


· A LOOCA EXPRESSIONISTA DE GOTTFRIEDBENN* 

EloaHeise** 

Abstract:Through a close re.ding oftwo ofthe best-known poems ofthe collection 
Morgue (1912) by Gottfried Benn - Kleine Aster ·.nd Schöne Jugend - German 
Expressionism will be defined and its characteristics explained. 

Zusanunenfassung: Durch ein close reading zweier der bekanntesten Gedichte 
aus der Sammlung Morgue (1912) von Gottfried Benn - Kleine Aster und Schöne 
Jugend - wird der deutsche Expressionismus definiert und in seinen Merkmalen 
erklärt. 

Palavtas-chave: Expressionismo; Gottfried Benn; Lfrica moderna. 

Gottfried Benn, no contexto da Literatura Alerna, equipara-seem 
importancia aos po etas franceses do seculo XIX corno Baudelaire e 
Mallarme, mentores da Ifrica moderna, e assurne a posi9ao de repre
sen tante por exceleneia da poesia alema da modernidade. Nao .sendo 
um autor restrito ao Expressionismo, tornou-se, porem, um marco des
se movimento com a publica9ao, em 1912, do pequeno volume de po
esias do eiclo Morgue, mantendo-se ativo no cenario cultural alemao, 
apesar de algumas interrup90es, ate 1956. Mesmo que em seu ensaio 
Altern als Problemfur Künstler (0 envelhecer como problema para 
artistQS -1954) Benn tenha manifestado ceticismo em rela9äo a estudos 
esquematicos e redutores que impoem periodiza90es ao processo de 

* 0 presente ensaio fai apresentado sob fonna de palestra no IX Encontro da ANPOLL, 
em Caxambu, junho de 1994. 0 rnesmo texto saiu publicado em: Anais do IX Enconrro da 
ANPOLL, Letras, volume I, Joäo Pessoa, Associa'räo Nacional de P6s-gradua'räo em 
Letras e Ling!lfstica- ANPOLL, 1995, p. 531-539 . 

• * A autora e professora doutora do Departamento de Letras Modernas, Area de Alemäo, 
da USP. 

Pandaemonium Germanieum.. n . .1, p. 11-19, 1997 



amadurecimento de um artista, tal fato näo 0 impediu, quando da edic;:äo 
de suas Obras Coligidas (1956), de organizar uma divisäo cronol6gica 
de seu trabalho. Assim, a distinc;:äo de 4 perfodos em sua produc;:äo 
artfstica (1912-1920; 1922-1935; 1937-1947 e 1949-1954) 6 aceita 
sem grande restric;:äo pelos pesquisadores do assunto. Tal periodizac;:äo 
explica-se, em parte, pela trajet6ria de uma vida conturbada e uma per
sonalidade "esquiz6ide": poeta cansado da civilizac;:äo, mesmo sendo 
um dos seus mais elevados expoentes (m6dico premiado com a meda
lha de ouro da Universidade de Berlim), que anseia por um retorno 
atavico a fases anteriores a cultura. Corno intelectual, Benn transfor
mou-se em uma das figuras mais problematicas de seu tempo: nao se 
condenou a "emigrac;:äo interior" e nem foi para 0 exflio corno grande 
numero de artistas de sua 6poca; dec1arou-se favoravel ao Nazismo 
pelo curto periodo de 33-34, sendo depois execrado pelos adeptos de 
Hitler; ap6s a guerra, foi reduzido ao silencio pelos democratas por 
causa de seu passado faseista; somente atrav6s da Sufc;:a sua obra di
fundiu-se novamente na Alemanha, para vivenciar, entäo, 0 eompleto 
ressurgimento e alcan~ar 0 auge da fama eom a outorga do Premio Georg 
Büchner em 1951. Expressando opiniäo sobre sua condi~äo de "litera
to degenerado", Benn afirmou: "Quem corno eu nos ultimos 15 anos foi 
chamado publieamente de porco pelos nazistas, de idiota pelos comu
nistas, de espiritualmente prostitufdo pelos demoeratas, de traidor pelos 
emigrantes e de niilista patol6gico pelos religiosos, näo faz muita ques
täo de penetrar de novo nacomunidade do publico ... " (ApudRoSENFEW, 
p.72.). 

