
Gragoata 

197 

Fernando Pessoa, 0 drama 
homoerotico 

Fernando Arenas 

Resmno 

Este artigo visa a mapear a terreno critico, 
tanto canonico como nao canonico, da dimen
sao homoer6tica na obra pessoana ate ao mo
menta; inserir a questao homoer6tica dentro 
do paradigma das U leituros locais U em torno 
de. Pessoa; analisar alguns passos textuais re
levantes; e finalmente sugerir de que maneira 
- com base em alguns textos conhecidos as
sim como desconhecidos daB leitores - a 
aspect a homoerotico po de tambem permitir 
uma nova leitura global da obra pessoana, me
nos metafisica e mais matizada. 

Palavras-chave: Fernando Pessoa, literatura 
portuguesa, homoerotismo, Modernismo por
tugues 

Niteroi, n. 12, p. 197-210, 1. sem. 2002 



1 Ver Zenith (2002), 
Barcellos (1998), Lugarinho 
(2002), e Arenas e Quinlan 
(2002). 
z "Leituras locais" e urn 
termo sugerido por 
Eduardo Prado Coelho que 
faria parte de urn terceiro 
paradigma na hist6ria dos 
Estudos Pessoanos, que 
poe em pan§nteses "a 
questao exausta da 
heteronimia" (COELHO, 
1988, p. 68), procurando ler 
certos aspectos textuais da 
obra pessoana para dai 
prop or uma nova leitura 
globaL 
3 A partir de 1988 mais de 
vinte estudiosos pessoanos 
(entre eles, Teresa Rita 
Lopes e Richard Zenith) 
tem~se debrw;ado sistema
ticamente sabre a "area" 
pessoana. Segundo Lopes, 
o esp6lio pessoano, locali
zado na Biblioteca Nadonal 
de Lisboa, consta de "27543 
documentos, dos quais 
18816 manuscritos, 3948 
dactilografados e 2662 
mistos, distri-buidos por 
343 'envelopes' U (LOPES, 
1990, p. 14). 
, LOPES, 1990, p. 18. 
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o desejo homoer6tico que perpassa a obra de Fernando Pessoa tern 
sido apontado por varias gerac;6es de criticos desde os c1assicos J oao Gaspar 
Simoes, Jorge de Sena e Eduardo Lourenc;o, ate aosmaisnovos, incluidos 
Richard Zenith, Jose Carlos Barcellos, Mario Cesar Lugarinho, Fernando 
Arenas,SusanQuinlaneoutros.' Apesar das tentativas eloqiientes e corajosas 
de chamar a atenc;ao para 0 lugar do desejo homoer6tico no texto pessoano, 
e em vista dos manuscritos que ainda estao a surgir ou ainda por conhecer, 
fica sern dlivida bastante trabalho por fazer. AB Ultimas descobertas realizadas 
pelo pesquisador e tradutor Richard Zenith no esp6lio pessoano vern reforc;ar 
ainda mais a ideia da importiincia do desejo homoer6tico para uma 
compreensao mais alargada e profunda do labirinto ontol6gico-literario do 
poeta. De talforrna, it luz dos textos poeticos homoer6ticos recem descobertos 
pela equipe Pessoa, assim como das aproximac;oes te6ricas recentes de raiz 
deleuziana, vale a pena actualizar 0 debate em tomo da questiio homossexual 
e reavaliar a sua importiincia dentro do universo heteronimico. Portanto, 
este trabalho visa mapear 0 terreno critico da abordagem can6nica da 
dimensao homoer6ticana obra pessoana ate ao momenta; inserir a questao 
homoer6tica dentro do paradigma das "Ieituras locais" em torno de Pessoa;' 
analisar alguns passos textuais relevantes it nossa discussao; e finalmente, 
sugerir de que maneira - com base nos textos conhecidos assim como 
desconhecidos dos leitores-0 aspecto homoer6tico poderia tambem pennitir 
uma nova leitura global da obra pessoana. Este trabalho nao pretende, 
contudo, esgotar a tematica nem muito menos as aproximac;oes crfticas 
possfveis. No entanto, tomando como ponto de partida algumas tentativas 
criticas anteriores, 0 desejo e levar a discussao mais it £rente. 

