recLirso em Camoes, destacam-se os seguintes:

MucLim-se os tempos, mudam-se ^s vontades,

mudn-se o ser, muda-se a confian^a;

todo o mundo e feito de mudan^a.

Tomando sempre novas qualidades. (Camoes 102)

Alegre utiliza esse mesmo recurso como indiretas referencias a Camoes,

como nos seguintes exemplos de Com que pena\ ''vai-se a vida [...] / vai-se a

vida [...] / cantar e sem perddo e sem perdao / [...] transforma-se o que escreve

em sua escritd' (43). Esse recurso da repeti(;ao garante a musicalidade natural

da lingua (Friedrich 27), tornando-se um elemento essencial para a consolida-

^ao do efeito mitopoetico. Se a constru^ao mitopoetica de Camoes, feita por

Alegre, se baseia num dialogo intertextual e se o dialogo se caracteriza pelo

uso, dentre outros recursos, da repeti^ao enquanto produ^ao de um envol-

vimento emocional (Tannen 48), entao esta explicada a disposi^ao emotiva

com a qual Alegre dialoga com Camoes na sua poesia. Tal disposi^ao dialogica

da mitopoetiza^ao camoniana de Alegre pode ser empaticamente notada nos

seguintes versos de Com que pena: “teu canto e tu sao nossa rima e nosso ritmo

/ decassilabos em volta do planeta” (10).

No afa de elevar Camoes a simbolo cultural da nacionalidade portuguesa,

Alegre corresponde ou amplia o canto literario do poeta renascentista a pro-

pria melodia da voz popular:

Talvez soubesse [Camoes] o que mais tarde

Eliot havia de formular: a miisica

da poesia e a musica latente do falar

corrente [...]. (32)

E bastante conhecido o sentimento nostalgico dos velhos e autenticos valo-

res da ra^a portuguesa, que Camoes expressa para censurar os desmandos mate-

rialistas responsaveis pelo declinio cultural, moral e politico de um Portugal na

epoca do seu imperio ultramarino; sentimento esse associado a sua cosmovisao
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poetica e filosofica do estado caotico e desconcertado do moderno mundo em

que vivia. No terreno mitico, declfnio e desconcerto constituem a contraparte

disforica do modo de ser das constru^oes miticas (Bollack 67-116). Alegre, da

mesma forma que Camoes, expressa uma nostalgia do passado portugues tra-

dicional, revela um sentimento nostalgico da passada, porem profetizada por

Camoes como fatua e efemera, gloria de um Portugal da epoca das conquistas

e expansao alem-mar, podendo-se, com essa aproxima^o, afirmar que, para a

mentalidade e cultura portuguesas, o binomio patria-poesia constitui-se essen-

cialmente baseado na memoria do passado. Nesse sentido, podem ser lidos os

seguintes versos de Com que pena\

Vai-se a India em vogais e consoantes

o resto e morrer de pequenez

Camoes porque poema nunca dantes.

Maldivas Madagascar Mozambique

nao mais can^ao um ritmo portugues. (47)

Como nota final dessa nostalgica reconstru^ao mitopoetica de Camoes,

Alegre testemunha o realizar da profetica intui^ao camoniana ao, paradoxal-

mente (porque misto de euforia e fatalismo), conceber a funda^ao heroica da

identidade nacional ja continente dos motivos e das causas germinais do seu

proprio fim. Dessa epoca passada—de cujas reencarnazoes o Mito do Sebas-

tianismo tornou-se a expressao mais autentica—o que resta e so a literatura,

o heroico poetico da epica camoniana. Mesmo a sua imortal grandiloquencia

passa com a morte do seu autor, num povo que perdeu a sua cultura, tornando-

-se na “gente cega e muda [que] somos nos” (41). Devido a isto, Alegre pede

que o hipotexto mitopoetico de Camoes fale atraves de si, da sua poesia de

Com que pena, isto e, com a pena (instrumento) da escrita de ambos e a pena

(sofrimento) por ambos sentida pelo destino historico e cultural do seu povo.

Na sua absoluta fidelidade poetica e idearia a cosmovisao camoniana, Ale-

gre, ressentido com a condiqao do seu proprio tempo cultural e historico, con-

tinua incansavelmente a tecer e a destecer—Penelope ulissiaca a espera do seu

Portugal—o tecido textual de Camoes, flamula da identidade nacional. Assim

e que Alegre—com o sentimento do desconcerto dos versos do seu inspirador

(“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”), mas sem perder a tipica

amorosidade (“[Amor] e dor que sente sem doer”)—finalmente endere^a a

Camoes o seu apelo apostrofico:
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Com que voz nos diria com que voz?

O tempo se mudou mas nao o sen

talas connosco as vezes quase a sos

e o que te doi nos dizes sem doer. (41)

Dada a densidade do poder de intertextualiza^ao e metatextualiza^ao de

Alegre, resta conckiir, pergLintando a outro poeta do mais genumo sentimento

portugLies e universal—o Fernando Pessoa da “Autopsicografia”—o que ele

diria da dor-sentimento de Camoes refletida no verso de Alegre: “e o que te

doi nos dizes sem doer” (41).
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