
o COMETA E 0 SAILARINO:

FUNDAMENTOS DE UMA POI!TICA
SINCRONICAEM MURILO MENDES

o contato com 0 pensamento de Murilo Mendes e 0 desen
volvimento orgAnico de sua obra levam-nos, inevitavelmente, aret1exIo
soble 0 esp890, 0 tempo e a palavra. Desde os escritos iniciais como, por
exemplo,o sintomAtico TeIIlpo e Etemidade, de 1935, esta teosIo e~
vida, redimensionada e obsessivamente tratada.

A tetnatica do divino. enquauto ordem transtemporaI. marcada pela
mobilidade - 0 estar em todos, em todas as Cpocas -, conduz aproblema
tiza9Io dos conoeitos de esp890 e tempo, asua relativiza9lo. A absl:rllQlo
do esp890 e do tempo cchave para 0 conhecimento do todo, de Deus. Ela
conecta-se com a ideia do v&>, eplataforma para a eleva9lO mfstica. Com
efeito. para Murilo. "0 mfstico. segundo uma COI1Cep9Io JDQdema. ven<:e
as ilus{'jes criadas pelas perspectivas de esp890 e de tempo".1 Subrepticia
mente, invoca-se a id6ia da liberdade, "questto sempre presente na n:flexlo
muriliana e que, aliAs, ewn dos princfpios da filosofia esseocialista de Is
mael Nery: a liberta9l0 do tempo e do esp890 para atingir a essencia in
tima e pennanente das coisas; a exasperll9Io dos limites; 0 princfpio e 0

tim tocando-se.2

Uma vez que 0 tempo e abstrafdo. e refutado. tal nega9lo carre
laciona-se com um mundo dramatizado sonhado: "Todo teatral ehwnano
e todo humano eteatral", diria Murilo.

j
Se, poI' um 1800. nega-se a reali

dade - a do esp890 fisico e do tempo como sucessIo - aponta-se, por ou
tro, para uma iIrea1idade construfda pela linguagem. Vale dizeI", a
realidade das ficyOes.

Se nlo existe tempo, contudo. existe uma tlue:ncia da mem6ria. E
&qUi, a coI1CCp91o bergsoniana de tempo como dtu'llQlo. dissociadada
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ideia de tempo fisico, emerge. Queremos salientar este ponto que, ao
negar 0 tempo e 0 esp89O, fatalmente, Murilo Mendes cria ou1ros: 0

esp890 convergente do seu texto e 0 tempo mftico (0 tempo da divindade),
que existe na forma indivisivel da dura9Ao bergsoniana.Indagando 0

tempo, vale observar, Murilo est& ligando-se a uma linhagem de poetas e
filOsofos que, dentro de prop6sitos especffioos, tambem 0 fizeram: de
Pla1Io a Borges, passando por Mallanne.

Outro aspecto que tal ruptura com os conccitos cIassioos de esp890
e tempo (este, obviamente, interessa-nos mm &qUi), eque esta estI'atCgia
viabiliza a expanslo do mUltiplo. Erecorrente a ideia na obra muriliana do
homem em todos os lugares e tempos. 0 proprio conceito de etema-idade
favorece a multiplicidade de tempos e textos: tOOos os tempos, todos os
textos. Trata-se de uma ex:citante viabilidade teOrica que estabe1ece um
dialogo, inclusive, com um critico atual como Augusto de Campos4, quem
nos diz que "0 problema esuperar a I109io de tempo... chegar ao espa9Q
-tempo", apontando, contudo, para 0 drama material da impossibilidade,
diante do tempo consciente, das palavras serem sobrepostes umes as
outras, conceito que 0 conduz, evidentemente, ao campo do ex:perimento.
Diz-nosMurilo Mendes em 0 DIIdp. de EDt....: "0 tempo e 0 espa90
sao duas categories anacr&Ucas que 0 homem dever8 abstrair se quiser
conquistar a poesia da vida".S Categories llIl8CIOnices na medida que a
apropriatvio aponta para, como vimos, conceitos fil0s6ficos que embalam
a modemidade. A poesia da vida e, sobretudo, uma poesia convergente
que potencializa 0 presente do texto. 0 presente como acontecimento
filosOfico.

