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Thls essay Intends to stabllsh me mylh o1 Aeneas as the reason of some dlflculty that me eleglacs 
tound to touch thelr very lheme-love. as s w n  In the woik o1 sextus Propertlus. Conslderlng that hls 
leaving Dldo behlnd slgnliies the overcomlng o1 Love's vulnerablllty In tlie Rornan clvlllzatfon, ll's shown 
thal once for all the hlgher deslgns o1 Juplter are prefernble and more Importnnl even when Love may 
come from a goddesg from so neer A petson to Aeneas as hls mother Venus. Then R's shown that 
ihere's R necessary Ilnk hetween lhe eleglac rnode and peace as a atheme nnd as a mrtnner o1 
opposlnq 10 lhe epic wer-llke suhlects. Nalve AS ll may he. 1-ove belongs to lhe dlvlne sphere in whkh 
everyihlng allve 1s presewed. thla dlvlnlty. lha1 lhe Romans recelved from the Greeks. 1s what Is most 
cArwl10 bv lhe eleqlars. in me p m n  And Rqure d Venus. molher o1 Julla race. 



Ah. happy. happy boughsl that cannot shed 
Vour leaves, n u  ever bld the Spdng adleu. 

And. happy n m l o d i ~  unwearied. 
For ever plplng mngs for ever new; 

More happy bvel more happy. happy lwel 
Fw evec watm end stlll to be enjofd, 

For ever pantlng. and for ever ywng: 
AI1 breamlng human passloo lar above. 

Thaileaves a heait hlgh-sonowful and doy'd. ' 
A bumlng forehead. and a parching tongue. 

(John Keats) 

O que se propbe falar toca o que por natureza 4 inefavel, pelo que, falado, se faz 
nefando: o Amor. que. nestes coevos tempos. pode ser desgracadamente-nefasto. O 
outro. fisco, o do Amor como tema. A o pr6prio fato de ser tema, coisa posta, alheia a 
sua intrinseca humanidade, e. por outro lado. na va aspiracao de Amor dar-se como in- 
tensidade. desagua em diluldas solucoes sentimentais. Entenda-se. pois, de imediato, o 
Amor c m  exibicao da fundamental condicao segmentada do Homem, ja que A manl- 
festacao de uma carencia (falta e precisao) do outro pelo fato mesmo de ser o Homem 
limitado. sexuado (sexo: radical 'sec-. de "cortar, "dissecai'), e tambbm entenda-se 
Amor a contraparte da mortalidade do Homem. feliz forca fecundante. genetriz e pre- 
servadora da vida '. Este. digamos. seja um primeiro aspecto da condicao amorosa do 
ser humano. 

Com isso em mente, o que se quer mostrar A o fundamento mitico da significacao 
do Amor na civilizacao romana. enquanto Estado e ImpBrio. E revelar como o mito redi- 
vivo, quer dizer, a poesia, capta e instaura essa significacao que, neolatinos. herda- 
mos. O mito essencial A o de Eneias, que origem das origens dos romanos, A tambAm 
a filiacao romana de V&nus, tal como ocorre em Vergflio e Ovldio. Em seguida. vai-se 
tentar interpretar o sentido da elegia erotica de Prop6rci0, o Amor enquanto exerclcio 
verbal (e ficclonal) mas polltico. ainda que diflcil. 

Tanto o canto IV da Eneidai quanto a Heroide Vil de Ovldio revelam a poslcao 
primordial do Amor em Roma. Troiano derrotado. EnBias persegue seu divino fado de 
estabelecer outra civilizacao. que nao s6 substitua a primeira. mas a supere. por na0 
carecer daquilo cuja falta fora a rufna daquela. Para tanto. para tal aprimoramento. o 
heroi enfrenta como que uma s6rie de provas inicWcas. das quals o epis6dlo em Car- 
tago 4 O mals relevante. pois, enttlo 6 quando ele se depara com o problema amoroso. 

