
5e essa liga,ao nao e nem da orr/em de uma teona (/6glca)
dos prlncipios, nem da orr/em de uma analitlca do sujelto, estamos a
descoberto diante da pergunta que ele nos faz e que, levando-se em
conta a ontologia deleuzlana, se formula asslm: ja que 0 pensamento
eposta em movimento por sinteses disjuntivas, ja que os entes que
o solicitam estao na nao-rela~ao, como pode ele concordar com 0
Ser, que eessencialmente Rela~o?

E preciso voltar a interroga,ao em que ja vimos 0 proprio
desafio que os simulacros propoem ao pensamento: "Como a nao
rela~o euma rela,ao?"

o conceito de dobra resume 0 percurso intultivo que elucida
esse paradoxo. [ ...} 5eu percurso integral (e necessario, no fim, sob 0
nome de "dobra", um re-percurso de velocldade infinita) nos da
acesso ao "Ia,o mais rigoroso entre 0 singular e 0 plural, 0 neutro e a
repeti~o", logo entre 0 pensamento, que 56 conhece casas
disjuntivos, e 0 5er, que e retomo etemo do Mesmo. 0 caminho e
como 0 perfil de uma cordI/heira, permite "recusar ao mesmo tempo
a forma de uma consci~ncia, 0 sem-fundo de um ablsmo
Indlferenclado ".

Inicialmente, n6s, contempor§neos, somos fo~dos a nos
manter, duramente, diante da disjun,ao. Nao temos mais a nossa
disposl,ao a po~ncia reconcilladora e unlflcadora dos prlncipios. [ ...}
Nada se assemelha a nada, nada vai ao encontro de nada, tudo
diverge. Ate 0 Ser, embora univoco, se pensa Inauguralmente como
o Uno de um vacuo. Dai a tenta~o que se une a de tudo refundlr em
um suJeito: deixar-se deslizar no nao-pensamento, no "sem-fundo do
abismo" [ ...} Nao 56 devemos enfrentar a dlsjum;Ao nas suas
asperezas mais desconcertantes, mas tambem devemos encontrar
nos obrigados a seguir 0 Uno ate na convic,ao de que a nao-rela~o

epensavel como rela,ao.

"0 fora e a dobra"
Alain Badlou·

• Fragmento de Deleuze: 0 damor do ser. TrllCl. Lucy Magalhles. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar,1997.
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J010 CABRAL, 0 CASSACO E A CANA
Ume dobre·lnflnlte

Claudia Espfndola Gomes*

Pols e. E, ./em de grave, a sltuat;jo flal multo trlste quando a
gente sabe que nesses lugares uma famIlia Intelra - 0 pal, a

·mIe e seus trfs fllhos - conseguem cortJlr duzentos metros
de c."" para as uslnas de ~Icool e recebem, por dla, pouco
mais de trfs reals. Ah, esquecJ de dlzer que, com trtn~ e
dnco .nos, um 6dulto que trabalhou a vida Intelra no canavlal
J~ co~ a perder a fomr nosb~ para segurar 0 fado.

Azevedo e outros, 1997

"Pensar e dobrar, edupllcar 0 fora com um dentro que Ihe e
coextenslvo"! e pensar 0 texto "Festa na Casa Grande", de lOaD
Cabral de Melo Neto, claramente e dobrar, buscar 0 perpetuo re
encadeamento que aproxima 0 cassaco da multiplicidade da cana
de a~ucar. Perseguir a dobra - "repercurso de velocidade infinita
que nos da acesso ao la~o mals rlgoroso entre 0 singular e 0 plu
ral, 0 neutro e a repeti~aotr2 - na figura do cassaco, aproxlmado
da cana-de-a~ucar pela dupllca~ao que pode conduzir ao Infinlto e
o objetivo deste trabalho.

o texto de lOaD Cabral de Melo Neto tem inlelo com uma
tentatlva de defini~ao dos cassacos de engenho e de uslna: "0
cassaco e um s6/com diferente rima" [ ... ] "A condi~ao cassaco e 0

denomlnador'" [... ] "Dlzendo-se cassaco/se tera dlto todos". A
condi~ao denominador do cassaco pode ser analisada a partir da
observa~ao de Leibniz, no que dlz respeito it Identldade dos indis
cernivels, quando conclui que "supor duas coisas indiscerniveis e
supor a mesma colsa sobre nomes diferentes"3. Assim, 0 cassaco
de uslna e 0 cassaco de engenho, bangu~ ou fornecedor sao as
mesmas coisas, porem nomeadas dlferentemente. Nao ha, entre
tanto, a necessidade de nome pr6prio, ele eapenas cassaco.

