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Resumo

Analisa 0 livro de poemas Viagem, de Cecilia Meireles, publicado em
1938, a primeira obra de sua "maioridade poetica". Mapeia a sua rela~iio com 0

simbolismo, de onde a autora nutre boa parte de seus procedimentos e temas,
e 0 modernismo, aonde ela se insere e com 0 qual dialoga, mantendo, todavia,
uma postura sempre de independencia. Atraves de urn estudo dos recursos es
tilisticos e das escolhas tematicas, procura situar a importancia e a originalidade
da autora dentro da poesia brasileira no seculo xx. Mas, sobretudo, prop6e 0

conceito de viagem niio so como 0 eixo desse livro mas de todo 0 seu itinerario
llrico-existencial, isto e, a poesia entendida como uma viagem capaz de dar sen
tido avida em meio ao transitorio e ao precario das coisas e dos seres.

Palavras-chaves: Cecilia Meireles, poesia brasileira, simbolismo, mod·
ernismo.

Abstract

This work analyzes the book of poems Viagem, by Cecilia Meireles,
published in 1938, the first work of her "poetic majority". It maps her relation·
ship with the symbolism, from where the author nurtures good part of her pro
cedures and themes. It also shows her relationship with modernism, where she
come from and dialogues constantly, maintaining, though, an independent pos
ture. Through a study of the stylistic resources and of the thematic choices, it
tries to place the importance and the author's originality in Brazilian poetry from
20th century. But above all, it proposes the trip concept not only as the axis of
that book but of all her lyrical-existential itinerary, that is, the poetry understood
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as a trip capable to give sense to life amid the transitory and to the precarious of things
and beings.

Keywords: Cecilia Meireles, brazilian poetry, symbolism, modernism.

Uberrima e exata

Se a modernidade tern muitos patriarcas, 0 seu maior profeta - ao menos 0

mais clarividente - e Baudelaire. Para ele, ao poeta, uma vez perdida aaura, salhe restria
flanar pela multidao, sem mais utilidade numa sOciedade cada vez mais mercantilizada1•

osimbolismo, movimento que reivindica 0 autor de As flores do mal como 0 seu inicia
dor, esti na base das principais vanguardas que nas duas primeiras decadas do seculo
XX causariam a maior ruptura de que se tern notkia na histaria da arte ocidental. Na
gera~ao que sucedeu a Baudelaire, dois poetas exemplificaram a bifurca~ao que tomaria
a poesia no seculo seguinte. Sao eles 0 andarilho Rimbaud e 0 esteta Mallarme. Am
bos, em sua trajetaria, se depararam com a op~ao radical do mutismo. 0 primeiro, que
apregoava 0 "desregramento sistematico de tOOos os sentidos", abandonou a literatura
por volta dos vinte anos e foi ser traficante na Africa. 0 segundo, que certa feita dissera
a Manet que "poesia nao se faz com ideias mas com palavras", mergulhou, numa obra
ademais bastante exigua, no abismo do hermetismo, 0 qual nao e senao outra forma de
abeirar-se do vazio do silencio. De cecta forma, os dois deram as costas asociedade de
massas que entao se formava. Urn, vagabundo, outro, elitista - ambos malditos aos olhos
desta mesma sociedade. Mas, 0 que e importante ressaltar aqui, sao as op~6es esteticas,
em alguns aspectos dicotomicas, assumidas por estes dois discipulos de Baudelaire. 0
primeiro ajudaria a abrir, com suas "ilumina~6es" e sua "alquimia do verbo", as portas
do inconsciente ao sestro poetico, de que os surrealistas e a gera~ao beat, entre outros,
seriam os herdeiros e continuadores. 0 segundo e 0 pai de toda a poesia que, na senda
de Edgar Allan Poe, uma das principais influencias de Baudelaire, tern na exclusao da
inspira~ao e da intui~ao 0 seu principio motor, e aqui pOOemos citar toda uma pleiade
que vai de Paul Valery aos concretistas. Irracionalismo e construtivismo, lagica e dellrio,
clareza e obscuridade - eis at os dois polos entre os quais oscilaria a poesia moderna
(e por que nao dizer a de todos os tempos, desde sempre sob os signos antagonicos de
Apolo e Dionisio?).

