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NOMINALISMO E REALISMO

E claro que a geratriz que nos leva da matematica a poesia nao
saberia ser univoca, rua de mao Unica impondo a vontade do racional ao
linguajar infrene do intuitivo. Temos de estabelecer, corn a cumplicidade
de nosso leitor, uma dubiedade consciente que traga para os desvaos da
matematica essa vontade poetica de forcar o real a amoldar-sea linguagem.

E dentre as imagens e variantes que a matematica nos oferece de
si mesma, cumpre escolher uma primeira perspectiva, aquela que nos
ensinard, por algum tempo, a percorre-la e a adentra-la, ate que se modifique
ao contato corn a poesia. Todavia, mesmo aqui, essa perspectiva nao se
despe da hesitacao e oferece da matematica uma dupla possibilidade: essa
primeira, chamada nominalista, a ser contemplada como produto de
linguagem, instalada em espaco exclusivo de significacOes, produto do
espirito humano; outra, segunda, nomeada realismo, a ser encarada como
manifestacao de essencias ideais, revelacao ao espirito humano.

Todavia, essa dubiedade nao deixa de provocar certa vontade de
reatar as pontas e de recompor as duas vertentes numa sO, de reatar os
tacos entre a linguagem do espirito humano e a fala do espirito do mundo,
de fazer corn que nominal e real, pensamento e essencia se harmonizem na
imagem de um Logos primordial. Algo prOximo da visa° pitag6rica, em
que mirsica e matematica, ritmo essencial e linguagem racional eram
acordes sublimes ecoando um so universo. Visao cujos ecos, mesmo
alterados pela distancia dos seculos, ressurgem no ideal renascentista de
um Galileu, que via nas matematicas uma linguagem — divina, porem
enunciada pelos homens — capaz de nos fazer remontar ao alfabeto do
mundo, a organizacao das essencias em discurso universal.

Dessa forma, indo das essencias a linguagem, da musica das esferas
as construcOes do espirito, dos ritmos do universo a constituicao de um
pensamento autOnomo, a matematica se desdobra e nos (Id a ver uma
linguagem que é, ao mesmo tempo, mOsica e linguagem, que quer ser,
simultaneamente, abstracao da linguagem e manifestacao do eidos.
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De onde as varias questOes: como a poesia se coloca diante dessa
dupla (e dabia) perspectiva da matematica? Como se daria a transposicdo
de uma regularidade numerica em masica, o deslocamento do logos

matematico em direcâo do lugar poetic() da linguagem 	 logos da poesia
— ? E como apreender a transposicão do poetic° — ritmo primordial —
em ritmo de nineros?

SONS, RITMOS E MUSICAS

Algumas respostas surgem do contato com o universo de Augusto
dos Anjos. Nele encontramos todo urn artesanato ritmico que passa pela
incorporacao de elementos e imagens matematicas ao rastro dos versos.

Ha, por exemplo, uma evidencia do binario, ja apontada por outros
leitores: em Augusto, varios dos versos sdo construidos em respiracdo,
duplo movimento de ir-e-vir em que a diastole de urn primeiro sintagma
vem-se resolver na sistole de um segundo sintagma, esse que fecha o verso.
Entre varios outros, podem-se citar os versos:

Misericordiosissimo carneiro
("A um Carneiro Morto")

Nos paroxismos da hiperestesia
("Ao Luar")

Atordoadoramente ribombava!
("Alucinacao a beira-mar")

O infinitdsimo e o indeterminado
("Ao Luar")

Anunciando desmoronamentos
("A Ilha de Cipango")

Paralelepipedo quebrado
("Tristezas de urn quarto minguante")

A multissecular desesperanca
("Numa forja")

Monstruosissimas maos
("Mdos")
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0 monocromatismo monstruoso
("A obsessao do sangue")

