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TEXTE

É pa ra do xal nos es tu dos li te rá rios a idéia de um câ none, prá tica tão
comum es pe ci al mente quando nos de pa ra mos com os “pro gra mas”
de es tu dos de li te ra tura que dog ma ti ca mente – con forme exige um
cânon – de ter mi nam quais as obras e os au to res re pre sen ta ti vos de
uma de ter mi nada época. Forma- se com isso o que são con si de ra dos
os “clás si cos” de uma li te ra tura e a eru di ção li te rá ria passa pelo pleno
co nhe ci mento des tes clás si cos, já de vi da mente dis ci pli na dos e ana li‐ 
sa dos.

1

A es co lha das pa la vras “dis ci pli na dos” e “ana li sa dos” não é vã aqui. O
ato de ca no ni zar é tam bém um ato de sub me ter, de man ter sob de‐ 
ter mi nada ordem e prin ci pal mente, de cui dar para que a obra não
seja “equi vo ca da mente” lida. Aqui entra o pa ra doxo, a meu ver. A mai‐ 
o ria es ma ga dora de nos sos clás si cos foi com posta sob um certo signo
de in dis ci plina, de eva são das mol du ras, de inau gu ra ção (ou rein ven‐ 
ção) de for mas de ex pres são es crita. Trazê- los à dis ci plina canô nica
soa como uma res tri ção a sua lei tura.

2

Por su posto não estou aqui ar gu men tando con tra a ta refa do pes qui‐ 
sa dor em li te ra tura, o que seria um auto- atentado, uma vez que é
nessa dis ci plina que es crevo. O que ar gu mento, con tudo, é que mui ‐
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tas vezes no afã do ana lista em “in ves ti gar” uma obra, pode vir junto
um sa cri fí cio desta mesma obra e de seu autor, em nome da dis ci‐ 
plina, do cânon, do rigor aca dê mico e da ne ces si dade de “or de nar” a
pro du ção li te rá ria – seja de um autor, seja de uma época, seja de um
país.

Não é, porém, o ob je tivo deste texto dis cu tir ca mi nhos e mé to dos de
in ter pre ta ção li te rá ria, como esta in tro du ção vem in du zindo desde
suas pri mei ras li nhas (ainda que este tema seja se du tor), mas tra tar da
obra de um poeta que sem pre foi con tro verso no con texto do Canon
da li te ra tura bra si leira, Mario Quin tana. Sua obra, re a gindo a qual‐ 
quer pos si bi li dade de or de na mento dis ci pli nar, é um bom exem plo de
como o rigor do cânon pode dei xar em se gundo plano au to res que
jus ta mente por inovarem- se cons tan te mente não en con tra ram seu
de vido lugar na his to ri o gra fia li te rá ria.

4

Nas cido em 1906, em Ale grete, no Rio Grande do Sul, e morto em
Porto Ale gre em 1994, Quin tana atra vessa quase todo o sé culo XX es‐ 
cre vendo. Sua pri meira pro du ção li te rá ria co nhe cida é o conto A Sé‐ 
tima Per so na gem 1, ga nha dor do con curso li te rá rio do Diá rio de No tí‐ 
cias de Porto Ale gre, ci dade onde pas sou a maior parte de sua vida.
Desde então, não dei xou de pu bli car sua pró pria po e sia e seus Quin‐ 
ta na res, além de ter tra du zido de ze nas de obras para o por tu guês. O
pú blico bra si leiro co nhe ceu Emil Ludwig, Lin Yutang, Char les Mor‐ 
gan, Guy de Mau pas sant, André Gide, Vir gí nia Woolf, Al dous Huxley,
Jo seph Con rad e ou tros atra vés de Mario Quin tana.

5

Neste texto es bo ça rei um pa no rama da pro du ção li te rá ria de Mario
Quin tana, si tu ando sua obra den tro do con texto do Mo der nismo Bra‐ 
si leiro, mas ao mesmo tempo mos trando como o poeta foi sis te ma ti‐ 
ca mente um eclé tico com re la ção ao submeter- se a uma es té tica li te‐ 
rá ria e como ope rou um ver da deiro sin cre tismo li te rá rio em sua pro‐ 
du ção.

6

Primeira Parte
Em sua obra, His tó ria Con cisa da Li te ra tura Bra si leira, re fe rên cia
entre os es tu di o sos da li te ra tura, Al fredo Bosi, ao co men tar os rumos
to ma dos pela po e sia no Mo der nismo após a dé cada de 1930 e apre‐ 
sen tar os prin ci pais po e tas desse mo mento no ca pí tulo in ti tu lado
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"Ten dên cias Con tem po râ neas", abre um sub- tópico cha mado "Ou tros
Po e tas" onde se lê:

O pro jeto de uma lí rica es sen cial é comum a quase toda a po e sia pós- 
modernista. Dele par ti ci pa ram, cada um a seu modo, po e tas que têm
es crito desde a dé cada de 30, ou desde fins da dé cada an te rior, e
que, ape sar de menos co nhe ci dos pelo pú blico médio, devem fi gu rar
ao lado de um Drum mond, de um Jorge de Lima e de uma Ce cí lia
Mei re les, como vozes ori gi nais da li te ra tura bra si leira con tem po râ ‐
nea. É o caso de (...) Mário Quin tana, poeta que en con trou fór mu las
fe li zes de humor sem sair do clima neo- simbolista que con di ci o nara
a sua for ma ção. 2

Esta ci ta ção é de grande in te resse para qual quer es tudo que se queira
ini ciar sobre Mario Quin tana, não ape nas por que pro vém de um dos
crí ti cos mais con cei tu a dos da li te ra tura bra si leira, mas tam bém por‐ 
que é rica, a des peito de curta, em con si de ra ções sobre a poé tica e a
po e sia de Quin tana.

8

O que pri meiro se des taca é a afir ma ção de que Quin tana foi um
poeta menos co nhe cido pelo "pú blico médio". Após 1962, quando a
Edi tora Globo pu bli cou o vo lume Po e sias, reu nião de suas cinco pri‐ 
mei ras obras, a pri meira das quais A Rua dos Ca ta ven tos, pu bli cada
em 1940; e após 1966, com a pu bli ca ção da An to lo gia Poé tica, or ga ni‐ 
zada por Rubem Braga, Quin tana deixa de ser o "poeta de Porto Ale‐ 
gre" e ad quire pro je ção sur pre en dente, ainda que tar dia. Sobre esse
re co nhe ci mento pú blico, Quin tana se mos trou in di fe rente e avesso,
prin ci pal mente por que isso o su jei tava a uma certa "co e rên cia" exi‐ 
gida pelos crí ti cos. Re a gindo, dizia o poeta:

9

Eu não me sinto ins ti tui ção, que diabo! Eu me lem bro que a época da
minha vida de que eu gos tava mais era quando al guém, fa lando sobre
o Rio Grande do Sul, co me çava a enu me rar os po e tas: Adolfo Maia,
Te o do miro Tos tes, Athos Da mas ceno Fer reira, Er nani For nari e ou ‐
tros... Eu me achava ma ra vi lho sa mente bem, por que fazia parte des ‐
ses ou tros. Agora me pu se ram um nome... 3

Em mui tas ou tras as ser ti vas de Quin tana nota- se seu des con forto em
re la ção à crí tica, des con forto com pre en sí vel, pois Quin tana di fi cil‐ 
mente se en qua drava nas cor ren tes li te rá rias em voga e sua voz ori gi ‐
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nal, não "ma tri cu lada" a ne nhuma es cola poé tica, o fez per se ve rar em
sua pró pria tra di ção li te rá ria, sendo con tun den te mente crí tico com
os crí ti cos: "Me in triga o que cer tos crí ti cos es cre vem sobre po e sia,
in clu sive a minha. Eu não me re co nheço, não en tendo o que eles que‐ 
rem dizer." 4

Ao que pa rece, os crí ti cos tam bém não en ten de ram o que Quin tana
quis dizer, e como quis fazê- lo. Ál varo Lins, ao co men tar o livro de es‐ 
tréia de Mario Quin tana, es creve que "os seus ver sos mostram- no
como um in di fe rente ao que se pas sou, entre nós, de 1922 para cá." 5

Esta afir ma ção se deveu so bre tudo ao fato de este pri meiro livro ser
com posto de so ne tos, gê nero re pu di ado após 1922. O crí tico se gu ra‐ 
mente não aten tou para o as pecto mo der nista des ses so ne tos, o que
co men ta re mos mais a se guir.

11

Re tor nando à ci ta ção de Bosi com que abri mos este texto, destaca- se
ainda, a afir ma ção de que o co nhe ci mento da obra de Quin tana
devia- se, quase sem pre, às "suas fór mu las fe li zes de humor". De fato,
o humor é pre sente em um bom nú mero de ver sos do poeta, sendo
não ape nas re curso li te rá rio em Quin tana, mas mesmo uma ca rac te‐ 
rís tica de sua per so na li dade que se re ve lava em vá rias si tu a ções
reais 6. Este humor foi um ins tru mento para sua mais fácil po pu la ri za‐ 
ção, uma vez que tor nava sua obra apa ren te mente mais aces sí vel e
atra ente. No en tanto, o que se nota é que seu humor de "fór mu las fe‐ 
li zes" é ape nas uma fa ci li dade apa rente em sua po e sia, na qual o lí rico
é le vado a ex tre mi da des for mais e se con subs tan cia às ex pec ta ti vas e
as pi ra ções tra zi das pela mo der ni dade li te rá ria.

12

Quin tana foi um poeta ex tre ma mente cons ci ente de seu ins tru men tal
poé tico e não cedeu a "fór mu las" em sua obra. Ao con trá rio: com um
poder sin té tico exem plar e uma pe rí cia e cui dado no uso de ima gens
in só li tas e si nes té si cas, criou uma obra ímpar na li te ra tura bra si leira
do sé culo XX. Daí se poder res sal tar que o que Bosi chama de "fór mu‐ 
las fe li zes" não deve ser en ten dido como uma con ces são do lí rico a
cer tas fa ci li da des de as si mi la ção pú blica, já que o humor, na pro du ção
de Quin tana, é um ele mento poé tico por ele as su mido de ma neira or‐ 
gâ nica, isto é, sem a pre ten são de fazer deste um fim, mas como um
tipo de fil tro de seu ma te rial poé tico. É o que se pode de pre en der em
"Acon tece que":
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Como todos os in di ví duos pro fun da mente sen ti men tais, acon tece
que tenho ver da deiro hor ror ao sen ti men ta lismo ver bal.

Daí cer tos to ques de 'hu mour' nos meus po e mas. Um toque de im pu ‐
reza, pois. 7

A ex pli ca ção do poeta para seu uso do humor nos con duz a per ce ber
que o "toque de im pu reza" tem na ver dade a fun ção de pu ri fi car seus
ver sos. É pre ciso sa li en tar, con tudo, que ao mesmo tempo em que o
uso do humor apro xima Quin tana dos mo der nis tas, seu humor não
tem o ca rá ter jo coso e de pre ci a tivo de cer tos po e mas da ge ra ção de
22. Não é de pro testo ou de ico no clas tismo, senão de uma lí rica do
quo ti di ano que ri do es pe tá culo do mundo, sem deste zom bar. Esta é
mais uma marca do mo der nismo ori gi nal de Quin tana, que usa uma
lin gua gem do dia- a-dia, fa zendo po e sia com o mundo, sem pri vi le giar
"as sun tos poé ti cos" ou "pa la vras poé ti cas", valendo- se de ma neira es‐ 
sen cial do humor, como os epí go nos de 22, no en tanto sem a pre ten‐ 
são van guar dista e re vo lu ci o ná ria dos mes mos.

14

A ori gi na li dade da cri a ção poé tica de Quin tana pode ser no tada na
di fi cul dade mesma de clas si fi ca ção de sua pro du ção. Bosi, no tre cho
su pra ci tado, vale- se de uma va ri e dade de re fe rên cias a es té ti cas di fe‐ 
ren tes ao co men tar o poeta. A ci ta ção se en con tra em um ca pí tulo
sobre o mo der nismo, mas logo no iní cio há a re fe rên cia ao pós- 
modernismo, e ao fim, ca rac te ri zando Quin tana, alude- se ao neo- 
simbolismo.