A medida em que se pretende, aqui, analisar poesias de Benn 
corno exemplos ilustrativos da lirica expressionista, depara-se com 0 

primeiro obstaculo. 0 pr6prio Benn, quando convidado a eserever 0 

prefacio de uma antologia que deveria intitular-se "a lfriea expressionista" 
(1955) , afirma näo poder precisar 0 que seja uma poesia expressionista 
ou definir 0 eoneeito. Assim, por sua sugestao, a antologia teve seu 
tflulo alterado para Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts (Lfrica 
da decada expressionista), tomando-se por referencia 0 perfodo aureo 
do Expressionismo, ou seja, de 1910 a 1920. Contudo, reeusando uma 
defini~äo, 0 pr6prio autor, de forma dial6tiea, nos ofereee a explica~äo 
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ideal para entender esse movimento vanguardista alemäo, bem corno as 
poesias aqui analisadas. Contrapondo a decada expressionista a tudo 
que se fez no ambito da Ifngua alemä desde Goethe ate George, Benn 
postula 0 encerramento de um perfodo e 0 infcio de um levante: "Um 
levante com erup~öes; extases, 6dio, desejo de uma nova humanidade, 
com a desagregac;:äo da Iinguagem em direc;:äo a desagregac;:äo do mun
do." (BEN.N, Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts, p. 18). Vale a 
pena tecer comentarios parafrasicos sobre esta definic;:äo para melhor 
compreender sua pertinencia. 0 termo desagrega{:äo, aqui empregado, 
corresponde ao vocabuloZerschleuderung usado por Benn. Este subs
tantivo, derivado do verbozerschleudern, 6 composto pelo prefixozer, 
sema que unido ao verba acrescenta-Ihe a id6ia de destruiC;:äo, dissolu
c;:äo, separac;:äo e 0 verba schleudern com 0 sentido de centrifugar, 
arremessar. Assim, a Iinguagem expressionista caracteriza-se por um 
movimento que, girando em velocidade elevada, desvia-se do eixo cen
tral, arremessando a linguagem rumo a sua dissoluc;:äo. Esta dissoluc;:äo 
da forma, por sua vez, espelha 0 rompimento da identidade com 0 mun
do. A capacidade artfstica do Expressionismo reside nessa tomada de 
eonscieneiaem nfvel formal, Iigada a interesses de ordern espiritual. Tendo 
por mola uma vontade 6tiea, 0 "desejo de uma nova humanidade", a 
poesia expressionista cria quadros visionarios, onde a deseric;:äo do 
munda moderno, de fenömenos da vida ou da teeniea tornam-se um 
sfmbolo de algo espiritual, represel'\tando a vivencia dominante da epo
ca: a eontradic;:äo entre 0 tempo da modernidade, em constante movi
mento, e a essencia do homern. 

Kleine Aster (Pequena Seda) 6 a poesia de abertura da primeira 
publicac;:äo Ifrica de Benn, Morgue e outras poesias. 0 tftulo da eoleta
nea, morgue - nectoterio,ja mostra de forma evidente a atmosfera lugu
bre e macabra que envolve os seis poemas que compöem este eiclo. Na 
poesiaKleine Aster;Benn, eom intenc;:äo provoeadora, coloea uma flor, 
moti vo predileto da Ifrica, no contexto maeabro da disseea~äo de um 
eadaver: 0 corpo do caminhoneiro afogado transforma-se em vaso para a 
pequena flor. 0 iiiltor desagrega a linguagem eonvencional da lfriea atra
ves do feio, do inusitado, do jargäo medieo, empreendendo um diagn6s
tieo dissecante da realidade. 
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KleineAster 

Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den 

Tisch gestemmt. 

Irgendeiner hatte ihm eine dunkelhelllila Aster 

zwischen die Zähne geklemmt. 

Als ich von der Brust aus 

unter-der Haut 

mit einem langen Messer 

Zunge und Gaumen herausschnitt, 

m!lss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt 

in das ,nebenliegende ~ehim. __ , 

Ich packte sie !h~ in die Brusthöhle 
zwischen die Holzwolle, 
als man zunähte. ' 

Trinke dich satt in deiner Vase! 

Ruhe sanft, 

kleine Aster! 

Pequenasecia 

Um entregador de cerveja, afogado, foi 

pasta sobre a mesa, 

Aiguem lhe entalara entre os dentes 
uma secia lilas escuro-claro, 

Quanclo de dentro do peito, 

par. sob a pele, 

com um longe bistliri, 

lhe remo~i.lfngua e palata, 

devo te-la tpcado, pois ela deslizou 
para den,tro do ~erebro, ao lado. 

