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Giaco mo Leop ardi na sceu em Recanati, na regia o de Marche,
em 29 de junho de 1798 e morreu em Nap ole s, a 14 de junho de
1837. Escritor do secu lo 19, foi no sec ulo 20 que sua obra cornecou
a receber, segundo 0 cri tico literario Blasu cci, "a correta valoriza
\ ao Iiterar ia", especia lmen te no qu e concerne as Operette Morali,
momenta relevante, en tre ou tros, da producao "do poeta, prosa
dor, polemico. ironico-s arcas tico, placidamente idili co Leopardi,
grandfssimo poeta e fil6sofo, alern de ex trao rdinario moralista,
dotado de uma cultura imensa. " (Distan te, C. p. 13-14).

As Operette Morali

A resp eito das Operette Morali, d iz Vince nzo Guarracino, no
seu li vro Guida alta Lett ura di Leopardi : "Na carre ira humana e
a rtistica de Leo pa rd i, ha um momento no qu al expe riencias exis
tencia is e exigencias in telec tuais se encon tram e se condensam em
uma linguagem que , sim ultaneamen te, elimina 0 risco do silencio
e enca rna uma exige ncia de rig or, ao lon go de uma linha de de
senvolvimen to de um processo que ja em 1819 registrou pontos de
especia l inca ndescenc ia. Este momenta e representado pelas Ope
rette Morali, nas qu ai s a "conve rsao filos6fica" do escritor se har
moniza, a rtis tica me n te, com uma "conversao Iingiifstica, com a
descoberta d a prosa, a qu al 0 esc rito r se ancora para definir e
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decantar racionalmen te, alem dos obs tacu los de uma trama dema
siado premen te de sen time n tos , 0 pr6prio esforco de pesquisa em
torno da Na tureza v'( p. 108).

E 0 pr6prio Leop ardi qu e resume esse sen time n to em um a
carta a Giordani: "Qua n to ao genero de estudo qu e exec uto, as
simco mo eu mud ei em relacao ao que fui, tambem os estudos
mu daram. 0 que quer que exista de sen timen ta l e de eloquente
me inco moda, me par ece br incad eira e criancice rid icula. Nao
bu sco senao 0 verdadeiro qu e tanto od iei e detestei uma vez. Me
compraz descobrir e tocar com a mao, sempre da melhor maneira,
a miseria dos homen s e das coisas, e me horrorizar friamente,
especulando so bre es te enigma infeliz e terrivel da vida do uni ver
so." (Gua rracino, p. 108).

Na ause ncia da poesia (por ter-se tornado ar ida ou por esco
lha, segundo a corre ta interpreta cao de Ramat) a rneditacao de
Leopa rd i em torno do "enigma infeliz e terrivel" encon tra, ao lado
da via ana litica ja tracad a pelo Zibaldone, a forma 16gica e corro
siva da prosa. Adq uirem ass im corpo e subs tancia de obra, segun
do a int en cao dem on strada desd e 1819, os "dialogos satiricos a
man eira de Lucian o" e "as perspectivas sa tiricas concebidas com
o objetivo de v ingar-se do mundo e quase qu e tarnb ern da virtu
de."(G uarracino , p. 108).

Leopa rdi se ded ica com extrema empe nho a esse proj eto,
compondo pe lo men os 20 Opereite en tre 19 de jan eiro e 16 de
novem bro de 1824. Entre essas, figura 0 "Dialogo della Moda e
de lla Mo rte", esc rito en tre 15 e 18 de fevereiro. A es te primeiro
bloco se ajunta m dois ou tros, sucess iva me n te, em 1827 e em 1832.