E as construceies bindrias nao se limitam a essas duplas de
sintagmas. Em alguns poemas, Augusto monta urn ritmo que se derrama de
verso em verso, estribado em repeticOes de termos que buscam o apoio de
urn igual para desaguar, em seguida, numa nova busca, numa nova dupla,
numa outra enunciacao do mesmo binarismo:

E quando vi que aquilo vinha vindo
Eu fui caindo como urn sol caindo
De declinio em declinio; e de declinio
Em declinio, corn a gula de uma fera,
Quis ver o que era, e quando vi o que era,
Vi que era pó, vi que era esterquinio! I

Ora, mesmo se essa binaridade remete a face dObia da matematica,
enunciada no intrOito deste texto, tal coincidéncia poderia nao passar de
uma simplificacao, nao mais do que uma feliz coincidéncia. E com ela rap
conseguiriamos iluminar nem o poema, nem a matematica. Preferimos
ver nesse binarismo uma certa génese: a imagem de urn movimento que
recria o seu igual, diferenciando-o, a seguir, de si mesmo, criando uma
diferenca no que era antes igualdade. E, nesse movimento, o poeta
espacializa, na contigiiidade de urn mesmo verso, o nascimento do ritmo
podtico, manifesto em todo o poema, na seqtiéncia arbitraria dos versos.
Mas ele nao Ora nessa recriacao ritmica do duplo (corn que a sua seqiiencia
matematica ficaria restrita ao dois, seqiiencia falha, pois incompleta). Em
outro poema ("Minha Finalidade"), o ritmo binario e o ternario se revezam
ao longo dos versos:

Turbilhao teleolOgico incoercivel,
Que forca alguma inibitOria acalma,
Levou-me o cranio e pOs-lhe dentro a palma
Dos que amam apreender o Inapreensivel!

Predeterminacao imprescriptivel
Oriunda da infra-astral Substancia calma
Plasmou, aparelhou, talhou minha alma
Para cantar de preferéncia o Horrivel!

Na canonizacan emocionante,
Da dor humana, sou major que Dante,
— A dguia dos latiftindios florentinos!
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Sistematizo, solucando, o Inferno...
E trago em mim, num sincronismo eterno
A fOrmula de todos os destinos!

Temos ai algo muito pr6ximo a criacao dos nUmeros: da soma de
duas unidades, nasce o dois, alteridade fundamental da génese da aritmdtica,
para se passar, em seguida, ao trés. Nos tercetos, o ritmo se desdobra aos
poucos: comeca pela evidéncia do dois, no verso Na canonizacelo II
emocionante, onde a cesura se faz bem ao meio do sintagma, separando o
substantivo (e seu artigo) do adjetivo; já no verso seguinte (Da dor humana
// sou maior que Dante), os hemistiquios se alongam, deixando insinuar
uma passagem para urn esquema ritmico diferente, trindrio agora, que
comeca a se concretizar no terceiro verso dos tercetos (composto de dois
substantivos e de um adjetivo fechando o verso); enfim, no quarto verso
(Sistematizo, II solucando, // o Inferno), esse ritmo trindrio se evidencia
ainda mais, seja pelas virgulas que separam as palavras, seja por sua
tonicidade, que permite uma leitura trimarica. E o mesmo recurso pode
ser apontado nos dois filtimos versos do poema, onde do bindrio E trago
em mim, II num sincronismo eterno passa-se ao tres de A formula II de
todos II os destinos!

