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Nota previa
 

Neste segundo Boletim sobre Camoes, sao 
apresentados alguns estudos, ou excertos deles, 
que permitem ver a diversidade e tambem as 
convergencias de pontos de vista de alguns dos 
especialistas na leitura dos textos camonianos. 
Alguns dos seus autores sao ja "classicos", isto e, 
lugares de visita<;:ao obrigat6ria para quem quer 
entrar mais profundamente na leitura da obra; 
outros, sao criticos mais jovens mas ja conheci
dos, que apresentam algumas perspectivas novas. 

Atraves destes textos, somos convidados a 
considerar a multiplicidade das venentes inscritas 
nas Rimas de Luis de Cami5es, entre as quais as 
seguintes: 

modos de rela<;:ao desta poesia com 0 "pla
ronismo" e 0 "neoplaronismo", com 0 

"petrarquismo" (Eduardo Louren<;:o, Rita 
Marnoto, Vitor Aguiar e Silva), com a 
"mitologia" enquanto "horizonte presente e 
estruturante da imaginar;ao poetica de toda 
uma epoca" (E. Louren<;:o); com a "crise da 
racionalidade de uma epoca hist6rica e do 
seu modelo de homem e de mundo" (V. 

Aguiar e Silva);
 
inscri<;:ao poetica do "desejo" (E.
 
Louren<;:o), do "amor" (V. Aguiar e Silva),
 
da "natureza" (H. Cidade), do "desconceno
 
do mundo" (R. Mammo), da "melancolia"
 
(E. Louren<;:o), do desengano (Jacinto do
 
Prado Coelho), etc;
 
fundamentos ideol6gicos e esteticos desta
 
poesia (Jorge de Sena);
 

-	 mundividencia, atitudes e posi<;:i5es do 
sujeito !irico, observadas atraves da com
plexidade das vertentes tematicas, dos pro
cedimentos forma is/ linguisticos que os 
diversos generos cultivados nas Rimas 
revelam (M' do Ceu Fraga, Oscar Lopes, V. 
Aguiar e Silva, R. Mammo, J. de Sena); 

afinidades e distancias entre composi<;:i5es 
de medida velha e de medida nova (Isabel 
A. Almeida) 

- analise e reflexao sobre alguns poemas 
(J. de Sena, O. Lopes, M." Vitalina Leal de 
Matos, Vasco Gra<;:a Moura); 
'1convocar;aoJ de t6picoS e de textos albeios" 
(V. Gra<;:a Moura, H.Cidade, entre outros) 

Tambem a Bibliografia, embora sumaria, 
podera contribuir para urn conhecimento acruali
zado dos Esrudos Camonianos. 

Na escolha de muitas das entradas bibliogra
ficas, na correc<;:ao de alguns dados, como ainda 
na selec<;:ao de alguns dos esrudos a apresentar, 
teve muita impoltancia a contribui<;:ao de Maria 
do Ceu Fraga, professora da Universidade dos 
A<;:ores. 

Aqui the agrade<;:o nao s6 a competencia par
tilhada como ainda a pronta disponibilidade para 
esta "co-labora<;:ao" a distancia. 

Isabel Allegro de Magalhaes 
Lisboa, Mar<;:o de 2001 
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EST U DOS. 

INTRODU~6ES. 



o Desconcerto 
(excerto) 
RITA MARNOTO* 

Os reflexos da ruptura da unidade ontol6gica 
do sujeito estruturam-se, no lirismo portugues do 
perfodo maneirista, em torno de duas grandes 
linhas de for~a, que se encontram intimamente 
relacionadas, e que tern a sua correspondente em 
dois momentos fulcra is do segundo Iivro tratado 
de Petrarca De remediis utn:usque j01'tunae: "dis
cordia animi fluctuantis" (Rem. 2. 75.) e "tristitia 
et miseria" (2. 93). 

o adensamento dos sinais de inquietude que 
e caracteristico da cosmovisao desta epoca, e que 
vai de par nao s6 com as perplexidades suscita
das pela teoria do analogon, como tambem com 
a altera~ao do papel desempenhado pelo neopla
tonismo, que deixa de funcionar como motivo 
equilibrante, tern por sucedaneo a abertura de 
fracturas insanaveis na intimidade do sujeito. 
Entao, sob 0 peso de uma melancolia dolente, 0 

poeta fica mergulhado num ensimesmamento 
depressivo. Estas duas atitudes vao encontrar no 
c6digo petrarquista urn meio de expressao privi
legiado - a primeira enquanto "discordia animi 
fluctuantis", a segunda enquanto "tristitia et mise
ria", que e intimamente associada a uoluptas 
dolendi e ao sentimento da natureza - e serao 
objecto de estudo nas paginas que seguem. 