Coloquei-a na cavidade tonkica, 

em meio a lä de madeira, 

na hora de suturar. 

Sacia no teu vaso a tua sede! 

Descansa em paz, 

pequena secia! 

(Tradll';:äo: Joäo Azenha Junior) 

A poesia, em versos brancos e ritmo irregulai, destaca-se por uma 
sintaxe quase narrativa,onde umeu assurne 0 contorno deum medico, 
descrevendo umit brincadeira feita entre colegas de profissäo, no trans
correr de tima se~äo de autopsia. Contudo, esse tom anti-sentimental que, 
de fortna quase jocosa, banaliza amorte, e abruptamente alterado pelos 
imperativos e 0 vocativo dos ultimos versos, quando a flor, humanizada, 
recebe 0 apelo emocional e 0 sentimento de luto doeu, desejando aela 0 

que foi negado ao homem: paz. Este, por sua vez, perdendo a dignidade 
de uma morte dentro da tradi~äo cristä, e coisificado em urna mortuaria, 
em vaso para a fl.or. Entretanto, dentro da degrada9äo ha tambem a ele
va9äo do ser humano que se transforma em um e!o nacadeia vital que une 
tudo e todos: a flor ira alimentar-se da agua que encharca 0 corpo. 

Usando toda sorte de provoca~öes para subverter a hierarquia de 
valores conveneionais, Benn enfatiza a discrepaneia entre a doutrina hu
manitäria "ofieial" e a situ~äofactual do homem moderno, que passou de 
sujeito a objeto, causando uma sensa9äo de repulsa e impacto no lei tor 
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menos atento. Sabe-se, por exemplo, que a rea~äo da imprensa da epoca 
foi, no minirno, deindigna~äo: "que prazer repulsivo ern feiuraincomensu
ravel" (Augsburger Abendzeitung) (apudLIEWERSCHEIDT, p. 19.). 

Sem duvida, aqui recorre-se ao radicalmente feio, para, diante do 
burgues alienado desmascarar, pela deforma~äo do ser humano, a super
fieie de um munde harmönico mas intimamente esfacelado. Neste caso, 0 

uso do feio näo significa uma nega~äo da estetica, mas sim uma negacäo 
estetica. 

Entretanto, näo so 0 ser humano, tambem a lingua tradicional desin
tegra-se nessa poesia. A dissolu~äo da linguagem evidencia-se pelo 
lingüisticamente heterogeneo: surge 0 terme tecnico em meio a linguagem 
tradicional. Na poesia de Benn unem-se e op6em-se 0 impulso Ifrico e cien
tffico, corno no homem Benn conviviam em constante tensäo 0 medico e 0 

poeta. Ha uma unidade dialetica, uma experiencia de dualismo que aponta 
para a dissocia~äo entre 0 eue 0 mundo. Assim, as antinomias, tensöes e 
angl1stias refletem-se no contraste evidente entre a lfngua e a linguagem es
pecializada. Numa poesia lfrica, termos corno "caixa toracica" ou "palato" 
soam artificial, elementos estranhos que, dentro de sua artificialidade apon
tam tambem para a inadequa~äo da lfngua historica que näo mais consegue 
exprimir arealidade, pois perdeu a rela~äo magica de identifica~äo com 0 

universo. No fundo, a lfngua oficial, por terumstatus consagrado, transfor
ma-se em prisäo que, sende familiar, näo e percebida. Ou, corno afirma 
Anatol ROSENFELD parafraseando Adorno, a linguagem tecnica "e um ele
mento anorganico que interrompe 0 continuo organico da lfngua arreben
tando-Ihe 0 turvo coilfonnismo" (ROSENFELD, p. 120). 

No sentido de demonstrarmos os meios utilizados para a desagre
ga~äo da linguagem na decada expressionista, podemos citar a segunda 
poesia do eiclo Morgue, onde percebe-se claramente a dissolu~äo de 
metaforas convencionais: 

Schöne Jugend Beln luventude 

Der Mund eines Mädchens. das lange im-Schilf A boca de uma jovem, M muito inerte 
gelegen hatte, entre os juncos, 

sah so angeknabbert aus. estava toda rofda. 
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Als man die Brust aufbrach. war die Speiseröhre 

so löcherig. 
Schließlich in einer Laube unter dem 

Zwerchfell 
fand man ein Nest von jungen 

Ratten. 