Em outro aforisma tal retlex:1o sobre 0 tempo e 0 mUltiplo aV8D9a:

A comunhiJo dfJs S01ItoS e0 dogma nao so da cooper{lfiJo, .
como da exten.siJo espiritual. Por meio dele, nossa pe7SD
na/iclode de.sdobra-se e multip/ica-.se, ultrapassando as
jronteiras e os limites, e se investe na posse dos tesouf'OS
que pertencem a /odos, e que circulam independentemente
do espafo e do tempo.6

Aqui, 0 poeta esclarece-nos sobre a particip~ numa heran98 cultural e
universal. Tal circulac;io de hens simbOlicos e liberada mediante, jus
tamente, 0 furto do tempo fisico. Circu1~: ciroulo. Com efeito, a idCia
de ciroulo no ritual religioso, e que aparece, nio raramente,em forma de
dan987, com concep9ilo c!nica, refOIVa 0 sentido de comunhlo transtem
poral que 0 poeta deseja e estabelece. Isto confuma a elei9Ao de um signa
obliquamente diacr&rico em nosso estudo: Q comela •Agarrados na cauda
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de um cometa pcroommos a cri89lO·, diz-nos 0 poeta numa bela imagan
dos anos 30.8 Decisivamente, a vislo do cometa de Halley em 1910 as
sume, para Murilo, um valor prof6tico e textual, que vai ser, como perce
bemos, saliente em sua estCtica. Paul Val6ly, em 1935, tern uma n:flexlo
an8loga. Diz-nos 0 poeta-crltico franc!l que, no s6culo anterior, a coo
tinuidade remava nos espfritos, 0 presmte en um desenvolvimento tem
poral evidente dos acontecimentos produzidos no passado. Contudo, ba
sua epoea ·0 homem encontra-se assaltado por uma quantidade de
quesUSes que, ate agora. nenhum homem havia sonhado...•. As cartas
estIo embaralhadas em todos os assuntos humanos. Isto remete-nos a
idCia de um tempo embaralhado, produzindo textos hfbridos. 0 esp&9O e 0

tempo sAo livres. Comunicam-se. A 1rajet6ria cireular do cometa cooota
um tempo anMogo. Positiviunen.te, 80 VClDlOS 0 cometa estamos vendo 0

passado com os olhos do presente, na medida mesma em que a sua veloci
dade anos-luz 0 situa no futuro. 0 cometa desenha uma cosmovislo que
situa 0 passado no presente, dirigindo-se ao futuro. Se 0 passado e lido
pelo olhar do presente, chegamos a oonoewAo de que 0 novo fonna 0

velho e 0 futuro e pre-visto. 0 tempo nIo e, portanto, um esp890

mecinico, mas um esp890 transitivo. 0 comet&, enquanto signo, significa.
E0 elo, desregionaJizado, que presentifica a tradiQlo. -86 nJo emodemo
quem nio eantigo- IO, retlete Murilo. A mem6ria esta em cada palavra.ll

Em um poema de 0 VlaloaUlo (1930-1933), Murilo Mendes
escreve: -Minha boca esta no presente, I 0 meu olhar, no passado, I Meu
ventre esta no futuro...- .12 Ora, a idCia sintooiza com a lcitura que Waltec
Benjamin faz do anjo da hist6ria de Paul Klee (Il1o por acaso, Murilo vai
lee deslumbrado Klee em suas mem6rlas: -este e1DIl dos m6ximos infoe
madores do nosso tempo_)13: o:furaclo empurra 0 anjo enquanto este olba
para tr8s~ a altemativa de futuro sutge pcIa recuper89lo do passado. Esta
conCCJl9io subversiva, no sentido mais literal, de algo por baixo da
verslo oficial, na qual 0 passado deteImina 0 presente. constr6i-se a partir
da ideia de que algo est! no passado, mas ainda nJo foi feito. 0 passado
vir&. H8. um desafio aqui no sentido de que ele seja des-coberto: cada um
prepara seus predecessores. Eu me dcfmo na medida em que estimulo ser
lido. Emerge, assim, a quest&> da tradi9lo. Esta, como vimos, eretomada
por Murilo Mendes - especia1mente a cat6lica - atravCs da Ulrica maneira
passivel: a 1I'aiQlo. Para lembrarmos Oswald e Mario de Andrade, pelo
desvio da 1I'adi91o, evita-se a caligrafia. Postula-se, portanto, uma origem
posterior. Ou Deleuze que la Bergson14: 0 passado nIo determina 0 pre
sente, mas este determina 0 passado. 0 presente e passado: nJo hA
evolU9lo que nIo implique numa involuQio. Tal idCia alimenta um para
doxo essencial, qual scia. 0 fato fil0s6fico do passado ser oontemporineo
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do presente. que. no entanto. jll foi. A~io bergsoniana e!ida aqui nIo
como sucessio. mas como coexistencia.