Corn tal construcao (presente tambdm em outros poemas),
Augusto aponta nao so para uma variacdo ritmica, como tambèrn traz para
o espaco do poetico essa operacao que preside a génese dos nilmeros. E é
a estranheza deste ritmo flutuante, varidvel, passando do dois ao trés e do
trés ao dois, que pode ilustrar, talvez, o sentido de uma outra estranheza —
essa aproximacao entre poesia e matematica que tentamos ern nossa leitura.
Ao mesmo tempo em que modula e entoa seu ritmo num percurso que vai
do urn ao dois e deste ao trés, o poema nos cid a ver, atravds de sua harmonia,
a imagem dessa matematica pitagOrica que quer ser complexa e divina,
estranha e reveladora, misteriosa mas acessivel aos iniciados. Assim se
pode, talvez, entender o trabalho de complexificacao ritmica presente em
alguns de seus poemas: a miisica das esferas, descortinada pela magica
matematica dos pitagOricos, vem hater no ouvido dos neOfitos como
harmonia da linguagem, fala do Logos, enquanto que, para o vulgo, ela nao
faz mais do que enunciar a exaustao uma inc6moda estranheza. Assumindo
essa estranheza de quem nao se sente essencialmente pitagOrico, a voz de
Augusto dos Anjos nao se aproxima da magia divina, mas nao deixa de
conservar a estranheza do ritmo, nos cld a ouvir uma sonoridade quebrada e
incOmoda, como se pode perceber nesse verso de "A Meretriz":
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Espicaca-a a ignominia, excita-a o acoite,

Ou na bela variacdo ritmica estabelecida entre o dez e o seis,
presente em "Numa Forja". Ou ainda na alternancia entre ritmos sincopados
e fluidos que aparece em "A Obsessdo do Sangue":

Acordou, vendo sangue... Horrivel! 0 osso
Frontal em fogo... Ia talvez morrer,
Disse. Olhou-se no espelho. Era tdo mow,

No inferno da visdo alucinada,
Viu montanhas de sangue enchendo a estrada,

Haveria, entdo, um sentido na aparente caoticidade das variacejes
ritmicas a que se entrega nosso poeta, sentido resumido, talvez, num ritual
de nineros, numa danca de algarismos que lembra a visdo magica e
operativa que os pitag6ricos associavam a matematica — distanciados, os
versos, da magia e conservando tao-somente a ritualidade ritmica 	 E
talvez esse efeito musical revelado pela matemdtica que explique o sentido
de uma aproximacdo feita por Augusto num poema chamado justamente
"Revelacdo": haveria urn absconso arcano manifestando um poder de
mfisica esquisita. Partindo dessa imagem mdgico-matemdtica do ritmo, o
poeta se refere a um tema pitagOrico, associando-lhe uma outra imagem,
que encontramos em Parménides (a esfera calma, simbolo da totalidade
universal). Por outro lado, tanto essa imagem da esfera calma quanto a da
forma embriolOgica dos sonhos, também presente nesse poema, sdo
formas geometrizadas. Elas constituem uma oseilacdo (outra!) entre a
esfera e o ponto, elementos que estabelecem, enfim, uma gradacdo entre o
ndo mensurdvel — o ponto 	  e o volume estabelecido no espaco — a
esfera	 Alguns leitores poderiam ser tentados a ver nessas imagens e
nessas construceies ritmico-imagdficas uma certa filiacdo esoterica de
Augusto dos Anjos: entre o ponto e o volume, entre o quadrado e o circulo,
assim como entre a matemdtica e a mnsica, estabelece-se uma
correspondéncia que, pretensamente, daria conta das relacOes absconsas
entre imanéncia e transeendencia, entre caos e cosmos. Todavia, mesmo
se assim fosse, ndo teriamos nada alern do que um esoterismo
matematizado, de urn arcano apreendido em forma de ritmo, o que, afinal
de contas, nao seria nada esoteric°, mas principalmente (ou tdo-somente)
ritmo po6tico. Em Augusto dos Anjos, a ritualidade mdgico-matemdtica
dos pitagOricos é retomada e deslocada, deixa de ser operativamente mdgica
e conceitualmente matemdtica, para se tornar apenas ritualidade ritmica.

