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N este artigo apresenta-se uma contribuicao ao estudo dos efeitos de humor no poe- 
ma VI11 de Catulo; de fato, alem do metro dessa composicao e de outros elementos 

criadores de distanciamento ironico que os estudiosos tem apontado, um outro aspec- 
to de sua forma, ainda pouco percebido, guia a leitura para essa interpretacao: o jogo, 
a maneira de anagrama imperfeito (o "hipograma", ou, mais precisamente, "cripto- 
grama", de Saussure), com os sons do nome da amada, aparentemente calado. E mais 
uma das maneiras com que o poeta elabora a jocosa diferenca entre o que se diz e o 
que, sentido e reprimido, deixa-se, porem, transparecer. 
Palavras-chave: Poesia latina; Catulo; Coliambo. 

N inguem ousara hoje negar, assim o cremos, que, no tao discutido poema VIU de Catulo, 
ha boa dose de humor; ficariamos perplexos, talvez, se alguem manifestasse hoje, di- 
ante de sua leitura, os mesmos sentimentos que o historiador ingles Macaulay dizia 

sentir, incapaz de ler tais versos sem chorar. .. (Fordyce, 1961, p. 110) ,I exemplo siginificativo 
de uma certa recepcao romantica da poesia subjetiva latina.2 Nosso objetivo ao retomar a um 

' Mas ja em 1909, Morris (apud Wheeler, 1974, p. 228-229) apontava o lado humoristico do poema, em analise algo vi- 
ciada, contudo, pelo biografismo. Por outro lado, ressalvemos que o universo (no sentido etimologico do termo) de lei- 
turas desse nosso poema e absolutamente insondavel e imponderavel, em face do que observamos na nota seguinte; en- 
tretanto, por vicios de escola ..., o estudioso tende a chamar leitores, sem adjetivacao, apenas a certo leitor "ideal", supos- 
tamente privilegiado e exclusivo, aquele esclarecido pela literatura fiiologica ... uma ave rarissima ou quase extinta em um 

' pais como o nosso. .. 
Certos teoricos da literatura argumentariam que mesmo nossa proposta de leitura nao "romantica" e datada, inserida no 
tempo, como qualquer outra, e, portanto, discutivel, alem de pretensiosa; um texto latino, como qualquer outro texto li- 
terario (como todo texto?) nao contem umaverdade atemporal que caberia ao estudioso-filologo determinar, mas instau- 
ra, como qualquer outro, o espaco de signos para infinitas possiveis (re)leituras - nao e possivel aborda-lo sem intermediacao 
de nosso proprio universo cultural. Entretanto, parece-nos obvio que ha leituras mais opacas do que outras, que perdem 
mais elementos da significacao e sectariamente deixam de lado o que nao cabe em seu esquema interpretativo - riscos so- 
bretudo das leituras sociologizantes, "feministas", "psicologicas", etc.; assim, uma leitura exclusivamente sentimental do 
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texto tao comentado e debatido e fornecer uma breve leitura de alguns elementos comicos 
desse poema, ainda nao percebidos, ao que nos conta. Para chegarmos a essa meta, porem, 
sera interessante recordar alguns indicios que apontam para uma leitura em que o jocoso, 
ainda que nao exclua o sentimental e o patetico (parece-nos que essa mescla de tons, tipica- 
mente alexandrina e, portanto, neoterica, tambem aqui se faz presente), perpassa o conjunto 
do texto. 

Inicialmente, e preciso falar do metro, o chamado "iambo manco" (coiiambo), hiponac- 
teu ou "escazao", um tnmetro iambico com um troqueu ou espondeu no ultimo pe. Como se 
sabe, essa ruptura brusca do ritmo cria um efeito de estranheza que era utilizado por seu pro- 
vavel criador, Hiponax de Efeso, para criar ou realcar o comico. Catulo o emprega em oito 
poemas, dentre os quais os de numero 22,37,39,44 e 59 sao claramente satiricos, em maior 
ou menor grau; excluindo-se o 8, que aqui discutiremos, restam os de numero 31 e 60. O 31 
dirige uma saudacao a Peninsula de Sirmio, onde a familia do poeta possuia uma casa, e o tom 
e festivo: 

Salue, o uenmta Sirmio, atque ero gaude; 
Gaudete uosque, o Lydiae h c m  undae; 
Ridete, quicquid est domi cachinnorum. (v. 12-14) 

"Salve, o encantadora Sirmio, e com teu senhor alegra-te; 
Alegrai-vos tambem, o ondas iidias do lago; 
Ride, gargalhadas, quantas em casa houver!" 