Como quase tOOos os representantes da primeira gera~ao de nosso mod
ernismo, Cecilia Meireles debutou na poesia sob a influencia do simbolismo. Segundo
Andrade Muriey, 0 maior inventariador da heran~a simbolista, "0 influxo de Maeterlinck,
Verlaine, Cruz e Souza e Antonio Nobre configurou uma fisionomia quase ortodoxa
mente simbolista para esta artista que ainda se procurava a si mesma"2 E, ao contrario de
outros, que tambem estrearam sob a egide do simbolismo e/ou neo-simbolismo, como
Manuel Bandeira e Virucius de Moraes, ela jamais abandonaria de todo 0 tom de nevoa

1 BENJAMIM, Walter. Charles Baudelaire: urn Hrico no auge do capitalisrno. 3.ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras
escolhidas III).

2 MURICY, ANDRADE. Panorama do simbolismo brasileiro. Sao Paulo: Perspectiva, 1987. p. 1213. v. 2
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e vagueza caracterfstico da escola.3 Ademais, salta aos olhos, na obra ceciliana, este dois
acentos da lfrica contemporanea. Conforme sintetizou Manuel Bandeira, Cedlia e fiber
rima eexata.4 Nela vigoram esta liberdade do movimento lfrico, como ja apontou outro
grande poeta-crftico,5 e, ao mesmo tempo, uma maestria incomum no usa dos mais
variados recursos expressivos legados pela tradi~ao, a qual, longe do virtuosismo nao
raro neoparnasiano de urn Guilherme de Almeida, reserva-lhe urn lugar de honea, ainda
que urn tanto solitario, no panteao de nossa primeira gera~ao modernista.

A viagem como can~ao

Nao obstante a amplitude da obra de Cecilia Meireles, que alem disso nao
se reduz apoesia, ha uma nftida nota que perpassa sobretudo esta ultima: uma grave
monotonia de tema e tom (monotonia que nao deve de modo algum ser tomada nega
tivamente, mas antes como reflexo da grandeza de determinados artistas que nao se
cansam de reelaborar sempre as mesmas varia~6es). Todavia, deter-nos-emos, por moti
vos nao somente de espa~o, sobre 0 seu livro de (re)estreia, Viagem. Com efeito, cremos
encontrar neste volume, mais do que urn ideario, 0 programa de urn caminho estetico
existencial. Sim, optamos por chama-Io de caminho, pois aimagem do albatroz baude
lairiano, esta poeta sempre preferiu asolidao ao convfvio de escolas e movimentos, mais
afins aos manifestos e aos credos exclusivistas, com seus respectivos anatemas e suas
regras de estrita observancia.

Viagem foi editado em 1939, tendo ganho no ana anterior, nao sem con
troversias entre os academicos, 0 primeiro premio de poesia da Academia Brasileira
de Letras. "Com este livro", declara Darcy Damasceno, "ingressava Cedlia Meireles na
primeira linha dos poetas brasileiros, ao mesmo tempo que se distinguia como a unica
figura universalizante do movimento modernista".6 Aos 38 anos, a poeta, todavia, nao
era nenhuma iniciante. Com efeito, ja lan~ara tres livros: Espectros, de 1919, Nunca
mais... ePoemadospoemas, de 1923, eBaladasparaEI-Rei, de 1925. No entanto, estes
livros foram exclufdos pela autora da compila~ao de sua obra poetica - segundo Eliane
Zagury, devido apressao de uma critica preconceituosa que nao via nestes volumes mais
do que cacoetes simbolistas, ou seja, passadistas.7 Em todo caso, e com Viagem que Ce
dlia chega amaioridade poetica. Nesta epoca, a poeta estava ligada ao grupo da revista
Festa, 0 qual, congregado em torno de Tasso da Silveira, tinha urn programa espiritu
alista de cunho cat6lico conservador. Apesar da contigiiidade, a dic~ao de Cedlia ja e,
neste livro, extremamente original, e 0 seu espiritualismo e mais c6smico e universal do
que atrelado adeterminada tradi~ao religiosa. Viagem e composto de 100 poemas - olha

3 CfCOSTA, Edison Jose da. RelafOes semcmticas ea vagueza na poesia de Cecilia Meireles. Florian6polis,1976. 103
f Disserta~o (Mestrado em Letras) - Departamento de lingua e literatura vernacula, Universidade Federal de Santa
Catarina.