Pedra-angular da representa~ao litera ria da 
fragmenta~ao ontol6gica do amante e 0 pr6prio 
caracter fluido e inatingivel da Figura feminina, 
conforme foi apresentado - que tern por suceda
neo a continua e incansavel tentativa de preen
cher 0 espa~o que medeia entre 0 sujeito e 0 

objecto de desejo atraves da palavra. 0 poeta 

• In 0 Petrarquismo Portugues do Renascimento e do 
Maneirismo. Coimbra: Universidade de Coimbra. 1997, 
pp.588-603. 

sabe que 0 dominio desse centra que ansiosa
mente busca nao se encontra ao seu alcance, 
mas nao desiste da tentativa de ir desvendando 
os meandricos percursos que 0 envolvem. 

Interpretado a luz destas considera~oes, 0 ful
cra petrarquista do lirismo dos poetas portugue
ses do periodo maneirista encontra 0 seu corre
lato directo na poesia dos Rerum uulgarium 
jragmenta. Para Petrarca, a palavra erige-se em 
instrumento atraves do qual vai colmatando a 
irredutivel fenda que separa 0 amante da mulher. 
Mas como Laura representa urn centro ubfquo, 
descentrado e inatinglvel, 0 movimento que 
anima 0 discurso torna-se inesgotavel. Do espa~o 

que vai entre 0 objectivo visado e a impossibili
dade de 0 alcan~ar, entre palavras e coisas, nasce 
urn vazio, urn silencio continuamente preenchido 
pelo canto poetico. 

Os grandes temas do lirismo camoniano e da 
poesia portuguesa maneirista, em geral - feita 
excep~ao as areas dominadas por urn neoplato
nismo espiritualizante -, tern na sua origem moti
vos tipicos das paginas dos Rerum uulgarium 
jragmenta, mas que depois serao desenvolvidos 
de urn modo mais inquieto, no sentido de uma 
polariza~ao do impacto das sensa~oes e das 
vivencias apresentadas. E sabido como 0 clima 
que domina 0 Portugal de finais do seculo XVI, 
inicios do seculo XVII, e ensombrado por sinais 
de uma depressao social e econ6mica que se 
espelha na crise de sucessao dinastica. Teste sen
tido, Camoes nao deixa de ser urn poeta genial, 
mas nao na acep~ao em que 0 entende a critica 
romantica, enquanto personalidade que constr6i 
uma obra magistral porque inspirado pela miseria 
e pelas vivencias de excep~ao a que os fados 0 

condenam. Se Camoes, enquanto petrarquista, e 
urn poeta verdadeiramente grande. e-o pela 
forma como soube manejar urn c6digo litera rio 
de incidencia secular, de forma a traduzir os 
desenganos de urn homem, de urn poeta e de 
uma na~ao. 

"Discordat animus, et diuersis secum pugnat 
affectibus" (Rem. 2. 75.), afirma a personagem 
Dolor, no capItulo do De remediis utriusque jor
tunae intitulado De discordia animi jluetuantis. 
Na verdade, as situa~6es basicas do Iirismo camo
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niano sao urn sucedaneo do estado de espirito 
magistralmente sintetizado nestas palavras de 
Dolor: a relar;:ao entre 0 choro e 0 canto, 0 

esforr;:o de racionalizar;:ao do real, a valorizar;:ao 
da experiencia, a lucidez representativa do 
vivido, a ruptura da unidade ontol6gica do 
sujeito e 0 confronto da sua pessoalidade com 
forr;:as que Ihe sao exteriores - sintese dos domi
nios conceptuais que passaremos a considerar, 
juntamente com os processos de ordem metrica 
ou estilistica que Ihes sao correlativos. 