• Mestranda em Uteratura Brasllelra e Teoria literirIa - UFSC
1 Alain 8lIcl1ou. DeJeuze: 0 dIImor do ser, p. 110.
2 Idem. Ibidem, p. 101
3 Bertrand Russet A f1106dfe de Lelbnz, p. 57.
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A condic;ao denominador - unidade nao excluira a multipli
cidade, uma vez que "0 uno tern uma pot~ncia de envolvimento e
desenvolvimento, ao passo que 0 multiplo e inseparavel das do
bras que ele faz quando desenvolvido"·. Nesta dimensiio multlpla,
epossivel que, a partir do denominador cassaco, dobras e desdo
bras se fac;am rumo ao intinito. Siio muitos os cassacos em meio
aos canaviais que se mesclam as canas, mimetizando-se a etas.

Ao tratar do cassaco de engenho, quando crianc;a, 0 texto
afirma "parece cruzamento/de canic;o com cana/O cassaco de en
genho/crianc;a emais canic;o./Puxa mais bern ao pai/porque niio e
macic;o [ ... ]. Niio s6 puxa ao canic;o/puxa tambem a cana/mas a
cana de soca/repetida e sem forc;a:/- A cana de tim de rac;a,/de
quarta ou qUinta falha".

o intinito da dobra cassaco/canic;o ou cana muttiplica-se: a
curva que taz 0 canic;o assemelha-se a condic;iio de servidiio em
que vivem 0 cassaco crianc;a e 0 cassaco-pai: niio serem maciC;os.
Se puxa a cana, e cana-de-soca, fraca, de tim de rac;a. A cana e 0
canic;o possuem caules aereos (colmos) que revelam n6s e entre
n6s, em que estao localizados os aneis de crescimento, muito no
taveis. Os entren6s podem ser cilindricos, com depress6es, no
meio, encurvados... e lembram as pernas magras dos cassacos 
crianc;as que, frageis, destacam a curva dos joelhos e todas as
possibilidades de desenvoltura nas articulac;oes, todo urn processo
a ser percorrido, a partir do dobrar/desdobrar das mesmas.

Ser cana-de-soca e ser dobra "repetida e sem forc;a", ja que
a soca e a segunda produc;iio de cana, depois de cortada a pri
meira; ate que se formem touceiras (e se desdobrem), 0 canavial
deve sofrer alguns tratos para facilitar a absorc;ao da agua e adu
bac;ao da cana a tim de que 0 destino da cana se cumpra. Assim, a
crianc;a cana-de-soca e a repetic;iio da tentativa de vida, cana de
tim de rac;a, mas que originara muitas outras canas-vidas, que se
desdobrarao em outras e outras...

o cassaco mulher aproxima-se tambern da cana-de-ac;ucar,
entretanto esta aproximac;iio e distanciada porque eta "e urn
saco/-De ac;ucar, mas sem ter/ac;ucar ensacado[... ]. Por ser urn
saco vazio, como lembra 0 proverbio popular, "niio deveria parar
de pe, mas 0 cassaco-mulher ultrapassa a propria ideia de curvar
se e opta pelo desdobrar "e urn saco como feito/para se derra
mar": espalha a vida que nao consegue conter, 0 que parece ser 0
vazio, mas que, na concepc;ao de Liebniz, "esta sempre repleto de
uma materia redobradall5

• E este vazio parece redobrar-se em tudo
aquilo que Ihe falta: as desdobras do ac;ucar. A mulher cassaco,
falta a doc;ura do ac;ucar, que pode tornar a vida, metaforicamente

