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On se demande bou]ourc pourquoi le matdrialiste Lucrece nous presente Venus au d6but de son 
p o h e :  une Vdnus qu'il invoque et qu'il d4sire comme compagne de sa cr6atlon liH6raire. une VBnus A 
qul II ne demande pas rnolns que Ia paix. 

Ou'est-ce que cela peut bien signifier pour le PoBte d'invoquer une deesse, si 1'6plcurisrne ne 
suppose aucune sorte de protection divine? 

On a beau dire qu'il est lncoh6rent )e ne le crok pas 
Au conbaire, le D e  rerum natura est tout A falt cohdrent: e1 d'une coh6rence Interne et d'une 

cohdrence d'avec 1'6picurisme. Le poeme nous le d6montre A chaque lnstant dans ses exemples, dans 
ses ddveloppements. et surtout dans sa ligne mabesse. 

La vle cornrnence par le plalslr e1 se termlne par Ia mort et de rneme fan le podrne: VBnus. le 
plalslr. I'origlne de Ia vie. au d6but du De  rerum natura Ia peste d'Ath6nes. Ia teneur, Ia rnort $ Ia iln 
du po6rne. 

Ce n'est donc pas Ia ddesse qu'invoquo lo Po6te. au d6but de son ouvrage: c'esl le plaislr. c'est 
IR lorce crdablce de Ia nature. c'est Ia vie. 



Aeneadum genebix, hominum diuomque uoluptas, 
alma Venus, caeli subter labentia signa 
quae mar8 nauigerum, quae terras frugiferentis 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
conclpitur, uisitque exortum iumina soUs, 
te, Dea, te fugiunt uenti, te nubila caeli 
aduentumque tuum, tibi suauis daedala tellus 
summittit flores, tibi ndent aequora ponti, 
placatumque nitet diffuso lumine caelum. 

Nam simul ac species patefactast uema diei, 
et recerata uiget genitabilis aura Fauoni, 
aenae primum uolucres te, diua, tuumque 
significant initum perculsae corda tua ui. 
Inde ferae, pecudes persuitant pabula laeta, 
et rapidos tranant amnis: ita capta lepore 
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis. 
~ e n i ~ u e  per mana ac montis fluuiosque rapacis, 
frondiferasque dornos auium camposque uirentis, 
omnibus incutiens blandum per pectora amorem, 
efficis ut cupide generatim saecla propagent. 

Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, 
nec sine te quicquam dias in luminis oras 
exoritur, neque fit laetum neque amabile quicquam, 
te sociam studeo scribendis uersibus esse 
quos ego de rerum natura pangere conor 
Memmiadae nostro, quem tu, dea, tempore in omni 
omnibus ornatum uoluisti exceUere rebus. 
Quo magis aeternum da dictis, diua, leporem. 

Effice ut interea fera moenera militiai 
per mana ac terras omnis sopita quiescant. 

Nam tu sola potek lranquilla pace luuare 
mortalis, quoniam belli fera moenera Mauors 
annipotens regit, in gremium qui saepe tuum se 
reicit, aetemo deulctus uolnere amoris, 
atque ita suspiciens tereti cemice reposta 
pascit amore auidos inhlans In te, dea, ulsus. 
eque tuo pendet resupini spiritus ore. 



Hunc tu, diua, tuo recubantem corpore sancto 
circumfusa super, suauis ex ore loquellas 
funde, petens phcidam Romanis, incluta, pacem. 
Nam neque nos agere hoc patrhi tempore iniquo 
possumus aequo animo, nec Memmi clara propago 
talibus in rebus communi desse saluti. 

Omnis enim per se diuom.natura necessest 
Inmortali aeuo cumma cum pace fniatur, 
Semota ab riost& rebus seiunctaque !onge. . . 

Narn priuata'dolore Wni, priuata penclis 
Ipsa suis ponens opibus, nihil indiga nostri, 
Nec bene promeritis capitur, nec tangitur ira.' 

Este A o hino a Vihus, que inicia o lucreciano De rerum natura e no qual es- 
tudiosos de todos os tempos tem visto como que uma incoerencia do Poeta, materialis- 
ta e, segundo eles, ateu. Ora, os dois Ultimos epfietos de Venus na invocacao, Dea 
e Diua, parecem afirmar que Venus existe, A divina, A Deusa. Em que sentido a invo- 
caria o Poeta? Como pode o De rerum natura iniciar-se com um pedido de protecao 
divina se, como afirma o seu Autor (1 44-9), os Deuses vivem separados e desligados 
dos nossos assuntos? E como explicar no hino a Venus a presenca de Marte, senhor 
das armas, poder destruidor, muitas vezes mas nilo sempre vencido pela ferida do 
amor (31 -Z)7 Uma das grandes dificuldades na interpretacao da Venus destes versos 
prende-se exatamente ao seu poder sobre a guerra. E como entender a ideia da pro- 
tecilo de VAnus a Memio7 Como explic6-Ia se os Deuses sao indiferentes a vida hu- 
mana7 