15

De fato, o sim bo lismo é a es té tica mais re cor ren te mente em pre gada
para clas si fi car a pro du ção poé tica de Quin tana, prin ci pal mente em A
rua dos ca ta ven tos, a ponto de sua obra de es tréia ter sido con si de‐ 
rada como de um sim ples sim bo lismo re tar da tá rio, muito de vendo ao
poeta sim bo lista por tu guês An tó nio Nobre. Afrâ nio Cou ti nho, em A
li te ra tura no Bra sil, chega a afir mar, co men tando a pre sença de An tó‐ 
nio Nobre no pri meiro livro de Quin tana, que sua "som bra o vi sita." 8 A
isto reage Quin tana, em uma en tre vista con ce dida a Edla van Steen,
di zendo:

16

E não é o lei tor que des co bre o poeta, mas o poeta que des co bre o
lei tor, que o re vela a si mesmo. O poeta que "me des co briu" foi o
Antô nio Nobre do Só.(...) Em meu pri meiro livro, A rua dos ca ta ven tos,
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tenho, por dever e de vo ção, um so neto a ele de di cado e mais uma
re fe rên cia em um outro poema. Isto bas tou para acu sa rem em mim a
in fluên cia de Antô nio Nobre. Pro testo: não há in fluên cia - há con ‐
fluên cia, pois a gente só gosta de quem se pa rece com a gente. 9

A "som bra" de An tó nio Nobre, con forme as pa la vras de Cou ti nho,
longe de obs cu re cer ou ocul tar a ge ni a li dade do poeta gaú cho, ou
ainda con fir mar um ana cro nismo es té tico nele, é mesmo um ele‐ 
mento a mais na cons te la ção da obra de Quin tana, que se re vela, já
desde sua pri meira obra, um mo der nista sui ge ne ris. O que Quin tana
chama de con fluên cia pode ser en ten dido como um pro cesso de di a‐ 
lé tica da cons tru ção li te rá ria, e não uma re pe ti ção es pú ria do poeta
sim bo lista por tu guês. Fausto Cunha cor ro bora, com a voz de crí tico,
o que Quin tana já havia dito sobre sua apro xi ma ção a An tó nio Nobre
ao co men tar o pe jo ra ti vismo do atri buto de "sim bo lista" a Quin tana.
Diz o crí tico:

17

A pre sença de Antô nio Nobre era de li be rada, bus cada (afi nal um
poeta tem o di reito de ren der seu tri buto), mas é na mai o ria dos
casos uma pre sença alu siva ou, antes, re mis siva. (...) De certa ma ‐
neira, é até um re curso de que o poeta se vale para ga nhar e re ve lar
maior li ber dade es tru tu ral. 10

Neste tre cho Cunha nos for nece o que pode ser con si de rado um
ponto- chave para a lei tura da obra de Quin tana: "li ber dade es tru tu‐ 
ral". Cu ri o sa mente, os mo der nis tas que pre ga ram ve e men te mente a
li ber dade das for mas e das es tru tu ras na po e sia, ico no clas tas e anár‐ 
qui cos, de sa fi a do res e re no va do res, con forme já dito acima, não
viram em A rua dos Ca ta ven tos a mo der ni dade de Quin tana. O fato de
este seu pri meiro livro ser com posto de so ne tos, forma con si de rada
pas sa dista e pra ti ca mente abo lida pelo mo vi mento de 1922, além da
su pra co men tada apro xi ma ção ao sim bo lismo, re jei tado e iro ni zado
pelos crí ti cos da época, re for ça ram a idéia de que Quin tana era um
poeta ana crô nico e in di fe rente ao mo der nismo. To da via é, mais uma
vez, o pró prio Mario Quin tana que aponta para o mo der nismo não
no tado de seus so ne tos em um texto do Ca derno H, mar cando o con‐ 
tra ponto exis tente entre a ri gi dez de sua forma e a li ber dade do seu
verso. Na ci ta ção, um tanto longa, o que po de ria ser cha mado de uma
ver da deira poé tica do so neto mo der nista pode ser de pre en dido.
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Desde muito que eu de se java es cre ver um so neto de mãos no bolso.
O so neto é que iria de mãos no bolso, por aí... Sim, seria um so neto
va ga bundo (não me digam que em ambos os sen ti dos) e que ao par tir
não ima gi nasse aonde iria che gar, como tão bem o sabem os so ne tos
clás si cos, os quais se en ca mi nham si lo gis ti ca mente das pre mis sas
para a con clu são. Que nem esses me ni ni nhos de ócu los que vão di re ‐
ti nho pra es cola, sem olhar para os lados.

Mas por que logo um so neto e não um outro poema? Por isso
mesmo. Um poema qual quer não tem prazo de ter mi nado e às vezes
o poeta não atina como há de fazê- lo parar. Como? Quando? Onde?
Um so neto, porém, tem sem pre um fim: é obri gado a se deter, por
força, no dé cimo quarto verso - esse der ra deiro verso que os par na ‐
si a nos fe cha vam, lu zen te mente, com uma pe sada chave de ouro. (...)

O meu so neto, no en tanto, não le va ria chave de es pé cie ne nhuma.

Ape nas se aco mo da ria, ao fim, como quem se hou vesse en ro di lhado,
à noite con tra um por tal. (...)

Nada mais do que isso pre ten diam os so ne tos an de jos que asi lei um
dia na Rua dos Ca ta ven tos. (...)

E agora, se um ou outro saiu com ar ma dura clás sica, es pero que isso
não lhe tenha pre ju di cado a na tu ra li dade do andar.(...) 11

Quin tana não é re al mente um "me ni ni nho de ócu los" que vai para a
es cola, prin ci pal mente às es co las poé ti cas. Uma lei tura cui da dosa de
seus so ne tos dis pen sa ria o es cla re ci mento ofe re cido pelo poeta na
ci ta ção acima. No en tanto, ela se faz im por tante por re al çar a já re fe‐ 
rida li ber dade es tru tu ral da obra de Quin tana. A forma dada pelo so‐ 
neto não é li mi ta dora da ação poé tica, como o viam os mo der nis tas,
ou mero es paço para ma la ba ris mos ló gi cos com "ex pres sões poé ti‐ 
cas" e "cha ves de ouro" como entre os par na si a nos, mas um fluir na‐ 
tu ral dos ver sos des com pro me ti dos com qual quer es cola. O que pa‐ 
rece é que, en quanto mui tos po e tas mo der nis tas, prin ci pal mente
aque les da ge ra ção re vo lu ci o ná ria de 1922, anun ci a vam a pa ru sia e o
Ar ma ge don li te rá rios, des mon tando a lin gua gem poé tica e cons‐ 
truindo uma poé tica com os es com bros deste des monte, Quin tana,
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em bora não menos ci ente da "crise" mo der nista da po e sia e da lin‐ 
gua gem ela mesma, aponta uma nova saída para essa crise de sen vol‐ 
vendo uma nova com pre en são de lin gua gem poé tica, até então não
vista no mo der nismo bra si leiro.

Segunda Parte
A clas si fi ca ção de sim bo lista acom pa nha Quin tana em seus dois li vros
subseqüentes, Can ções e Sa pato Flo rido. Aquele, pu bli cado em 1946,
como o pró prio nome diz, é com posto por po e sias de forma po pu lar e
sin gu lar mente mu si cais, nas quais o poé tico é co lhido nas coi sas do
quo ti di ano; este, vindo a lume em 1948, apre senta uma grande no vi‐ 
dade for mal, já apon tada na epí grafe do livro, re ti rada de um tre cho
da co mé dia Le Bour ge ois Gen ti lhomme de Molière, que aqui trans cre‐ 
ve mos in te gral mente:

20

MON SIEUR JOUR DAIN: - Non, je ne veux ni prose, ni vers. 
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE: - Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre.
MON SI EUR JOUR DAIN: - Pour quoi? 12

Apa ren te mente in gê nua, essa epí grafe refere- se di re ta mente ao tipo
de po e sia de Sa pato Flo rido: nem prosa, nem verso. Rom pendo com o
li mite es trito entre o que é ou não lin gua gem li te rá ria, abo lindo as
dis tin ções, Quin tana adota a forma do poema em prosa, que vai ocu‐ 
par, a par tir daí, um es paço pri vi le gi ado em sua pro du ção. A des treza
e a cons tân cia des ses po e mas em prosa no con junto da obra de Quin‐ 
tana farão com que sejam co nhe ci dos no uni verso da li te ra tura bra si‐ 
leira por Quin ta na res, pa la vra cri ada pelo pró prio poeta na "Can ção
de barco e de ol vido" (poema do livro Can ções 13) e pos te ri or mente
con sa grada por Ma nuel Ban deira em um poema com o qual este
saúda o poeta gaú cho em uma ho me na gem na Aca de mia Bra si leira de
Le tras 14.

21

A ado ção do poema em prosa é mais uma fa ceta do mo der nismo não
en qua drado de Quin tana. Pri mei ra mente ele pu blica um livro de so‐ 
ne tos, de sa fi ando a poé tica da ge ra ção de 1922. Com Sa pato Flo rido,
pu bli cado em 1948, per ten cendo, por tanto, ainda que ape nas cro no‐ 
lo gi ca mente, à Ge ra ção de 45, Quin tana se opõe ao for ma lismo dessa
ge ra ção com seus Quin ta na res. Fa zendo um ca mi nho in verso ao Mo ‐
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vi mento de 22, os po e tas de 45, já dis tan tes da quela ati tude anár quica
e ico no clasta de seus an te ces so res, foram outra vez ao en con tro dos
gê ne ros clás si cos, entre eles o so neto, pondo em xeque o que con sis‐ 
tia em pro ce di mento quase pa drão dos ba lu ar tes do mo vi mento mo‐ 
der nista ad vin dos da Se mana de 22, aban do nando o des cuido for mal,
o de bo che, fa zendo po e sia quase que ar te sa nal mente, e com um
apuro for mal fi li gra ná tico. Com Sa pato Flo rido, seus quin ta na res, mais
que ver sos li vres, apresentam- se como uma nova con cep ção do fazer
poé tico, contrapondo- se a seus con tem po râ neos.

A lin gua gem pro saica, do quo ti di ano, em po e mas não mais afei tos ao
metro clás sico, abole a ten ta tiva de dis tin guir o que é es tri ta mente li‐ 
te rá rio, con du zindo, com isso, a um dis curso poé tico livre de con ven‐ 
ci o na lis mos for mais ou te má ti cos. O poema em prosa re pre senta a
pos si bi li dade de se fazer cri a ção li te rá ria com a lin gua gem usual de
pen sa mento e co mu ni ca ção, sem aquilo que usu al mente se chama de
lin gua gem li te rá ria. Pode- se dizer que os po e mas em prosa são
mesmo frag men tos se me lhan tes a can ções eté reas, nas quais de sa pa‐
re cem todos os con tor nos de fi ni dos da re pre sen ta ção quase pic tó rica
do na tu ra lismo ou mesmo da nar ra tiva re a lista em seqüência ló gica.
O sig ni fi cado no poema em prosa surge in certo, mais afeito à su ges‐ 
tão que à de fi ni ção, como uma ima gem vista atra vés de uma fina pe lí‐ 
cula ve la dora. E aqui é mis ter res sal tar que quando se fala de sím bolo
e ima gem no mo der nismo, estes ten dem a não mais en vol ver uma
me ta fo ri za ção fácil e pre vi sí vel, mas a um árduo pro cesso de ela bo ra‐ 
ção mais pro fundo, re sul tado de uma re de fi ni ção do pró prio ca rá ter
da lin gua gem, não mais re co nhe cida como to tal mente capaz de re‐ 
pre sen tar o mundo, afastando- se assim do sim bo lismo.