4 BANDEIRA, Manuel. Improviso. In: Estrela da vida inteira. 10 ed. Rio de janeiro: Jose Olympio. P. 169-170.
5 ANDRADE, Mario de. 0 empalhador de passarinho. 3 ed. Sao Paulo: MartinsllNL, 1972. p.161-4.
6 DAMASCENO, Darcy. Poesia do sensivel e do imaginario. In: MEIRELES, Cecilia. Flor de Poemas. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 1983. p. 15.
7 ZAGURY, Eliane. Cecilia Meireles: noticia biogratiea, estudo entico, anlologia, diseografia, partituras. Petr6polis: Vo

zes, 1973. p.25.
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a exatidao ai outra vez -, denotando uma clara inten~ao ordenadora (alias, 0 mesmo
numero de poemas de As flores do mal). Isto e, mais do que urn mero compendia de
poemas dos anos de 1929 a 1937, conforme 0 frontispkio, 0 volume revela urn conjunto
altamente organico:

Viagem comp6e-se de 87 poemas Hricos e 13 epigramas simetricamente in
tercalados, de modo a ocupar a abertura, 0 final e onze intervalos de subdivisao. Sao,
portanto doze jomadas de viagem existencial, demarcadas pela presen~a dos epigramas
que funcionam como uma consciencia critica sobressalente da persona poetica.8

Alem disso, cerca de 35 poemas sao compostos em versos livres.9 Em segun
do lugar, vern as composi~6es em heptassHabos e octassHabos, com pouco mais de vinte
ocorrencias cada grupO.lO Os poemas onde predominam os metros menores (de cinco
ou quatro sHabas) e os verlainianos de numero impar (nove ou onze) sao poucos. Os
em decassflabos e alexandrinos, abundantes no livro anterior e assaz apreciados pelos
simbolistas (que s6 voltariam na autora em Solombra, de 1963) nao ocorrem mais do
que tres vezes. Einteressante assinalar que ate versos mono e dissllabos (0 singelo "ai"
nos poemas Sereia e Cantar e 0 coloquial "te jUro" de Cantiguinba) tambem compare
cern. Depois de decadas em que a economia - ou a baicaiza~iio do poema - tomou-se
como que regra geral, estes efeitos nao mais nos surpreendem. Seria preciso recompor 0

horizonte de expectativas dos anos trinta - 0 tempo dos caudalosos versos claudelianos,
sobretudo entre os espiritualistas em meio os quais Cedlia assomou - para apreender
mos a sua originalidade. Estes dados real~am ainda mais a conten~ao da Hrica ceciliana,
mesmo quando ela nao se nega a realizar poemas em longos versos livres, como em
alguns deste liveo. Basta comparar, por exemplo, 0 poema Estirpe com boa parte dos
poemas de Forma e exegese, 0 segundo livro de Vinicius de Moraes, lan~ado em 1936.
Mesmo quando nossa poeta se "derrama", esta expansao nunca se "descontrola". Se
Cedlia Meireles nunca perdeu de todo 0 vies simbolista, isto nao significa que ela nao
tenha urn corte classico. Alias, nao devemos opor 0 simbolismo ao classicismo (e sim
o romantismo, este sim 0 antipoda do classicismo). 0 simbolismo, sobretudo 0 que
vigorou em nossas plagas, e "classico" pelo culto aforma. No entanto, e born sublinhar,
para esta cultora modema de metros e rimas, nao hi urn unico soneto em Viagem. Se
Cecilia e, em certa medida, uma neo-simbolista, porem sem 0 ran~o desta escola, ela e
tambem uma "classica", sem 0 preciosismo dos parnasianos nem 0 dos representantes
da gera¢o de 45 que em breve despontariam. Na verdade, ser classico e ser discreto, e
Cecilia e discreta, ainda que extremamente dotada de recursos estiHsticos. Basta ver 0

seu uso da rima. Ao inves de engasta-la como urn rubi, como prescrevia Bilac, e longe
de abandona-la, como grande parte de seus colegas de gera~ao, ela, vai torna-la apenas
"mais razoavel", como Verlaine ensinava em sua Art poetique. Dat a rima toante - em
que apenas hi conformidade da vogal tonica -em grande parte reintroduzida por ela na
poesia brasileira. Observemo-la na primeira estrofe do poema Marcba:

As ordens da madrugada

8 ZAGURY, op. cit., 1973. p.2S.
9 Incluimos aqui os poemas polimetricos (em pequeno numero) nos quais nao hoi a predominancia de urn melro

especifico.
10 Contamos aqui os poemas onde estes metros sao dominames, pois hi muitos nos quais ocorre intercaJamentos de

mais de urn metro.
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romperam por sobre os montes:
nosso caminho se alarga
sem campos verdes nem fontes.
Apenas 0 sol redondo
e alguma esmola de vento
quebram as foemas do sono
com aideia do movimento.