Antes de prosseguir, lembremo-nos de que Tio LucrAcio Caro A epicurista; pare- 
ce-me importante procurar entender o sentido do hino a Venus de acordo com o seu 
pensamento e a sua filosofia. Pensamento e filosofia que, no que diz respeito aos Deu- 
ses, os versos 44 a 49, que seguem imediatamente a invocacilo e se repetem no se- 
gundo livro (646-51), deixam claros:. os Deuses, bem aventurados e distantes, silo o 
modelo do nosso comportamento mas nAo interferem na nossa vida. O eplcurismo nilo 
supbe nenhum tipo de protec8o divina. Essa A a ideia que deve conduzir-nos o raciocf- 
nio: a presenca de VAnus a inlchr o De rerum natura tem profunda significacao e de- 
ve ser entendida no contexto geral do poema e, sobretudo, & luz da filosofia do seu Au- 
tor. 

Antes de mais, parece-me Importante verificar a composic20 do hino a VQnus. A 
seguir, destacar as hipoteses mais comuns de explicacao da presenca de VAnus e de 

1 - Texto estabelecido por Emout (1978). 



Marte e discutir essas hipoteses. Depois, s6 depois, nos parecera claro o sentido da 
invocacao. 

Esta compreende os quarenta e trAs primeiros versos do proemio do De rerum 
natura, alem dos versos 44 a 49, que muitos estudiosos tAm considerado como inter- 
pohdos, nao Ihes entendendo a presenca nesse passo. Destacam-se quatro grandes 
blocos ou partes no hino a VAnus. 

Primeira parte. 
0 s  vinte primeiros versos consistem numa invocacao a VAnus Genetrix. Vo- 

luptas, A h q  gracas A qual silo concebidos os seres vivos. Podem ver-se al  dois 
segmentos. 

Primeiro. Nos versos 1 a 9, mostra-nos o Poeta uma imagem de prazer: 
"Geradora dos descendentes de EnAias, Prazer dos homens e dos Deuses, 
VAnus Criadora, que, sob os astros deslizantes do cAu, enches com tua pre- 
senca o mar portador de navios e as terras que produzem as messes, visto 

- que gracas a ti sCio concebidas e, tendo nascido, contemplam as luzes do sol 
todas as especies de seres vivos, a ti 6 Deusa, fogem-te os ventos; a ti e A 
tua chegada fogem as nuvens do ceu; a terra, como um Dddalo, oferece-te flo- 

' 

res suaves; as 8guas do mar te sorriem e, aplacado, brilha o cAu com luz di- 
fusa". 

. .Notar os vocativos nos dois primeiros versos, Genetrix, Voluptas. Alma Ve- 
nus, e no sexto verso, D e a  voltaremos a ebs. E notar a presenca da segunda pes- 
soa: no verso 4, per te; nos versos 6 a 8, te Dea, te, te aduentumque tuum. tibi, 
tibi, o que representa enfase sobre o per te quoniam do verso 4: "visto que 6 gracas 
a ti, por ti, s6 por ti, por ninguem mais". Notar ainda, no verso 4, a expressao genus 
omne, que inclui o homem. Este nao 6 referido particularmente nas imagens de prazer 
da invocacao, mas apenas incluldo entre as especies vivas: aqui neste passo em ge- 
nus omne, e no verso 19 em omnibus Notar ainda, no verso 7, a expressao daedala 
tellus. A ideia A de criacao: a terra, como Dedalo, cria. 

Segunda Nos versos 10 a 20, imagem da primavera em tres momentos: anun- 
cio, procura e encontro de VAnus. 

1. A chegada da primavera (v. 10-3), anuncio de Vhus: 

"Na verdade, logo que se revela a face primaveril do dia e, livre, se fortalece a 
brisa fecunda do FavBnio, primeiro os passaros do ar te anunciam, Divina, e 
anunciam a tua aproximacao, com os coracbes abalados pela tua forca". 

Notar, ainda aqui, a expressao da segunda pessoa: te Diua tuumque initum, 
tua u i  (v. 12-3): presenca de VBnus. Ntio se trata de uma invocactlo a um ser abstrato 
mas a algo que esta fortemente presente: tua u i  VAnus anuncia-se com forca. 

2. Nos versos seguintes (14-G), procura de VAnus; imagem de encanto, desejo, 
seduciio: 



"A seguir, feras e rebanhos sanam atravbs de fbrteis pastagens e atravessam 
a nado rapidas correntes: assim, cada um, tomado de encanto. segue-te cheio 
de desep, aonde quer que o leves". 

