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A SfNDROME DO FIM

Maria Lucia de Barros Camargo
: "UFSC

Se, mapearmos, ao menos a titulo de ludica curiosidade, os
, ,

"fins" que passeiam em' noSsos discursos quando falamos sobre

estes tempos em que vivemos, e possivel, a grosso modo, registrar

refer~ias a: fim do seculo, fim da hist6ria, fim da razio, fim da

modernidade, fim do modernismo, fun da arte, fim da poesia, fim

do paradigma modemo, fim do socialismo real, fim das utopias,

fim dos grandes relatos, fim do livro, fim da palavra impressa, fim

da origina1idad~,fim do indivlduo e do sujE;ito, fun da.rea)ida~e"

fim dos nacionalismos, fim das froriteiras entre as areas de
conhecimento, fim das fronteiras entre 0 alto e 0 baixo, fim das

diferen~asentre literatura e crftica, fim das fronteiras de qualquer

espeei.e, fim das ideologias, fim das transcend~cias, fim... No

mesmo paradigma, e muitas vezes como sinOnimo de "fim", ainda

nos deparamos com termos tais como "decad~cia", "crise",

"queda", "perda", e, obviamente, Hmorte"~ . ,

Rememorando a conferfulcia "As ilusoes do fim",

pronunciada por Jean Baudrillard aqui neste mesmo espa~01, em

fins de 1993, ou~o ainda uma afinna~ao: "0 problema do fim e
crucial e insoluvel". No texto publicado por ocasiao do mesmo

evento, e Baudrillard ainda quem reafinna:

1 Refer@ncia ao Audit6rio cia Reitoria cia Universiclade Federal de Santa Catarina,
onde 0 presente texto foi apresemado como C01'1ferMcia durante 0 co16quio NOs fins
do modemo", emIlllU'l;Odel995. 'I'



1# ••• se n6s fazemos fo~a para esquecer 0 problema insolUvel do fim ou
para 0 contomar atrav~ de solu~Oes ~cas artificiais, 0 fim, ele nio nos
esquece"2.

Baudrillard referia-se, entio, as rela~oes que se travam hoje

entre morte e imortalidade, finitude e etemidade, uma vez que os

atuaisav~da~ alteraram radicalmente tais conc~oes.

Se concordarmos com a ids de que a imortalidade som.ente pode

ser concebida num universo estavel e imutavel como

prolongamento da ordem, a perda das finaHdades, a perda das

"transfigu:ra~oesideals", fissuram aordem, racham 0 sistema. As

con.qWstas cia gen~ca destr6em 0 esp~o simb6Hco da

imortalidade e colocam em seu lugar 0 Unico tra~o que imortaliza

a Vida: 0 gene. Para Baudrillard, conVivemos com vmos pardoxos:

airru~ioda biologia marca a irru~io do nio-vivo; a irru~o da

psicologia marca 0 lim da transcend@nda da alma; a irru~io da

anatomJa marca 0 lim do corpo e da morte como metlifora. A

artiffd8If.dade· metaf6rica, imateria1, ~ substitufda pela

materialidade pura, pela simula~io de seres objetivamente

imortais - imortalidade nio do que esta alml da morte, mas do

que sobrevive noc6digo, apesarde jli estar morta. Em suma, ao

tratar da sobreviv@nda enquanto fun~o genetica, ouda passagem

da imortalidade clUsica (imobilidade, estabilidade, imutabilidade,

esta alml da morte, ~ 0 supra-Vivente) para a imortalidade

contemporAnea (movente, funciorial, a eternidade das redes, as

mem6rias estocadas, os clones, a quaIidade do sobre-vi\l'ente),

Baudrillard ressa1ta 0 paradoxo: no passado, 0 homem'acreditava

ser imortal, mas nio 0 era; hoje, n6s nio mais acreditamos na

imortalidade, mas estamos nos tornando imortais pelo simples fato

de os Iimites entre a vida e a morte tornarem-se obscuros. Talvez

2 cf. "Vida l!terlla e imortalidade,i, em Ade~ dofuturo eaamstruplo do presente
/Edgar Morin (et al). Florian6polis:Editora da UFSC, 1993, p.37.
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nao mais-. seja possivel morrer completamente, como queria 0

poeta.