Pessoa deixou milhares de manuscritos que neste momenta continuam 
a ser desenterrados, classificados, lidos e publicados. Os estudiosos Teresa 
Rita Lopes e Richard Zenith assinalam mais de 72 casos de heter6nimos, 
incluidos umamulher corcunda de nome Maria Jose e urn an6nimo de caracter 
explicitamente" gay."3 Tern tambem surgido recentemente novos poemas de 
contelido abertamente homoer6tico emingles e frances. Tal como nos lembra 
Teresa Rita Lopes, conhecer os ineditos de Pes so a nao altera s6 
quantitativamente 0 nosso conhecimento da obra mas altera qualitativamente 
a paisagempessoana.4 AB Ultimas descobertas "arqueoI6gicas" sem dlivida 
vern acrescentar mais dados ao que ja se conhece da obra e vida de Fernando 
Pessoa relativamente it questao (homo )er6tica com base a todas as referencias 
- embora sempre escassas - sejam elas sub tis, implicitas, ou mesmo 
explicitas, urn poucopor toda a produc;ao ortonimica, (semi-) heteronimica e 
epistolar. Em surna, essa relativa escassez de referencias, e mesmo a sua 
sintomatica ausencia, sao paradoxalmente prova do facto de que a crise 
ontol6gica que se vislurnbra no cerne da produc;ao liter aria pessoana esta 
relacionada, ate certo ponto, a urn sentido de desejo (homo )er6tico nao
realizado. A complexidade filos6fica da obra de Pessoa que advem dessa 
crise ontol6gica (e aqui deve-se acrescentar a obra do seu parceiro emletras, 
Mario de Sa-Carneiro), nao pode ser dissociada, em Ultima instiincia, do 
desejo e da sexualidade. 
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Foi Joao Gaspar Simoes 0 primeiro crftico a levantar a questao do 
"enigma de Eros" em Fernando Pessoa. A base da sua analise reside numa 
leitura edipiana do complexo er6tico-sexualno poeta. Tanto 0 caso de arnor 
com Ophelia de Queiroz, que Gaspar SimOes descreve como essencialmente 
plat6nico e passageiro, assim como a sua sexualidade "frustrada," 
"anormal" e "aberrante" sao lidos atraves de um prisma de fortes tendencias 
freudianas. Por um lado, a fixa<;ao infantil pela mae seria obshiculo para 
amar uma mulher, e por outro lado, a presen<;a marcante da mae seria 
propiciadora duma hornossexualidade. No entanto, segundo 0 crftico, essa 
homossexualidade seria tambem de natureza "plat6nica," tal como acontece 
no romance com a Ophelinha. Em qualquer dos dois casos, Gaspar Simoes 
considera a sexualidade em Pessoa como" anormal." Mas tal anormalidade 
seria sublimada esteticarnente atraves da produ<;ao literaria: "0 ideal de 
Beleza, valor imperativono momento em que debate consigo mesmo osvanos 
problemas de arnor, era, entao, por assim dizer, 0 Unico ideal da sua obra, 
visto que 0 ideal de Beleza corresponderia a 'transla<;ao' de elementos 
psiquicos e sexuais, especialmente sexuais, que, arnputados na sua originana 
manifesta<;ao, se haviarn refugiado na abstrac<;ao ideal do principio para 
que tendiarn todas as aspira<;oes da sua sensibilidade" (SIMOES, 1954, p. 
526). Portanto, segundo esta leitura, tudo seraJegitimo enquanto for posto ao 
servi<;o da Beleza. 

Enquanto que a problematica er6tica em Pessoa ocupa um capitulo 
inteiro da exaustiva Vida e obra de Fernando Pessoa (1954), 0 crftico e bi6grafo 
Robert Brechon dedica-lhe escassas linhas, numa obra tarnbem exaustiva e 
mais recente, intitulada Estranho Estrangeiro (1996). A prop6sito da profunda 
arnizade plat6nica e intelectual entre Mano de Sa-Carneiro e Fernando Pessoa, 
Brechon afirma peremptoriarnente, ainda que de modo pontual, 0 seguinte: 
"E mesmo que haja incontestavelmente em Pessoa, e ainda mais em Sa
Carneiro, tendenciashomossexuais, arela<;ao deles foi unicarnente a de duas 
'almas', para utilizar 0 seu pr6prio vocabulario" (BRECHON, 1996, p.l72). 
Para Bremon, as "tendencias homossexuais" - sejarn elas implicitas, latentes, 
explicitas ou reprimidas - sao um factor a ter em conta na biografia e 
bibliografia dos dois grandes poetas (ernbora 0 critico fa<;a uma distin<;ao 
qualitativa entre um poeta e 0 outro), mas a afirma<;ao fica por aqui, para 
alem do facto de sublinhar 0 caracter estritamente plat6nico darela<;a:o Pessoa
Sa-Carneiro. 

Eduardo Louren<;o, por sua vez,introduz urnaleituraniilista,de cunho 
nietzscheano, para interpretar 0 enigma ontol6gico-er6tico do poeta. Nesta 
leitura, 0 ser e uma "ausencia dolorosa". 0 sofrimento que advem desta 
no<;ao e tao metafisico quanta carnal e afectivo, na medida em que ha um 
desfasarnento intrinseco entre 0 eu e 0 outro. Este desfasamento, segundo 
Louren<;o, levaria a urna "dilacerante" incapacidade de amar, mais 
particularmente, a mulher (ser que Louren<;o define como sendo 0 outro em 
rela<;a:o ao homem, deixando pouco claro onde situar 0 homem biol6gico com 
rela<;ao ao outro homem). E, de facto, bastante conhecida a ausencia da mulher 
como objecto de desejo carnal em praticarnente toda a obra pessoana. Nem 
Ricardo Reis fugiria a esta visao, urna vez que Reis evita a todo custo qualquer 
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conlacto ffsico OU envolvimento emocional que levemao prazer ou ao desamor. 
Entretanto, Louren~o reconhece que em Pessoa ha um tratamento mais 
"incarnado e convincente" da pulsao homoerotica, mas aqui, 0 venerado 
critico afasta-se da explica~ao dada pelo proprio Pessoa que diz ser a pulsao 
homoerotica a explica~ao da carencia de amor (0 proprio Louren~o alude a 
esta explica~ao por parte de Pessoa (LOURENC;:O, 1986, p. 66)). Louren~o, 
em Ultima instiincia, opta pornegar, provavelmente porpudor e homofobia, 
arela¢o existente entre homossexualidade, carencia de amor e dor metaffsica. 
o critico apresenta uma postura ambfguana medida em que subordina 0 