• Gilles Deleuze. A dobra, p. 42.
5 Gilles Deleuze. Op. dt., p. 60.
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ou nlio, mals saborosa. Gllberto Freyre, aflrma: "Rapadura, mel ou
melado - doces, bolos, todos yAm no Brasil, desempenhando fun
Clio de adocar, Ilteralmente, bocas; e, em sentido flgurado ou sim
bolicamente, corae5es ou humoreslll6

• Parece faltar-Ihe, ainda, a
vida "doce" que possa gerar: "De outros que nlio se sabe/como se
fazem IB". Escapa-Ihe a posslbllldade de vlver plenamente a condi
Clio humana e une-se acana-soca, "de quarta ou qUinta folhan

•

Casualmente 0 cassaco de engenho pode ser velho, no en
tanto nlio e que seja realmente velho: "e que um casaco
novo/apressou-se no prazo". Marca-Ihe a pressa da dobra: velho,
apressa-se em descarnar, "como talpa sua ruina n

: "0 organismo
envolve um melo exterior que contem outras especles de organis
mos, que, por sua vez, envolvem meios interiores que contem ou
tros organlsmos alnda"7.

Ele e talpa, feito de barro amassado e jogado contra uma
armaclio de varas flnas ou bambu. Esta Ideia conduz a um reper
curso veloz que une 0 singular ao plural: 0 cassaco velho e 0 cas
saco menlno, ambas varas flnas, semelhantes acana-soca.

A textura do cassaco "de longe e de carne e osso" mas,
quando se chega perto, descobre-se que e de outra qualidade. 0
cassaco assume uma conslstAncia rala e frouxa, como se seu corpo
fosse "algodliozlnho", uma textura pr6pria das estopas. 0 entrela
camento dos flos que foram a estopa corresponde ao entretecer
das varas flnas que comp5em a talpa. Talpa e estopa se asseme
Iham, mais uma vez, numa aproxlmaclio que remete a cana repe
tlda, a cana sem forca. Deleuze assinala que "a maneira pela qual
uma materia se dobra e que constltul sua textura: ela deflne-se
menos pelas suas partes heterog~neas e realmente dlstintas do
que pela maneira pela qual essas partes tornam-se inseparavels
em vlrtude de dobras partlculares.... As f1nas varas formadoras do

.corpo do cassaco se tomam InseparBveis do barra, dobram-se:
"barro, de onde nasce a vida, encerra em si 0 segredo da crlaclio e
representa, por extenslio, 0 ponto de partida de uma evolucao, de
um cicio, um mundo de possibilidades"'. Evolucionar, do verba
evolver, tem 0 sentldo de fazer passar por modiflcac5es sucessi
vas"10, asslm 0 barro conduz a ideia da desdobra, do prolonga
mento no tempo e no espaco. Eo barro a substAncia usada para
purgar 0 acucar bruto: "nem carece de admlraclio ser 0 barro, que
da sua natureza e Imundo, Instrumento de purgar 0 acUcar com
suas lavagens, asslm como lembranca do nosso barro e com as
IBgrlmas se purlflcam e branqueiam as almas que antes eram

• Gllberto Freyre. A¢atr, p. 28.
7 Gilles DeIeuze. Cp. cit., p. 22.
• Idem. Ibidem, p. 61.
• Hadlll Julien. CJtcJoMrlo de 51mbcIos, p. 59•
•0 Aurelio Buarque de HoIIInda. Novo Dk:JonMIo AuteJlo, p. 594.
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imundas"11. Como se observa, ha um constante entrelacar entre
barro-cassaco-cana, tal entrelacamento constr6i dobras e desdo
bras - a~ucar e cassaco em constante evolu~ao.