As datas sao importantes, pois "e em 19, de fato, qu e encon
tra mos registrad a a primeira ideia de com por "d ialogos sa tiricos
amoda de Lucian o (...) entre personagens que se fingem de vivos,
e, se quiserm os, en tre an ima is" com 0 intuito de "fo rnecer a Ital ia
um ensa io so bre sua verdad eira linguage m comica, qu e contudo
pr ecisa ainda se r cria da, e, d e qualquer mod o, tarnbern sobre a
Satira ." 0 projeto, a lime ntado por um a exigencia es tilis tica e cul
tural, se defini ra em pou co tempo em um a int en cao sa rcas tica e
polemi cs con tra os vicios e erros da socieda de con ternpo ranea
("Atua lme n te, qu ase qu e para me vinga r do mundo, e qu ase qu e
tarnb ern da vir tude, imagin ei e esbocei algumas pequenas prosas
sa tiricas"), q ue se confron ta significa tivame n te com 0 ressentid o
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empenho civ il, q ue refluira na drarn ati ca conclus ao do Frammenio
sill suicidio. "Nao e mais possivel 0 enganar-se e 0 dissimular(...)
Ou a imagina cao vo ltara com vigor, e as ilus6es assumirao carpo
e subs tancia em uma vida energica e nob re, e a vida voltara a ser
coisa viva e na o morta (...) ou este mundo se transforrnara em um a
clau sura de desesp erados, e talvez ate em um deserto."

Co ntinua Guarracino: "Para a resolucao definitiva da s incer
tezas estilisticas e deficien cias conce ituais intervern, mais do qu e
qu alquer motivo extemo, as leituras dos fil6sofos helenis tas e
sobretudo, de 1821 em diante, as sempre decisivas reflex6es en
torno das relacoes en tre poesia e filoso fia. C racas a isso, tarnbem,
desap arecera o os ultimos abismos entre linguagem da imaglnacao
e lingu agem do intelecto, dentro da cons tatacao de uma in tima
compe ne tracao entre procura do Belo e procura do Verda de iro.

Assi m nasce, em 24, 0 qu e 0 pr6prio Leop ardi defini ra como
"0 livro dos sonhos poeticos, de invencoes e de caprichos me lan
colicos", no qu al criacao e reflexao, lingu agem sim b6lica e critica
da sociedade se revestem de pomposas vestes es tilisticas aparen
tem ente ir6n icas e ge lidas e no entanto in tima mente dolorosas: um
livro, segundo a corre ta definicao de Borse llino , de "a legorias
person alissim as ao qua l a filosofia fornece vez por outra um terna ,
qu e 0 prosador desenvolve, seguindo 0 impulso de uma inspira
<;ao refletida , "3 man eira de", ou das pr6p rias va riacoes, como em
cer tos caprichos mu sicais o u pict6r icos." (C ua rracino , p. 112).

A Classi ficacao das Operette

A res pei to de uma class ificacao das Operette, diz Guarracino:
"As Operette Mornli se articul am em tres etapas, atribuiveis a tres
d ifere n tes periodos da vida do esc ritor: prirneiro, a definicao de
um inexoravel materi alismo, alime ntado pela cons ta tacao do in
sensa to mecani cismo qu e d iz respeito 3 exis tencia de todo 0 un i
verso e ainda mais 3 existencia do hom ern, intimamente minado
por uma " impotenc ia inata e insep aravel da exis tencia" , que de
termina sua essencial e necessa ria in felicidad e (1824); de poi s, a
declaracao calma e conv icta da reso lucao pessoal do prob lema da
infelicidade, gra<;as 3 descoberta de um a trama de fecundas in ter
relacoes entre os hornens, de uma fratern idade uni versal que per
mite nao apenas "rom per as claus uras da moral de abstencao e da
pacien cia individua lis ta" mas tarnbern gozar de uma relacao afe-
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tivamente solidaria frente as "o brigacoes da vida"(1827); por ulti
mo, 0 alcanca r de uma consc iencia do vive r heroicam ente, resig
nad a e desiludida, qu e encontra expressao em uma espec ie de
"a utocritica e de esvaziamento definitivo de ve lhas ilusoes ja es
faceladas (como a da gl6ria) ou do turbam ent o, na morte, da s
recordacoes das espe ranc;as mais juveni s." (p. 112-3).

