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ABORDAGEM DO PROMETEU LIBERTADO
DE GUERRA JUNQUEIRO:

PERSPECTIVA DA SUA METAFISICA RELIGIOSA
E DO SEU ESPIRITUALISMO

MARIA MANUELA BRITO MARTINS

Universidade Cate,lica Portuguesa —Porto

(Como o pensamento no homem se realize corn a
palavra, a iluminacdo corn a luz, a arte, de algum modo,
corn a obra.'

VERGILTO FERREIRA, Invocagito ao Meu Corpo.

PROMETEU LIBERTADO FACE A OBRA DE JUNQUEIRO

B, no dizer do prOprio Guerra Junqueiro, que a sua obra
pokica atinge a sua mais alta expressividade em dois poe-
mas, ambos incompletos: Prometeu Libertado e o Caminho do
Ceu. A este propOsito, diz-nos Junqueiro: Ms dois poemas que
completam a minha obra pokica existem em pequenos frag-
mentos apenas, e ja os nao poderei escrever inteiros. SEto o
Prometeu Libertado e o Caminho do Ceu. 0 mais que espero
poder fazer, e tenciono fazer, é publica-los quase todos em pro-
sa — prosa expositiva do que seria cada uma das partes ou
cantos de cada urn dos poemas; e se durante esse trabalho
alguma dessas partes ou cantos, concebidos mas nfio realiza-
dos 'me sair', acaso já em verso, tanto melhor» 1.

Guerra Junqueiro, depoimento de 1919, recolhido por Agostinho de
Campos, in Jose Carlos Seabra Pereira, Histdria Critica da Literatura For-
tuguesa. Do Fim-de-Seculo ao Modernism°, vol. vu, coordenaceo de Carlos
Reis, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, p. 43.
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No caso do Prometeu Libertado, que nos propomos, alias,
aqui abordar de forma mais detalhada, a nossa escolha tern
dois motivos essenciais: por um lado, a uma obra poatica
inacabada, e, por isso, o maior atractivo para o leitor encon-
tra-se neste .estado» de inacabamento, a qual seria publica-
da so ap6s a morte do poeta. Na verdade, quando se edita
uma obra, e esta a considerada como a .derradeira», de ime-
diato parece ao leitor que esta a sempre melhor que todas
as outras que a precederam, ou entao que aporta qualquer
coisa de novo sobre o autor. Mas, talvez mais do que isto, e

facto de que Junqueiro tern real consciencia de que uma
obra literaria partilha esta duplicidade entre autor e leitor,
na movancia de urn terceiro interveniente, que e o meio em
que ela sobrevive e evolui 2 . Por isso, a obra literaria a uma
producao do tempo e feita no tempo. 0 caso de Prometeu
Libertado e a este respeito paradigmatica: Diz-nos o poeta:
.0 Prometeu Libertado e o complemento aos poemas Velhice

Pcitria. [...] A Pcitria e Os Simples sae os melhores livros.
No periodo em que os fiz a minha inspiragao tinha tal feli-
cidade, exuberancia e profundeza, que eu poderia fazer quan-
to quisesse. Entre fazer a Patria e escrever o Prometeu Li-
bertado, hesitei muito. Por fim, decidi-me pela Pa tria, que e
a visa° do momento histOrico portuguas sub specie aeter-
nitatis. Toda a minha obra tem uma grande significacão
moral e aquele livro era o que eu devia, naquele momento,

2 Para Guerra Junqueiro, o real valor literario de uma obra 6 o tempo
que o faz. A este respeito ele declara: 0/41unca discuti, nem jamais discutirei
corn quern quer que seja, o valor literario duma obra minha: Urn livro ati-
rado ao pUblico equivale a um filho atirado a roda. Entrego-o ao destino,
abandono-o a sorte. Que seja feliz 6 o que eu the desejo; mas, se o ruin for,
tamb6m nao verterei uma lagrima. Nan face versos por vaidade literaria.
Fago-os pela mesma raid° por que urn pinheiro faz resina, a pereira, peras

a rnacieira, maces: 6 uma simples fatalidade organica. Os meus livros
imprimo-os para o pablico, mas escrevo-os para mim. [.. .] A nossa obra 6 o
nosso monumento. Rao o cerquemos de grades de ferro, corn sentinelas ar-
madas para o proteger, nem desperdicemos a existencia a doira-lo constan-
temente de novo a oiro fine... Ac contrario. Levantemos a nossa obra corn
toda a coragem, ao ar livre, na praga publica, sem rnuros que a vedem e
sern granadeiros que a defendam. 1...] Sim, o critico dos entices 6 s6 ele —

tempo. Infalivel e insubornivel. As grandes obras ado come as grandes

rnontanhas. De longe vOem-se melhor«, «Preficio a 2.4 edigfro« (fragmento

inklito) de A Velhice do Padre Eterno, Porto, Livraria Latin, 1926, pp.
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minha patria. Era necessario, era urgente, e por isso o fiz,
adiando para mais tarde a elaboragao do outro, mais huma-
no, mais geral ou mais filosOfico ” 3.

