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o novo livro do Professor Dante Tringdi estuda Quinto Horacio Fla- 
co: sua vida, sua obra, suas preferencias e idiossincrasias, sua 

religiosidade, seu pensamento, seus amores. Considera autobiograti- 
ca a obra horaciana e, sobre invocar amiude o testemunho do Venusi- 
ano, apresenta, em latim e portugues, vinte e oito odes que lhe com- 
provam as afirmacoes. 

O estudo consta de nove capitulos, um dos quais estabelece 
paralelo entre Horacio e Ricardo Reis. 

Sao os seguintes os titulos dos capitulos: 1 )  Uni filho de escra- 
vo; 2 )  Poeta da festa; 3)  Codigo do vinho em Horacio e Ricardo Reis; 
4 )  Exaltacao da mulher marginal; 5) Mito e ecologia; 6 )  Critica da 
epopeia e de Homero; 7) Estetica da beleza como docura; 8) Entre 
passadistas e vanguardistas; 9) Navegar nao e preciso. 

O primeiro capitulo destaca, ao lado de fatos da vida do Poeta e da relacao de suas obras, a si- 
tuacao politica romana, da morte de Cesar a batalha de Acio, nao escondendo a batalha de Filipos, en- 
volvida, no que concerne a Horacio, "numa nuvenl de religiosidade". O professor Tringdi assinala, a 
cada passo, o que considera: 1 )  a profunda religiosidade do Venusiano; 2 )  o seu autentico lirismo; 3)  
o seu ecletismo religioso; 4 )  a sua mordidade; 5) a ideia que faz da vida e da morte, e da violencia; 6 )  
o seu culto da amizade, do amor e da "comunhao quase eucaristica" do vinho; 7) a sua nocao de fe- 
licidade. 

No segundo capitulo, "Poeta da festa", o Autor define o Poeta como um conviva satisfeito da  
festa que supoe que a vida deva ser; e define a festa, a infra-estrutura da felicidade, a virtude, o fa- 
mosissimo carpe diem, que ha vinte seculos vem comprometendo o verdadeiro sentido do epicuris- 
mo; define o que chania"~ poder do vinho", cita os modelos da festa lioraciana, que ele considera 
"quase um banquete eucaristico". 

O terceiro capitulo, "Codigo do vinho em Horacio e Ricardo Reis", conipreende duas partes. A 
primeira examina exaustivamente o sentido da festa, e sua essencia, o festim. Define o festim, cujo 
cerne e o uinho, que tem um codigo. E define e analisa esse codigo: seusprincz;bios, suas regras, seus 
elementos. 

O Professor considera a presenca de quatroprincz;bios na horaciana festa do vinho: 1) filoso- 
fico, 2 )  religioso, 3)  moral, 4 )  patriotico. O primeiro gira em torno do sentido da morte. O segundo 
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explica o sentido do epiteto que se da a si mesmo Horacio:pius. Tudo seria sagrado e religioso: a vi- 
deira, a taca, o Poeta, que defenderia "o mais indiscutivel monoteismo", o convivio, que prefiguraria 
"os misterios eucaristicos". O terceiro principio, o moral, consiste em seguir a natureza e nao ultra- 
passar as medidas. O quarto subordinaria o codigo do vinho a importancia da agricultura para o equi- 
librio economico. 

Dante Tringali documenta em Horacio vinte e quatro regras no codigo do vinho. Essas regras 
dizem respeito a todos os aspectos da festa: ocasioes, organizacao, classes sociais admitidas ao festim, 
a idade ideal, restricoes a mulher, o lugar, a qualidade do vinlio e o modus operandi: moderacao, 
amor e amizade, conversa, musica, danca, canto, folhas, flores e perfumes. Destaca a santidade dos 
dias de festa, o sentido "mistico do vinho", a suavidade do campo, a distincao entre os festins que ai se 
realizam e os da cidade; e a distincao entre o permitido e o proibido. Lembra uma incompatibilidade 
entre Liber, Venus e Marte, que e excluido das festas do Poeta, e invoca o testemunho de Homero, de 
que o vinho pode levar a loucura. Aponta o sentido das flores, que ligam ao divino o que e humano, e 
mais a efemeridade das coroas de flores, a simbolizar a efemeridade da vida. 

Na segunda parte do capitulo, o Autor focaliza o poeta ficticio criado por Fernando Pessoa, Ri- 
cardo Reis. Procura em sua poesia a presenca dos quatros principios e das regras que constituem o 
codigo do vinho na obra do Venusiano. Considera, na poesia da criatura de Fernando Pessoa, o dialo- 
go travado entre a criatura e Horacio, para determinar a natureza da dependencia que liga a primeira 
ao segundo. Inicidmente compara, analisa e discute o sentido da morte, do prazer, do vinho, da feli- 
cidade, da moral, do patriotismo e da vida. E distingue duas religioes em Ricardo Reis, uma das quais 
repudiada. Estuda, a seguir, o sentido que tem ou deixam de ter as regras do codigo do vinho no "poeta 
da decadencia", que ignora o simbolismo das estacoes, que nao conta os dias e as horas, que vive so, 
que nao se importa com as idades do homem, e a quem os deuses "concederam apenas a vila da exis- 
tencia". Dante Tringali compara, alfini, a atitude de ambos os poetas em face da razao, da paz e da 
guerra, do amor e das flores. 