Cont inua 0 critico: "5eguindo em parte as indicacoes de Po
rena, d istingu ir-se-ao, portanto, pelo seu estilo, "conquan to natu
ra l e vivaz tanto na lin gu a como na con strucao", as operette
saiiriche da s operette do ttrinali ("de estilo bern mais longinquo do
vivo e do familia r" e por ass im d izer "pe trificado") e das operette
polemiche (nas qu a is 0 es ti lo lie verd adei ra men te co isa
viva ")(p . 113).

Operette Satiriche . a esco lha da sa tira.

Diz Hayde n Whi te, em seu livra Ivleta-His toria. "A sa tira
representa uma espec ie diferente de restri cao as esperanc;as, pos
sibilidades e verdades d a exis tencia humana reveladas na est6ria
romanesca, na corned ia e na tragedia respectiva mente. Ela observa
essas espe ranc;as, possibilida des e verda des iro nicamente, na at
mosfera gera da pela percepcao da inadequacao ultima da cons
ciencia para viver feliz no mundo ou compreende -lo plenamente.
A satira pressupoe a inad equ acao ult ima das visoes do mundo
d rama ticamen te representadas tanto no genera da est6ria roma
nesca quanta nos generas da comed ia e da traged ia. Como fase na
evo lucao de urn estilo artis tico ou de um a tradicao literaria, 0

advento do modo sa tirico de representa cao assina la uma convic 
c;ao de que 0 mundo envelhece u. Como a pr6pria filosofia, a sa tira
"pin ta seu cinze nto so bre cinze nto" na cornp reensao de sua pro
pria inad equ acao como imagem da realid ad e. Portanto prepara a
consciencia para se u repud io de tod as as conceptua lizacoes rebu s
cadas do mundo e an teve urn retorn o a uma percepcao mitica do
mundo e seus processos.(...) A traged ia e a sa tira sao mod os de
elaboracao de enredo conco rdes com 0 interesse daqu eles histor ia
dores que percebem atras ou d entra da conge rie de eventos con
tidos na cronica uma es tr utura vigente de relacoes ou um eterno
retorno do Mesmo no Diferente(p. 25-6).

Deses peranc;ado , descrente das possibili dad es e verdades da
existencia human a, ea sa tira que Leop ardi recorre para nos contar
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do estado do mundo: a natureza e 0 homem. A tradicao, erronea
mente interpretada, subs ti tuida por pobres c6p ias d os escritos e
escritores an tigos, abafada, quase sufocad a pel o modemo, que
tambem se confunde co m 0 modismo, ambos confund indo 0 mo
dernismo. A luta leopard ian a e em busca d e uma saida para tal
impasse.

o teat ro das Operette, fiel a in tencao d e "vingar-se d o mun
d o" e "da vir tude", se abre em um cena rio miti co-hi st6ri co, no
qual vicios , defeitos e erros d os homen s ofe recem ense jo para uma
reflexao sobre 0 homem, ou melhor, sobre 0 genero humano, " diz
Cuarracino (p . 114).

" No 'Dia logo della Mo da e della Morte' , " con tin ua 0 crt tico ,
"com posto en tre 15 e 18 de fevereiro de 24, a conde nacao d o seculo
se resol ve em uma "brincad eira" na qua l se d irim e 0 con tras te
en tre Morte e Moda, filhas da Ca d ucidade, na cons tatacao d a
identidade de funcao de ambas, propen sas como sao "a desfaze r
e a rnudar con tinuamente as coisas" .