Corn efeito, como podemos constatar, Prometeu Libertado
foi realizado na fase final da vida do poeta. A sua composicao
litethria foi idealmente concebida como o resultado de uma
trilogia pokica que Junqueiro tinha inicialmente projectado.
Era sua intencao que depois de ter escrito A Morte de D. Joao,
ern 1874, e A Velhice do Padre Eterno, ern 1885, faltar-lhe-ia
unicamente completar a sua intencao escrevendo entao o Pro-
meteu Libertado, como simbolo do homem ressuscitado 4 . Qual
era, afinal, a ideia central desta trilogia? Quer a figura de
D. Joao, quer a figura de Jeova ou Padre Eterno, efectuam
uma critica, o primeiro, ao amor depravado e, o segundo,
religiao catolica. Na verdade, A Velhice realiza uma critica
acórrima a urn catolicismo obsoleto e ultrapassado. Finalmen-
te a Patria, escrito em 1896, realiza, de certa forma, uma cri-
tica social e politica onde se conjugam dois aspectos essen-
ciais: a critica social e a critica moral. No entanto, o drama
possui urn alcance bem mais limitado que A Velhice ou
D. Joao, ou ainda Prometeu. Segundo Joao Grave, «a parte
pictural e descritiva 6, na Patria, evidentemente maior do que
a profundidade psicolOgica das personagens ou do que o con-
flito de ideias, porque Junqueiro era urn prodigioso pintor.5.

3 Guerra Junqueiro, depoimento de 1919, recolhido por Agostinho de
Campos, in Jose Carlos Seabra Pereira, HistOria Critica da Literatura Por-
tuguesa, p. 43.

4 Guerra Junqueiro, Obras de Guerra Junqueiro (Poesia), organizagao
e introdugao de Amorim de Carvalho, Porto, Lello & Irma() — Editores, s. d.
11973l, nota, pp. 451-452. Cf. A. Alves, «Junqueiro e a superagao da moder-
nidade«, in Guerra Junqueiro e a Modernidade, Actas do ColOquio, 3 e 4 de
Janeiro de 1997, Porto, Centro Regional do Porto, Universidade CatOlica
Portuguesa, Lello Editores, p. 26.

5 Joao Grave, «Prefficio• a Caminho do au, in Obras de Guerra Jun-
queiro, p. 967. Lembremos que esta expressividade po6tica e pictOrica, de
que fala Joao Grave, 6 salientada tarnbern na Hist6ria da Literatura Portu-
guesa de Ant6nio Jose Saraiva e Oscar Lopes: existe, por um lado, o sim-
bolismo estilistico e literario de Guerra Junqueiro, que se afirma como ele-
mento renovador do pr6prio romantismo, e, por outro lade, a facilidade e a
virtualidade corn que o poeta exprime e desenha verbalmente sentimentos e
ideais. «0 seu simplicismo ideolegico relaciona-se com urns flagrante
visualidade de imagens: Junqueiro nit° pensa com finura, porque ye logo as
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N'A Velhice, a figura de Prometeu aparece em dois me-
mentos distintos.

0 primeire, encontra-se na poesia oA arvore do mal». Ai 6
feita uma analogia entre o homem da narrative do livro do
Genesis, confronted° corn o fruto proibido no paraiso, e o rou-
bo da luz ao deus apiter, realizado por Prometeu. Em ambos
os casos, existe uma falha, ou seja, uma falta cometida. Na
verdade, a analogia mitica a entre o homem e Prometeu.

No segundo memento, na poesia oSemana Santa», a figu-
ra de Prometeu a hipostasiada corn urn grande vulto do Ilumi-
nismo: Voltaire. Este personifica o triunfo da ciencia e da
natureza Mas o Voltaire oPrometeu» a afinal a desfigurageo
de urn saber que se esfumou em falsas promessas. oNdo po-
dendo dormir no horror da sepulture, / Na podridao escura /
Da terra imunda e fria, / Voltaire despedagando o feretro
chumbado, / E cingindo o lengol ao corpo esverdeado / Ressus-
citou um dia.	 / 0 teu genie, Voltaire, e como o Sol do
Inverno, / DA muitissima luz, mas nfto aquece nada. / Em ye°
por sobre a paz dos campos desolados / Ele entorna do azul
seus vivos esplendores: / Nile cantam rouxinOis nas sebes dos
valados, / NAo faz nascer o trigo e germinar as fibres, / E que
nunca soubeste o que e a dor profunda / Que estala fibra a
fibra os grandes coragOes; / E que nunca choraste, 6 Prometeu
carcunda / Como Dante chorou, como chorou Cam6es.» Neste
sentido, Voltaire 6 6 simbolo de uma ratho natural auto-
-suficiente que nao realize a libertagan desejada. E o simbolo
de um semideus denim e gaiato.

