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UMA CRITICA PANOPTICA?
ENTRE NORMA E ENIGMA

Sud Frankl Sperber (UN/CAMP)

Os crltlcos panoptlcoi

eles discursam
eles mentem

no lugar da mensagem
mas essa histaria de cadigos
confundidos com linguagem

nada tem aver
eles dizem que sao jimcionarios

mas odiscurso eclaro:
que(m?) tem 0 poder do espafo

tem 0 espafo do poder2

Sempre da para 0 critico ou estudioso escamotear 0 confronto en
tre obra e critica e passar direto para 0 seu proprio texto - de critica.
Para mim, 0 enfrentamento entre obra e leitor e direto e forte. Alem
de que, nao sou poeta nem ficcionista. Minha escrita busca e hesitae
a rigor nem tem 0 poder do espa~o, nem 0 esp~o do poder. Quando
escrevo e porque pense e sinto. Fayo-o por compulsao, por necessida
de pessoal e sem a ilusao de arrebatar, comover, levar a pensar e ler e
sentir. Escrevo para 0 nio leitor e 0 nio publico. Para 0 nao debate.
Ou, por obriga~io profissionaI... "E pur•••".

Tenho algumas poucas referencias de leitor: as de professores da
rede publica - que costumam ser vistos como leitores precanos ou in
competentes. Para mim sao leitores como outros, gente comoeu e me
tocam e acho que se tenho alguma tarefa a cumprir, sera fomecer ele
mentos para a sua reflex8o. Tais leitores tem tido dificuldade em ler
poesia. A poesia ou assusta ou intimida. (E a poesia panoptica? Ou

82 TRAVESSIA



sio panopticos os leitores?) Gostam de ler poesia, ou gostavam na
juventude. Depois se deram por vencidos. A critica panoptica tam
bem intimida. E a minha? Sera, apesar do primeiro movimento, pa
n6ptica tambem?

Quando um autor escreve, tende-se a referi-Io a um tempo. Ainda
que 0 Modernismo esteja festejando seus 70 anos, so para refrescar a
memoria, cito Benedito Nunes, que, citando por sua vez Mario de
Andrade, diz da poesia modemista, que dialoga de alguma forma com
lodos quantos escreveram depois de sua eclosio:

As matrizes historicas mais proximas de nossa epoca, como
o verso livre, a variedade rltmica, 0 coloquialismo, 0 estilo de
misturll combinando 0 elevado e 0 vulgar, as imagens-choques,
o humor, foram conquistas do modernismo (1922), corrente de
renovClfiio literaria com muito de revolufiio poetica, que tam
hem significou,confonne os conhecidos conceitos de Mario de
Andrade, a estabilizafiio de uma consci2ncia criadora nacional
e a atualizafiio da inteligencia artlstica do pals.3

As perguntas de referencia para 0 estudo de poesia sio simples 
mas nio pouco pertinentes. Sio: "0 que 6 poesia?" "0 que e poesia
contemporanea?" "0 que ebelo?" "Quem define 0 que e belo?". Eu,
pessoalmente, no presente texto critico, ou texto-comentario, tenho
ainda outra referencia: os poemas de Sebastiao Ueboa Leite - dos
quais gosto muito (senao nio me debru~aria sobre eles). Minhas re
flexoes fieam desqualificadas por gostar dos poemas? Nio creio. Ha
limites no trabalho da critica enos estudos academicos. 0 limite sou
eu - i.e., e 0 proprio eritico ou estudioso. Nao conseguirei ultrapassar
estes limites e nem e obrigatorio que os conhe~a. Assim CODlO ne
nhum autor compoepersonagens mais inteligentes que ele mesmo,
assim 0 eritico ou estudioso nlio podera fazer urn texto mais inteli
gente que ele - e nem podera deixar de ter tido uma recep~io pessoal
e emocionada - para 0 bem ou para 0 mal.