23

Gil berto Men donça Teles, no en saio in ti tu lado "A enun ci a ção poé tica
de Mário Quin tana", um dos pri mei ros es tu dos sis te má ti cos da po e sia
do poeta gaú cho, da tado de 1974, en fa tiza o quanto a ado ção do
poema em prosa por Mario Quin tana cons ti tui uma "no tá vel con tri‐ 
bui ção à mo derna po e sia bra si leira" 15, e mais, o quanto a tra di ção li‐ 
te rá ria ri o gran dense, berço da for ma ção poé tica de Mario Quin tana,
foi um ce leiro de cul tivo de po e mas em prosa, com nomes como Ál‐ 
varo Moreyra e Te o de miro Tos tes, for te mente mar ca dos pelo neo- 
simbolismo, e Au gusto Meyer, uma das mais im por tan tes per so na‐ 
gens do mo der nismo do Rio Grande do Sul. Apro fun dando a com pre ‐

24



Mario Quintana, um eclético sincrético na literatura brasileira

en são deste novo gê nero, ao mesmo tempo que apon tando para o
que há de mo derno no mesmo, Teles afirma:

Re sul tado de uma longa evo lu ção do pro cesso li te rá rio, o "poema em
prosa" é pro duto do mo mento em que a lin gua gem li te rá ria,
sentindo- se ine fi caz, co meça a situar- se na zona do si lên cio, na di re ‐
ção da quele "grau zero da es cri tura", de que fala Ro land Barthes. 16

Cabe aqui tra tar um pouco mais desse con ceito de "grau zero da es‐ 
cri tura" de Barthes, a que se re fere Teles. Apre sen tado pelo se mi o ti‐ 
cista fran cês em um en saio que traz o mesmo nome, a de fi ni ção
desse con ceito parte de re fle xões sobre o que é "es cri tura" e da di fe‐ 
ren ci a ção do que é uma es cri tura poé tica em opo si ção à prosa.
Barthes lem bra que no mo delo clás sico essa di fe rença é de ca rá ter
pu ra mente quan ti ta tivo, e não uma di fe rença es sen cial. A po e sia, com
o metro, a rima, a lin gua gem de co ra tiva, o jogo das pa la vras, di fere da
prosa por ser esta econô mica e ten der a um dis curso mí nimo. Diz
Barthes: "'poé tica', nos tem pos clás si cos, não de signa (...) ne nhum uni‐ 
verso se pa rado, mas so mente a in fle xão de uma téc nica ver bal, a de
'exprimir- se' se gundo re gras mais belas(...)." 17 A po e sia é então, nesse
mo delo clás sico, ape nas um ar ranjo téc nico, se gundo re gras for mais
já con sa gra das, uma es tru tu ra ção da lin gua gem, uma "prosa de co rada
de or na men tos ou am pu tada de li ber da des". 18

25

A no vi dade na po e sia mo der nista, para Barthes, está em que o poé‐ 
tico deixa de ser ape nas atri buto da lin gua gem para se tor nar exis‐ 
ten cial, subs tan cial. Como conseqüência, pode abrir mão dos as pec‐ 
tos ex ter nos, já que sua iden ti dade não é mais de fi nida pela forma.
Ainda con forme Barthes, na mo der ni dade li te rá ria, "as lin gua gens
poé ti cas e pro sai cas estão su fi ci en te mente se pa ra das para po de rem
pres cin dir dos pró prios sig nos de sua al te ri dade." 19 Ao mesmo tempo
que "su fi ci en te mente se pa ra das" em seu as pecto exis ten cial, a po e sia
e a prosa se apro xi mam jus ta mente por aquilo que as se pa rava, por
um ele mento for mal: são ambas ob je ti vas.

26

A rup tura com o for mal na de fi ni ção do poé tico após os pri mei ros
mo vi men tos mo der nis tas mun di ais, ainda de acordo com Barthes, fez
com que os po e tas aban do nas sem os cha vões, os há bi tos for mais
pas sa dis tas, as cons tru ções poé ti cas ao sabor do pre ci o sismo gra ma‐ 
ti cal. Em ou tras pa la vras, os po e tas mo der nos pro ce de ram a uma "de ‐
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sin te gra ção da lin gua gem" poé tica en quanto es tru tura, con du zindo,
com isso, a um "si lên cio da es cri tura". 20 Esse si lên cio nada mais é que
um es forço da pró pria lin gua gem li te rá ria em se li ber tar de qual quer
ser vi dão a or dens for mais. É a lin gua gem li te rá ria en con trando um
ter ceiro termo, que não o das de fi ni ções bi po la res, um "grau zero"
que se põe no meio da po e sia e da prosa clás si cas, sem julgá- las, mas
tam bém sem par ti ci par de ne nhuma delas. A lin gua gem li te rá ria da
mo der ni dade é feita nesse lapso, nessa au sên cia e, na poé tica, "(...) a
es cri tura se reduz então a uma es pé cie de modo ne ga tivo (...)" 21.

Esse des lo ca mento da pro cura do es sen cial para a pro cura do exis‐ 
ten cial no es té tico, pro ce dido pelo mo der nismo li te rá rio, abre o es‐ 
paço para a po ro si dade de fron teira entre o que é po e sia e o que é
prosa. A his tó ria do poema em prosa é, por tanto a his tó ria do ques ti‐ 
o na mento li te rá rio pela forma na lin gua gem e da au sên cia de uma
res posta para este ques ti o na mento.

28

Daqui se pode com pre en der me lhor a afir ma ção de Teles acerca do
poema em prosa, e tam bém se pode per ce ber o quanto este só foi
pos sí vel no mo der nismo. Mais do que ou sa dia poé tica, o poema em
prosa é re sul tado de uma evo lu ção da lin gua gem li te rá ria que, com o
mo der nismo, ca mi nhou para um li mite muito tênue entre a prosa e a
po e sia. O poema em prosa se apre senta como uma al ter na tiva à ca te‐ 
go ri za ção dos gê ne ros li te rá rios de forma fixa. Quando se lê um
poema, um ro mance ou um drama, sabe- se qual é o ins tru men tal li te‐ 
rá rio pró prio para cada abor da gem. Ainda que o ro mance se apre‐ 
sente re pleto de li rismo, ainda que uma peça te a tral con serve o en‐ 
redo épico, ainda que o poema seja uma nar ra tiva; con ti nuam poema,
ro mance e drama e como tais são lidos. Já o poema em prosa con‐ 
serva a lí rica da po e sia em seu pró prio ma te rial con fi gu ra tivo, a lin‐ 
gua gem em sua fun ção ex pres siva.

29

De fato, o que se nota é o pre do mí nio da lí rica sobre as ou tras for mas
de po e sia no mo der nismo li te rá rio. O poema longo quase que de sa‐ 
pa rece ou é com posto de seqüências de po e mas cur tos. 22

30

Graham Hough, fa lando sobre a lí rica mo der nista, assim ex prime o
re sul tado desta (r)evo lu ção da lin gua gem poé tica al can çada no mo‐ 
der nismo que per mi tiu o sur gi mento do poema em prosa:
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A lin gua gem e as ima gens não se res trin gem às fon tes san ci o na das
pela tra di ção, mas, no mesmo poema, podem ser chu las, de gíria, ela ‐
bo ra da mente cul tas e con ven ci o nal mente poé ti cas. 23

Di fe rente das for mas clás si cas que de li mi tam o iní cio e o fim do
poema, o poema em prosa vive a an gús tia de en con trar seu pró prio
ritmo e du ra ção, le vando ao má ximo a po ten ci a li dade ex pres siva do
pe ríodo/verso, que não se per mite longo como uma nar ra tiva ou
como uma epo péia. A ca rac te rís tica poé tica mo der nista do poema em
prosa está em sua bre vi dade, elipse, pro fun di dade e den si dade.

32

Para a crí tica, a no vi dade tra zida pelo poema em prosa é que ele de‐ 
sa fia não ape nas sua de fi ni ção, como tam bém o pró prio ins tru men tal
do crí tico para sua aná lise. Paulo Bec ker, em sua obra Mario Quin‐ 
tana: as faces do fei ti ceiro, aponta a no vi dade tra zida pelo poema em
prosa para os crí ti cos e in dica os pos sí veis rumos para a apro xi ma ção
ana lí tica dos mes mos:

33

Na im pos si bi li dade de apon tar as es pe ci fi ci da des deste texto, de
mos trar o que ele é, o crí tico vê-se obri gado a uti li zar uma ca te go ria
ne ga tiva, que ape nas evi den cia o que ele não é. As ca te go rias e con ‐
cei tos ne ga ti vos têm cons ti tuído, en tre tanto, um ponto de apoio fun ‐
da men tal para os teó ri cos e crí ti cos que se co lo cam a ta refa de de fi ‐
nir as pro du ções da lí rica mo derna, na justa me dida em que esta se
dis tan cia dos mo de los tra di ci o nais e as sume fei ções es tra nhas ou
anô ma las (...), que pos sui ca rac te rís ti cas tanto da prosa como da po ‐
e sia, sem no en tanto se amol dar bem a ne nhum dos dois gê ne ros. 24

É nessa linha com li mi tes não muito de fi ni dos entre o que é poé tico e
o que é pro saico que se in sere a ter ceira obra de Mario Quin tana, Sa‐ 
pato Flo rido, na qual o poeta ne veut ni prose, ni vers, mas uma forma
que seja ade quada para a ex pres são de sua lí rica, a des peito de seus
con tem po râ neos da Ge ra ção de 45 es ta rem cul ti vando mo de los clás‐ 
si cos com rou pa gens mo der nis tas.

34

Duas ex pres sões usa das, uma na de fi ni ção do que é o poema em
prosa, outra na di re ção apon tada para a aná lise do mesmo, apre sen‐ 
tam uma ca te go ria de ex trema im por tân cia para este tra ba lho.
Barthes fala de "modo ne ga tivo" e Bec ker de "ca te go ria ne ga tiva". Ne‐ 
nhum dos dois, no en tanto, apro funda o sig ni fi cado desta ca te go ria,
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limitando- se a citá- la e re ser vando uma po si ção im por tante à mesma,
seja para a de fi ni ção, seja para a crí tica, da po e sia na mo der ni dade - e
da obra de Quin tana, mais di re ta mente. Ainda sobre essa ca te go ria é
im por tante notar como mui tos po e mas em prosa ca mi nham para uma
ter mi na ção com for mas ne ga ti vas, tí pi cas de um gê nero hí brido que
já não dá conta de tra tar do emu de ci mento ad vindo desta con di ção
de par ti lhar, de um lado a pro pen são de ex pres são de um es tado
tran si tó rio e mo men tâ neo ca rac te rís ti cos da lí rica e, de outro lado, a
pos si bi li dade de es go ta mento ex pres sivo e nar ra tivo da prosa.

Terçeira Parte
Pu bli cado em 1950, o Apren diz de Fei ti ceiro é o quarto livro de Mario
Quin tana. De di cada a Au gusto Meyer, esta obra foi sau dada por este
poeta e crí tico como de uma "ge nuína voz" poé tica. Quin tana foi
então cha mado de o "maior poeta mo derno do Rio Grande". 25 Nessa
pe quena obra de trinta e um po e mas apa rece, pela pri meira vez, uma
acen tu ada pre o cu pa ção com as ca rac te rís ti cas pró prias da lin gua gem
poé tica. Chama a aten ção desde o tí tulo o fato de ser este uma re a‐ 
pro pri a ção de uma ba lada de Go ethe que conta a his tó ria de um
apren diz de fei ti ceiro que, na au sên cia de seu mes tre, utiliza- se da
vas soura má gica para re a li zar uma ta refa que lhe cabia: lim par o la bo‐ 
ra tó rio. A vas soura ini cia então o tra ba lho e co meça a des pe jar água
no chão e a esfregá- lo. O apren diz, en tre tanto, não sabe as pa la vras
má gi cas para fazê- la parar, e a que bra em dois pe da ços, mas estes re‐ 
co me çam o tra ba lho. Quando o la bo ra tó rio já está quase inun dado,
chega o fei ti ceiro e, com uma pa la vra má gica, põe tudo em ordem.
Quin tana se com para, nesta obra, ao apren diz, como na ba lada de
Go ethe, por não do mi nar tam bém a pa la vra má gica.

