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Todos os homens precisam de ajuda dos deuses eternos.

Homero

A verdadeira hist6ria poetica ea hist6ria de como poetas
enquanto poetas tem suportado 0 peso de outros poe/as, ossim
como toda verdadeira hiogrojia e a hist6ria de como alguem
suporta o peso de sua pr6priajamllia.

Harold Bloom

UM

No jogo espelhar e especulativodascotrespondencias, arte evida
prosseguem juntas em seu ressonantc bordio: 0 de ser uma simulacro
da outra; Pelo menos e0 que se desvela daleitura.de A Bogu.tia da
inf)u~ncia,de Harold Bloom. que.pelos filtros sOlUhrios de um e~s

tencialismo tardio, resgatalreelabora 0 homem enquanto um heideg-
. lAb" 'N- hogenano ser-para-a-morte. reparentesls.. ao 1;lDl .. mem comum,

mas umherculeo Ulisses, Odisseu multi-ardilos02 que, reinventado,
sirva de metafora apoesia e ao seu.diacronico percurso: vetustaodis
seia. Fecha parentesis.

Em uma de suasteses, Bloom preeonizaque, ao caminhar em di
reyio amorte, Urania do temp03, a Poesiageta om ser angustiado (0
strong poet)4 que, consciente da necessidadelinevitabilidade daquela
morte, se rebelae produzpoesia: desleituras (misreadings;5 das se
ries poematicas construidas por seu(s) precursor(es). Rompendo com
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a linearidade do milo oficial das influencias poeticas - onde um poeta
e responslvel pela forma~io de seu scguinte (efebo) -, 0 autor ameri
cano detem-se tio-somente nOI strong poets, cavaleiros de triste figu
ra capazes de fazer hist6ria deslendo-se uns aos outros, de maneira a
abrir um espOfo proprio de fabulafo06.

Sao os strongs poets que, ate a morte, persistem no lirduo comba
te aos seus precursores fortes, mesmo sabendo que essa busca com
preende, necessariamente, uma diminuifilo da poesia7, pois como re
vela Harold Bloom, os grandes poetas da Renascenfa inglesa - por
exemplo - nllo tem rival entre seus descendentes no lluminismo, e
toda tradifllo pos-iluminista - isto e, 0 Romantismo - evidencia outro
declinio ainda nas figuras de seus herdeiros modernistas e pos-mo
dernistas8

. Emum irremcdilvel movimenlo eristianizado de salva
~ao, percebe-se no entanto que nllo serdo as cogitaflJes de leilor al
gum que acelerardo a morte da poesia, mas parece-me justa presu
mir que a poesia, na nossa tradifllo, quando mo"er, sera de morte
suicidada, assassinada pela forfa de seu proprio passado9.

Harold Bloom desloea as leigas e constantes conjecturas sobre a
morte da poesia para a materia e para 0 esp~o da critica literliria. De
senhando linhas incongruentes com 0 pensamento de T.S. Eliot (a di
ferenfa entre 0 presente e 0 passado e que 0 presente consciente
constitui de certo modo uma consciencia do passado, num sentido e
numa extens40 que a consciencia que 0 passado tem de si mesmo
nllo pode revelarlO

;, 0 critico extingue 0 tra~o cumulativo da tradi
~Io, presente no autor dos Quatro Quartetos, para fomentar uma re
la~io antitetica entre 0 ontem e 0 hoje.

Estabelece-se, portanto, uma continua dessacralizayio do texto-
• ., .J A..J' t t.J .11ongem, Ja que touo poema ., OueSVlr uamen 0 ue um poema-pal .

Para Bloom, a passagem do legado da tradiyio - heranya da familia
poetica perfeitamente constituida - mostra-se cambiada pela cisio
com 0 anteriormente posto. Resta ao strong poet processar mecanis
mas de desleitura. Seca-se a fonte e acelera-se a desapropriafilo
(misprision) poetica12.