A id6ia nio e patrulhar poemas e poetas. Mas heDl que 0 poeta
sente e eomenta 0 patrulhamento.
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198'1

Cuor; ingrllli

Esqueceram-se de nos?
Mas nos
continuamos de guarda:
nllo nos esquecemos de 'Voces.
Estamos sempre prontos para
surveiller etpun;r.

Uma das formas encontradas para falar sobre poesia eparafrasea
la: nao ha melhores palavras para falar sobre a poeta e seus poemas
do que utilizando-se de suas pr6prias palavras. Meu problema e atre
ver-me diretamente a isto, porque, enfim, as palavras do poeta, ele jli
as usou e de modo impar. Nio precisa das minhas. Tambem 0 leitor
nao precisa das minhas, que serio menos bonitas - e poeticas - do que
as do poeta. Posso pensar e sentir os poemas e tentar transmitir 0 que
me for possivel.

Sebastiao Ucboa Leite... Para comeyar, ele tira 0 sarro de si e,
com simpatia, de seus leitores. Como em:

Ilquija:

para 0 seu deleite
sebastillo

uchoa
leiteS

Ele tambem se diverte aproveitando, como matrizes, versos de
outros poetas, como 0 que faz no poema "Critica da desrazao":

Cr/ticil dll desrll:lo

no meio do caminho
perdi-me na floresta negra
e nllo soube mais a regra
s6 havia 0 tantra e a agua primeira
e naufragar-me era doce
nesta dialetica. 6

Para que fique claro, apresento as correspondencias a seguir:
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Critica da desraz.40

no meio do caminho

perdi-me nafloresta negra

Nel meuo del cammin (Dantel e:
No meio do caminho tinha Umll

pedra'(CDA)
Eu, B.B., sou dafloresta negra
(Brecht)'

e nao soube mais a regra
s6 havia 0 tantra e a "gua primeira
e naufragar-me era doce E it nau!ragar m'l dolce
nesta dialetica in questo mare.10

Sebastiao Ueboa Leite dialoga mais de uma vez com Carlos
Drummond de Andrade. Como em:

Retornon'ranstorno

o etero etemo cio
destes espafos
o etemo etc.

o etemo enc
destespaf
o elemo Y

o etemo sil
Destes esp
o etemoX
o etemo (sic)
o etemo das horas seculares e instantdneas
This all-changing word
As etemas colinas ermas
Os etemos espafos infinitos
o etemo termo cambiante
a etema penumbra 0 eterno momo
o etemo intermedio 0 eterno tedio sem remedio
o etemo se 0 etemo quando
o etemo ora, logo...
As etemas apostas sobre 0 etemo
Queste parole di colore oscuroJJ

A larva 0 torvo 0 corvo
o que esta em torno do
o etemo retomo do etemo ciclo
Os etemos valores supremos do espirito
oque est" sobre
oque esta alem do cogito
Ou aquem do ergo
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A eterna gosma cosmica
[' ..J
o eterno logos
{..]
o metaeterno 0 transeterno
[...]
o eterno? As eternas...
o eco das cisternas ocas do eterno
Erno erno erno

o verso em frances, citado por Carlos Drummond de Andrade em
seu poema, ede Pascal: Le silence eternel de cel espaces infinis m'
effraie. Uchoa Leite fragmenta as palavras"silencio" e "esp8Qo" e
ainda usa "espa~o infmito" - e omite 0 medo. Carlos Drummond de
Andrade transcreve

j
no poema citado, duas frases de Machado de As

sis (de "Eternol"t ), que Uehoa Leite nio aproveita, talvez por apre
sentarem 0 tema do arnor humano, evitado por ele. 0 esp8QO eam
pliado e preenehido eom 0 nada eheio de eeos...