Notar a expressa0 verbal Inducere pergis: A a segunda oconencia de verbo na 
segunda pessoa, a primelra (concelebraq v. 4) tem um alcance mals generalizado: Ir- 
radia-se por todos os mares e todas as terras, a segunda particulariza o seu domlnio: 
cada fera, cada animal individualizado pelo quamque do verso 16; ta0 indivldualizado 
que o predicativo capta esta no singuiar e naturalmente tambhm o verbo, sequitur: o 
Poeta antecipa no verso 15 a singularizac%o do verso 16. 

3. Finalmente, nos versos 17 a 20. encontro de Venus, imagem de amor natural: 
"Ao fim, pelos mares e pelos montes e pelos rios rapaces e pelos frondosos 
lares das aves e pelos campos verdejantes, instilando em todos os peitos en- 
volvente amor, fazes com que. cheias de desejo, se propaguem, geracao a 
geracao, as racas". 

Observar no verso 20 a terceira forma verbal na segunda pessoa: efficis,. no 
verso anterior o rnodus faciendi. ornnibus incutiens blandurn per pectora arno- 
rem, entendendo-se aqui amor no sentido natural de "desejo de prazef', que e um de- 
sejo inconsciente de reproducao e fere todas as especies vivas. 

Os versos 10 a 20. sozinhos, constituiriam um poema: retomando os versos 4 e 
5, terminam com a reafirmacao da acao de Venus e descriminam as especies compre- 
endidas no verso 4, apresentando-as numa sucessao que corresponde & ordem, por 
assim dizer. de resposta ao estfmulo de Venus: primeiro as aves (10-3), a seguir. feras 
e rebanhos (14-6), enfim, todos (17-20): os peixes, os r6pteis, os batr8quios e o homem 
e tambem, certamente, os invertebrados. 

Na verdade. os versos 10 a 20 nao s6 retomam os versos 4 e 5 mas, ainda, justi- 
ficam os versos 6 a 9: os ventos fogem e fogem as nuvens, a terra oferece flores, e 
sorriem as Bguas do mar. e brilha o ceu. Por que7 - Porque Venus faz com que se 
propaguem as racas. 

Segunda parte. 
Os versos seguintes (21-8) consistem numa transposicao do poder criador de 

Venus para a arte poeiica, visto que a Deusa governa sozinha a criacao. Destaca-lhe o 
Poeta a responsabilidade e. a seguir. faz o seu pedido. ap6s expressar o seu desejo: 

"Visto que. sozinha. governas a natureza dos seres e que sem ti nada surge 
para as claras regibes da luz e nada se torna fertil ou amavel. desejo que me 
sejas companheira no escrever estes versos. que eu comeco a compor sobre 
a natureza dos seres para meu amigo. filho dos MBmios, que tu mesma, Deu- 
sa. quiseste sempre que se enaltecesse. dotado de todos os bens. Por Isso, 
tanto mais dfi A s  minhas palavras, Divina. eterno encanto". 

Notar. no verso 21, o segundo quoniarn. que retoma o do verso 4: "vlsto que por 
t1 si70 concebidas I visto que sozinha governas o mundo vlvo". De fato. VAnus n8o 6 s6 
responsfivel pela concepc8o mas tamb6m pelo comportamento dos seres vivos. H6 
uma progressklo af passando pebs versos 13 (perculsae tua ui) e 16 (te sequitur 



cupide). Entretanto A preciso observar que VAnus ntio se impde aos mortais. eles a 
seguem. No verso 21, gubernas A a quarta forma verbal na segunda pessoa. conclui a 
Id4ia: concelebras, Inducere pergis, efflcis: sola gubernas. 
Notar ainda, no verso 24: te sociam studeo, "desejo que me sejas companheira" - 
pr&~ncio do pnmeiro pedido q"e faz o Poeta. Visto que Venus, tendo como arma o en- 
cahb (iepus, v. 15), governa sozinha toda a criactio, o Poeta pede-lhe encanto para os 
s&uk veisos: da dictis, Diua, leporem (v. 28). Aqui a primeira forma Imperativa, e 
est6 ligada h criactlo pdtica. 

Inserido na Imagem artfsiica, o elogio de MAmio, que Vhus  enaltece. 
Terceira parte. 
NOS catorze versos seguintes (29-43), A paz o que o Poeta pede ti Deusa amada 

de Marte, senhor da guerra. paz, condictio de criacao poetica e estudo. Podemos ver a1 
uma tnpartic50. 

Primeira Nos versos 29 e 30, segundo pedido a VAnus, e este A o primeiro pe- 
dido de paz: 

"Faze com que, entretanto, as ferozes operacoes militares, por todos os ma- 
res e terras, descansem adormecidas". 