Qualquer um destes t6picos e perspectivado 
sob urn olhar que da mostras de urn desengano 
de tal forma profundo, que, pela sua intensidade, 
nao encontra paralelo, de forma alguma, na poe
sia de Petrarca. Esta tendencia tern a sua corres
pondente na obra de poetas de outras Literaturas, 
que nao a Portuguesa, durante 0 periodo manei
rista. Recordem-se, a este prop6sito, os sintomas 
da crise do ditado bembesco patentes na obra de 
um Della Casa ou de urn Minturno, reflexo nao s6 
do desgaste dos fundamentos da teoria da imita
tia, interpretada em sentido normativo, como tam
bem de uma crise social e hist6rica fruto da qual 
a livre integrar;:ao do intelectual na sociedade em 
que vive se mostra cada vez mais problematica. 

A ausencia, do horizonte do simbolismo 
camoniano, do tema da transmutar;:ao dafneia do 
amante, associada a dificuldade em entabular urn 
dialogo efectivo e directo com a mulher amada, 
serao alguns dos pressupostos donde decorrem 
muitas das perplexidades que se geram em torno 
do manejo da palavra poetica. A maior autono
mia do objecto de desejo, ao mesmo tempo que 
acenrua a ansia da sua posse, afasta tambem a 
possibilidade de que venha a ser efectivamente 
conquistado. 

Fruto destas circunstancias, a atracr;:ao e a insa
tisfar;:ao inspiradas pelo canto ostentam relar;:oes 
mais tumultuosas do que nos Fragmenta. Mas esta 
questao envolve problemas muito rnais vastos. 

Sao varias as composir;:oes em que Camoes 
retoma 0 tema petrarquista da rela<;:ao entre 0 

choro e 0 canto. Todavia, 0 espa<;:o que, nesse 
ambito, fica reservado ao canto que se oferece 
como prazer, alem de nebuloso e temporalmente 
superado, e absolutamente subalternizado em 

relar;:ao ao que cabe ao choro. Compare-se, pois, 
o famoso par de composi<;:oes dos Rerum uUlga
rium fragmenta, "Cantai, or piango, et non men 
di dolcezza" (Canz. 229, p. 291; Ap.) e "I" piansi, 
or canto, che'l celeste lume" (Canz. 230, p. 292; 
Ap.), com "Eu cantei ja, e agora YOU chorando", 
ou com 0 soneto "Com grandes esperanr;:as ja 
cantei," [.. .l-

Os momentos de felicidade ilustrados pela 
poesia camoniana ou sao breves e passageiros, 
ou sao enganadores, ou se projectam num outro 
universo supra-sensivel, em conjugar;:ao com 0 

ideario neoplat6nico. Se 0 reduto de felicidade 
que, em Os Lusiadas, constitui a Ilha dos 
Amores, e situado num mundo imaginario, 0 

ideal de paz eterna perspectivado nas redondi
lhas "S6bolos rios que vao" e colocado num 
plano que fica para alem do humano. Ate 0 con
solo que Dinamene oferece ao poeta, quando Ihe 
aparece em sonho, se esvai logo que sobre a 
visao paira urn leve farrapo de realidade. Mal 
comer;:a a pronunciar as silabas do seu nome, 0 

fantasma desfaz-se - "que nem urn breve engano 
posso ter", conforme se escreve no final de 
"Quando de minhas magoas a comprida" [. .. J. Se 
algum momento de alegria the e oferecido, logo 
se transmuta em tormento, como e dito em 
"Horas breves de meu contentamento" [' .. J. 

No entanto, em todas estas circunstancias, 0 

sUjeito reserva-se uma lucidez que the oferece 
perfeita consciencia do engano com que pactua, 
como se de uma imagem observada sobre urn 
ecran se tratasse - 0 que, por consequencia, nao 
pode deixar de 0 impedir de se entregar convic
tamente ao doce comprazimento. 

Na verdade, Camoes insiste, a cada passo, no 
facto de as impressoes que regista decorrerem de 
uma experiencia vivenciada. [... J 

Tal lucidez decorre de urn esforr;:o de raciona
liza<;:ao do mundo que 0 circunda que tern por 
instrumento a pr6pria palavra poetica. 

a modo como Camoes retoma 0 modelo 
estr6fico da canr;:ao petrarquista, que foi a forma 
que escolheu para desenvolver em profundidade 
os grandes temas do seu universo lirico, poe a 
descoberto, sintomaticamente, os prop6sitos de 
c1arifica<;:~10 que 0 movem. Este poeta cultivou, 
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com uma Iimpidez quase geometnca, dois pres
supostos compositivos basicos da can<;;ao italiana. 
o primeiro diz respeito a constru<;;ao estr6fica a 
partir da articula<;;ao entre fronte e sirima, de tal 
modo que os temas apresentados em cada urn 
dos pes da fronte sao desenvolvidos, na sirima, 
com uma coerencia e com uma precisao eXlraor
dinarias. 0 segundo diz respeito a fun<;;ao pream
bular concedida a estancia inicial, que da a 
conhecer, de modo fOltemente sincretico, 0 con
texto Iiterario em cujo ambito se ira desenrolar 
toda a composi<;;ao. Referir-nos-emos adiante, 
com mais pormenor, a recria<;;ao dos moldes da 
can<;;ao petrarquista. 

