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Resumo: 

A autora faz uma analise de Invenfao de Orfeu, atraves de uma abordagem semantica 
e cultural. Em paralelo sumdrio entre tal obra e Canto Geral, de Pablo Neruda, mostra 
o contraste de suas perspectivas de abordagem. Depreende em seguida "tres orienta-
g5es metaforicas que deixam coexistir o significado transcendente e ideologico de 
Invenfao de Orfeu: Constanga (memoria), Terra (Brasil) e Cristianismo (apelo a Deus)". 
Conclui pela existencia de sincretismos culturais e religiosos na Invenfao de Orfeu, 
manifestados nos seus poemas, atraves de elementos de ritual de Candomble com a 
visao africana do mundo, ao lado de elementos bfblicos e cristaos. 

Resume: 

L'auteui se propose d'analyser Invenfao de Orfeu a travers une approche semantique 
et culturelle. Elle etablit un parallele rapide entre cette oeuvre e Canto Geral, de 
Pablo Neruda et cherche a montrer le contraste de leurs perspectives. Elle en degage 
"trois orientations metaphoriques qui laissent coexister le signifie transcendant et 
ideologique de InvenfSo de Orfeu: Constanga (la memoire), Terre Qe Bresil) et Chris-
tianisme (l'appel a Dieu). Elle conclut par la revelation de l'existance culturels et reli-
gieux, manifestes dans ses poemes a travers des Elements de rituel du candomble, 
avec la vision africaine du monde, a cote d'elements bibliques et Chretiens. 

1. Objeto da pesquisa 
"The more ambivalent the original utterance, the more uniform and 

universal the pattern of consistent error in the followers and commentators". 

Paul de Man — Blindness and Insight; 
Essays in the Rethoric of Contemporary Criticism, cap. VII, p. 111. 



1.1. ReflexSo preltmmar 
Segundo a etimologia, a palavra objeto (do lat. objectu) signifies: 

expor uma materia, langar adiante um designio, assinalar os prop6sitos 
que orientaram nossa pesquisa de Invengao de Orfeu, poema em doze 
cantos de Jorge de Lima (1895-1953). 

Perscrutar dentro de certos limites, isto 6, relatar, minuciosamente, 
o proprio trabalho defronta-nos com um impasse: de um lado, o fluxo 
do pensamento apresenta um designio transgressivo e critico. Talvez, 
estes arrimos ocultem, no momento de redigir, o encontro do ensaista 
com o ensaio. De outro lado, o proprio inconformismo ante a comple-
xidade da materia pesquisada, une-se, ainda, ao prqjeto de re-fazer, de 
desentranhar um texto onde o substrato mftico, memorial e fantastico 
conota a "invengSo" de Jorge de Lima, enquanto uma re-invengfo das 
inveng5es antigas. 

Jorge de l ima partilha com a obra de Neruda Canto General, 1950) 
essa imagem da destruigfo das Grandes Guerras Mundiais, a videncia, 
a injustiga, que iluminam a oscilagfo reificada dos homens hodiernos. 

Jorge de Lima, em Invenffio de Orfeu (1952), oferece, para tanta 
miseria, uma solugSo crista. Neruda, em Canto General (1950), prop5e 
a unilo dos latino-americanos, isto e, uma manipulagSo ativa dos sofri-
mentos humanos, necessaria para esganar a alienagfo. 

Os dois poetas, re-interpretaram a America Latina, apos o abalo da 
Segunda Guerra Mundial. Encravando uma reflexSo quanto as raizes do 
continente, insistiram na necessidade criar uma nova visSo da epop6ia 
no sgculo XX. Por que a critica brasileira, ate agora, nSo sugeriu a im-
portancia desta indagagao?. No fim da tese, procuramos marcar as iden-
tidades e as diferengas entre Neruda e Jorge de Lima. 

Para chegar a isso, desenvolvemos tres idlias, que exprimem nossa 
tentativa de aproximagao da Irtvengao de Orfeu. 

1.1.1.Para compreender Irtvengao de Orfeu, ultimo livro de Jorge de lima, 
e preciso ler e refletir em toda sua obra anterior. 
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1.1.2. Se pensaimos na visao po6tica do escritor, perceberemos que a 
palavra "invengao", intertextualmente, diferencia-se das invengOes cos-
mogonicas, antigas, dos poetas-te61ogos. Qual o sentido, as identidades 
e as transgressoes do termo?. Por que o autor afirmou-se em bases mi-
tologicas, em elementos conhecidos da cultura ocidental e da origem 
do continente?. Isto explicaria a criagao de um tempo e de um espago 
imaginarios (relativos), imbricados com a procura da resposta absoluta, 
cristi. 

1.1.3. Qual e a imagem do Brasil, depreendida mediante os sincretismos 
culturais e religiosos?. 0 brasileiro seria, segundo esta visao, o fruto da 
tensao presentificada, da vivencia ab original e critica do pai's. O que fa-
zer num mundo incomplete? O contraste com a agSo dos poetas<te61o-
gos, a vivencia a£ro-brasileira geral a amargura da visao do mundo. As 
forgas exteriores, as pressdes sociais, mostram que a voz do poema, sin-
cretizada com Orfeu, pode saber quais os problemas do pais, mas nada 
pode fazer. Isto 6, perante o aniquilamento do mundo e a duplicagao do 
real, propSe-se a f t na persistencia. O poema torna-se um escudo para o 
homem. £ a unica arma que ele tem para unir-se a Deus. Mas isto oblitera 
sua agao direta. O "eu", entao, e um homem iluminado 1 . A voz poetica 
6 um sujeito mutavel. A inovagao poetica, une-se a um saber pre-discur-
sivo (as criag5es dos poetas-tedlogos, os vaivens dos Portugueses em Os 
Lusfadas). 