De fato, 0 anUncio do fim e muito antigo, e a certeza da

finitude, mais do que urn topoi poetico, e a pr6pria afirma~ao da

infinitude. A ideia apocaliptica de fim, que comporta sempre a de

urna ressurrei~ao idealizada que 0 nega, ou seja, comporta sempre

a metafora da vida eterna, e a ideia mesma de urn mundo de

unidade, uma visao cosmogOnica integrada e integradora, que se

esfor~a por esquecer 0 que jamais e esquecido. Talvez 0 que nos e

contemporbeo seja 0 anUncio de mUltiplos fins.

Significativamente, nao falamos mais do fim do mundo, ou do

final dos tempos (a nao ser, obviamente, os que preservam, atraves

da religiosidade exarcebada, uma visao unicista de vida e de morte

na figura de urn deus, isto e, preservam urn imagiruirio sem tempo,

sem a atualiza~ao que 0 destrua - como os fanaticos budistas

japoneses, ou os fundamentalistas islAmicos). Hoje, deste lugar

genericamente denominado civiliza~ao ocidentaL falamos, isto

sim, de "fins": pluralidade que, por si s6, designa, senao a perda,

pelo menos a fragmenta~ao de urn imagiruirio que se queria uno,

generalizante, intemacional, humano taIvez.

Paradoxalmente, como tudo nestes nossos tempos, os "fins"

nao supOem 0 vazio, 0 nada que os sucederia necessariamente.

Talvez por nostalgia de urn tempo de transcend~cia,de ordem,

de totaliza~Oes, taIvez por necessidade de elabora~ao do luto, ao

anUncio de cada fim corresponde a declara~ao de urn novo

comee;o, que nao retorna 0 anterior, nem remete a imortal unidade

e que nao e necessariamente a ressurrei~ao do mesmo.

A cada fim, sua nega~ao e sua afirma~o.Se alguns fins sao

louvalios, e 0 novo preenchimento daquele vazio e dotado de

significa~ao positiva, muitos outros fins sao nosbilgica e

melancolicamente constatados, uma vez que aquilo que ali se inicia

porta 0 signo do negativo. Sobre os mesmos fenOmenos, nao ha

consenso: as posi~Oes nao sao nem unanimes, nem homog~eas.
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Sequer ha ~dade quan.to a exis~cia ou Ilio dos pr6prio1J

fins.

Tentando explicar um pouco mais, destaco alguns exemplos,

partindo do mais evidente: 0 novo secwo, ou 0 n?vo..1Pii~O que,
se apro?,ima, pode ser visto pelos dois sinais, positLvo ou negativo.

Ao lim do ?"socialismo real", vemos a instala~o aparentemente

inexorwel da economia globalizada, dos conglomerados

econOmicos, do capital geralmente anOnimo, voIatil e sem patria

. ,elegendQ S'fU:S~~ de cad&, dia e, numavelocidade vertigin~a,

: SU:bju~do todm; q~e a ele se rendem, do Mexico a dona de~

norte-americana que investe anonimamente .nos fundos de

apJica~o,da rejeitada Cuba ahoje s6Uda Alemanha, do Brasil (que

afina1 nio eMexico, nem a Argentina) aFr~a, dos tigres asiaticos

a nova RUssia - estjl que e um dos fragmenros a preencher 0

vazio deixado pelo fiin da UR$. 0 elogio dos NAFIAs, CEE e

MERCOSUL e 0 regozijo com 0 "lim do socia1ismo" ecinicamente

anunciado e defendido por muitos. Tal intemacionaliza~o,por

oqtro lado, convive e contrasta com sua contraface, os

NicionaJiSm08 I exarcebad08,· em que se incluem neo-nazistas e

eleitores de Le Pen. Mas sem unanimidade, felizmente, porque

tambem as contra~ desse enriquecimento empobrecedor nao

sio esquecidas.