Ao nivel tematico, esse esfor<;;o de racionaliza
<;;ao debate-se constantemente, porem, com uma 
serie de obstaculos que impossibilita a sua pros
secu<;;ao, 0 que confere a poesia de Camoes uma 
dramaticidade que nao encontramos em Petrarca. 
Fruto de tais circunstancias, a experiencia acaba 
por par em destaque 0 desconcerto do universo, 
seja porquc 0 mundo se reduz a urn jogo de 
aparencias de tal maneira fatuo que chega a sus
citar diividas acerca da interven<;;ao divina, con
forme rezam os tercetos de "Correm turvas as 
aguas deste rio" 

Tern 0 tempo sua ordem ja sabida; 
o mundo, nao; mas anda tao confuso,
 
que parece que dele Deus se esquece.
 
Casos, opinioes, natura e usa
 
fazem que nos pare<;;a desta vida
 
que nao ha nela mais que 0 que parece.
 
CCamoes Rimas Soneto 104, p.168)
 

-, Seja porque esconde uma ordem que so 
Deus conhece e onde 0 olhar humano nao e 
capaz de vislumbrar senao 0 desconceno das coi
sas -

Vos outros, que buscais repouso certo 
na Vida, com diversos exercicios; 
a quem, venda do mundo os beneficios, 
o regimento seu esta encobeno;
 
dedicai, se quereis, ao desconcerto
 
novas honras e cegos sacrificios;
 
que, por castigo igual de antigos vicios,
 
quer Deus que andem as cousas por acelto.
 

Nao caiu neste modo de castigo 
quem pas culpa a Fortuna, quem somente 
cre que acontecimentos ha no mundo. 
A grande experiencia e grao perigo; 
mas 0 que a Deus e justo e evidente 
parece injusto aos homens e profundo. 
CCamoes Rimas Soneto 165, p. 199) 

A maior enfase que Camoes confere, relativa
mente a Petrarca, ao desconcerto traduzido pela 
experiencia, e que e indissociavel da lucidez com 
que vive 0 engano, corroboram nao so uma 
aguda no<;;ao do espa<;;o que vai entre sonho e 
vigilia, ou aparencia e realidade, como tambem a 
consciencia de quanto de ilusorio se encontra 
contido no consolo oferecido pelo canto. Neste 
sentido, a uoluptas canendi assume contornos 
distintos no universo lirico de cada urn destes 
poetas. Se, para 0 vate italiano, a voluptuosidade 
ocupa a zona franca que vai entre sonho e reali
dade, prazer e dor, ou vida e mone, de forma a 
esfumar os confins que os separam, no caso de 
Camoes a sua incidencia poe em destaque a difi
culdade de uma efectiva concilia<;;ao entre esses 
polos, acabando, assim, por reactivar clivagens, 
ao mesmo tempo que traz para primeiro plano 0 

risco do abismo que se abre aos pes do sujeito. 
Donde resulta que a dor tenda a ser literaria
mente representada como realidade e a felicidade 
como falacia. [' ..J 