A presentificagao dos problemas 6tnicos, o convite k viagem ima-
ginaria mascaram uma reminiscencia afro-brasileira, sincretizada com o 
fulcro cristao: a motivagfo da busca profetica. Bastide sustem que o orixa 
desce durante a posse do candomble; "ao mesmo tempo que esta ligado 
ao corpo, pois ele 6 quem viaja enquanto n6s dormimos" 2. 

A seguir, tentaremos esbogar algumas explicagSes para ilustrar as 
ideias sugeridas em cada item. 

1.2. Jorge de Lima e sua obra anterior; o titulo da tese: Constanga, a 
Terra e o Cristianismo. 

Da leitura da obra total de Jorge de Lima (prosa e poesia), depreen-
dem-se tres orientagOes metaforicas, que deixam coexistir o significado 
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transcendente, ideologico de Invengao de Orfeu. Estes dados frisam o 
eidos discursivo reelaborado na propria escrita do poeta. 

"Constanga" equivale a mem6ria no primeiro romance do escritor: 
Salomao e as Mulheres (1927) [1922]. 0 mesmo ocorre em A Mulher 
Obscura (1939), que retoma o tema do livro anterior. Em ambos os tex-
tos, Fernando, o her6i, deseja ter (Salomao e as Mulheres) ou tem relagao 
com mulheres estrangeiras (A Mulher Obscura). Verte-se a reminiscencia 
e a transgressao da Biblia: Salomao amou estrangeiras, foi arrastado a 
adoragao de seus deuses. Como castigo, Deus tirou o reino de Israel de 
seus filhos. No desfecho de Salomao e as Mulheres, Fernando apela para 
Deus. Seu grito faz surgir Constanga: mem6ria infantil, permanencia do 
bem ante o mal, a bem-amada. Ora, Salomao habita nos sonhos de Fer-
nando. Agoura a persistencia de seu reino, simbolo do Brasil. 

Neste romance inicial de Jorge de Lima, ve-se que Constanfa (a 
memoria) une-se ao Cristianismo (apelo para Deus). Por outro lado, ha 
uma meditagao relativa ao Brasil (Terra). Coteja-se o primeiro Brasil de-
saparecido (o Tupi), e o atual, que resiste e reage perante a mestigagem 
nao sedimentada e a corrupgao moral e politica da Primeira Republica. 
0 pais, para Jorge de Lima, em 1927, e uma "fachada", que oculta o 
verdadeiro "espectro" da nacionalidade: o brasileiro "agreste", o homem 
que visa reativar sua raiz, mantendo vivo o contato com a Terra. Eis a 
inautenticidade do "Brasileiro atual", segundo a ideologia implfcita em 
Salomao e as Mulheres. 

" 0 atual e ibero — celta — celtibero - phenicio — troiano — greco — 
hebraico — carthagino — romano — sueco — alemao — visigodo — aribico 
o luso, enfim, combinado ao afro-tupi" 3 . 

A meditagao sobre Constanga (memoria), a Terra (Brasil) e o Cris-
tianismo ocorre tambem nas seguintes obras: em Poemas (1927), em "To-
dos cantam sua Terra" (publicado em 1929 no livro Dois Ensaios), em 
OAnjo (1934) e nos outros livros do escritor. 

Em Dois Ensaios (1929), Jorge de Lima contesta o isolamento das 
rag as em escritores como Alencar, Castro Alves, Gongalves Dias. Comple-
ta, assim a ideia da mestigagem "nao sedimentada" do pais (Salomao 
e as Mulheres, 1927). Esmiuga sua propria poetica, sugerindo qual de-
veria ser a preocupagao dos brasileiros: mesticismo (como e a mestiga: 
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gem no Brasil?), misticismo (o sofrimento dos homens; cristianismo so-
cial) e politico do pais (reflexao critica sobre o hie et nunc do brasil) 4 . 

Atraves da analise do poema XXIII — Canto I — Invengao de Or-
feu, procuramos demonstrar como 6 a mestigagem brasileira. A reflexao 
sobre a Terra, o Cristianismo e Constanga (mem6ria), re-elabora-se. A 
mestigagem retoma a visao do mundo afro-brasileira, imbricando a febre 
do emissor, os sofrimentos da paixSo de Cristo, as lembrangas subverti-
das dos herois antigos e de Os Lusiadas. O desfecho une a Trindade cris-
ta aos sofrimentos iniciaticos do candomble e a "maleita" nordestina. 
Por outro lado, ha uma reminiscencia e transformagSo dos relatos O An-
jo (1934) e Calunga (1935). Eis a relevancia do estudo da intertextuali-
dade para compreender Invengao de Orfeu! 

v. 88 "geofagia, geofagia, 
v. 89 mas nos barcos e nas velas, geofagia: 
v. 90 unidade da Trindade, Calunga, anjo." 

1.3. Qual o sentido da "invengao" na obra de Jorge de Lima? 
A partir dos subtitulos, a modernidade revela-se enquanto princi-

pio vital e imagem sincretica. A subdivisao do titulo foi uma nota ma-
nuscrita pelo autor; isto e, um sinal condensado do processo inconscien-
te, economico, da teoria implicita inscrita numa superficie visual. 