Ein kleines Schwesterchen lag tot. 

Die andem lebten von Leber und Nieren. 

tranken das kalte Blut und hatten 
hier eine schöne Jugend verlebt. 
Und schön und schnell kam auch ihr Tod: 

Man warf sie allesamt ins Wasser. 
Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschten! 

Quando lhe abriram 0 peilo, 0 esöfago 

era todo buracos. 

Finalrnente, num viveiro sob 0 

diafragma, 
encontrou-se um ninho de jovens 

ratos. 

Uma pequena irmäzinha estava morta. 

Os outros viviarn da ffgado e dos rins, 

bebiam 0 frio sangue e desfrutaram 

ali de uma belajuventude. 
E tambem bela e breve foi sua morte: 

Atiraram-nos todos juntos na agua. 

Ah,corno guinchavam as pequenas 
bocas! 

(Traduc;äo: Joäo Azenha Junior) 

Nesta poesia, de forma mais radical e amlloga a primeira, defrontamo
nos com a destrui~äo cruel da imagem humana: a mo<;a, que morreu afoga
da entre os juncos, cria dentro de si ratos, que se alimentam do cadaver. 
Tambem aqui, dentro da estetica do feio,que tem sua raiz em Baudelaire, 
percebe-se 0 fascfnio excitante de questionar as normas vigentes atraves da 
descri~äo de um quadro repulsivo: 0 eixo antropomorfo que rege nosso 
munda e deslocado do homem para os ratos, mostrando que ratos e ho
mens se equivalem. Ou melhor, 0 homem e degradado adar vida aos ratos. 
A identifica~äo entre homens e ratos fica explicitada, de forma evidente, 
quando, referindo-se a um dos bichos que estava morto em meio a ninhada, 
fala-se empequena innäzinha, denomina~äo pr6pria para seres human os, 
e näo em umaratinha. Ern contraposi~äo a primeira poesia, contudo, aqui 
näo resta lugar para sentimentos. Aquele que descreve a cena despersonaliza
se por completo, passando de umeu, na primeira poesia, para um pronorne 
indefinido man (se) na segunda. A men~äo reiterada de diminutivoskleines 
Schwesterchen (pequena irmilzinha) e die kleinen Schnauzen (as pe
quenas bocas) em lugar de expressar temura s6 aumentam 0 horror da 
cena por meio do efeito contras tante: a pequena innäzinha, aratinha, esta 
morta, isto e, 0 corpo humane abriga um ente em putrefa~äo; as pequenas 

bocas guincham, pois estäo sende afogadas. 

16 
Heise, E. - Lfrica de Gottfried Benn 

Ern nivel formal, percebe-se novamente 0 uso recorrente do jarglio 
mectico, rompendo, com 0 terme tecnico, a superffcie harmönica da lin
gua convencional. Contudo aqui, mais do que na poesia anterior, perce
be-se a dissolu~äo conseqüente de metaforas tradicionais: a boca da mo~a, 
motive recorrente da lirica amorosa, näo tem labios vermelhos, mas labi
os roidos; 0 peito dajovem näo abriga um cora~äo, mas sim um esöfago 
todo esburacado; 0 ventre da mulher näo aloja um pequeno ser humano, 
mas pequenos ratos; 0 viveiro näo abriga um ninho de passaros, mas um 
ninho de ratos. Deve-se, tambem, notar 0 jogo de contraste que se 
estabalece entre 0 tftulo da poesia e seu conteudo. Esse tflulo, Schöne 
Jugend (Bela Juventude), desperta no leitorum nfvel de expectativa que 
se realiza as avessas: a juventude e dos ratos, näo da mo~a. Dentro deste 
jogo tambem manipula-se com a tradi~äo alemä, pois estas palavras apa
recem com refräo de um conhecidoLied alemäo do seculo passado: 

"Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten 

schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr!" 
(apud LIEWERSCHEIDT, p. 21.) 

"Bela e ajuventude em ategres tempos 

bela e aju.ventude que näo'vem mais!" 

o tema idilico e sentimental que "chora" a perda da juventude soa, 
nesse contexto, irönico e cfnico, a medida em que se refere aratos que 
seräo afogados. Todo acervo poetico da lingua e desagregado e lan~ado 
em outra dire~äo, pois revela-se inadequado para expressar a dolorosa 
experiencia do homem moderno, dissociado e na busca da unidade origi
nal. 