O quarto capitulo, que estuda a exaltacao da mulher marginal, compreende oito itens, nos 
quais o Professor estuda minuciosamente: 1) o lirismo horaciano, dentro do contesto psicologico e 
social de Roma, e em face dos modelos gregos, e das tendencias e das preferencias do Poeta; 2) a va- 
lorizacao da mulher, comoparceira do homem; 3) os dois principios que fundamentam o lirismo 
de Horacio; 4) a dinzemio mitica do amor: a origem do mal, degradacao e elevacao da mulher, e as 
divindades de aspecto materno; 5) Venus, deusa do amor: as duas Venus, a etica no amor; 6) duas 
classes de mulheres; 7) aprostituicao como virtude; 8) a pureza do Venusiano. 

No quinto capitulo, "Mito e ecologia", Dante Tringali focaliza a funcao ecologica do mito na An- 
tiguidade e destaca: a relacao entre a poesia e o mito, de que ela provem e se alimenta, e cuja licao 
transmite; as relacoes entre o homem e a natureza, e os tres principios fundamentais da ecologia. Dis- 
corre sobre os crimes ecologicos. Em pouco mais de tres paginas, invocando, e verdade, o testemu- 
nho de Horacio, descreve o nosso tempo e sustenta a tese da igualdade de direitos. Assinala, depois, a 
relacao entre mitologia e mito; define-os e analisa os varios sentidos do equivalente latino de mito. Es- 
tuda a "mitologia sacra" de Horacio, a onipotencia de Jupiter, o "rigido monoteismo do Poeta'' e o sen- 
tido da liberdade. Lembra as Quatro Idades, opoe o mar a terra e, na terra, o campo a cidade, e chama 
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a Horacio "um dos niaiores poetas bbuolicos de todos os tenipos". Estuda, ainda, os animais e as re- 
lacoes entre eles e os deuses, e entre eles e os homens. A seguir, focaliza a guerra, o mais devastador 
de todos os agentes antiecologicos, e antes de terminar o capitulo (com uma visao geral da ecologia 
atraves dos tempos) destaca o problema da escravidao na obra do Venusiano e chama-o "precursor 
de Castro Alves". 

O sexto capitulo, "Critica da epopeia e de Homero", ressalta o pensamento de Horacio em face 
da epopeia. Destaca, principalmente, a oposicao entre poesia epica e poesia lirica, e a tendencia do Ve- 
nusiano para o "lirismo pessoal", avesso a ideologia da epopeia e aos caminhos do mar e as estra- 
das da terra. O Autor analisa rapidamente as epopeias homericas e explica-nos: 1) as razoes horacia- 
nas da repulsa, e 2) o insight horaciano. Lembra Platao, lembra Enio, lembra a antiga Historia de Ro- 
ma. Compara Homero e Vergibo, e aventa a hipotese de que Horacio "talvez influenciasse no carater 
piedoso e mistico", ostentado pela Eneida. 

No setimo capitulo, "Estetica da beleza como docura", o Autor destaca os pontos capitais da es- 
tetica horaciana: equilibrio, unidade na multiplicidade, utilidade e beleza, docura. 

Aponta a coerencia existente entre a vida e a obra do Venusiano, homem que nasceu poeta e 
quepelapoesia se orienta. O Professor Tringali percorre o caminho poetico de Horacio, das satiras, 
e seus modelos, as epistolas e as odes. Lembra o lirismo Iioraciano, por forca incompativel com a epo- 
peia. Focaliza o teatro e os sonhos horacianos de recuperacao do drama satirico. E discorre sobre a 
essencia da docura lirica: juventude, amizade, amor. 

O oitavo capitulo, "Entre passadistas e vanguardistas", sistematiza oposicoes e problemas la- 
tentes ao longo da obra: engenho e arte, gratuidade e utilidade da arte, hierarquia entre os generos 
literarios (um lugar ao sol para o drama satirico e o "lirisnio pessoal, subjetivo", que canta o amor, a 
amizade, e o campo, diferente do lirismo grandioso de Pindaro), tradicao e modernidade, chsicis- 
mo e vanguardismo, o valor daperfeicao e da disciplina como caminho, artes e arte literaria. 

O nono capitulo, "Navegar nao e preciso", documenta o sentimento horaciano em face do mar 
e a relacao entre os generos literarios e as viagens. O Professor discorre sobre as verdadeiras razoes 
que podem levar o homem a enfrentar as ondas e lembra as grandes epopeias, as grandes viagens e 
grandes viajantes, e Pompeu e Ulisses e os Argonautas. E lembra o Velho do Restelo, e Fernando Pessoa 
e Ricardo Reis, e o mais terrivel desastre ecologico, o descobrimento do Novo Mundo. 

Eni suma, a obra, de leitura bastante agradavel, em que pese a inevitavel presenca de erros ti- 
pograficos, tem grande valor documental e focaliza alguns temas que sao, e continuarao naturalmente 
a ser, fonte de inesgotaveis discussoes. 

Resta-nos agradecer ao Professor Dante Tringali por mais este ensaio, fruto de sua vasta cultu- 
ra. 
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