Nesta estrofe, como em todas as do poema, as rimas, alternadas, estao dis
postas no esquema ABABCDCD, no qual Ae Csao toantes e BeD consoantes. Percebe
se como as primeiras f1uem suaves, e mesmo as segundas nao soam forc;adas, ja que
a poeta jamais lanc;a mao, por exemplo, de rimas esdruxulas ou de vocabulos raros.
Alias, e comum Cedlia Meireles alternar os dois tipos de rimas, como no poema acima,
ou entao versos rimados com versos brancos, recurso amiude usado no romantismo, e
mesmo - caracterfstica na qual ela tambem foi pioneira - servir-se de rimas, ordenadas
ou ocasionais, em versos livres.

Sem 0 usa de rimas estridentes, com poucos enjambements, nos poemas
metrificados preferindo os versos mais curtos, com algumas aliterac;6es e assonancias
(nunca em excesso), a poesia de Viagem ressoa agradavelmente musical- outra lic;ao de
Verlaine -, como uma cantiga, uma canc;ao. ll Por sinal, no segundo poema do volume,
uma especie de poema-manifesto, Motivo, a poeta declarava: "(...) a canc;ao e tudo."

Com isso podemos passar, depois desta rapida olhada sobre 0 aspecto for
mal, aos temas de Cecilia, que, como motivos musicais, e reforc;ando a forma, volta e
meia retornam em sua lira.

A can~ao como viagem

Apesar da ligac;ao inicial com 0 grupo da revista Festa, apesar de quase sem
excec;ao ser rotulada de "espiritualista", de mfstica, ou ate de "pan-mfstica"12, e born en
carar com algumas reservas estes juaos. Cecilia nunca esteve interessada num programa
etico-poetico, como por exemplo 0 que naqueles anos vinha sendo empreendido por
urn MurHo Mendes ou urn Jorge de lima, com a "restaurac;ao da poesia em Cristo". Em
Cedlia nao se sente a angustia da carne que tanto atormentou 0 jovem Vinfcius (alias, em
Cecilia, quase nao hi carne, tampouco hi culpa, pecado, e 0 desconsolo e 0 sofrimento,
tao vfvidos, devem ser procurados em outro nfvel). Em Cecilia, os ecos de Paul Claudel,
poeta tao em yoga na epoca, nftidos em Augusto Frederico Schmidt, se e que existem,
estao amortecidos por uma personalidade muito propria, por uma dicc;ao, como ja 0

afirmamos, classica. Em Cecilia, sao caros os vocativos divinos, as alus6es bfblicas (neste
livro, so num poema: Desenho), as incurs6es no imaginario hagiogrmco catolico, como
em Bandeira. Ao contrario, hi urn claro e desHudido agnosticismo: "Coitado de quem
pas sua esperanc;a / nas praias fora do mundo... "(Valsa); "Ah! Mundo vegetal, nos huma-

11 Cerca de urn quinto dos thulos dos poemas sao relacionados 11 musica: MUsica, Serenata, Ultima cantiga, Canfao,
Murmurio, Cantiguinha, Som, GUitarra, Va/sa, Noturno, Rea/ejo, Cantar, Assovio. Alguns destes nomes batizam
poemas mais de uma vez. Eborn tambem lembrar que 0 livro que viria a seguir chamar-se-ia Vaga Musica, unindo
dois atributos caros aos simbolistas: vagueza e musicalidade.

12 ZAGURY, op. cit. p.31.
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nos, choramos / so da incerteza da ressurrei~ao" (Epigrama nO 3); "e eu nao me esque~a

de tudo / se houver urn dia seguinte" (Passeio). Junto a isso, ressalta urn fatalismo, bern
ao estilo do paganismo grego: ')\if tudo isto ea letra do horoscopo..."(Fim); e uma res
igna~ao budica: "Nem epreciso querer mais, que vern de nos urn beijo eterno / e afoga
a boca da vontade e os seus pedidos" (Extase). Nao obstante, hi na obra ceciliana urn
dualismo de vertente platonica:

Oh! Meu Deus, isto ea minha alma:
qualquer coisa que flutua sobre este corpo efemero e precario,
como 0 vento largo do oceano sobre a areia passiva e inumera...