Notar a segunda forma imperativa do texto (effice. v.29) e observar que o verbo 
6 efficio, o mesmo do verso 20: "assim como, instilando em todos os peitos envolvente 
amor, fazes com que /...I, assim tambAm faze /...r': em outras palavras, "desperta nos 
coracoes envolvente amor e afasta-os da guerra". 

Observar ainda. no verso 30, a expressao per maria ac terras, eco do tercei- 
ro verso (mare nauigerum, terras frugiferentis). a indicar o domfnio de Venus. Ob- 
servar tambem, no verso 29, o advhrbio interea, significando "enquanto isso, enquanto 
escrevo O meu poema". 

Segunda Nos versos 31 a 37, justificativa do pedido dos dois versos anteriores: 
"Na verdade, s6 tu podes com tranquila paz alegrar os mortais, visto que os 
ferozes trabalhos da guerra, quem os dirige A Marte. senhor das armas, que 
muitas vezes se reclina ao teu seio, vencido pela ferida etema do amor; e, as- 
sim, apoiada a nuca bem torneada, erguendo o olhar, alimenta de amor os tivi- 
dos olhos, desejando-te ardentemente, 6 Deusa: e, inclinado para trAs. tem a 
respirac%o presa aos teus lhbios". 

Notar no verso 31 sola. como no verso 21 : rerum naturam sola gubernas I tu 
sola potes tranquilla pace iuuare rnortalis Os versos 31 a 37 nZio apenas expli- 
cam o pedido de paz mas o justificam. E duas vezes aparece nestes sete versos o 

- termo amor. Ao meu ver, com o mesmo sentido do verso 19. e que A o sentido mais 
simples: desejo de prazer. 

TerceliO. Nos versos 38 a 43. segundo pedido de paz: 
"TU, ~ i v I & i  inchando-te sobre ele e envolvendo-o, deitado, com teu corpo 
santo, derrama dos teus 18bios palavras suaves. pedindo para os romanos. 
fnclha, plBclda paz, visto que nem podemos nbs escrever tranquilamente es- 
tes versos se a PBtria vive momentos de Iniquidade. nem a raca Ilustre de 
MBmlo pode faltar. em tais circunst8ncias. ao interesse comum". 



I I!, 

Observar, no verso 40, a terceira forma Imperativa: funde. A primeira (da, v. 28) 
ligada B criactlo poetica: a segunda (ef f icq v. 29) e a tercelra Ilgadas A paz, lndls- 
pensdvei B criactlo e A vida. O verbo 4 fundo, que aparece ta rnbh  no verso 39, em 
clrcumfusa Notar, alnda no verso 40, a segunda ocorrbncia do termo pax (a primeira 
no verso 31). Atb o verso 28, a MAla mabr A 'criac80": reproductlo das especies e 
criacao poAtica. A partir do verso 29, a ld4la mabr 4 "pazw: U6la que se desenvolve: da 
alegria efemera dos mortais (v. 31-2), passando pela precdda paz representada pela 
imagem de VAnus e Marte. para chegar h paz absoluta e eterna dos Deuses, modelo da 
pa! humana. 

Quarta parte. 
Ao iim (v. 44-9), imagem dessa paz absoluta e eterna: 

"De fato, B inevitavel que toda a natureza dos Deuses, por SI mesma, fwa a 
eternidade na mais perfeita paz, totalmente separada e desligada dos nossos 
assuntos, pois, livre de toda dor, livre de pedgos, ela mesma poderosa pelos 
seus proprios recursos, nao precisando de nbs para nada. nem A cativada por 
atos merit6no.s nossos nem tocada pela ira". 

Alguns estudiosos resolvem a situacao destes versos considerando-os interpo- 
lados. Outros. supondo ou nao lacunas, buscam explica-10s ligando-os ao que precede 
por meio do enim do verso 44, enim nao s6 afirmativo como tambAm explicativo. 

Nao pretendendo eu. embora. entrar no mbrito da questao altamente polemica da 
localizacao destes versos - se sao ou nao interpelados visto que se repetem no se- 
gundo livro (646-51) -, gostaria apenas de mostrar que nao s6 descrevem o compor- 
tamento dos Deuses mas. ainda, explicam por que so a Venus da invocacao pode com 
tranquila paz alegrar os mortais (v. 31-1) e pode pedir paz ao guerreiro (v. 39-40): por- 
que os Deuses nao podem, e por que Memio nao pode faltar h luta se a PAtria vive 
momentos de iniquidade: porque os Deuses nao podem ajuda-la. 

Com muita propriedade, parece-me, observa Giancotti: 
II disputato enim e chiaramente e naturalmente espiicativo. I1 nesso B sottoli- 
neato da1 riscontro fra talibus in  rebus de1 v. 43 e ab nostris rebus de1 v. 
46 [...I2. 

