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"De fato, pode dizer-se de qualquer verdadeiro
poeta que a vida inteira tHe d esenvolvera urn tema
unico. que e seu pr6prio, e que se confundc COIn a sua
natureza e 0 seu entendimento pessoal das coisas
humanas.

":E;;sse tema sort-era urn sem-numero de var-iacoes,
e, exposto sob forrnas diferentes. parecera diverso, tao
diverse quanta as sueessivos objetos a que se aplique
a visaopoetica do autor. Tais objetos, e sabido, nao
intercssam em si, seriao pelo fundo de valores poeticos
jacentes "que facam subir it tona dos versos, ou como
ponto de rererencla para a medrtacao pocttca que 0

autor tentara tnffndavelrnerrte. embora a saiba sinco
pada, fugitiva, descontinua, evanescerite e, quase
sempre, irredutivel ao vocabulo ."

Carlos Drummond de Andrade, JOAQUIM CAR
DOZ.O, in Paseeios na [Zhao

AlphonsU8 de Guimaraens "a vida inteira" desenvolveu "urn tema
untco", que se eonfundiu "corn- a sua natureza" -a morte . Telneu-a,:
adorou-a, desejou-a. A morte enformou "0 seu entendimento pessoal das
coisas humanas", transfigurando suas concepcoes da vida para marcar
sua obra poettca .
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Entre os que escreveram a seu respeito, Nilo Bruzzi chamou-o "o
poeta da morte", e Mario Matos ocupou-se do "mtto do arnor e da morte
nos poenias de Alphonsus".

A obsessao da rnorte deu ao grande lirico uma dimensao nova ate
ao seu sentimento romAntico. Vive a noite, seu paasaro e 0 rouxinol,
seu centro vital, cosmlco, a Lua e nao 0 Sol, que da vida. Seu canto e 0

responso funebre, sua flor, 0 goivo trfste, sua arvore, 0 cipreste, seu
leito, 0 tumulo, sua oraeao, a "Dies Irae", sua Antifona, 0 "Memento,
homo". Nao fala do mar, mas dos lagos. Para ele, a mort.alha se con
funde com a veste de noivado, pois s6 pela morte realizaria seus esponsais
com a amada, na plenitude do amor puro, destruidos 08 corpos.

V~m alguns essas constantes na obra do Poeta como conseqtiencta
da perda de sua primeira amada. Mas poderemos atribuir ao fate contin
gente 0 surgimento de urn Poeta? Ou existiria 0 Poeta, 0 instrospectivo
sensivel, que buscou na realidade 0 pretexto? Assim, a figura de Cons
tanca nao interessa objetivamente. A morte da namorada adolescente
nao teria marcado a alma de qualquer jovem como marcou a de Alphonsus,
advertido pOI" suas caracterfsticas individuais, espirituais e psicol6gicas:
urn tristonho e melanc6lico solitario: a sensibilidade em potencta, a espera
da revelacao propiciada pOI" essa morte, tomada, entao, como urn dos
"sucesstvos objetos a que se aplique a vtsao poettca do autor. Tais objetos,
~ sabido, nao interessam em si, senao pelo fundo de valores poettcos
jacentes que fa~am dubir it tona dos versos, ou como ponto de rererencta
para a meditacao poetica que 0 autor tentara Infindavelmente" .... , como
pensa Drummond, no texto transcrito, epigrafe deste preracto e ortentacao
deste trabalho.

Ainda podemos dizer que a morte de Constanca, calhou para Alphon
sus: velo em momento oportuno ferir a alma sensivel e 0 temperarnento
mfsticodo, ja entao, Poeta . Henriqueta Lisboa, in Alphonsu« de Guinta
raens, fala da "Impressao causada pela morte da noiva" como uma da.s
circunstAncias que 0 induziram CIa urn camlnho que reahnente deveria ser
o seu, pots, conservando a originalidade irnanente ao arttsta, valorizou os
influxos exteriores, nao adaptando-se, mas adaptando-.o8 ao proprio tent
peramento, numa coincid~ncia jelicf8si1na. n (Grifos nossos). A perda de
Oonstanca seria, entao, "a graca de Deus que veio na frent'e", a graca que
se antecipa aos acontecirnentos atraves de urn pequeno fato, fazendo
parecer que tudo 0 que a ~ste sucedeu, d~le' decorre. Mas e 0 "Fiat"
que se responde a g'raca, a verdadeira origem de tudo. (Tema de Paul
Claudel in L'A'I,tnonce jaite d Marie).

POI" isso e que se modifiea a atitude do Poeta ante a morte. "Esse
tema sorrera urn sem-numero de vartacoes, e, exposto sob forrnas dife
rentes, parecera diverso" ...,., segundo Drummond. Entao, at.ra.ves de
tOda a obra de Alphonsus encontr'aremos diferentes manelras de ele
encarar a morte. Como se a morte fosse urn caleidosc6pio que, sempre
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em sua mao, 0 fizesse ver de formas varlas as mesmas pequenas .pegas
de que se compoe a vida.

~ a morte para Alphonsus aquele "porito de rererencia para a medi
tag8.o poettca que 0 autor tentara Inftndavelmente", no dizer de Drum
mond, que continua: .... "embora a saiba sincopada, fugitiva, descon
tlnua, evanescente e, quase sempre, irredutivel ao vocabulo." lsto
Alphonsus superou com 0 simbolismo, pois, "para Bergson, 0 clartsslmo
fil6sofo, 0 simbolo se origina da necessidade de exprimir 0 inejaveZ.
o slmbolo, s6 @le, pode dar forma aos anseios obscuros, as percepcoes
indistintas dos sentidos m6rbidos e extremos ." (Antonio de Padua, in
A Margem do Estilo de Oruz e Sousa, Rio, 1941, pag. 19).

As diferentes tomadas de posiQ8.o ante 0 tema morte agrupam-se, na
obra de Alphonsus de Guimaraens, e V8.0 constituir quatro fases definidas
na evolucao de sua "meditacao poetica", sucedendo-se numa sequencia
perfeita que acompanha 0 transcurso natural da vida e 0 amadureci
mento espiritual do Poeta.

--::--

"0 Brasil, terra Urica e ardente, impossibilitado ainda de viver em
plenitude, sonhando sonhos desmesurados como a extensao de suas
terras," ... "0 Brasil, resignado e crente pela heranea da Cruz, a cuja
sombra se deixou ficar desde 0 dia do seu descobrimento," ... "0 Brasil
inquietamente mistico, Ingenuamente barbaro, quer dizer indefinido, foi
um campo propicio a flora~8.o espiritual da poesta stmboltca, aberta a
todas as perspectivas. 0 momento era de ideologias novas. Vinho em
briagante que efervescia em todas as tacas, a Republica fazia sonhar,
num delirio multiforme. 0 Parnasianismo atingira 0 apogeu da aretacao,
do preconceito, da ordem estabelecida."