Corno se pode perceber pelo close-reading das duas poesias, a 
defini~äo "cari1.Uflada" de Benn mostra-se apropriada para compreender 
estas suas poesias corno exemplos ilustrativos do que seja Expressionis
mo: "U ma revolta, com emp~öes, extases, 6dio, desejo de uma nova 
humanidade, com a desagrega~äo da lingua mmo a desagrega~äo do 
munde". 

o ano de 1912 representa, segundo Walter Jens, um ponto de 
inflexäo na literatura alemä. E 0 ano em que acidade grande surge corno 
tema e corno sfmbolo do munda moderno: Kafka, por exemplo, escreve 
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a novela Das Urteil (0 Veredito) em uma unica noite, Heym, em seus 
versos, reproduz 0 ritmo de BerIim, Trakl, em An die Verstummten (Aas 
Emudecidos), mostra as loucuras da cidade grande em propor90es 
apocalfpticas. Este e tambem 0 ano em que as primeiras poesias de Benn 
soam corno manifeste de um homem que rompe com as amarras do pas
sado e cria a linguagem de seu tempo: 0 munda do necroterio, da curetagem, 
da aut6psiatoma-se cifra do seculo XX. A linguagem tecnica, de forma 
objetiva, precisa e sem iIusoes transforma-se no meio de expressäo litera
rio do nosso tempo. 0 medico disseca corpos que estäo mortos, tal qual 
o munda que, morto, se mostra ausente e estranho. Benn assurne, assim, 
o papel do poeta moderno, que percorre 0 caminho do mito em dire9äo a 
consciencia, um processo tipico do seculo XX, onde 0 raciocfnio substitui 
os sentimentos, onde triunfam 0 caIculo e a 16gica. 

Benn, corno um dos mentores da Ifrica moderna, identifica-se, de 
modo esquematico, com 0 vanguardismo ocidental. Tal identifica9äo pode 
ser aferida atraves de: uso elaborado da linguagem coloquial e tecnica, 
tensäo entre 0 arcaico e 0 cerebral, freqüente hermetismo, ausencia de 
um espirito, digamos, "sentimentaI6ide". 0 poeta moderno e antes de 
tudo um tecnico, näo mais um trovador intuitivo. Corno explica 0 autor em 
seu ensaio, Probleme der Lyrik (Problemas da Lrrica -1951),0 poema 
näo nasce, e feito, e um produto artistico. 0 autor, por sua vez, nao e mais 
um Künstler, artista movido pela inspira9äo transcendente e enlevos irra
cionais, transforma-se emArtist, intelectual, virtuose, que eIabora cere
bralmente sua obra. Näo e por mero acaso que a palavraArtist, em ale
mäo, e usada para designar 0 acrobata de circo. EsteArtist escreve uma 
arte monol6gica, que näo canta uma realidade concreta, mas, ao mesmo 
tempo, coloca-se pr6xima de todas as realidades; e uma arte ab strata, 
anti-humana, anti-hist6rica, que se experimenta na tentativade expressar
se a si mesma corno tema. Com isso almeja aIcan9ar um nova 
transcendencia, a transcendencia do prazer criativo, do munda da ex
pressäo. 

Estas observa90es te6ricas de Benn näo säo totalmente originais; 
ja encontramos indicios dessas ideias em romiinticos alemäes corno 
Friedrich Schlegel e Novalis. Entretanto, e a partir do infcio do seculo que 
tais preocupa90es se tomam uma.constante. A tentativa da arte modema 
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de entrar em rela9äo com 0 contemporiineo e com 0 mHico mostra-se 
uma procura insoluvelmente contradit6ria. Schiller dizia que os poetas ou 
säe "ingenuos "ou "sentimentais" . Os primeiros, os ingenuos, säe nature
za, os outros, os sentimentais, buscam a n·atureza. Aqueles que procuram, 
por estarem saudosos e conscientes da unidade perdida, deixam de ser 
ingenuos, tormam-se sentimentais. Lembrando-se que uma das caracte
risticas da Ifrica do nos so tempo reside na busca quase obsessiva pela 
sobriedade e a fuga do sentimento, a procura do artista torna-se uma 
busca paradoxal, pois na tentativa de eliminar 0 sentimento atraves da 
consciencia, assurne uma atitude "sentimental". Este e 0 caso dos poetas 
do nosso seculo, este e 0 caso de Benn, transformando-o em um cIassico 

moderno. 
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