Estamos em born memento de poder advogar o segundo
motive da nossa escolha tematica sobre o Prometeu Libertado.
Corn efeito, este 6 um poema inacabado e incomplete, em ratho
da sua realize* estetica literaria, e da sua forma estilistica.
Todavia, do ponto de vista formal e ideal, 'Os podemos afir-
mar que ele nee se encontra completamente inacabado, na
medida em que o seu plane intencional estava ja no espirito
do poeta, desde a primeira fase da sua obra, ou seja, quando
escreveu A Velhice do Padre Eterno e a Patna. Ao contrario,

ideias e sentimentos em alegorias ou imagem.« E evidente que esta simpli-
cidade de figures e imagens se vai depurando ao longo da producfm litera-
ria do poeta. No caso de Prometeu Libertado, esta simplicidade de ideias e
sentimentos 6 reconvertida.
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a sua indigencia encontra-se unicamente na sua realizagito e
concretizagfto litethria. Ora, a esta alternancia entre oestado»
de acabamento e de inacabamento que nos interessa aqui
salientar. Por urn lado, verificar ate que ponto o poema com-
plete um ciclo de evidencias e de ideais simbOlicos e poeticos,
que na sua mais alta expressEto possui urn significado metafi-
sico fundamental. Neste sentido, podemos falar da presenga
de uma oestetica literaria de pressuposto metafisico» 6 que vai
muito mais alem que urn simples estetica naturalista, ao
considera-la come obra singular, independentemente da fun-
gee total da obra do miter. Sendo assim, o catheter de inaca-
bamento do poema permite prever algo da visao unitaria do
ser, como ideftrio do prOprio poeta.

E desta refigurageo simbOlica da obra de Junqueiro que
nos podemos extrair o real significado do poema, e para alem
disso justificti-lo nee tanto pelo seu valor epic°, mas antes
tragic°, isto 6, enquanto expressão poetica maxima do Oiler°
supremo da Poesia. Por isso, a Tragedia a considerada como
sendo, por si mesma, sempre inacabada e aberta a uma
infindevel leitura e interpretano.

Por consequencia, propomos que o poema seja compreendi-
do em termos de oinacabamento» e de oacabamento», enquanto
figure's 'hermeneutieas representatives de urn ideal poetico-
-filosOfieo que, enquanto acabado, exprime o mais alto valor
intencional e noetico Mas, por outro lade, ele e tambem o porta-
-voz de uma obra acabada, ou seja, enquanto totalidade da obra
do autor. E, teo-somente, enquanto poema per se, e, por isso,
inacabado, que exprime uma forma estetica e simbOlica, que na
sua realize* interna, como forma do mitice-trAgico, se identi-
fica com a especie suprema de toda a poesia 8.

6 A. Rocha, «Sampaio Bruno e a evolugdo estetica de Rafil Brandio«,
in Actas do ColOquio, 7, 8 e 9 de Janeiro de 1999, Porto, Centro Regional
do Porto, Universidade CatOlica Portuguesa/Lello Editores, 2000, p. 215.

7 Andre Bonnard, D'Antigone a Socrate, Paris, Union General d'Edi-
tions, 1954, p. 8.

8 Para AristOteles, a tragedia supera a epopeia, visto realizar, num
curto espaco de tempo, uma accdo unitaria com uma finalidade prOpria: «Por
consequencia, se a tragedia 6 superior por todas estas vantagens e porque
melhor consegue o efeito, especffico da ante 	 claro que supera a epo-
peia e, melhor que esta, atinge a sua finalidade«, Poetica, 1462 b. Encontra-
mos outras passagens onde AristOteles afirma a mesma ideia A questdo da
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Este Poema desfecha de certa forma e analogamente corn
a “unidade do Ser., texto ainda nao publicado de Guerra
Junqueiro, uma mesma expressito maxima da obra total de
Junqueiro: ambos os textos pretendem atingir a unidade do
Ser. Este analogia 6 alias referida por Leonardo Coimbra, que
afirma • «Ora o homem 6 urn estranho ser, porque 6 um ponto
de interseccao dos trés pianos da realidade: a materia, vida e
consciencia. [...] Ora estes tres pianos que interferem no ho-
mem marcam, no universo, trés dimensees irredutiveis e cujas
leis mais intimas apenas se casam numa harmonia menos que
mediocre. A tragedia do homem consiste exactamente na pes-
guise desta unidade 	 Tragedia do homem, quer dizer, do
homem `completo', corpo, vida e consciencia0. A maior idea-
lidade do poema 6 a de poder ser uma espOcie de organismo
vivente 10 onde tudo concorre para urn todo, ainda que este
todo aponte para urn infinito. 0 infinito que abre a cena do
primeiro canto substitui o chaos na Teogonia de Hesiodo. No
entanto, este infinito e o uinfinito relativo>>. 0 infinito trans-
cendente e absoluto, esse, a so indiciado.