i - Cl. "c desse modo que tudo o que 4 mortal se conserva. e n8o pelo talo de ser0 mesno co- 
mo 6 que 6 divino. mas pelo falo de deliar o que parte e envelhece um outro ser novo. tal qual ele mes- 
mo eta 6 por esse melo, 6 S6crates que o mortal parucipa da imortalldade. no corpo como em ludo o 
d a :  o Imortal por4m 6 de outro modo. NBo le admires portanto de que seu proprio rebento. todo ser 
por natureza O aprede: B em vlrtude da imortalldade que a todo ser essa zelo e esse amor acompa- 
nham" Plat Symp. 208 b; trad. Cavalcante de Souza). 



cuja superacao exaure a substancia de seu caracter troiano e o dirige ao que ser6 o 
romano 2. EnAias comparticipa da queda de ilion, de maneira evidente, enquanto conci- 
dada0 e soldado, e, de maneira tacita, enquanto filho de VAnus, deusa de quem o devo- 
to Paris foi um dos Inexoraveis p6bs tragicos causadores da queda da cidade. Veja-se 
oportuna fala de Jarbas, quando sabedor dos amplexos de Dldo e En6las: 

"Femina..conubia nostra 
reppulit ar Qominum Aeneam in  regna recepit. 
Et nunc ille Paris cum semiuiro comitatu, 
Maeonia mentum mitra crinemque madentem 
subnixus, rapto potitur: nos munera templis 
quippe tuis ferimus famamque fouemus inanem." (Aen IV 21 1-8) 
"Mulher ... as bodas repulsou-nos, 
No reino admite por senhor a EnAias! 
E esse Paris, guiando uns semlviros, 
Guedelha madida em meonia mitra 
Sob o mento enlacada, o rapto logra: 
Templos encher-te, fomentar nos baste 
EstArii nome!" (trad. de Manuel Odorico Mendes). 

E imperioso observar a tragicidade, moira de Paris, mesma de Tr6ia, dilacerada entre a 
necessidade sem lei da forca amorAve1 de Venus, Deusa, e a circunstancia beligerante 
do conflito com os Atridas, amados de Ares. Este dilema - AmorlCivismo - A o que 
EnAias supera; este mesmo, como a Tr6ia, A o que perde a Dido, submissa as malhas 
entretecidas por V&nus, aprazfvel, e Juno, ux6ria. O her6i pretere a funesta dicotomia, 
exortado por Mercurio, a mando de Jupiter, evlando assim o confronto iminente com 
Jarbas: 

"Bella tument; bellis peregrina et femina temptor 
Vixque rudis portas urbis et arma paro;" (Ov. Her. VI1 121-2) 

"Guerras fermentam; por guerras, estrangeira e mulher, sou ameacada, e a custo 
apronto portas e armas de rude cidade" (traducao nossa) e na Eneida: 

"Quid moror? an mea Pygmalion dum moenia frater 
destruat aut captam ducat Gaetulus larbas?" (Aen IV 325-6) 
"Que mais me falta? que os fraternos muros 
Pigmaliao me tale? que A Getulia 
Seu rei me leve escrava?" (trad. Manuel Odorico Mendes) 

Todo Instante crucial que, intenso e agudo, A o momento de decisso na vida de alguAm, 

2 - Cf. AI puer Ascanlus. cul nunc cognomen lu10 
Addltur (Ilus era& dum res stetlt Illa regno). 

"AscAnio. que hoje lu10 cognominam (110. enquanto florente hlon se leve) (Verg. Aen 1 267-8; 
bad. Odorlco Mendes). Independente da veracldede etlmol6glca, a expresdo de Verglllo Iconlza a des- 
cend6ncla bolana da gens lulia, e sua progressAo ao carater romano, expllcltado. allds. pela vlagem 
de EnBlas a16 seu Ingresso no LAclo. 



A arcaicamente considerado aparicao divina. Vlrgnio, nao sendo embora arcaico, 6 poe- 
ta, em contacto, pois, com a profundeza das forcas eternas e do Ser romano. e perce- 
bendo a natureza do Mito, concebe a decisao de EnBias, como suma presenca de Jupi- 
ter: 

"Quid struit? aut qua spe inimica in  gente moratur 
nec prolem Ausoniam et Lauinia respicit ama? 
Nauiget! haec summa sst. hic nostri nuntius esta" (Aen IV 235-7) 
"Que faz7 que espera entre inimiga gente? 
Nem lhe importa Lavino e a prole ausbnia? 
Navegue: em suma, esta a mensagem; parte."(trad. Manuel Odorico Mendes) 
diz ele a Mercurio, arauto dos Deuses: 

"...Tu nunc Karthaginis altae 
fundamenta locas pulchramque oblite tuarum! 
Ipse deum tibi me claro demittit Olympo 
regnator, caelum ac terras qui numina torquet;"(Aen IV 265-9). 
"Que! lancas de Cartago os alicerces 
E lindos muros maridoso tracas? 
Teu reino, ah! tudo esqueces! O alto nume, 
Cujo acenar abala o Olimpo e o mundo, 
Veloz do claro p61o a C me envia ..." (trad. de Manuel Odorico Mendes). 