"Seculo da motte" ede fato para Leopardi 0 seu seculo, co m
se u trabalho ob stinado con tra 0 corpo ("p us em d esu so e no es
qu ecimento as atividades e os exercicios q ue levam ao bem es tar
corpo ra l, e no lugar deles in tro d uz i ou va lorizei inumeraveis ou
tro s, que d estroem 0 co rpo d e mil forrnas e que enc urta rn a vida,,2)
em nome d o qual se ba te 0 espiri to, um comportame nto qu e faz
d a negacao do co rpo a bandeira de sua ba talha contra qualquer
mat erial isrno em razao de um fina lismo transcen d ente. Proc la
mando tal "verd ade" es ta triunfalm en te a propria Moda , na con
clusao d o dialogo:

"( ..)ond e antes eras od iad a e vituperada, hoje por obra minha
as coisas es tao di spos tas d e tal forma que qualquer pessoa que
tenha um cerebro te aprecia e te lou va, sobrepo ndo- te a vida, e te
qu er tanto bem que te cha ma semp re e volta os olhos a ti como a
sua maior es pe ranc e."

Eimportante situarrnos 0 memen to hist6r ico em qu e Leopar
di se enco ntra . Co n tin uand o com Guarracino : "Em plen a "E ta
d ella Restaurazi on e" italiana, que ve su rgirem os conflitos en tre
duas posicoes igualmente importantes: 0 nacion al ism o e 0 libera
lism o, no plan o politico e econo mico , e 0 roma n tismo, no plano
cultura l, con tra 0 absolu tismo politico e 0 protecio nismo econo mi
co, junto ao neoclassicismo cultural." (p. 258).
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Nesse quadro, a tradicao cultural e vis ta pelos c1assicistas
como modelo ideal - "a figura do verdadeiro belo e unica e
eterna" - mais do que como uma gra miHica artisti ca, ca pa z de
propiciar uma fecunda reviviscencia dos id eai s civis e de iden ti
dade nacional. Os romanticos, por seu lado, veem a tradicao cul
tural como um repert6r io esteril d e formas e f6rmulas, "sons
vazios de qualquer pensamento" e incapazes de interpreta r a com
plexidade e os fermentos de urn novo mundo.

Assim, no quadro descrito da epoca leopardiana, "ser class i
cista equivale, portanto, a manter vivo 0 culto do pa ssado, projetar
no s model os d a tradicao cla ssica uma nostalgia de g ran de za e de
nobres ideais civi s, mortificados pela aridez dos tempos e por
antigas e novas tiranias. Ser romantico, ao con trar io, eq uiva le a
manter com a realidade atual uma relacao dinarni ca, d e d escob er
tas e na o de puro entretenimento, atraves d e uma leitura qu e se
ligue a vida por con te ud o e Iinguagem, na persp ectiva de um
crescimen to moral e material"(Guarracino, p . 259-61).

A Funcao da Po esia : 0 classico e 0 romantico.

A escolha de caminhos impoe-se, frente a uma sociedade com
profundas diferenciacoes ideol6gicas e polfticas. A pala vra de or 
d em que se impoe edesprooincializur-se. em nome da ren ova cao e
da mod ernizacao.

De que modernizacao se fala , quais os paramet ros d essa nova
man eira de ver 0 mundo e a literatura, de di scutir 0 pap el d o
pensador, escrito r e Iiterato frente a so cied ade? A polemica pod e
ser sintetizada metaforicamente: "ao comerci o com os sen tidos,
matriz da poesia , contrapor urn comercio d e pen samentos, do qu al
pr overn 0 saber. Em suma, se substitui a sens acao pelo sen time n to,
o finito se transmuta em indefinido, 0 individuo e supe rado pela
comunidade."(Guarracino, p . 261-3).