SIGNIFICADO METAFISICO DO POEMA

Na HistOria da Literatura Portuguesa, de AntOnio Jose
Barreiros 11 , encontramos dues fases distintas no pensamento
poetic() de Guerra Junqueiro: as obras corn catheter de
empenhamento social, como se pode verificar ern D. Joao, a
Patria, A Velhice do Padre Eterno e a Finis Patriae, e as de
catheter lirico, que ele designou como ulirismo cOsmico., paten-
te nos poemas Musa em Ferias, Os Simples, Ora* a Luz, etc.

unidade e da universalidade secs os qualificativos maiores para a tragedia.
Exists portent° uma relegfto directa e importante entre a concepgen exposta
na Poetica, enquanto mite-logos que explica a acceo do ser no seu devir, e a
metaffsica. Podemos falar, portent°, de uma continuidade ideal entre a Poetics
e a Metafisica, quanto a questfio da totalidade do ser e da sua significactio.

9 Leonardo Coimbra, Guerra Junqueiro, Porto, Lello Editores/Universi-
dade Catelice Portuguese, 1996, p. 111.

1 ° Para Aristeteles, toda a narrative poetica deve ser considerada como
um organismo vivente (Poetica, 1459a17).

11 AntOnio Jose Barreiros, HistOria da Literatura Portuguese, Se-
culos XIX-XX vol 11 15 ° ed , revista e actualizada, Bezerra Editora, 1999,
s. 1.
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Esta divisao estetica e tematica exprime de forma lapidar
o pensamento de Junqueiro: <Nos versos da Patria pus ern
forma ideal o problema portugues: o acesso da nano a santi-
dade, a afirmacao de serem crimes na nossa histOria, o que
em geral se considera como glOrias. [...] Os Simples, concebi-
dos e realizados em estilo popular, sac) uma obra de inspire-
* cientifica onde nao ha urn vocabulo cientifico, e um livro
de filosofia em que nao aparece uma expressao de filOsofo.
Epico e filosOfico na Patria, popular e bucOlico nos Simples,
manterei no Prometeu Libertado e no Caminho do Ceu este
paralelismo de duas maneiras de realizar a mesma unidade
de pensamento. 12.

Parece, portent°, evidente que o prOprio Junqueiro distingue
dois aspectos essenciais na sua obra: o elemento politico e social,
por urn lado, e o elemento religioso e filosOfico, por outro. Porem,
podemos constatar que esta divisao e demasiado simples e fal-
seia, de certa forma, a intencao geral do poeta, pois ele prOprio
advoga uma unidade para as duas fases da sua obra Assim, urn
novo elemento vem corroborar este dualismo: a expressao unite-
ria desta distin*, que se traduz, segundo o poeta, por uma di-
mensao filosOfica e ontolOgica, ou seja, uma unidade do ser.
Leonardo Coimbra, ao pronunciar-se sobre o significado da obra
de Guerra Junqueiro, declare que ela utinha uma parte polemi-
ca, uma parte de lirico enternecimento junto do cora* dos
simples e uma Altima parte de reconstrucao espiritualista”13.
Da mesma forma, Amorim de Carvalho 14 da-nos conta de trés
fases intelectuais no pensamento de Junqueiro: a mistica, que
corresponde a fase inicial da sua vida academica na Faculdade
de Teologia de Coimbra, a fase politico-social, que se deu corn
a sua entrada na Faculdade de Direito, e, finalmente, a fase
mais longa, a filosOfica, desde 1892, com a publicactio de Os
Simples, OracOes e poemas p6stumos, tais como Prometeu Li-
bertado, ern 1926, e o Caminho do Ceu, em 1925.

12 Guerra Junqueiro, depoimento de 1919, recolhido por Agostinho de
Campos, Jose Carlos Seabra Pereira, Hist6ria Crake da Literatura Portu-
guesa, p. 43.