Hi uma tensao, por exemplo, entre as coisas de baixo e as coisas do alto,
tensao na qual se experimenta "0 desgosto de ser criatura" (Vinho), e, por conseguinte,
uma indistinta nostalgia da idade de ouro, amiude associado aigua, ao mar (0 Mar
absoluto do livro homonimo de 1945): "Deixa-te estar embalado no mar noturno /onde
se apaga e acende a salva~ao"(Extase). Aqui em baixo e0 reino da precariedade, do
transitorio, onde "tudo evento" (Musica) e onde "nos somos como 0 perfume / da flor
que nao tinha vindo" (Cantiga, 0 terceiro poema com este nome). 0 eu-lirico, "pastora
de nuvens", nao tern as certezas e a solidez dos seus antipodas, os "pastores da terra"
(note-se novamente a alternancia de rimas toantes e consoantes):

Pastora de nuvens, fui posta a servi<;o
por uma campina tao desamparada
que nao principia nem nunca termina,
e onde nunca e noite e nunca madrugada.

(Pastores da terra, vas tendes sossego,
que olhais para 0 sol e encontrais dire<;ao.
Sabeis quando e tarde, sabeis quando e cedo.
Eu, nao.)

Pastora de nuvens, com a face desena,
sigo atras de formas com feitios falsos,
queimando vigilias na planicie eterna
que gira debaixo dos meus pes descal<;os.

(Pastores da terra, tereis urn sal:irio,
e andani por bailes vosso cora<;ao.
Dormireis urn dia como pedras suaves.
Eu, nao.)

Aqui em baixo, ademais, a comunica~ao eprecaria, quando nao imposslvel:
"E urn mar de estrelas se balan~a entre 0 meu pensamento e 0 teu. / Mas urn mar sem
viagens." (Dialogo). Neste livro, especialmente, ha uma pungente consciencia da impos
sibilidade de cantata com 0 ser amado, para sempre levado peia morte. Numa trajetoria
que aprindpio devia ser regida por Venus eJUpiter, e"Saturno, 0 sombrio", quem acaba
por conduzi-Ia:

Que longo, alto, imenso,
calado cipreste
sobe, ramo a ramo,
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entre 0 meu abra~o

e 0 abra~o que amo.

(HorOscopo)

E, ao contrario do que se esperaria de uma alma religiosa, nao hi esperan~a
concreta de reuniao depois desta separa~ao:

Mas 0 que, desde agora, sinto e sei com tirmeza
e que tua voz continuara chamando por mim, obstinada,
embora eu nao possa estar mais perto nem mais viva,
e se tenha acabado 0 caminho que existe entre nos,
e eu nao possa prosseguir mais...

(Medida da significafiio; cf. tambem Inverno)

Neste mundo de perenes lacunas -, onde 0 amor nunca se completa, nem a
uniao fisica serve de consolo, pois 0 instinto e urn "enigma" (d Personagem), a felid
dade, "preciria e veloz", vern ainda contribuir para calar mais fundo a tristeza:

Felicidade, es coisa estranha e dolorosa.
Fizeste para sempre a vida ticar triste:
porque urn dia se ve que as horas todas passam,
e urn tempo, despovoado e profunda, persiste.

(Epigrama nO 2)

Diante disto, s6 cabe apersona poetica a resigna~ao, uma quase altiva res
igna~ao,13 na qual se declara, numa inutil tentativa de consolo, que "a dor e de origem
divina" (Serenata, 0 segundo poema com este titulo) e onde "nao hi lagrima nem grito:
/ apenas consentimento". Aqui esta uma caracteristica de Cedlia assodada - neste caso
com razao - areligiosidade, ja que a religiao e tradicionalmente identificada aresig
na~ao (nem sempre com razao; vejam-se os homens-bomba: pode haver fanatismo ai,
mas nao resigna~ao). No entanto, e uma "religiosidade" sem esperan~a de retribui~ao:

Cecilia nao espera a outro mundo, 0 nirvana, a sociedade sem classes. Euma resigna~ao

est6ica - nem por isso menos mistica, pois a mistica, mais do que a pritica de exerdcios
de piedade, e a fusao do eu no outro, a imersao do eu no todo. Como almeja esta "irma
das coisas fugidias":

Tambem nao pretendo nada
senao ir andando a-toa
como urn numera que se arma
e em seguida se esboraa
-e cair no mesmo po~o

de inercia e de esquecimento,
onde a tim do tempo soma
pedras, agua, esquecimento.
(Marcha)

13 Dir:i ela em Sugestiio, de Mar Absoluto eoutrospoemas: "Sede assim qualquer coisa! serena, isenta, lie!.!!Nao como
o resto dos homens."
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Mas nao havera mesmo um grito para romper esta redoma de sofrimento e
solidao? Nao hayed um aHvio, uma transfigura~ao, um sentido para tanta dor, uma sub
lima~ao que nao seja repressiva? Ja no programatico epigrama inicial do livro, Cecilia
dizia, oracularmente:

Pousa sobre esses espetaculos infatigaveis
uma sonora ou silenciosa can~ao:

flor do espirito, desinteressada e efemera.

