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Resumo

o trabalho analisa 0 conjunto da obra de Arthur Bispo do Rosano,
tomando-a como uma especie de "enciclopedia" hibrida e em afinidade disso
nantes com os modelos enciclopedicos legitimados no mundo europeu. Uma
enciclopedia que se configura como uma intrincada rede de saberes sobre as
coisas do mundo e que nao prescinde de referencias afro-americanas, elementos
da cultura popular do nordeste, motivos nauticos e alus6es acultura contem
poriinea do descartavel. Nela, 0 gesto taxonomico esta a servi\o de uma ordena
\ao que acaba por revelar em seus excessos uma desordem intrinseca, aqual, par
sua vez, nao reflete senao a impossibilidade de 0 mundo ser representado como
urn sistema suficiente e definitivo.

Palavras-chave: Arthur Bispo do Rosario; arte contemporanea; enci-
clopedia

Abstract

This paper focuses on the artworks ofArthur Bispo do Rosario, taking
them as components of akind ofhybrid encyclopedia, in dissonant affinities with
the legitimated encyclopedic models of the European culture. My purpose is to
show how Bispo's "encyclopedia" is configured as an intricate web of different
sorts of knowledge about the things of the world, which includes Afro-american
references, elements taken from the Brazilian popular culture, nautical knowl·
edge, and allusions to contemporary culture of the disposable things. In it, the
taxonomic procedures are used to reveal an order that, in its excess, brings an in
trinsic disorder that reflects our impossibility to satisfactorily represent the world
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as a definite and sufficient system.
Key-words: Arthur Bispo do Rosano; contemporary art; encyclopedia

No imaginario reside 0 infinito
(Maurice Blanchot)

o mundo, na soma infinita de suas coisas possiveis e impossiveis, foi 0 que
o artista sergipano Arthur Bispo do Rosario (1909-1989) buscou inventariar ao longo de
sua vida, movido pela cren<;a de que teria recebido de Deus essa missao. Sua aspira<;ao
aexaustividade, aliada ao fervor com que conduziu a tarefa de cataloga<;ao de todo 0

"material existente na terra dos homens"\ levou-o aconstru<;ao de uma obra multiplice,
na qual reuniu nao apenas tudo (ou quase tudo) que acreditava ser necessano para are
inven<;ao do mundo apos 0 Juizo Final, como tambem registros e dejetos de urn tempo,
urn lugar e uma historia de vida. Compos, dessa forma, uma especie de enciclopedia
pessoal, afinada com as exigencias de ordem inerentes a todo projeto enciclopedico e,
ao mesmo tempo, aberta adesordem criativa da memoria e da imagina<;ao.

Tomar a obra de Bispo como enciclopedica e reconhece-Ia como uma intrin
cada rede de saberes sobre as coisas do mundo, na qual a totalidade se evidencia como
urn conjunto sempre inacabado e fragmentirio, apesar das pretensoes de completude
e exaustividade que norteiam a sua concep<;ao. Nela, 0 gesto taxonomico esta a servi<;o
de uma ordena<;ao que acaba por revelar em seus excessos uma desordem intrinseca,
a qual, por sua vez, nao reflete senao a impossibilidade de 0 mundo ser representado
como urn sistema suficiente e definitivo. Em outras palavras, 0 inventario de Bispo, em
suas intimas tens6es entre ordem e desordem, evidencia - ainda que involuntariamente
- tanto 0 carater inesgotavel e fragmentario do que busca representar, quanto 0 carater
arbitrarlo dos sistemas classificatorios que, em nome da cientificidade, foram e tern sido
construidos para categorizar de forma racional a multiplicidade das coisas e coOOeci
mentos do mundo. Pode-se dizer, inclusive, que tal revela<;ao involuntaria advem, em
certa medida, da propria loucura do artista. Ja nao disse Foucault que 0 "saber dos lou
cos" anuncia "a tragica loucura do mundo"(FOUCAULT, 2005, p. 28) ?

Listar e classificar meticulosamente todos os objetos, nomes, bordados,
cole<;oes, inscri<;6es, restos de coisas descartaveis, descri<;oes de utensilios, deseOOos,
referencias geogcificas, nauticas e onomasticas de Arthur Bispo torna-se urn trabalho
quase tao dificil quanto a tarefa a que ele se dedicou durante a maior parte da vida.
Isso, porque seu inventirio - ao se futtar aos criterios de seletividade necessanos a
montagem de uma enciclopedia convencional- abre-se ao excessivo e ao incontrolavel,
num processo que Umberto Eco, na esteira de Peirce, chamou de "semiose ilimitada" 2.