Ou de repente, no fim de poema, ele tambem pode eeoar Fernan
do Pessoa:

[. ..J
Nada eclaro nem se revela
Pois tudo enada e nada etudoU

1988

Pela analise de Jakobson, Fernando Pessoa enalteee 0 mito de
Ulisses, que tem a ver com Portugal, seu tamanho, sua frustra9io e 0

desejo do etemo retorno da gloria perdida. Eesta a nostalgia de Se
bastiao Uehoa Leite? Nao sera a nostalgia portuguesa, mas a do poeta
e da materia da poesia. A eonstat89io da precariedade - e virtual ple
nitude do fazer poetieo - leva 0 poeta a agredir a critica, a poesia, 0

mundo, 0 leitor, ainda e novamente utilizando matrizes provindas de
outros poetas e poemas:
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Hypocrite Lecteur15

e alias
meu nao-semelhante
enjie
onde hem quise/6

A poesia de Carlos Drummond de Andrade, matriz de diversos
poemas de Uchoa Leite, tem algumas caracteristicas que, por exclu
sao ou contraponto com a de Uchoa Leite, ajuda a entende-Ia. Carlos
Drummond de Andrade denuncia 0 esgotamento de uma sociedade, a
solidilo, a perda de valores, 0 tedio, os crimes, 0 movimento sem sen
tido, mas nunca deixa de lado a esperan~a, tanto para 0 ser humano 
o que e possivel gra9as Ii extraordinliria for~a de sua solidariedade e a
cren~a inabalavel no futuro ("Dentro de mim, bem no fundo, / hli re
servas colossais de tempo, Ifuturo, pos-futuro, pret6rito [...~medita
~ao e sarcasmo. / Ningu6m me fara ealar, gritarei sempre1

), como
para a poesia, em cuja eficacia acredita apesar de tudo. Sebastiio
Ucha Leite, preocupado com a poesia cuja fun~ao na soeiedade per
deu-se definitivamente, nio manifesta, na poesia, solidariedade seme
lhante. Para ele existe 0 eu lirico e 0 poema e se deve haver solidarie
dade, sera com 0 poema e a poesia. A ironia e humor, que brineam
com citatroes do que seria a traditrilo, juntam as petras desta enuncia
yao amarga dos mitos perdidos: utopia, nayio, terra brasiliea tropical
e cordial:

HOra, direis, ouvir estrelas"
ele ainda espera
vel' contente a mae genti!
nas margens p/6cidas
desses tristes tropicoi8

- Olavo Bilac

- Hino aIndependencia
- Hino Nacional

- Levi-Strauss

HPrefiro rosas, meu amor, Ii Patr;a"
never more! - Edgar Allan Poe: 'The raven"
mas ainda se ouvem as gralhas
deste solo putridoJ9

Sobre estes poemas de humor (contidos fundamentalmente em
Antilogia [1972-1979]), diz Benedito Nunes:
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Retrai-se a reflexOo ao facil, e desconflando do profundo,
repudia os rituais literarios, as motivaflJes secretas e os alvos
metaflsicos. t nessa clave que um SebastiOo Uchoa Leite trans
poe para a ttJnica do humor e a tecnica do fragmento em "En
core" e '~ Gosma do Cosmo" (Obra em Dobras, 1988), a
poesia da poesia:

Encore

[...]
toneladas de versos
ainda serOo despejados
no w.e. da (vaga) literatura
plaft!
e preciso apertar 0 botao do descarga
que tal essas metaforas?
''sua poesia e um fentJmeno existencial"
Olhaaqui
o!entJmeno existencial

A Gosmll do Cosmo

[. ..]
NOo me venham eom metaflsicas

o corpo e a materia em prosa
aqui e agora
nada de primeiros motores
nada de supremos valores
isso flca para os fllhos da patria.20

Benedito Nunes conclui, no mesmo artigo citado acima, ja sobre
toda a produyao poetica das d6cadas de 70 e 80:

o poeta e a ma conscilncia da sua epoca, disse Saint-John
Perse. Conflrmam-no os poetas brasileiros de hoje, marcados
por aguda reflexividade sobre 0 poder e a import4ncia da lin
guagem, tambem reiteram 0 posto paradoxal da poesia no
mundo - ao mesmotempo dentro e fora da historia real. 21

E verdade que linguagem e poesia seencontram mais fracas e
desqualificados do que nunca. Mas. a rigor, se penso nos temas poeti-
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cos vigentes ate 0 Romantismo (amor, natureza, morte, perda), ou em
Baudelaire, al~ado a homem de seu tempo (e de sua historia real) por
Benjamin, acredito poder aplicar a esta poesia considerayoes seme
lhantes, isto e, de que "reiteram 0 posto paradoxal da poesia no mun
do - ao mesmo tempo dentro e fora da historia real". Sei que edificil
encontrar palavras que exprimam nuances.