Temos, ai, entdo, uma poesia de estirpe tenuemente matemdtica
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(esquisita matematica dada em/a ritmos), que se manifesta como uma
dialdtica entre o ponto infinitesimal e o volume isotrOpico, num balanco
incessante entre realizacOes pontuais (o significado pretensamente
fechado e definitivo do vocabulario cientifico, por exemplo) e a imagem
que mostra a abertura do ponto a totalidade do espaco, presente na figura
da esfera. Ora, essa dialetica entre o ponto e o volume aberto reflete a
mesma dialetica que se pode observar na producao do sentido poetic() em
Augusto dos Anjos: um balanco incessante entre a apreensao imediata das
palavras mais fortes (caso dos vocabulos biolOgicos, das expressiries
teratolOgicas, dos neologismos latinizantes e helenizantes) e os varios
horizontes da linguagem, trazidos a pauta da poesia e utilizados para
subverter o sentido imediato dessas mesmas palavras.

Assim, insinua-se nos ritmos do autor de Eu e outras poesias, na
maneira como ele encadeia sons, justapae silabas tOnicas e atonas, uma
rede de sentidos apoiada numa estranheza musical, que busca mesmo essa
estranheza musical para nela fundar uma certa perversdo dos sentidos. E
assim que a matematica dos ritmos de Augusto se concretiza numa rotacdo
dos significados, num deslocamento de sentidos, numa perversdo do prOprio
campo matematico original: nä° se trata mais da mnsica perfeita e eterna
das esferas — voz do universo na acepcdo pitag6rica 	 mas de um
deslocamento das melodias, de uma quebra harmonica pelo efeito do
estranhamento semantic°. Mesmo apoiados numa monOtona base decimal
(a dos metros decassilabos, presentes na quase totalidade dos poemas),
seus versos transtornam essa monotonia: ao cosmos ja organizado do ritmo
po6tico classic°, Augusto op& o caos desregulador e criativo de uma
sernantica da subversao, de urn ritmo interno de significacOes que faz vacilar
os metros decassilabos tradicionais de que se serve. E assim que utiliza,
em inOmeros versos, seqiiOncias de silabas atonas, forjando (e forcando)
pes de versos que, de dentro dos decassilabos tradicionais, impaem uma
musicalidade diferente, incômoda as vezes, mas sempre renovadora. E
tambdm por meio dessa acumulacdo de atonas que pode construir seus
versos bipolares, fundados muitas vezes em dois substantivos (como o
Profundissimamente hipocondriaco de "Psicologia de urn Vencido").

Mas, para retomar uma questa° apresentada acima, ha uma ligacdo
entre esses ritmos diferentes e a producdo de significados na obra do poeta.
Sem contar a aproximacdo semantica atravds da rima (preciosa sugestdo
de Jakobson), podemos perceber que Augusto dos Anjos se vale de alguns
recursos da esfera ritmica que sdo, por assim dizer, transferidos para a
esfera das significacOes. Ha ai uma "totalidade semantica" 2 constituida
pelos sons, pelas rimas, pelos ritmos, pelas imagens e pelos significados
que, aos poucos, ai se tecem. Isso implica, claro, uma maneira particular
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de representar o estar-no-mundo. Ao criar essa ritmicidade dissonante e
estranha, Augusto altera a sua imagem do cosmos. E certo que ele nao
perde de vista um certo pitagorismo poetic°, ao fazer ecoar, em alguns
ritmos localizados, a prOpria m6sica das esferas. Todavia, ha ai uma grande
diferenca: a visa() pitagOrica nos mostra urn cosmos organizado, ja criado
por antecipacao e que se manifesta em forma de milsica; de sua parte, a
poesia de Augusto dos Anjos testemunha um cosmos cuja esséncia s6 nao
e totalmente caOtica gracas ao poder de significacao da linguagem poetica,
urn cosmos alterado freqiientemente pela acao da poesia, pela recriacao
desses novos ritmos estranhos (dtonos, consonantais, bindrios,
bizarramente armados na (des)harmonia dos versos).