INVENGAO DE ORFEU 
OU 

BIOGRAFIA fiPICA, 
BIOGRAFIA TOTAL E NAO 
UMA SIMPLES DESCRIGAO DE VIAGEM 
OU DE AVENTURAS. 
BIOGRAFIA COM SONDAGENS; 
RELATIVO, ABSOLUTO E UNO 
MESMO O MAIOR CANTO £ 
DENOMEMADO - BIOGRAFIA 

Esta imagem modelada do objeto - poema determina o reinvesti-
mento constante dos dados contiguos, no piano da linguagem e no sis-
tema de representagSo. As variantes tipograficas destramaram os efeitos 
de uma forma nova. Dumina-se a ideia de sistemas maiores, "externos 
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a representagao". As unidades comunicam a interiorizagao da historia 
"BIOGRAFIA fiPICA / BIOGRAFIA COM SONDAGENS" e a mescla 
dos generos literarios. Por um lado, Invengao de Orfeu e uma praxis, is-
to e, encrava uma revisao intimista do proprio conhecimento intelectual: 
"BIOGRAFIA COM SONDAGENS". Sob outro angulo, o efeito ou pro-
duto desta mescla, arbitraria e sintetica, evidencia um movimento sub-
vertido da cultura; cria um sistema portico diferencial. 0 processo, enquan-
to efeito, ilumina uma nova ordem contraditoria e moderna: "BIOGRA-
FIA fiPICA", BIOGRAFIA TOTAL E NAO UMA SIMPLES DESCRI-
GAO DE VIAGENS OU AVENTURAS". 

0 carater "RELATIVO E ABSOLUTO" do poema mostra que In-
vengao de Orfeu sup5e um saber anterior ("absoluto"): as invengSes pri-
mordiais dos poetas-teologos. Mas a obra desloca, relativiza a "verdade 
anterior", os textos precedentes, as invengQes antigas. 

Se o eixo diacronico (textos anteriores consumidos pelo autor) 
e o sincronio (Imengao de Orfeu) 5 fundem-se qual o sentido da palavra 
"invengSo"?. 

INVENT AO para Jorge de Lima e uma reminiscencia e uma trans-
gressao das inveng5es antigas. Os poetas-teologos e as religiOes falam de 
"invengOes" enquanto cosmogonias. Invengao de Orfeu nega e amplifica 
as escritas primordiais. A "invengSo" abrange associagSes memorials da 
cultura ocidental. No entanto, o fulcro para Jorge de Lima sera o Brasil. 
Tentara a re-invengao memorial de um espago ("ilha"). "Inventar" equi-
vale a "fabricar" um modelo espacial, indicagao anaforica da sociedade 
e da recuperagao memorial. A "ilha" encena as relag5es do individuo 
com o discurso e com os sistemas imbricados. Sustem o mito, marc an do 
uma consciencia critica e simbolica da origem. 

"A ilha ninguem achou 
porque todos a sabtamos. 
Mesmo nos olhos havia 
uma clara geografia" 

(Canto I - II) 

Em outras passagens, a imagem polissemica da "ilha", adquire outras 
conotagQes. £ uma "co-presenga" mutavel. E preciso diferencia-la da ilha 
de Onirocritique (Apollinaire), uma das epfgrafes de InvengSo de Orfeu. 
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Descobrem-se aspectos de reduplicagao do real nas imagens do tra-
balho textual do poema: 

"reiventamos o mar com seus colombos 
e columbas revoando sobre as ondas," 

(CantoI - I I I ) 

As imagens esbogam decalques do fazer orfico. Insinuam a necessi-
dade de complementar as empresas dos herois civilizadores. Colombo, 
o descobridor da America, torna-se imagem retorica, contigiia de "co-
lumbas". A redugao (nome escrito com minuscula) e a ampliagao plural 
de "colombos" quebra o limite do fi'sico e do mental. Une a reminiscen-
cia mitica ao processo fantastico de nivelar a ambigiiidade do sujeito plu-
ral (eu + outros = nos) & lembranga memorial presentificada. 

A re-invengao do mar "com seus colombos" intriga o efeito da pro-
jegao do Mesmo (o "eu", escritas primdrias dos descobridores) sobre o 
Outro (interlocutores simultaneos a emissao e £ recuperagao memorial 
da historia)6. Articula-se o espelho discursivo (Kristeva) pelo reconhe-
cimento do emissor e dos interlocutores nas significagSes polissemicas 
do discurso. 

Segundo Levi-Strauss, a projegao do homem e do mundo 6 a unica 
possibilidade de explicar as propriedades do pensamento selvagem 1 . Es-
te dado primitivo (que encontramos muitas vezes no poema de Jorge de 
Lima) amplifica as significagoes e arquiteta o verossimil retdrico (Kriste-
va). Patenteia-se o sentido "iludido", as restri$5es a historia, mediante 
a derivaglo serial, que reune o inventario da bricolage. 

1.4. Qual e a imagem do Brasil depreendida mediante os sincretismos 
culturais e religiosos? 

A analise do poema XXIII - Canto I - Invengao de Orfeu revelou-
nos a imagem do Brasil, enquanto sincretismo e visao ideologica do pafs: 
a relagSo dubia do homem com sua tena, a pressao social, cultural, viva 
(geofagia: Calunga, anjo) sobre o indivi'duo. Sob este angulo, Jorge de 
Lima retoma algumas das ideias de Paulo Prado para mostrar o subcons-
ciente da etnia: o enfraquecimento da energia fisica (poema XXIII — Can-
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to I), a cobiga do colonizador (poema XXXI - Canto I). No primeiro 
canto, ainda no poema XXXI, Jorge de Lima ressalta a sfntese global de 
Paulo Prado, ao tentar descrever a "psicologia do brasileiro" 8 . 