Com as dificuldades advindas da an~ilise de poesia, (Uchoa Leite
faz 0 elogio - ironico - da prosa em peto menos dois poemas: "Elogio
da prosa" e "Nao me venham com metafisica") procurarei me em
brenhar por isto que e fragmento, humor, parodia.

Diz Nunes (1991), sobre outros poetas, que nio Uehoa Leite:

Mas aqueles que freqaentaram as vanguardas ou que escre
veram no per/odo de sua dispersho, dominam a propensilo a
glosa e aparodia, resultante do que podemos chamar de eslo
lhamento dus tradifiJes, inclusive da propria tradifllo moder
na. Em geral silo poemas contraditorios, que fogem do estilo e
procuram-no ao mesmo tempo. Nlio bastaria 0 simples esti/o de
mis/ura para identificar a oscilafllo entre 0 pessoal e 0 impes
soal, 0 sentimento do cotidiano e a visilo cosmica, presente no
De Cor de Armando Freitas Filho. Nem a linguagem ofensivo
defensiva da autonomia individual, do p"r-se amargem, e sufi
ciente para a compreensl1o do intimismo confessional de Ana
Cristina Cesar de A Teus Ph (1982), que glosou Baudelaire
(As Flores do Mal) e as imagens rimbaudiana~ como "aluci
nafllo simples': de Ineditos e Dispersos (1985).

Sebastioo Uchoa Leite noo se retrai ao flicil, procura 0 profundo
de modo pessoal no interior dos rituais literarios e, salvo grande en
gano, tem alvos metafisicos, ja que poe em questao temas fundamen
tais como vida e morte, tempo, esp~o, hisroria e memoria, amor, as
vezes, e mesmo escatologia. 0 que edesconfortavel, em Leite, eque
sua concepylo de "fenomeno existencial" eplural, incluindo, ao lado
do nobre, do elevado, 0 dejeto. E ele inverte 0 lugar das metaforas.
Nio ena literatura que existem as metaforas, mas no mundo:
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Encore

{ ..]
o que vejo sOo objetos nOo-identiflcados
metaforas em lingua d 'oc
em que Ii - nOo sei onde -
que 0 mundo e uma metafora
o ventre do universo esta cheio de metaforas

23{..]

o que quer dizer, por exem~o, que "Nio e possivel pensar / a
verdade / excetoeomo veneno" ? Entendoque a busea do poeta e
dizer com 0 minima de recursos possiveis, a flDl de significar 0 indi
zivel. Por que contar com tao poucos recursos, se ai esm a linguagem
para que 0 poeta dela se sirva? A experiencia do poeta, parece, e de
uma linguagem tambcm ela desgastada, fragmentada, corroida por
modas e vicios.Leite proeura dizer 0 mundo e nie dizer a palavra. 0
mundo tem tudo que precisa para significar-se. E e 0 Mundo oopaco
e dificil de ser decifrado. 0 conhecimento esm ai, adisposi~ao. Mas
nie se revela: precisa ser penetrado. Dai tantos poemas sobre enig
ma, espiao,realidade nio simbOlica, realidade velada, reflexos, espi
ral e caracol.

Quando se fala, hoje em dia, sobre a pobreza da produ~io poetica
ou em prosa, quer isto dizer que os poetas nie se empenharam em
produzir boa obra? Ou que sao incapazes de produzi-Ia? Mesmo que
os meios de comunic~ie, a maior abundancia de oportunidades de
escrita e publica~io possam facilitar a sobreviveneia do poeta, no
Brasil nio encontramos muitos casos de autores que sobrevivem com
sua produ~io artistica. Se escrevem e sio poetas mesmo, e nie ape
nas comunicadores, e porque se esforryam em comunicar algo novo,
diferente. E esta ea grande difieuldade. 0 que dizer num Mundo des
qualificado (0 capitalismo visto pela esquerda), estigmatizado (0 Bra
sil visto petos brasileiros),agredido e abusado - "em desordem"?