Pelo lenue fio da imaginaylo, desvirtua-se, assim, 0 que seria cal
ma linearidade. Ao detlorar 0 eixo sucessorio do passado, 0 poeta
forte registra com sua obra 0 significado da obra que 0 anteccdeu,
posto que 0 signtjicado de um poema so pode ser outro poema13. En-

68 TRAYESSIA



quanto desvirtuamento de um poema-pai, o poema do efebo Be afigu
ra como a angustia de saberreconhecerque euma/orftl lutando con
tra a morte da poesia14. Ai cam registrada a anpstia da injlulneia,
modelar estado de consciencia que envolve 0 poeta com um senti
mento de estranheza radical, apontando-o para um desvalido c perdi
do vuio.

DOIS

Finismundo cheaa ao leitor pos-modemo como possibilidade de
uma Hultima viagem" atranscri~io do texto de Homero. Dentro da
linguagem das epopeias que, atra"es de toda a hist6ria da cultura oci
dental, foram se des-Iendo, 0 poema-forte de Haroldo de Campos, an
tes de criar um elo auratico com a tradi~ao da epica: sueessi10 aposto
lica, manrem um vinculo de influencia, percebido do ponto-de-vista
de uma disto~OO daqucle sistema idealizante,roposto por Eliot, pre
figurando assim uma earicatura da tradifi101 .

o poema - que recupera 0 tema do naufragio do heroi Ulisses
para desrecalcar a questio de sua morte calada na Odi.seia - divide
se em dois movimentos. No prime~, Haroldo de Campos constr6i
um quadro de desleituras que come~a em Homero e vai ate Mallarme,
passando por Dante, Virgilio e Boccaccio. 0 silencio com que Home
ro envolvera a morte do heroi (ultrassom incaptado a ouvido huma
no/6 e enigma a ser decifrado. Por outro lade, no segundo movimen
to do texto, toma Ulisses ao esp~o-tempo da contemporaneidade.
Urbanamente,o heroi acaba se misturando ao cotidiano dos humanoi
des pos-modemos, onde os deuses sOO diligentes sema/oros ou telas
de liquido eristal verdejluente17. Neste segundo topico, acirra-se,
pela via da para/rase irtJnica 0 desvirtuamento do poema-pai, desa
prO&riaf i1o do patbos epico em dire~io a uma perversi10 disciplina
da .

No processo de desleituras, proposto por Bloom, ressalta-se 0 ca
rater a\Jtonomo e, tambem, reiterativo que 0 poema manrem com sua
serie dissonante, mas sucessoria. Uma teoria da injlu~ncia poetlea se
torna uma teoria da desleitura, porque somente a desleitura perm/te
aD poema continuar com suas proprias contrad/faes filosoficas. .A.
esquizo!renia e um desastre na Vida, e um sucesso na poesia. Um
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pQema fQrte'c01IUJfalorte·ao sabereao mostrll' queeletleve ,erdes
lido, que ele dew fol'far 0 leitoraadotaruma postura que ele (0 Lei
tor) sabe nOo sel'- wrdadeil'a19.Trabalhando pela via da recoltstitui
yiode umaanti.,trad(u)i~io.quese imp5e peloimpacto das imagens
na organiza~aodrimundo (triunfo da linguagem/da mehifora). recor
da-se Vico em seu ciclico andamento de corso-ricorso. Nele,a histO..
ria e um constante movimento abase de ciclos que tem, na reiter~ao

de cada elemento, uma volta em diferen~a. Assim, partindo da ideia
de que tudo aquilo que 0 homem sente, pensa e produz em determina
do tempo mantem vincula~5es entre si, formando unidades estruturais
e partindo tambem do principio de que essas estruturas modificam-se
com 0 correr dos tempos; 0 fil6sofo napolitano chega aconclusio de
que 0 homem petcorretresetapasdistintas emstia evolu~ao: a /dade
divina,a Made her6ica e a fdade humana20.