Resta o de numero 60, queixa contra alguem "de coracao demasiado cruel", em cinco 
versos, com referencias mitologicas, helenismo no lexico (leaena), adjetivo raro (libystinis) 
e um topos que remonta a Homero e Euripides. Se tendemos a ver funcionalidade no empre- 
go do coiiambo, isto e, se achamos que tal verso era empregado em poesias com algum traco 
que fosse de ironia ou festividade, este poema apresenta-nos uma incognita. Mas resta o fato 
de que em Catulo o metro e empregado prevalentemente em composicoes de certo tipo; so- 
mos levados a crer que uma certa jocosidade, comum em tantas nugae de Catulo, e a caracte- 
ristica compartilhada por esse conjunto; quanto a excecao, talvez nao seja despropositado re- 
cordar que o metro definidor da elegia, o distico justamente chamado elegiaco, tambem se 
empregou, especialmente em suas origens gregas, com outros conteudos que nao os da elegia 
amorosa latina (pensemos em Solon, por exemplo). 

Concentremo-nos brevemente nessa relacao entre metrica e tema: teria havido o senti- 
mento, entre os poetas da Antiguidade e, por certo, seu publico, de uma adequacao entre, por 

poema VI11 nao deixa espaco para o humor e a ironia, que cabe ao estudioso revelar, sem pretensoes de ter descoberto a 
chave interpretativa. Por outro lado, reconstituir dados da recepcao do leitor implicito nao e sem interesse, ainda que se 
defenda a parcialidade dessa tarefa: trata-se de respeitar a alteridade, a historicidade, a emergencia de umavoz do passado 
que difere da nossa tradicao cultural mais proxima. 
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exemplo, o metro elegiaco e seus conteudos mais frequentes? 
Pierre Grimal, em seu Le Lyrisme a Rome, da uma explicacao para o emprego do dis 

tico elegiaco na poesia de tom melancolico ou choroso: ao hexametro dactilico regular se su- 
cede um pentametro que constitui, de fato, duas tripodias dactiucas catalepticas justapostas, 
dando a impressao "d'un developpement heurte, comme brise par un sanglot" (p. 117). Horacio 
tambem aponta a associacao original do metro ao tema; o distico teria sido empregado num 
primeiro momento para a poesia do lamento: 

Versibus impariter iunctis querimonia primum (De Arte Poetica, v. 75)  

"Na uniao de versos desiguais (encerrou-se), primeiramente, o lamento ..." 

Notemos querimonia, na elegia I, 18, de Propercio, que traz a situacao elegiaca tipica: 
em metro elegiaco, num ambiente de bucojica, o primeiro verso programaticamente anuncia 
a mescla de generos, ou, se se prefere, a ambientacao bucolica da situacao elegiaca; a ultima 
palavra do primeiro heiaametro como que anuncia a interferencia generica: 

Haec certe deserta loca et taciturna querenti 

"Estes lugares desertos e taciturnos sao ideaispara quem se lamenta ..." 

Um exemplo clarissimo de que o distico elegiaco era sentido como apropriado ao 
amor infeliz, temos no mesmo Ovidio; numa epistola das H e r o i h ,  Safo, prevendo o espanto 
de seu Faon por receber dela versos elegiacos, justifica o abandono dos metros em que ela se 
especializara pela mudanca de tema - deve cantar materia adequada a elegia: 

Forsitan et qwre mea sint alterna requiras 
Cannina, cum lyricis sim mugis apta modis. 
Fkndus amor meus est; ekgiaj7ebi.k carmen; 
Non facit ad lacrimas barbitos u lh  meas. (XV, v. 5-8) 

"Talvez perguntes por que sejam alternados 
Meus versos, embora seja melhor nos ritmos liricos. 
Devo chorar meu amor; a elegia e poema choroso; 
Nao se ajusta a minhas lagrimas lira alguma". 

A ruptura da expectativa - a um ritmo dactilico regular segue-se um esquema que pa- 
rece quebrar a estutura ritmica anterior - pode, talvez, explicar nao so a adequacao do distico 
aos versos de tom tristonho como tambem, em sua evolucao, aos epigramas satiricos (parado- 
xo saboroso) e a poesia de invectiva: o efeito de ruptura certamente era sentido como apto a 
reproduzir a expressao de afetos intensos ou de uma dissonancia explorada para fins comi- 
cos. Ao falar de sua renuncia a escrever uma epopeia para se dedicar aos seus Amores, Ovidio 
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conta que comecara a compor hexametros mas que veio Cupido e roubou um pe do segundo 
verso (unum surrupuissepedem - I, 1, v. 4): o pentametro e, pois, visto como uma especie 
de hexametro de ritmo quebrado, lacunar, que, num distico, rompe com a sublimidade do 
primeiro verso (o proprio Horacio, no passo citado mais acima, compara o distico a uma pa- 
relha de cavalos desiguais, "um mais fraco" atrelado a "outro mais forte", na interpretacao de 
Rostagni), como a contraposicao ovidiana parece nos mostrar bem: 

Sex mibi sugart opus numeris, in quinque residat! (Amores, I ,  1 ,  v. 27) 

"Que a obra se me alce em seis pes, em cinco se abaixe!" 