Reftexos

Aeordo de repente e reajo com mal-estar ao re16gio virado
para 0 lado em eima do movel, porque traz a /deia da indiferen
fa. Se, quase, virado de costas, traria a !deia da morte. Os reM
gios me olham e fisealizam 0 meu tempo. Tambem os fiscalizo,
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porque encarnam a ideia. da provisoriedade. OcuJos que caem
trazem tambem a ideia mortal do cegueira. E quadros tortos na
parede refletem a ideia de desequiltbrio, de todas a que mais
perturha. A desordem 1'140 e 0 meu forte. Se as coisas se dese
quilibram, isso equivale a negar a vida? Mas, 0 que elae, se
1'160 a desordem?

Alias, talvez um dos grandes problemas e que a realidade nao
seja levada a serio - pelo menos no "balan~o filosofico da vida". Lei
te critica a "conversa e a civiliza9io". Resta corroer 0 real e a pala
vra, para que se "in-sinue" a verdade. Ela nao sera aparente, visivel 
para fora. So para dentro ela se revelanl. A palavra precisa perfura-Ia,
avan~ar em circutos espiralados, qual caracol, para decifrar 0 enigma.

Quando lemos artigos sobre nosso tempo, com frases como "E
na dire~ao da indiferencia9io, do nivelamento e da complacencia que
o vento do neoliberalismo vaiempurrando a nau da cultura brasileira.
Ha rea~3es aqui e Ia, h8 tentativas nos palcos, nas artes plasticas, na
area musical. Mas parece imperar 0 espirito fatalista de capitula~ao a
uma nova ordem que se afiguracomo inevitavel, mas que como es
creve paz, tera um dia seu fim - seja pela sabedoria humana ou peta
destrui~ao precipitada pelos seus proprios excessos,.26, tenderiamos a
acreditar que a Produ900 de urn poeta como Leite pode se incluir
neste rol. Mas ebom discemir alguns pontos:

1) 0 catastrofismo cultural ,ode ser fruto da dificuldade de se
atribuir sentido ao que eproduzido hoje;

2) toda frase generalizadora enterra todos no mesmo buraco, sem
diferenciar - ela - entre valores e desvalores ou menores valores, ni
velando em nome do medo.

Nao, Leite nao se inclui no rol da indiferencia9ao. Para ele conta
o tempo.

o tempo c'orresponde ainscri~ao do acontecimento na coisa e na
pessoa. Emarca da mudan9a. Preme a psique em sentimentos e emo
90es que nao sao suscitados fora do tempo. E e marca de poesia: pau
sa, silcneio, que dio profundidade apalavra.

e como doi 0 helo insuspeitado.27
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Em diversos poemas UchoaLeite usa de uma teenica quelembra
a enumera~ao caOtica. Mais valeria usar 0 termo nome~ao no lugar
de enumera~ao. E nem eca6tica. A nome~io obedece a um sistema
de i1a~oes a partir do primeiro nome. Representa 0 sem sentido das
coisas e das causas e a separa~io que existe entre a~ao e linguagem,
ou entre pensamento e rala e sentimento. 0 ano de redayio do poema
ede 1966. E Uchoa Leite deseja a integr~io do ~ue esta separado,
possibilidade de transformar 0 signa em gnosis2 . Transcreverei 0

poema, indicando ao lado as repeti~oes sonoras encontradas. Por
que? Porque esta euma das marcas da poesia, criadora de ritmo, um
ritmo que emuito mais dificil de ser percebido na poesia contempo
ranea.

Noten :.ur Dichtung 1

A me/anco/ia do mal mel- mal I col
A so/idilo do sol sol- sol
Temor como reverso de morte e-mor - e-mor-e - omo

reverso

sois -sois I
gira-gira

omb,. - omb,.