"Ao mesmo impulso da liberdade politica, a Iiberdade artistica
fremiu entao como uma tempestade c6smica, nos versos de Cruz e
Sousa." ... uN8.0 tardou que das montanhas de Minas uma outra voz
se ouvtsse, Iguatmente misteriosa, usando dos mesmos processos este
ticos, fiUada a mesma tntuicao de beleza. Contudo, que diversidade per
feita! Cruz e Sousa, nascido no litoral, reagia vtolentamente, contra
todas as coisas, como que ao influxo de mares bravias. Abrigado pelas
montanhas centrais, 0 espirito de Aiphonsus evoluia com serenidade
buscando uma nova arte como quem espreita 0 nascimento de uma
estr~la." ... UAqu~le toma de assalto a nossa admtracao, qual Intreptdo
aventureiro - perturba e fascina. Este, para ser amado, deve ser medi
tado, e confidente suave - dulcifica e emociona. E porque sintetizaram
ambos, de modo tao diverso, dois caracteres estruturalmente brasileiros,
o impulsivo e 0 contemplativo, sao as duas figuras mais nitidas do
Simbolismo brasileiro." (Henriqueta Lisboa, in Alph01t8u8 de Guima
raene . )
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Nascendo e vivendo em escondida regrao entre as montanhas de
Minas, onde na era aurea se plantou uma cultura que hoje assombra 0

Mundo, e inspirado pelas mesmas tradtcoes religiosas que alimentaram
o barroco mineiro - a mustca de anonimos, que Curt Lange "descobrtu"
nos nossos dias, a escultura do Aleijadinho e de Arouca, a pintura de
Ataide -, .Alphonsus de Guimaraens vem colocar-se, a partir dos fins
do seculo XIX, como 0 Poeta da fase artistica mineira do seculo XVIII,
traduzindo a expressao poettca do barroco mineiro .

.,A tonaltdade de seu verso e a do canto gregoriano.", diz Martins
de Oliveira em sua HiBtoria da Literat'ltra Mineira.

E Natel Safady, analisando a "diverstdade perfeita" entre' os dois
grandes simbolistas, conclui que "Alphonsus de Guimaraens tem sido
Injustamente ofuscado por Cruz e Sousa - intelectualista, ideol6gico,
abstrato, e, por Isso, universal -, apesar de seu simbolismo sui ge'l1,eris,
em que ha caracteristicas brasileiras mais profundas de lirismo, e sua
reUgiosidade barreca, na atitude metafisica genertca e inconsistente, que
~ 0 penit me conduzindo a purtrtcacao, a hip6tese. A espiritualidade de
Alphonsus tende mais ao barroco que ao medievalismo, por sua vtsao
escato16gica mais pr6xima do Eclesiastes que do Apocalipse." (In notas
de curso.) (Ideia mais desenvolvida na analise do livro Puvis, adiante.)

Se a alguem parecer estranho 0 Interesse de uma estudante de Jor
nalismo por urn tema essencialmente Itterarto, desejamos considerar a
legltima posi~ao que os estudos jornalisticos v@m assumindo: ultrapas
sada a fase do "fazer jomal", desenvolvem-se em ci@ncia da comuntcacao
entre os homens.

Assim, os estudos superiores visam a formar, nao s6 tecntcos em
meios de comuntcacao coletiva - imprensa e audto-vtsuats -'-, mas
conhecedores das formas de comuntcacao estettca ,

A Primeira Fase da obra poettca de Alphonsus de Guimaraens vai
de Kiriale ate ao Betesuirio das Dares de Nossa Benbora, a qual chamamos
de JUVENTUDE. ~ a fase da sensivel Influencia do pensamento mant
quetsta e do excessivo fervor religioso do Autor - 0 contraste que esta
belece entre vida e morte e 0 mesmo que entre mau e born, impuro e
puro, pecado e santidade, amor pecaminoso e verdadeiro arnor, nas
mesmas proporcoes e na mesma perspectiva. A pureza da morte antepoe
a corrupcao da vida; a contemplacao dA mais relevancia que a ac;ao.
Mas 0 maniqueismo de Alphonsus nao se faz violento nem ideol6gico.
Apenas m6rbido, apenas triste. Fruto das concepcoes religiosas do
seculo XIX e principios do seculo XX, em que a vida espiritual se cen
trava no mal, no pecado, no temor, na devocao, e nao no bem, na virtude,
no amor, na justic;a, apesar .de Leao XIII. A contemplacao resulta
estertl, porque somente introspectiva. Rea.lea a devocao ..a Maria, Mae
de Deus, nao por haver felto a vontade do Pai, como Cristo quis, mas
pela condteao de Virgem Santfssima., tornando-se a imagem ideal para
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a -, mulher amada. No mesmo sentido, funde-se a Ideia de motte e
nupctas, tmpressao talvez causada pela assuncao nupcial de Maria, mis
turada a frustra~ao do Poeta pela morte da noiva.

A religiosidade de Alphonsus mostra-se totalmente mariana, centra
Iizando seu culto a virgindade, a pureza e ao sofrimento de Maria
Santissirna.

"Mas", para Enrique de Resende, in Retrato de Alfoneue de Gui
maraens, "Alfonsus foi, antes de tudo, urn contradit6rio. Muitos dos
seus atos tocaram as raias da heresia" ... "Alguns informantes, dos
que mais de perto 0 conheceram, jamais 0 tiveram como cat6lico, na
rigorosa expressao do vocabulo ." "Devoto de Nossa Senhora das Dores,"
. .. "era urn alto espirito religioso" ... "vivia de joelhos" lie de
joelhos compos, prece a prece, esse iluminado Livro das Horas, que e
o Setenario das Dores."

Talvez 0 encantasse, na religiao, a devoctio - aspecto sentimental
da F~. Nunca 0 vemos falar de urn cristianismo vigoroso, de a~ao, mas
muitas vezes do ritualismo litl1rgico e paralitl1rgico.

Para Jackson de Figueiredo, convicto e praticante cat6lico, "talvez
estranho a prattca da igreja, ele foi, no entanto, urn dos mais elevados e
meigos cantores da Virgem em nossa lingua, e s6 podera negar a trama
cat6lica da sua sensibilidade quem de rna fa 0 aprecie ." (Citado e trans
crito por Enrique de Resende, ibidem.)

A Influencia da doutrina maniqueista (comum aos cat6licos do
Passado), nessa primeira fase da obra de Alphonsus, se revela, em
KiriaZe, no poema XI - "Ocaso" -, logo a I' estrofe, na terrlvel duvida
entre dois apelos opostos:.

"Perdido como estou nesta grande chameca,
"Cheio de sede, cheio de fome,
"Dtsse-me Deus: "Se born!" E 0 Diabo diz-rne : "Peea!"
"E anjos e demonios repetem 0 meu nome."

No poema XIV, no apelo a morte:

"Santa Morte, afinal, cujo nome,
"Ouvtdo aos sons dos 11ltimos dobres,
"Sera 0 consolo dos que tem fome,

"Ora pro nobis."