Vejamos agora as hipoteses mais comuns de explicacao da presenca de Vbnus 
e de Marte nos primeiros versos do De rerum natura 

Primeira Pertence h tradicao literaria invocar Deus(es) no Infcio dos poemas, e 
a invocacao seria, pois, artfstica alem de religiosa. 

Segunda VAnus. mae de EnAias, A a mae dos romanos. Isso explicaria nao s6 
a sua presenca no De rerurn natura mas tambAm. ao seu lado. a presenca de Marte. 
o pal. 

Terceira. Genetrix A a VAnus de CAsar. e o Poeta a estaria Invocando proposl- 
tadamente. Julio CAsar teda sldo epicurista. e a Inv~cacao A Genetrix representarla 
a simpatia de LucrAcio. Essa A a oplnl0o de Grlmal'3, da qual no entanto discorda 
Boyanc4, aflmando que semelhante alus8o n0o pertence ao espfdto de LucrAclo nem 
ao eplcurlsmo4. 



Ouada Venus se tem tambem como protetora dos Memios, visto que esta nas moe- 
das da gens, coroada por Cupido. Nada mais natural que. por isso, a invocasse o Poe- 
ta. 

Q u i h a  Venus tem. entre os romanos, o epReto Physica, e seria essa a Gene- 
trix invocada. 

E sex ta  Lucrecio estaria pensando num dos seus modelos poAticos, Empedo- 
cies. Este afirmara que "pelo 6dio tudo se destr6i e se dlvlde. que pela Amizade tudo 
se une e reciprocamente se deseja". Que "ora vence o primeiro, ora a segunda". E que 
"todas as formas mortais nascem das uniBes de Afrodite" (DK 31 E3 21.71). 

Podemos descartar imediatamente a terceira hip6tese. A invocacao nada tem a 
ver com a Genetrix de Cesar: o Poeta nao invocaria a Venus de um Skifd. E tambem 
a quarta. Ainda que Memio. o destinatario do poema, esteja presente no hino a Venus, e 
ainda que seja diflcil explicar os dois versos que o referem, veremos que 4 outro o sen- 
tido da invocacao. Descartemos, igualmente, a segunda hipotese. A Venus do De re- 
rum natura nao A mae s6 dos romanos. 

Restam-nos a primeira, a quinta e a sexta hipoteses. 
~e jamos a primeira. O De rerum natura A um poema, e o Poeta, fiei k tradicao 

literaria, dedicaria os seus primeiros versos a Venus. Essa invocacao artlsbca, porem, 
nao pode ser uma invocacao religiosa. 

A sexta hipbtese 4 verosslmil: Lucrecio poderia estar pensando no seu modelo 
poAbco, ~mpedocles, divinizado no pnmeiro livro (71 7-33). 

E, enfim, a quinta hip6tese e pbuslvel. De fato, parece bem caracterizada no 
poema a V&nus Phys ica Esta 8,  em Roma, o amor natural, respons6vel pela propa- 
gacao das esp6ces. Realmente, nos pnmeiros vinte e tres versos da invocacao. Ve- 
nus A a Cnadora inconteste. E nao s6 na invocacao mas em todo o poema. Le-se, por 
exemplo, ainda no primeiro livro (227-8). 

unde animale genus generatim in  lumina uitae 
redducii Venus [...I 7 
"De onde traz Venus as espAcies animais, geracao a geracao. luz da vida?" 

Entretanto, veremos que essa Venus Criadora nCio 6 exatamente a Venus Phys ica 
Examinemos os epfletos de Vbnus. 
1. Aeneadum Genetrix (v. I ) ,  

"Geradora dos descendentes de Eneias". 
Este foi. desde cedo. epfleto consagrado de Vbnus. Escreve Enio: Venus et 

~ e n e t r i x  patris nostri (Ann. 52). Ora, se nos lembrarmos de que Enio A um dos mo- 
delos poAticos de LucrBcio, veremos que nao s6 a expressao nada tem de singular 
mas tambem a sua presenca no De rerum natura nada tem de extraordinhrio. Entre- 
tanto, nao devemos perder de vista que, segundo Lucrecio, como se v@ nitidamente pe-s 
Ia InvocacEo, Venus 6 geradora de todos os homens e de todos os seres vivos, nfio s6 
dos romanos. 