Por ela, os homens te conhecerao:
por ela, os tempos versateis sabecio
que 0 mundo ficou mais belo, ainda que inutilmente,
quando por ele andou teu cora~ao.

Num mundo sem sentido, vazio e grotesco, e a can~ao que podera conceder
alguma beleza, alguma ordem, alguma dire~ao, ainda que esta seja composta da mesma
materia: 0 efemero. No segundo poema do livro - 0 famoso Motivo -, ela acrescenta: "eu
canto porque 0 instante existe." Mesmo conscia de que um dia estara muda, "a can~ao

e tudo. ITem sangue eterno a asa ritmada". "E nessas letras tao pequenas," canta ela em
Serenata (0 primeiro poema com este nome), "0 universo inteiro perdura. lEo tempo
suspira na altura II por eternidades serenas." Todavia, apesar desta eternidade e desta
completude potenciais, apesar deste sentido extrafdo do canto no breve instante em
que vibra no ar, canto, cantor e memoria sao igualmente precarios, igualmente votados
ao esquecimento:

Cessara essa musica de sombra, que apenas indica valores de ar.

Nao havera mais nossa vida, talvez nao haja nem 0 po que fomos.

(Anuncia~do )

Esofro mais ouvindo urn rio
que ao longe canta pelo chao,

como avoz cujo murmurio
morrera com 0 meu cora~ao ...

(Rimance)

Einutil 0 meu esfor~o de conservar-me;
todos os dias sou meu completo desmoronamento.

(Medida da signi.fica~do)

No entanto, a despeito desta sombria perspectiva, e a can~ao que vai estabel
ecendo pontes sobre 0 deserto, e a can~ao que vai refundando avida sobre as ruinas de
Babel, mesmo que as ervas tenham crescido sobre os sinais do caminho e as nuvens im
pedido de vislumbrar a indica~o de uma trajetoria no ceu (cf. Discurso). "Fui mudando
minha anglistia I numa for~a heroica de asa", diz a cantora em Terra. Eem Descri~iio:

"Porque existe um esplendor e uma inutil beleza I nessas maos que desenham dentro da
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agua sua viagem / para fora da natureza (...)". Se esta natureza e urn carcere, conforme as
cosmovis6es platonicas e das grandes religi6es orientais - e Cedlia sempre foi amante e
estudiosa do Oriente - aunica transcendencia possfvel, a(mica evasao permitida e digna
sera a da arte: onde 0 clamor e 0 solu~o, para alem de toda e qualquer autocomisera~ao
biografica - ascetica li~ao baudelairiana - se transfiguram em canto. "E, nesse abismo
do meu sonho, / alheia a todo outro desejo, / me decomponho e recomponho." (Per
sonagem) Com efeito, com rara precisiio, declarara a poeta em Reinvem;ao, do livro
seguinte, Vaga Musica: "A vida s6 e possfvel / reinventada." Etoda esta reelabora~ao da
vida, esta transubstancia~ao da existencia terrena, por mais precarios e pobres que sejam
os seus elementos, num raro canto de serenidade e beleza (e por mais, tambem, que
este canto tenda a se dissolver no ar), dar-se-;i sem amargura, com uma aceita~iio ate am
orosa, pois "a arte de amar e exatamente / ade ser poeta" (Personagem). Somente quem
se sabe "irmiio das coisas fugidias", quem tern clareza que "atravessa noites e dias / no
vento" (Motivo), teca 0 condiio de imprimir urn refIexo de perenidade no transitOrio. E
esta can~iio e 0 seu destino, no qual ela se completa e se esvazia, no qual ela se comp6e
e se consome: "Desenrolei de dentro do tempo a minha can~iio: / Niio tenho inveja as
cigarras: tambem yOU morrer de cantar." (Aceitafao)

Aimagem que iconicamente sintetiza esta can~iio, e ao mesmo tempo a une
a tradi~iio e a projeta no infinito, e a da viagem, palavra que nao nomeia nenhum po
ema em especial deste livro, mas que os enfeixa a todos no seu sentido transcendente
e arquetfpico:

Ernst Curtius, em seu cl:issico estudo da topica medieval na lit
eratura europeia, nos informa de que os poetas romanos cos
tumavam comparar a obra literaria a uma viagem; fuzer poesia,
o que equivale a cantar, na linguagem poetica, era 'desfraldar as
velas'. Em Cedlia Meireles, a topica da viagem transcende 0 seu
valor de epoca, para expressar a perquiri~iio do destino fugidio
do homem e da vida que palpita, mesmo na evanescencia das
coisas. "

Nao importa se 0 eu-Hrico desmorona ou edifica, se permanece ou se des
faz, se fica ou passa, se e alegre ou triste. Niio importa. 0 que importa e que canta. Ea
can~iio e tudo. Eesta viagem lfrico-existencial e capaz de dotar de sentido uma vida. Ou
como dizia Camus, ao final de 0 mito de Sisi/o: "A pr6pria luta para atingir os pfncaros
basta para encher urn cora~iio de homem."15 Acrescentarfamos n6s, corrigindo 0 cacoete
androcentrico: ede mulher.