Todavia, se nos Triumphi 0 que esta em 
causa e a memoria de urn amor nao correspon
dido, na ecloga de Camoes 0 problema que se 
coloca e 0 do cancelamemo de urn passado onde 
se insere uma efectiva afei<;;ao, consignada atraves 
da palavra que a divulgou publicamente, 0 que 
corresponde, em termos psicanaliticos, a impossi
bilidade de remo<;;ao de urn sentimento de culpa. 
E que a Laura dos Triumphi e colocada no plano 
divino do Dante dolce, substrato signico ao qual 
a poesia de Camoes nao se mostra particular
mente Iigada. Sintomatico, a este prop6sito, que 
as reminiscencias dantescas que, nesta fase do 
dialogo se mostram mais vivas, sejam de prove
niencia petrea. A fala de Almeno que se segue 
inicia-se com 0 lamento da dureza da separa<;;ao 
- "0 duro apartamento! 0 vida triste!" CCamoes 
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Rimas Ecloga 3, p. 339 -, para prosseguir com a 
descric;:ao da metamorfose da Ninfa em loureiro. 
A cor dessa arvore e referida, de forma eufemica, 
atraves da expressao "em folhas, que a cor tern 
do que negaram" (p.339), a qual remete de muito 
perro para 0 jogo semantico que, na sextina "AI 
poco giomo e al gran cerchio d'ombra" (Dante 
Rime 60, p. 105), toma forma em tomo da pala
vra rima "verde". A chamada mulher act iva da 
poesia stilnovista, que, feita espirito angelicado, 
guia 0 amante ate ao Alem selve 'de contraponto, 
neste caso, a Ninfa que se transforma em alvore 
assim garantindo a impossibilidade do amor. Mas 
tambem nao e na metamorfose dafneia que 
Almeno, a semelhanc;:a de Apolo ou de Petrarca, 
colhe inspirac;:ao para 0 seu canto. A perda defi
nitiva do objecto de desejo tern pOl' correlato a 
abolic;:ao do desejo da escdta gerando uma ten
sao que desemboca no auto-aniquilamento, sim
bolizado pelo epitafio que encerra a edoga: 

Almeno fui, pastor de manse gado, 
enquanto consentiu minha ventura, 
de Ninfas e pastoras celebrado. 
Se algum 'hora, pOl' dita, na espessura 
se perder 0 amor e a afeic;:ao. 
tirem a pedra desta sepultura 
e em figura de cinza os acharao. 
(Camoes Rimas Edoga 3, p. 340) 

Os pressupostos stilnovistas da poesia de 
Petrarca inviabilizavam a extensao do conflito 
interior ate urn ponto tal, ao envolver todas as 
penas amorosas numa suave doc;:ura, incompati
vel com qualquer tipo de soluc;:ao drastica. 
o consolo oferecido pela poesia era, afinal, 0 

alibi que perpetuava e justificava 0 canto. E cerro 
que a edoga de Almeno e Belisa representa urn 
momenta excepcional da obra literaria de 
Camoes, onde a tensao e levada ate ao extremo 
da wptura. Mas, de toda a maneira, 0 poeta por
tugues revela-se, a este prop6sito, mais directo 
profundo conhecedor do amargo sabol' da vida, 
como 0 e, e suficientemente distanciado de tudo 
quanto 0 rodeia para poder apomar com lucidez 
enganos e desencantos. Fruto de tais circunstan
cias, emerge a grandeza da mole do homem que 
e capaz de dizer, com amargura, e cerro, que 0 

canto que canta e urn mero desafogo incapaz de 
sublimar todos os seus males L. .J. 

Em Camoes, os pratos da balanc;:a tendem 
sempre a indinar-se para 0 lade do disf6rico e 
do incongruente, em consonancia com 0 dima 
sombrio que domina toda a poesia maneirista. 
Desta feita, 0 risco da palavra se anular no godi
menta perde expressao, face ao risco, de sinal 
contrario, representado pela anulac;:ao do godi
menta na palavra que 0 diz. A lucidez com que 
perspectiva este abismo esra para 0 relevo confe
rido a quanto de penalizante fica contido na 
apresentac;:ao da verdade nua e cwa. 

De facto, a canc;:ao decima e nao s6 uma das 
mais amargas composic;:oes !idcas que escreveu, 
como tambem a mais extensa das canc;:oes camo
nianas. Sintomatico, a este prop6sito, que, para 
exprimir tao profunda dol', Camoes tivesse utili
zado 0 esquema metrico dos Rerum uulgarium 
fragmenta constituldo pOl' urn maior numero de 
versos pOl' estrofe, vinte, e pOl' urn maior numero 
de decassilabos - ABC BAC- C DEeDFGHHGFFII. 
Trata-se do modele da canc;:ao das metamorfoses, 
"Nel dolce tempo de la prima etade" (Canz. 23, 
pp. 26-31), com oito estrofes e comiato igual aos 
nove t'iltimos versos da sirima. "Vinde ca, meu 
tao cerro secretario" e formada pOl' doze estrofes 
e 0 seu comiato segue 0 de Petrarca. Se, nos 
Rerum uulgarium fragmenta, esta composic;:ao 
ocupa urn lugar fulcral, enquanto suma das expe
riencias literarias determinantes para a formac;:ao 
da poetica petrarquesca, a que 0 dramatismo 
cavalcantiano e 0 substrato petreo conferem urn 
tom fortemente moralizante, muitos foram os 
poetas que imitaram 0 seu esquema metrico. 
Sannazaro e Bembo retomaram-no num contexto 
funebre, 0 primeiro em "Spirto cortese, che Sl 
bella spoglia" (Sannazaro Rime, pp. 432-33) 
que nao pOl' acaso se inc!ui na designada terceira 
parte das Rime, onde se re(mem composic;:oes de 
indole parricularmente artificiosa, seleccionadas 
pOl' Bernardo Giunta, de entre os manuscdtos do 
autor, para a edic;:ao florentina de 1533 - e 0 