Arthur Bispo do Rosario em entrevista a Hugo Denizard. Apud HIDALGO, 1996, p. 139.

2 Atento exatarnente ao que chamou de "natureza incontroJavel", mUitipla, de tal modelo, Umberto Eco desenvolveu
toda uma teoria em tomo da ideia de enciclopedia - dotada, segundo ele, de uma "semiose ilimitada" - e comparou
a a urn labirinto extensivel ao infinito. Segundo ele, a enciclopedia, ao contr:lrio do que postularam os enciclopedis
laS franceses, Ilio retlete de modo univoco e racional urn universo ordenado, mas fomece regras, "em geral miopes",
para que, "segundo algum criterio provis6rio de ordem", se busque dar sentido a urn mundo desordenado ou cujos
criterios de ordem nos escapam. Enesse sentido, tal modelo destoaria do de dicionirio, por excluir definitivamente,
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Se tomarmos, por exemplo, os ficharios de pano do artista, encontraremos nao apenas
nomes de coisas, mas tambem referencias funcionais e utilitanas dos artefatos listados,
marcas comerciais, indicac;oes de cores, tamanhos, espessuras, quantidades e qualidades
dos objetos, tudo numericamente discriminado, como se pode ver no seguinte frag
mento:

10.033. Bol~a pintada de vernis preta 24 por 20.
4.027. folha de flandres 16cms, liso no centro e furado nos ex
tremos
690. pratos de papelao para doce com frisado
12.026 - modes livre absorvente para uso das mo~as marca
Johnson
10.016. cal~a cor bege pra mulher de luxo
13.018. caixas palitos para usar em dma de mesa restaurante
pensao hotel
11.012. sabonete dnta azul perfumado usado no banho
13. 021. abridor tampa garrafa - coca-cola fanta crush soda
agua
7.011. pastas dental - molhe a escova agua bote urn poco de
creme esfregue nos dentes
13.02. espelhos pequenos para usar nos dias de festa de reis
12.012. porta seios para mo~a - marca millus
8.02. suporte para proteger vidro do holofote
570. papel entre duas paginas limpas - escreva com lapis
12.017. sandalia cor castanho de couro - sola de borracha
8.027. retalhos de pano com varias cores tipos 3

Isso, para nao mencionar as inumeras inscric;oes e figuras bordadas em estan
dartes, faixas e roupas, ou as anotac;oes e listas feitas em pedac;os de papelao, madeira e
plastico. Mesmo que se diga que 0 acervo de Bispo contem em torno de mil pec;as, este
numera nao compocta a variedade e quantidade dos objetos, simbolos e escritos que
cada um desses mil itens compocta. Qual seria a soma dos botoes, moedas, tampinhas,
fichas, bugigangas, penduricalhos, bandeiras, talheres, sapatos e sandaIias, miniaturas
de navios, navios bordados, ferramentas que constituem as colec;oes heterogeneas do
artista sergipano?

Basta um olbar sobre suas assemblages - ou "vitrines", como ele mesmo
as denominava - para que se constate 0 caciter inumecivel e por vezes ins6lito desses
ajuntamentos de coisas, os quais poderiam ser, ate mesmo, associados a "pranchas"
encic1opedicas. 0 que se justifica pelos surpreendentes trac;os de afinidade que tais as
semblages mantem com as pranchas ilustrativas que integraram a Enciclopedia Fran
cesa - no caso, gravuras com desenhos de objetos, utensHios, maquinas, graficos, listas,
organizados como uma especie de "estrutura de informafoes" sobre 0 mundo material
- e ainda por suas caracteristicas enquanto "grande tabua, grossa e larga", "bloco de

"a possibilidade de hierarquizar de modo unico e incontroverso as marcas semanticas, as propriedades, os semas",
assumindo, ao contcirio, a fun~:io de mapear a vida de uma cultura como urn sistema de sistemas intersemi6ticos
interligados. Cf. ECO, 1991, pp. 336-337. Ver tambem: MACIEL, 2004, pp.l3-26.