A um outro possivel lim, 0 do livro, 0 da palavra manuscrita

e impressa, substitufdos palos CD-ROMs, pela. comunica~o

transitando nas infovias, ~ presenc;a virtual nas video

confer~cias, tambem.oS dois signos - negativo e positivo - sao

usados para qualificar 0 mesmo fenOmeno. Afinal, tais paradoxos

evidenciam a crise, ou 0 lim, dos valores universais, dos limites,

do ideal humanfstico e burgu& de igualdade, liberdade e

fratemidade. Cond~ao p6s-moderna que m.arca 0 fim do

moderno, dizem alguns te6~os como Lyotard. Incompletude do

projeto da modernidade, que ainda nio se realizou, rebatem
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outros, como Habermas. Discussao ja. can6nica, mesmo qu~ Ilia

resolvida, mesmo que nao tenha chegado ao fim.

Embora os exemplos que mencionei necessitem de uma

explora~ao mais cuidadosa quanta a seus desdobramentos, que

sao de grande complexidade, resisto ao desejo de continuar

divagando sobre eles em nome de algo que, dizem, ja chegou ao

fim, em nome da especificidade de minha area de atua~ao, em

nome dos limites da especialidade - afinal, quero ser fiel .ao

paradoxo. Assim, you me d,eter noS finsda area em, que· atuo: no

fim da poesia, no fim da literatura. Se hoje tudo vira cultura de

massas, tudo e apropriado pelo mercado e se transforma em mera

mercadoria produzida pe1a indUstria. cultural? - questao

relacionada., e claro, com 0 fim da modernidade, ou 0 fim do

paradigma modemo... [E delimitando mais 0 campo, yOU tratar

desses fins na literatura e na crftica brasileiras contemporineas.]

Um dos primeiros problemas com que me deparo e 0 recorte

temporal: 0 que e equal e a poesiacontemporinea? Partindo do

sentido mais 6bvio, dicionarizado, cronol6gico e ate tautol6gico,

posso dizer que a poesia contempor4nea e aquela produzida em

"nosso tempo". E quando se inicia esse "nosso tempo"? Digamos

que ha cerca de 40 anos, na decada de 50, a "era

desenvolvimentista" alimentada pelo sonho de superar 0

"subdesenvolvimento" (ainda nao nos chamavamos "terceiro

mundo", nem "na~ao emergente") e de entrar, qefinitivamente, na
• • ~ , . ~:;) • ,. ";.", f','

modernidade, atingindo 0 patamar de ~ii<).desenvolvida(nao se·

falava em primeiro mundo), tanto no .plano econ6mico-social,

quanto no plano artistico-cultural. Tempos de bossa-nova, de

Brasilia, de JK, de 50 anos em 5, de poesia concreta, que se

pretendia porta voz da linguagem do homem de seu tempo:

"Pela primeira vez - e diz-se isto com verifica~ao objetiva, sem
implica~ao de qualquer juizo de valor - a poesia brasileira e totalmente
contemporAnea, ao participar na pr6pria formula~ao de urn movimento
poetico de vanguarda em termos nacionais e internacionais"
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- dizia Haroldo de Campos nos idos de 1%0. Talvez nem fosse

preciso lembrar que a poesia concreta que decretou 0 fim do verso,

foi acusada de Ilio ser poesia e de decretar, com 0 fim do verso, 0

fim da pr6pria poesia.

Mas ao ritar este fragmento de "Contexto de uma

vanguarda", quero destacar 0 conceito de contempor4neo - ser

contempor4neo ~ estar identificado com 0 "novo", com 0 "homem

de hoje". E passar da diacronia para sincronia: sincronia de

formas, busca de simultaneidade de principios e de rea1iza~Oes

esfEticas. Evidentemente trata-se do conceito de pOOtica sincrOnica

criado por Jakobson e defendido por Haroldo de Campos e

compartilhado, embora com algumas diferen~, por muitos

outros autores, como Borges, Eliot, Pound...

Combinando os ~ois conceitos de contempor4neo - tempos

e/ou formas compartilhados -, acredito que ~ possive! demarcar

o que chamo de poesia brasileira contemporAnea, tomando 0

concretismo, que tam~ jli morreu, como 0 movimento mais

marcante das Ultimas dkadas. Como "revisor" do passado

criativo, crltico e te6rico,~ de redefinir seus "pais", produziu

muitos "filhos": alguns, salutarmente rebeldes; outros, apenas~

herdeiros.