A alteza de tal presenca, estabelecida por summa, pelo majestatico nostri, por mag- 
num imperium (v. 239-40). por regnator deum, marca, alem da gravidade da de- 
cisao, o decoro, a decencia proprios da divina missao de EnBias, a que se deve sub- 
meter e resignar-se. Entretanto, esta A s6 a parte final e reta, pois vem de Jupiter, de 
um recurvo percurso intencoes iniciado por Venus: esta inflama Dido, que acolhe 
Eneias, de cujo amplexo, pela Fama, Jarbas se torna conhecedor, pelo que impreca 
a Jupiter, seu pai. A superacao da vulnerabilidade amorosa de Eneias. ennllanto troiano 
como PBris, A nao ceder a imediatez do arrebatamento amoroso com Dido. Compreen- 
de-se, assim, a razao de VAnus, Deusa sua mae. nao lhe manifestar diretamente para 
demovA-lo da rainha de Cartago no Ambito religioso do Mito, tal aparicao significaria a 
presenca do amor como efeito e experiencia, como estar amando Dido. De fato, no 
cantor I, VAnus aparece ao flho. ja em Cartago, na figura de uma cacadora espartana: 

"uirginis os habitumque gerens et uirginis arma 
Spartanaa.." (Aen 1 31 5-6) 
"Virgem no trajo e aspecto, em armas virgem 
Lacena;" (traducao de Manuel Odorico Mendes) 
e reconhecida, parte sem.dizer-lhe as razoes: 

"...I118 ubi matrem 
anouit. tali fugientem est uoce secutus: 
'Quid natum totiens, crudelis tu quoque. falsis 
ludis irnaginlbus? Cur dextrae iungere dextram 
non datur ac ueras audire et reddere uoces?' 
Talibus incussat gressumque ad moenia tendit. 



At Venus obscuro gradientis aere saepsit, 
et multo nebulae circum dea fudit amictu. 
cernere ne quis eos neu quis contingere posset 
moliriue moram aut ueniendi poscere causas. (Aen 1 405-1 5) 

"Ele atrels da mae fugiente, 
Reconhecendo-a, brada: 'Por que o filho 
com tais ficcoes, cniel, enganas tanto? 
Ligar destra com destra, ouvir-te As claras, 
Conversar-te em pessoa me A defeso?' 
Tal a argui, e As muralhas se endereca. 

Ela porem de ar fusco os viandantes 
Tapa e os embuca em nbvoa, que enxerga-10s 
Ou tocar ningubm possa, nem dete-los 
Ou da vinda informar-se." (trad. de Manuel Odorico Mendes). 
Em Ovfdio, Dido roga a Amor, filho de Vi3nus. que enlace o duro irmao: 
"Parce, Venus, nurui. durumque amplectere fratrem 

Frater Amo r!..." (Ov. Her. VI1 31-2) 
"Poupa, Venus, a nora e tu, Amor, seu irmao, enlaca teu duro irmao" (traducao 

nossa) e o editor, exatamente nesse passo, observa: "En s'attachant lui, il lui com- 
muniquera de I'amour pour Didon 3". Consequentemente, o eleglaco estabelece explici- 
tamente a impassibilidade amorosa do filho da Deusa do Amor, logo adiante: 