o cassaco e "0 contrario do barro/das casas de purgar", 0
barro que 0 formae ainda mais baco: "0 cassaco de engenho/e
opaco e mortico/nunca aprende com os acos/de uma usina seu
brilho/nem com 0 brilho mais cego/do dobre que ele ve/nas tachas
em que mexe/nos engenhos bangue". Ao cassaco, falta a docura
da cana. Enquanto 0 melado e cozido e batido nas tachas, 0 cassa
co apenas trabalha para que 0 melado se transforme no branco
acucar. Ele nao reflete 0 brilho das tachas, mas ainda e possivel
apreende-los juntos, dobrando-se, preparando-se para a infinita
multiplicaCao. A mao do trabalhador de engenho, sua ferramenta
vital, serve como uma Iixa, que enverniza 0 cabo das enxadas.
Mao-ferramenta, 6rgao unico e inimitavel, sempre fascinou os ho
mens, por todas as possibilidades que ela encerra. Atraves da mao
que faz brllhar 0 cabo das enxadas, 0 desdobrar-se do homem e
da cana, 0 revolver da terra, fecundidade e regeneraCao.

A textura do cassaco tambem passa pela cor: se "de longe e
branco ou negro", de perto e sempre amarelo; amarelo: amarelo
inchado, "que e verde levemente", "em que azul nao entra". A cor
amarela assocla-se ao emblema do ouro e do mel e 0 verde slm
boliza 0 poder de regeneraCao porque capta: "energia solar e a
transforma em energla vital"12. Amarelo como mel, enquanto mel,
"tem 0 ritmo pesado: I 0 do gesto do mel I deixando 0 ultimo ta
cho". Verde que nao e 0 pure verde, energia vital, mas "uma espe
cie de auriverde", do qual s6 ele tem a recelta. Esta cor, aos pou
cos, desaparece e 0 cassaco se move "amareladamente", mais
amarelo que a palha do canavial. A palha que se dobra e se des
dobra infinitamente, em suas multas nervuras: "E amarelo de
corpo I e de estado de espirito". Quando se pensa no amarelo-mel,
pensa-se em docura, da qual ainda esta distanclado 0 cassaco: "e
amarelamente I mesmo no mundo em cor I que bebe na agua
ardente". E, alem de aproximar-se da cana por assemelhar-se a
palha, a cana esta Iigado pelo amargor da ressaca que 0 espera
ap6s 0 consumo da aguardente. 0 amargor que, por alguns mo
mentos, Ihe dera um certo azul. Azul associado as divindades: a
Juno, no que tange a feminilidade fecunda e desabrochada13, fe
cundidade, por instantes oferecida, mesmo i1usoriamente, ao cas
saco, pela aguardente. A cor azul projeta no trabalhador 0 desejo
de fecundidade: seguir 0 camlnho do sui e a vida nova que este
tao sonhado parafso pode representar. 0 azul, porem, toma-se

11 Andn§ .JoIo Antonll. Cultura e opu1fnda do BrasIl, p. 133.
,2 Nadia julien. Cp. cit., p. 117•
.. Idem. Ibidem, p. 116.

119



roxo e resta-Ihe somente 0 desejo de morte. Roxo, cor das vluvas
e dos martires, morte precoce do desejo, tal como a pressa que 0
cassaco tem de envelhecer. "Por tim Inevitavel, Ivolta a vida
amarela: INo amargor I da ressaca que 0 espera".

Nos breves momentos azuis que experimenta, 0 trabalhador
converte-se em homo dionysiacus uma vez que,atraves do e~ase

e do entusiasmo, se Iibera de certos condlcionamentos e de Inter
ditos de ordem etlca, polftica e social"14. 0 extase possiblllta ao
cassaco sair de sua condi.;ao humana que 0 prende a terra e 0
cassaco, em seu delirio, sonha com 0 sui. Mas, ao azul, segue-se 0
roxo, como se todos os cassacos tivessem 0 mesmo destlno, 0 de
nao sonhar e, sobre ele, cal a "moira", 0 destine cego. 0 sonho,
delirlo nao se daocompletamente. Ao dobrarem-se suas palpe
bras, "havera apenas treva I e de certo nenhum I sonho all se
projeta". -,