5 - Cf. De ronirii nriiurn 111 995- 1002 



2.Hominum Diuomque Voluptas (v.l), 

"Prazer dos homens e dos Deuses" 

Ha dois pontos importantes com relacao a este epiteto. 
Primeira Alguns estudiosos querem ver na VAnus lucreciana o prazer ldentifi- 

cado A paz: uoluptas-pax-ataraxlaiz, por exemplo. Balley, citando Bignone: 
The sexual pleasure, which results in creation, Is kinetic, the pleasure of peace 
and contemplation is static. The former is represented in the earlier par1 of the 
invocation, but in the latter Venus has become the pleasure of ataraxfa and it 
is naturaily her funciion to grant peace to Rome [...I 
Moreover the identification of Venus and pax-uoluptaa makes far more 
natural the picture of her relation to Mars [...I8. 

Em primeiro lugar, segundo o Poeta, VAnus 4 primordialmente, ao nlvel da morta- 
IMade, a forca atravBs da qual a natureza cria os seres vivos, forca que 4 o prazer do 
amor natural, que, por sua vez, se inclui no prazer guia da vida, que todos os seres vi- 
vos procuram. Mostram-no claramente os versos 171 a 174 do segundo livro: negando 
a ideia de que os Deuses hajam criado o mundo, e enumerando os nossos bens - as 
estacoes do ano, os meses - refere Lucr4cio tudo aquilo de que o guia da vida, o pra- 
zer, aconselha os mortais a aproximar-se. Diz que ele, o prazer, conduz os homens e 
os encanta pelas artes de VAnus, levando-os a propagar as racas. 

Por conseguinte, sendo embora o prazer, VAnus niio 4 paz-ataraxia. o que, na 
invocacao, os versos 31 a 40 - em que se encontram as duas primeiras ocorrencias 
do t e m  pax - deixam claro: le-se que VAnus pode trazer aos mortais a paz e pode 
pedi-la, mas nada leva a afirmar que V&nus se tome no prazer da ataraxia ou se trans- 
forme na paz. Ao contrArlo, a sua imagem, derretendo-se ao redor de Marte, B nitida- 
mente uma imagem de amor natural. 

Ali& B fAcil explicar que o prazer possa trazer a paz. Explicar, sem cair no sim- 
bollsmo, que possa pedi-la nao & tao fAcil mas podemos entendA-10: o guerreiro deseja 
ardentemente o prazer (v.36) e A multas vezes feiido pela ferida do amor (v. 34). Que 
Vbnus se lhe insinue no coraciio, a fim de que seja vencido mais uma vez e, entregue 
ao prazer, esqueca a guerra. 

Ao meu ver, no entanto, 6 preciso distinguir bem o conceito de prazer quando se 
trata do eplcurismo: o verdadeiro prazer epicureo consiste na aus&ncla de dor, na 
ausAncla de inquietacao (11 16-9): isso A a paz-ataraxia 

Diz o Mestre que todos os seres vivos procuram lnstlntlvamente o prazer e fo- 
gem I dor, pois o prazer A o seu guia, como se i& tambem no De rerum natura (I1 
i 72). Diz ainda que o prazer 4 um bem primordial e congAnito. inerente I natureza. Que 
precisamos dele quando a sua aus6ncla nos faz sofrer mas que n8o precisamos quan- 
do n8o sofremos (Men. 9128-9). Distingue o Mestre, dos desejos naturais, os desejos 
vazios, que sao InsaclAveis. Diz ainda que, dentre os desejos. todos aqueles cuja nao 
satisfacao nao traz dor nao siio necessArios (KD XXVI). 



Ora, o desejo dos prazeres de Venus A natural mas, se bem que necessario para 
a conservacao das espAcies (11 173-4), nao A efetivamente necessario para a felicidade 
individual. 

E mais. Se o prazer no epicurismo A ausencia de dor e de inquietacao, pode ser, 
isto sim, a tranquilidade que se segue ao prazer de Venus mas nao o proprio prazer de 
Venus. De fato, o prazer no epicurismo nao esta no beber ou no comer ou no vestir 
mas tao-somente em nilo ter sede ou fome ou frio. 

Segundo. E comum ver-se na Venus Voluptas o poder criador da natureza. 
Bailey, por exemplo, afirma tambAm: 

Love is the cause of creation, so Venus is the life-giving'mwer in the world7. 
Ora, nao hA negar que o prazer cria, e, pois, Venus Voluptas A Genetrix (v.1). 

E a forca criadora de Venus, estende-a o Poeta a Calfope, Musa inspiradora, ou poder 
criador da poesia, atribuindolhe o mesmo epiteto, Voluptas, em nitida invocacao ao 
prazer de criar (VI 94-5). 

Na verdade, Venus A efeito do princlpio construtivo da natureza, que desperta 
nos seres vivos o desejo do prazer sexual e assim, de uns seres cria outros: a nature 
za os cria, Venus A o seu modus operandi O que A interessante observar A que, no 
que tange aos mortais, se confundem o princlpio e o seu efeito: Venus, enquanto pra- 
zer, A realmente poder criador. 