Os verbos grifados sao empregados de forma ambigua: que a obra se inkie com seis e 
termine com cinco pes, mas tambem se e h e  como hexametro e se abaixe, isto e, desca das 
alturas a que aparentemente se elevara, com o pentametro: ao primeiro pe adequado a mate- 
ria nobre e solene se sucede um pe diverso, que cria o efeito de distorcao, um como que he- 
xametro abortado ... 

Por outro lado, verificaremos facilmente que o distico elegiaco, considerado por exce- 
lencia o metro do lamento, nao se restringe aos conteudos elegiacos; assim, seria preciso dis- 
tinguir a especializacao de uma dada forma a uma certa tematica, tal como a podemos sentir 
a partir da pratica concreta dos poetas, e sua eventual utilizacao minoritaria em outros domi- 
nios; a obsevacao e sobretudo relevante para nos prevenir contra uma demasiado supedicial 
consideracao dos generos a partir dos metros, afinal, a partir da tradicao, os poetas podem (e, 
de fato, comumente, fazem-no) jogar com as expectativas do leitor diante de um certo ritmo - 
temos um exemplo instigante na decima bucoiica, tal como revelado pela leitura de Gim Bia- 
gio Conte. (Conte, 1984, p. 13) 

Se o distico elegiaco parece apropriado aos lamentos, seu emprego nao se limita a ele- 
gia amorosa; similarmente, se o hexametro, por exemplo, e metro epico por excelencia, e os 
Antigos tentavam explicar por que13 e tambem empregado na poesia didatica, nos idiiios vir- 
@anos e em certos epigramas de Marcial. Concluamos: tambem o coiiarnbo, ritmo da joco- 
sidade, nao se reduz aos versos satiricos, apesar de ser sentido como especialmente apto a es- 
se uso. 

Para kstoteles, o chamado verso "heroico" e adequado a epopeia porque "e o mais grave e o mais amplo" e por isso 
"acoihe meihor vocabulos raros e metaforicos" (Poetica, XXIV, 154, trad. de Eudoro de Souza). Ovidio o chama degrauis 
e adequado a tratar das facanhas belicas: 

Armagraui numero uioientaque bellaparabam 
Edere, muteria conveniente modis. (Amores, I ,  1 ,  v. 1-2) 
"Armas e violentas guerras, num ritmo grave, preparava-me 
Para celebrar, materia adequada a essa cadencia". 

Notemos a arma inicial, a evocar, sem sombra de duvida, a mais celebre epopeia dos Romanos, a Eneida. 
Expressando a desistencia de compor uma epopeia, diz o poeta: 
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No entanto, se a consideracao do metro por si so pode nao parecer decisiva14 a presen- 
ca de outros elementos que apontam para uma "intencao" (no sentido da intentio operis de 
Eco) humoristica, leva-nos a ver nos coiiambos do poema Vi11 de Catulo sua feicao satirica 
mais comum. Pouparemos o leitor de uma leitura mais detalhada do poema, especialmente 
porque ja o fizemos numa dissertacao de mestrado; deter-nos-emos no que nos parece ser seu 
aspecto humoristico mais visivel, para entao acrescentarmos algo a leitura que a critica vem 
realizando nesse campo dos efeitos do-humor. 

No poema ViII, o leitor como que surpreende um momento de monologo interior em 
"Catulo", na verdade um dialogo, pois que nesse poeta o soliloquio e dramatizado na "conver- 
sa" de duas instancias de suapersona; como no poema 76, "Catulo I", atraves de pensamen- 
tos cheios de bom-senso romano, tenta levar "Catulo 2" a renunciar a uma paixao que so cau- 
sa infelicidade; como se ve, trata-se de incursao catuliana pelo genero da renuntiatio amoris 
(Cairns, 1972, p. 80) .j "Encenacao" semelhante de conflito interior se encontraria no poema 
51, se a ultima estrofe dessa ode safrca pertence mesmo a tal composicao, do que estamos 
mais do que convencidos (dentre outros motivos, por razoes formais: nesses ultimos versos se 
repete a forte aliteracao em /i/ que permeia quase todo o restante do poema). 

Depois de mencionar um passado de felicidade (destacado pela Ringkomposition), 
quando apuella e "Catulo" tinham a mesma vontade, ele se exorta a renuncia, a tambem "nao 
querer", agora que a moca "ja nao quer" - total submissao do apaixonado ao arbitrio de um 
outro que Lucrecio denunciara como um dos maleficios da paixao (De Rerzcm Natura, IV, 
1.115) .6 Como alguem que aparenta ter aprendido bem a licao de moral de um tutor, "Catulo" 
se dirige a moca: 

Ferrea czmz uestris bella zurlefe nzodis! (v. 28) 
"Ferreas guerras, com vossa cadencia, adeus!" 