3 Anota~:io feita por Ricardo Maciel dos Anjos Cardoso, no Museu Oscar Niemayer (Curitiba), onde foi realizada uma
exposi~:io de trabalhos de Arthur Bispo do Rosario, em maio de 2005.
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madeira, inteiri~o ou formado de varias pe~as solidamente coladas", que, segundo 0
DicionarioAurelio, tambem recebe 0 nome de "prancha". 4

Pode-se dizer que, it fei~ao das pranchas daEncyclopedie, que como se sabe,
ocuparam 11 dos 35 volumes publicados entre 1751 e 1772, sob dire~ao de Diderot e
D'Alembect, as "vitrines" de Bispo apresentam urn recenseamento pormenorizado dos
objetos e comp6em 0 que Roland Barthes, num ensaio de 1964, chamou de "uma cecta
epopeia da materia." (BARTHES, 1974, p.35). Nesse sentido, a elas se aplicariam as pa
lavras de Barthes sobre as pranchas francesas, as quais, segundo ele, "abrangem toda a
esfera das materias a que 0 homem empresta uma forma: roupas, vekulos, utensflios,
armas, instrumentos, m6veis, tudo que 0 homem recocta na madeira, no metal, no vidro
e na fibra e at catalogado, do cinlel it estatua, da flor artificial ao navio" (BARTHES, 1974,
p.28).

Mas it diferen~a dos enciclopedistas do Iluminismo, Bispo nao estriba as suas
pranchas num conjunto sistematico de criterios seletivos e ordenadores, com fins diditi
cos e ilustrativos. Se as pranchas da Encyclopedie, como nos lembra Barthes, sao movi
das pelo "excesso de razao" e partem de uma "severa exigencia de objetividade", ainda
que atravessadas pelas "vibra~6es infinitas do sentido", as de Bispo levam ao extrema
o abalo do "universo exato" que aquelas tomam como ponto de partida. Enquanto na
iconografia da Encyclopedie as vibra~6es do sentido tendem a uma cecta unidade, suge
rindo "urn sentido ultimo", as pranchas de Bispo afirmam·se como urn transbordamento
poetico dos sentidos, entrando na ordem do dispendio. Alem disso, 0 recenseamento
e a defini~ao - prindpios que, segundo Barthes, constituem a pratica enciclopedica 
advem, no caso, de urn saber nao legitimado socialmente, fora da ordem canonica da
cultura erudita e, poctanto, em estado de deslocamento, de novidade e de alteridade
radical em rela~ao ao modelo iluminista.

Todas as referencias nauticas, por exemplo, que aparecem nos trabalhos do
artista sergipano em forma de imagens, artefatos, inscri~6es, listas de tipos de navios,
nomes de fragatas e tripulantes, sao extraidas de sua vivencia como marinheiro, e pres
cindem dos tratados cientfficos de nautica e navega<;a05• Alias, 0 oficio de sinaleiro de
navios, exercido ap6s 0 de grumete, foi importante para que Bispo adquirisse conheci
mentos sobre bandeiras e emblemas de estados e na<;6es, como relata Luciana Hidalgo
na biografia do artista (HIDALGO, 1996, p.77). As viagens que fez pelo pais (segundo
a pesquisadora, nao hi registros de trajetos intemacionais) datam do periodo entre
guerras, de 1925 a 1933. Dai que muitos dos trabalhos de Bispo incluam uma vasta
iconografia referente as embarca~6es da Marinha dos anos 20 e 30, em suas varia<;6es e
particularidades. Para nao mencionar a impressionante profusao de dados toponimicos

4 Apalavra "prancha", segundo 0 Dtciontirio Aurelio, designa ainda urn "tipo de embarca~ao fluvial, provida de velas
triangulares".

Luciana Hidalgo conta que Bispo foi levado aEscola de Aprendizes pelas maos do pai aos 15 anos, em 1925, e com
pleta: "Ali Bispo ficou durante urn ano, e de aprendiz virou grumete, desembarcando no porto do Rio de Janeiro em
1926. Arthur Bispo do Rosario era entao 0 numero 15148 do Quartel Central do Corpo de Marinheiros Nacionais VII
legaignon. Embarcado e afogado em estreitos c6digos de honea, Bispo tinha de dan~ conforme a musica maritima.
Uma epoca dura, regida par uma trinca de exigencias: espirlto de disciplina, respeito ahierarquia e ardor patri6tico.
Vida de marinheiro era levada no mar. Uma rotina sobrecarregada de deveres, restri~6es e olhares militares aespreita
do desvio." HIDALGO, 1986, p. 76.
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e geograticos que integra 0 universo do autor, atraves de nomes de pafses, ilhas, cidades,
portos, espa~os urbanos, logradouros, etc.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a enciclopedia de Bispo incorpora 0 que
os enciclopedistas franceses exclufram de seu projeto com 0 proposito de toma-Io exe
qiifvel: as redundancias, os restos, os saberes e coisas inclassificiveis, a materia-prima
da experiencia vital, os registros das margens, enfim, tudo 0 que poderia ser colocado
sob 0 rotulo abrangente e impreciso do "et cetera". Daf que ela se aproxime menos
das enciclopedias sistematizadas da era modema do que dos modelos enciclopedicos
anteriores ao seculo XVIII (em especial 0 de vies renascentista) e das obras enciclo
pedicas de escritores e artistas contempoclneos, como Jorge Luis Borges, Italo Calvino,
Georges Perec, Umberto Eco e Peter Greenaway, que criaram, cada urn a sua maneira,
verdadeiros anti-sistemas de ordena~ao, abalando - seja pelas leis parodicas da fic~ao,