Mas convem insistir: a miscigenagao entre o indio e o portugues 
(poema XXXI - Canto I) e revelada pela tensao presentificada (mitica 
e fantastica): compartilhada pelo emissor e os receptores atraves do pro-
nome em primeira pessoa do plural (nos). 

"Esquecidos dos donos, nos os bastos, 
nos os complexos, nos os pioneiros, 
nos os devastadores e assassinos, 
vamos agora fabricar o indio 
com a tristeza da mata e a fuga da 
maloca, com a alegria de cagar." 

Sob outro angulo, a imagem do Brasil foi pesquisada, vinculando 
as epigrafes biblicas (sistemas religiosos sincretizados) com a analise de 
poemas ou de trechos de poemas do livro Invengao de Orfeu. 

A segunda epigrafe da Biblia (III Reis, 16) sedimenta as proprie-
dades espaciais do templo (simbolo do nacional para os israelitas). 

"E revestiu de tabuas de cedro os vinte covados a partir do fundo 
do templo, desde o pavimento ate ao mais alto, e destinou-o para a casa 
interna do oraculo, ou Santo dos Santos". 

Nesta passagem bfblica, encrava-se uma perspectiva visual, tri-di-
mensional: o fundo, o pavimento e o alto. 

psicologia 
do 
brasileiro 

"Graga da vida, e marca de horas boas, 
caminho alumiado, arco de adventos, 
carisma e outros dons mais compreendidos, 
diluvios de brartduras, indolencias, 
preguigas planizadas, gozos quietos 
quereis a mao na mao, quereis sofias?" 

(Canto I - XXXI) 

(Canto I - XXXI) 
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Jorge de Lima retoma e amplifica a imagem de seu proprio pais, 
estendendo as ideias que coabitam nos contornos espaciais. A ilha, di-
mensao interior, contem uma ordenagao de acontecimentos que mudam 
de natureza. Apoiados em Bastide, este seria um secretismo espacial no 
"nivel da consciencia coletiva". Revela o afro-brasileiro, ao abranger "rit-
mos de vida" 9 . 

No poema XIV — Canto II ilumina-se o subsolo das ilhas. E um 
espago de transform ag5es. Fantastico. Os sofrimentos humanos sao iden-
ticos para todas as criaturas que ai habitam. 0 subsolo constroi a imagem 
do substrato: "Os silencios gritantes e os sois mudos" / "zona oculta onde 
as raizes vivem ". 

O subsolo encena os dramas subconscientes da sociedade. Jorge de 
lima desfaz o teor do "fundo do templo" biblico. Anima e nivela os obje-
tos, os entes e o substrato 6tnico, memorial. Para tanto, decomp5em-se 
e recompoem-se retalhos socio-culturais da brasilidade. 

0 supersolo (o alto na Bi'blia) encarna "a perpetuidade alem, Deus 
nas alturas" (Canto II - poema I). Sugere o vfnculo do homem com Deus. 
E a duree absoluta de Claudel. (Tempo = realidade objetiva) 1 

O supersolo mostra a peia da estratificagao espacial (subsolo / super-
solo / solo). A palavra ajusta uma "realite de second ordre" 1 1 . 0 signo 
leva-nos ao significado transcendente. A ilha, suporte dos espagos, devem 
a superficie "metafisica" da travessia anterior. 

"Dentro do solo impossivel 
do possivel supersolo " 

(Canto II - II). 

Diante da contingencia, o "possivel supersolo" revela ser uma marca, 
a notagao temporal de um finalismo, de uma evidencia: 

"Sempre foste a imaginada 
que na face nunca im6vel 
acenas com lengo constante" 

(Canto II - II). 
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A duree absoluta, abstrata, cruza-se com o solo "impossivel", a 
ausencia de marca, de permanencia da "face divina" na desordem do mun-
do, geminada ao real. Estas imagens refletem-se numa implificagao con-
vencional: a origem do material e do humano em correlagao com a "fa-
ce nunca imovel". 

Em sfntese: a imagem do Brasil (sincretica) imbrica o espago in-
terior ("ilha") com o mundo. No Canto VIII, o "eu" define-se como "ilha 
de Deus, plantada sobre os mares". A seguir frisa: "somos montanhas (...) 
"pedras falantes pelo verbo em Cristo". Mescla-se o fisiomorfismo do 
homem ("ilha de Deus", "sou montanha, somos montanha") com o an-
tropomorfismo da natureza ("pedras falantes pelo verbo em Cristo"). 
E este e um dos processos que desvendam o pensamento selvagem, segun-
do Levi-Strauss 1 2 . 

Jorge de Lima especializou as raizes terrestres, amplificando o es-
quema tri-dimensional da Biblia: o fundo (= subsolo), o alto (= super-
solo), e o pavimento (= solo). Seu exame do pais cria um sincretismo es-
pacial, tfpico do afro-brasileiro. Mas ele fica mediado pelo fulcro religio-
so. A estratificagao em imagem do espago e o suporte dos fios memoriais 
presentificados, da amostragem dos dramas subconscientes da sociedade. 
Para tanto, o escritor apoiou-se no mito, no afro-brasileiro, no primitivo 
e, sobretudo, no fantastico. 