No Soneto I, da segunda parte do livro, na ansia da morte e repulsa
do corpo:

'''Como custa a minha alma a transformar-se em astros,
"Como este corpo custa a desfazer-se em p6!"
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No Bonete IX (Caput II), na fuga it tentacao pela prece:

"Se a tentacao chegar, ha de achar-me rezando
"Na @rma Tebaida do meu sonho solitario.

"Se a tentaeao chegar, ha de achar-me de joelhos,
U(Miseria humana, humanidade miseranda ... )
"Maldizendo a traic;a.o dos seus Iabios vermelhos."

No Son@to XII, na oposicao entre 0 Tentador e a orac;a.o, poderosa
e vitoriosa:

"Bern me valeu rezar e ser humtlde e justo,

UO dragao que eu temia apareceu-me,

UE os sete Olh08 do monstro olhavam-se esperando
uQue a minha alma cedesse a. torpeza sombria
"Dos pecados mortats, cada qual mais nefando.

. .. "e 0 dragao que eu temia,
"fugindo, ante 0 sinal da cruz desfez-se em nada ... "

No Poema XIII, "Ascetas, sonetos I e Tl.. na aspiracao a uma vida
ascettca, vencidos os conflitos da carne, e depois, como prarrito, a visao
beatifica, no ceu:

"Ascetas imortais da Idade Media,

"Seeu pudesse viver a vossa doce vida
uNo mtsterto final de urn mosteiro de treva,

"Viver longe da came ardente, da Iuxurta";
"Pudesse eu, pudesse eu viver acima disto
"Em urn Iugar em que de ninguem fOsse visto,

UE Ia junto a meu Pai celeste, ouvindo a Cristo,

"Viver em pleno mundo azul, longe do nivel
"Comum para quem e mortal, sempre ajoelhado,
"Na santa co~unhao de urn amor impassiveI."

Relevante, nesse livro, e a posic;ao que 0 Autor dB. a. mulher. Na
triade composta pelos sonetos III, IV e V (Caput II), encontraremos,

102



no' l'Q, a mulher que atrai e assombra, imagem da virtude, que conduz
it perdiqao, anjo e demOnio; no 29, a virtude perfeita da mulher morta;

no 3Q, a condenacao ao gOzo pecaminoso do amor "fora da natureza"
(a natureza do amor e espiritual?). Essas imagens fundem-se no Soneto
segulnte, "Succubus", em que a mulher aparece como 0 proprio demOnio.
Tguatmente feminina aparece-lhe a luxurta, que 0 atormenta, na ultima
estrofe do Soneto I, do Poema "Ascetas":

"Viver longe da came ardente, da luxurta
"Que para nos tentar em cada peito eleva,
"Como frutos de luz, duas tetas de fl1ria!"

Jrnedtatamente (Sone-to VII -.- "Serpes") 0 Poeta recobra a lucidez
e, consciente do pecado, aguarda 0 perdao ,

A fusao mulher-pecado aparece ainda no Poema VIII, Soneto I,
em contrapostcao ao desejo de pureza que implica e~ beatitude sotttarla .

Mas 0 Poeta e jovem, e, la atras, no inicio do livro, ficou, no Poema
VIII - "Pressagtos" - 0 horror it morte. Horror esse que aparece
junto a adoracao da morte, no Poema XIV (aput II) - MORS.

No Poema "Catedral" (Caput IV) vemos a tdenttricacao de Alphon
sus com a personagem da lenda, a quem chama intimamente "D.
Guiomar": ambos querem viver e querem morrer.

Chegamos a 088a Mea (Oapt(,t V): 0 Poeta diante da morte, ainda
sob a influencia de Mani.

Ha 0 desejo e esperanca da Morte como solucao "santo alivio de
paz, consOlo pio, / fonte clara no meio do deserto, / manto que cobre
aqusles que t@m frio", do Soneto I; a aspiracao de deixar a vida "sublime
de Inocencia" por nao se ter integrado no mundo, e poder realizar seu
noivado.

Ainda a dualidade. entre os beijos de amor e 0 medo da condenacao
(Bonete IV) e a esperanca de que s6 0 sofrimento baste nesta vida para
a garantia da amizade de Deus (Bonete V). E 0 "Noivo da Morte",
chorando os sonhos e as Ilusoes perdidas (Bonete VI), sofrendo ainda a
impureza da vida que se antepoe a brancura da alma (s'oneto VII),
recita 0 Die« Irae, a bela SeqUencia da Missa dos Defuntos, COIn 0 medo
da condenacao eterna, pedindo e esperando 0 perdao para a vida.

Kiriale fo! 0 primeiro livro de Alphonsus, cujos poemas escreveu sob
o impacto recente da morte de Constanca . Nao e, contudo, 0 mais impreg
nado dessa dor. A obsessao da amada morta 56 transparece nos Poemas
V e VI, da 1~ Parte. Esta observacao vern corroborar a attrmacao que
fizemos, de que a morte, e nao a morte de Oonstamca, e 0 tema de
Alphonsus.
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DONA MISTICA

No Pr610go de-sse livro, define-se a posicao em que se coloca 0 Poeta
em tOda a sua obra: diante da vida, e 0 solitario em "aureo palacio de
eburnea torre", chorando os sonhos ! perdidos, zelando pelas ootsas
celestiais .

Maria Santissima inspira a tdealtaacao da mulher amada. Parece-nos
muito mais 0 livro de Nossa Senhora que 0 pr6prio Betenario . 0 titulo
das duas primeiras partes (principais) do livro - Pulchra ut Luna e
Electa ut Sol -, 0 Autor buscou-o em duas Invocacoes a Virgem, escrttas
dos lados de sua imagem pintada no teto da Catedral da Se, em Mariana.

1 - Pulchra ut Luna

o Poeta canta a amada. Para exalta-la espiritualiza-a a tal ponto
que a idealiza morta.

Na solidao de aeu sonho, passa a branca vtsao do enterro de suas
tlusoes, quais fantasmas de freiras e fadas num convento - mulheres
ideais e irreais na pureza perfeita (Bonete I).