"Matris ab ingenio dissidet ille suae" (Ov. Her VI1 36) 
"Dos dons de sua mae afasta-se ele" (traducao nossa). A pietas de Eneias ma- 

nifesta-se como sanidade ao morbo erotico que afetara Dido: 
"At regina graui iamdudum saucia cura 
uolnus alit uenis et caeco carpitur igni" (Aen IV 1-2) 
"J6 traspassada, em veias cria a chaga, 
E se fina a rainha em cego fogo." (trad. de Manuel Odorico Mendes) e prosse- 

gue seu fado e viagem, decidido, resoluto; o termo usado por Virgilio e Ovldio para de- 
signar essa condicao de EnAias A o mesmo adjetivo certus deverbal de cerno'dicer- 
nir', por sua vez cognato do verbo grego krlno cuja aciio A krlsis. ruptura: 

"lnterea medium Aeneas iam classe tenebat 
certus iter fluctusque atros Aquilone secabal' (Aen V 1-2) 
"Flrme o herbi jh dirige ao meb a frota, 
Com a Aqullao talhando as negras'vagas; (trad. de Manuel Odorico Mendes) e i' 

"Certus es ire tamen miseramque relinquere Didon. 
Atque Idem uenti uela fidemque ferent? 
Certus 8s. Aenea. cum foedere soluere naues ... ?" (Ov. Her VI1 9-11) 



"Estas decidido, entao, a partir e deixar a infeliz Dido7 os mesmos ventos as ve- 
las levarao e tua promessa? estas decidido, Endias, a desatar o teu pacto e os na- 
vios7" (traducao nossa). E En4ias navega decidido e v@ brilhar o fogo (ignem. Aen V 
2) que incinera Dido, sem que ele saiba. e que 4 o mesmo fogo (Aen IV 2) que por ele 
ardia nas veias dela. A dureza inconcussa hd de'ser aos latinos, nao a seriedade estAril 
dos que renegem o venusto e o agraddvel antes mesmo de sua aparicao e feliz exercf- 
cio, mas a ardua devocao a mais aitos e distantes Deuses, sob cuja influencia se er- 
guem os ediffcios da nossa realidade. 

Essa 4 a conting&ncia mitica, portanto sensfvel, do exercfcio poAtico de 
PropArcio e 4 a causa de sua dificuldade, que 4 tanto maior, quanto mais o poeta, uma 
vez pertencente ao cfrculo de Mecenas, deva consoar sua atividade po4tica a atividade 
polftica de Augusto. A maneira imediata de efetivar-se tal consonancia era a poesia Api- 
ca, afeita, segundo se pensava na Apoca e muito se pensou depois. aos desfgnios bAli- 
cos e imperiais de Otaviano e quem quer que seja 4. A maneira mediata era a colabo- 
racao dos poetas na restauracao. propugnada pelo imperador, dos antigos valores mo- 
rais e religiosos, j6 em dissolucao, do povo romano. Dimensoes respectivas da vida mi- 
litar e da civil, perfazem o universo, oficial ao menos, da vida romana e sao literalmente 
as pre-scricoes daquilo que convinha escrever. Em tal universo, portanto, nao hA lugar 
para o tema amoroso de forma positiva, sem implicacoes, como s6 celebracao, mas, ao 
contrfirio, ele mesmo 6 o modo por que se recusa aderir aquela politica. Aparentemente 
ingenuo, o Amor, enquanto manifestacao do sagrado e do eterno, subverte as perspec- 
tivas dos projetos arrazoados e das experiencias cotidianas e consensuais, fazendo 
expandir-se o ambito pessoal dos amantes a ponto de coincidir e harmonizar-se com a 
totalidade das forcas regeneradoras da vida e com a totalidade do Mundo: 

In her a particular and magnficent form of existence is regarded as divine. Because she denotes 
a permanent reality which draws everything into her power, and bestows her spirit and impresses her 
character upon the wohole realm of the elemental and the living. she is a world - and for the Greeks this 
means a divinity. And what is the quality of this eterna1 being? It is the ensnaring. heart-winning splendor 
in which all things and the whole worid stand before the eye of love. the rapture of propinquity and fusion 
into oneness, whose magic draws the contact of of limited creatures into boudless dissolution ... Every- 
thing chaming, winning. and amiable, be it figure or gesture. speech or action. is named aRer her (epa- 
phroditos in Greek, uenustus in Latin) 5... Here the notion of divine essence and power proceeds not 
tom the desinng subjed (as in the case of Eros) but form the beloved object Aphrodite is not the loving 
one: she 1s the beauty and smlling charm; she enraptures. Note the urge to take possession comes first 
but rather lhe magic of an appearance that draws irrestibbly into the ravishment of union '". 