ambito erotico ao ontologico, recusando qualquer liga~ao entre 0 fenomeno 
do niio-amor eo que ele chama de "desvio da norma amorosa," apesar de 
reconhecer esse" desvio" como palpavel e problematico no texto pessoano. 
Mas ao mesmo tempo, Louren~o nao deixa de admitir que Pessoa "liberia" as 
suas tendenciashomossexuais e sado-masoquistasnosPoemas IngZeses e nas 
conhecidas odes de Alvaro de Campos, e adrnite que possa haver uma 
tonalidade" sincera" nahomo-afectividade descrita no poema" Antinoo," 
por exemplo. De qualquer modo, apesar de serem "mensageiras" da sua 
pulsao homoerotica, estas "figuras escritas" da sua afectividade "atravessam 
com dificuldade 0 cfrculo frio, solitario, doniio-amor" (LOURENC;:O, 1986, p. 
75). Na leitura de Louren~o, a questao dos afectos, homoeroticos ounao, na 
vida e obra de Fernando Pessoa, passa inexoravelmente pelo labirinto da 
solidao infinila, pela angiistia perante a morte, e pelo esfacelamento do sujeito 
moderno. Contudo, a questiio da verdade afectiva, sentimental e erotica em 
Pessoa seria, no fundo, inseparavel duma questao literaria, isto e, do jogo 
onde imperam as mascaras e 0 fingimento que encenam 0 drama existencial 
do poeta. Portanto, restam as seguintes perguntas: qual afinal 0 lugar do 
desejo homoerotico na constela~ao literario-ontologica pessoana? De que 
maneira esse desejo e causa, efeito, sintoma, ou correIa to duma angiistia 
existencial? Embora Louren~o lance algumas pistas importantes, as 
perguntas merecem ainda maior reflexao, mas a elas voltaremos mais adiante. 

Por seu lado,Jorge de Senas e Antonio Quadros,6 respectivamente, 
dedicam varias paginas a analisar a questao (homos)sexual a proposito do 
poema "Antinous/ Antinoo" tentando determinar aquilo que poderia 
significarpara a propria vida e obra do poela. Nessepasso interpretativo, as 
cartas enviadas por Pessoa a Joao Gaspar Simoes sao de grande utilidade. 
Nelas, Pessoa revela a sua obsessao com 0 que ele define como" obscenidade", 
e ao mesmo tempo, a necessidade de, segundo ele, a eliminar de vez: 

Ha em cada um de n6s, por pouco que especialize instintiva
mente a obscenidade, urn certo elemento desta ordem, cuja quan
tidade, evidentemente, varia de homem para homem. Como 
esses elementos, por pequeno que seja 0 grau em que existem, 
sao urn certa estorvo para alguns processos rnentais superiores 
[ ... ], decidi porduas vezes, elimina-Ios pelo processo simples de 
os exprimir intensamente (PESSOA, 1982, p. 67) 

Neste trecho,Pessoa alude a genese de doispoemasemlfnguainglesa, 
considerados entre os mais explfcita e paradigmaticamente eroticos do que 
se conhece da sua obra ate agora: " Antinous" e "Epithalamium," ambos 
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7 Ver edi~ao de Luisa Freire 
(PESSOA, 1995, p. 498). 
Ainda em Pessoa (2000, p. 
80-90), Freire fomcee uma 
nota explicativa com a cota 
49A4-42, que identifica 0 
manuscrito dentro do esp6-
lio pessoano localizado na 
Biblioteca Nacional de 
Lisboa. Mais recentementc, 
Richard Zenith fez uma 
pesquisa sabre 0 mesma 
manuscrito, tentando prc
encher lacunas e recons
truindo 0 texto de forma 
mais integral, mesma que 
permanecendo fragmen
taria. A nossa leitura desse 
paema baseia-se na versao 
mais completa, embora 
inedita, pesquisada por 
Zenith. 
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publicados em 1921 (deve-se acrescentar aqui 0 poema escrito em lingua 
inglesa "Le Mignon," publicado em versao incompleta porprimeira vez em 
1995 por Luisa Freire, porem, mais recentemente, dado a conhecer de forma 
mais completa embora fragmentana por Richard Zenith).' Jorge de Sena 
interessa-se muito pela ambigiiidade deste trecho da carta e discorre 
longamente sobre ele na suaintrodu~ao aosPaemas Ingleses (1974). Sena diz 
que, nessa carta, Pessoa tenta "racionalizar" uma realidade psicol6gica 
(neste caso, 0 que Pessoa chama de "obscenidade," e que para n6s seria 
simplesmente "sexualidade" seja ela hetero-, bi- ouhomo-), alem de tentar 
"neutralizar" a carga er6tica dos poemas. Este processo de sublima~ao 
intelectual da sexualidade, segundo revela este trecho sintomatico da carta, 
aponta para urna estrategia consciente de repressao sexual, assimcomo urna 
manifesta~ao de sentimento de culpa, homo- e" erofobia," imbuidas de mn 
certo platonismo. Contudo, esta complexa tentativa de sublima~ao situa-se 
num contexto dialectico ainda mais amplo de castidade e pan-erotismo, como 
sugere Sena, abrangendo toda ~ obra pessoana, desde a bissexualidade 
radicalmente espectacular de Alvaro de Campos, a homossexualidade 
expJicita do temo e tragico heter6nimo" gay" recem descoberto por Richard 
Zenith, ate a heterossexualidade par6dica do "Epithalamium," para lembrar 
s6 alguns exemplos. 