De outro lado, cumpre associar essa dissonancia e essa estranheza
a maneira como emprestamos fala as imagens, tomando o cuidado de nao
impor uma (mica coerencia discursiva, uma superestrutura textual que
organizaria todos os niveis de leitura. Se isso ja é problematic° em qualquer
texto poetic°, é ainda mais em Augusto, onde uma superposicao de
intertextos e de modalidades varias de discursos a incessantemente tecida
e retecida, sem que se estabeleca ai a precedencia de um deles (abandonadas
que foram as esséncias ideais que norteariam uma poetica declaradamente
platOnica ou pitagOrica). Assim, e possivel estabelecer uma leitura de seus
poemas, de forma que a eonfluencia de intertextos e discursos desague,
sempre precariamente, numa assonancia jamais repetida, numa combinacao
jamais resolvida de diferentes instancias de enunciacdo. Chegamos, assim,
a vislumbrar uma especie de atonalidade dos versos de Augusto. Todavia,
essa atonalidade, nao sendo propriamente musical, vai-se manifestar de
forma discursiva, manifestada no modo como as dissonancias sao montadas,
na maneira como elas parecem se mostrar como a (mica esséncia a que
temos acesso: linguagem que se faz Ilissonancia nas percepcdes do real,
estranheza na autoconsciencia do sujeito, descompasso e deslocamento
entre imagens e intertextos justapostos, distancia entre a montagem poetica
tradicional e a importacao de instancias discursivas e imageticas que vem
solapa-la;

E assim que, em "Alucinacao a Beira-mar", o poeta de Eu e outras
poesias parece retomar conhecidos versos de Cruz e Sousa (A mtisica da
Morte, a nebulosa, / Estranha, imensa mfisica sombria,), falando nao
diretamente da mfisica da morte, mas de uma outra, essa proveniente da
matematica da morte:

Eu, egOlatra cetico cismava
Em meu destino!... 0 vento estava forte
E aquela maternatica da Morte
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Com os seus nameros negros me assombrava!

Dessa forma, a matematica assume justamente o aspecto de uma
fatalidade nem um pouco racional, uma progressäo do ser ate a morte,
progressdo ja sabida, ja antecipada, mas que näo perde nunca a capacidade
do espanto, pois que introduz na vida a dissonancia inevitavel e indesejavel
da morte. Mais do que a inevitabilidade da putrefacao, o que incomoda na
acAo da morte parece ser o desajuste (a desarmonia) que ela imp& a vida,
transformando em arritmia a m6sica ideal das esferas. E se os rnimeros
participam da pr6pria esséricia das coisas e dos acontecimentos, e porque
eles lhes impOem essa fatalidade Ultima — a da morte 	 é porque eles
exprimem essa dissonancia que a poesia de Augusto dos Anjos ve instalada
no prOprio ser. Assim, o poeta, como um Pitcigoras da ultima aritmetica3,
traz para seus versos a fatalidade da morte que os niimeros (no caso, o
nnmero Urn) expressariam:

E a morte, é esse danado Milner° Urn 4
Que matou Cristo e que Matou Tibério!

OS NUMEROS E OS ESPACOS

Em Augusto dos Anjos, os algaritmos parecem, assim, remeter a
uma decadéncia definitiva: no poema acima, o namero Urn, que na algebra
corresponde a gdnese de todos os outros, a unidade que e tambdm embrido

matriz, torna-se portador da destruicão, semente da derrocada final ja
incrustada em sua prOpria geracao.

Algo semelhante a retomado no poema "0 Ultimo Niimero": nele,
Augusto lanca mdo de filosofemas de origens varias, onde se discute,
aparentemente, a esséncia e a aparência dos nilmeros. A eles sdo associados

principio da causa sui (de si mesmo oriundo), assim como a imagem
platOnica das formas perfeitas (eidos, que, no poema, aparecem sob a palavra
Ideia, grafada propositalmente com 	 Todavia, mesmo admitindo

principio platOnico da existència essencial dos nameros e das iddias, o
poema se encaminha inexoravelmente para a destruicao do namero, como
se ele trouxesse em si, desde o inicio, a semente de sua destruicão futura,
o embriAo de uma derrocada final que é tanto do corpo quanto do espirito.
O que restaria, entdo, desse "Ultimo 1\16mero"? Nem a esséncia nem a
imagem, que morrem com o ser que as enuncia. 0 que resta a unicamente
a voz do poeta, essa enunciacào que da voz a imagem e a esséncia do
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nfimero, que tece seu caminho poetic° por entre as minas do espirito
humano.