Tambem Horacio aponta a adequacao do Iiesametro a esse tipo de temitica: 

Resgestae regumque ducwnque et tristia belln 
quo scribipossetzt numero, monstruuif flomenrs. (De Arte lJoefica, v. 73-74) 

"As facanhas dos reis e dos chefes e as tristes guerras, 
eni que metro se poderiam nard-Ias, mostroii Homero". 
Mas leiam-se as consideracoes de Achcar, 1994, sobre o efeito humoristico da nota dissonante propiciada pelo metro neste 
poema (pp. 17-18). 

j Um belo exemplo de que os poetas usam com liberdade e criatividade os iopicos de determinado "genero": aqui, trata-se 
de uma tentativa de retzutztiafio, cujo fracasso o leitor acompanhara ao longo dos versos. No poenia WMVI, apela-se aos 
deuses para a solucao de um conflito que parece liumanamente insanavel. 
Note-se o expressivo qniasmo. 
Quae h~ uolebas nec puella nolebat. (v. 7) 
Nunc ilh noii uolt; tu quoque, inipotens, noli (v. 9) 
O jogo com os nomes e prononies que representani amante e amada prossegue: 
Vale,puelh. iam Catzdlus obdurat. (v. 12) 
A altemancia continua entre uni e outro ressalta a discordancia, a cisao das vontades outrora irmanadas. Ve-se quao 
burilado (u&ilatum) e este poema que aparenta a espontaneidade de uma conversa consigo mesmo em tom confessioiiai. 
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Valepueliu. Iam Catullus obdurat, 
nec te requiret nec rogabit i1zuitanz. (v. 9- 10) 

Inuitam: novamente, se a moca nao quer, "Catulo" tambem nao deve querer. .. Mas os 
versos que seguem acabam revelando que, apesar do tom aparentemente decidido, "Catulo" 
continua apaixonado, dependente e atado ao passado. Preve um futuro triste para a amada: 
em interrogativas retoricas aparentes ("Quem se apaixonara de ti?", isto e, "Ninguem se apro- 
simara de ti"), com o ritmo sofrego das anaforas,parece acreditar que a garota nao sera por 
mais ninguem amada, ao passo que o tom deixa transparecer preocupacao, sofrimento, ten- 
sao. Catulo ameaca a amada com a visao de um futuro a ela cruel, mas parece chegar a con- 
clusao nao explicitada de que seu proprio destino e que se afigura penoso. Aqui, o brilho tec- 
nico dessa composicao: o poeta consegue criar "falas" de uma personagem cujo conteudo su- 
perficial e desmentido pelo modo de enunciacao, sem necessidade de apor comentario al- 
gum, adendo algum, a nao ser o verso final de todo o poema: "At tu, Catuiie, destinatus obdura". 
(v. 19) 

"Catulo" se incitara a resolucao decidida: obdura (v. 11) ; dirigira-se a sua garota di- 
zendo-se ja mudado: Iana Catullus obdurat (v. 12) ; no verso final, o imperativo volta - obdura, 
mostrando que a licao nao foi aprendida, que Catulo sofre, ama, nao esquece: em suma, nao 
deixou de querer. Assim, o verso final irradia sobre o que precede a desconfianca de que "Ca- 
tulo" expressa uma determinacao que esta muito longe dele. Mais intrigante: At tu, Catulle 
evoca o anteriordt tu dokbis (v. 14), que saberemos dirigido a moca ao final do verso. Quan- 
do se 1eAt tu dolebis, num poema em que o eu-poetico conversa consigo, de inicio se e con- 
fundido: esse tu que sofrera e Catulo; a seqiiencia do verso (cum rogaberis nul la ,  apontan- 
do para o sujeito feminino) nos diz que e a amada, ao passo que a sequencia dopoema nos 
sugere que, de fato, e Catulo ... Trata-se de um jogo sutil entre o que se diz e o que se deixa di- 
zer nas  entrelinha^.^ 

Algo, porem, deve ser notado: quem e a talpuella? Ninguem duvida de que e Lesbia, es- 
pecialmente porque apuella de sua poesia erotica e Lesbia, num ciclo comparavel ao dos 
poemas a Cintia, a garota properciana. Mas o nome da amada e calado. Aparece comopuella 
(v. 7 e 12), illa (v. 9), quae fugit (10) e tu (v. 14). E interessante que os prazeres do passado 
recordados com nostalgia sao designados tambem por uma illa (iocosa), neutro plural; as- 
sim, o verso 9 admitiria outra interpretacao que se somaria a que todo mundo, inclusisve nos, 
fazemos: 

Nunc iam illa non uolt: tu quoque impotens noli 
"Agora ela ja nao quer; tu tambem, fraco, nao queiras ..." 

Que o tema deveria ser topico, comprova-o, alem de Plauto (Truculenbs, v. 7j9-769; Baccliides, v 500-525 - exemplos 
apon~ldos por Morris apud Wheeler, 1974, p. 229) e os elegiacos, uma sentenca de Publiiio Siro: amans iratus mirlta 
menlitur sibi: no poema de Catulo, o amante, etiquetado como Catzrll~s, deixa transparecer ao leitor sua v2 auto-ilusao ... 
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"Agora (ela) ja nao quer (aquelas coisas prazerosas que mencionei...); tu tambem nao quei- 
ras..." 