Dentre os criticos da sua gera~ao, Jorge de Sena apresenta sem duvida 
a atitude mais sensivel £rente ao drama (homo )er6tico em Fernando Pessoa. 
Semreparos morais, pudor onatitude patologizante, ele oferece umaleitura 
que consegue viabilizar urna circula~ao limitada do desejo er6tico em diversos 
registos na obra literana pessoana, em troca da supressao do desejo em vida. 
A sua leitura adrnite a expressao duma certa liberdade conquistada por 
Pessoa, embora a um alto pre~o, isto e, nao atraves da afirma~ao da 
personalidade mas paradoxalmente pela sua anula~ao. Temos aqui, pois, 
em slntese, varias leituras can6nicas da dimensao (homo )er6tica do drama 
ontol6gico pessoano: 0 sujeito a explodir em dezenas de seres textuais como 
estrategia consciente de sublirna~ao que, segundo Gaspar SimOes, responde 
a um imperativo estetico; ou como tentativa de resolu~ao do doloroso e 
dilacerante impasse existencial, segundo Louren~o; ou como multiplica~ao 
textual do desejo er6tico nas suas diversas manifesta~6es por forma de as 
apagar em vida, segundo Sena. Estas tres leituras que destacam a sublima~ao, 
subordina<;ao, e a nega~ao do Eras em Pessoa, coincidem em afirmar 0 seu 
efeito ulterior: a clara impossibilidade da expressao e realiza~ao (homo )er6tica 
em vida, ou melhorJora do lexla. Mas, se atendermos as diversas tentativas 
de analise textual, tanto dos crfticos mais can6nicos abordados ate agora 
quanta dos mais novos mencionadosno infcio deste trabalho, constatamos 
que a margem de expressao do desejo (homo )er6tico e bastante delirnitada 
(com a possivel excep~ao do poema escrito em ingles, "Le Mignon"), e 0 seu 
grau de plausibilidade completamente ficcional, sobretudo se pensannos na 
"Ode Maritima" de Alvaro de Campos ou no poema "Antinous." Apesar 
disso, as suas marcas textuais sao, por um lado, um sintoma da sua 
importanciana dialectica entre vida e texto em Pessoa, e por outro lado, um 
aspecto fundamental da dialectica textual entre fingirnento e sinceridade 
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que abre a possibilidade para alivreexpressao de uma multiplicidade de 
desejos. 

Seguindo a analise geral de Eduardo Prado Coelho sobre 0 
desenvolvimento dos Estudos Pessoanos ate aos anos oitenta, temos que os 
paradigmas de leitura tern oscilado essencialmente entre dois p610s. No 
primeiro, que inclui a leitura de Gaspar Sim6es, 0 facto humane explicaria 0 
facto textual. Neste caso, 0 facto humane tide como" debilidade," se 
pensarmos na dimensao psicossexual, poderia afectar ou nao a 
"credibilidade estetica" do texto. No segundo p610, 0 facto textual explicaria 
o facto humano, onde 0 drama existencial seria absorvido e rearticulado pelo 
discurso literario. A leitura de Eduardo Louren~o seria uma das mais 
representativasnamedida em que ele destaca 0 texto pessoano como resposta 
a uma saga individual que porsua veze sintomatica dacrise damodemidade 
onde 0 destine do sujeito ocidental e posto em causa. Entretanto, no meio 
desta oscila~ao de paradigmas, temos as leituras locais mencionadas 
anteriormente, onde gostariamos de enquadrar uma leitura homoer6tica da 
obra pessoana. Contudo, surge um terceiro paradigma globalizante que deseja 
romper como esquemainicial que em geral ve 0 texto pessoano comonega~o 
da vida. Ao mesmo tempo, acreditamos que este terceiro paradigma poderia 
iluminar umaleiturahomoer6tica de Pessoa e vice-versa. Este novo paradigma 
instigadoporJose Gil e oresultado de um cfuilogofructifero comopensamento 
te6rico deleuziano que traz como premissa a visao de que 0 desejo de Pessoa 
de "sentir tudo de todas as maneiras" nao e mais do que uma extraordinaria 
afirmar;iio da vida. Esta aproxima~ao cinge-se essencialmente ao texto como 
mola propulsora de ideias e sensa~6es que produzem fluxos intensos e 
dinfunicos de expressao. 

Atraves da sua analise das sensa~6es em Fernando Pessoa, Jose Gille 
o poeta primeiramente como facto te6rico que sustenta a existencia de Pessoa 
como facto textual (a literatura surge aqui como produ~ao de umdevir-outro 
que e ao mesmo tempo umdevir si pr6prio).' 0 facto textual, por sua vez, fica 
imbricado numa vasta e complexa rede de textos que formariam parte do 
fen6meno heteronimico. Nesta leitura, aheteronimia seria "urn dispositiv~ 
de produ~ao de sensa~6es literarias e de multiplica~ao dessas sensa~6es" 
(GlL, 1987, p. 227); aomesmo ternpo,este dispositiv~ agiria como uma t€cnica 
extraordinaria de libera~ao de formas reprimidas de identidade. Aqui, Gil 
entra na trilha do pensamento p6s-estruturalista de Deleuze e Guattari 
relativamente a subjectividade, desejo, epistemologia e politica, para resgatar 
Pessoa das leiturasnegativas de teorniilista. Pessoa e Companhia, portanto, 
seriam objecto duma transcodifica~ao conceitual e hist6rica uma vez que 
surgem como arquetipo duma subjectividade pre-p6s-modema tao celebrada 
pelos te6ricos franceses. Como se sabe, Deleuze e Guattari recusam toda 
no~ao de sujeito unificado e centrado e, em contrapartida, postulam 0 
surgimento de subjectividades liberadas das formas de identidade fixasnutna 
era p6s-modema. Nestaconjuntura teriamos 0" corpo-sem-6rgaos," isto e, 0 
corpo "desterritorializado" e sem organiza~ao; uma entidade liberta dum 
estado semiotizado, socialmente articulado e disciplinado para se permitir a 
hip6tese de reconstituir-se emmUltiplas formas. Na base da esquizo-anaJise 
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teorizada por Deleuze e Guattarin' 0 Anli-Edipotemos a primazia do desejo 
e do inconsciente sobre a prod u~ao material, os interesses e as necessidades. 
Neste contexto, 0 "corpo-sem-orgaos" seria a entidade que daria Iiberdade 
ao fluxo do inconsciente e do desejo.9 