Como reage Leopardi? No seu Discorso di lin iialiano intorno
alla poesia romaniica, escrito entre 16 e 18, e em suas Lettere, Leo
pardi define com clareza suas relacoes com 0 mundo cultura l qu e
o circunda. Continuando com Guarracino (p . 304): "Pa rtindo d a
recusa do principio de imitacao de modelos literari os, (Leopa rd i)
re ivindica para a poesia uma funcao moral e civ il":

"Nao vejo como se pos sa ser original atingindo-a, nem como
urn exaustivo estudo de cada gos to e de cada literatura, nos fara
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chega r a uma originalidade tran scendente. Talvez, quanta rnais
rico se for de bagagem poetica, mais apto se es teja para criar coisas
grand iosas? Nao saberao os italian os criar senao ma teria ja criada?
Cen telha celeste e impulso so bre uma no sao necessarios para fazer
urn sumo poeta, nao estudos de au tores , e nem minuciosos exames
de gostos estrangeiros (...) Recordem os (e parece-me que d everia
mos pensar nisso sernpre) qu e 0 maior de todos os poetas e 0 mai s
an tigo, 0 qual nao teve mod elos, que Dante se ra sempre imi tad o,
igualado nunca, e que nao cons eguimos nunca igualar os an ti
gos( ...) porque quando eles qu eriam descrever 0 ceu, 0 mar, os
campos, se punham a observa-los e n6s pegam os em ma os urn
poeta, e quando queria m re tra tar uma paixao, imaginavam sen ti
la, e nos nos pomos a ler uma tragedi a(..). Se me e permitido (...)
falar urn minuto de mim mesmo, ass im como Tales agradecia ao
Ceu por ha ve-Io fei to Grego, eu Ihe agradeco por ha ver-me feito
italiano (...)"

Par a Leopardi, fren te ao roman tismo e a nova ret6r ica, a
poesia deve te r uma "funcao taumaturgica, de reavivar a forca da
fantasia , adormecida pe lo crescime nto da do minacao do intelec
tual ". Ao me smo tempo, ele reforca "a impo rtancia das ilu soes
como Fonte prirnaria de "deleite", qu e e 0 objetivo da pr6pria
poesia : desviada do "cornercio com os sen tidos", a po esia , por
cu lpa dos romanticos, passo u "das coisas as id eias" (trans forrnan
do-se, "de material e fan tas tica e corp6 rea que era, em metafi sica
e racion al e espiritual") privada de sua fundamental "faculda de
de fingir e de mentir", da imaginacao, ou seja, daquilo qu e confere
ao homem a po ssibilidade de criar fabulas, ilusoes. (Guarracino,
p. 306).

Frente a es ta perda da fan tas ia, con tra uma poesia feita de ssa
man eira, frut o da "corrupcao de gosto, da ru sticidade e d ureza de
tantos coracoes e de muitas fantasias" e enfim da pr op ensa o d o
vulgo a "singularidade", nao exis te quem na o veja portanto a
exigenc ia de vo ltar a "fa lar a Iingu agem da natureza , qu e e a
linguagem da co nfian te e simples "na turalidade", remetendo-se
com "a imaginaC;ao( ..) ao es tado primitivo" e recon vertend o-se
com 0 es tudo ao "uso e a fami liarida de com os antigos" . (C ua rra
cino, p. 307).

En tendamos 0 que e precisamen te par a Leopardi es ta farni
liar idad e com os antigos: " imita r os an tigos nao sign ifica usurpar
as imagin acoes de outrem", repropondo os mod os for ma is e a
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bagagem mitol6gica, ma sim "reprod uzir 0 seu es tato de alma e
sua a titude frente anatureza ." Diversamente dos romanticos, qu e
pretendem subs tituir 0 melh or qu e podem 0 similar ao ve rda de iro
pelo verda deiro, com graves prejuizos ao maravilh oso e ao delei
toso, Leopardi revindica para os poeta s an tigos um a funcao in
subs tituivel, tal como a "reconquista de uma condicao espiritual
de virg indade e de frescor, qu e a civilizacao humana (his t6ria e
raz ao) sufoco u e di storceu ".