A referenda acacha.;a, remete-me, mais uma vez, ao texto
A~ucar, de Gilberto Freyre, quando estabelece um parentesco en
tre doces e aguardentes: "tem um antepassado comum: 0 acucar
de cana, mas sao primos ou parentes que quase nao se falam.
Separados. Antagonicos. Odeiam-se, ate ninguem bebe cachaca
comendo bolo, doce ou blscolto. Sabe-se haver mesmo certa aver
sao do bebedor inveterado de aguardente a tudo quanto seja doce
ou comlda a.;ucaradaWls• Na "Lenda do Acucar e da Cachaca", nar
rativa do folClore nordestino, temos uma explicaCao sobre a origem
destes dois parentes que se odeiam:

"A Leoda do AQJcar e da Cacha~

'Nosso Senhor passava certa vez por uma estrada e, debalxo
do soliio enorme, morria de fome e de sede. Ja n30 agOentava rnals
c:fe cansa\;O, quando avlstou um canavlal.

Entao abrlgou-se entre as suasfolhas, refrescou-se do calor,
descansou, chupou uns gomos e matou a fome. Ao retlrar-se, es
tendeu as m30s sobre as canas e as aben~oou, prometendo que
delas 0 homem haverla de tlrar um allmento bom e doee. .

No outro dla, a mesma hora, 0 Dlabo saludas fomalhas do
Inferno, com os chlfres e 0 rabo quelmados. Galopando pela es
trada, fol dar ao mesmo canavial.

Vendo 0 verde das canas, entendeu de refrescar-se e espo
jar-se nas folhas. As canas, porem, soltaram.~los, co~ndo ele a
~r-se.

Furloso, cortou um gomo e come~ou a chupar; mas 0 calda
estava azedo e, calndo-Ihe no goto, queimou-Ihe as goelas.

,. Junito de Souza Brandlo. Teatro grego -~ e CDn'liJdliI, p. 11.
15 Gllberto Freyre. q,. dt., p. 49.
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o Olabo entao danou-se, e prometeu que da cana 0 homem
haverla de tlrar uma beblda tao ardente como as caldelras do In
ferno.

Epar 1550 que a cana da 0 ac;ucar, par causa da benc;8o de
Nosso Senhor, e a cachac;a, par causa da maldlc;8o do OlaOO"'.

o ac;ucar, benc;ao, e negado ao cassaco; a cachac;a, maldi
C;ao, a ele e destinada. Ela, apesar de trazer-Ihe, por uns momen
tos, 0 desejo de fecundidade, tem origem da dor "caindo-Ihe no
goto, quelmou-Ihe as goelas" e a dor remeter~ cedo ou tarde. Ao
ser consumlda pelo cassaco, incendela-Ihe 0 interior, "nesta IInha 0
fogo torna-se instrumento de castigo: Lucifer, 0 portador da luz, e
principe do fogo infernal"16. A cachac;a e, entio, uma "bebida tio
ardente como as caldelras do Inferno", que muda, apenas mo
mentaneamente, uma situac;ao ~rdua e, depois, trata de conduzi
10, mals uma vez, ao inferno de sua vida: as pr6prias caldeiras que
povoam a vida dos trabalhadores, aumentando ainda mais 0 calor
infernal dos dlas quentes: "revezam-se nas caldeiras oito caldei
reiros, divididos em duas esqulpac;oes, um em cada uma, de as·
slstencia continua ate entreg~-Ia ao seu sucessor, exumando 0

caldo que ferve, com cubos e tachos"17.
A cor amarela perpassa a visao do cassaco "ve amarela

mente I todo 0 rosa Brasil I que ele hablta e nao sente". Seu olhar
e impregnado pelo amarelo, lembranc;a constante de sua aproxi
mac;ao com a cana-de-ac;ucar. Mesmo que a ~gua do rio seja azul,
ele a ve repleta de barro. Barro que conduz ao seu pr6prio univer
so de trabalhador, e material que contribul para purgar 0 ac;ucar,
e, ao mesmo tempo, mlstura de terra e de ~gua, principio vivifi
cante e dlnamlzador, e segundo a Escrltura, a materia usada por
Deus para crlar homens e animals18.