Afinando urn pouco mais 0 recorte, e adotando 0 ponto de

vista cronol6gico, vou deter-me na produ~iio critico-pOOtica dos

Ultimos 20 anos, perlodo em que a poesia brasileira protagonizou

diversas cenas: as dkadas de 70 e 80 propiciaram 0 surgimento de

uma produ~opOOtica quantitativamente considerlivel, constitufda

de obras e poetas que assumem posi~Oes esteticas e

comportamentais bastante diversificadas, que compartilham

tempo e contexto, mas Ilio necessariamente formas. Esta

diversidade pode ser observada em muitos aspectos: desde 0

modo de prod~aoe circula~ao dos livros, aconc~ao de poesia
adotada e, em alguns casos, exp1icitada e defendida. Embora nao
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se possa tratar desta produ~ao de forma homogeneizadora, 0 que

se colocava como "novo", no inicio dos anas 70, ou como a "nova

poesia brasileira", definia-se como "recusa a tradi~ao

experimentalista" oriunda do concretismo e da anti-lira de Joao

Cabral. Tratava-se de anunciar 0 fim das neo-vanguardas

brasileiras, substituidas por uma poesia que sedizia "nova".

Esta defesa de um "novo", em contraposi~ao ao

simplesmente "inedito" (como dizia Ana Cristina Cesar), niio se

repetira na decada de 80. Talvez pelo fato de ja se ter adquirido,

entiio, a consci~cia de que 0 "novo" se fazia mito, Consci~ciada

fun~ao mftica da originaIidade. Conscifulcia do fim do "novo"

enquanto natureza, es~cia, valor. Como dizem Annateresa e

Mariarosaria Fabris, em artigo publicado na revista MAC (n.l,

abril de 1992), 0 universo atual e 0 da c6pia, da replica, do

simulacro, da repeti~io infinita que, contraditoriamente, mata 0

original, tal qual a maquina inventada por Morel3• Se 0

"novo"acabou, se niio existe "inven~io",e preciso reinventar, diria

Ana Cristina cesar, poeta que reescreve seus autores prediletos,

numa autfultica "vampiragem". au que deslocam os produtos da

indUstria cultural - 0 cinema, a hist6ria em quadrinhos, a fic~io

cientffica, 0 romance policial - para 0 livro dito de poesias:

lembro aqui de Cacaso, de Sebastiio Uchoa Leite, de Zuca Sardam

ou ainda de Mario Jorge.

A poesia morreu? A literatura morreu? Dizem que ela vai

mal. Um exemplo: 0 critico e professor Alfredo Bosi, em uma

entrevista publicada na Revista do CEBRAP (n.21), justifica seu

interesse pela "cultura brasileira" em decorr~cia da

insignificaItcia da literatura contemporaItea:

"Basta prestar urn minimo de aten..ao As manifesta..oes da vida simb6lica
mais recentes para verificar que 0 fen6meno literlirio vem ocupando Iugar
cada vez menos significativo entre n6s. .Nao estou falando,

3 d. A inven¢o de Morel, de Biay Casares.
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estatisticamente, da enxurrada de livros inuteis, mal pensados e mal
escritos, que a indUstria editorial nos impinge (...). Falo da irrelevincia
mesma da vida litert\ria mais recente ou estreante no conjunto pensante e
sensfvel da cultura brasileira tomada como urn todo. Alguns jovens mais
refinados traduzem, glosam, parafraseiam, parodiam, pasticham: (...).
Nio Iembram:, citam. Outros, ao contrmo, creem ter muito a dizer (•..),
mas nio saem de urn nivel coproIalico e semipanfletario (...). Hoje, urn
Ieitor de poesia ou de ficlWi"O sente extrema difi.cu1dade de a1im.entar-se de
urn repertOrio de estreantes (ate a decada de 50 a situalWio era hem
outra)."