Esta digressao vale para relembrar que, segundo Vico, foi durante
a constru¢io dessa idade heroica que 0 povo helenico se afirmou
como 0 verdlldeiro autor da IUada e da Odiss~ia, visto que Homero
(nao 0 poeta disputadissimopor diversJlS cidades gregas para ser 0
ber~o de seu nascimento) toma-se um ente coletivo, mais uma cria
filodoinfatigave/e inquietoespirito grego21 . Assim, 0 que Hontero
teria fmnado, segundo esta abordagem, era tao-sontente unta primeira
desleitura, jana idade humana,dos mitose fibulas da saga da epo
peiaulissiana: e"!oate de forr;QSiguais'lai eftlho como poderosos
opostos, Laio e Edipo na encruzilhad~ . Homero 'aparece, portanto,
para Vico, como um compilador metaforico doimaginario fabular de
um povo engenhoso23. Assim, neste intermitente movimento de mor
te dapoesiil epics, flagra-sena pos-modemidade um poema neo-epi
co (ultimaviagtm?) que se sustem pelo peso de seu assunto, mas que
se detetiota - prorositalntente -pela massa minimalista de sua cons-
tru~ao estrutural2 . .

Aflora, portanto, a condi~io microsc6pica e minimalista desta
(anti-?) epica pos-modema, de onde se ressalta 0 topos da transgres
sao a disseminar-se por todos osporos do poema. Por transgressao,
relembta-se sua acep~fio semantico-geol6gico de invasao, pelo mar,
daparte ftime docontinente, 0 que representa uma nova demarca~ao

de fronteiras entre terra eagua e a cria~!o de uma ~nova)zona inter
valar,interstici.al,de confronto: Avernotenso Limite S. Em Finismun-
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do -poemadelimites quese marcam e remarcam -, transgride-se tan
to no sentido da massa espacial que a epica geralmente comporta,
quanto no seu tradicional modo (por excesso) de veicular 0 enredo.
Haroldo de Campos, depois de enveredar nos anos sessenta e setenta
pela epica contemporanea anti-construtivista e redescobrir, atualizan
do-o, 0 Sousadrade de 0 Guesa, lan9a no inicio dos anos noventa
uma epica clean, despojada, que se sustenta apenas por um microsc6
pico recorte diegetico:o tema do naufragio do her6i.

Nilo conta a Zenda antiga do Po/umetis 0 fado demasiado. 26

Assim, Finismundo - ilba aocidente da Europa que, na cartogra
fia antiga, representava a ultima por9ao de espa90 fisico conhecido 
transfonna-se em metafora maior deste texto.

o nilo-mapeado
Finismundo:. ali
onde comefa a infran~ueada

!r()nteirado extraceu. 7

Fronteiras que se remarcam como ondas a ganhar por90es de terra,
este poema de limites poe em confronto area binaria de tensao. Ao se
dividir em dois blocos distintos (cantos incongruentes), 0 poema des
vela a pulsiio interior que cada zona textual possui, franqueando 0

acesso ao extraceu de cada uma delas. Com isso, delimitam-se as
fronteiras entre 0 antigo petrifieado (primeira parte) e 0 novo virtuali
zado (segunda parte). Odisseu senescente da glOria vaga pelos .extre
mos espa90s da clicheriza9iio e do estranhamento epicos, transgredin
do, por sua vez, as si-/gi/osas sig/as do Nao28.

Nauta do mito e do eomputador, Odisseu (ou sera 0 poeta paulis
ta transeulturador?) ousa

trans-
passar 0 passo: 0 impasse
-a-ser:

enigma29

e, na desleitura de sua errincia (Odisseumult;-Iardiloso (...) repropiJe
a Yiagem3~, aeaba por desejar 0 proibido: a supera~iio de seu indeci-
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divel desfec:ho, transformado em monumento (de esoomhros) pelo
pensamento cultural do Ocidente.