Como, porem, explicar que seja tambAm prazer dos Deuses' - Estes nao se 
reproduzem como as espAcies mortais, mas A tambAm o princlpio construtivo da natu- 
reza que os reconstitui eternamente, perpetuando-lhes a sua vida etema de eterno pra- 
zer: prazer divino, que consiste na mais absoluta paz. Ao chamar a Venus prazer dos 
Deuses, o Poeta refere-a como o proprio princlpio construtivo do qual ela A apenas 
efeito. Naturalmente porque os Deuses sao vivos e Venus A sinbnimo de vida. Assim o 
epiteto, embora possa ter a sua origem ou a sua inspiracao na Ilfada (1 544) como as- 
sinalam alguns estudiosos, esta de acordo com o esplrito da invocacao. 

3. Alma (v. 2). 
EpReto tradicional da Venus Criadora, Alma reforcaria Genetrix. O mesmo epl- 

teto, o Poeta o dA a limpidez fecundante das aguas - liquor almus aquarum (11 390) - 
e 2 fecunda Mae Terra - Alma Mater terra (11 992-3) -. 

Seria esta Alma Venus a Venus Physica, "entre os mortais implantada, pela 
qual pensam eles coisas de amor, chamando-a Alegria e Afrodite", como tena dito 
EmpAdocles (DK 31 B 17,22-4)7 Na verdade, Lucr6cio e o seu modelo poAtico repre- 
sentam ambos a vida atravAs de Venus, a Kypri Basilea, Alma Venus, Genetrix. 
Entretanto, Vhus  A o prazer, e Alma Venus sera o "prazer fecundo", o prazer origem 
da vida. 

4. Enfim, os dois ultimos epitetos, Dea (v. 6.26.36) e Diua (12.28.38), parecem 
querer arrastar-nos A interpretac80 religiosa ou mitolbgica da invocac80. Por que O D e  
rerum natura chamaria Dea e Diua ao prazer de Venus? 

Ensinam-nos Ernout & Meillet. 



D'une racine dei-. "brillei' [...I I'indo-europAen avait deux formations I...] I'une 
en eu-, dAsignant le "ciel lumineux", le "jout-" (considArAs comme des forces 
actives, divines) [...I. 
Le groupe d'ou est issu lat dies indiquait le "jour" en tant qu'il est lumineux. 
[..-I 
Dius, -a, -um: du ciel, divin; divin; et "lumineux". 
Deus, -i [...I m. [...I Ancien dAriv6 signifiant "lumineux" 
[...I Sur deus a AtA aussi bati un fAminin dea (Ia forme ancienne est diua que, 
du reste, Ia poAsie a gardbe longtemps comme substantif ou comme Apithete 

Ora, parece-me estar ar a explicacao. O fecundo prazer de Venus A forca ativa, e 
essa forca A vida; e vida A brilho, A luz, 6 dia. Muito claramente o afirmam os versos 22 
e 23 da invocacao: sem o prazer nada surge para "as claras regioes da luz" (dias in 
luminis oras). Dias tem o mesmo &imo de Dea e Diua e, assim, A o Poeta quem es- 
tabelece a relacao e, ao meu ver, explica o emprego destes epitetos. 

Das seis ocorrencias de Dea elou Diua, quatro tem o sentido de "prazer": 
1. verso 6, Dea: fogem os ventos ti chegada do prazer; 
2. verso 12, Diua: o prazer A anunciado pelas aves ti chegada da primavera; 
3. no verso 36, Dea A o prazer desejado pelo guerreiro; 
4. e Diua, no verso 38, A o prazer que pode induzir o guerreiro A paz, envolvendo-o e 

derramandese sobre ele. 
Nas duas outras ocorrencias , Dea e Diua ultrapassam a nocao de prazer: 

1. Dea no verso 26 A a vida que ilumina e distingue Memio; 
2. finalmente, no verso 28, Diua A a forca criativa a expandir-se: Venus cria e ilumina 

tudo o que A vivo e tambAm assim a arte. 
Na verdade, se no livro II os versos 172-4 distinguem do prazer guia da vida o 

prazer de Venus, quer-me parecer que na invocacao voluptas assume conotacbes 
mais amplas: nao A s6 o prazer da res Veneris mas, em primeiro lugar, A tambbm 
o prazer de viver, e nessa medida A prazer dos Deuses (v. 1) e A o prazer que ilumina 
Memio (v. 26-7); em segundo lugar A tambem o prazer da criacao artlstica. 

Que sentido pode ter, entao, nos primeiros versos do De rerum natura, o hino A 
Venus Genetrix, ti Alma Venus, Criadora inconteste? A Venus Voluptas. que, so- 
zinha, governa a criacao e o comportamento dos seres e, sozinha, pode alcancar-nos a 
pai -ataraxia decorrente do prazer satisfeito? A Venus Voluptas, sinbnimo de vida? 