Na obra pessoana, 0 espa~o poetico da "Ode Maritima" de Alvaro de 
Campos, no seu delirio orgasrrrico de todas as coisas maritimas, seria um dos 
exemplos mais conseguidos dan~ao do "corpo-sem-orgaos," segundo Jose 
Gil. Portanto, a "Ode Maritima" seria uma tentativaminuciosamente descrita 
"de umnJormapossive/ de construir o plano de imanencia" (GIL, 1999, p.116). 
Este plano sup6e anao separa~ao entre 0 espirito e 0 corpo, onde coexistem 
todaespeciedeafectos,em~oes,sensa~6eseintensidades.Segundoocritico, 
0" corpo-sem-orgaos" seria aqui uma superficie exterior composta de tres 
pIanos numso: a pele, 0 mar e a escrita poetica. A encena~ao do" delirio das 
coisas maritimas" impliearia entao a "eireula~ao nomada de intensidades 
Iiterano-derrrrieo-maritimas" (GIL, 1999, p.12S). Detalmaneira,omovimento 
da sensa~ao seria movimento da escrita. Fie!! por esciareeer, contudo, 0 lugar 
do desejo (homo )erotico nesse movimento. E claro que 0 desejo (homo )erotico 
percorre toda a superficie do "corpo-sem-orgaos" entre os varios pIanos 
enumerados por Gil (pele, mar, escrita poetical; no entanto,no seu brilhante 
exercicio hermeneutico nao sevislumbra uma tentativa de explicar 0 papel 
desse desejo na econorrria do poema, para alem de sugerir que as intensidades 
sexuais que perpassam a "Ode Maritima" perteneem ao mundo "infantil" 
quee evocado constantemente em diversos passos do poema (por exemplo, 
nascenas depirataria) (GIL, 1999, p.130). Portanto, a leitura de Gil, no que 
diz respeito ao desejo homoer6tico, remete-nos de novo para as interpreta~6es 
freudianas da (homos )sexualidade, tao caras a Gaspar Simoes, em que a 
homossexualidade e sintoma de conflitos nao resolvidos da infancia de raiz 
edipiana. 

Resta-nos entao, aprofundar aleitura do desejo homoerotico na obra 
pessoana, passando especificamente a varios textos paradigrnaticos: "Ode 
Triunfal," "Ode Maritima", "Antinous/ Antinoo," "Le Mignon" e 0 poema 
fragrnentado "gay" recem descoberto. Na "Ode Triunfal," e de maneira 
muito mais acentuada na "Ode Maritima," 0 espa~o poetico toma-se 0 palco 
da expressao do desejo mais radical, tentando fugir as hierarquias sociais 
disciplinadoras, Iiberando as fantasias er6ticas reprimidas, ao mesmo tempo, 
privilegi'¥ldo um fluxo Iibidinalintenso assim como "perverso." As famosas 
odes de Alvaro de Campos sao pravavelmente alguns dos exemplos mais 
ousados no Modernismo ocidental duma expressao Iiterana da Iibera~ao do 
desejo polimorfo. Na esteira da revolu~ao freudiana, as odes apresentam
nos uma "poetica e politica do perverso" - usando 0 termo do critico norte
americano Joseph Boone - na medida em que se juntam a uma serie de 
escritos modernistas, no ambito da prasa e da poesia, onde sao delineadas a 
instabilidade e variabilidade dos impulsos psico-sexuais assim como os 
"desvios" da libido no inconsciente. De tal modo, na "Ode Triunfal" e na 
"Ode Maritima," teriamos nao so a expressao aberta do desejo homoer6tico 
masculino mas 0 sen enquadramento num dispositivo de caracter 
explicitamente sado-masoquista. Na sua analise da representa~ao da 
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sexualidade no Modernismo anglo-americano, Boone lembra-nos 
correctamente que aforrna¢o do movimentomodemistana arte enacultura 
e indissociavel dos novos discursos psicoanaliticos e sexo16gicos que surgem 
no inicio do seculo XX, mas que do ponto de vista ideo16gico, estetico e 
narrativo-poetico, 0 Modemismo coloca-se numa posi<;ao anti-totalizadora e 
contra-hegem6nica £rente aq~eles novos discursos (BOONE, 1998, p. 7)10 
No caso de Fernando Pessoa/ Alvaro de Campos, especificamente, verificar
se-a uma postura ambigua e oscilante entre for<;as totalizadoras e anti
totalizadoras como se vera logo a seguir. 

A "Ode Triunfal" e a "Ode Maritima" irrompem espectacularmente 
na pasmaceira cultural do centro de um imperio a margem da hist6ria no 
inicio do seculo XX. Temos mais concretamente, na "Ode Maritima," a 
apropria<;ao e transforma<;ao da "materia prima" que possibilitou a 
constru<;ao do imperio -0 mar e os seus referentes - para projectii-los num 
novo patamar ("0 Cais Absoluto"), ologos que ira reger 0 poema. Esse logos 
consistira essencialmente na produ<;ao duma nova forma (poetica) de ser e 
de estarnalinguagernafirn de dizer e representar 0 momenta conternporaneo. 
Ao mesmo tempo, consistira na tentativa de vivenciar a experiencia total. 
Parte dessa iinsia de totalidade e a de 0 sujeito poetico desejar outrar-se de 
maneira radical, e um aspecto fundamental desse processo deoutramentoque 
tern lugar ao longo da "Ode Maritima" (assim como na "Ode Triunfal") 
reside no ambito sensual, er6tico, sexual. De talmaneira, nas duas famosas 
odes temos 0 sujeito moderno masculino que se quer liberado pela promessa 
da tecnologia e da maquina, tornando-se objecto sexual passivo de ambas, 
whitmanianamente" sentindo tudo de todas as maneiras," numa multiplica<;ao 
alucinada de sensa<;6es. Anulam-se aqui as diferen<;as sexuais e implodem 
as oposi<;6es binarias e a £ronteira entre sujeito e objecto. A fUria do desejo da 
sensa<;ao total exprime-se atraves duma rela<;ao sado-masoquista com 0 

mundo, fazendo com que 0 sujeito poetico masculino almeje ser sexualmente 
dominado e penetrado, assirn como torturado, espancado, mesmo estuprado 
e trucidadopelamaquina -significante arquetfpico daModernidade- ou 
pela sua versao humanizada na forma de marinheiros, figuras arquetfpicas 
da na<;ao portuguesa: 

Eu podia morrer triturado por urn motor 
Com 0 sentimento de deliciosa entrega duma mulher possuida. 
Atirem-me para dentro das fomalhas! 
Metam-me debaixo dos comboios! 
Espanquem-me a bordo de navios! 
Masoquismo atraves de maquinismos! 
Sadismo de nao sei que moderno e eu e barulho! 