Multo mais do que aspecto filosofico, esta seja a totalidade do Amor, seu carater 
mais substancial e amplo, em que se identificam a VBnus invocada por Lucr4cio. a can- 
tada por Virgilio, e todos os Ifricos e elegfacos, como a Deusa unica, designada pelo 

4 - A vinculaclo da 4pica com tema b6lico 4 legado da prbpria Iatinidade: nas suas origens gre- 
gas. a Bplca apresenta conio tema principal. na Illade. a c6lera de Aquiles, e na OdissBle. as muitas 
errlncias de Ullsses. 

5 .- Otto. 1983: 100. 
6 OUo. 1983: 101. 



mesmo nome de Venus, forca cosmica de perpetuacgo em estado de etema pothcia, 
que todos os que sao verdadeiramente poetas fazem brilhar, ainda que num Atimo e a 
despeito de suas pessoais conviccbes. A obra de PropArcio, nesse sentido, e na cir- 
cunstancia hist6rica do mecenato de Otaviano, A, a seu modo, o esforco de inscrever- 
se nessa tradicao miuco-poetica, com o que recusa aquele servico Apico e aquele CURO 
oficial, pelo menos ate a publicacao do seu quarto livro. 

Como todos os que entenderam o sentido hisutrico da latinidade e do classico em 
si, que s6 foi posslvel com a Pax de Augusto, PropArcio anseia filar-se ao que entao ja 
A tradicao, representada pela cultura greco-helenlstica, sem, no entanto, abdicar do 
carater romano, mas, ao contrdrio, colaborando no sentido de que tal tradicao viesse a 
ser Greco-Romana. A primeira elegia do livro III articula essa ansiedade de participar 
da tradicao ao aspecto amoroso, vale dizer, nao belico, por realizar uma por meio da 
outra, dialecticamente. O legado helenico A presentificado pelos nomes de Callmaco e 
Filetas, invocados no primeiro verso e o ingresso iniciatico - in ire, v. 1; ingredior, v. 
3; ingressi, v. 6 - tem como ambito, como lugar onde se ingressa, o sagrado bosque 
da poesia - uestrum nemus, v. 2 e antrum, v. 5 - e ocorre na medida em que ali- 
menta a latinidade com os metros gregos: 

"...primus ego ingredior puro de fonte sacerdos 
Itala per Graios orgia ferre choros 7." (Porp. III 1,3-4) 

"sou o primeiro, sacerdote de pura fonte, a comecar trazer as dancas gregas aos 
mist6rios itdlicos (esta bem como as subsequentes traducUes sao nossas). O fulcro da 
passagem A a adocao de Apolo s6 como senhor da lira, da poesia, e nao do arco, da lu- 
ta: 

"a ualeat. Phoebum quicumque moratur in armis! (Prop. 111 1,7) 
"Que se vA quem quer que mantenha Febo em armas" Elevado pela Musa, o 

poeta tera a companhia dos Amores seguidos por um grupo de escritores: 
"...et a me 

nata coronatis Musa triumphat equis. 
et mecum in  curru parui uectantur Amores. scriptorumque meas turba 
secuta rotas." (Prop. 111 1,9-12) 

" e a Musa invocada por mim desfila triunfal em coroados mrcAis e me acompa- 
nhem em cortejo os pequenos Amores e escritores em multidao trilhem meus cami- 
nhos". A poAtica Ilrica, naturaliter vizinha da amorosa, traz em si a proposta de paz, 
oportunidade do exerclcio amoroso e que A o objetivo ulterior de PropArcio. Nesta 

7 - CI. Dica fl...]p rlnceps Aeolium carmon ad Italosldeduxlsse modos (Hor. Carm 111 3 
10. 14 -5):  "serei considerado o primeiro a ter trazido o canto dos eblios aos metros HAlicos" (trad. nos- 
sa). O notAvel nos dois poetas 6 estabelecerem sou Ingresso no legado grego por TRAZEREM (ferre 
em Properclo. deduxlssq em HorAcio) este mourno legado A romanldade. voltados a ela. manlfestan- 
do nAo exlstlr qualquer concorrhcie de latinos co~n (]rogos 