36

Isso pode pa re cer es tra nho, em se tra tando de um poeta que ma neja
com des treza seu ma te rial, es pe ci al mente nessa obra, sau dada como
sendo a con te ne dora dos me lho res po e mas de Quin tana até então.
No en tanto, se aten ta mos para o fato de que, nesse livro, mui tos po e‐ 
mas apre sen tam uma pre o cu pa ção me ta poé tica, pode- se per ce ber o
poeta ex pe ri men tando as for mas poé ti cas con sa gra das, como um
apren diz, em busca de um novo meio de ex pres são de sua lí rica.
Nessa obra já se nota um poeta afeito a cer tos as pec tos de um sur re‐ 
a lismo avan çado, tra zendo ele men tos novos para sua poé tica, que
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con ti nua pro saica, cul ti vando no en tanto, uma contra- imagem li te rá‐ 
ria dos ele men tos pro sai cos, fazendo- os transfigurar- se no verso. E
aqui, um ele mento novo na po e sia bra si leira do mo der nismo: a apro‐ 
xi ma ção entre a po e sia e a magia. Nessa obra, a cons ci ên cia das li mi‐ 
ta ções do poeta frente ao seu ins tru mento, a pa la vra poé tica, apro xi‐ 
mará esta do so bre na tu ral, a par tir daqui uma cons tante na po e sia de
Quin tana. Um her me tismo novo se no tará em seus po e mas, e mesmo
seu humor ca rac te rís tico es tará re ves tido de uma ten são entre o que
pode ser dito e o que está sus penso e não pode ser re ve lado. Em um
de seus Quin ta na res irá afir mar: "A be leza de um verso não está no
que diz, mas no poder en can ta tó rio das pa la vras que diz: um verso é
uma fór mula má gica". 26 Este é outro ele mento da poé tica de Mario
Quin tana im pres cin dí vel na aná lise que aqui se em pre ende de sua
obra e que será re to mado pos te ri or mente.

Já Rim baud aventa esta apro xi ma ção entre po e sia e magia em Al chi‐ 
mie du Verbe e Un Sai son en Enfer. Nes tas obras o que se nota é uma
ale ga ção de que a po e sia dá acesso a uma sorte de sa be do ria es que‐ 
cida ou dou trina se creta. Estas idéias serão muito de sen vol vi das no
mo der nismo li te rá rio, com pa rando a po e sia a uma es pé cie de mís tica,
ou mesmo a um sis tema efe tivo de co nhe ci mento.

38

O "apren diz de fei ti ceiro" apre senta, assim, mais uma fa ceta de seu
mo der nismo sui ge ne ris. Es tréia com so ne tos quando estes são abo‐ 
mi na dos; es creve can ções bem ao gosto po pu lar em um mo mento em
que as for mas clás si cas co me çam a ser re li das; re fina e ela bora for‐ 
mas novas como o poema em prosa; e re clama a po e sia como apro xi‐ 
ma dora do uni verso mís tico no mundo da razão crí tica mo derna,
além de esquivar- se de uma clas si fi ca ção es té tica, con forme se no‐ 
tará em seu livro se guinte Es pe lho Má gico.

39

Pu bli cado em 1951 (ainda que a data da pá gina de rosto, referindo- se
ao ano em que foi com posta a obra seja 1945), Es pe lho Má gico traz
mais uma no vi dade poé tica. O livro é com posto por 111 quar te tos no
for mato epi gra má tico, ao es tilo de má xi mas ou pro vér bios, re ple tos
do humor ca rac te rís tico do poeta. Nessa obra, mais uma vez, salta aos
olhos a li ber dade for mal de Quin tana. Ao passo que com sua obra an‐ 
te rior, Sa pato Flo rido, havia se em bre nhado pelo uni verso do poema
em prosa, ele re torna, com Es pe lho Má gico, a uma forma rí gida, como
aos so ne tos de sua obra de es tréia. E, o que mais chama a aten ção: o
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tra ta mento dado a esses quar te tos de pura qual quer tipo de sen ti‐ 
men ta lismo e re vela um poeta cé tico que diz muito mais pelas en tre‐ 
li nhas e pelos si lên cios dos quar te tos, tão sin té tica e ri gi da mente
cons truí dos, não abrindo es pa ços para as fra ses fei tas co muns a esse
gê nero.

Seus quar te tos de mons tram um ma nejo pre ciso do metro e su ti le zas
de ex pres sões, nas quais as su ges tões hu mo rís ti cas e irô ni cas não
per mi tem a ad je ti va ção vã. Enfim, seus afo ris mos abar cam um es pec‐ 
tro amplo de idéias fi lo só fi cas e re fle tem ao mesmo tempo o ca rá ter
anti- sistemático do pen sa mento de Quin tana, de sua falta de li mi tes,
a des peito de es cre ver em uma forma de li mi tes rí gi dos, e de sua pro‐ 
vi so ri e dade. Ou, em ou tras pa la vras, a forma afo rís tica de pen sa‐ 
mento e ex po si ção cons ti tui um ca lei dos có pio das idéias, pen sa men‐ 
tos e in te res ses de Mario Quin tana, assim como os li mi tes, con tra di‐
ções e con fli tos de seu pen sa mento.

41

Nesta obra Quin tana é mais uma vez mo der nista na tra di ção, cap‐ 
tando o real e pro saico na forma pro ver bial tra di ci o nal. Sua poé tica
mo der nista é ex pressa em um dos seus quar te tos da obra, o de nú‐ 
mero III, cha mado "Do Es tilo":

42

Fere de leve a frase... E es quece... Nada 
Con vém que se re pita... 
Só em lin gua gem amo rosa agrada 
A mesma coisa cem mil vezes dita. 27

Sem rou pa gem re tó rica, quase an ti pro ver bial, Quin tana apre senta
neste quar teto me ta poé tico, preso no aca ba mento es tru tu ral pró prio
dessa forma, sua con cep ção de lí rica mo der nista, ex pressa não no
que é dito de ma neira li mi tada pelo enun ci ado no pro vér bio, mas no
li miar dos não- ditos, das re ti cên cias, das au sên cias.

43

Os crí ti cos, em mais uma ten ta tiva de en qua drar Quin tana em uma
es té tica, en con tra ram para Es pe lho Má gico a de fi ni ção de "re a lista",
uma evo lu ção da fase pri meira, "sim bo lista", do poeta. Seus quar te tos
foram con si de ra dos pas sa dis tas, como já acon te cera com os so ne tos
de sua obra de es tréia. Fausto Cunha, em sua obra su pra ci tada, afirma
ainda que Es pe lho Má gico não apre senta ne nhum con tri buto na for‐ 
ma ção do es tilo de Quin tana e chega a con si de rar esta obra como
"pu ra mente cir cuns tan cial" 28 no con junto da pro du ção de Quin tana.
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Gil berto Men donça Teles, por sua vez, pos tula re pre sen tar esta obra
"uma fase de tran si ção" 29 na pro du ção de Quin tana, que se afir mará
daí em di ante, se gundo este e ou tros crí ti cos, como um poeta com‐ 
ple ta mente "sur re a lista".

Até aqui vi e mos tra tando cada obra se pa ra da mente e como se pro du‐ 
zi das e pu bli ca das em uma ordem cro no ló gica rí gida. Esta forma de
apre sen ta ção po de ria nos con du zir a pen sar em evo lu ção ou fases do
poeta e isto, além de ra ti fi car as po si ções de Cunha e Teles ex pos tas
no pa rá grafo acima, tam bém con di ci o na ria a aná lise das obras de
Quin tana. No en tanto, é ne ces sá rio aten tar para o que diz o pró prio
poeta que, no pre fá cio a Apon ta men tos de His tó ria So bre na tu ral, pu‐ 
bli cado em 1976, de clara:

45

Eis o meu pri meiro livro cujos po e mas saem mais ou menos na sua
ordem cro no ló gica. Por que antes se reu niam numa ordem ló gica: so ‐
ne tos com seus com pa nhei ros de li rismo um tanto boê mio, can ções
com suas irmãs de dança, quar te tos fi lo so fando uns com ou tros (...),
po e mas em prosa pro se ando ami ga vel mente sobre isto e aquilo, po e ‐
mas oní ri cos com suas pe ri go sas ma gias de apren di zes de fei ti ceiro.
Foram re e di ta dos num só vo lume, Po e sias – o que levou al guns a
pen sar que a cro no lo gia de pu bli ca ção dos li vros in di cava uma evo lu ‐
ção do autor, quando foram fei tos si mul ta ne a mente ao longo de
anos. O fato é que nunca evo luí. Fui sem pre eu mesmo. 30

A im por tân cia dessa de cla ra ção é ta ma nha, pois nos im pede de que‐ 
rer en qua drar o poeta em qual quer mo delo que se pre tenda de fi ni dor
de sua es té tica, de sua poé tica e de sua lí rica. Não des truindo o que
ana li sa mos acima sobre as cinco pri mei ras obras de Quin tana, essa
de cla ra ção do poeta ape nas re vela mais uma fa ceta de seu mo der‐ 
nismo. Quin tana se as sume um só em mui tos, si mul ta ne a mente.
Ainda que pos sa mos per ce ber um nú cleo uni tá rio em sua pro du ção,
que per ma nece como uma linha iden ti tá ria do poeta, o que se tem é
um poeta pro du zindo em gê ne ros di fe ren tes, com es té ti cas di fe ren‐ 
tes, ma ni pu lando de forma di versa a lin gua gem poé tica, ar ti cu lando
uma mo der ni dade em for mas clás si cas e con fe rindo a estas, pro du ti‐ 
vi dade e ori gi na li dade. Enfim: um poeta mul ti fa ce tado, ou eclé tico, ou
ainda sin cré tico.
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Quarta Parte
A mul ti face do poeta se mos tra outra vez em Ca derno H, pu bli cado
em 1973. Esta obra é re sul tado da co le ção de tex tos pu bli ca dos se ma‐ 
nal mente, desde 1967, no en carte Ca derno de Sá bado do Cor reio do
Povo. A apre sen ta ção que Paulo Rónai faz desta obra de mons tra, de
forma sin té tica, o ca rá ter, ou os ca rac te res, da mesma: "Es pé ci mes da
me lhor prosa que se es creve entre nós, pro vam a uti li dade da po e sia
e dos po e tas." 31 Des ne ces sá rio aten tar para a apa rente con tra di ção
prosa - po e sia. Aqui, mais que em qual quer outra obra do poeta, a
fron teira entre a prosa e a po e sia se des faz quase que por com pleto e
os tex tos do Ca derno H, re ple tos de "coi sas" do quo ti di ano, lêem estas
coi sas de forma a transfigurá- las, res sal tando os con tor nos poé ti cos
das mes mas. O sin cre tismo poé tico de Quin tana se nota na va ri e dade
de es té ti cas e for mas dos Agás. A obra traz tex tos com um sim bo‐ 
lismo ex plí cito, já apon tado pelos crí ti cos como uma ca rac te rís tica da
pro du ção ini cial de Quin tana, como em Ruí nas e Cons tru ções, ainda
que não um so neto, mas um poema em prosa:

47

Tão belo como um edi fí cio em cons tru ção con tra um céu azul, só
mesmo um edi fí cio em ruí nas con tra o mesmo céu. O que im porta é
o céu azul. 32

Nou tros se pode per ce ber o sur re a lismo em todas suas cores, ex‐ 
presso em ane do tas apa ren te mente ape nas hu mo rís ti cas, como em
Final de Con fe rên cia:

48

O Dou tor Dog má tico ajei tou os na só cu los. E de cre tou: "Meus se nho ‐
res e mi nhas se nho ras, ilus tra dos agen tes da Cen sura e de mais en ti ‐
da des aqui re pre sen ta das,  
- como aca bei de vos pro var, a fan ta sia está morta". 
E fez um gesto de fi ni tivo. 
Porém com ta ma nha in fe li ci dade o fez que, da ponta de cada dedo
es pe tado no si lên cio do ar po luído, brotaram- lhe ines pe ra da mente
flo res sú bi tas. E ne nhuma pa re cia deste mundo. 
(Fal tam por me no res). 33

Neste poema em prosa, o humor é de li cado e ve e mente. Na pri meira
parte do pro so po ema é ca rac te ri zado o dis curso ra ci o na lista, ci en tí ‐
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fico, aquele que uti liza a lin gua gem em seu viés de no ta tivo ex tremo.
As ima gens e pa la vras usa das pelo poeta acen tuam este tipo de dis‐ 
curso, Dou tor Dog má tico, de cre tou, pro var, gesto de fi ni tivo. O que não
ga rante, no en tanto, uma ex pli ca ção de mundo con vin cente e sa tis fa‐ 
tó ria, pois, ape sar do ca rá ter de fi ni tivo da afir ma tiva, ela é con tra ri‐ 
ada na se gunda parte do pro so po ema, com a sub ver são da ló gica ra‐ 
ci o na lista, apon tando para o sur real. Iro ni ca mente o poeta ter mina o
poema com uma frase tí pica dos dis cur sos aca dê mi cos des cri ti vis tas.