Assim, o poeta parece hesitar entre o nominalismo e o realismo
das construcOes espirituais: se as essencias sao reais, como podem morrer
com o sujeito que as pensa? Se sac/ apenas construcOes do espirito humano,
como podem ter vontade e voz prOprias, serem oriundas de si mesmas,
estranhas ao mundo, jamais criadas? E exatamente essa hesitacdo que rouba
a cena: ela é trazida para o centro da poesia de Augusto dos Anjos, fazendo
com que a escolha maniqueista entre nominalismo e realismo perca a razdo
de ser. Alias, é o pr6prio ser que parece perder a razao, o Logos, essa
manifestacao primordial de uma lOgica da existéncia. Em Augusto, a lOgica
intelectualista se dissolve, a racionalidade cientifica e matematica se
esgarca, e o que surge dai é o tecido altissonante e incOmodo de sua estranha
(propositalmente estranha) poesia.

Colocada diante de uma escolha excludente, essa poesia nao opta
nem por um, nem por outro: nem o principio aristotelico, nem a
essencialidade platOnica sao incorporados ao esquema de enunciacao. Eles
se revelam tao-somente ecos vazios, sons ocos cuja significacao depende,
em Ultima instancia, de uma enunciacao poetica. No que se refere ao
principio aristotelico, trata-se de uma causa Ultima que exprime, no limite,
uma potencialidade impotente, uma necessidade fraca e duvidosa, cuja
Unica certeza esta na derrocada de seu instante final. Ela so soube se
manifestar como causa gracas a tragedia (Tragicamente de si mesmo
oriundo). E, em suma, uma causa divina, mas decadente. Por outro lado,
trata-se de uma idealidade que nao possui a mais importante das qualidades
que caracterizariam as essencias platOnicas, isto é, a imortalidade (A Ideia
estertorava-se.).

Dai vem, talvez, essa marca saliente do poeta paraibano: entre pOlos
opostos, ele opta pela hesitacão, pela reducao de ambos a um jogo de
enunciacao, pela reducao dessa lOgica intelectualista e fechada a urn tecer
poetic() (assim como faz corn as imagens e o vocabulario cientificos). No
caso dos niimeros, eles sao apresentados como essencias universais, idéias
inatas que nao servem para nada, idealidades que so sao fuels na medida
em que abrem espaco a essa voz podtica que vem circunscrever sua
existencia tragica. Em suma, entre o real e o nominal, a poesia de Augusto
dos Anjos se volta para um real que so existe enquanto nominalismo
podtico: o niimero so é real na medida em que traduz uma construed° de
linguagem. Sua poesia traduz urn embate entre a construed° espiritual e a
realidade Ultima da consciencia humana: a como se o infinito dos nimeros
apontasse, inexoravelmente, nao para a imensidao do real, mas para o fim
(a impossibilidade definitiva) de toda construcao espiritual, nos deixando
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apenas corn a realidade imediata e langagiêre da poesia (E aquela
matematica da Morte / Com os seus nioneros negros, me assombrava,
em "Alucinacdo a Beira-mar"; Na progressao dos nitmeros inteiros / A
génese de todos os abismos, em "Versos a urn Coveiro").