(Ode Triunfal.PESSOA, 1980, p. 150). 

Fac;am enxarcias das minhas veias! 
Amarras dos meus mllsculos! 
Arranquem-me a pele, pregnem-a as quilhas. 
E possa eu sentir a dor dos pregos e nunca deixar de sentir! 
Fa<;am do men cora<;ao uma fHlmula de almirante 
Na hora da guerra dos velhos navios! 
Calquem aos pes nos conveses meus olhos arrancados! 
Quebrem-me as assas de encontro as amuradas! 
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Fustiguem-me atado aos mastros, fustiguem-me! 
A todos os ventos de todas as latitudes e longitudes 

Derramern meu sangue sabre as aguas arremessadas 

Que atravessam 0 navio,o tombadilho, de lado a lado, 

Nas vascas bravas das tormentas! 

(Ode Maritima. PESSOA, 1980, p:178-79). ' . 

Aqui a pulsao violenta atinge 0 extremo auto-flagelador e mortalllil
medida em que 0 sujeito poetico, num gesto de heresia, deseja ser sacrificado 
qual um (anti-)Cristo ou mesmo um escravo, pelafor~a avassaladora da vida 
maritima. Neste delirio, as categorias hierarquizadoras de moral, religiao, 
sexualidade e genero, sofrern uma violenta transcodifica¢o, ao mesmo tempo 
em que ha uma multiplica~ao das identidades do sujeito. Seria neste plano 
imanente, tal como 0 define Jose Gil, onde coexistiriam todas as sensa~6es 
contraditorias, tomando possivel a multiplicidade do sentir, numa e em 
infinitas sensa~6es, desdobrando-se instantaneamente em "pregas infinitas" 
(GIL, 1999, p. 116-117). No entanto, nestas odes, a explosao sensual de forte 
carga (homo )erotica e efemera, deixando 0 sujeito esgotado, desiludido e 
solitano, sem a hipotese de comunicabilidade com 0 outro. Arela~ao com a 
modernidade e os seus significantes e essencialmente de caracter negativo e 
alienante. A modemidade da maquina, da tecnologia, do volante, nao 
preenche 0 vazio ontologico deixado pelos deuses, enquanto que a sua 
expressao erotica, embora liberadora num certo sentido, acaba por ser 
marcada pela extrema violencia auto-destrutiva tanto misogina quanta 
homofobica: "Ser 0 meu corpo passiv~ a mulher-todas-as-mulheres/ Que 
foram violadas, mortas, feridas, rasgadas pelos piratas!/Ser no meuser 
subjugado a femea que tern de ser deles/E sentir tudo isso - todas estas 
coisas duma so vez-pela espinha!" (PESSOA, 1980, p.183). Apesardo 
impulso demolidor das diferen~as sexuais e oposi~6es binarias na extase 
maritima, assim como 0 retorno alucinado e liberador do recalque, 0 sujeito 
masculino fica inevitave1mente atrelado ao sistema patriarcal de sexo / genera 
namedidaemqueasrela~6essexuaisquetemlugarnesteespa~opoe.ticosao 
altamente hierarquizadas, seguindo 0 rigido esquema masculino / feminino, 
activo / passivo, onde 0 sujeito poetico ocupa 0 lugar do objecto passiv~ e . 
feminilizado de uma rnaquina hiper-masculinizada. 

0" corpo-sem-orgaos," conceito teorico que postula uma entidade 
liberadora dos fluxos do inconsciente e do desejo, que por sua vez ilustra 
eloqiientemente 0 impulso vital do dispositivo heteronimico pessoano, 
pertence em Ultima instfulcia ao dominio da arte, ou mais concretamente; no 
caso de Pessoa, ao espa~o poetico. E nesse espa~o que ele se potencializa e 
movimenta a energia criadora que multiplica as possibilidades dodevir SIT. 

Portanto, 0 desejo (homo )erotico, amaterialidade do corpoe os actossexUais .~ 
sao sujeitos a umregime da "estetiza~ao da existencia,"ll na medida em que . 
ha, por umlado, a recusa da razao, da "normatividade" e das conven~6es 
sociais, e por outro lado, a busca do refUgio na arte, no corpo, e em 10rmas 
individualizadas do ser. No entanto,mesmo nesse espa~o poe1;ico / estetico, 
o corpo e 0 desejo, nao escapam inteiramente aos principios do Real"(no 
sentido lacaniano, entendido aqui como a esfera da impossibiliciade, danae 
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satisfa~ao do desejo e da necessidade), nem das estruturas ideologicas que 
delimitama circula~ao do desejo ou a produ~ao decertas idenlidades. Tanto 
nas espectaculares odes de Alvaro de Campos, como no sensivele amoroso 
" Antfnoo," ou no tristemente temo poema anonimo "gay," verificamos a 
expressao (homo )erolica numa diversidade de registos, assim como tambem 
verificamos a relaliva liberta~ao textual do que seria a repressao do desejo 
(homo )erolico em vida. Contudo, e apesar do impulso liberador nestes 
poemas, constatamos a impossibilidade da concre~ao desse desejo mesmo 
dentro do texto. Porem, surge "Le Mignon" como o Unico poema deconteudo 
homoerolico que se conhece na obra pessoana onde sevislurnbra urn desejo 
homoerolico, nao so explicitamente evocado, mas tambem consurnado. 
Portanto, predomina na obra pessoana (apesar desta Ultima importante 
excep~ao) aquase impossibilidade (homo )erolica no espa~o poelico (0" quase" 
aqui permite a excep~ao referida que foge it regra), se levarmos em conta a 
distancia entre a expressao do desejo (homo )erolico que prevalece no texto e 
a suanao realiza~ao dentro do mesmo. 