Ousar 0 mais:
o a/em-retorno.o apos: im
previsto jilame
na teia de Penelope.31

Haroldo de Campos ousa em propor e superar os limites do poe-
. , . d 1 'b '-1 32 tma eplco e, partin 0 0 .acre ao proJ JuO , resga a um

Urbano U/isses
sobreYiYido ao milo
(. ..)
do acaso computadorizado.33

Mito e hist6ria se visitam, se androginizam: 0 poeta empreende uma
troca entre 0 Eden - Paradiso / terreno34 (cosmos do sagrado) e um
trivial e reprodutivel postal do Eden3S

• Transgredindo 0 grandilo
qiiente ret6rico do genero, 0 poeta forte usa da ironia para des
truir/des-Ier mitos e cliches. 0 fogo puriticador - metMora que acom
panha as diferentes ondas de ropturas/mudan~as das ordens politico
culturais36 -, por exemplo, 60 mesmofogo prometeico, s6 que agora

(...) se resume
acabefa de um fosforo - Lucifer
portatil e/ou
ninharia flamifera. 37

TRts

Harold Bloom divide em seis os tipos de interven~iodo poeta em
seu(s) precursor(es), com 0 tim de proceder ao trabalho dedesapro
priaf40 (misprision) em suas obras poeticas. 0 primeiro denomina-se
clinamen e refere-se diretamente ao processo de desleitura. Em tesse
ra, segunda fase, ha uma especie de preenchimento (complementa~ao

ou antitese) do texto-origem pelo seu precursor. Por outro lado, keno
sis ja mostra a ruptura entre esses dois elementos. Por demonizafllo,
entende-se um movimento de contra-sublimac;io, ja que econquisfa-
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do Q custa de uma repress60 renovada e maior que 0 Sublime do pre
cursor38

. Na askesis. surpreesade-so um processo do purg~io 0 solip
sismo. ondo 0 poeta salva-se pela interpre~io de seu precursor. E.
par ultimo. tem-se as apophrades. Nesta rasc - que Bloom chama de
o retorno dos mortos - fica patentc 0 esbigio de amadurecimento ple
na do poeta des-Ieitor. 0 ~recursorretoma como se fosse, ele mesmo,
obra do poeta mais noVf) .

Assim. a rel~io de Haraldo de Campos com a serie epico-poe
matica da cultura ocidental vai desaguar em Finismundo. Este poe
ma acaba funcionando como um autentico apophrade. visto que im·
plica em vis6es tardias que se purijicam acusta dos antecessores40

.

Nesta etapa. os mortos fortes da epic~ retomam para fulgurar. muito
mais ainda. 0 texto cpico pos-modemo que, embora transgressor (re
fazendo limites). cont6m os ecos abissais de seus precursores. Os
grandes mortos retornam, mas retornam com nossas cores e nossas
vozes41

•

Haroldo de Campos redime a epica de seu comportamento oficial
e ideologizante. Traz, fantasmaticamente, a tona a essencia do tom
grandiose do genero adormecido, ressuscitando 0 longevo pacto entre
o ouvintelleitor e seus distanciados arquetipos:

(. ..) 0 mvio-obscuro
caos pelag/noso
ate onde se esconde a proib/da
geograjia do Eden42 (. ..)

Almejando uma clar/dade ultima- sintese espetacular de todas as
desleituras ., 0 texto de Campos corresponde 80S apophrades - os
dias infaustos. dias de ma-sorte em que os mortos retornam para ha
bitar suas velhas cosas43

-, e estabeleec um mov/mento revis/on6rlo e
purificador que termina por compor um cicio viconiano rec::orrente.