Estudando o que fez Jorge de lima com as epigrafes da Biblia e de 
Apollinaire, captamos um processo de "amplificagao" do real; a determi-
nagao ideologica do Brasil = solo, subsolo, supersolo. Esse foi o caminho 
para historicizar a Terra (o Brasil), Constanga (a memoria) e o Cristia-
nismo. Encenou a perplexidade de um "eu" iluminado. A determinagao 
de um saber pre-discursivo reune hesitagoes antje o mundo. 0 dialogismo 
substituiu-se pela resposta monologica, transcendente, pela afirmagao da 
fe, da devogao, da caridade crista, da resignagao e do amor, no EXPLICIT 
que encerra o livro. Esse poderia ser um outro sentido da palavra "inven-
tar", enquanto re-apresentagao de uma busca interior, teleologica e ampli-
ficagao, na praxis, dos conteudos cristaos. 
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Tex to - fonte 

Poema XXIII — Canto I — Invengao de Orfeu. 

V. 19 Pra unidade deste poema, 
V. 29 ele vai durante a febre, 
V. 39 ele se mescla e se amealha, 
V. 49 e por vezes se devassa. 
V. 59 Nao lhe peg as nenhum lema 
V. 69 que sua magoa e engolida, 
V. 79 e a vida vai desconexa, 
V. 89 completando o que e teoria, 
V. 99 andaime, saibro, argamassa, 
V. 10 faganha heroica, impudencias, 
V. 11 covardias, sim, que as tive, 
V. 12 tive-as, terei, terei tido, 
V. 13 palavras quase poluidas, 
V. 14 e uns sobrogos e uns regressos, 
V. 15 e coisas como lembrangas 
V. 16 ou como alens ou aquens, 
V. 17 e pai que se sucedeu 
V. 18 nas guerras que me queimaram, 
V. 19 os sonhos entre as insonias, 
V. 20 infancias em pleno escuro, 
V. 21 viagens de cima a baixo 
V. 22 unindo as coisas, reunindo 
V. 23 alias metamorfoseando-as, 
V. 24 seus sovacos, suas testas, 
V. 25 seus horizontes, seus suores, 
V. 26 mas eis purezas senhores. 
V. 27 Esquecidas, eis as tardes, 
V. 28 eis os infantes dormindo, 
V. 29 eis as aguas se remindo, 
V. 30 eis esse poema entrosado, 
V. 31 e eis os estercos do mundo: 
V. 32 esse guia, aquele guia, 
V. 33 porem vejamos o diario, 
V. 34 esse retrato com lengo 
V. 35 esse vosso pai sentado, 



V. 36 esse tenro Adamastor, 
V. 37 esses avos de poltrona, 
V. 38 e essa historia heroica e sempre. 
V. 39 Que capitulo sumiu? 
V. 40 Que se contava ainda ontem? 
V. 41 Que ilha no mundo nasceu? 
V. 42 Que esfinge se esfarelou? 
V. 43 Que pintura foi atual? 
V. 44 Que formalismo, que abstrato 
V. 45 anseiam por transmitir-se 
V. 46 Preambulos sempre constantes, 
V. 47 depois choro no mirante, 
V. 48 e a privagao dos sentidos, 
V. 49 e esse tatear de pesquisas, 
V. 50 e essa tortura espacial, 
V. 51 e essa unidade da dor, 
V. 52 e essa roca no silencio, 
V. 53 e essa unidade sem fim. 
V. 54 O dilatada criatura, 
V. 55 6 sonda perenemente, 
V. 56 porem falo de meu ser 
V. 57 todo poros, todo antenas. 
V. 58 informe poema bifronte, 
V. 59 espesso, aspero, conjunto, 
V. 60 negando a vida linear, 
V. 61 heroi de maos amarradas 
V. 62 a galeras afundadas 
V. 63 vate de ouvidos atados 
V. 64 aos caramujos e aos cais, 
V. 65 as luas semigastadas, 
V. 66 maos raiadas de mil dedos, 
V. 67 0 sentidos simultaneos, 
V. 68 boca rasgada nos agos, 
V. 69 trombeta de carne e sangue, 
V. 70 arco de cordas, arco-iris, 
V. 71 respiragao ventaniada, 
V. 72 gongo dos bragos em cruz, 
V. 73 centopeia do Senhor, 
V. 74 amora pjura sangrada, 
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v. 75 cacho de faces nascendo, 
v. 76 unidade da Trindade, 
v. 77 coral da voz e do mar, 
v. 78 repetida anunciagao 
v. 79 febre da ilha, mas benigna, 
v. 80 ressurreigao entre as aguias, 
v. 81 mas enfim um ceu sem dias, 
v. 82 unidade da Trindade, 
v. 83 esbogo-me em ti meu poema, 
v. 84 maleita diante do mar, 
v. 85 febre da ilha, calor, frio, 
v. 86 dentes rangidos em seco, 
v. 87 mao tremendo no papel, 
v. 88 geofagia, geofagia, 
v. 89 mas nos barcos e nas velas, geofagia: 
v. 90 unidade de Trindade, Calunga, anjo. 

3. Metodo 

3.1. O fechamento do sistema 

Na tese de doutoramento, analisamos, duas vezes, o poema XXIII — 
Canto I — Invengao de Orfeu. Na primeira abordagem, o apoio metodo-
logico foi estrutural, greimasiano. O titulo do capitulo (pp. 14-96) — 
" 0 fechamento do sistema" retoma o processo da dupla leitura (fecha-
mento e abertura), sugerido) por Greimas em "La linguistique structural 
et la poetique" 1 3 . 0 texto, enquanto "fechamento". Assimila as con-
sideragoes dos teoricos de Praga, que nas Teses de 1929, ressaltaram a 
necessidade de estudar o sujeito poetico, ~propondo a elaboragao de prin-
cipios de descrigao sincrdnica da lingua poetica. 