Com efeito, "linda e a mulher eo seu canto", entoa Cedlia em Sereia. E ar-
remata:

Amulher do canto linda
ajuda 0 mundo a sonhar,
com 0 canto que a vai matando,
ail
Emorreci de cantar.

14 CAVALIERI, Ruth Villela. Cecilia Meireles: 0 ser e 0 tempo na imagem refletida. Rio de Janeiro: Achiame, p. 34. 0 livro
aludido eCURTlUS, Ernst Robert. Literatura europeia eIdade Media. Rio de Janeiro: INt, 1957. cap.VII.

15 CAMUS, Albert. 0 mito de Sisi/o: ensaio sabre 0 absurdo. Usboa: Edi~iio Livros do Brasil, sid. p.13.
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o seu fado e justamente 0 de nos reencantar, anos, os surdos desta sociedade
desencantada, enquanto ela, como a cigarra, morre de cantar. Fa<;amos como Ulisses,
no canto XII da Odisseia, ousemos ouvir 0 seu canto. Mas nao 0 imitemos quando faz-se
atar-se ao mastro. Ou<;amos esta sereia solitiria, ou<;amos com aten<;ao seu melodioso
cantico de amor e morte. E nao tenhamos medo se porventura formos arrastados as
profundezas miticas donde brota esse canto singular. Linda eCecilia e 0 seu canto.

Feiticeiro inventor

Hoje, quase meio seculo apos a sua morte, e nao obstante os festejos de
100 anos de seu nascimento, ocorridos em 2001, parece-nos que Cecilia anda meio
esquecida - pelo menos em compara<;ao a enorme popularidade de que gozou em vida.
Como se sabe, muita agua correu pela poesia nacional desde meados do seculo pas
sado, momenta do auge de sua consagra<;ao literiria, quando e lan<;ado Romanceiro da
Inconfidencia (1953). Em linhas gerais, podemos dizer que a poesia passou por uma
severa deslirizafao. Os anos cinqiienta e sessenta, depois de um periodo de latencia,
van assistir a um novo surto de vanguardas, estas agora mais aguerridas e dogmaticas
que as anteriores, gra<;as auma mais ampla e mais sofisticada aparelhagem teorica. Estas
vanguardas, 0 concretismo a frente, van se insurgir sobretudo contra a poesia que se
fazia na gera<;ao que as antecedeu: a malfadada gera<;iio de 45. Seriio valorizados, num
primeiro momento, poetas que, dentro de uma compreensao teleologica de literatura,
terao dado 0 seu contributo para a "linha evolutiva da poesia." Assim, no nosso canone
modernista, Oswald de Andrade, e seus poemas-minutos, e preferido no lugar do "elo
qiiente" Mario de Andrade; Drummond se salva, apesar do "quarenta-e-cinquista" Claro
Enigma. Mas 0 grande precursor e um poeta que sempre foi meio avesso ao verso livre:
o "engenheiro" Joao Cabral de Melo Neto, 0 qual, depois de uma incursao inicial no sur
realismo, empreende uma poesia descarnada, solar, cerebral (e verdade que 0 resultado,
muitas vezes de um tenso e contido lirismo nem sempre se equivaleria a manifesta in
ten<;ao antilirica), proxima a que vinha sendo realizada por nomes como Ponge e Valery
na Fran<;a. EMallarme ocupando a posi<;ao de Rimbaud na poetica contemporinea. Ea
fanopeia e a logopeia sendo privilegiadas em detrimento da melopeia, para nos servir
mos da terminologia de Ezra Pound. Ou, para citarmos Nietzsche (contra Nietzsche), e
Apolo retomando 0 lugar de Dionisio. Eclaro que nesse novo horizonte de expectativas
-a poesia como "antilira" - poetas como Cecilia Meireles seriam preteridos ante aqueles
que se enquadrassem melhor nas novas regras de objetiva<;ao. Ainda mais que, desde
as muta<;6es comportamentais catalizadas sobretudo a partir de 1968, ideias como, por
exemplo, "resigna<;ao", "renuncia", a imagem recorrente de um amor irrealizado, alem
de um certa ausencia da sexualidade, que se desprendem da leitura da obra ceciliana,
destoariam da nova sensibilidade. Ademais, nas gera<;6es seguintes, poetas mulheres
como Hilda Hist e Adelia Prado saberiam fundir com extrema felicidade mistica e Eros.
Cecilia teria envelhecido? Numa epoca que nao se vexa de lan<;ar mao de recursos es
catologicos, e termos chulos (neste sentido, Glauco matoso e emblematico), sua poesia
nao teria, realmente, um ressaibo passadista? Eoutra poeta mulher que vem em socorro
de Cecilia:
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Uma das excepcionalidades de Cecilia Meireles: acomposi~ao de
uma poesia densamente feminina, nao apenas a poesia feita por
alguem que e mulher, mas obra de mulher, de urn sem numero
de perspectivas sobre as coisas que os homens nao teriam, poe
sia na qual uma das grandes for~as e a delicadeza, e delicadeza
de poeta, que transfigura avida em canto... 16