Na letra apocaliptica de Finismundo; a ultimavitJgem. Haraldo
e Homero confundem-se e contentam-se em manter um elo de
(des)continuidade. Duplo gnOltlc.o, a alteridade sombria, au antUese,
que tanto ele quanta 0 precursor gostariam, mas tinham medo de
ser44

. Haroldo de Campos como outros poetas fortes deSle sCculo
atingem um .estilo que captura e eltranhamente retem prioridade so
bre os precursores, de tal forma que a tircmia do tempo e sobrepuja-
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TRAVESSIA

da e eposslve/ erer, pol' a/guns !nomen/os surpreendentes; que esillo,
eles mesmos, seNdo imittidos por s~us tlncatrais4S . '

Nestes dois HaroldOl-(o Bloom co de Campos) teoria e pratica
poeticas sao captadas e resumidas atravesdeuma questao formulada
pelo primeiro deles:o tema ocuito damaior parte da poesia dos u/ti
mos tres seculos tem sido a angustia dainfluencia,o'medo de todo 0

poela de que nOo haja nada mais pura ser feilo46. Em resposta a este
pavor simbOlico e que 0 poeta forte contra-ataca, articulandosua des
leitura apophratica, tal como persistente Odisseu que sobrevive ao
mito e se exila nil era pOs-utopica. Deserente dos deuses e do sagrado,
sugere um epitifio em mlirmore e laser Ii poesia que se debate £rente
a um minusculo e abstrato'byte de'computador:

AfUladas sire.nes .
eortam leu eorafllo cotidiano.47

Notas

1 - Cf. Heidegger (1988) parte 1.

2 - Campos (1990) f. 2.0 fC)lheto em que esta.impresso 0 poema n'<:Item
suas folhas numeradas, portanto, utilizaremos aqui nossa pr6pria nume
ra~o, que come~ a partir da folha de rosto.

3 - Bloom (1991a), p.38.

4 - Utilizaremos, primeiramente, a terminologia original, para passarmos
posteriormente 11I tradu~ao em·portugu6s.

5 - Cf. tamb~m artigo "A necessidade da desleitura". In: Bloom (1991b),
p.105-37.

6 - Bloom (1991a), p.33.

7 - Bloom (19~1a),p.38-9.

8.,... Bloom (1991a), p.39.

9 - Bloom (1991a), p.39.

10 - Eliot (1989), p.41.

11 ~Bloom(1991a), p.132.

12 - Cf. Bloom (1991b), p.107.

13-Bloom(1991a), p.132.

14 - Bloom (1991a), p;41.

15 - Bloom (1991b), p;113.
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16 - Campos (1990), 1. 5.

17 -Campos (1990), t. 6.

18 -Bloom (1991a), p.133.

19 ... Bloom (1991 b), p.122.

20 - Cf. Vico (1974), livros 1 e 2.

21 -Oourado (1982), p.34.

22 -Bloom (19918); p.40.

23 - Cf. Vico (1974), livro 3.

24 -'ct. Merchant (1~17), p.4.

25 -Campos (1990), 1. 2.

26 -Campos (1990), f. 4.

27 -Campos (1990), f.4..

28 -Campos (1990), f. 2.

29 - Campos (1990), 1. 2.

30 -Campos (1990), f. 2.

31 - Campos (1990), f. 2-3.

32 - Campos (1990), f. 4.

33 -: Campos (1990), 1. 5-6.

34 -Campos (1990), f. 3.

35-Campo$ (1991), f. 4..

36 -Cf,Starobinski (1988), p.38-43.

37 - Campos (1990), f. 6.

38 - Bloom (1991a), p.145.

39-Bloom(1991a), p.19.

40-Bloom(1991a), p.181.

41 - Bloom (1991a), p.183-4.

42 -Campos (1990), f. 3.

43 - Bloom (1991a), p.183.

44 - Bloom (1991a), p.190.

45 - Bloom (1991a), p.183.

46 -Bloom(1991a), p.190.

47 - Campos (1990), 1. 6.
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