Em todos os tex tos o que se des taca, no en tanto, é a ca pa ci dade do
poeta em fun dir o cor ri queiro com o poé tico sem se de ban dar para o
lugar comum e, con forme já dito acima, trans fi gu rar as coi sas, como
um ver da deiro má gico, cri ando uma poé tica pró pria, que, ainda re co‐ 
nhe cida por vá rias es té ti cas, não se filia de fi ni ti va mente a ne nhuma. É
o poeta ainda que no pró prio Ca derno H re a firma sua li ber dade frente
aos mo vi men tos li te rá rios. Diz em Das Es co las Poé ti cas: "A minha es‐ 
cola poé tica? Não freqüento ne nhuma. Fui sem pre um ga ze a dor de
todas as es co las. Desde as sin zi nho... Tão bom!" 34

50

Além desta "pro fis são de fé" às aves sas do poeta, o Ca derno H ainda
guarda o que po de mos cha mar de apa rato teó rico de Quin tana. Em
di ver sos tex tos da obra - que traz po e mas em verso, po e mas em
prosa, ano ta ções, nar ra ti vas cur tas, epi gra mas, ver sos sol tos, tex tos
crí ti cos e ou tras for mas de ex pres são ver bal - Quin tana re vela suas
con cep ções acerca da po e sia e da li te ra tura, for ne cendo ele men tos
para a com pre en são de sua pró pria obra, como tam bém suas "lei tu‐ 
ras" e per cep ções sobre a li te ra tura bra si leira e uni ver sal. Enfim,
nesta obra a pre o cu pa ção metalingüística do poeta se mos tra mais
evi dente, e com ela é pos sí vel de pre en der uma ver da deira poé tica de
Mario Quin tana. Sua ma neira de trans fi gu rar po e ti ca mente o mundo
e as coi sas re alça no Ca derno H sua con cep ção poé tica ou con cep ção
do fazer poé tico.

51

Um dos tex tos mais sig ni fi ca ti vos desta poé tica de Quin tana tra zi dos
pelo Ca derno H chama- se Carta. Trata- se de fato de uma res posta de
Quin tana a uma su posta carta de um poeta perguntando- lhe sobre a
po e sia e o fazer poé tico. Nesta Carta Quin tana es creve, ainda que
trans ver sal mente, uma ver da deira "arte poé tica" pró pria e nos for‐ 
nece dados im pres cin dí veis para a com pre en são e lei tura de suas
obras, bem como per mite si tuar sua pro du ção no con texto da li te ra ‐
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tura bra si leira do sé culo XX. "Es cre ver com o olho na pos te ri dade é
tão ab surdo como es cre ve res para os sú di tos de Ram sés II" 35, diz
Quin tana na Carta, con cluindo uma idéia de que em todo poema deve
haver uma "carga emo ci o nal, uma es pé cie de ra di o a ti vi dade, cuja du‐ 
ra ção só o tempo o dirá", di fe rente, se gundo o poeta, da "des carga"
emo tiva dos ro mân ti cos. Seu com pro me ti mento com a ins tan ta nei‐ 
dade da po e sia não deve, con tudo, ser con fun dido com o es cre ver
para a con tem po ra nei dade, tam bém in de se jado na poé tica de Quin‐ 
tana. Para este "a única con tem po ra nei dade que existe é a da con tin‐ 
gên cia po lí tica e so cial, por que es ta mos mer gu lha dos nela" 36. Des‐ 
vin cu lada de uma tem po ra li dade, então, a po e sia se res tringe ao que
é pró prio seu, que para Quin tana é o eu que trans cende os "li mi tes
pes so ais, mer gu lhando no hu mano" 37. O pa ra doxo da po e sia é, para
Quin tana, a so lu ção: "quanto mais in di vi dual, mais uni ver sal." 38 Mario
Quin tana pa rece as su mir um pro cesso cas ta mente dis tante de trans‐ 
cen dên cia tanto pú blica quanto pri vada, o que soa à pri meira vista
como uma ati tude ne ga tiva.

Quinta Parte
Já li berto de qual quer com pro me ti mento com es té ti cas e es co las,
mas si mul ta ne a mente mais sur real - e aqui o ad je tivo sur real é usado
como sinô nimo de su ges tivo, es tra nho, in só lito - Quin tana pu blica
em 1976 Apon ta men tos de His tó ria So bre na tu ral. Nesta obra, da qual já
fi ze mos re fe rên cia acima, o poeta aprofunda- se no uti li zar coi sas,
ima gens, sen sa ções, ob je tos do quo ti di ano, levando- os a seu ex tremo,
sendo capaz de fazê- los ex pri mir o que apa ren te mente é inex pri mí‐ 
vel, "deles re pro du zindo, não o traço des cri tivo, mas o con torno de
uma con trai ma gem", nas pa la vras de Paulo Men des Cam pos que in‐ 
tro du zem a obra. Quin tana re a firma neste livro que, ainda que li‐ 
dando com a "in grata lin gua gem alheia.../A im pura lin gua gem dos ho‐ 
mens!" 39, pode- se fazer po e sia de tudo, não ape nas de um "uno" poé‐ 
tico, e que mui tas vezes a po e sia não se en con tra onde se crê que ela
está.

53

A lin gua gem em Apon ta men tos de His tó ria So bre na tu ral é ma ni pu lada
em seus mais di ver sos re gis tros, sem pre, con tudo, con ser vando a lí‐ 
rica, esta sim, os ci lando ora em rit mos len tos, ora ve lo zes para res ti‐ 
tuir o mo vi mento in terno do texto. Ao mesmo tempo em que ins tru‐
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mento de co mu ni ca ção, sua lin gua gem faz emer gir na pa la vra, na
frase, no texto, uma au to no mia não re vo lu ci o ná ria, mas "so bre na tu‐ 
ral" con forme ad verte o pró prio tí tulo da obra.

Nos po e mas de Apon ta men tos de His tó ria So bre na tu ral Quin tana
deixa claro que sua po e sia se afasta de um ma ni pu lar de quan ti da des
e for mas fixas e tenta ir em di re ção a um tipo de li ber ta ção "so bre na‐ 
tu ral" do que po de ría mos cha mar de cer tas ener gias ex pres si vas da
lin gua gem. Sua po e sia nesta obra não é uma ce le bra ção da ordem hu‐ 
mana, e o poeta se mos tra como um ex pe ri men ta dor na busca de
uma ex pres são de um uni verso mu tá vel. O poema Mo mento re trata
bem esta ima gem:

55

O mundo é frá gil 
E cheio de frê mi tos 
Como um aquá rio...

Sobre ele de se nho 
Este poema: ima gem 
De ima gens! 40

Este poema, além de res sal tar de ma neira ex plí cita a ins ta bi li dade do
mundo ex pressa não ape nas no ad je tivo "frá gil", como tam bém na
ima gem de um aquá rio, tam bém já aponta um as pecto que deve ser
des ta cado, que é como o poeta não cede a uma me ta fo ri za ção fácil e
pra ti ca mente in veste con tra a lin gua gem, quando diz que "de se nha"
seu poema. É como se a lin gua gem ti vesse pe ne trado de tal forma na
re a li dade e che gado a um li mite tal que a po e sia de pende agora de
uma lin gua gem que já não é a sua lin gua gem para ex pri mir o que se
tor nou inex pri mí vel. O poema, "ima gem de ima gens", ca mi nha por‐ 
tanto para um si lên cio. Li be rando a pa la vra de seu sig ni fi cado re du‐ 
zido, a po e sia re vela um senso que trans cende, que su pera, os dados
em pí ri cos. Nesta obra, poé tico e me ta fó rico se fun dem em um re a‐ 
lismo não do tipo des cri tivo nem tam pouco com pa ra tivo, mas que, li‐ 
mi nar mente, mos tra e ad quire forma na quilo mesmo que ex prime.

56

O que cha mei acima de busca de uma ex pres são de um uni verso mu‐ 
tá vel nesta obra ad quire um as pecto for te mente sur re a lista, bem ao
gosto de Bre ton, quando Quin tana em Aula Inau gu ral con clama:
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Dança, en can tado do mi na dor de mons tros, 
Ti rano das es fin ges, 
Dança, Poeta,
E sob o aéreo, o im pla cá vel, o ir re sis tí vel ritmo de seus pés, 
Deixa rugir o Caos atô nito ... 41

No pro cesso de ex pres são do mundo, Quin tana rebela- se sur re a lis ti‐ 
ca mente, quase que pro cla mando a rup tura caó tica. No en tanto,
mantendo- se fiel a sua não vin cu la ção a es co las, o poeta é pro fun da‐ 
mente oti mista em Apon ta men tos de His tó ria So bre na tu ral, o que é
in com pa tí vel com as vi sões re vo lu ci o ná rias do sur re a lismo de Bre ton.

58

É ainda nesta obra, fun da men tal mente, que Quin tana se expõe como
um poeta pre o cu pado com um "outro", com um di fe rente, com algo
de uma ordem di versa, do qual a po e sia é a lin gua gem mais apro pri‐ 
ada. Não mais vemos, como em sua obra pre ce dente, Ca derno H, uma
pre o cu pa ção metalingüística, ou mesmo uma ten ta tiva de uma arte
poé tica. Em seus Apon ta men tos o poeta nota o falar so bre na tu ral dos
ver sos que detém a ca pa ci dade de tran subs tan ciar as coi sas do quo ti‐ 
di ano e con fere à po e sia uma efi cá cia so te ri o ló gica, con forme se
pode cons ta tar em Emer gên cia:
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Quem faz um poema abre uma ja nela. 
Res pira, tu que estás numa cela 
Aba fada, 
Esse ar que entra por ela. 
Por isso é que os po e mas têm ritmo
- para que pos sas, enfim, pro fun da mente res pi rar.

Quem faz um poema salva um afo gado. 42

Aqui o poema, a des peito de uma lin gua gem ex tre ma mente pro saica,
con serva um ritmo que lhe con fere uma ex pres si vi dade to tal mente
con ju gada com o par an to ní mico com o qual tra ba lha: falta de ar/res‐ 
pi ra ção. O ter ceiro verso, curto em si mesmo, "aba fado", o sexto
verso, res pi rado, mais longo, onde já se pode "pro fun da mente res pi‐ 
rar". O úl timo verso, por sua vez, é co ro lá rio da idéia de que a po e sia
con duz a algum tipo de sal va ção. Essa idéia so te ri o ló gica do verso é
ainda re for çada no já ci tado poema Aula Inau gu ral, onde Quin tana
diz li te ral mente "Fora da po e sia não há sal va ção". 43
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Esta significação re li gio sa, em bo ra in de fi ni da, de no ta mais um aspec‐ 
to da lírica mo der nis ta na poe sia de Quin ta na. Se gun do Hough em
seu su pra ci ta do texto,

61

Alega- se que a po e sia [no mo der nismo li te rá rio] dá acesso a uma sa ‐
be do ria es que cida ou a uma dou trina se creta. Às vezes vista como
um sis tema efe tivo de co nhe ci mento ar caico (...). A ale ga ção mais
forte e cons tante é que a pró pria po e sia cons ti tui, em si mesma, uma
es pé cie de magia, o poeta não ape nas um vi dente, mas um mago, tra ‐
zendo à vida o que viu em so nhos. 44

Esta no vi dade do mo der nismo li te rá rio, de con ce ber a po e sia como
uma lin gua gem que diz algo do trans cen dente, em bora pro fun da‐ 
mente ima nente, que fale de al guma forma de um so bre na tu ral, oní‐
rico, ganha es pe cial aten ção de Quin tana.