A amada, embora na Terra, veto do ceu, e, sendo do ceu, nao ama
(ideia fisiea, material, do amor) - (v. 4 e 5, Son~to II) ;espiritual,
palida, figura de sonho, ideal, imaterial, seu nome e Celeste (Sonetos II
e.III); virgem, seu lugar e 0 ceu, de onde veto (Bonete IV); e anjo, Urio,
clrio; pura, He um @xtase de monja 0 teu delirio" (Bonete V, v. 2 a 6);
pertence ao martirio e nao ao prazer (Bonete V - v. 7 e 8); - e tao
pura que e morta (Son~to V, estrofes finals) .

o Poeta santifica-a, exalta sua palidez como se representasse sua
pureza, que a redime por estar na Terra Irnpura (Son. VI). Reeo
brando a consctencta ao despertar de um sonho, desfeita a vtsao, 0

Poeta pereebe a distAneia que 0 separa dela: ~le mau, ela boa. Mas
@le arna nela, viva, as virtudes que a morte Ihe empresta. A morte
santifiea a vida Impura ( Son. VII). N ovamente 0 inaniqueismo de
Alphonsus, que se expande mais completamente no Son~to VII. A mesma
ideia se prolonga no Son@to IX: ela 6 "doce e imaculada ovelha" (v.
2), a humanidade "macula e engelha" (v. 4), @le se v@ "urn histrUlo
de entrudo" (v. 5); ainda no Son@to X: a Ideta de sua pureza aumenta
porque ela morreu. Novamente 0 Poeta v@-se impuro diante dela, euja
castidade poderia salva-Io (Son. XI e XII). S6 quem ama e sente
podera compreender sua contemplacao diante dela - 0 verdadetro "olhar
de amor" (Son. XIII).

A virgempura voltou aos ceus (Son . XIV) e, sentindo seu exilio
(Boneto XV), ~le deseja e espera a morte (Son. XVI) para v~-'la outra
vez (Son. XVII).

Na mulher que se purifica morta, que pura nao pode estar no
Mundo, cujos Iablos sao puros como 0 Urio (Son. V) e vara quem 0
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beijo nao se realiza ( Soneto III), ve-se a Influencia .maniqueista do
Poeta, que DaO sabe unir vida a castidade .

II - Electa ut Sol

Oontem 0 mesmo assunto e 0 mesmo tema de Pulcbra ut Luna:
idealiza~8.0 e espirttualtzacao da mulher, a quem a morte purifiea.

o sangue do amado corrompe-Ia-Ia (Son. I). Ele recusa acetta-la
destrufda pela morte, pois morta e que verdadeira e formosa existe
(Son. II). A pureza dela faz com que passe pela impura vida humana,
"antes da morte, inteiramente morta" (Son. III). No verso 4, do
Bonete IV, "morre no seu olhar a vida dos sentidos", antepondo se ao
olhar puro a impureza das sensacoes da vida. E no ultimo verso do
Son~to, numa semelhanca divinizante, ela e "aurea Revelacao de outra
Virgem Maria".

A Imatertahzacao da amada, indicadora de sua maior perretcao,
v~-se principalmente no Son~to VIII:

"Nem luz de astro nem luz de flor somente : urn misto
"De astro e flor . Que olhos tais e que tais Iabios, certo,
U (E s6 por serem seus) sao muito mais do que isto ...
"Ela e a tultpa azul do meu sonho deserto.

"Onde existe, DaO sei,

\'. .. "branca de luz sublime a tenho visto

"Ela vem (sororal!) vibrante como urn sino,
. .. "ouro em tudo, - na face
"De anjo morto.. na voz, no olhar sobredivino.

"Nasce a manha, a luz tern cheiro ... Ei-Ia que assoma
. .. "Tern cheiro a luz, a manha nasce ...
"Oh sonora audicao colorida do aroma!"

o contraste entre a pureza dela e a impureza ' dele (Soneto VII)
acentua-se e ele js. nao a alcanca : ela se destina a morte (Boneto IX).
Reconhecendo-a js. morta (tendo-a perdido, entao) , (Son. X), sente a
pr6pria soltdao, ser Incomuntcavel a outros seres, invoca a Mae das Dores
que Ihe mostra 0 caminho (Son. XI), e enrerrno e exausto, despe as
"vestes de lama" da vida, desfaz-se da "furia sensual" e, "vesttdo de Juz"
segue para a morte, num caminho de estrelas, para 0 "rrrundo imperial
onde se ama" (Son. XII). Mas ai 0 maniqueismo m6rbido da religiosidade
de Alphonsus esbarra com a verdade da vida dos sentidos: depois de todo
esse esforc;o de purificaQao fora do 'nutndo pecaminoso e destruidor, quando
devia reaIizar em plenitude 0 amor, 0 Poeta chora a solidao :
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"E entao, ao per-do-sol das ulttmas trindades,
"Como quem foge e quer voltar para a batalha,
"Relembrar-me-ei que te amo, evocando saudades

("Oltima estrofe do mesmo Soneto XII).

III - Rimance de Dona Celeste

A extgencia de pureza e santidade na amada e tal no Poeta, que
a infiel que. cede a sata, passa a pertencer-Ihe e a sua assembleia de
bruxos , Nao ha perdao para 0 maniqueiata , Nao existe Madalena, para
@le; 's6 Joao, fUho de Zebedeu. (A mesma tdeta vamos encontrar mais
tarde, em "Rimance", poema XLVII, de As Can~6e8~ da Paetorra, )

IV Noiva

Chegamos ao ultimo poema , A epigrafe e de Balzac: "n'as tu pas
senti Ie gout des eternelles amours?"

A amada volta depois de morta, com os reflexos do ceu, senhora das
estrelas, noiva para os esponsais. ]f] a figura de Maria assunta aos ceus,
da Sagrada Escritura: "a espesa adornada para as' nupcias" .

Mas a noiva vern ressurgida, da morte para 0 amor: "Vens de grinalda
branca, a voar ... Ah! bern me lembro: / A veste com que foste e a
mesma que hoje arrastas. / FOste de branco evens de branco ainda
trajada." (A veste do amor e a mesma da morte.) Mas eis 0 grande
empecilho a concrettaacao do reencontro tao ardorosamente esperado:
ele permameoera vivo!

"Quero abracar-te e nada abraeo ... 0 que me assombra
"lfJ que te vejo e nao te encontro com os meus bracos ,
"Morta, beijei-te um dia: hoje tu es uma sombra
"Exilada do ceu para seguir-me os passos."

A influencia da doutrina de Mani sabre 0 espirito mistico de
Alphonsus, nessa fase de sua obra, ainda se revela : no Poema I 
"Canc;ao de Nupcias" - a Ideia de esponsais se mistura a de morte.
Amar e 0 mesmo que morrer, e as cores da alegria de uma festa de
bOdas se transformam nas das tristezas do luto. Casar e 0 mesmo que
enviuvar; enviuvar e 0 mesmo que casar.

o desencontro entre os dois se revela no Poema IV: amava-a
como homem, 0 que atribui as artes do demOnio. 0 amor legitime nao
atorrnenta, supera-se para exaltar a amada: "Tao tentadora estava que
urn diabo coxo / f@z rugir a carne no meu esqueleto. / ...... / Todos os
sonhos do meu amor por ela / Vieram atormentar-me sem d6. / ... /
Para dtvtntza-Ia era bastante eu 56."
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-. A distA.ncia entre os dois se acentua no Poema X: ele se torna
indigno e pequeno para exalta-Ia : "lts como a luz da primavera" -...
ulrJs como 0 luar de neve e Urio" ... ":Its urn altar"; "Eu sou uma
vela ... da quaresma" ... "Eu sou a essa das esperancas" ... "T'u es
o cirto, / Eu sou 0 morto". (Ela, morta, vive a verdadeira vida: 0

morto e ele, que continua vivo.)