13 Leonardo Coimbra, Guerra Junqueiro, Porto, Lello Editores/Univer-
sidade Catolica Portuguese, 1996, p. 18.

14 Amorim de Carvalho, «Introduceo., Obras de Guerra Junqueiro (Poe-
sia), organizageo e introduce° de Amorim de Carvalho, Porto, Lello Edito-
res, s. d.
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Mas o que nos importa mais aqui realgar 6 a fase filos6-
fica do Poeta, enquanto poeta, nao do epic°, mas sim do tra-
gico, ou seja, do poeta que se interroga sobre a Existencia e
se pronuncia sobre ela. .FilOsofo, isto e, o espfrito abstracto e
metafisico, vivendo nao a vida efemera e relativa das apart-
cias e dos fen6menos, mas a vida invisfvel e Intima do Uni-
verso, interrogando nao o coma, mas o porque da existencia. 15.

Tivemos ja a ocasiao, numa primeira abordagem do Pro-
meteu Libertado, de expor, ainda que de forma sucinta, o ca-
theter mitico e tragic° deste poema, que possui as caracteris-
ticas essenciais de uma .Especie” de poesia que AristOteles
define na Poetica, como poesia tragica, e portanto que releva
do genero da TragOdia Tinhamos enteo tentado mostrar coma
a expressao poetica mais sublime da poesia de Guerra Jun-
queiro se podia identificar corn a definicdo proposta por Aris-
tOteles na Poftica. Na verdade, a na tiltima fase da obra po-
etica de Junqueiro que se realiz a a expressao estetica e
simbOlica mais importante de toda a produce° lirica, como se
patenteia no poema Prometeu Libertado Quais as razOes des-
ta proposta? Reconhecemos, corn AristOteles, tres aspectos es-
senciais na qtragediao: mito, catheter e pensamento. .E coma
a tragedia 6 a imitageo de uma acetic) e se executa mediante
personagens que agem e que diversamente se apresentam, con-
forme o pr6prio caracter e pensamento, dal vem por conse-
quéncia o serem duas as causas naturais que determinam as
accOes: pensamento e caracter. [...] Ora o mito 6 imitagao de
acgOes; e por mito entendo a composicao dos actos; por carac-
ter, o que nos faz dizer das personagens que elas tern tal ou
tal qualidade; e por `pensamento', tudo quanto digam as per-
sonagens para demonstrar o quer que seja ou para manifestar
sua deeisao* 16.

E obvio, por isso que este poema a na verdade urn mito,
mas urn giiBoc especial. Que devemos nos entender por mito
no seu sentido filos6fico e que devemos nos entender por mito
na concepcao junqueiriana? Na composigeo do mito ern Aristo-
teles, encontram-se elementos da tragedia: o mito e a narra-
tiva de uma sequencia de actos, corn principio, mein e fim,

16 Guerra Junqueiro, Prosas Dispersas, Porto, Lello & Irmeo=Edito-
ree, 1978, p. 14.

16 Aristetelea, Poetica, vi, 1449b35-1450a.
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onde as suas personagens possuem caracteres, ou seja, repre-
sentam personalidades-tipo. Por Ultimo, e talvez o mais im-
portante de todos, existe uma sequéncia de accOes intencio-
nais que evoluem para uma teleologia do drama, ou seja, a
intencjonalidade da trama total das accOes. 0 poema Prome-
teu Libertado possui todos estes requisitos. Mas o que a que
escapa ao .mito ” no sentido estrito da palavra, ou seja, quan-
do entendemos o mito como mere reflexo de uma narrativa
sagrada e coma espago sensivel dessa representagao? 0 mito,
tal coma pensa AristOteles, a uma imitacao de acgOes (mimesis
praxeos), mas o mais importante 6 o facto de que o mito ex-
prime o todo da accito numa racionalidade propria. «0 mito 6
a alma da tragedia” porque o acto de poetizar manifesta o acto
de filosofar, na medida em que o mito deverit atingir o univer-
sal e nao o particular. E nesta ordem de ideias que Leonardo
Coimbra afirma que .a tinica coisa que da filosofia interessa-
va profundamente a Junqueiro era a metafisica ” 17.