Apesar de ser urn dos poemas mais camais e sensuais de toda a obra 
pessoana, " Anlinous / Antinoo" e marcado pelo aspecto funereo e necrofilo. 
"Antinoo" chama a aten~ao para a impossibilidade de arnar fisicamente urn 
serquejanaoexiste,nestecaso,ojovemAntinoo,quesesuicidaranoanode 
130 D.C. Aqui, 0 efebo morto esta aser chorado e louvadopelo seu amante, 0 

imperadorromano Adriano. Nestepoema observamos uma tensao constante 
entreoditoeonao-dito,osensualeocasto,omacabroeoerolico,en£im,entre 
a vida e a morte, que povoam 0 texto inteiro, servindo de comentario sobre 0 

episodio historico concreto, e ainda, de metacomentario do poeta sobre a 
(homos)sexualidade. A expressao erolica gira essencia1mente em tomo do 
corporeo. Logo, porem, Eros entremeia-se com Tanatos, criando assim, 0 rito 
de amor necrofilo, altura em que 0 amor fisico e a luxUria se encontram com 
amorte. Entretanto, a chuva estabelece desde 0 inicio 0 ambiente de dor e luto 
eo tomsaudoso queperpassam opoema todD: "Era em Adriano fria a chuva 
fora." Logo a seguir, opoema toma-se umaesp€ciedepercurso erolicoatraves 
do corpo de Antinoo. A voz poelica evoca as partes do corpo que nao tern 
vida mas que forame serao (nopoema) o deleite do imperador: rnaosquentes/ 
maDs frias, cabelo, olhos,labios, silios de luxillia, dedos, lingua, maos, corpo 
branco, marm1ea ponta, cabe~a, boca, etc. Tambem sao evocadas as 
propriedades que emanam do corpo: calor, cio, luxUria, prazer, etc. Todavia, 
a voz poelica evita pormenorizar as ac~6es, limitando-se so asugerir, embora 
sensua1mente: "Olabios enjo abrir vermelho litilava," ou simplesmente nao
dizendo, "0 dedos que habeis eram no de nao ser dito." Adriano, afinal, 
desejaeternizaroamor,abelezaeajuventude(elementosqueAntfnooencerra), 
parala do tempo e da morte. 0 amor carnal transfigura-se sirnbolicamente 
em pedra. 0 Eros nao-realizado, portanto, atravessa urn processo de 
sublima~ao que passa pela estatua, projectando-se it eternidade: "A tua 
morte deu-me alta luxillia mais-/Um carnal cio emraiva por eternidade" 
(PESSOA, 1974, p. 105).0 desejo fica plasmado na memoria atraves da 
multiplica~ao iconografica de Antfnoo e atraves da evoca~ao poetica do 
proprio Pessoa: "E aqui memoria ou estatua, ficaremos/ 0 mesmo urn so, 
qual de maos dadas erarnos" (PESSOA, 1974, p.111). 
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"Le Mignon," por Dutro lado, e um poema fragmentado com titulo 
frances escrito numa sintaxe inglesa arcaizante com frases, por vezes, 
ininteligiveis. Apesar de algumas lacunas encontradas no manuscrito 
original, 0 que se vislumbra em "Le Mignon" e uma clara celebra<;ao do 
desejo homoerotico entre homens, embora nao so a sua possibilidade, mas a 
sua concretarealidade (pelo menDs no espa<;o poetico). 12 Contrariarnente a 
todos os outros poemas conhecidos de Fernando Pessoa com contelldo 
homoerotico, "Le Mignon" apresenta um caso de arnor entre dois homens 
onde 0 desejo e indubitavelmente reciproco. A sensualidade, a ternura e 0 

arnor romantico surgemnum contexto de abertacumplicidade entre 0 sujeito 
poetico e 0 objecto amado. Analogarnente aD poema do presumivelheteronimo 
"gay" descoberto por Richard Zenith, e que sera discutido logo aseguir, 0 

sujeito poetico em "Le Mignon" tern plena consciencia da hostilidade por 
parte da sociedade relativamente aD homossexualismo. Essa consciencia 
revela-se atraves do refrao que e repetido varias vezes: "Let them speak" 
[Deixa-os falar lY De tal forma, 0 sujeito encara de maneira desafiante 0 

desprezo da sociedade namedida em que descreve explicitarnente 0 arnor 
entre os dois arnados: "Let them speak. Life is sweet if thy lips mean/Life" 
[Deixa-osfalar.A vidae doceseos teushibiossignificarnvidal,ou, "Let them 
speak. Put thy hand within my hand/And let us love as maid and boy are 
said/To love. But we are none" [Deixa-osfalar. P6ea tuarnaonaminharnao 
e arnemo-nos qual donzela e rapaz. Sem 0 sermos]. 0 tom desafiante deste 
poema reflecte-se ate certo ponto no poema do heteronimo "gay," mas em 
contraste com aquele poema, "Le Mignon" nao apresenta 0 ar de melancolica 
incerteza mas sirn uma sensa<;ao serena e segura na legitimidade do seu 
desejo: "Let's to thy bed and kiss naked while touches/Selected from our 
hotter dreams transcend/Lust with thought" [Varnos para 0 leito beijarmo
nos nus enquanto as caricias advindas de sonhos quentes transcendem a 
paixao com 0 pensarnento 1 (PESSOA, 2000, p. 89-90). Tal como nos outros 
poemas ingleses de caracter explicitarnente erotico (incluido" Antinous/ 
Antinoo"), a escolha da linguanao e gratuita,revelando-se como estrategia 
consciente de distanciarnento por parte do poeta da tematica sexual, neste 
caso, homossexual, aD mesmo tempo, mantendo intacta a densa teia pessoana 
de mascaras, personalidades, linguas e heteronimos, onde toda verdade 
ontologica e sexual permanece irreversivelmente fugidia. 