Diz 0 poeta: " Nao qu erem os qu e 0 poeta imit e outros poetas,
e sim a natureza, nem qu e reco lha e eme nde retalhos de ves tes
alheias; nao qu eremos qu e 0 poeta nao seja poeta; qu eremos qu e
pense e imagine e enco ntre, qu eremos que se inflam e, que tenh a
mente d ivina , qu e tenha impe to e forca e grandeza de afetos e
pensamentos, qu erem os qu e os poeta s da epoca a tua l e das passa
das e das futuras sejam similares no qu e respeita a serem imitado
res de uma (mica e mesma natu reza, mas qu e sejam diferentes no
que tan ge aos imitadores de um a natureza infinitam ente var iada
e diversa (...)"

Ass im, fan tasia e imitacao assumem importancia relevante
para 0 poeta, desde qu e ele pr etenda se-lo de fato. Imitar os anti
gos e saber ve-los como viden tes da natureza, e reconhecer sua
sabedoria e ser capaz de bu scar em si as forcas para seg uir 0

mesm o caminho de respei to a natureza.
Em um a de suas mais belas Operette, "Dialogo de lla Na tura

e di un Islan dese", Leop ardi d eixa c1aram ente expressa a relacao
homem-natureza: nao so mos nada frente a essa entidade que e
tudo, que e0 un iverso. Somos menos ainda qu e ou tros elementos
cons titu tivos da natureza, porque frageis e vulne rave is. A nature
za e forca eo hom em se ilude atribuind o-se uma importancia qu e
s6 ele reconhece.

Diz a na tureza ao islandes: "Por acaso imagin aste qu e 0 mun
do tivesse sido feito por tua ca usa? Saiba entao qu e nas minhas
acoes, orde ns e operacoes, com rar issirnas excecoes, sempre tive e
tenho a intencao vo ltada para tud o 0 mais qu e nao a felicidade ou
a infelicid ad e dos homens. Qu ando eu te ofendo, qu alqu er que
seja 0 modo e 0 ins tru me nto, nao 0 percebo, a nao ser rarisssimas
vezes; assim como, habitu alm ente, se te agrado ou te beneficio,
nao 0 sei, E nao fiz, como tu cres, certas coisas, ou de ixei de
come ter tais acoes, pa ra de leitar- te ou alegrar-te. E finalm ente, se
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acontecesse de eu extingu ir toda a tua especie, nao me ap erceberia
di sso."

o Mod erno e 0 Antigo Elabo rados

Ao longo de toda a obra leop ard ian a, a presen<;:a do sentimen
to se destaca como fio cond utor e escla recedor de percurso . Exa
tamente por ca usa do sen time n to, a presen <;:a d o hoje se faz
pungente e obriga 0 poeta, sempre preocupado com a pesqu isa do
significado, a elaborar 0 mod erno. "Exa tamente porqu e edotad o
de uma ambigliidade in trinseca, 0 sen timento fala da presen <;:a
do loro sa e raciona l do mod erno, mas ao mesm o tempo trai a
"na turalissima" e "primitiva" sens ibilidade, que se mani sfestava
mai s imediatamente nos an tigos. 0 "se n timento" fala, po rtan to,
da presen<;:a de um carpo que conhece e exprime a pr6p ria relacao
com as coisas, na lingu agem "historicamen te" mais adequada,
atraves do imedia tismo da ling ua da fantasia, a traves da "n ua"
imitacao da natu reza, pr6pria da poesia do s ant igos , e a traves de
um filtro de uma lingu agem psicol6gica, qu e no coracao ana lisa,
preve e percebe " urn a um todos os menores afe tos", como se
orgu lham de fazer os modern os." (Guarracino, p. 317).

Assim, para Leopardi, 0 hom em, perdi do entre a an tino mia
natureza-razao, nao sa bendo falar com a lingu agem da natureza,
substituindo-a pela ling uagem do sentimento, cai prisioneiro da
ilusa o da razao. No "tris tissimo seculo de razao e de luz", a poesia
se acha divorciada de suas forcas originais e 0 hom em perd e sua
naturalidade e a origi na lidade e se tom a "fi I6sofo".