A morte enquanto metafora

As sombras ocultas nos escombros
Asas do acaso as - as - as
o que zoa no azar :04 - a:a
A especulafilo dos espelhos espe - espe
o que se ~ a si mesmo no verme si- silvi- 've'l

me-mo-me
m-e- melor- Of(a) I
teto ta

Zumbidos que zombram (sic) :.umb - tomb I
A vida metade nada dtJ - de - da

A palavra viol~ncia v-ol
Os sois que giram nos girassois

Separadas as repeti~oes sonoras do poema aeima, repeti~oes que
Oswaldino Marques chama de consonancias, ou coliter~oes30, per
eebemos que tem eelulas sonoras, responsaveis pela sua qualidade
musical. Tem versos livres. Nio apresenta recorrencias sonoras e rit
micas 6bvias, nem intervalos rigorosamente mareados como a poesia
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tradicionalista, nem tem temas mareados como aceitos como as poe
tas contemporaneos consagrados. Toda sua estrotura eantes derrotis
ta para a analise. Mas ainda que nao saibamos nomear a que ocorre,
Leite - que usa a parodia como forma de repeti9io sonora, capaz de
dialogar com a tradi9ao literaria, anuncia imagens - palavras. 0 que
interessa a Leite e0 imbricamento, a tecido formado par mundo, rea
lidade, imagem, coisa, e palavra e poema. Oai a liquidez das imagens
e palavras, esvaindo-se uma na outra.

Exercicio "Untll mesa metajlsica

roo]
Em tudo um esptrito erradio, mas
um ser engarrafado
com a propria liquidez
que toma aforma das eoisal)

E vejam que hli metafisica, sim. Finito e infinito se enla9am. A
imobilidade efonte de fantasia, e ao mesmo tempo de liquidez. E do
nada, do fragmento que se aeusa na poesia contemporanea, Leite
apresenta imagens de extraordinana delicadeza ("A tarde era cheia de
caricias").

Leite cria imagens e passa a fazer associa90es de imagens a partir
da primeira. E, como quem nio quer, 0 poeta reune as duas pontas,
come90 e fim. Alfa e mega sao dificeis de serem representados. Por
isto se desvanecem:

Post Card 2

Uma sombra se alonga
Sob os degraus
A sombra tem ehapeu
A escadaria esta deserta
Embaixo ha luz
A sombra cresce do dngulo esquerdo
A luz equase mortifa
A sombra hesita
oquadro todo emeia-luz
Tudo pareee horas mortas
NiJo ha ninguem
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Exceto a sombra
Um vulto coberto
Uma atmosfera bruma
Paris gris
Parece film noir
Envolto em silencio e sombra
Onde se esjUma tudo

198~2

o poema comeya com "Uma sombra se alonga" e termina com
"Envolto em silencio e sombra" I "Onde se esfuma tudo". Em vanos
poemas ha constru~80 semelhante, como serpente que se morde 0

rabo.

Biografla de uma idiia

ao fascinio do poeta pela palavra
so iguala 0 da vtbora pela sua presa
as ideias sOo/nOo sOo 0 forte dos poetas
ideias-dentes que mordem e se remordem:
os poemas silo 0 remorso dos codigos e/ou
a poesia e 0 perfeito vazio absoluto
os poemas sOo eeos de uma cisterna sem fundo

[ou
erup~iJes sem larva e ejacu/a~iJes sem esperma
ou eanhiJes que detonam em silencio:
as pa/avras silo denotafiJes do nada ou serpentes que
mordem a sua propria cauda33

Eo proprio ouroboros, serpente que se morde a cauda, simboli
zando um cicio de evoluyao fechado em si mesmo. Este simbolo con
tem as id6ias de movimento, de continuidade, de auto-fecunda~io e,
por conseguinte, de etemo retorno. Circulares, os poemas lembram 0

simbolo que pode ser interpretado como de uniao de ceu e terra, ou
pelo menos de imanencia e conhecimento intuido, percebido, desven
trado.