Mas o que realmente nos motivou a voltar a tratar deste poema vem dito a seguir. Char- 
les Martin ve em dolebis o anagrama (e verdade que imperfeito) de ... Lesbia (Martin, 1992, 
p. 110), uma leitura que queremos referendar e desenvolver. De fato, parece-nos significativo 
que "Catulo" cale o nome da amada e a ela so se refira indiretamente:8 aparenta distanciamento; 
mas os sons de seu dolebis, anagrama "involuntario" perpetrado pelapersona Catullus, reve- 
la, em novo jogo entre aparencia e desmascaramento, que a paixao continua intensa e obses- 
siva ... Para nos, o nome da amada e tambem sugerido por outros sons que percorrem os ver- 
sos finais e que evocam Lesbia: 

doLEBIS.. . nuLLA (v. 14) 
uidEBERIS BELLA (v. 16) 
laBELLA mordEBIS (v. 18). 

Ao leitor do ciclo esses sons, reiterados, em anagramas imperfeitos ou criptogramas 
(reiteracao sonora, em anagramas, de "nomes ou palavras que nao sao pronunciados no de- 
correr da peca", na definicao de Saussure, 1978, p. 17), fazem ecoar o nome da amada: no- 
temos, sobretudo, os dois jogos fonicos finais, criados a partir de expressoes da linguagem co- 
loquial (bella, labelh), numa especie de quiasmo, se podemos empregar esse termo fora do 
ambito restrito da sintaxe. 

Ao descobrir esses anagramas, somos tomados de um ceticismo inicial e receamos, ao 
propor tal analise, estar imbuidos daquele "descarado heroismo de afirmar" que, para o Ra- 
posao de A Reliquia, "cria, atraves da universal ilusao, ciencias e religioes" ..., mas a reflexao 
sobre a estrutura do poema, com aquele desmascarar para o leitor da fala superficial do eu- 
poetico, a consideracao de que o nome da amada e superficialmente silenciado, o jogo At tu, 
Catulle (tu = Catulo), At tu dolebis (tu = Lesbia) , confirma-nos a possibilidade de aqui es- 
tar uma faceta mais sutil e particularmente saborosa de seu humor, que teria passado desper- 

R No poema IXINI, que condivide com o poeina VI11 eni mais de uma caracteritica: o soliloquio dramatizado, em auto-in- 
citacao a renuncia (v. 10-12, 14-16), um possivel eco verbal (desinis esse nriser, v. 12/Miser Catzrlle, desinas inpertire, 
Mii,  I ) ,  o topos da retlrrntiatio amoris impossivel, a sugestao de iim investimento emocional que da em nada (Onlniaque - 
ingrataeperierunt credita menti, v. 9/ E! quod zlidesperisse, perditutn dztcm, VIII, v. 2), nesta bela elegia, de notavel 
patbos, o nome da amada tambem nao e espresso, ao passo que o de Catulo, sim (Catulle, v. 5) -ela e a ingratue ... menti 
(v. 9)  e illa, um efeito de distanciamento que jiilgamos comparavel ao do poema VIU. Em leitura que leve em conta o ciclo 
de Lesbia, Illu evoca, ao lado das conesoes iiitertestuais, essa amada cujo nome se silencia. Mas nem e preciso dizer que, .. 
ao contrario do que ocorre no poema VIII, nao ha sinal de jocosidade, o tom e elegiaco no sentido primeiro do termo, e a ' 
mudanca de metro (o coliambo pelo distico elegiaco) parece sinalizar para a diferenca de !om: estamos longe do tom li- 
geiro e por vezes francamente Iiumoristico de certa producao elegiaca da epoca de hugusto. E ciirioso que illa(n2) tambem 
designe a amada no poema XCII, apos o nonie Lesbia ter sido expresso duas vezes, em contraposicao a ego (Lesbiu mi ... / 
Lesbia nze ..., v. 1-2) e venha salientado, o lado do nome proprio, no poema LVIII: Lesbiu il/u,/lliuLesbia, em quiasmo. ':. 
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cebida aos estudiosos da obra de Catulo. 
AO inves de falarmos em "anagrainas" inlpei-feitos, poderiamos tomar ao mesmo Saus- 

sure sua definicao de "liipogramas", uni dos varios termos que o linguista empregou, em cu- 
riosa vacilacao quanto a terminologia, para destacar uni fenomeno percebido especialinente 
no verso saturnio latino: 

(...) trata-se airzda no 'hipogranza" de sublinhar um tzome, urna palavra, esforcando-se 
p o r  repetir-lhe as sihbas, e damio-lhe unza segurzda nza~zeira de ser, jkticia, acrescentada, 
por  assim dizer, a forma original dapaluvra (p. 14). 