62

Sua obra se guinte, A Vaca e o Hi po grifo, de 1977, é uma boa sín tese dos
es cri tos an te ri o res do poeta. Con siste em uma série de frag men tos lí‐ 
ri cos, al guns do tipo nos tál gico tra di ci o nal, ou tros, can ções oní ri cas
sur re a lis tas, en tre me a dos com pas sa gens sa tí ri cas e hu mo rís ti cas re‐ 
che a das de um re a lismo dra má tico, mantendo- se unido este con junto
pela fina ar ga massa eclé tica que não de riva de uma única cor rente
cul tu ral, ca rac te rís tica do mo der nismo de Quin tana.

63

Nota- se que o poeta con ti nua a ca mi nhar pela con cep ção de que o
poema é uma "ima gem de ima gens". Valendo- se de todas as ima gens
que tem à dis po si ção, é como se cu ri o sa mente não dis pu sesse de ne‐ 
nhuma, o que o leva a fa bri car as suas pró prias, cri ando quase uma
mi to lo gia par ti cu lar, na qual se mis tu ram, a vaca - o real, o tri vial
quo ti di ano - e o hi po grifo - a ima gem, o mi to ló gico - dando corpo ao
poema, que é como uma in ten si fi ca ção da re a li dade. Diz Quin tana em
Pausa:

64

E paira no ar o eterno mis té rio dessa ne ces si dade da re cri a ção das
coi sas em ima gens, para terem mais vida, e da vida em po e sia, para
ser mais vi vida. 45

Sobre a lin gua gem do poema, Quin tana con ti nua si na li zando seu as‐ 
pecto so bre na tu ral, chamando- a de "se creto es pe ranto da po e sia" 46.
Nota- se, no en tanto, que, a des peito de se creta, essa é uma lin gua‐ 
gem que se pre tende uni ver sal como o es pe ranto.
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O par an to ní mico real e ima gi ná rio per meia toda a obra como ma te‐ 
rial for mal e se am plia em ou tras an to ni mias sig ni fi ca ti vas, como em
po e mas que evi den ciam ten sões entre a sen si bi li dade mo derna e an‐ 
ti gas for mas de sen tir, ou ainda a os ci la ção entre a afir ma ção or gu‐ 
lhosa ou a ne ga ção pe remp tó ria de an ti gos modos de per cep ção. Mo‐ 
derno e an tigo, além de re pre sen tar o prin ci pal par an to ní mico da
obra, tam bém são con teú dos que re tor nam ao que já foi di ver sas
vezes apon tado neste texto sobre a di fi cul dade da crí tica, que via em
Quin tana um ana crô nico, a des peito dos di ver sos as pec tos do mo‐ 
der nismo li te rá rio já apon ta dos em sua po e sia. Res sal tando esta jus‐ 
ta po si ção irô nica da an tiga gran deza e da ba na li dade mo derna, es‐ 
creve Quin tana em Novos & Ve lhos:

66

Não, não existe ge ra ção es pon tâ nea. Os (ainda) cha ma dos mo der nis ‐
tas, com a sua livre poé tica, ja mais te riam feito aquilo tudo se não
hou ves sem gran de mente im pres si o nado, na in cauta ado les cên cia,
com os es pe tá cu los de circo dos par na si a nos.

Acon tece que, por sua vez, fi ze ram eles ques tão de tra ba lhar mais
pe ri go sa mente, sem rede de se gu rança - coisa que os acro ba tas an ‐
te ces so res não po diam dis pen sar.

Quanto a estes, os seus se ve ros jogos atlé ti cos eram uma sadia re a ‐
ção con tra a lan gui dez dos ro mân ti cos.

E assim, sem que rer, fomos uns apren dendo dos ou tros e aca bando
re al mente por her dar suas qua li da des ou re pu diar seus de fei tos, o
que não deixa de ser uma ma neira in di reta de her dar.

Por essas e ou tras é que é mesmo um equí voco esta que rela, res sus ‐
ci tada a cada ge ra ção, entre novos e ve lhos.

Quanto a mim, ja mais fiz dis tin ção entre uns e ou tros. (...) 47

Nota- se nesta obra uma con so li da ção de um fazer poé tico pró prio,
ex presso por um ca rá ter que po de ría mos cha mar de ide o ló gico e
outro es té tico. É ne ces sá rio, no en tanto, res sal tar que não se quer
dizer com isso que se con cebe aqui que as obras de Quin tana fos sem
pro gres si vas ou cu mu la ti vas, re sul ta dos de uma evo lu ção. Este as‐
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pecto já foi des car tado pelo pró prio poeta. Percebe- se sim ples mente
como este livro mos tra um poeta mo der nista na con tra mão, mas com
uma lin gua gem já pro fun da mente de pu rada e in tensa.

O que se cha mou de ca rá ter ide o ló gico em A Vaca e o Hi po grifo está
em uma afir ma ção de uma pos tura poé tica não en qua drada por parte
do poeta. Quin tana de li mita cla ra mente sua au to no mia, di zendo: "O
se gredo da arte - e o se gredo da vida - é se guir o seu pró prio
nariz" 48; ou acon se lhando: "por tanto, poeta, não te fi lies a nada,
muito menos às es co las poé ti cas" 49.
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O ca rá ter es té tico pode ser con fir mado na con cep ção ne ga tiva da
po e sia, não pro pensa a dar res pos tas ou dizer ver da des ob je ti vas,
idéia esta já aven tada an te ri or mente e que neste livro se con firma em
ver sos como: "todo poema é uma apro xi ma ção" 50; "Ah, mas um
poema, um poema é outra coisa..." 51; ou ainda "Mas, afi nal, para que
in ter pre tar um poema? Um poema já é uma in ter pre ta ção." 52

69

Sexta Parte
Em 1980 é pu bli cado mais um livro de Quin tana, Es con de ri jos do
Tempo, no qual o poeta con ti nua a se mos trar capaz de ino va ções
den tro da quilo que se po de ria cha mar de "tra di ção". Em pri meiro
lugar, o pró prio tí tulo da obra já for nece ele men tos sig ni fi ca ti vos para
compreendê- la. Nesta obra, Quin tana não pro cura uma su posta
atem po ra li dade, ou eter ni dade do poé tico, mas res salta o quanto este
se faz ver da dei ra mente poé tico no tempo pre sente, e não em uma
su posta “a- historicidade” ne ces sá ria para a po e sia. Aqui é im por tante
se re fe rir ao que diz Al fredo Bosi em outra obra de grande im por tân‐ 
cia para o es tudo da li te ra tura, sobre o tempo na po e sia, para que se
com pre enda me lhor esta ma neira de Quin tana des co brir os es con de‐ 
ri jos do tempo. Afirma Bosi:
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Na po e sia cumpre- se o pre sente sem mar gens do tempo, tal como o
sen tia Santo Agos ti nho: pre sente do pas sado, pre sente do fu turo e
pre sente do pre sente. A po e sia dá voz à exis tên cia si mul tâ nea, aos
tem pos do Tempo, que ela in voca, evoca, pro voca. 53

Este Tempo, subs tan tivo pró prio de Bosi, é des co berto por Mario
Quin tana em mui tos po e mas da obra, como em In ter mezzo:
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Nem tudo pode estar su mido 
ou con su mido... 
Deve - for ço sa mente - a qual quer ins tante 
formar- se, pobre amigo, uma bolha de tempo nessa Eter ni dade... 54

Aqui se nota o quanto é su ge rido que o poé tico pode, nas pa la vras de
Bosi, in vo car, evo car e pro vo car o Tempo, com maiús cula, trazendo- o
para os tem pos, ou, nas pa la vras do pró prio Quin tana, criar uma
"bolha" na Eter ni dade para não dei xar que tudo suma ou se con suma.
Nota- se tam bém que Quin tana não se pro põe al guma re fle xão fi lo só‐ 
fica sobre o sig ni fi cado do tempo, não pre tende pos tu lar um ar ra zo‐ 
ado. Ele sim ples mente se es força em captá- lo, flagrá- lo po e ti ca‐ 
mente, sem uma pre o cu pa ção ló gica.
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Além desta nova ca te go ria poé tica - o tempo - mais res sal tada nesta
obra, outro as pecto chama a aten ção no con junto dos po e mas e que
se re vela como mais uma das fa ce tas ino va do ras e não en qua dra das
de Quin tana, que con forme vem sendo res sal tado desde o iní cio
deste texto, apon tam não ape nas para a ori gi na li dade do poeta, mas
tam bém para sua ma neira sui ge ne ris de ser mo der nista. Em Es con de‐ 
ri jos do Tempo é pos sí vel se per ce ber um certo ar de ro man tismo
bas tante pró ximo ao que ca rac te riza a po e sia de outro "mar gi nal" da
li te ra tura bra si leira, Vi ni cius de Mo raes. Este ro man tismo de Quin‐ 
tana, além da con ser va ção do ele mento lí rico ex tre mado já ca rac te‐ 
rís tico do poeta, revela- se ainda em cer tas ima gens eró ti cas, iné di tas
em sua po e sia até então, como em A Ofe renda:

73

Eu que ria trazer- te uns ver sos muito lin dos... 
Trago- te estas mãos va zias 
Que vão to mando a forma do teu seio. 55

Nota- se que este toque de ero tismo não se faz com ima gens sim ples
ou me tá fo ras ób vias e a ge ni a li dade do poeta se re vela tam bém no
de pre en der do lí rico do eró tico, con subs tan ci ando gesto e pa la vra,
apro xi mando o verso ao sen tido do tato.

74

Ainda em outro poema, Bi lhete, o ro mân tico se en con tra com a ca te‐ 
go ria do tempo, re a li zando o "pre sente sem mar gens do tempo", con‐ 
forme diz Bosi. Es creve Quin tana:
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Se tu me amas, ama- me bai xi nho
Não gri tes de cima dos te lha dos 
Deixa em paz os pas sa ri nhos 
Deixa em paz a mim! 
Se me que res,  
enfim, 
tem de ser bem de va ga ri nho, Amada, 
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda... 56

A apa rente con tra di ção dos dois ver sos fi nais se torna ló gica no uni‐ 
verso do tempo poé tico, "bolha" na eter ni dade. E é este mesmo verso
aponta para o que há de mo der nismo no apa rente ro man tismo desta
obra: a bre vi dade do amor, o que di fere dos po e tas ro mân ti cos do sé‐ 
culo XIX para os quais o amor es tava ide al mente para além do tempo.