Dessa forma, felicidade e dar se config uram como duas con
dicoes do homem : a primeira inscrita em um a epoca irre mediave l
mente pass ad a, e a segunda vi sta com o uma co ndenacao
inevitavel do homem moderno.

Uma poesia de felicidade e de fabula , um a poesia de imagi
nacao, se toma assim impossive\. No seu lugar, com do lorosa
atualidade, su rge a poesia do sen timento, " uma poesia da dor e
da conscienc ia da futilidade das ilusoes" (Gua rracino , P: 318). Diz
Leopardi : "A poesia sen timental eunica e exclusivamente pr6pria
deste seculo, como a verdadeira e simples poesia imagina tiva foi
uni ca e exclusivamente pr6pria do s seculos de Ho meros, ou simi
lares a esses em outras nacoes."
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A esc ritura e 0 tempo socia l

Assi m,o sonho do poeta de "escrever para seu proprio tem
po", se tran sforma em escreve r "no proprio tempo 0 percurso da
cognicao do verdadeiro: um a atividade na qual "sentir" a insen
satez do prop rio ser e do proprio ag ir se emblematiza na metafora
de uma escritura que pensa e um pensar que escreve, dando vida a
um processo no qu al a "imaginacao" e substituida pela "inven
cao", entend ida como paixao cons trutiva fundamentada sobre 0

repensar da tecnica, ret6rica e model os, ca lcados no "sentimento"
de uma hist6ria , d e uma experiencia" (Guarracino, p. 318).

Na fusao en tre " 0 cornercio com os sentidos" e " 0 cornercio
dos pensam entos", sentimentos e ideias, imagens e meditacoes, se
desvend a a descoberta leop ardian a do moderno: tal descoberta nao
objetiva , como para os rornanticos, uma utilidade social ou gro tes
cas " rnocoes de afeto" , e tao pouco se destina a uma consolacao
parti cular , mas e so bre tudo di rigida a cons tituicao de um saber
"novo", qu e repense os fundamentos da poesia de uma perspecti
va integralmente humana e supere a cisao "mode rna", cujo ernble
rna e exatamente 0 literato no seu papel socia l.

Essa visao d e Leopardi nos aproxima muito da s colocacoes
qu e T.5.Eliot faz, urn seculo depots, em seu livro Ensaios, a resp ei
to de tra dicao e talento individ ual:

"U m dos fatos capazes de vi r a luz nesse processo e nossa
tend encia em ins istir, qu ando elogiamos urn poeta, sobre os asp ec
tos de sua obra nos qu ais ele menos se assemelha a qu alquer outro
(..) empenha mo- nos em descobrir algo qu e possa ser isolad o para
assi m nos deleitar. Ao contrario, se nos aproxima rmos de um
poeta sem esse preconceito, pod erem os amiude descobrir qu e nao
ap enas 0 melh or mas tarnb ern as passagens mais indi viduais de
sua obra pod em ser aque las em qu e poetas mortos, seus ancestrais,
revelam mais vigorosamente sua imortalidade.

Todavia, se a uni ca forma de tradi cao, de legad o a geracao
seg uinte, consis te em seg uir os caminhos da geracao imed iatamen
te anterior a nossa gra<;as a um a timida e cega ade rencia a seus
exitos, a "trad icao" deve ser posit ivam ente desestimulada. (...) A
trad icao impli ca um significado mu ito mais ampJo. Ela nao pod e
ser herdad a, e se alguem a deseja deve conquista-la atraves de um
grande esforco. Ela envolve, em p rimeiro lugar , 0 sentido historico
(...) (que)implica a percepcao, nao apenas da caducidade do pas-
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sado, mas de sua presenca.]...) Esse sentido histori co, qu e e 0

sentido tanto do atemporal quanto do temporal e do temporal e
do atemporal reunidos equ e torna um escritor tradi cional. E eisso
que, ao mes mo tempo, faz com qu e urn escritor se torne mai s
ag uda me nte consciente de seu lugar no tempo, de sua prop ria
contemporane ida de." (p. 38-9).