A impossibilidade de unir-se a amada, explode no "Epllogo": 0

desejo ardente da morte e 0 replidio a essa vida de "morto e bem.
morto" .

CAMARA ARDENTE

Neste livro aparece de perto 0 fate real da morte de Constanga:
acompanhando os liltimos instantes da noiva neste mundo, 0 Poeta sonha
a realiza~ao das nupctas desejadas, que a morte frustrou. A noiva nao
e aquela mulher idealizada, generica, purificada e adornada pelas virtu
des do ceu: e a noiva real que perdera na adolescencla , Ao ve16rio
natural funde-se 0 vel6rio supra-real da abstracao poettca de Alphonsus.

"Neste poema de Amor, ample e celeste,
uEu canto 0 extremo Epitala.mio augusto
"A sombra funerarta de urn cipreste ... "

(Perstylum)

"El-Ia afinal exposta a ben~ao dos Altares,
HE a morte que a matou e a .mesma de que morro ... "

"Ei-Ia afinal exposta a benc;ao de Dnde veio.
"Sinto 0 silencio das ermidas e dos errnos,
"Uma saudosa paz de esperanca e de anseio ... "

(Bonate I.)

No Son6to II chama "nupcial" a alma da morta.
Depots relembra tudo 0 que nela prefigurou a morte: "Era uma

paz de cemttertos e de ermidas / 0 sllencto dos teus grandes olhos
incertos" (Boneto IV). "Eras, entre as rnulheres, / Dessas que a gente
diz que hao de morrer depressa ." (Bonete VI.)

As nlipcias celestiais novamente aparecem, como consequencia da
pureza, efeito ainda da devocao a Maria Santissima: " (Ter a Alma
em castidade, 0 corpo em abstmencia, / Para a branca assuneao dos
misticos noivados!)" (Son. VII.)

No Soneto IX, misturam-se a dor e a conrormacao com a perda
da amada, cujos sentidos, antes mesmo da ulttma uncao, a destinavam
a. etemidade, "fatigados do Mundo impuro".
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Tudo na natureza contlnuara 0 cicIo da vida (Son. XII), 56 ~Ie

"na ign6bil terra infiel onde tudo se esquece" rezara por sua alma
("Responsorium") .

Onze anos depois que Constanca morreu, Alphonsus mostra ao
Mundo 0 pranto que derramou por ela: Cti'tnara Ardente .

SETENARIO DAS DORES DE NOSSA SENHORA

Baseia-se 0 poema em ritual cat6Uco tradicional, paralittirgico. Nos
fins da Quaresma, proxima a Patxao de Cristo, a Igreja celebra 0 sofri
mento de Sua Mae.

o Poetada .Morte· at se inspira. Canta Alphonsus as dores de Maria,
e nao suas alegrtas , Explica, com humildade: "Eu sei cantar 0 sofri
mento: basta, / Para canta-lo bern, js. ter sofrido ... " ("Sexta Dor,
soneto VIII, v. 1 e 2).

A dor os identifica e os aproxima: 0 Poeta e a Senhora sua pro
tetora:

"Volvo 0 -rosto para 0 teu afago,
"Vendo 0 consOlo dos teus olhares ...
"Se proplcia para mim que trago
"Os olhos mortos de chorar pesares."

("Antifona" . )

Diz Enrique de Resende, in Retrato l1e Alphonsus de Guimarne'ns:
"Devoto de Nossa Senhora das Dores, tr~zia pregada ao bOlso interior
do casaco a imagem da Santa, sem que dela jamais se apartasse".

Aiphonsus extravasa seu sentimentalisrno religioso, de devocao alie
nada do drama humano no Mundo. Nao ve 0 homem a imagem e seme
Ihanca de Deus Uno e Trino, capaz de criar e pensar a pr6pria realidade,
mas sujeito 8.s.fOr~as do mal, sob 0 Principe do Mundo:

"Mas eu, a poeira que 0 vento espalha,
"0 homem da came viI, chelo de assombros,
"0 esqueleto que busea uma mortalha,
"Pedir 0 manto que te envolve os ombros!"

"Adorar-te, Senhora, se eu pudesse
"Subir tao alto" ...

("Antifona" . )

A devocao de Alphonsus· as Dores de Maria se esclarece tarnbem
no desejo de alcancar a purtffcacao dos seus pecados: '!Maos ungidas
no sangue da Coroa, / Deixai tombar sObre a minha Alma em prece /
A b~n~ao que redime e que perdoa!" E adiante: "Dace consolacao dos
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Infeltzes, / Primeiro e ultimo amparo de quem ehora, I Oh! da-me
alivio, da-me cieatriz / Para estas chagas que te mostro agora." (Be

gu,nda oo-, Poemas VI eVIl. )
A vlsao maniqueista de Alphonsus, de que Deus s6 pode amar os

puros, manifesta-se num aspecto curiosa no Poema V, da Quinta Dor:
o perdao a Dimas, Iatirtio, explicar-se-ia pela predesttnacao 0 que 0

invalida. ~sse poema se reline a "Rimance de Dona Celeste" (Dona
Mi8tica) e a "Rimance" (Cancoes, Pastoralv , (conf. comerrtarto anterior),
e se completa no poema seguinte (VI), em que 0 Poeta louva a pureza
de Sao J08.0, causa da conquista do amor de Cristo.

Das palavras de Deus nai Cruz, Alphonsus recolheu a que foi dita a
J08.o. Interessante se torna estabelecer confronto entre @ste e outro
Poeta, Claudel. Na sua bela Via-Sacra, a palavra que the chama a
ateneao na bora da morte de Cristo e "Tenho ssde". Sede dos homens,
"antes que tudo seja consumado". Diz ainda Claudel: "Por tres horas
esta s6, e saboreia 0 Vinho, / A Ignorancta invencivel do homem, e
aquele amor de louco ... " Duas concepeoes, duas "epocas" religiosas no
Catolicismo.

o paralelismo entre 0 seu e 0 sofrimento de Maria, Alphonsus 0

revela na "Setima Dor": nos Poemas I, II e III, a solldao dela pela
morte do Amado; no Poema V, a esperanca do reencontro.

Subitamente, depois do tedio, da melancolia, da dor e do pranto,
e da obsess8.o da morte, irrompe 0 canto de alegria do Poeta.

Chegamos a Segunda Fase, a da MOCIDADE DO POETA, quando
as fOrc;as vitais se fazem sentir sabre ele: da-se 0 encontro da 'Vida,
que 0 chama ao Amor. ~ NOVA PRIMAVERA 0 belo hiato de Alphon
sus, fase de transtcao entre a JUVENTUDE e a MATURIDADE, entre
dURS concepoes diferentes de' vida e de morte .