Ao negar 0 conceito tradicional de tempo. Murilo Mendes. junto
com outros pensadores da modemidade. est" de fato. negando 0 conceito
de hist6ria enquanto sucessAo. a ideia. por exemplo. de uma periodologia
literana. A Hist6ria da Literatura esta centrada numa conCCJ'9lo ft
nalfstica. Murilo desconfJa disto, propondo wna leitura fragmentana e
descontfnua: 56 nlo existe 0 que nIo pode ser imaginado. Se existe
histOria. ela e parcelada e individual. Vale dizer. toda hist6ria e transit6rla.
o poeta organiza 0 seu fluxo: nlo regressivo, mas retrospectivo. La 0

velho no novo. A periodologia literaria esconde a defasagem num
esquema determinfstico. um continuo hist6rico. Murilo rejeita este con
ceito quando afirma: ItA acei~o sistematica de certos esquemas crlticos
conduz. muitas vezes, a um ponto fixo que contradiz a vetdade
hist6ricaltlS

. Se 0 tempo da modemidade e descontinuo, isto possibilita
uma alta rotatividade na qual 0 texto pode mudar de ~iJo,comoobjetos
descontextualizados. E 0 que se nota. por exemplo, na revitalizaylo que
Murilo, como Oswald, faz do aforisma. no jli citado 0 DUdp. de
Em.u•. Nestes textos, ha, justamente, uma metafo~1oda passagem,
proporoionando a imagem do retorno no cometa, uma ve:z. que contero.
tendancias esteticas iluminadas pelas Ultimas obras, a passagem para 0

mundo substantivo, como viu Haroldo de Campos. HA uma dinAmica co
preseJl9a de elementos emergentes, dominantes e residuais como a con
cepQIo de evoluvlo literaria de Tynianov e as anaIises de Raymond
Williams poria em destaque. Se flexibilizannos 0 raciocinio, nlo dogma
tizando 0 processo, poderiamos pensar, com Foucault, que a hist6ria e in
ventada na medida que 0 corte, a roptura, e contingente. Dai uma
arqueologia do saber no Iugar da hist6ria. Cresce, desta forma. a tensIo
entre hist6ria e f~o, marca da modemidade. Conclui-se que nlo hli ver
dade, mas validade hist6rica: 0 passado nIo e dado, mas definido a todo
instante. 0 futuro defme 0 passado. Neste sentido, ao redefinir-se 0 histo
ricismo, cria-se a possibilidade, paradoxa! e descentralizada. de uma
hist6ria aberta do futuro.

Se relativizannos 0 diacr&llco enquanto evolu~lo, admitimos, por
outro lado, que a tradiQIo elida por saltos. 0 saIto aproxima 0 distante e
articwa a viagem atemporal que Murilo Mendes deseja 0 salto e 0 instan
tineo do corte e instaurador da descontinuidade. E 0 ato mesmo do
bailarino realizado pelo cometa enquanto ftgura que integra espa~s e
eras. 0 bailarino converge no cometa. Vale dizer, 0 sincronico converge
no diacrfurico. Haroldo de Campos caracterizaria, mais tarde, tal artien
la9l0 como uma "poetica sincrBnicalt16

. Ete realiza uma manipulll9lo
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livre da dicotomia saussureana. dialetizando 0 critCriobist6rico e 0

estetioo-aiativo. Considera que 0 critico di8Cl&Jico aceita a Rm6diaRevo
lutiva da tradi9lo. R0 gr8fico historicizado que esta Ihe snbministra quanto
aposi9io relativa dos escriton:s nos vmos periodosR

• cabeodo apoCtica
sincr6nica a fun9Io. justamente. crltica e retificadora das coisas julgadas
pela poCtica hist6rica. Trata-sc. portanto. de um processo de escoJha e Ie

intefpreta9lo aluz de novas tendaocias. Isto e. 0 passado sc ilumina a par
tir do pn=sente. etc. Vale dizer. a possibilidade de inveatar-sc uma
tradi9lo. tomando-sc herdeiro da mesma. Retoma. assim. Ezra Pound.
quando este afuma que conhece a qualidade de um critico DIo por SCU8 81'

gwnentos. mas pela sua escolba. Postula-sc. portanto. R a colOC89lo em
~tiva diaaanica (histOrico-evolutiva) de quadros sinmOuioos suoes
sivosRI'. ou. inversamente. a verificaylo de elementos de8critivos(sin
cr6nicos) incrustados na abordagem bistOrica (diacr&ica).