Outrodospoemasmaisexplicitamentehomoeroticosdaobrapessoana 
de que se temnoticia ate agora foi descoberto e transcrito poucos anos atras 
por Richard Zenith e so sera publicado proxirnamente.14 Apesar das lacunas 
registadas no manuscrito original, este poema e sem duvida um dos mais 
comovedores de toda a obra pessoana. Dos poucos textos que falam 
verdadeirarnente de arnor, este e provavelmente aquele que aparenta ser mais 
sentido e sincero, junto com "Le Mignon." E claro que dentro do jogo de 
fic<;ao pessoano, as fronteiras entre fingimento e sinceridade no que diz 
respeito aD sentir e 0 dizer de, permanecem inevitavelmente fluidas. Nao 
obstante, detecta-se a expressao nua dum sentir tristemente meigo e 
tirnidamente apaixonado dum homem por Dutro homem: "Sei que 
desprezarias, nao somente/ A mirn, mas ainda mais 0 meu amor,/Se eu 
ousasse,numa hora/Dizer-te quem tu es pra a minha dor" (PESSOA,2002, 
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p.16). A vozpoetica dirige-se a urnhomem, presumivelmente heterossexual, 
que ignora completamente que e 0 objecto de desejo de urn outro homem, 
neste caso homo- ou bissexual: "Nada de mim salvo 0 amor vao, te toea/No 
corpo, enemsequernao me desejas;/Pois tudo ignoras que hi entre mime a 
louca/ldeia que me fa~o de ti" (pESSOA, 2002, p.l7). Apesar de ser explicito 
o seu desejo, a expressao dele e hesitante na medida em que 0 sujeito se revela 
inseguro de si meSillO e descrente do grau de correspondencia desse desejo: 
"Ah,sesoubesses com que magoa eu uso/Este terror deamar-te,sem poder/ 
Nem dizer-te que te amo de confuso /De tao senti-Io, nem 0 amor perder" 
(pESSOA,2oo2, p.l7). Contudo, 0 poema surge como lugar de celebra~ao do 
desejo homoerotico, assimcomo veiculo para a reivindica~ao aberta do seu 
direito de exprimir 0 seu amorpor outro homem: "Que? Hi-de ser so justa e 
natural/Cantaroamorquepraamulherimpele?/Quemalhi,seenaalma 
hi bern e mal,/Em cantar outro amor que nao aquele?" (PESSOA, 2002, p. 
21). Em Ultima instiincia, 0 sujeito receia abrir-se emocionalmente ao seu 
objecto amado embora 0 texto poetico the sirva de espa~o seguro e protetor. 
Tal como sugere Zenith,15 respira-se no poema urn certo clima de ansiedade 
que advem do facto de 0 sujeito poetico estar a lutar com 0 seu desejo em si e 
com a propria natureza homoerotica do seu desejo. 

Seria licito entao dizer, como afirma Zenith, que Pessoa se "traveste" 
de homossexualreprimido neste poema? Provavelmente. Mas ojogo dialectico 
entrevidaetexto,entreapalavraeosilfficio,entreasinceridadeeofingimento, 
perrnite urnamultiplica~ao de sentidos. A declara<;ao logo a seguir, feita por 
Bernardo Soares noLivro de Desassossego (e citada por Zenith no Prefacio), 
ilurninaderridianamente esta dinfunica: "Tudo quanto 0 homem exp5e ou 
exprimeeumanotaa margemdeum texto apagado de todo. Mais oumenos, 
pelo sentido da nota, tiramos 0 sentido que havia de ser 0 do texto; mas fica 
sempre uma duvida, e os sentidos possfveis sao muitos" (PESSOA, 1999, p. 
164). De tal forma, a rede de significa<;ao constroi-se a partir do apagamento 
ou oculta<;ao do signo, perrnitindo assim, paradoxalmente, urna profusao 
semiotica. Como se sabe, a instabilidade tanto ontologica como semiotica e 
urn aspecto central do texto pessoano. 

Ficam(}-nos entao com Pessoa-facto textual, que afirma 0 que se nega 
em vida. Em vez de se suicidar em vida, 0 poeta opta por multiplicar-se 
existencial e textualmente. 0 sentir sinceramente fingindo no espa<;o Iiterario 
perrnite-lhe ser tudo e sentir tudo de todas as maneiras. Ovazio ontologico 
que estana base do dispositivo heteronimico, porem, nao pode dissociar-se 
duma dimensao afectiva, erotica e sexual nao realizada por parte do poeta, 
que aomesmo tempo, tern umcomponentedecididamente bi-ouhomossexual. 
Esta dimensao, por sua vez,nao podenemdeve ser subordinada a dimensao 
existencial urna vez que as duas interagem e se informam mutuamente. 
Apesar do caracter ate certo ponto Iiberador e mesmo protetor do espa<;o 
textual para a expressao do desejo (homo )erotico, este permanece delimitado 
por uma serie de constrangimentos historicos, existenciais, psfquicos e 
culturais,quemarcaramindelevelmenteodrarnahurnanoeliterariodopoeta. 
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