76

Do ponto de vista for mal, Es con de ri jos do Tempo é uma boa sín tese da
téc nica de Quin tana, pois traz desde so ne tos, à ma neira do poeta, até
seus tí pi cos po e mas em prosa, os quin ta na res, pas sando pela can ção
com rimas in ter nas e ricas, como A can ção do mar ("Esse em balo das
ondas/Das ondas do mar/Não é um em balo/Para te ninar..." 57), e
tam bém por po e mas me tri ca mente jus tos, como Solau à moda an‐ 
tiga, com posto em ver sos hep tas sí la bos clás si cos ("Se nhora, eu vos
amo tanto/Que até por vosso ma rido/me dá um certo que‐ 
branto..." 58).
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O tí tulo da obra subseqüente de Quin tana, Baú de Es pan tos, de 1986, é
re ti rado de um poema dos Es con de ri jos do Tempo, que além de ins pi‐ 
rar o tí tulo, serve tam bém de epí grafe à obra e de chave para a lei tura
da mesma. O poema se chama Baú e os ver sos epi grá fi cos são:
"...quan tas coi sas per di das e es que ci das/no teu baú de es pan tos..." 59.
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A ima gem de baú en quanto me tá fora está di re ta mente as so ci ada a
um tipo de uni verso in te rior no qual se guar dam as coi sas mais ín ti‐ 
mas; tam bém é no baú que se es conde o te souro, o que não pode ser
mos trado para todos, o pre ci oso, o his tó rico. Nele, mui tas vezes
encontram- se coi sas das quais já não havia mais lem brança; por tanto,
"abrir o baú" é não ape nas revelar- se para ou tros, como tam bém para
si mesmo. É abrindo este baú que Quin tana expõe um uni verso de es‐ 
pan to sas in ti mi da des, não da que las que re cheiam as re vis tas e en tre‐ 
vis tas, tais como a cor pre fe rida do poeta, o porquê de nunca ter se
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ca sado etc., mas uma sorte de in ti mi dade hu mana, que ad quire corpo
nas me mó rias par ti cu la res.

Baú de Es pan tos consta de 99 po e mas, al guns es cri tos ainda na ado‐ 
les cên cia do poeta e man ti dos iné di tos até então, re che a dos de ima‐ 
gens do baú da me mó ria do poeta. É im por tante mar car aqui que não
se trata do poeta es cre vendo sobre si e sua his tó ria, no me lhor es tilo
me mo ri a lista, como em Pedro Nava e seu Baú de Ossos, mas de frag‐ 
men tos lí ri cos que re me tem a uma me mó ria atem po ral e ató pica, es‐ 
pan tosa e má gica, mer gu lhada em uma re a li dade muito pró xima de
um sur real. Em Meu bonde passa pelo mer cado pode- se per ce ber
bem o que se afirma sobre a obra:
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Meu bonde passa pelo Mer cado 
Mas o que há de bom mesmo não está à venda, 
O que há de bom não custa nada. 
Este mo mento de eu fo ria é a flor da eter ni dade. 
E essa minha ale gria in clui tam bém minha tris teza 
- a nossa tris teza... 
Tu não sa bias, meu com pa nheiro de vi a gem? 
Todos os bon des vão para o in fi nito! 60

O pri meiro verso tem todo um ar de me mó ria, com a ima gem do
bonde e do mer cado, e sua lei tura iso lada su gere o poeta vol tando no
tempo em suas lem bran ças. O se gundo verso, no en tanto, in ter rompe
a su ges tão de re cor da ção e in ter põe o es panto que há no baú. Um
outro as pecto que já apa rece neste poema acima ci tado que é outra
marca da po e sia de Quin tana é um certo aprofundar- se no falar do
in fi nito e do so bre na tu ral. Há que se aten tar to da via para o fato de
que não é uma ten ta tiva cons ci ente do poeta de ser mís tico ou falar
uma lin gua gem te o ló gica ex plí cita. Em Baú de Es pan tos solidifica- se
uma ma neira de falar do mis te ri oso, ini ci ada em Apon ta men tos de
His tó ria So bre na tu ral, com o pró prio quo ti di ano. No poema Os De‐ 
graus Quin tana mos tra onde en con trar o so bre na tu ral:
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Não des ças os de graus do sonho 
Para não des per tar os Mons tros. 
Não subas aos só tãos – onde 
Os deu ses, por trás das suas más ca ras, 
Ocul tam o pró prio enigma. 
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Não des ças, não subas, fica. 
O mis té rio está é na tua vida! 
E é um sonho louco este nosso mundo... 61

Quin tana inau gura uma ma neira muito par ti cu lar de falar do so bre‐ 
na tu ral, re nun ci ando ao sen ti men tal, ao vago, ao in cor pó reo em seu
fazer poé tico e se man tendo na ima nên cia da vida quo ti di ana, onde,
para ele, se en con tra o mis té rio. Sua ma neira de falar do so bre na tu ral
pro vém menos de vo cá bu los novos do que da trans mis são ope rada no
in te rior dos vo cá bu los re ti ra dos da lin gua gem nor mal. Se se bus casse
por uma fi gura de lin gua gem para me lhor dizer deste fazer poé tico
que fala do so bre na tu ral, a mais in di cada seria a fi gura do oxí moro,
que, de certa forma, mos tra o que não é dito atra vés do dito.
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Mais uma vez chega- se aqui a uma ca te go ria ne ga tiva, já aven tada
acima em re fe rên cia a Mario Quin tana e sua po e sia. Em Baú de Es‐ 
pan tos esta ca te go ria ne ga tiva re torna em um am bi ente poé tico, na
lin gua gem uti li zada por Quin tana e tam bém na ma neira de ex pres sar
o que até aqui está sendo cha mado de so bre na tu ral. Em ou tras pa la‐ 
vras, nesta obra a ca te go ria ne ga tiva se cor po ri fica em um certo nú‐ 
mero de ima gens sim ples, epi fâ ni cas por sua be leza e seu enigma. Em
Epís tola aos novos bár ba ros pode- se notar me lhor este ca rá ter ne ga‐ 
tivo:
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Ja mais com pre en de reis a ter rí vel sim pli ci dade das mi nhas pa la vras 
por que elas não são pa la vras: são rios, pás sa ros, naves... 
no rumo de vos sas almas bár ba ras. 
Sim, vós ten des as vos sas almas su pers ti ci o sa mente pin ta das, 
e não ape nas a cara e o corpo como os ver da dei ros sel va gens. 
Sa beis so mente dar ou vido a pa la vras que não com pre en deis, 
e todos os vos sos deu ses são nas ci dos do medo. 
E eu na ver dade não vos trago a men sa gem de ne nhum deus. 
Nem a minha... 
Vim sa cu dir o que es tava dor mindo há tanto den tro de cada um de
vós. 
alimpar- vos de vos sas ta tu a gens. 
E o frê mito que sen ti reis, então, nas almas trans fi gu ra das 
não será do revôo dos anjos... Mas ape nas 
o beijo amo roso e in vi sí vel do vento 
sobre a pele nua. 62
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A des peito de se tra tar de um poema no qual se res vala em um dis‐ 
curso quase mís tico, não se pode pen sar que Quin tana seja um mís‐ 
tico re li gi oso cris tão, como um João da Cruz ou Eckhart, por exem‐ 
plo, por que Quin tana não leva em con si de ra ção um deus pes soal, his‐ 
tó rico, en car nado, o deus da Bí blia. Pode- se, no en tanto, dizer que
sua lin gua gem é aquela da pro cura pelo en con tro de um so bre na tu ral
que é hu mano, e este en con tro se dá na po e sia.
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"Pele nua", "beijo in vi sí vel do vento", "alim par de ta tu a gens", são me tá‐ 
fo ras pro fun da mente ne ga ti vas, pois su ge rem uma in di zi bi li dade,
uma im pos si bi li dade de ex pres são, ao mesmo tempo em que mos‐ 
tram o que não dizem. Pode- se notar nos po e mas de Quin tana que o
in di zí vel as pira de ses pe ra da mente a dizer- se, ou mais exa ta mente, o
in di zí vel pro voca ou pro duz o dizer. Nota- se tam bém que a po e sia de
Quin tana não se pro cessa como uma pro ble ma ti za ção ou te ma ti za ção
do que mos tra, mas é sim ples mente pa la vra que se avi zi nha do gesto
mudo. E é im por tante res sal tar que com isso Quin tana re a firma seu
vín culo com o uma ma neira sui ge ne ris de ser mo der nista, con forme
se está de fi nindo neste texto. Em Baú de Es pan tos há o que se po de ria
cha mar de con ti nui dade es pi ri tual da rup tura que Quin tana opera
den tro do qua dro do mo der nismo bra si leiro: pri meiro rup tura com
es co las, se guido de uma rup tura for mal à sua ma neira até che gar à
rup tura da pa la vra ela mesma, aproximando- se do si lên cio.
Eloqüentemente mudo é o Poema ou vindo o no ti ci oso:
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Os acon te ci men tos tom bam como mos cas sobre a minha mesa 
z...z...z...z...z...z...z...z... 
de junto a mim,  
- len- ta-men-te - 
a Pre sença In vi sí vel afasta- se 
dei xando 
um ras tro 
de si lên cio...
A pá gina aguarda 
O poeta aguarda, mudo... 
Em vão! 
(O li mite do poema é uma pá gina em branco). 63

A ima gem li mi nar da pá gina em branco é ponto fun da men tal neste
poema, li mi nar por que de serta, pre sença na au sên cia, fa lante no si ‐

86



Mario Quintana, um eclético sincrético na literatura brasileira

lên cio. O poeta então, bem ao gosto do mo der nismo li te rá rio, quase
que con cre tista, transforma- se em um acro bata, equi li brista, bai la‐ 
rino, ten tando man ter o equi lí brio pre cá rio na beira de um pe nhasco
a des mo ro nar. Ou, como aponta Oc tá vio Paz:

El poeta no es el que nom bra las cosas, sino el que di suel ve sus nom ‐
bres, el que des cu bre que las cosas no tie nen nom bre y que los nom ‐
bres con que las lla ma mos no son suyos. (...) La crí ti ca del len gua je se
llama poe sía: los nom bres se adel ga zan hasta la trans pa ren cia, la eva ‐
po ra ción. 64

Quin tana pa rece ir além e estar cons ci ente da ca pa ci dade da fi gura
poé tica de re cu pe rar um valor mís tico sem que com isso re torne a
uma re li gião es pe cí fica. Por tanto pode falar de uma mís tica de um
deus im pes soal, au sên cia, me tá fora de me tá fora, sem pas sado, sem
tra di ção, sem con tor nos cla ros e sem dog mas, obs curo, es paço vasto
e livre, ex pres são de um fo no cen trismo ab so luto, de um rumor sem
re fe rente. Com isso é pre ciso que se diga que não se trata de uma lin‐ 
gua gem es pi ri tual, mas, mais pre ci sa mente, es pi ri tu a li dade da lin gua‐ 
gem. É no mí nimo cu ri oso que Baú de Es pan tos tenha 99 po e mas, um
nú mero que su gere in com ple tude (por que não 100?), ou ainda má‐ 
ximo da po ten ci a li dade hu mana em ex pres sar o mis té rio (e aqui não
se pode dei xar de lem brar os 99 nomes de deus no Islã). Quin tana pa‐ 
rece mesmo estar con ven cido de que: "É muito mais hon roso o si lên‐ 
cio de Deus." 65
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Sétima Parte
Em 1987 pu blica, Da pre guiça como Mé todo de Tra ba lho, livro que con‐ 
ti nua, de certa forma, o mo delo do Ca derno H. Após duas pá gi nas nas
quais o poeta jus ti fica o tí tulo, apa ren te mente pa ra do xal da obra,
segue- se uma co le ção de po e mas em prosa, quin ta na res, afo ris mos,
con tos cur tos bem ao gosto bor gi ano, me ta po e mas e até mesmo al‐ 
gu mas en tre vis tas con ce di das por Quin tana em ou tros meios, sob o
sub tí tulo de Va ri eté. Enfim, é um livro que se en qua dra na pro du ção
de Quin tana por sua fi de li dade ao ecle tismo do poeta não de ri vado de
uma única cor rente cul tu ral e es té tica.
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Além do humor e da prosa quo ti di ana já exaus ti va mente tra ta dos
aqui, em re la ção à pro du ção de Quin tana, Da pre guiça como Mé todo
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de Tra ba lho con ti nua o que se po de ria cha mar de ma neira de falar do
so bre na tu ral. É nesta obra que Quin tana de clara de fi ni ti va mente em
um poema cha mado Con fis são: "sou um he rege de todas as re li‐ 
giões." 66 Com isto afasta- se do com pro me ti mento em ser men sa geiro
de uma di vin dade, ou de fazer sua po e sia ex pres são de um mis té rio
al can çado com uma ex pe ri ên cia mís tica. Não há nesta obra pre o cu‐ 
pa ções com a na tu reza da po e sia e o poeta não se ocupa em per gun‐ 
tar por esta su posta na tu reza. Ele sim ples mente pra tica a po e sia. Esta
prá tica não o con duz a um en con tro com a es sên cia da po e sia, sim‐ 
ples mente por que para Quin tana não há uma es sên cia a ser en con‐ 
trada. Diz o poeta em Ex pli ca ção par cial: "A gente que ria ape nas de‐ 
ci frar o mis té rio da alma, o sen tido da vida, a fi na li dade do
mundo./No fim , só me res tou a po e sia, outro enigma..." 67