Em resumo, Augusto poetiza os nirmeros, transforma signos
aritmdticos em imagens de lassiddo e decadéncia. Se a denotacdo Ultima
dos nameros aponta para a inexorabilidade (palavra cara ao poeta) da morte,
para a faléncia e o fechamento de todos os sistemas e linguagens
axiomatizadas, a poetizacdo torna-os multiplos, plurais, capazes de escapar
a ruina e a maldicdo entranhadas em sua essencia, pois que agora estdo
dentro de uma cena poética. E nessa pluralizacdo advinda do podtico, os
nameros se abrem para urn nova imagética, para novas formas de construcdo,
passam a incorporar a espacialidade dos corpos (retomando, a sua maneira,
a ligacdo que, na matematica primordial de Pitagoras, existia entre os
nirmeros e as formas geometricas). E assim que, em "Decadencia", o
numero 33 (quantificando as vertebras gastas) é usado para construir a
imagem de linhas perpendiculares. Todavia, trata-se de urn espaco que
mistura limites e linhas, que estabelece perpendicularidades misturadas a
paralelismos (Iguais as linhas perpendiculares / Cairam como crueis e
hOrridas hastas), afastando-se da percepcdo corrente, da geometrizacdo
euclideana a que estamos habituados. Inspirada talvez nessa geometria de
espècie complicada, nessa construcdo possivelmente ndo-euclideana, a
poesia de Augusto prop& uma apreensdo ndo-habitual das imagens e,
sobretudo, das imagens numericas e geomêtricas. Ela inaugura urn espaco
de enunciacdo cujo percurso se faz a semelhanca dessa linhas
perpendiculares que nAo apresentam eixo central, que nao se resolvem por
uma ps-rpendicularidade a um piano privilegiado: desprovidas de urn nircleo
de enunciacdo, de um eixo contextual paradigmatico, as imagens
matematicas (assim como as cientificas) se poetizam, se pluralizam, perdem
em precisdo, em consistdncia e em certeza para ganharem em capacidade
sugestiva, em ironia enriquecedora para corn os discursos cientifico e
matematico (chamados a compor a cena poetica).

E essa construcdo espacial de linhas perpendiculares sem urn eixo
central ou primeiro (de uma rede de significacOes sem nixie° redutor,
sem urn centro que imponha sua perspectiva (mica) parece se repetir em
outros poemas, nos diferentes niveis do discurso po6tico de Augusto dos
Anjos. Assim podem ser consideradas as enumeracties de elementos
dispares de alguns poemas (como 0 mar, a escada e o homem, no poema
do mesmo titulo): al6m de representarem uma ligacão com a linguagem
simbolista (ndo esquecer que este tipo de parataxe e frequente na poesia
finissecular), representam tambem a retomada dessa geometrizacdo
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heterodoxa no nivel das imagens poeticas. E essa pratica de construcao
podtica se repete na serie de poemas que retomam imagens longilineas e
esgarcadas, semelhantes as linhas perpendiculares de "Decadencia". Em
"Viagem de urn vencido", tambem sao linhas — os paus, as arvores e o
esqueleto do poeta - sobre as quais ele passa, percebendo esses elementos
como linhas soltas de urn real que nao se da mais a apreensao do intelecto
e nem a percepcao organizada dos sentidos. Temos ai, geometrizados, os
espasmos ou os sintomas de urn mundo cuja organizacao topolOgica 6
essencial e manifestamente caOtica, penetravel, entao, apenas, a palavra
poètica.