seja pelos princfpios desestabilizadores da poesia - a propria logica taxonomica que os
define enquanto "inventirios do mundo".6

Interessante que no famoso "Discours preliminaire" que abre 0 primeiro
volume da Encyclopedie 0 proprio D'Alembert tenha admitido as limita~6es de seu pro
jeta, reconhecendo que 0 sistema universal dos saberes e "uma especie de labirinto, urn
caminho tortuoso" (D'ALEMBERT, 2007), e que 0 modelo mais propfcio para a orga
niza~ao do sistema geral de todo esse conhecimento seria 0 do mapa multidimensional.
Mas pondera, por outro lado, que a desordem labirfntica "desfiguraria, ou pelo menos
aniquilaria de todo uma irvore enciclopedica na qual se quisesse representa-Ia". Daf ser
necessirio, segundo ele, "dar a cada parte uma extensao conveniente, insistir sobre 0

essencial, negligenciar as minucias e evitar urn defeito assaz comum que consiste em dar
peso aquilo que so precisa de uma palavra, provar 0 que ninguem contesta, comentar
o que e claro" (D'ALEMBERT, 2007). Sob esse prisma, a Encyclopedie so poderia se
concretizar como uma versao reduzida, uma tradu~ao limitada - e definida por determi
nadas regras de razoabilidade - do sistema labirfntico de saberes sobre 0 mundo.

Ja a ilusao de que seria possfvel uma tradu~ao exaustiva desse labirinto foi 0

que marcou a pcitica enciclopedica nos seculos anteriores ao advento da modemidade
iluminista, mais especificamente nos seculos XVI e XVII, quando os princfpios taxonomi
cos ainda nao apresentavam 0 rigor cientffico que adquiriram apartir do triunfo do logos
modemo. Aenciclopedia, portanto, era vista como urn espesso e intrincado conjunto
de referencias, supostamente capaz de abarcar e exaurir toda a camada de signos depo.
sitada sobre as coisas.

Eimportante lembrar que 0 termo "enciclopedia" foi usado pela primeira
vez no seculo XVI, embora so a partir do sec. XVII tenha adquirido 0 sentido que hoje
lhe atribufmos.(POMBO, 2006, p. 180). Apcitica enciclopedica no Ocidente, contudo, e
bern mais antiga, remontando a Grecia tardia, mais especificamente aobra de Aristoteles
(ainda que se fale tambemde Speusippo (393-339 a.c., sobrinho de Platao), possuindo,
sobretudo, fins educativos. Ja no mundo romano, 0 enciclopedismo toma a forma de
urn trabalho de compila~ao e balan~o dos conhecimentos de uma epoca em processo
de decadencia, como explica a estudiosa portuguesa Olga Pombo. Vaccao e, sobretudo,

6 Essa questao foi desenvolvida em virios ensaios do Iivro AmemOria das coisas. C£ MACIEL, 2004.
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Plinio, 0 Yellio, seriam os nomes medulares dessa epoca, sendo que aHistoria Natura
lis de Plinio destaca-se como a grande enciclopedia do mundo antigo, cujo proposito
principal era registrar e acumular exaustivamente "toda aespecie de informa~6es, fatos,
detalhes e curiosidades relativas ao mundo fisico". Exaustividade esta que tambem se da
a ver no mundo medieval e que se prolonga, enquanto compila~ao de coisas, palavras,
imagens, narrativas e discursos que comp6em a densa complexidade do mundo, no
Renascimento e na passagem para aepoca barroca. Yerifica-se al, segundo Pombo, "uma
abundancia excessiva de materiais, no caso do Renascimento, informativos mas caoticos,
no caso do seculo XVII". (POMBO, 2006, p. 202) 7