segundo em "Alma cortese, che dal mondo 
errante" (Bembo Rime 142, pp. 623-30). Garcilaso 
de la Vega segui-o na quarta canc;:ao, "EI aspe
reza de mis males quiero" (Obras, pp. 189-202). 
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o numero de estrofes de "Vinde ca, meu tao 
cerro secretario" supera, porem, 0 de qualquer 
uma dessas composi\;oes. Alem disso, sob 0 
ponto de vista tematico, as suas estrofes encon
tram-se associadas duas a duas, 0 que ainda mais 
adensa 0 peso do seu sentido. 0 pressuposto de 
que 0 poeta conta os seus queixumes debalde 
tern por sucedaneo, pois, 0 prolongamento mate
rial do canto. E 0 que fica expressamente dito na 
conclusao: 

No rna is, can\;ao, no mais; qu'irei falando 
sem 0 sentir, mil anos. E se acaso 
te culparem de larga e de pesada, 
nao pode ser Ohe dize) limitada 
a agua do mar em tao pequeno vaso. 
Nem eu delicadezas vou cantando 
co gosto do louvor, mas explicando 
puras verdades ja por mim passadas. 
Oxala foram fabulas sonhadas!
 
CCamoes Rimas Can<;ao 10, p.229)
 

Nao deixe de se citar, da mesma forma, 0 
final da can\;ao nona, "Junto de urn seco, fero e 
esteril monte": 

Assi vivo; e se alguem te perguntasse,
 
Can<;ao, como nao mouro,
 
podes-lhe responder que porque mouro.
 
CCamoes Rimas Can<;ao 9, p. 223)
 

o jogo de palavras nele contido e bastante 
enigmatico, mas pode ganhar alguma luz, quando 
interpretado sob esta perspectiva. Ao dizer que 
nao morre, porque morre, 0 poeta admite que a 
proximidade do auto-aniquilamento reacende 0 
desejo que relan<;:a a vida e relan<;a 0 canto. 

Este risco de anula\;ao da palavra no peso da 
verdade que conta e uma constante, ao longo de 
toda a obra de Camoes, se fizermos excep\;ao 
aos raros momentos de felicidade que sao pro
porcionados pela remissao atraves da via do neo
platonismo. Apesar do abismo que perante ele se 
abre ser profundo e ate, pOl' vezes, medonho, 0 
perigo extremo do naufragio do "eu" nao recebe 
uma resposta imediata de compensa<;:ao - como 
acontece sempre que 0 protagonista dos Rerum 
uulgarium fragmenta se ve confrontado com 

uma amea<;:a iminente -, atraves da valoriza<;:ao 
dos encantos oferecidos por amor, ou da do\;ura 
da poesia. Ou, pelo menos, nao a recebe nos 
mesmos termos. 0 horizonte da niilifica<;:ao da 
palavra nao tern pOl' contra ponto, como em 
Petrarca, a reafirma\;ao compensat6ria do prazer 
que proporciona. A reac<;:ao a esse extremismo 
processa-se atraves do prolongamento do pr6prio 
canto, com a subsequente intensifica\;ao da 
explora<;:ao dos meandros da intimidade do 
sujeito, bern como da analise da sua rede de 
determinantes, pOI' mais sombrias que sejam. 
Assim se percebe que 0 alcance da multiplica\;ao 
da palavra se situe muito para alem do ambito 
da uoluptas, como a entendia 0 poeta de Arezzo. 
Na realidade, 0 verdadeiro p610 atraves do qual, 
na poesia camoniana, e compensada a fidelidade 
ao relato amargurado da experiencia existencial 
do amante, e a tensao narcfsica. 