Isso explicaria as imagens longilineas — lineares, portanto — que
se apOiam em impressees distorcidas, em retas que se quebram na primeira
impressao desagradavel, na primeira palavra forte, como em "As Cismas
do Destino": Assombrado com a minha sombra magra, / (...) / Lembro-
me bem. A ponte era comprida, / E a minha sombra enorme enchia a
ponte, / Como uma pele de rinoceronte / Estendida por Coda a minha
vida! No caso, a linha da sombra do poeta — arremedo de sua consciéncia
organizadora — nao chega a se colocar como ponto de fundacao dos
sentidos do poema, da paisagem ou da vida; ela se perde, se esgarca, se
esfarela e se espalha sobre a vida do poeta, como uma pele que ja nem mais
é de ser humano. Cria-se, assim, um espaco caOtico, onde as percepcOes
habituais e as reflexaes intelectuais nao tern mais lugar, urn espaco prenhe
de morte e de vida, de geracties que se sucedem ininterruptamente, numa
abundancia de perspectivas e de projecOes que o prOprio Augusto chama
de abundcincia geometrica do espaco 5 . Trata-se, enfim, de uma
espacialidade outra, desconfiada das percepcOes IOgicas da normalidade,
inventando, entao, uma outra percepcao do espaco, dos objetos, da
construcao intelectual do espaco percebido. Pode-se, dessa maneira,
aproximar os textos do poeta paraibano da imagem do quarto pintada por
Van Gogh, que meteu, na cena, todas as perspectivas, menos aquelas a que
estamos habituados.

A GUISA DE CONCLUSAO

A partir dos "Versos a um Coveiro", podemos perguntar se a
aritmetica hedionda dos coveiros nao figuraria a maneira como o poeta
enuncia seus versos, dispiie suas estrofes e silabas, alinhava suas imagens.
Em Augusto, a enunciacao poetica e, as vezes, analoga a construcao dos
espacos numericos, onde graus cada vez maiores de complexidade
(respectivamente naturais, inteiros, racionais, reais, complexos)
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possibilitam a abertura a espacos de enunciac5o cada vez mais abertos e
mais complexos. Todavia, esse espaco de enunciacdo, de tal forma aberto
e complexo, acaba por abarcar o prOprio espaco das matemdticas, que
sofrem, assim, o desconcerto da linguagem podtica, que suportam, por causa
disso, o descosimento de sua lOgica, que se submetem, finalmente, as
hesitacOes da voz do poeta. Trata-se, afinal de contas, de uma aritmetica
hedionda, o que pode indicar que, ao contrdrio da articulacao infinita dos
niimeros contados pelo matematico, temos agora a mina definitiva dos
niimeros cantados pela voz do poeta, numa enunciacao numerica que
associa ao determinado dos mlmeros inteiros, o infinitesimo e o
indeterminado6, tragedia de uma aritmetica que se deixou poetizar. Nesse
caso, o poeta se torna realmente o Pitcigoras da ziltima aritmetica: ele
deixa de contar (reduzir a rthmeros) a realidade, para tornd-la como espaco
de linguagem, geometrizacao imagetica e, sobretudo, ritmica do mundo.
Em Augusto dos Anjos, a matematica deixa de contar seus signor, para,
simplesmente, ser cantada, quer dizer, para se transformar em materia de
enunciacdo podtica. Entre o nominalismo das matematicas habituais e o
realismo das sensacOes geometricas, Augusto opta pela voz da poesia, por
um nominalismo poetic° de ritmicidade estranha e complicada. Mas näo
se trata de uma sonoridade que quer reviver, inutilmente, esse tempo mitico
em que a matematica dava a ouvir os solfejos do universo, como sonhavam
os pitagOricos. Sabendo da impossibilidade desse retorno, Augusto
transforma a milsica do universo num universo musical, assim como
transforma o discurso da matematica numa matematica poetizada. No poeta
paraibano, os niimeros cantam ndo as essencias do universo, mas as
possibilidades sonoras dos versos, ndo a realidade de uma linguagem
universal, mas a capacidade de criar um universo poetic°, urn universo
incomodamente sonoro e estranhamente poetic°.

NOTAS

"A meretriz". Os grifos sac) nossos.
A expressäo d de Ferreira Gullar, "Augusto dos Anjos ou Vida e Morte Nordestina", in ANJOS,

Augusto dos - Toda a Poesia de Augusto dos Anjos, 2° ed., Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1978, p.
50.

"Versos a um Cove iro".
"Ultimo Credo".
"Os Doentes".
"Ao Luar".