Se Venus A o prazer, nao serA o hino uma exaltacao desse prazer, desse poder 
criador da natureza, poder que se pode transpor para a arte? Nao serA o hino a VAnus 
uma exaltacao da vida? 

Compf5e-se o De rerum natura de seis livros. Abre-se com o hino a VAnus. 
prazer \que traz a vida. Fecha-se com a peste de Atenas, dor e morte. Esta 6 a IdAla 
bssica no poema. o seu leitmotiv: o contrastelentre criar e destruir, entre nascer e 
morrer. 

8 - (I 967: 175. 1.2; 178. I; 170.2; 171.1 respectivamente). , 



Dos sels iivros do De rerum natura, cinco (Isto A, exceto o segundo) iniciam-se 
com o tema da criacao, e cinco (isto A. exceto o penultimo) terminam com o tema da 
destruic80. No prbprio hino a VAnus encontram-se primeiro VAnus e depois VBnus e 
Marte, o prazer e o guerreiro, vida e morte. Na verdade, VAnus e Marte sao os nomes 
da forca criadora e da forca destruidora da natureza. Como bem o explica Santayanag, 
sdo o mecanismo que produz e destrbl a vida: juntos governam o universo. O guerreiro, 
muitas vezes, mas nao sempre, vencido pela ferida eterna do amor (v. 33-4). Nao sem- 
pre, nao definitivamente. 

Mostra-nos o Poeta, no segundo livro, a infinidade dos mundos com a sua perpe- 
tua alternancia de vida e morte (569-76). Na verdade, os seres vivos, assim como por- 
tam em si a vida e o desejo de prazer, portam, igualmente, o germe da destruicao (111 
964-7). Assim se renova sempre esta suma de seres (11 75-9). A materia esta em 
equilibrio. Nada vem do nada (1 150) e nada acaba em nada (1 21 5-6.262-4) mas tudo se 
transforma: os pastos em gado, o gado em corpos humanos, e os homens aumentarao 
as forcas das feras (i1 875-8). Corpos criam-se e desintegram-se na iuta dos conkd- 
rios. Assim como os movimentos destruidores nao podem vencer definitivamente, as- 
sim os movimentos que garantem o nascimento e o crescimento dos corpos nao po- 
dem garantir a criacao uma duracao eterna (11 569-80). 

Ao bngo de todo o poema ressalta a oposictio entre nascer e morrer. No quarto 
lvro, por exempb, ap6s descrever os primeiro impulsos do amor natural, descreve o 
Poeta os perigos do amor paixtio: primeiro o prazer. VAnus Criadora; a seguir, defor- 
macao. degradacao, rulna. E a histbria da clviiizac~o do homem 6, no De rerum natu- 
rq e histbria de uma inteUgQncia que, com os mesmos recursos e materias primas, cria 
artefatosb vida e artefatos de morte. (Ver, por exempb, V 1289-96.) 

Ora, durante muito tempo nao se entendeu a presenca do relato da peste de Ate- 
nas no fi& do livro VI. Entretanto, a peste nao A. af, um simples relato histbrico, 6 ima- 
gem de dor e morte, sindnimo de fim: a vida comeca no prazer e A na morte que termi- 
na. E tambAm assim o De rerum natura 

Essa A a id4ia. Essa a razao do hino a VAnus a iniciar o poema. Nao importa que 
VBnus seja a mae dos romanos, ou que Marte Ihes seja o pal. NBo importa que VBnus 
seja protetora dos Julios ou dos MAmios. Nem importa que o Autor do poema estivesse 
pensando nos seus modelos poAticos, ou que pertencesse h tradicao iiterdria b-tvocar 
Deuses no infcio dos poemas. A VBnus de Lucr4cio nada tem a ver com a Genetrlx de 
CAsar, ou com a protetora de Memio, e nao A a VAnus mitoi6gica nem a VAnus tradicio- 
nal. 

Assim, ainda que desejemos ver no quadro que representam a Deusa e Marte o 
sImbolo da amizade (e sabemos que a amizade A o bem maior no epicurismo), ainda 
que desejemos ver em VAnus un modelo que deva ser imitado (e sabemos que os 
Deuses no epicurismo ntio s8o os inuteis que pretende Cfcem mas sao o modelo do 
comportamento do shbb), ahda assim a VAnus invocada no De rerum natura nao 
pode ser senao o prazer: o prazer que desperta o encantamento, o prazer que instiia 
amor, que desperta o desejo. O prazer que pode criar. que pode alegrar os mortais, que 
pode adormecer, por algum tempo. a guerra. 
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