o ceu do cassaco tem nuvens diferentes, sao nuvens "de
aniagem I, pardas de pane seco". As nuvens, intermedi~rias entre
o ceu e. a terra, espirito e materia, sonho e realidade, para 0 cas
saco, sao de anlagem, como se fossem feltas da mesma materia
usada para ensacar produtos. Elas sao multo mals terra, materia e
realldade. Habltam 0 ceu que pode exlstlr para 0 trabalhador: 0

ceu que Ihe lembre, sempre, a necessidade do trabalho, a cor do
barro, 0 amarelado de seu dia. Se 0 olhar do cassaco, acaso se
ergue ao ceu, perde-se nas dobras e desdobras das nuvens de
anlagem, nelas encontra-se com a cor ~qui a lembrar-Ihe que
exlste a morte e ela nao se veste de preto: "E outra e a morte que
vem I retratar seu trespasse: 1- Nao usa pane preto, I cobre-se,
sem, de c~qui". E a morte e 0 cobrir-se de c~qui, como as folhas

16 Nadlll Julien. 0". cit., p. 196.
17 Andre JoIo AntonN. 0". cit., p. 119.
16 Hadlll Julien. 0". dt., p. 59.
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secas da cana-de-acucar: "- E 0 dia mostra sempre I desbotada
folhagemn. Ha 0 proprio desdobramento dos tons da cor amarelada
em tudo 0 que circunda 0 trabalhador. Seu olhar amarelado nio
Ihe permite perceber "0 rosa-Brasil I que ele habita e nlo senten.
Apesar de morar, cor de rosa regenedora, torna-se diflcll, a um
olhar desde sempre tingido de amarelo, descobrlr a f10r tio canta
da pelos poetas e menest..eis em todos os tempos, a rosa. Falta
Ihe a docura da vida, apesar de ter 0 olhar amarelo,cor de mel.

Sua febre, porem, nlo e amarela, e verde. Em seu delirio,
que Ihe causara a morte, 0 cassaco se ve verde como as folhas do
canavial que se dobram e desdobram ao soprar 0 vento. A cor
verde, energia de vida, presentifica-se em seu deUrio, mas, tal
qual no extase provocado pela aguardente, eJa dissipa-se e seu
corpo transforma-se em caldeira. Antonll, ao tratar da casa de
cobres ou da caldeira, aflrma: "E tambem esta casa lugar de pe
nitentes, porque comumente se veem nela uns mulatos e uns ne
gros crloulos exercitar 0 oflcio de tacheiros e caldeireiros, amarra
dos com grandes correntes de ferro a um cepo, ou por fugitivos,
ou por insignes em algum genero de maldade, para que desta
sorte 0 ferro e 0 trabalho os amanse"l9. A febre do cassaco trans
muta-oem caldeira, e, entao, a purgaclo do cassaco se faz, em
sua febre, e penitente, e, tal qual 0 acucar, purgado.

Se 0 cassaco e engenho e "de fogo frio ou morto: I Engenho
que nao m6i I que 56 fomece aos outrosn. 0 cassaco e engenho,
"um dos principais partos e invencoes do engenho humano, 0 qual,
como pequena porCao do Divino, sempre se mostra, no seu modo
de obrar, admiravel"20, mas e um engenho que nlo m6i, que s6
fornece aos outros. 0 cassaco nao e capaz de produzir para 51
mesmo, de lucrar de alguma forma, os beneflcios de seu trabalho.

Trabalhando ou nao, continua a ser sempre cassaCO e tudo
Ihe pesa, inclusive seu proprio sangue. E novamente 0 cassaco
aproxima-se da cana-de-acucar: seu sangue e caldo de cana e Ihe
eextremamente pesado. 0 sangue, princlpio da vida e de forca, ao
cassaco e pesado, cansa-Ihe carregar sangue, ele Ihe e um fardo.
E0 caldo preparado para as caldeiras, para vlver no corpo de um
homem, sob 0 sol exaldante, na febre de sez6es que 0 consomei
seu corpo e caldeira a puriflcar e Iimpar 0 caldo das canas. 5eu
sangue-caldo arde de febre, cassaco-caldelra, cassaco-doente.