Ja Maria Vitalina Leal de Matos destacou a 
importancia do lugar ocupado, na poesia camo
niana, pelo fen6meno da hipertrofia do "eu". 
Levado ate ao seu ponto extremo, este processo 
traduz-se na vontade de auto-aniquilamento, que 
encontra no soneto "0 dia em que eu nasci, 
moura e pere\;a" CCamoes Rimas Soneto 131, p. 
182) urn dos seus mais expressivos momentos. 

A tendencia para valorizar a interioridade do 
sujeito e caracteristica do periodo renascentista e, 
sob 0 ponto de vista !irico, encontra em Petrarca 
o seu verdadeiro precursor. Todavia, com 0 
avan<;:ar do Maneirismo, a harmonia que havia 
servido de sustentaculo a tal movimento intros
pectivo dissolve-se, para deixar a descoberto uma 
vida interior turbulenta. 0 poeta descreve-se 
como urn ser desmesurado, quase monstruoso, 
mas que, ao mesmo tempo, se compraz com a 
sua pr6pria excepcionalidade e com a profusao 
que dela faz, como se ao engrandecimento da 
deforma<;:ao do seu ser correspondesse urn enri
quecimento interior susceptivel de 0 distinguir 
dos outros homens [... J. 

Tal como a palavra poetica se situa no ponto 
de equilibrio instavel que fica entre prazer e 
autodestrui<;:ao, estendendo 0 horizonte da niilifi
ca\;ao ate !imites nunca abordados por Petrarca, 
assim os dramas que conta se fazem tambem eles 
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mais sentidos e violenros. Tambem Juan Carlos 
Rodriguez, ao estudar a poesia de Hererra, cha
mou a aten<;:ao para 0 conflito que se estabelece 
entre desejo e consciencia pecaminosa, atri
buindo-lhe "un definitivo caracter 'tragico', esro 
es, decisivo respecto a la arienracion basica cle la 
propria vida". 

Fruto clestas circunstancias, 0 sujeito lfrico da 
poesia camoniana apresenta-se, como em 
nenhum dos poetas perrarquisras are aqui esruda
dos, e are, ralvez, como em nenhum dos poeras 
porrugueses do seu tempo, enquanro um ser 
fragmenrado, disperso, reparrido enrre si e si 
mesmo. Consideradas sob esra luz, as series de 
dualidacles que rravejam 0 universo camoniano, e 
que ranras e rao inreressantes inrerpreta<;:oes tem 
vinclo a suscitar, ganham um outro sentido. A 
analise de questoes que se prenclem com a dilu
cida<;:ao das implica<;:oes do amor sensual e do 
amor espiritualizado, clos apelos cia materialidade 
ou da vonrade de ascese are ao divino, da fragili
dacle humana ou cia coragem heroica, da rendi
<;:ao aos fados ou cia clerermina<;:ao afirmativa, ou, 
num outm nlvel do lugar ocupado pelos padroes 
tradicionais ou pelas op<;:oes italianizanres, tem 
vindo a fornecer um contriburo fundamental para 
um mais profunclo conhecimento cia obra do 
grande poeta. Mas se 0 Camoes que aqui se 
estuda e 0 Camoes petrarquista, cleve ser conce
dida precedencia clo plano da ontofogia e da 
gnoseologia cleste universo de fragmenros. 
Camoes e 0 primeiro poeta portugues a senrir, 
ern termos vercladeiramenre dilaceranres, as con
sequencias existenciais claquilo que De Sanctis 
clesignou como dissidio. A sua poesia brota, 
como nao acontecera no caso cle nenhum dos 
aurores ate aqui esrudados, de uma experiencia 
clo mundo que a cada passo suscita dClvicias e 
hesita<;:oes e poe a descoberto fracruras, podendo 
mesmo alargar-se ate niveis mais profundos clo 
que aconrecia no texto clos Rerum uulgarium 
fragmenta, na medida em que na dlivida se pocle 
passar a consciencia do engano. 