Figuras como Giulio Camillo (1480-1544), Ulisse Aldrovandi (1522-1605) e
Athanasius Kircher (1602.1680) sao representantes por excelencia dessa pcitica enci
dopedica voltada para a constru~ao de inventwos do mundo, a partir de criterios ta
xonomicos instiveis oriundos de urn amilgama entre "saber racional, n~6es derivadas
de pciticas de magia e de toda uma heran~a cultural, cujos poderes de autoridade a re
descoberta de textos antigos havia multiplicado", para usar aqui as palavras de Foucault
(FOUCAULT, 1987, p. 48) sobre 0 periodo renascentlsta, quando a racionalidade nao
prescindia do gosto pelo extraordinirio nem da vertigem da exaustividade.

No caso de Camillo, sabe-se que criou urn projeto chamado "Teatro da
Memoria" - urn edificio transportavel feito de madeira, especie de anfiteatro, no qual 0

espectador poderia visualizar, a partir de urn ponto, tudo 0 que existe na terra, atraves
de imagens, simbolos e cita~6es. 8 Ja no que se refere a Aldrovandi, sua pulsao colecio
nadora 0 levou afazer de seus gabinetes de curiosidades uma monumental enciclopedia
de objetos e cerca de 8 mil desenhos. Seu intento, como explicou Philipp Blom, era
"concluir 0 que Aristoteles e Plinio come~aram: uma enciclopedia da natureza" (BLOM,
2003, p.31). Para tanto, transformou sua cole~o em urn mostruwo inextricavel de ani

mais e coisas do mundo natural, acompanhado de descri~6es exatas e fantasiosas sobre
a anatomia, 0 habitat, as supersti~6es, os usos das especies zoologicas. Kircher, por sua
vez, urn padre jesuita alemao que era versado em filosofia, fisica, egiptologia, arqui
tetura, matematica, filologia, alquimia, cabala, teosofia e astronomia, criou urn projeto
transdisciplinar de urn sistema universal do conhecimento, chegando mesmo a inventar
uma maquina de metaforas, especie de "fabrica de imagens e metamorloses", descrita
por Gustave Hocke da seguinte maneira:

Debaix:o de urn espelho, escondido sob urn movel em forma de
bau, enxerga-se urn cilindro contendo diversas imagens. Quando

7 Como explica Olga Pombo: "A maior tradi~iio enciclopedista e, como seria de esperar, a italiana de que se desta·
cam os seguintes titulos: os Pons memorabilium universi de Domenico Bandini (1335·1418), os De expetendis
et fugiendis rebus (1501) de Giorgio Valla (1430-1500), 49 Iivros que reunem, de forma mais ou menos caotica,
elementos dispares sobre os mais variados assuntos (FUosofia, aritmetica, musica, geometria, astrologia, meciinica,
astrologia, fisica e metafisica, medicina, gramatica, dialectica, poetica, retorica, filosofia moral, economia domestlca,
politica, bens e males da alma e do corpo, gloria, poder, fama, etc.Cf os Commentariorum Urbanorum (1506) de
Rafaele Maffei (1451-1522), 0 Summario di tutte scienze (1556) de Domenico Delfino ou 0 Specchio di scienza uni·
versale de Leonardo Fioravanti (1564). Em Fran~, oDictionarium historicum, geographicum etpoeticum (1553) de
Charles Estienne (1504.1564) e a obra de maior relevincia". Cf. POMBO, 2006.,p.202.

8 Segundo Hooper·Greehill, citada por Durval Lara FUho, 0 !ermo "teatro", na epoca, "era usado no sentido de com
pUa~iio, cole~iio ou compendio sobre a1gum tema". Cf. LARA FILHO, 2005, p. 21, nota 20.
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o visitante se olba no espelho colocado sobre 0 movel, de re
cebe varias foemas: sol, animal, esqueleto, planta ou pedra. Tudo
ecompacivd a tudo. (HOCKE, 1986, p.199)

Kircher, tambem artista, criou pranchas nas quais buscava representar vinas
ordens dos saberes, atraves de desenhos detalhados de labirintos, mapas, arvores do
conhecimento, piramides, constru~6es arquitetonicas (como a "Torre de Babel" e a ''Area
de Noe.), mandalas, hor6scopos, maquinas, partituras musicais, obeliscos, planetas,
series de animais e objetos, dentre outras coisas. Alem disso, foi urn colecionador de
artefatos antigos e animais dissecados. Nao atoa elegeu como prindpio a frase: "nada e
mais bela do que saber tudo".(GODWIN, 1979, p.9)