Alem de pesar-Ihe 0 sangue, pesa-Ihe no pe inexlstente sa
pate, seus pes pesados sao por sentirem a falta dos sapatos. "E
ate mesmo Ihe pesa I 0 chao sobre que pisano 0 chao, abaixo de
seus pes, pesa-Ihe, pols e esse chao que Ihe lembra sua condiCao
de cassaco e

,. Andre JoIo Antonll. Op. dt., p. 119.
20 Idem. Ibidem, p. 69.
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"Ao cassaco de engenho I pesa 0 ar que resplra". 0 ar, "um
dos quatro elementos Intermedlarlos entre 0 ceu e a terra, 0 fogo
e a agua, 0 ar e 0 lugar de manifesta~io do sopro divino, um srm
bolo de espiritualiza~ao"21. Ao cassaco, 0 ar e pesado demals para
carregar, pois e diffcil levar consigo 0 elemento que proporciona a
vida, que 0 faz respirar e estar vivendo. 5eu corpo Inteiro pesa
pois, no fundo, 0 que e arduo carregar e sua pr6pria vida.

Quando 0 cassaco de engenho val morrendo, seu corpo des
dobra-se em varias imagens: "cristaI an~mico", amarelo que "se
i1umina por dentro", "transparencia propria de cada vela". Tais
transpar~ncias estao relaclonadas a Idela de lIumlna~io: 0 amarelo
i1uminado, a chama que vela 0 defunto, a chama que esta na
ponta da vela. Deleuze, ao tratar da luz barroca, numa perspectlva
leibnlziana, lembra que "Deus dlz que a luz seja felta e com ela 0
branco - espelho; mas, por outro lado, temos as trevas ou 0 ne
gro absoluto, consistindo isso em uma Intinldade de buracos que
nao mais refletem os ralos recebldos, materia Inflnltamente es
ponjosa e cavernosa feita, no limite, de todos esses buracos"22. Um
novo regime de luz se instala e 0 claro mergulha no escuro. A
chama da vela i1umina 0 escuro da morte do trabalhador. Ha,
alnda, 0 dobrar da significa~o da palavra "vela", que pode ser 0
substantivo vela e 0 verba velar. E 0 defunto e velado por uma
chama, que bem poderla ter sldo plantada no pr6prlo corpo do
morto, tao semelhante esse corpo e avela.

o defunto aproxima-se da cana-de-a~ucar pela forma da
vela, comprida e tina: a carne do morto e carne-vela e came vela
da. Overbo plantar reconduz ao campo de slgniflcados IIgados a
agricultura. A chama da vela poderia ser plantada no proprio corpo
daquele que, durante toda a vida plantou e que agora sera plan- '
tado no chao escuro, tal qual a cana de quem ele sempre se apro
ximou.

Morto, tal qual a cana-de-a~ucar que, quando a~ucar, e en
caixotada, 0 cassaco e depositado dentro de um calxio vazio: " 
Eum caixao vazio I metido dentro de outro I - Ea morte de vazio
I a que carrega dentro". Se 0 vazio, na perspectiva leibnlziana,
esta sempre repleto de materia redobrada23

, 0 vazio dentro de
outro constltui uma serle de materlas redobradas: toda a hlst6r1a
de dobras, desdobras e redobras que construkam a trajet6ria do
cassaco. Nao ha, apenas, como em AntonII, 0 "padecimento do
acucar'124, mas 0 padecimento do trabalhador que se aproxlmou da
cana e, com ela dobrou-se, desdobrou-se e redobrou-se em sua
pr6pria transforma~ao ao a~ucar, como em Antonll I~-se sobre 0

21 Nadia Julian. Op. dt., p. 41.
22 Gilles Deleuze. Op. dt., p. 55.
23 Gilles Deleuze. Op. dt., p. 60.
2. Andre JoIo Antonil. Op. dt., p. 143.
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escravo, e se a~ucar ha ainda outras transforma~oes. Este vazio
leibniziano e preenchido, tambem, por tudo 0 que faltou ao traba
Ihador, ou seja, pela ausAncia de sua propria condi~ao de ser hu
mano.