Talvez menos evidentes, mas dignas de nota estas outras reiteracoes fon i~as :~  

Fulsere quondam candidi tibi soles. (cf.: dolebis) 
Cum uentitabas quo puella ducebat 
Amata nobis quantum amabitur nullu. 
Ibi illa multa tum iocosa fiebant, 
Quae tu nolebas nec puellu nolebat. 
Fulsere uere candidi tibi soles. (v. 3-8) 

Notaveis as assonancias em /a/, /e/  e /i/, as vogais do nome Lesbia. 
Alguns numeros sobre a.repeticao de sons que recordariam, no conjunto, o nome si- 

lenciado mas presente pela evocacao criptografica: 

le(s) - oito vezes (Catulle, duas vezes; soles, duas vezes; iolebas; nolebat; dolebis; scelesta); 
note-se que eni tres passos vemos surgir toda a silaba inicial les (v. 3,8 e 15); 
bi - doze vezes (tibi, tres vezes; nobis; aniabitur; ibi; rogabit; dolebis; adibit; amabis; basiabis; 
niordebis; 
a - notavel: amata nobis quantum amabitur nulla (v. 5) 
Ibi iiiu niulta tum iocosa fiebant (v. 6)1•‹ 

Pode-se ainda ressaltar a presenca de outras associacoes (como os sons ba e be, rei- 
terados cinco e duas vezes, respectivamente; a forte repeticao dos / I ,  em dez palavras), mas 
pessoalmente preferimos focalizar a evocacao do nome Lesbia nos versos finais do poema, a 
nosso ver uma evidencia, cujo sentido ja interpretamos. 

Se nossa leitura e correta, o jogo fonico do poema VI11 de Catulo e absolutamente se- 
melhante ao identificado por Saussure em sua analise de versos latinos e gregos: reiteracao, 

Levou-me a essa analise uma 0bsem;icao sobre a forte presenca dos / 1 /, feita por meu aluno Jose Carios Bacarat Junior, a 
quem aqui agradeco. 

' O  A quantidade, como se ve, nao prepondera sobre o timbre da vogd a ponto de excluir certos sons do anagramatico; ja o 
observara Saiissure. 
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pela evocacao dos sons que o compoem, de uma "palavra-tema", geralmente um nome pro- 
prio, quase criptografica, ainda que certamente mais evidente para os leitores da Antiguidade, 
superiorniente sensiveis a parte material dos signos de uma literatura feita para ser lida em voz 
alta. 

Uma associacao que nao encontramos em Saussure, mas que nos parece relevante: sa- 
be-se que nos hinos religiosos e situacoes de discurso similares bem como na poesia amoro- 
sa dos latinos, pode-se identificar um outro tipo de reiteracao fonica, de matiz originalmente 
religioso, comparavel a do "hipograma", cuja origem, na expressao cautelosa de Saussure, 
pode ter sido tambem religiosa:" como ja apontamos em trabalhos anteriores, no chamado 
"Hino a Venus" de Lucrecio, bem como no poema LI de Catulo ou em trecho do canto quarto 
da Eneida, reiteram-se obsessivamente os sons que evocam a segunda pessoa, tu ,  seja atraves 
da repeticao do pronome em varios casos, seja atraves dos sons no interior de outras pala- 
vras, o que geralmente se associa com uma forte aliteracao em /V. Ilustremos com versos de 
Lucrecio (assinalamos em negrito a reiteracao direta ou indireta do pronome de segunda pessoa 

. do singular em varios casos, e em itaiico a aliteracao em /V nao assinalada nos pronomes): 

per te quoniam genus omne anirnantum 
Concipitur, uisitque exortum lumina solis: 
Te, dea, te fugiunt uenti, te niibila caeli, 
Aduentumque tuum; tibi suam daedala telius 
Summitt it flores; tibi rident aequora ponti, 
~lacatz~m~ue nitet diffuso liirnine caeluni. ( I ,  v. 4-9) 

Pois que e atraves de ti que toda especie de seres animados 
e concebida e contempla, ao nascer, a luz do sol: 
de ti fogem, o deusa, de ti os ventos, de ti as nuvens do ceu, 
e de teu adverzto; para ti, suaves, a industriosa terra 
produzJores;para ti sorriem os phinos do pehgo 
e sererzado se inunda de h6.z o ceu. 

A evidente reiteracao fonica dos sons evocativos da segunda pessoa mostra que o prin- 
cipio da composicao em anagramas na poesia dos Antigos, defendido por Saussure (para 
quem ate na prosa os escritores pareciam obedecer ao exercicio do criptograma da palavra- 
tema) , I 2  nao e, afinal de contas, fenorneno tao singular a nos fazer ceticamente pensar em ex- 
cessos interpretativos; veja-se como o texto de Lucrecio (aceite-se ou nao a analise do lin- 

' I  "A razlopode ter residido na ideia religiosa de que uma inovacao, uma prece, um hino, so produzia efeito com a condicao 
de misiurar as silabas do nome divino ao testo". (1978, p. 22) 

I *  Entre hesitacoes e cautelas, uma afirmacao mais enfatica (e, sem duvida, equivocada em seu esagero): "Desde os mais an- 
tigos monumentos saturninos ate a poesia latina que se fazia em 1815 ou 1820, nao houve jamais outra maneira de es- 
crever versos latinos senao parafraseando cada nome pro-prio sob as formas reguladas do hipograma ...". (Starobinski, 
1974, p. 90) 
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guista, que ve ao longo de toda a invocacao o criptogrania de Afrodite) insiste numa serie de 
sons que parecem presentificar a forca divina da deusa invocada na propria composicao. Si- 
milarmente, no poema LI de Catulo o poder de Lesbia sobre Catullus e realcado pela enfase 
na segunda pessoa e, no poema VIU, criptograficamerite, na evocacao do nome ausente da 
puelh. 