Greimas assume este esforgo, explorando a idtia do isomorfismo 
do signo lingiiistico (Hjelmslev). Sugere um metodo para a analise da poe-
sia. Este sintetiza-se nas relagoes dos esquemas fonematicos (expressao) 
com os gramaticais (conteudo); e ainda, nas aproximag5es dos esquemas 
prosodicos (expressao) com os narratives (conteudo). Na pagina 274 do 
livro Du sens, Greimas condensa sua esquematizagao teorica: 
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(Forma) (Substancia) 

Piano da 
linguagem 

Dimensoes 

Expressao Conteudo 

Sintagma 

Enunciado 

Esquemas fonematicos 

Esquemas pros6dicos 

Esquemas gramaticais 

Esquemas narrativos 

3.1.2 A aplicagao de Greimas ao portugues 

Visando aplicar a obra de um autor brasileiro, o estudo da forma 
da expressao e do conteudo, consideramos de grande auxflio fonemati-
co, a obra de Joaquim Mattoso Camara Jr. - Estrutura da Lingua Portu-
guesa. (Petropolis, Vozes, 1970), e tambem do mesmo autor: Problemas 
da Linguistica Descritiva. (Petropolis, Vozes, 1969). Para analisar este 
piano de expressao, relacionado com o conteudo, consideramos, ainda, 
o livro de Eric Buyssens — Semiologia & Comunicagao linguistica. (Sao 
Paulo, Editora Cultrix, Ed. da U.S.P., 1971). Outrossim, convem ressaltar 
os multiplos instrumentos analiticos que, para uma andlise sintatica e 
estrutural em portugues, oferece o livro de Bernard Pottier, Cidmar T. 
Pais e Albert Audubert - Estruturas lingiiisticas do portugues. (Sao Pau-
lo, Difusao Europeia do Livro, 1972). 

3.1.3.Outros ensaios considerados para aprofundar Greimas 

Ainda no fechamento do sistema, encontramos dois ensaios para 
ampliar a teoria de Greimas: 

3.1.3.1. Rastier, Francois — "Systematique des isotopies" in: Greimas, 
A.J., ed. - Essais de semiotique poetique. (Paris, Larousse, 1972, 
pp. 88-105). 
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A abordagem de Rastier propoe o estudo isotopico a partir das 
figuras nucleares (as variaveis semicas). Greimas trabalhou a isotopia, pes-
quisando os sememas (pelo menos essa e a reflexao sobre a isotopia em 
Semantica estrutural). As jungoes e disjungoes exploram, apenas, o conteu-
do. A partir do ensaio de Rastier, estende-se a isotopia aos outros niveis 
do signo lingiiistico na expressao e no conteudo. 

3.1.3.2. Greimas, A.J. - Conditions d'un semiotique du monde naturel". 
(in\DuSens, ed. cit., pp. 49-91). 

O semiologo estuda as relagoes entre enunciagao nas linguas 
naturais. Esclarece os desvios decorrentes da introdugao do humano (ges-
tos praticos e miticos) num sistema virtual. 

No poema XXIII — Canto I — Invengao de Orfeu, ocorre a 
contaminagao do universo lingiiistico pela febre do emissor destinatario. 
As coordenadas espaciais (topologia do espago) mostram a percepgdo mu-
tavel, cultural e natural, do poema. Outrossim, o receptor nivela-se com 
o emissor. Os dois sao destinatarios. O leitor, poetizado no texto, age 
como interlocutor (espectador-destinatario). 

3.2. Abertura a uma Interpretagao 

Numa segunda abordagem do poema XXIII — Canto I — Invengao 
de Orfeu, visamos problematizar o conceito "abertura" do sistema no pro-
cesso da dupla leitura, sugerido por Greimas, em Du sens. Investigamos 
isto nos outros livros de Greimas: Semantica estrutural e Essais de semioti-
que poetique. Em cada uma destas obras, o autor sugere um esclareci-
mento diverso. Em Semantica estrutural14, Greimas reconhece que o 
texto e, simultaneamente, permanencia e diacronia. Sugere, porem, tres 
corpus a serem estudados. 0 corpus da dimensao da obra, o corpus da 
totalidade dos livros de um escritor e o corpus da totalidade dos escritos 
de uma sociedade e de um periodo historico determinado. Desse modo, 
oblitera o estudo da historicidade, das relagoes das obras e de autores 
de periodos heteroclitos. 

Em Essais de semiotique poetique 1 5 , afirma a oposigao entre dois 
conceitos: abertura e fechamento. Salienta que os objetos porticos sao 
classes definidas pelas identidades de suas formas canonicas. As diferen-
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igas entre as classes e os canones marcam as oposigoes entre os universos 
semanticos. A abertura do objeto portico reflete-se ''sur l'univers des 
formes poetiques et n'a d'existence qu'a l'interieur de cet univers" 1 6 . 

Ora, em "La linguistique structurale et la po£tique", o teorico 
aceitou a ideia de "escritura" (Barthes) para completar sua pesquisa. Se 
essa opiniSo (fechamento e abertura nSo se op8em), tivesse sido aprofun-
dada, as reflex5es translingiiisticas de Bakhtine e Kristeva, talvez, consti-
tuissem a ponte entre estrutura e historia, estrutura e significado. 