Propercio. Nesta mesma elegia. aborda nominalmente a paz ao opor-se, n2o sem Ironia 
aos~enaltecedores da grandeza imperial: 

"multi, Roma. tuas laudes addent. 
qui finem imperii Bactra canent 

sed. quod pace legas. opus hoc de monte Sororum 
detulil intacta pagina nostra uia." (Prop. IIi 1, 15-8) 

"muitos, Roma, acrescentara0 tuas g16rias aos anais, aqueles que venham a 
cantar que a Batra ser4 o limite do Impbrio: mas o que leias (recolhas) em tempo de 
paz, esta obra, trouxe-a do monte das Irnas minha pagina por uma via ainda nao toca- 
da." E de resto, em v4rios passos de sua obra, A recorrente a poesia er6tico-pacifista 
em oposicao bpica-beligerante. Silo notaveis: 

Pacis Amor deus est, pacem ueneramur amantes ..." (Prop. 111 5, 1) 
"O Amor b o deus da paz, a paz, amantes, n6s veneramos", em que se reu- 

nem amor, paz e VBnus (na raiz de ueneramur); 
Calve. tua uenia, pace Catulle. tua" (Prop. ll 25,4) 

"Com tua permissilo, Calvo, e Catulo, com tua paz ", em que se dirige aos neotb 
ricos, pedindo de cada um o que A necessArio ao seu amor; 

"o nimium nostro felicem tempore Romam 
si  contra mores una puella facit! 

haec eadem ante illam et Lesbia fecit." (Prop. 11 32.43-5) 
"6 Roma muito feliz, se em nossos tempos, uma s6 jovem agisse contra os cos- 

tumes! Estas mesmas acUes, antes dela, tambAm LAsbia j4 cometeu, sem danos" 
(trad. nossa), em que menciona a LAsbia de Catulo, que na0 A senso a homenagem 
deste a Safo de Lesbos servidora das Musas e de Afrodite, reconhecendo que o ie- 
gado grego j4 era romano em Catulo, com quem tem certa afinidade de tom. E nao A 
sem ironia que adverte Pdntico, duvidoso poeta Apico, de que um verso de Mimnemo, 
no amor, vale mais do que um de Homero (Prop. 1 9-1 1) e de que o amor tardio chega 
com grande custo, lembrando o amor na madureza de Drummond, como nCio A sem 
ironia que assiste a partida de soldados para a guerra desejando presenciar seu retorno 
triunfal, apoiado em sua amada, contentando-se s6 com ver; entretanto, ainda h6 uma 
instancia em que se reune com os soldados, servidores de Marte: o desejo de preser- 
vacao da prole romana: 

"ipsa tuam serua prolem, Venus: hoc sit in aeuum. 
cernis ab Aenae quod superesse caput" (Prop 111 4,21-62). 

"Tu mesma, VBnus, preserva tua prole: que para sempre exista esta fronte que 
dlcemes altanera sobre a raca de En4ias." A prole romana A vista como descendente 

8 - NBo s6 o cognome LBsbia 6 mencBo a Safo de Lesbos. como o metro sAllco menor. 
empregado duas vezes por Catulo nos poemas 1 1 e 51. este praticamente uma traducdo do fragmento 2 
sogundo Dlehl. 



de VAnus, mais do que de Marte, embora o mito tamMm o estabeleca. Ovldio, a com- 
provar este epifenbmeno elegfaco, justamente na sua Ars Amatoria, diz: 

"Mater in Aeneae constitit urbe sul" (Ov. Ars Am 1 60). 
" A Mae estabeleceu sede na cidade de seu filho EnAias" (trad. nossa) 
A ironia deve ser entendida como o grau da possibilidade de PropArcio exaltar a 

plenitude divina do Amor, ainda que o tom seja aparentemente superficial. Por ser pos- 
sibilidade, A o que lhe A cablvel, como lote de sua vida terrena, como fado, de forma que 
importa menos ou nada um seu posslvel amor com uma certa Clntia possivelmente 
hist6rica, diante do caracter sacro das forcas que nos fazem existir e das quais talvez 
na0 nos demos conta. A superiicia8dade, risco da sua audacia, afere quica o grau da 
nossa adesao ao que combate, ou aquele da nossa repulsa ao que anseia. 
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