E quanto apretensa exclusao da sexualidade em Cecilia, e born lembrar
que:

(...) esse espa~o corresponde exatamente apresen~a dissemina
da ou difusa do sensualismo, incapaz, assim, de valorizar 0 sexo
dentro do campo restrito da organiza~iio genital, vista, talvez,
pdo saber intuitivo da poetisa como uma restri~ao. 17

Longe de uma "dessublima~ao repressiva" (Marcuse), a sexualidade - eo ser
mulher - estao difundidos em toda a Ifrica desta mulher, numa paixao sensoria pelos
elementos, numa ansia de fusao tehirica com a terra, com 0 mar (nao com 0 ceu),18 s6
possivel numa mulher, e numa mulher poeta, menos infensa arazao instrumental que a
tudo reifica, inclusive 0 poema, armadilha na qual cafram nao poucos poetas (sobretudo)
homens. Com efeito, numa sociedade de "objetos", 0 poema, para obter sua cidadania,
teria de almejar a quimera (ou falicia) burguesa da objetividade. Em Cecilia nao. Para
ela, parafraseando Bandeira, a poesia e "brisa, vira~ao", sem deixar de ser "enxuta".

No mais, agora que a poeira parece se assentar no cenario da poesia nacio
nal, e 0 lirismo, antes envergonhado,19 volta a dar as caras20

, podemos avaliar com mais
serenidade 0 legado poetico de Cecilia. Se 0 "desvio" postulado pelos formalistas russos
como fndice da literariedade, deve ser preferencialmente procUl-ado contra 0 pano de
fundo da serie literaria anterior, Cecilia, que foi mfstica sem ser credula, em meio aos
seus companheiros de Festa, que foi moderna sem ser modernosa, entre os modernistas
brasileiros, pode nos ensinar ajusta medida - heran~a tanto da etica aristotelica quanto
da sabedoria oriental - entre a embriagues de urn Rimbaud e 0 rigor de urn Mallarme,
entra avidencia de urn e a matemitica de outro, sabendo ser simultaneamente feiticeiro
e inventor, alquimista e geometra, caos e estrela bailarina, pois, afinal, se a poesia nao e
feita com ideias, mas com palavras, em todo caso sao palavras carregadas de sentido.

S6 de tres lugares nasceu ate hoje esta musica her6ica:
do ceu que venta,
do mar que dan~a,

edemim.

(Gargalhada)

16 CESAR, Ana Cristina. In: Disponivel em: < http://wwW.tvcullUra.com.br/aloescola;literaturaiceciliameireles> Acesso
em: 25 jut. 2005.

17 CAVAUERl, op. cit, p. 77.
18 "E natural que essa poetica de dialetiza\iio da profundeza e da altura, do alto e do baixo enfatize as imagens da

descida, ja que na acelera\iio 'para alem de todo limite', ou seja, para 0 alto, encontra-se a meta da sublima\iio em
seu aspecto mais repressivo e negativista da vida." Ibid., p. 40.

19 SANT'ANNA, Affonso Romano. 0 lirismo envergonhado. 0 Globo On line, 17 mai.2003. Disponivel em: <http://
www.secrel.com.br/jpoesialaromanol.hlml> Acesso em: 08 ago. 2005.

20 Exemplos da nOvlssima gera\iio: Eucanai Ferraz, Fabricio Carpinejar, Fernando Koproski.
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