Por outro lado, esse aspecto verdadeiramente Iudico da poesia nao era trascurado pe- 
los alexandrinos, e nao o seria pelos neotericos. Ilustremos com acrosticos que a critica re- 
cente descobriu em Aratos e Virgilio. O primeiro, num passo dos Fenomenos, traz: 

T E T ~ ~ T O V  EK TP L T ~ T O ~ O  ~ O W C  & ~ E V ~ V O V  Exouaa 
' H i  VOTOU &~P~UvET'  4 USa~oc tyyuc EOVTOC. 

~i S i  K' &TI' &p$o~Epwv K E P ~ W V  T ~ ~ T O V  qpap 6youaa 
p r j ~ '  ~ ~ L V E U ( S T ~ < ~  prj9' Un~iowaa $a~ivq, 
&hh' bp9ai E K ~ T E P ~ E  n ~ p  iyvapn~wai K~paTai, 
i0TrEpiOi K'  ~ [ V E ~ O L  K E ~ V T ~ V  ~ E T &  V U K T ~  $EPOIVTO. 
(Fenomenos, v. 783-791) 

A descoberta desse acrostico (o adjetivo 8,BZ, que inica o verso primeiro desse tre- 
, cho, e retomado pelas primeiras letras dos versos seguintes) foi feita'por Jacques, em 1960, 

segundo Farrell (1991, p. 82); ora, Virgnio, imitando esses versos, tambem cria um acrostico, 
com sua "assinatura": 

Luna reuertentis cum prinlum colligit ignis, 
si nigrum obscuro comprenderit aera cornu, 
Wlximus agricolis pelagoque parabitur imber; 
at si uirgineum suffuderit ore rubentem, 
Wntus erit; uento semper nibet aurea Plioebe. 
Sin ortu quarto (namque is certissinius auctor) 
Pura neque obtusis per caelum ibit, 
totus et iue dies et qui nascentur ab iiio 
exactum ad mensem pluuia uentisque carebunt, 
uotaque seruati soluent in litore nautae 
Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae. (Georgicm, I, v. 427-437) 

Na traducao de Odorico Mendes (com alguma modernizacao da grafia): 
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"Se, as luzes recobrando, abraca a Lua 
Com atro corno a cerracao, tormenta 
Se apresta ao mar e i terra; mas, se as faces 
Cora em pejo virgineo, o vento e certo: 
Sempre ao vento enrubece a loura Pliebe. 
Se pura ao quarto assomo, o que nao falia, 
Ja das pontas nao roniba se espacea, 
O mes, desde esse dia ate que finde, 
Sera tranquilo e estivo; os nautas salvos 
Promessas pagarao na praia a Glauco, 
A Melicerta, InOo e Panopeia". 

Esse acrostico foi descoberto por Brown em 1963, sempre segundo Farrell. A "chave" 
de leitura encontra-se no adjetivopura, traducao virgiliana para o ~ a o a p r i  de Aratos, indi- 
cando por onde se inicia a leitura; no poema latino, de baixo para cima, pulando-se um verso 
a cada formacao da silaba inicial de seu nome, Publios VergiliusMaro. Evidentemente, o fato 
de que esse acrostico ocorra num trecho em que Virgiuo imita de muito perto, reelaborando, 
um predecessor da a esse "tour de force" um sabor especial: o poeta, rivalizando com Aratos, 
deixa a marca pessoal, a evocacao de seu nome proprio!, ate mesmo no aspecto mais ludico 
da poesia do imitado ... Note-se, por outro lado, que no trecho aparece o adjetivo zcirgineum; 
tem-se discutido se na epoca do poeta ja se associava o seu nome a uirgo, "virgem" (a vida de 
Donato, 35, 11 e a de Servio, 7-8, nos dizem que por sua vida proba, Virgilio, ou melhor, Ver- 
gilio, era dominado F i a p e ~ v i a c ,  "filho de urna virgem"? "virginal"?, por uma associacao 
falsa com uirgo - embora a exata significacao dada ao apelativo seja objeto de polemica); se 
aceitamos essa interpretacao, a presenca do adjetivo aqui funciona como um outro "sinalizador" 
para a descoberta do acrostico. l 3  

Apontemos mais um acrostico virgiliano (mas desta vez ignoramos quem o detectou 
pela primeira vez), desta feita na Eneida, no episodio em que se abrem as portas do templo da 
Guerra: 