Nenhum dos poetas da Literatura Portuguesa 
de Quinhentos senrira de um modo tao premente 
a delicacleza da posi<;:ao ocupacla pela linguagem 
poerica, enrre palavras e coisas. Com Camoes, a 

harmonia do universo episremologico renascen
risra, baseacla sobre a analogia imecliata entre res 
e uerba, esvai-se definitivamente - doncle 
decorre a aguda consciencia do dissidio que 
afecta 0 proprio plano da onrologia do sujeito. 
So em fun<;:ao destes pressupostos podemos 
enrender os funclamenros clo estado cle fragmen
ra<;:ao, tipicamente petrarquista, que caracteriza 0 

seu lirismo. 0 poncleraclo equilibrio que, nos 
Rerum uulgarium fragmenta, se estabelecia entre 
uma serie cle elos ligaclos par rela<;:oes de oposi
<;:ao, cleixa lugar, neste caso, a uma vivencia mais 
inquieta e mais sofricla clas rensoes que dominam 
a vida interior clo amanre. A atenua<;:ao clo poder 
conciliarorio da uoluptas, associada ao valor arri
buido ao risco de anula<;:ao cia palavra na ver
dade que a cliz, rem pOl' consequencia a agucliza
<;:ao de toda uma serie cle fracruras interiores, 
que, alem cle mais graves, se mostram tambem 
mais vivas, expostas como 0 sao aos olhos do 
leiror sem rocleios ou escapatorias. 

Desta feita, enconrramo-nos peranre clois clos 
pilares basicos da onrologia amorosa perrarquista 
de Camoes, 0 fascfnio pOl' um narcisismo clefor
manre, pOl' um laclo, e, pOl' ourro, uma sensibili
dacle exacerbacla a quanro cle fragmentario se 
encerra na experiencia clo amanre - ambos pau
tados, pOl"tanro, pela marca clo excesso. 

Nesre universo lfrico, nao e so a Figura femi
nina que e apresentacla cle modo esparso. Tuclo 
nele e repal"ti<;:a.o pOl' lugares, tempos e experien
cias. 0 arnante ve-se cliviclido, a cada momento, 
pOl' solicita<;:oes e determinanres existenciais cle 
varia orclem e de inclole muito cliversa, enquanro 
proragonisra de uma "[' .. J vida / pelo munclo em 
pecla<;:os reparrida" que corre "[' .. J rerras e mares 
apartaclos" (Soneto 157, p. 195), como quem 
anda "[. .. J gasranclo a vida trabalhosa, / espa
lhando a continua saudade / ao longo de uma 
praia sauclosa". Dotaclo cle "mil vidas, na.o uma 
so l. .. J" perseguido par "[' .. J males em peda<;:os" 
(Can<;:ao 10, p. 228), as suas :vivencias sao as do 
peregrino de amor que, "[' . .J agora livre, agora 
atado, / em varias flamas variarnenre arclia" 
(Soneto 99, p. 166). Mas os efeitos cia fragmenta
<;:a.o podem ir ate mais longe, porque os engodos 
cia paixao "[' .. J pOl' fongos anos, / nOlltro ser me 
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tiveram transformado, / e tao contente de me vel' 
lrocado / que as magoas enganava cos enganos" 
(Can\;ao 10, p. 226). A comprovar a essencia tipi
camente camoniana do fen6meno do dissidio, 0 

facto de este conjunto de excertos, escolhidos em 
fun~o do seu valor exemplificativo, dizer res
peito a composi\;oes cuja autoria nao merece 
grandes dLlvidas, excep\;ao feita a "No tempo que 
de Amor viver soia" (Soneto 99) [... J. 

Merece relevo, a este prop6sito, 0 efeito pers
pectico decorrente da projec\;ao da passagem do 
tempo sobre as vivencias passadas do sujeito. 
A mem6ria coloca constantemente 0 seu pensa
menlO perante farrapos de vida desconexos, a 
situar a margem da linearidade da evolu\;ao tem
poral [.. J 

o sujeito ve-se repartido entre 0 mal do pre
sente e 0 bem do passado, cUja representa\;ao 
tern tao viva dentro de si, como se se achasse 
"impressa" no seu ser (segunda quadra). :E neste 
quadro que se insere um jogo de tempos e de 
modos que passa pelo desejo de que esse bem 
au nunca tivesse ocorrido, ou nunca tivesse pas
sado, ou pudesse voltar a ser vivido, para ser de 
novo fruldo, hip6tese improvavel (segundo ter
ceto). Fruto destas circunsrancias, s6 de lembran
<;as the e dado viver, ao mesmo tempo que, de 
forma paradoxal, morre porque e esquecido por 
aquela a quem dedica 0 sell amor. Este entrela\;a
memo de tempos e modos revela urn agil domi
nio do c6digo tecnico-compositivo petrarquista, 
mas os reflexos em cadeia implicados ganham 
maior complexidade. 
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