As personagens do poema, Prometeu e Sao Paulo, no se-
gundo canto, ou ate mesmo Jesus, no primeiro e no quinto
cantos, sao todas figuras que poderdo ser tratadas coma par-
tes integrantes desse .mito», ou seja, personagens que em fun-
Ow dos seus caracteres realizam um conjunto de acgOes e por
isso constituem a .intriga mitica* ou a trama das acgOes, ten-
do como finalidade um telos que a extrinseco as prOprias per-
sonagens que elas desempenham. Ora, digamos que Junqueiro
possui esta finalidade enquanto proposta ideal e formal, e,
neste sentido, metafisica. Em termos de criagao estatica e li-
teraria, chegamos, portanto, a uma dupla concepcdo: enquan-
to poema poetico-tragico, Prometeu Libertado a simbolo de uma
reflexao filos6fica, enquanto um todo, mas, enquanto produce.°
e execugtio, o poema 6 simbolo de uma Estetica teolOgica.
E neste sentido que se deve entender que na composigeo do
poema se encontra uma dupla vertente:	 revelagfio 6 Poesia,
a teologia a Estetica” 18 . E ainda numa outra expressao lapi-
dar: .Pensar a executar, conceber a realizar. 19.

Ao pensarmos o Prometeu Libertado como urn genera de
poesia que se associa mais directamente corn a "fragedia, mas

17 Leonardo Coimbra, Guerra Junqueiro, p. 43.
18 Guerra Junqueiro, Prosas Dispersas, p. 71.
19 Idem, ibidem, p. 19.
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que, por outro lado, pelo seu contend° formal, exprime a vida
do homem e de todo o universo como razao Ultimo de uma
Existencia, estamos ao mesmo tempo a declarar que existe
uma forma de pensar que atinge o ponto mais alto do Poema.
No primeiro canto 6 dito: .Na funda escuridao, bem no fundo
do abismo, / Por entre os vagalhOes e o glauco olhar ardente /
Dos monstros, vai passando irresistivelmente, / Victorioso, na
treva, o pensamento human..

A .Tragedia» significa a cristalizacao suprema de uma
inteligibilidade das accOes dos homens e destes com o .mara-
vilhoso., enquanto narrativa da diversidade de todo o ser e do
ser. Esta capacidade de abarcar a unidade de todo o huma-
no. 20 revela o seu telos, na sua mais alta expressito, ou seja,

catheter unithrio do ser.
Em D Joao encontrarnos claramente esta ideia: .0 amor

o Odio, a luz e a treva, o bem e o mal / Eis a dupla ques-
tdo. / 0 pensamento humano / Mergulhou como urn Deus nas
grutas do Oceano, / Embebeu-se no azul, andou pelo infinito, /
interrogou a histeria, os ventos, o granito, / Todas as criagOes,
todas as criaturas, / Vermes, religiOes, abismos, / E disse-
-nos: —Jesus, Socrates, Platao / Falaram a verdade Existe
uma razfro, / Uma ideia, uma lei misteriosa, eterea, / Que rege

movimento e as formas da materia / Desde a boca do tigre
ao corano das flores, / Desde a asa da pomba a asa dos
condores, / Desde o abismo do Ceti nos pelagos profundos. /
Os glObulos do sangue e os glObulos dos mundos, / As corren-
tes do mar e as lutas das paixOes, / 0 verme e a tempestade,
os homens e os vulcOes, / Tudo, tudo obedece a mesma lei
suprema. / Definir essa lei — eis o imortal problema..

No Prometeu Libertado, a luta entre a unidade do ser e a
sua divisibilidade encontra-se simbolicamente abordada no quin-
to canto, onde se realiza a luta entre o .cleus-milhão., identifi-
cado com a .niilite., isto 6, o simbolo do falso libertador, ou
seja, a personificagEto do homem divinizado e o pr6prio Cristo,
personificado como desagrilhoador e libertador da anarquia.

Ao descreverrnos Prometeu como simbolo desta desilusao
prometaica e desta falsa libertacao, podemos fazer apelo aqui
a uma referencia implicita de Nietzsche, que o pthprio Jun-

20 Werner Jaeger, Paideia. A Formacdo do Homem Grego, traductio por-
tuguesa de A. M. Parreira, Lisboa, Editorial Aster, s. d., p. 267.

queiro alude nas Prosas Dispersas: .0 super-homem 6 o super-
-monstro. 21 . E ainda na .Carta-preacio. a Os Pobres, de Raul
Brandao, onde ele declara: .0s grandes monstros na° chegam
verdadeiramente na epoca secunddria; aparecem na Ultimo,
corn o ,homem. Ao p0 dum Napoleao urn megalosauro 0 uma
formiga. Os lobos da velha Europa trucidam algurnas &alas
de viandantes, enquanto milhOes e milhOes de miseraveis caem
de fome e de abandono.	 E visto os paldcios devorarem
pocilgas, todo o boulevard grandioso reclama urn quartel, um
cdrcere e uma forca. 0 deus milhan nao digere sem a guilho-
tina de sentinela. Os homens repartem o glob°. 22.