A me ta po e sia a que chega Quin tana em Da pre guiça como Mé todo de
Tra ba lho, con forme já apon tado acima, não é a que pro cura por es‐ 
sên cias, mas sim ples mente cons ta ta ção de quanto a po e sia é o mais
pró ximo que se pode che gar do mis té rio. Se a po e sia o in ter roga, o
faz in ter ro gando todas as coi sas na sua exis tên cia vi sí vel, atra vés de
uma pre sença enig má tica. Em O as sunto volta- se outra vez o poeta
para o que é a po e sia: "E nunca me per gun tes o as sunto de um
poema. Um poema sem pre fala de ou tras coi sas..." 68. Num pro cesso
emi nen te mente apo fá tico Quin tana expõe neste poema o quanto a
po e sia é para ele uma falta de pa la vra que gera pa la vra, uma ex pe ri‐ 
ên cia de si lên cio da lin gua gem, ou como su gere Ezra Pound, ex pe ri‐ 
ên cia de con den sa ção da lin gua gem até o má ximo grau pos sí vel de
sig ni fi ca ção 69, o que, ape sar de pa ra do xal, é, en tro pi ca mente, o
mesmo.
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O úl timo livro com po e mas iné di tos de Quin tana pu bli cado antes de
sua morte foi Porta gi ra tó ria, de 1988. Além de tex tos iné di tos, há
ainda re pro du ções de en tre vis tas con ce di das pelo poeta e tam bém
quin ta na res pu bli ca dos em ou tros li vros. A apre sen ta ção desta obra é
feita pelo pró prio poeta no pri meiro texto do livro, cha mado A Po e‐ 
sia. Assim diz o poeta:
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Encomendaram- me os edi to res uma "suma" de minha po e sia, o que
me enche de per ple xi dade. Pois não foi ae re a mente e sim muito de
pro pó sito que dei a um dos meus li vros (...) o tí tulo de O apren diz de
fei ti ceiro, ti rado de uma lenda alemã. Esse in cauto apren diz, na au ‐
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sên cia do seu Mes tre pôs- se a lidar com for ças des co nhe ci das, e o
que acon te ceu foi uma in con tro lá vel mul ti pli ca ção de vas sou ras, no
meu caso uma mul ti pli ca ção de po e mas.

Sa berá mesmo um poeta em que con siste essa es pé cie de força
oculta que o faz po e tar? Ele não tem culpa de ser poeta; por tanto,
não tem do que se des cul par ou ex pli car. 70

Com esta apre sen ta ção, percebe- se o quanto Quin tana con ti nua fiel à
sua tra je tó ria poé tica, cons truindo uma obra poé tica in se rida no es‐ 
paço da li te ra tura bra si leira do mo der nismo, mantendo- se, no en‐ 
tanto, em uma pers pec tiva muito pes soal. Ainda aqui se nota a per‐ 
cep ção de Quin tana de que seu fazer poé tico é mo ti vado por um algo
ine fá vel, que o con duz à po e sia, que o força a po e tar, e do qual não é
pos sí vel ex pli car ou falar, a não ser po e ti ca mente. Em Porta Gi ra tó ria
é pos sí vel cap tu rar a sín tese da pro du ção de Quin tana, não ape nas do
ponto de vista for mal ou es ti lís tico, mas tam bém por que se pode per‐ 
ce ber ou tras mar cas de sua po e sia res sal ta das neste tó pico ao se co‐ 
men tar suas obras se pa ra da mente.
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Os tex tos do livro guar dam uma ten são entre uma sen si bi li dade não
afeita a ro man tis mos, tí pica do mo der nismo, e an ti gas for mas li te rá‐ 
rias de sen tir, an te ri o res às pro vo ca ções e rup tu ras mo der nis tas,
como em O poema e o tema: "Se um poeta não falar em nada e dis ser
sim ples mente tra lalá, não im porta: todos os po e mas são de amor..." 71.
Con tudo, an ti gos modos de per cep ção são afir ma dos com uma certa
tei mo sia e or gu lho, ex pres sos em quin ta na res tais quais Ah! É?:
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"Acabo de ler, num ar tigo de jor nal, que per tenço à 'an tiga ge ra ção'.
Deve ser por isso mesmo que me sinto tão are jado como um velho
ca sa rão de vi dra ças par ti das." 72

Há ainda a tí pica jus ta po si ção irô nica da an tiga gran deza pre sente na
li te ra tura e da ba na li dade dos tem pos atu ais, tão no tó ria em Ad je ti‐ 
va ções:
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Era uma mu lher de pe re grina be leza - di ziam os es cri bas de ou trora
a pro pó sito das damas su per fi nas que cos tu ma vam abun dar nos seus
ro man ces - e nem se davam conta que só po de ria tratar- se de uma
ci gana. 73
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Por fim, sua marca sur re a lista de criar po e mas nos quais o tema é
ima te rial ou ine xis tente e o con teúdo é a pró pria com po si ção, o que
de sem boca em um tipo de lin gua gem pró xima da apo ria e do si lên cio,
cri ando po e mas de um ex tremo apuro, ve lando e des ve lando o inex‐ 
pri mí vel, en con tra tam bém lugar em Porta gi ra tó ria. Diz Quin tana em
Po e sia:
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Às vezes tudo se ilu mina de uma in tensa ir re a li dade, e é como se
agora este pobre, este único, este efê mero mi nuto do mundo es ti ‐
vesse pin tado numa tela, sem pre... 74

De pois da morte do poeta de Ale grete, foi pu bli cado ainda um livro
iné dito cha mado Água, em 2001. Este livro, con forme ex pli ca ções nas
apre sen ta ções, é com posto dos úl ti mos po e mas es cri tos por Quin‐ 
tana e com pu bli ca ção au to ri zada. Pri mei ra mente foram pu bli ca dos
no Re la tó rio Anual 93 do Banco do Bra sil, lan çado um mês antes da
morte do poeta em maio de 1994. São 12 tex tos, todos ver sando sobre
a água e que, se gundo Elena Quin tana 75, Mario não que ria que fos‐ 
sem con si de ra dos po e mas, te mendo que caís sem nas mãos dos crí ti‐ 
cos.
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Não deixa de cha mar a aten ção a ima gem de flui dez e ao mesmo
tempo de poder da água, ima gens que de certa forma cons ti tuem um
pouco do re trato da pro du ção de Quin tana, fluida e de di fí cil apri si o‐ 
na mento e ao mesmo tempo po de rosa, no sen tido em que cons ti tuiu
uma obra vasta e pro funda. O úl timo poema do livro fun ci ona bem
como apre sen ta ção do poeta. Único, porém vário, "vago, so lú vel no
ar", como no pri meiro so neto de A rua dos ca ta ven tos:
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O homem e a água 
Deixa- me ser o que sou,  
O que sem pre fui, 
Um rio que vai fluindo. 
E o meu des tino é se guir... se guir para o mar. 
O mar onde tudo re co meça... 
Onde tudo se refaz... 76
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14  A pri meira es trofe do poema diz o se guinte: “Meu Quin tana, os teus can‐ 
ta res\Não são, Quin tana, can ta res:\São, Quin tana, quin ta na res.”

15  TELES, Gil berto Men donça. Re tó rica do Si lên cio I. 2.ed. Rio de Ja neiro:
José Olympio, 1989, p.241.

16  Id., p.242.

17  BARTHES, Ro land, Novos en saios crí ti cos e o Grau zero da Es cri tura. São
Paulo: Cul trix, 1974. p. 141.

18  BARTHES, R. Op.Cit. p.141.

19  Id. Ibid.

20  BARTHES, Ro land, Novos en saios crí ti cos e o Grau zero da Es cri tura. p.
159.

21  Id. p. 161.

22  Bons exem plos des tes na Li te ra tura Bra si leira são: o Ro man ceiro da In‐ 
con fi dên cia de Ce cí lia Mei re les (1965) e Morte e Vida Se ve rina de João Ca bral
de Melo Neto (1955).

23  HOUGH, Grahan. A Lí rica Mo der nista. In: BRADBURY, M. et Mc FAR LANE,
J. Mo der nismo - Guia Geral 1890 -1930. São Paulo: Cia das Le tras, 1989. p.
256.

24  BEC KER, Paulo. Mario Quin tana: as faces do fei ti ceiro. Porto Ale gre: Ed.
Uni ver si dade/ UFRGS/ EDI PU CRS, 1996. p. 98.

25  MEYER, Au gusto. "O Fenô meno Quin tana". In: A forma se creta. 2. ed. Rio
de Ja neiro: Grifo Edi ções/INL, 1971. pp.183-187.

26  CH p. 59

27  Po e sias, p. 109.

28  CUNHA, F. Op. Cit. p. 228

29  TELES, G. M. Op. Cit. p. 256



Mario Quintana, um eclético sincrético na literatura brasileira

30  AHS.

31  RÓNAI, Paulo. In: QUIN TANA, Mario. Ca derno H. 6.ed. São Paulo: Globo,
1995. Apre sen ta ção na ore lha do livro.

32  CH 36.

33  CH 128

34  CH 42

35  CH 136.

36  CH 137.

37  CH 137.

38  CH 137.

39  AHS 170.

40  AHS 93.

41  AHS 131.

42  AHS 27.

43  AHS 130.

44  HOUGH, G. A lí rica mo der nista. In: BRADBURY, M. et Mc FAR LANE, J.
Mo der nismo - Guia Geral 1890 -1930. São Paulo: Cia das Le tras, 1989. P 259.

45  VH 52.

46  VH 32.

47  VH 76.

48  VH 42.

49  VH 102.

50  VH 42.

51  VH 99.

52  VH 26.

53  BOSI, Al fre do. O ser e o tempo da po e sia. São Paulo: Cul trix, 1997, p. 121.

54  ET 35.

55  ET 28.

56  ET 27.

57  ET 13.



Mario Quintana, um eclético sincrético na literatura brasileira

58  ET 68.

59  ET 52.

60  BE 94.

61  BE 61.

62  BE 111.

63  BE 92.

64  PAZ, Oc tá vio. El mono gra ma ti co. Bar ce lo na: Seix Ba rral, 1974. p 96.

65  BE 93.

66  PMT 49.

67  PMT 54.

68  PMT 83.

69  Cf. POUND, Ezra. ABC da Li te ra tura. São Paulo: Cul trix, 1997. p. 40.

70  PG 5.

71  PG 206.

72  PG 164.

73  PG 39.

74  PG 196.

75  Cf. Água 13. Elena Quin tana é so bri nha do poeta que pas sou os úl ti mos
anos de sua vida como sua se cre tá ria. Atu al mente é cu ra dora de seu acervo
e di re tora do Cen tro Cul tu ral Mario Quin tana em Porto Ale gre.

76  Água 26.

RÉSUMÉ

Português
Este ar tigo  es boça um pa no rama da pro du ção li te rá ria de Mario Quin tana,
si tu ando seu per curso den tro do con texto do Mo der nismo Bra si leiro mos‐ 
trando como o poeta foi sis te ma ti ca mente um eclé tico com re la ção ao
submeter- se a uma es té tica li te rá ria e como ope rou um ver da deiro sin cre‐ 
tismo li te rá rio em sua pro du ção.
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