Os homens fazem soffer ill cana, ofertada a eles pelo Cria
dor, para extrair dela os mais diversos prazeres. Inventam, entio,
contra ela "mais de cem instrumentos para Ihe multlplicarem tor
mentos e penas".25

Da mesma forma, 0 cassaeo, ate ser encaixotado e devorado
pela terra, sofreu pen,s e tormentos para dobrare desdobrar a
cana na Inflnita multiplicidade que ela possibilita. 0 a~ucar e se
pultado no est6mago dos que 0 comem; quanto ao cassaco "de
funto e ja no chao: I - Para rapldo acaba-Io I tudo taz mutirao". 0
a~ucar desdobrar-se-a em muitos outros produtos, praticamente
Inflnitos. 0 cassaco desdobrar-se-a na multiplicidade que seu pr6
prlo corpo pode oferecer, mesmo ap6s a morte: "quandoum orga
nismo morre, nem por isso e aniquiJado, mas Involui e, brusca
mente, redobra-se no germe, readormecido, saltando as etapas"26.
Seu organismo e dobra e, para que a multiplicidade da dobra or
gAnica se d~, " - 0 massap~, p/~rra, I e a Mata faz 5ertiio. I - E
o sol, para ajudar, se e Inverno, faz Verao I Para roer os ossos I os
vermes viram cao: I E outra vez vermes, venda I 0 glZ que os os
sos sao. I - Eo vento canavial da tambem sua demao: I - Varre
Ihe os gases da alma, levando-a (Iavando), sao. 0 corpo subterrA
neo sofre a a~o dos elementos da narratlva: "dobras de ventos,
de aguas, de fogo e da terra, e dobras subterraneas de flloes na
mlna"27.0 corpo, "como um tecido ou folha de papel, divide-se em
dobras ate 0 inflnito ou que se decompoe em momentos curvosn28

,

numa diy/sao continua, tal qual 0 a~ucar, 0 corpo faz-se multiplica
~ao. Ambos, com a tarefa de allmentar a vida que esta sempre a
desdobrar-se rumo ao inflnito.

A a~o do vento canavial a, Inclusive, refo~ada pela presen
¢a da alitera~o: "vento", "canavlal", "varre-Ihe", "Ievando-a",
"Iavando". Tal efeito sonoro remete a imagem do dobrar-se das
folhas da cana e, se 0 vento acanavlal, 0 defunto, como a cana, e
sepultado no massap~, "a famosa terra negra, adoc/cando por
excel~nc/a do ealdo sacarffero"29. Seu sangue, caldo engrossado, e
doce e percorre as dobras e desdobras de seu corpo, adocicando a
terra e servindo de allmento a outros organlsmos: 0 organismo
"envolve um meio interior que eontem necessarlamente outras

25 Idem. Ibidem, p. 143.
115 Gilles Deleuze. Cp. dt., p. 21-22.
2' Idem. Ibidem, p. 18.
28 Idem. Ibidem, p. 17.
29 Andre JoIo AntonH. Cp. cit., p. 24.
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especies de organismos, que, por sua vez, envolvem meios inte
riores que contem outros organlsmos alnda lf3O

•

o vento canavial "varre-Ihe os gases da alma", e, quem
sabe, no alto, a alma levada e lavada pelo vento possa cantar "a
gloria de Deus, uma vez que percorre suas proprias dobras, sem
chegar a desenvolve-Ias inteiramente, pois elas vao ao infinito"31.
o cantar da alma percorrendo suas proprias dobras assemelha-se
ao som do vento no canavial, agora, mals fecundo porque adubado
pelo sangue-sumo do cassaco trabalhador. E 0 dobrar-se da alma
no vento canavial dobra as folhas da cana infinitamente.
Vai haver testa na casa grande porque 0 canavial e mais fecundo,
porque 0 sumo da cana sera mais doce, porque 0 a~ucar sera mais
puro, porque todo cassaco e igual, independente do nome que
receba, de seu trabalho, e de seu soldo.

30 Gilles Deleuze. Op. cit., p. 22.
3. Idem. Ibidem, p. 13.
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