Neste sentido. a partir de uma visada poundiana. as virias idades
810 considcradas contemporineas. onde muitos mortos podem sec justa
postos 80S vigentes ou por vir. Num lance supratemporal e t:raDsregional.
RHomero ecoevo de Pound. Prop«cio fala pela voz de Laforgue. os an
daluzes G&1gom e Garoia Lcrca dio-sc as mlos, sa de Miranda conversa
com Fernando Pessoa. NovaJis e Hoelderlin confratemizam com RiJke.
Maiakovski tira PUncbin de seu pedestal e dialoga com ele...R. 18 Interes
sante. mas nio SllIpI'eCIldente encontra:c-se uma COIlCCJl9Io an8loga no
Murilo Mendes dos anos 40, Inta'essante porque peroebemos om diilogo
vivo e universal entre dois poetas-crlticos como PoUDd e Murilo. nIo sur
preendente em se tratando de um poeta que sempre sc demoostrou alcrta
as discussties te6ricas de sen tempo. Efetivamente. a obra muriliana e
RwOIk in progressR. processo mesmo inacabado e produtivo. uma vcz que.
como lembra Ratd Antelo. 0 limite da constr'U9lO te6rica sena 0 limite do
consuutor.

A partir destas consi~ Murilo Mendes, escrevendo sobre
Bachl9

, lamenta os que consc::rvam-no no plano puramente bist6rico,
valorando sua obra tio somente no desenvolvimento da mUsica. Em
outras palavras, Bach pode set" atual. Mais que isto, R6 0 que melhor com
preende as necessidades do homem atormentado de nosso tempoR, na
medida que retme contradi9&S (fntimo e coletivo~ rlgido e fantasista). Em
outro lugar. afinna que RSC continuarmos a sujeitar a arte ao crit6rio de
tempo. a confusio sera geralR

•20 Isto aponta para uma crltica fundada so
bre uma universidade capaz de sincronizar passado. pesente e futuro. Re
f<>.1Va-se. com esta visio. uma formul89io central da poCtica muriliana.
que ora tratamos, qual seja. a abstra9lo do esp890 e do tempo. conceito
que afunda rafzes no cristianismo. Pondera Murilo. em ou1ro lugar. reto-
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mando Baudelaire, a existencia de uma modemidade atravCs dos tempos;
a reten9lo do essencial atravCl de sucessivas mudanyas. 0 etemo no pro
vis6rio. Abrem-se. dai. releituras dinamj7J1doras quando cit&, por ex:em
plo, -a modemidade em Bosch, surrealista do s6culo XV"~ -Arcimboldo,
pmcursor de Dali-; -a modemidade"patente em E1 Greco- 1. 0 artista si
tua-se dentro do tempo e fora do tempo. Tal e:ofoque e retom.ado ate
mesmo na Ultima colabora9lo de Murilo Mendes no -Letras e ArtJ:s-, 0

poema in6dito -A Jorge de LimaB
, quando escreve: -A mesa te sentaste

com os cimeiros I Dante. Luis de G6ngora, 0 Lusfada I E Lautreimont,
jovem sol negro I Que inaugura nosso tempo_22 - ou quando comenta mn
quadro de Ismael Nery, no qual aparece a mle com 0 filho no colo, mas
este j'velho. Murilo, com outros, antecipa-se aquestIo flo presente da in
tertextualidade.

Se concluimos que a literatura se modifica nIo linearmente, mas
par saltos. estes. Dlo apenas representam 0 corte instaurador de uma
descontinuidade temporal. mas potencializam 0 discurso do fragmento. 0
texto passa a ser visto, desde uma oonoeJl9lo foucaultiana, como mn no
numa rede. onde cruzam-se linhas heterog&1eas. Abole-se a idCia de mn
centro que irradia conhecimento, mas este advCm pelo fragment8rio. Com
isso, illlminam-se elementos marginalizados e desaperoebidos da bistOria.
Ito que marca, por exemplo, a linhagem buscada pelos poetas concn:tos.
especialmente Haroldo e Augusto de Campos. Ou Murilo, que revelava
seu &pre9O pelos suicidas, amantes. derrotados, -doidos hem doidos"
transfigurados...23 Efetivamente aceitamos que a literatura ocidental e
uma rede de rela9Oes, onde 0 velho pode estar proximo e 0 novo distante.
Sendo assim, 0 sistema liter8rio e redefinido constantemente,como no
C8SO de Murilo que, pela estrategia do salto, funde tradi~. Esta possi
bilidade nIo escapara a Mario de Andrade que afumou em -A escrava que
nIo elsaura-: 0 amor esclarecido ao passado e 0 estudo da li9lO histOrica
dIo-nos a serenidade. A tradi9iO entendida aqui Dlo como acum~o de
fatos, mas como~. De onde retornam os ~aradoxos murilianos:
-A condi9iO para ser modcmo esec antiqo.issimo-. 4 0 poeta, neste sen
tido, atua como um operador discursivo, um leitor-produtor. Contudo,o
salto tambem eum signa ambfguo. Ao mesmo tempo que ele rompe' con
duz 0 poeta so trabalho nos limites. abeira do abismo: 0 que pode ser li
gado, 0 que pode, em Ultima anAlise, sec descoberto? 0 poeta debate-se,
desta forma, com a dial6tica incluslolexclusio.