0 .deus-milhao» ora significa a perfeita divisão e discOr-
dia no prOprio mundo, ora a falsa personificano de urn deus
que existe ern cada homem e, portanto, como medida de todas
as coisas. Poderiamos ainda explicitar esta .esquizofrenia» do
ser, patente na figura de Prometeu, por comparagao corn o
significado do seu simbolismo ern duas obras, e que foi sinte-
tizado por Jorge Coutinho: n'A Velhice do Padre Eterno, depa-
ramos com Prometeu libertado em °posted° ao Cristo dos cris-
taos, e ao Deus-Pai eterno envelhecido, no Prometeu Libertado,
a figura do Cristo em oposigao ao prometeismo a cristao ou
ate mesmo anticristáo 23.

0 SIMBOLISMO MITICO

0 poema esta dividido ern cinco cantos. No primeiro, apa-
recem duas personagens de importancia maior: Prometeu e
Jesus. Falemos antes de mais sobre Prometeu. Como sabemos,
0 uma personagem da literatura grega que aparece quer na
tragOdia de Esquilo, Prometeu Agrilhoado, quer em Hesiodo,
na Teogonia.

As tragOdias esquilianas possuem uma caracteristica pe-
culiar: 6 o facto de obedecerem a um principio de composigao

21 Guerra Junqueiro, Prosas Dispersas, Porto, Lello Editores, 1978,
p. 153.

22 Guerra Junqueiro, “Carta-prefãcio. a Os Pobres, de Raul Brandao,
6.' ed., Paris-Lisboa, Livrarias Aillaud-Bertrand, 1925, pp. 11-12.

23 Jorge Coutinho, «Junqueiro-Pascoais e a hermeneutica do cristianis-
mo., in Guerra Junqueiro e a Modernidade, p. 83.
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que new e o da tragedia isolada, mas antes de trilogies. Neste
caso, a trilogia de Prometeu seria, entao, a descrigito de Pro-
meteu agrilhoado, libertado e, finalmente, portador de fogo 24.

Uma outra caracteristica essencial desta tragedia 6 de que ela
se consagra a questao dolorosa do destino do homem. Ora,
podemos reparar que 6 esse mesmo problema que percorre
toda a obra de Guerra Junqueiro.

A segunda personagem 6 Jesus no CaIvan°. Se Prometeu
simboliza a realizagao de urn deus em cada homem, o Cristo
simboliza a converse.° do mundo em direccao a Deus e, por
isso mesmo, a verdadeira libertagao do homem. 0 antagonis-
mo entre Prometeu libertador e her6i, protagonizador da re-
volta justa e corajosa, transporta afinal na sua identidade a
marca que o define como o .sem cuidado' e, por isso, repre-
senta a diferenga major em relagao ao Cristo sofredor.

Existe uma analogia entre a cena do primeiro e do quinto
cantos. Ela consiste na presence de acgOes que se transfor-
mam paradoxalmente no seu efeito contrario: sendo assim,
Prometeu, que parecia indiciar a libertagao dos homens, lo-
grou afinal essa tarefa e e, o prOprio Cristo, o redentor da
humanidade. Encontra-se aqui, nesta mutagEto da accao, a jus-
tificagao para a verdadeira peripecia (peripeteia) destes cinco
cantos 25 . Neste sentido, a existir uma associacao directa en-
tre o Cristo e Prometeu, esta s6 a possivel enquanto metafora
complexa e nao de simples identificagao 26.

24 Cf. Werner Jaeger, Paideia. A Formagao do Homem Grego, p. 279.

Encontram-se igualmente na Teogonia de Hesiodo contextos onde o destino
de Prometeu 6 descrito de forma contradithria: nos versos 528, Prometeu 6
libertado do seu terHvel castigo, quando nos versos 615, 6 afirrnado preci-
samente o contrario. Esta contradigao 6 definida por certos autores como
sendo aparente. A justificagao para este facto a de que existe uma atitude
religiosa que explica esta aparente incoerencia da narrativa. Na verdade,
pare a mentalidade religiose o castigo de Prometeu e a inevitivel vinganga
de Zeus. A partir desta explicagtio tornar-se-ia mais evidente a relagao entre
o Prometeu e o Cristo, da mesma maneira que o cristito v8 o Cristo pregado
na cruz. Cf. Théogonie, Paris, Belles Lettres, 1960, pp. 54-55.

26 "No Prometeu de Junqueiro, o encontro de Jesus e do Titan e, ao
contrario, o fundamento de toda a obra e a chave da sua simbolizacao.,
.Preficio” de Luis de Megallities in Obras de Guerra Junqueiro, p. 1024.

26 Esta aproximagao 6 avaliada por Manuel Ferreira Patricia, ra. liber-

tagfio do homem em Guerra Junqueiro . , in Guerra Junqueiro e a Moderni-

dade, pp. 302-303.