Eliot fina liza esse seu es tudo falando das emocoes e de sua
expressao: "0 objetivo do poeta nao e descobrir novas emocoes,
mas ut ilizar as corrique iras e, trabalh ando-as no elevado nivel
poetico, exprimir sentimentos que nao se encontra m em absoluta
nas ernocoes como tais. (...) A poesia nao e uma liberacao da
ernocao, mas uma fuga da emocao: nao ea expressao da persona
lidade, mas uma fuga da personalidade. Na tura lmente, po rem,
apenas aq ueles qu e tern personal idade e emocoes sabem 0 que
signif ica querer esca pa r dessas coisas ."(p . 47).

a desejo da imortalidade no seculo da morte.

Ass im, de ntro desta perspectiva de perc urso leopardian o, de
tentativas de cornpreensao e superacao das d icotomi as entre mo
de rno e an tigo, entre esco lhas ernblema ticas de class icos e roman
ticos, fina lmen te, entre trad icao e modernidade, 0 "Dia logo de lla
Moda e de lla Mor te" nos fornece um momenta precioso de refle
xao sobre a submissao do homem a moda, na tentat iva de encon
trar a imortalidade. Tal poeta nao se da con ta, como diz Leopard i,
do paren tesco entre moda e morte.

Essa operetta, qu e retra ta 0 encontro entre du as poderosas
ent idades, moda e morte, nos revela 0 oximoro leop ardian o: a
busca da imo rtalida de atraves da obed iencia cega aos cano nes da
moda, d o mod erno, leva 0 hom em ainda mais rapi dam ent e a
morte, po rq ue 0 imped e de perceber a estr ita relacao entre as duas.
Enquanto a Mor te declara sua surdez e ceguei ra, ou seja, sua
neu tralidade frente a escol ha dos homens qu e levara consigo, a
Moda reafirma sua perigosa ati vidad e: enquan to a segue m de vo
tamente, os homens se tornam mais e mais vulneraveis a Morte.
Nao se apercebendo dessa vulne rabilida de, 0 homem persegue
inca nsavelmente 0 prestigio advindo de ser cons ide rado mod a,
subme tendo-se a todos seus caprichos . as senti mentos e sua ex
pressao, capazes de leva-lo a perder-se na sua obra, ernaranha m-se
na sua busca de origina lida de e de perrnan encia. Porque os ho-
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men s nao sa be m 0 significado da tradicao, morrer como forma d e
v iver na memoria d os ou tros, id eal perseguido como ap ice de uma
ca rre ira, e, para Leop ardi , morte mai s d efinitiva e d erradeira d o
q ue a morte a pe nas fisica .

Eatraves d esse ap arente pa radoxo qu e Leopardi demon stra
clara mente se u desenca n to e desesp eran ca com 0 "secu lo d a mor
te" . Nao ha mais sai da, e tudo apenas uma questao d e escolha do
tipo de morte que vira . Ou seja, a traves d e sua ironia e sa rcasmo.
Leop ardi explicita sua visao d e mundo: a (mica escolha p ossivel e
o tip o d e morte qu e queremos, porque 0 homem es ta fadad o a
con firmar 0 ciclo h istori co d e Vico : uma hi storia id eal eterna l qu e
se re pe te iden tica na vida d e cada homem e de cada povo.

N o tas:

o texto de Vincenzo Guarracino, Guida alia Letiura di Leopardi, que
serv iu de base para as citacoes do presente estu do, esta d ispo nivel em
lingua italiana, tendo sido a traducao feita por mirn especificamente
para es te trabalho.

2 Os trec hos citados das Operette Morali de Giacomo Leopardi fora m
traduzidos da lingu a italiana por mirn, tarnbem para 0 presente es tudo.
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