Trata-se de uma traducao . Mas traduzir torna alguem co-autor da
obra, porque a interpreta ( e pela primeira vez, em uma lingua). E,
nessa condicao, recria a obra, como outro artista, e, no caso, 0 artista ja
era Poeta ,

Alphonsus traduziu Heme por gosto, por escolha pessoal (nao
consta que 0 tenha feito por necessidade financeira nem por encomenda) .
Porque aqueles versos fa.laram-Ihe a alma, sensibilidade, em deter
minado estagto de vida. Ericontrou perfeita tdenttrtcacao entre 0 que
sentia e outro escrevera.

Sendo, como pretendemos verificar, seu "tema unico" a morte, ter
Ihe-ia sido impossivel poemizar aquele influxo de vida que. 0 assaltava.
Tomou-se co-autor. Tomou-se outro criador.

Transformou-se no "paladino" que mal se defende de "gentis amores"
que 0 prendem em "lacadas de "flares" , fora dos grandes combates da
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vida ( "Pr610go"). Reabrira-se 0 seu coracao terno, sob a Influencia
da estacao (Poema I): nova primavera na vida do Poeta. Ai @le canta
alegre a "voz do Amor" (Poema II), que hoie exalta sua alma (Poema
III). Anseia por uma arnada (P. IV) para quem pede a primavera, urn
cumprimento (P. VI). J"a nao a111a uma palida morta em seu esquife:
"que pode matar a flor, fixa entre a rama?" 0 amor precisa de comu
ntcacao, de vida, de movimento, dos sentidos: "Eu ... eu amo a v6s, /
o raio de luz, loura / Abelha, passaro, voz, / Estr@la veladora."

Sente a beleza das "orquestras florestais" e das vozes das aves e
descobre que seu regente e 0 "Amor - deus dos deuses" (P. VIII). V~

as flores - agora coloridas, vibra.ntes - a rosa rubra, nascida do sangue
do coracao de urn passaro (simbolo do amor-patxao) , (P.· IX), e as
"vermelhas flo~es" que a noite desabrocha e poem em risco 0 coracao
(P. X) . Sente, em si, 0 influxo da Natureza, sabe que 0 levara ao Amor
e deseja render-se (P. XI e XII):

"Tudo me tnquieta: sons nos ouvidos, rumores,
"Sinto: perco-me numa ansiedade sem fim ...
CIA primavera e os teus olhos iguais as flOres,
"Ei-Ios de novo eonjurados contra mimI

"Com 0 seu triunfal encanto Inundaram-me agora
"A primavera, amor, e 0 teu celeste olhar
lie sonho: e a seiva, e a flor, e 0 passaro que chora
"Sao a alma do conluio em que vou socobrar l"

"Ah! se eu pudesse choral" 0 pranto
"De amor, lagrimas tristes que sio de aura ...
"Como temo 0 rebelde chero
"Que charno e creio desejar tanto!

UJlibilo amargo, miserta calma;
"Sofrimento que ja me encheu de dores,
"De n6vo acharam os amores
"A antiga estrada para a minha alma."

Identifica-se como a Natureza ( flfloresta viridente" ) , que conhece
seu segr@do (P. XIII). E no Poema XIV, pela primeira vez, surge a
amada "materializada". Renova-se 0 Poeta: "Minha alma 0 epitalA.mio
recomeca : / Os pensamentos eheios de negrume / Sao mortos" (v. 1,
2 e 3 do Poema XIX).

Diz-se "louco enamorado", sabe-se alvo de zombaria, mas que Im
porta? - cede as f6r<;as naturais e abencoa as enganos da ventura
(P. XIX e XX). Que diferen<;a em Alphonsus!
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o amor nao correspondido confessa e aceita, afastando-se da amada
(XXI). Canta a pureza do prtmetro beijo (Po XXV) e sua amada (viva,
real, enearnada), toda a natureza exalta (p. XXVI).

Nesta doee ventura renascem velhos sonhos esquecidos", "Da janela
beijos eaidos", "N6s, eujo abraco durou tanto" (Poema XXVII): estao
ai versos ern que 0 Poeta aceita as naturais manttestacoes materiais do
amor 0 E ainda: -ou, na sombra beijos roubados, Nela tarnbem resti
tuidos, / Encantais, beijos nao contados, / Os coracoes perdidos! /
Sonhando com as caricias idas, venturas que renascerao" 0.. "Para que
muito pensar? Antes / se embalem com as nossas ternuras / nossas
almas arnantes." (Poema XXVIII) .

Enternece-se com urn amor adultero (P. XXIX), deseja viver 0

Arnor com intensidade, percebendo-o fugaz como a Primavera (P.
XXX), e sonha prolonga-lo pelo inverno (P 0 XXXI) 0

E, s6 entao, a ideia da morte se confunde com a do amor (P.
XXXII)

Chega 0 fim do Arnor e da Primavera: as flares do amor t@rn vida
breve - e ja desabrochararn . 0 0 E 0 Poeta conressa, pesaroso: "Nao
pode 0 doce arnor dentro em mim florescer: / No triste peito sinto,
examine, a sangrar, / 0 coracao tao pratieo a sofrer." (P 0 XL.)
Acabaram-se os beijos (P. XLI) e "Dos campos at.raves eu parte soli
tario, / e oeulto 0 meu pesar sob urn calmo semblante" (P 0 XLII) 0

Acabara-se, natural e melancoltcamente, a primavera do Poeta.
Vern 0 outono, ventos asperos sopram, dispersando folhas 0 "O bosque

chora", 0 nevoeiro eobre os campos. Chegarn as chuvas e 0 invemo,
corn que se identifiea 0 Poeta, sem amor (P. XLII e XLIII) 0 Refe
rindo-se prosaicarnente a narizes roxos de frio, ° Poeta chora 0 fim
de sua primavera (P. XLIV), tentando tronizar a dor da alma, e retorna
o quotidiano sem brilho.

Nota-se a mudarica de linguagem e de motivos poettcos de Alphen
sus. Conheee outros passaros, outras flores, os astros, a alegrta , Nao
se v@ a influencia de Mani e nenhuma rererencia a crencas religiosas 0

Seria a religiao para 0 Poeta, apenas console na dor? Ou 0 pesado
ritualismo the sugeria a tristeza, 0 sofrimento, 0 Iuto? - Apesar de
t6das as verirtcacoes a respeito da religiosidade de Alphonsus, ela se
apresenta, ainda contradit6ria.

-::-

Da PASTORAL AOS CRENTES DO AMOR E DA MORTE a
ESCADA DE JAC6 e a Terceira Fase . MATURIDADE.