0 segundo canto mostra a figure de Sao Paulo como urn
dos arautos da cristianizagen. Sao Paulo possui este catheter
peculiar que possui Prometeu, o facto de ser uma personagem
dividida. Nao conhecemos o desenvolvimento deste segundo
canto, imas tudo nos leva a crer que Sao Paulo teria esta per-
sonalidade bifacetada, que Leonardo Coimbra define como "11/11

pessimista do imanente porque 6 urn optimismo do transcen-
dente” 27 . 0 pessimismo imanente significa quer a visa° do
mundo pagan ainda por cristianizar, quer o mundo na sua
fragilidade e na sua heranga tragica do mal e da dor. A dor e
a hybris definem o sentido universal da tragedia 28 . 0 terceiro
canto 6 a ressurreican page — o period° da Renascence e dos
efeitos deste apregoado optimismo natural. 0 quarto canto
deveria descrever, portanto, as inevitaveis consequencias des-
te optimismo titanic°. 0 canto quinto 6 a cena final, quando
Cristo aparece e converte o homem. Ele liberta-o, nao da sim-
ples escravidao que sujeita o homem as penas do mundo ex-
terior, mas antes, e sobretudo, a libertagao das penas do ho-
mem interior, ou seja, do homem .espiritual.. No fundo,
Prometeu simbolizava tudo aquilo que poderia ser realizado
na ordem natural e sensivel. Mas isso nao chega, existe algo
mais. Esse algo mais esta simbolizado no Cristo. Nao a uma
simples figure retarica, e portanto mitica, ou seja, nos limites
de urn mito sensivel, mas do mito enquanto compreensao e
inteligibilidade da consciencia humane. Podemos muito bem
definir a perspective da metafisica religiose e mistica recor-
rendo a sintese que fez Angelo Alves a este respeito: «um
misticismo religioso de ordem estetica e moral, que nao se ele-

27 Leonardo Coimbra, Guerra Junqueiro, p. 82.
28 Sampaio Bruno associa, por urn lado, dor e mal como determinantes

de todo o ser humano e, por outro, que todos os omonumentos literarios,, e
neles se incluem evidentemente todos os grandes generos potticos, abordam
esta questao. Ora, 6 isto mesmo que acontece em toda a tragtdia grega e
em particular em Esquilo. 4...] o mal 6 necessério? E o que a si-prOprio
pergunta coin pungente anciedade o homem, que comega na dor, dura na
dor, acaba na dor. Se percorrermos pelos olhos os monumentos literarios de
todos os tempos, apuramos que eles todos sao elegies. 0 heroico Pindaro
chama a vide do homem o sonho d'uma sombra; o futil Anacreonte cr8 que
a cigarra 6 mais feliz que o homem; e o amoral Shakespeare affirmou que,
para o homem, a felicidade esta em nao ter nascido. Mas bem mais pungen-
temente universal 6 Sao Paulo, quando poude dizer, como de facto: 'toda a
creatura geme'., A Ideia de Deus, p. 418.

/9g



va a concepgao de urn Deus pessoal, transcendente e cria-
dor» 29. No entanto, a figura de Cristo faz apelo a urn trans-
cendente e a uma idealidade na realidade. A figura simbelica
de Cristo lido podera ser entendida unicamente dentro de uma
estetica naturalista, mas antes de uma estetica onde o princi-
pio de idealidade transforma a realidade. Este 6 por isso urn
mito complexo. A complexidade esta no seu simbolismo poki-
co, que nao 6 consequancia do naturalismo simples, mas a de
urn simbolismo enquanto dialectica das formas

Os ideais desse transcendente podem ser compreendidos
dentro de categorias histericas, como sejam o platonismo e
neoplatonismo de tipo gnestico, onde existem diversas concep-
Vies miticas e religiosas, como por exemplo o orfismo. Quanto
A inspiragao e ideal que o pr6prio cristianismo pode fornecer
a Guerra Junqueiro, podemos falar de figures como Sao Fran-
cisco de Assis, mas igualmente de Greg6rio, o Grande, sobre
os quais ele se pronunciou corn estas palavras a Joao Grave:
»Oh mas agora modificaram-se totalmente as minhas opiniOes
sobre a Igreja, em que ha figuras angelicas como o Santo de
Assis, e nobres e geniais como a de GregOrio, o Grande, que
a salvou na sua mais perigosa crise» 39.

29 A. Alves, “Junqueiro e a superacifko da modernidadeo, in , Guerra
Junqueiro e a Modernidade, p. 32.

30 In Obras de Guerra Junqueiro, p. 962.