Mos erat Hesperio in Latio, quem protinus urbes 
Albanae coluere sacruni, nunc maxima rerum 
Roma colit, curn prima mouent in proelia Martem, 
Siue Getis inferre manu lacrimabile beiium. (VII, v. 601-604) 

'"um livro recentissimo, James O'llara (1996) aponta a provavel relacao etimologica a que o poeta aludiria aqui entre o 
nome I'ergilins e uirgo. Com certa cautela, sugere que a expressao certissinzza a u t o r  "pode tambem sugerir, secunda- 
riamente, a nocao de um 'autor' literario" (p. 264). Outra observacao desse autor (p. 36) parece-nos trazer indicio su- 
plementar para a comprovacao do jogo de Virgilio coni seu propio nome: Aratos inicia o poemaknonzenos, imitado pelo 
poeta laiino, evocando seu nome (appq~ov, v. 2). 

Chssica, pio Paulo. \I. 9/10, n. 9/10, p 173-186, 1996-1997 183 



"Havia i im costume no hesperio Lacio, que sempre as cidades 
Albanas, sagrado, ciiltivararn, agora a mais poderosa de todas, 
Roma, cultiv-, .. quando , . excitam Marte para os primeiros combates 
Ou (se preparam para) levar aos getas a lacrimante guerra...'! 

Em Lucrecio, os estudiosos apontam, entre outros, este curioso jogo de palavras do 
elogio a Epicuro, que sugere a etimologia de superstitio, a monstruosa supersticao que teria 
sido vencida pelos ensinamentos corajosos dos epicuristas; antes do filosofo grego, a "reli- 
giao" aterrorizava os mortais, do alto do ceu, com seu aspecto horrivel: 

Quae caput a caeli regionibus ostendebat, 
Horribili super aspectu niortalibus instarzs. (De Rerm h'atura I, v. 65-66) 

"Que das regioes do ceu mostrava a cabeca, 
ameacando de cima os mortais com seu horrivel aspecto". 

Aqui, Lucrecio ataca o religio, identificada a superstitio, evocada esta por sons que lhe 
tracam a etimologia: quodsuper (in)stat (West, apud, Kenney, 1974, p. 2 1). Dessa forma, as- 
sociando "religiao" a "supersticao" e decompondo esta ultima palavra nos elementos que re- 
velariam sua acao nefasta sobre os homens, Lucrecio insiste tambem de forma mais sublirninar 
nos maleficios de um conjunto de crencas que a doutrina epicurista pretende denunciar e 
substituir pela explicacao racional do universo. 

Esse aspecto da poesia de fatura alexandrina pode parecer a primeira vista mero exibir 
de habilidade, arroubos de tecnica para criar prazer ludico sem maior importancia para a sig- 
nificacao, mas a analise do trecho das Georgicas e, sobretudo, do poema VIII, mostram-nos 
que efeitos brilhantes grandes poetas podiam extrair desses nada inocuos jogos com as sono- 
ridades. Assim, nenhum estudioso da poesia greco-latina deve ignora-los nem deixar de in- 
terpreta-los como elementos importantes da significacao. 

Concluamos: no poema VI11 de Catulo, ouve-se pelo menos mais uma voz, alem das 
duas que estabelecem o soliloquio dramatizado com que Catullus se incita a si mesmo a re- 
nuncia - uma voz que revela ao leitor o carater auto-ilusorio da renuncia de Catulo e que e 
criada por astucias da forma. Se a repeticao do incitamento a resistir, a tenir bon, e um dos 
elementos a "sinalizar" para essa leitura, o e, igualmente, porem de forma mais siitil, quase 
criptografica para nossas leituras silenciosas da poesia antiga, o recurso ao anagrama: ecoan- 
do sons do nome de Lesbia com certa insistencia, quando esse nome e supostamente calado, 
o eu-poetico trai o amor nao refreado, desdiz-se, contradiz-se, numa transparencia ironica 
criada com sutileza genial. 

VASCONCELLOS, P. S. Effets d'hiimour dans le VI11 poeine de Catulle. Chsica, Sao Paulo, v. 9/10, n. 91 
10, p. 173-186, 1996/1997. 
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D ans cet article, on presente une contribution a I'etude des effets d'humour dans le 
poenie VI11 de Catuile. En fait, outre le metre de cette piece d'autres elements que 

les savants ont signales, un autre aspect de sa forme, encore peu apercu, guide I'in- 
terpretation dans les sens de I'(a11to) ironie: le jeu, a maniere d'anagrammes imparfai- 
tes (les "hypogramnies" de Saussure), avec les sons du noni de l'aimee, apparenlment 
silencie. C'est une des facons avec lesquelles le poete cree la difference humoristique 
entre ce que I'on dit et ce qui, senti et reprime, se laisse, toiitfois, transparaitre. 
Mots-cles: Poesie latine; Catuile; Coliarnbe. 
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