A solldao amplia-se ern desilusao 0 A certeza da morte "da ao Poeta
a medida da pequenez das coisas, que se muda em insignificAncia e
depois em nada. A morte se apresenta de" outro Angulo: a acettacao
de um fim 0 Nao ha mais 0 desejo de morrer para realizar 0 Amor ,
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(Apesar de alguns poemas sobre a amada morta, caracteristicos da
Primeira Fase. Talvez escritos anteriormente. A Pastoral e p6stuma,
organizada por outrem . )

o amor js. e igual a vida. Atcanca 0 Poeta um equilibrio entre vida
e morte, exalta a mulher liricamente mas sem a tmatertaltdade m6rbida
dos primeiros versos. Encontra 0 tedio, a saudade, e a solidao aumenta.
o maniqueismo de Alphonsus se esvatu: desapareceu, tarnbem,' 0 fervor
religioso de outrora. E 0 Poetaabre urn parentese para louvar as grandes
amorosas: torna-se Alphonsus urn "Orente do Amor".

Assim, se na Pastoral 0 desejo da morte (como fim) aparece nas
Estt1ncias, Poemas V, X, XI, XV, XVI, XXII e XXV, e nas Oangoes,
Poemas, V, VII, X, XVIII, XXXIV e xxxv, 0 desejo de outra vida
(renascimento, etemidade) se revela nas Oan~oe8, apenas nos Poemas
XXII e XXXVI.

A solidao,. reconhecida e aceita, encontra-se logo na abertura da
Pastoral - "Brasao" -, continuando nas Estt1ncias, P. IV, XL, XII,
XIII e XXV, e nas Oan~oes, P. I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV,
XV, XVI, ~VIII, XIX, XX, XXI, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVII e XLV.

Impossivel transcrever tudo: a riqueza da crtacao poettca de cada
um exige a leitura completa de todos. A Pastoral parece-nos a plenitude
da obra de Atphonsus: a soltdao que a maturidade the trouxe e 0 despren
dimento da vida e das coisas abriram-lhe novos horizontes: novas pers- .
pectivas para 0 Amor e para a Morte. As pecas encontram seus lugares
no jOgo: amor e amor, morte e morte.

"Ando colhendo fl6res tristes:
"Urn goivo aqui, outro acola ...

UEu colho fl6res para os noivos
"Que js. nao querem sonhar mais.

UAndo colhendo roxas flores:
uQuantas saudades nao colhi!
"Eu js. nao tenho mais amores,
"Pois vossos beijos, roxas fl6-res,
"Nao mats florescem por aqul"

(Can~oe8, P. I.)

o Poema V, das Ooncoe«, citado, demonstra toda a nova perspectiva
do Poeta:

"0 cisnes brancos, dolorida
"Minh'alma sente dores novas,
"Cheguei a terra promettda :
"1D um deserto cheio de covas."
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D@sse ponto de chegada em sua continua ascensao, Alphonsus con
templa as coisas em suas devidas postcoes ,

f'Minh'alma e a torre de uma igreja
"Que tern um sino sempre a dobrar

(P. VII, OanQoes.)

MAS:

"Pudesse eu ver-te nua
"Que santa palidez!
"Branca da cor da Lua,
"Que tez e igual a tua
"A tua suave tez?
"Se a tua porta eu for,
"F'ala-rne s6 de amor."

P. XLI, OcJ/tu;oes.)

Ainda e 0 amante que chora eternamente a vida breve da amada
("0 Lirio e a Estr@la" - P. XXXVII, Oan()oes) e que pensa na morte
como realtzacao do amor ("Carmem Japones"), mas nao revela mats
aquela obsessao de querer a purtffcacao da morte e repudiar a impureza
da vida.

o desejo de viver, do Poema XII - Estancias -, desaparece ante a
consclencta de que tudo carninha para a morte, nos Poemas III, V, X,
XI, XIV, XV, XVI, XVII e XX, ainda de Estttncias.

Mas 0 desejo de uma vida 'nova, de "Carmem Coreano", a plena
juventude, desaparece em segulda, no Poema XXIII - Oancoe« - num
lamento dolorido de nao poder, como 0 sol poente, morrer de vez.

E se "Jsmalia" realizou seus ideals na morte (P. XXXIII), ele
"quisera ser apenas a pr6pria sombra" (P. XXXVI), e goza a desambtcao
e a tranqiiilidade:

"JrJ 0 sossego final da velhice, tao meiga!
uA neve cat, enchendo os ares de sudartos

uNao mats astros no ceu: Nao mais flO-res na veiga!
uA cruz chegou ao cimo eterno dos calvartos ."

Definindo tambem a posicao do Poeta nessa fase estao os Poemas V,
VII, XVl;I e XL - Sonetos -, em que exalta as grandes amorosas da
Hist6ria. Alphonsus reconhece a tmportancta do amor na vida: acabara-se
a influ~ncia de Mani.
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ESCADA DE JACO

"No castelo roqueiro on de vivo encerrado
"Cheio de audaeta eomo urn barao de Castela,
"Dlvago ;"

(Poema VI.)

A divaga~ao de Alphonsus: sonha, deseja lutar, viver e, vencida a
batalha, encontra 0 Nada. Tema que se encontra em todos os poemas do
livro, em que 0 Poeta, mais perto da morte, ve a pequenez da vida. Esta
86 e sofre. Nada mais busea. Lamenta. "Pois estou condenado a sofrer
os Martirios ... / Houve no Mundo alguem mais infeliz do que eu?"

Mas nAo se deixa morrer:

"Hao de aehar-me de pe, a alma expandida nos ares
"Numa clntnacao de misticos altares,
"Mals desolada e entristeeida que urn jardirn!"

(Poema XIII.)

Em "Boneto de urn Precito" (P. XVI) aceita a pr6pria condenacao ,
Em vartos poemas aparece a referencia A pr6pria "velhice" - estado
d'alma. Em "Finis" confessa 0 pr6prio desespero - que ainda nao havia
manifestado:

"Bem-fadado no mundo e quem nao desespera!

"Maldito como urn bruxo, odiado como urn mago,
"Ah! deixai-me acabar, ja que Jesus me esqueee,
"Como urn cisne que morre entre as aguas de urn lago!"

E em MORS - soneto final da primeira parte, transmuda as sonhos
de amor no sono da morte.

11 - Oam'1,nho do O~u

"Triste sonho de quem vive a sonhar na vida
"Com a eterna e doee paz de uma cava esquecida,
"E traz no peito morto uma alma quase morta ... "

PoemaII - "Bus: Doum'")

(0 pr6prio Poeta, em toda essa fase, faz rererencia a seu oe8SO.
Compara-se ao sol que se poe, finda sua trajet6ria de luz. Nao 'percebe,
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entretanto, que, como 0 sol, finda para 0 mundo, carregando consigo a
IUz, sempre intensa. Seu tom Iamentoso e sua chama, seu fogo, em que
a materia se consome.)

Nesse periodo de sua fase "madura", encontra 0 amor - ample, uni
versal, espiritual. 0 que para ele tinha sido pecado, na JUVENTUDE,
gOzo, na MOCIDADE, equilibrio no prtmeiro perlodo da MATURIDADE,
expande-se agora na caridade:

·'lfJ necessarto amar ... Quem nao ama na vida?
"Amar 0 sol e a Iua errante! amar estrelas",

E os astros, as flOres, os poentes de ouro, 0 luar que morre breve,
o som, 0 aroma, e tudo quanto e belo, e, sobretudo, as crtancas e as mu
lheres (Poema IV).