3.2.1.Surgiu, assim, a necessidade de ressaltar que a lingua nao se op5e 
ao aspecto diacrdnico. O campo teorico "compacto" de Greimas levou-
nos, intuitivamente, a desenvolver o processo dialetico da "decompacti-
fication du champ" 1 7 . Eis por que relativizamos Greimas, e seu disci-
pulo Rastier. Assumimos a possibilidade, latente na definigao de isoto-
pia de Rastier, de levantar um diciondrio do texto. Por outro lado, Greimas 
em Semantica estrutural citou Guiraud ao esclarecer as denominagSes 
figurativas e translaticias na isotopia. Nd primeiro caso, o conceito nive-
lou-se aos campos morfo-semanticos de Guiraud; no segundo, apelou-se 
para a transferencia de um campo para outro 1 8 . 

No entanto, em "Systematique des isotopies", Rastier afirmou o 
correlato entre as estruturas retoricas (superficiais) e estilisticas (profun-
das). A seguir, evidenciou as restrigSes a teoria dos campos semanticos 
(Guiraud), negando a relevancia dos universais 19. 

Relativizamos, por causa dessa contradigao, a teoria de Rastier. 
Demos validade, apenas, a leitura plurivoca e a formulagao do diciond-
rio do texto, procurando imbricar a estrutura superficial com a profun-
da (no sentido de Chomsky). Lemos, portanto, os paralexemas, que as 
vezes correspondiam as linhas dos versos, sob tres angulos isot6picos: 
i 1 (= escritura), i 2 (= febre > vida), i 3 (unidade, desideratum te6rico, 
vivencia do mito). Por causa da reescritura ou remotivagSo paulatina, 
captamos a condigao de "contigiiidade espago temporal", isto 6, as si-
multaneidades abrangiam o sistema lingufstico do poema. Citou-se Eins-
tein para salientar que o fulcro de contigiiidade e a remotivagfo pode-
riam ser niveladas a relatividade. 

Visando unir estrutura e significado integramos as conotagSes e 
os resultados do dicionario do texto, com a abordagem da intertextua-
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Made (Kristeva). Relacionamos, assim, a miscigenagao da escrita de Jor-
ge de Lima com reminiscencias e transgressoes de poemas 6rficos (Os 
Argonautas de Apolonio Rodio), de Os Lusiadas, de rituais afro-brasilei-
ros, de processos whitmaneanos via Claudel e Maritain. Desse modo, a 
alternancia entre i 1 (escrita), i 2 (febre, vida, substrato da brasilidade) 
e i 3 (unidade > desideratum teorico) adquiriu conotagSes intertextuais, 
significativas. Marcou-se o vaivem eidetico entre a Escritura = Constaji-
ga (memoria) = i 1, humano ou contingencia vital (febre) = Terra = i 2 
e o Transcendente = Divino = Cristianismo sincretizado = i 3. 

3.2.2 No ultimo capitulo — "A poetica explicita de Jorge de Lima" — 
procuramos integrar a combinagao e alternancia desses tres significados 
intra e intertextuais (Constanga, a Terra e o Cristianismo) com os con-
teudos de outros poemas de Invengao de Orfeu. 

Para tanto, analisamos os subtitulos e as epigrafes do livro. Relacio-
namos esses dados a analise de varios poemas ou trechos de Invengao de 
Orfeu. Exploramos estas manifestagoes explicitas (epigrafes, subtitulos), 
enquanto amostragens de consciencia criadora e critica do autor, fndices 
de modernidade e "amplificagoes" (Zholkovski), nos doze cantos de In-
vengao de Orfeu, dos sistemas de representagao artisticas (ampliagao da 
mimese) e combinagSo transgressiva de retalhos culturais. 

Estes elementos, mais o estudo do verossimil retorico e da capta-
gao do espelho discursivo defrontaram-nos com a modernidade da escrita. 
Ajudaram-nos, tambem, para o estudo ideologico do poema atraves da 
linguagem. 

4. Resultados 
I 

4.1. A ideia essencial em que se estriba a poetica de Invengao de Orfeu 
6 a combinagao heterogenea dos elementos. Mediante a analise do poema 
XXIII — Canto I descobrimos tres eidos discursivos: Constanga (a memo-
ria), a Terra e o Cristianismo. As mutag5es do "eu" revelam o intuito 
de miscigenar os tres codigos simultaneamente. 

Dinamizado, o discurso duplica as imagens mistas da brasilidade 
(i 2). 0 poema (i 1) deixa ver a molduia de seu teorizar (i 3), de seu pensar. 
Configura peimutag5es de escritas. Re-organiza, contesta as visOes prima-
rias do pais (i 2). 
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4.2 Por isso Invengao de Orfeu e Canto General de Neruda sao obras 
comparaveis, mediante o dictamen (Benjamin). 

Sabe-se que Jorge de Lima e Murilo Mendes hesitaram no titulo da 
obra. Pensaram em Cosmogonia, Canto Geral e Invengao de Orfeu. "Quanto 
ao primeiro, julgou-o o autor muito ambicioso. 0 segundo foi prejudicado 
por um livro de igual nome, saido ha pouco, de Pablo Neruda. Restou 
Invengao de Orfeu". 20. 

Neruda em "Alturas de Macchu Picchu", um dos poemas do Can-
to General, buscou re-descobrir um mundo soterrado; especializou as 
raizes terrestres. Denunciou a cobiga e a violencia dos conquistadores. 
America Latina, segundo sua visao, e o fruto de uma perda da nossa ori-
gem. Instiga a praxis conjunta dos povos latino-americanos. 