Nao seria de todo absurdo dizer, diante de tais experiencias, que ea
essa linhagem de enciclopedistas delirantes que se filia Arthur Bispo do Rosmo.
Ao criar 0 seu proprio "teatro do mundo", 0 artista sergipano exercitou urn enci
clopedismo iluminado, que funda os seus proprios prindpios de ordena<;ao ao
mesmo tempo que se abre aquilo que Philipp Blom chamou de "caoticas con
flagra<;6es de curiosidades". (BLOM, 2003, p.107). Urn enciclopedismo que ao
inves de se constituir das coisas da natureza, como em Aldrovandi; de conceitos
e imagens incorporeas, como em Camillo; ou de referencias eruditas e esoteri
cas, como em Kircher, apresenta-se enquanto uma artificialia, urn microcosmo
de artefatos, de objetos fabricados, que funcionam como registros do que hi de
mais concreto na existencia humana.

De coisas anonimas, que sao de todos e de ninguem, comp6e-se aencielope
dia de Bispo. Nela acumulam-se muitos saberes, sobretudo os advindos da experiencia
prosaica do artista, de sua vida amargem da vida, ja que, para ele, as coisas que repre
sentam 0 mundo sao tambem as que integram agrande narrativa de sua pr6pria hist6ria
pessoal. Cada cole~ao que a integra nao deixa de ser, portanto, uma especie de diari09,

mas urn diario que abala a obviedade da cronologia e instaura a ordem do simulta
neo, deflagrando uma temporalidade heterogenea, sem datas, que nunca se inscreve
num instante determinado nem na perspectiva que este delimita. Nesse sentido, Bispo
converte-se, atraves de seu trabalho, no que Borges, ao falar de seu personagem Funes,
qualificou como 0 "solitario e16cido espectador de urn mundo multiforme, instantaneo
e quase intoleravelmente preciso".(BORGES, 1998, p.545). Ao que se poderia acrescen
tar: e inexato.

Se Georges Perec, no livro Pensar/classificar, afirma que "em urn inventario
nao se escreve let cetera'''(PEREC, 2003, p.21), pode-se dizer que 0 inventario encielo
pedico de Bispo desestabiliza essa elausula, ao ineluir em suas ordena~6es todas as so
bras, tudo 0 que escapa das elassifica~6es previsiveis. Como explicar que, numa "vitrine"
como a que recebeu 0 nome de "SandaIias e Peneiras", apare~am urn quadro com uma
foto de mulher e uma garrafa de plastico cheia de lascas de madeira? Aque ordem per
tencem as "FICHAS DA EMPRESA BANGU" que ocupam aextremidade direita da moldura

9 Segundo !talo Calvino, "tada cale~aa e um dtiria", mavida pela "necessidade de transfarmar a transcorrer da
propria existencia em uma serie de abjetas salvos da dispcrsiio ou em uma serie de Iinhas escritas, cristalizadas fora
do continuo fluir dos pensamentos". ct. (CALVINO, 1990, pp.l6-17) (tradu~iio minha)
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que sustenta os "Oito cetros" de misses? Aenciclopedia de Arthur Bispo do Rosario fal,
dessa forma, seus objetos coexistirem em urn todo finito e organizado, mas a partir de
uma 16gica classmcat6ria que nao dispensa 0 que escapa dos limites da semelhan~a e da
afinidade entre os itens inventariados. 0 resultado de todo esse processo, que tern como
fun~ao representar a complexa sintaxe do mundo, acaba por ser - no final das contas - a
fragmenta~o dessa mesma sintaxe, a revela~o da vertigem ca6tica da realidade circun
dante. E, por extensao, a revela~ao da pr6pria realidade delirante do artista.

Os objetos e restos de coisas que integram a enciclopedia de Arthur Bispo
do Rosano sao, assim, testemunhos (aqui, no sentido arqueol6gico do termo) de sua
hist6ria de confinamento. Por outro lado, apontam para urn espa~o sem demarca~6es,

para alem da clausura. Como ja disse Blanchot, se "para 0 homem medido e comedido,
o quarto, 0 deserto e 0 mundo sao lugares estritamente determinados", para 0 homem
"labirintico, votado ao ereo de urn empreendimento necessariamente urn pouco mais
longo que sua vida, 0 mesmo espa~o sera verdadeiramente infinito" (BLANCHOT, 1984,
p.103). Disso Arthur Bispo do Rosario e urn luminoso exemplo.
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