Em uAepira~oesSupremas" faz uma slntese de tOdas as suas emocoes :
beijar a muIher amada, "ve-Ia como se ve numa haste 0 Urio morto!", ser
Cruzado, desiludido, dolorrdo, devoto de Maria e crtstao, perdoado por
Jesus: els seus ideals.

lt entao que canta a uma menina (P. VII), a uma freira (P. IX):
Alphonsus descobre 0 Dutro.

Volta-se mats que nunca para a morte:
"Acostumei de ha muito os meus olhos, coitados,
uA olharem para alem desta vida terrena ...

. . .. "Contemplo ermidas no infinito,
"Pots que na terra viI ja nao ha mais altares ... "

(P. XIII.)

Simbolo do seu amor - "eterno como a morte" (Bonete LXIII
da Pastoral), faz da estrela Sirius (Poema XV), num desejo de perma
n@ncfa atraves dos seculcs.

Na "atroz desolaeao do tedio e da amargura" que the vela 0 sono
(Bonete XVnI) confessa: "vivo e quero morrer" (P. XX - Bonetosr .

No Poema XXXIV - "Deus" - surge a esperanca de que a Fe nao
Ihe tenha mentido e voe ao encontro de Deus. No ultimo poema
"Escada de jac6" - suplica a Deus a Fe para seus ulttmos dias.

-::-

A Quarta Fase e PULVIS. 0 Fim. 0 P6. 0 Nada.

o niilismo do Poeta, que ja vinha despontando na fase anterior,
encontra 0 apogeu. ~ a desventura, a descrenca , E como urn ultimo estre
mecimento de vida, uma pequena pausa rornantica de louvor aos grandes
amantes de Shakespeare - que morreram de amor.
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PULVIB 6 a "vlsao escatol6gica proxima do Eclesiastes", no dizer de
Naief Safady.

"Hoje que para mim tudo, tudo e acabado,
"Que nao amo a ntngusm, que' de ninguem espero
"Amor, nAo mats eu temo 0 espectro alucinado
uQue me surgia, a voz troadora, 0 olhar severo.

ClSempre, como se 0 chao se abrisse de. repente,
CIA visao vai-se erguendo infernal e sombria,
uE como quem entoa um salmo eternamente,
"Entre nuvens de p6 apodrecendo 0 ambiente,

"Dlz : ~~Memento, homo, quia

(Poema IV 1. estrofe
homo, quia ... ")

Meme'nto,

Desaparece 0 temor na certeza da morte. Homens e brutos, "todos
vao parar a urn mesmo Iugar. De terra foram feitos, e a terra voltam."
(Eclesiastes, 3 - 19 e 20.)

Na estrofe final do PoemaIII.de "Memento", diz Aiphonsus:

"E como nunca mais pensei no humane orgulho
fiE na humana vaidade,
"Nunca mais me assustou 0 medonho barulho
"Que fazia a vlsao negra da Eternidade."

"Vaidade de vaidades, tudo ~ vaidade. Que proveito tira 0 homem
de todo 0 trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geracao lhe
sucede; mas a terra permanece sempre estavel , Nao ha nada de novo
debaixo do sol." (Eciesiastes, 1 - 2 a 4 e 10.)

Em Alphonsus ecoa a voz do Eclesiastes. "Nao tenho sonhos e nem
pesadelos: / As ondas nao vao ter ao lado morto." (P. V - Bonetos) ,
"Sel que aos poucos me morro em calmarta, / Pois nao ha ondas mais
neste Mar-Morto ... " (P. VI Bonetos i ) "Tudo ve-rn, tudo val, do mundo
e a sorte ... / S6 a vida, que se esvai, nao mais nos vern. / Mas ai da
vida se nao fOra a morte!" (Bon(jto VIII.) "As Ilusoes do mundo sao
ficticias" (8on~to IX), e porque "S6 os astros brilham, como Ideals deli
etas, / Eternamente, em perenais engastes", confiara, na fase anterior,
seu amor a Sirius: s6 0 amor nao pode desaparecer.

Conforma-se 0 Poeta, na certeza da morte, que tudo destr6i: "O de
serto nao responde." .... ceAos poucos me desraco em poeira e nada."
(Boneto XII) .

Mas na certeza do Nada, abrem-se os seus olhos para tudo - estra
nha contradtcao : "A agonia em' toda a parte e a mesma. / Olho com 0

mesmo afago 0 sol, 0 ab6rto, / 0 inseto, a flor, a Iua, a larva, a lesma
(Son~to XIII).
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· Mais proxima esta a morte:· "Desperto enrim : uma esperance
nova / Ante os meus olhos hibernais fulgura, / E entre as cinzas da tarde
vejo a cova ... " (Boneto XV). Mas vem a saudade: "Viver com os olhos
fitos no passado / Tern side para mim a vida agora. / Quem saudades
nao tern da Iuz da aurora, / Quando agoniza 0 ocaso purpureado? H ( So
neto XXII).

Todo aquele desejo de reencontro com a amada na eternidade, que
acalentou seus m6rbidos sonhos de jovem, desaparece tambern. A morte
e 0 jim: "Antes eu nunca a visse" .... "Nao sofreria a dor a que reslsto :
/ A saudade sem fim de te-ta visto, / Sem esperanca de tornar a ve-la ."
(Bonete XXVII) .

Ao proprio Alphonsus deixemos as conrtssoes finais, que validam
!ste estudo, cujas dtmensoes nao dao para conhecer toda a grandeza do
Poeta, a quem Henriqueta Lisboa chamou "Fidalgo em desterro" pela
"estrrpe regia" de sua sensibilidade.

"Sempre vivi com a morte dentro da alma.",
e sobreviveu .aos "vistonartos da esperanca" (Bonete XXX) .

"0 ceu e sempre 0 mesmo: as nossas almas / 1t que se mudam, con
templando-o." (Bonete XL.)

E, finalmente:

"Oantem outros a clara cor vi rente
"Do bosque em flor e a luz do dia eterno
"Envoltos nos claroes fulvos do oriente,
"Cantem a primavera: eu canto 0 inverno.

"Para muitos 0 imoto ceu clemente
"J!J urn manto de carinho suave e terno:
"Cantam a vida, e nenhum deles sente
"Que decantando vai 0 pr6prio inferno.

"Cantam esta mansao, onde entre prantos
"Oada um espera 0 sepulcral punhado
"De limido p6 que ha de abafar-lhe 03 cantos

"Cada urn' de n6s e a bussola sem norte.
"Bernpre 0 presente pior do que 0 passado.
"Cantem outros a vida: eu canto a morte ... "

(Poema XLI - Bonetos s )

D~l~, ~le mesmo disse tudo:

"Pobre Alphonsus! Pobre Alphonsus!"
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