-A localiza9llo de um homem num instante de sua vida contraria
uma das condi9&:s bUicas da pr6pria vida que e0 movimento-2S• Temos
enfatizado 0 trinsito pelo tempo e espa~ em Murilo Mendes, 0 que con
figura uma est6tica do movimento. Aqui, isto e explicitado mediante a
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transposi9l0 de um dado biol6gico para 0 plano estetico-ftlos6fico. Re
fotya esta din&nica, a subverslo temporal, que atualiza a tradi9l0, tomada
como um totem a ser violado..0 proprio pastiche, enquanto devOf89lo
consttutiva, naorecha\l8 0 passado. A tradiylo eretomada e ampliada com
a experi&1cia do presente. Murilo la conforme um esbo9ado constmti
vismo: polifonicamente. Cria, atraves de fragmentos, entrecruzados dis
cursos no redemoinho da mem6ria. "Vivemos dos restos de um Mundo
antigo".26 A opera9lo de conhecimento e, por conseguinfe, tributAria de
uma Opera9ilo de montagem. Conhecer e operar com fragmentos. Assim,
toda leitura e um corte, uma fragmenta9l0, esvaeoendo-se as rel/l9OeS con
textuais. 0 leitor devora. Destn'>i e constr6i, num processo simultAneo de
cri89ao e suicidio. Murilo la a si proprio. Textualiza-se e, enquanto tal, ali
menta-se de textos. 0 poeta e texto de textos. Luciana Stegagno Piccbio,
com a intimidade de quem ja percorreu as entranhas da obra muriliana,
fala-nos deste processo que tratamos: "urna antropofagia de espeeie supe
rior, mas consubstancial, a do primitivo comendo ritualmente 0 corpo do
advers8rio para adquirir as suas qualidades.... uma continua tenslo
dirigida Ii capta910 do Outro, asua degluti9l0...".27 Desta forma, Murilo
acumula experiencia, uma experi&1cia estetica, que constitui 0 seu tecido
poetico. 0 texto se fonna na sua receP9Ao. 0 texto e intertexto. m outros
textos no texto; 18-se urn pelo outro; la-se dois em um. E0 que faz Murilo,
principalmente na sua pross, ou seja, 0 estabelecimento de urn dialogo in
ter-subjetivo. Ha, desta maneira, uma potencializ89ao do processo de in
corpora9l0 que aponta para 0 carater comp6sito do texto, envolvendo
muitas vozes. "De quantas vidas fazemos parteI".28 Contudo, transcria-se,
nio transcreve-se. A combinat6ria do texto e Unica: fundamenta-se na di
feren9a.

Murilo Mendes, em seus textos, faz, de fato, urna revisao constante
da sua her8n9a, dos seus companheiros de dan9a. Revisar a sua her8n9a e
interpretar os papeis, as mascaras assumidas. Nio epor menos que, desde
os anos 30, esta consciencia do duplo afronta na poesia muriliana. Em A
Poesia em P8nico, no exemplar que possuimos, autografado a Fernando
Carneiro, a dedicat6ria diz: "Com um abr890 do meu duplo". "Duplo" e,
taml>em, urn dos poemas do livro: "A edi9lo que circula em mim pelas
ruas I Foi feita scm 0 meu consentimento I Existe ao moo lade um duplo I
Que possui enorme poder...".29 Mais tarde, em "Grafito no Plo de
A9ucar",30 esta indecibilidade vai ser pulverizada mediante a defmi9l0 de
urn "paideurna", aprofundando urna vis«o arqueol6gica: "Daqui pude afer
rar I Picasso I Mallanne I Stravinski". Murilo Mendes reorganiza a s~
heran9a, a sua biblioteca: urns espeeie de espelho em que 0 distante re
flete 0 proximo.Neste reajuste, efetua uma a9l0 poetica seletiva e presen-