Jorge de Lima especializou, simbolicamente, a Terra em Invengao 
de Orfeu. Seu exame preve a moldura religiosa, a determinagao ideologica 
do solo, do subsolo e do supersolo. Encenam-se fios memoriais. Presen-
tificam-se os dramas sub-conscientes da sociedade. O fulcro e, p em, o 
Brasil. A partir do conhecimento intimo do pais, perscruta os efeitos 
da Segunda Guerra Mundial. Diante do aniquilamento, contrapSe a fe no 
absoluto, no transcendente, no amor cristao. 

4.3. Ideologicamente, sua obra pode ser questionada atraves da Dialetica 
do Iluminismo (Adorno e Horkheimer); ou ainda, pesquisando a "falsa 
consciencia" (Adorno). 0 "eu" iluminado assume uma busca interior. 
A determinagao de um saber pre-discursivo reune suas hesitagoes ante 
o mundo. 

4.4. Assim, o poema revela ser uma arte de reprodugao integral (ilumi-
nismo, segundo Horkheimer e Adorno). 0 texto 6 uma re-inveng£o das 
invengSes antigas. Miscigena culturas heteroclitas, codigos universais. 

4.5. Empregando o Cristianismo, como fulcro ideologico da revisao in-
tima do Brasil, Jorge de Lima fundamentou uma posigao heterogenea 
dentro da literatura brasileira. Concretizou um desideratum de Tristao 
de Ataide: "Falta a meu ver uma terceira condigao de nossa arte. Uma 
mystica (sic) criadora" 2 1 . 
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4.6. Em Invengao de Orfeu ha sincretismos culturais e religiosos. Na 
analise do poema XXIII — Canto I demonstramos a presenga da posse 
e dos rituais do candomble. A estratificagao em imagem do pais (super-
solo/solo/subsolo), que retoma e transgride a segunda epfgrafe bi'bUca, 
citada pelo autor (III. Reis, 16), e um sincretismo espacial no nivel da 
consciencia coletiva. Revela a visao africana do mundo, segundo Bastide. 

Acreditamos ser este o resultado mais verificavel na nossa pesquisa. 
Ele permite unir o tratamento memorial do pais, com a Terra e o Cris-
tianismo sincretizado. 

NOT AS: 

(1) O iluminismo granjeia uma arte de reprodugao integral. Em Invengao de Orfeu, 
ha uma tensao entre auto-conservagao (a voz poe em evidencia o fatalismo, a 
destruigao do mundo) e aniquilamento (a fe e o apelo para Deus. O signopoema 
devem mediagao conceptual do absoluto). V. Adorno, Theodor, Horkheimer, 
Max - Dialectica del Iluminismo. Trad. esp. de Buenos Aires, Sur, 1971, pp. 
15-18. 

(2) Cf. "Estudo do sincretismo catolico-fetichista". In: Estudos afro-brasileiros. 
Trad. port, de M. de Lourdes Santos M. Sao Paulo, Perspectiva, 1973, p. 186. 

(3) Lima, Jorge de - Salomao e as Mulheres. Rio de Janeiro, Empresa Grafica 
Editora, Paulo Pongetti, 1927 [1922], pp. 19-20. 

(4) "Todos Cantam sua Terra". V. Obra Completa. Rio de Janeiro, Editora Jose 
Aguilar, 1958, pp. 1011-1038. 

(5) Cf. Kristeva, Julia - Introdugao a Semanalise. Trad. port, de Lucia Helena 
Franca Ferraz. Sao Paulo, Perspectiva, 1974, pp. 61 e ss. 

(6) Cf. Kristeva, Julia - op. cit., pp. 142-143. 
(7) Levi-Strauss, O pensamento selvagem. Trad, por t de Chaim Samuel Katz e 

Eginardo Pires. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1970, p. 255. 
(8) Cf. "Retrato do Brasil". In: Provincia & Nag So. Rio de Janeiro, Conselho Esta-

dual de Cultura, 1972, pp. 149-235. 
(9) Cf. Bastide, Roger - Las Americas Negras. Trad. esp. de Patricio Azcarate. 

Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 114. 
(10) Claudel afirma: "Sous ce que recommence, il y a ce qui continue. (De cette 

duree absohie notre vie est de la naissande a la mart, une division". Cf. "Art 
poetique". In: Oeuvres Compl&tes. (connaissances). Paris, Gallimard, 1953, 
p. 34, v. 5 (O grifo e nosso). 

(11) Kristeva, J. - "Le sens et la mode". In: Recherches pour une semanalyse. 
Paris, Seuil, 1969, p. 71. 
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(12) Cf. Levi-Strauss, op. cit., p. 255. 
(13) Cf. Du sens; (Essais semiotiques). Palis, Seuil, 1970, pp. 271-283. 
(14) Cf. Semantica estructural. Trad. esp. de Alfredo de la Fuente. Madrid, Gredos, 

1971, pp. 229 e ss. 
(15) Op. cit., p. 22. 
(16) lb. Ibidem, p. cit. 
(17) V. Kristeva, Julia - "Les epistemologies de la linguistique". In: Langages. 

Paris, Didier, Larousse, n? 24, decembre de 1971, pp. 3-13. 
(18) V. "Isotopi'a del discurso". In: Semantica estructural, pp. 117-118. 
(19) Rastier, F. - art. cit. In: Greimas, A.J., ed. - Essays de semiotique poetique, 

p. 85. 
(20) V. "Apendice a Invengao de Orfeu. In: Lima, Jorge, ed. - Obra Completa. 

v. l , p . 913. 
(21) V. "Tendencias". (Este e um dos ensaios publicados em "O Jornal" ou na 

"Revista do Brasil"). (1926-1927). In: Estudos, 1? serie. Rio de Janeiro, Edi-
gao Terra de Sol, 1927, p. 18. 
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