() que podemos ler',nestas'1inhas7 Pri:tneirp, 0 desencanto

com os estreantes desde os anos SO. Alfredo Basi' Ilio encontra, e

nem poderia encontrar, as marcas valorativas de uma literatura

que j4 nao existe, que j4 Ilio atende aos preceitos desejados, nem

c14ssicos, nem modemos. Fim do modemo? 0 crltico ressente--se

da falta de 11conte6dol1 e de acabamento fonnal que permitissem

atingir a qualidade desejada e exigida por padrOes es@icos

vigentesna primeira metade do skulo. Depara-se com uma

literatura que Ilio cumpre uma fun~io ut6pica (por mais que

Ocbivio paz veja na poesia a salva~io do homem), que Ilio atribui

sentidos, que Ilio exerce a resist@ncia as ideologias, que nio emais

como dantes. E0 fim da poesia? E0 fim da literatura? au trata-se

do fim de um determinado padrao es~co?

Certamente 0 mundo nio e mais 0 mesmo e, apesar da

nostalgia da perda de um' determinado conjunto de valores - tais

~q~ 0 do' projeto estetiCo inserid.0 ,num. projeto hist6rico, 0 de

originalidade, aU 0 de autonoinia da arte - epossiveI entrever, na

entrevista de Basi, que um determinado projeto es~co e crltico se

esgotou em meados do skulo e que e preciso fazer outra coisa,

que podemos rotular como 11crltica cultural".

Basi se pergunta, ainda: 0 r6tu10 11inexpressivo de p6s

modemo basta para cobrir esse vazio?". Certamente um r6tulo Ilio

pode preencher 0 vazio deixado peIa perda de valores que ja Ilio

encontram ressonincia, que Ilio respondem ao mundo atual. Dm
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r6tulo nao se constitui em produ~o. Mas 0 r6tulo talvez ajude a

deixar evidente que estamos Iidando com outras obras, portadores

de outros valores. Obras que talvez necessitem de uma rela~ao

paradoxal com a indUstria da cultura para nao serem devoradas

por ela. Talvez nao se trate de vazio, mas daquelas novas formas

de valores (que" podem nao ser tao novas assim) que ocupam 0

espa~o de seus predecessores, sem todavia, terem sido

assimilados. Outros tipos de sensibilidade estetica pedem

estrategias de leituras diversas.

o mesmo desencanto com a poesia mais recente, no caso

especifico a dos anos 70, e possfveller em outro ensaio crftico que

tem um titulo bastante esdarecedor: "Poesia ruim, sociedade

pior", de Iumna Simon e Vinfcius Dantas, publicado em 1985. Se

ha similaridade no desencanto, a postura dos criticos e aqui

bastante diversa: em vez de negar-se apocalipticamente ao trato

dessa produ~ao, dispOem.-se a leitura critica, dedicam-se a

examinar a entao chamada "poesia marginal". Mesmo detectand<;>

uma "desqualifica~aoIiteniria", uma "estiliza~ao"da experifulcia e

uma "banaIizaf;ao completa de efeitos" pela coletiviza~ao estilfstica

e pela "indiferencia~aode valores e criterios", e apesar de terem

reaIizado uma leitura absolutamente homogeneizadora das

diferen~as existentes entre autores estudados, apontam para uma

nova sensibilidade liteniria em constru~ao,que merece ser melhor

estudada e compreendida. E, para isto, os autores consideram 0

quadro jamesoniano da p6s-modernidade como explicativo do

fenOmeno. 0 valor dado e negativo, sem duvida, porque 0

paradigma que esta por tras da desvaloriza~ao e 0 da

modernidade. Mas se este paradigma chegou ao fim, como parece,

o que nos resta fazer?

A banaIidade da vida e da arte colada a vida, a

naturaIiza~ao dos procedimentos e a perpetua~ao de formas

indiferenciadas transformadas em f6rmulas, relembrando

Baudrillard, pode levar ao simulacro da vida, a semi-vida ou
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soble-vida degradada. A perda do sentido cr1tico. A farsa. Em

outras palavras, a semi-arte, a1iteratura transformada em c6digo,

restrita ao best-sellerou u nove1as televisivas.
o tempo dira.

/
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