Travessia N° 25 - 1992 151



tificadora; nesta auto-inseryio, ultrapassa 0 sistema liter8rio brasileiro,
que poderia ser personificado em Drummond enquanto poeta oficial, e
mergulha numa linhagem talvez baudelaireana ou mallarmaica. De
Baudelaire, nos temos a inteligencia crltica associada avirtude da poesia,
numa tradi9.ilo que vem, por sua vez, de Poe, onde misticismo e caIculo,
para Valby31, silo fundidos. Baudelaire, como Murilo, eum poeta-crltico,
selecionador, que Dio cessa de investir em combina9&s da linguagem.
Neste caso, temos a transposi~ de formas, uma trans-forma (pode-se
cogitar, neste sentido, uma histona das formas?). A linguagem e cons
truida com a linguagem. Em Mallarme, Murilo bebe na conCCJ>9io de sua
Ultima poesia. Ela e igualmente voltada para si mesma, com certo idea
lismo na linguagem nomeadora, na dialetica palavralsilencio.

Interessante observar que Murilo Mendes esta constantemente se
lecionando, na medida que (embora fosse, como confessou, desde cedo
aberto a todas as correntes artfsticas) admite prefe~cias: "Contudo, e
preciso fazer uma selC9io, deixando de lado 0 document8rio"~2 Ao citar
pintores, enumera Portinari, Pancetti, Cicero Dias, Ismael Nety, Di Caval-

. canti, Guignard, Djanira33: justamente sobre quem escreveu, constituindo
·se esteticamente.

"0 homem eum ser individual, plural e coletivo, daf a nossa neces
sidade de comunic/l9ilo".34 Murilo e incisivo no tocante a questio do
diAlogo que temos vista aqui, sobretudo, como trama de linguagens.
Decorrente disto, 0 exercicio comparativo e produtor de conhecimento.
Paul Val~: "Todo 0 conhecimento e hoje um conhecimento com
parado".35 Comparar e sandar 0 hipertexto. A literatura comparada quer
transposi~s e transtemJ>9ra1idade; ela se constrOi diacronicamente e se
constitui sincronicamente.36 Procura a diversidade na unidade, tal como 0

projeto muriliano. E dentro deste ambito de produ9io a partir de con
trastes que a modemidade parece recuperar 0 Barraco. Esquecendo-se do
velho e do novo, a modemidade consegue ser moderna Comparativismo e
modernidade sio, pois, sinl'lnimos. Neste sentido, Murilo e um compara
tivista que age contemporaneamente em relft9ilo asua teona. Tarefa cons
tante de leitura obliqua, mistura, como ja mencionamos, artes e autores,
numa constela9io din&nica Lembra coreografias, a grafia do grupo que
seleciona. ProV0C8, deste modo, 0 leitor a reconstruir a biblioteca labirln
tica em que resulta 0 seu texto. Ao escrever sobre Camus, por exemplo,
problematiza-o em rel/l9ilo a Toistoi, ao Sermilo da Montanha, a
Kierkegard, a Dostoievski, a Unamuno, a Kafka. Em outro texto, inter
disciplinariamente, compara 0 quarteto musical com 0 soneto. Com efeito,
as relft90es inteidiscursivas em Murilo Mendes levam aaquisi9Ao de uma
inform~!ofilos6fica de natureza interdisciplinar.
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Desta forma, pela via da lembran98 - e do esquecimento - temos 0

trabalho que faz viver em n6s 0 ~ existe. Paul Valery: "A memOria ea
substincia de todo 0 pensamento".37 0 texto muriliano cooslr6i-se, neste
sentido, insistimos, entre sel~1o e corte~ entre preseIl98 e aus!ncia; entre
o lembrado e 0 esquecido. A memOria constroi a cultura: esta "e 0 resul
tado da investig~, da comp8I'89io e da filtragem". Em Murilo Mendell,
a mem6ria e, por defini9lo, seletiva e dial6gica. Converge e pescntifica a
experiancia dos homens, apontando, cada vez mais intensamente, para 0

prazer da palavra, que volta, insistente, para si mesma: "Saborear 0 sumo
de todas as coisas somadas. 0 sumo do universo, 0 saber do sabor, 0 sabor
do~.38
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