E duro aceitar 0 nada - construido a partir do tudo (0 poema) que
constroi a sua aniquilayiio. Para mim, cnrica, seria mais flicil a gran
diosidade da declaray80 engajada, claramente. Mesmo que "toda poe-
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sia esempre social,,34, Leite escamoteia a angilstia,o pesadelo, 0 de
samparo, de sabor social, paradigJadiar-se com 0 nada. Diante de Ta
natos premente, persistente, Leite canta, em seus poemas, a vida.
Mesmo a ironia serve para isto: "e ao veBccdor as baratas". Ebom a
gente nao se equivocar com 0 humor. Em poema em que ele glamou
riza a morte, e ainda a vida que conta:

Pequena uletica

eles dizem
que se deve defender a vida
ea mensagem deles
masamorte
etOo metaforica
esexy
etesOo certa3S

Leite escreve 0 avesso do que &farma. Daf a interpenetra~io ne
cessaria de sua estetica. Suas ideias nio sao fixas: a imobiliz~io fei
ta pelo olhar eque revela 0 avesso. Tanto assim que ele parte de um
ponto para chegar ao seu contnmo. 0 dililogo entre ambos os ponto.s,
entre 0 limpo e 0 sujo, contrapoe 0 raso e 0 profundo. 0 que ealudi
do - imagens, objetos, ideias - nio e intercambiavel: isto nio eaquilo,
diz 0 poeta. 0 ponto de encontro do conhecimento e0 ceme do dialo
go: "conceitos vermes", "grafitti criticas", "observ~Oes ao acaso",
"escritos de gravetos". Ainda assim, trabalhando com celulas que ele
denomina depreciativamente, porque 0 mudo e de apreensao dificil,
Leite mantem algo fundamental na constru~ioda poesia: circularida
de e reversibilidade. Ambos funcionam como niveis superpostos.de
imbricamentos semanticos.

Dois Tempos A

De fora para dentro dos meandros do espelho
Do outro lado do espelho a memoria dos livros
Dos meandros da memoriapara dentro de outros
Do outro lado de fora a memoria das meandros
Dos meandros de fora para dentro do centro
Do centro do espelho para dentro dOB meandros
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Do espelho dos livros para dentro do memoria
Da memoria de fora para 0 meandro dos livros
Do outro lado da memoria 0 espelho dos meandros
Do centro dos meandros ainda de fora para dentro.

197036

A materia de Leite e tempo, memoria, poesia e desqualifica~ao

do~ tres em seu, em nosso, tempo. Reconhece este tempo no qual
vive e esta inserida sua obra em termos que poderiam ser os de Octa
vio paz:

Num mundo governado pela LOgica do mercado, {. ..J a poe
sia euma atividade que n40 traz retorno algum. Seus produtos
s40 praticamente invendaveis e quase inteiramenle inuleis. {. ..J
Para a mente moderna, emhora ela n40 admita islo para si pro
pria, a poesia eenergia, tempo e ta/enlo vo/tados a objetos su
perfluos:37

A (mica realidade concreta do mundo e 0 eu e Sebastiao Uchoa
Leite so a ve atraves de si proprio. 0 eu individual de que se tem
consciencia, com as suas modificayoes subjetivas, e 0 que forma toda
a realidade.

o eu lirico da voz a um olhar que busca desvendar, na caducida
de do mundo e da natureza, num mundo que parece sem sentido, um
sentido profundo, independente de receptores, do desprezo contra a
linguagem. A informayio edestilada pelas imagens apreendidas, vcr
dade que se da a conhecer mas que implica risco. Tudo c, mas simbo
liza algo - uma verdade e um conhecimento - que 0 ultrapassa. 0 se
gredo esta na circularidade do conhecimento da verdade, captivel e
diluivel ao mesmo tempo. A sombra, por iSlO, ainda constitui 0 elc
mento que liga 0 concreto ao indizivel e impalpavel.

A modemidade foge da forma epica. Nao da para contar nada de
instrutivo a respeito da modemidade. Por isso Benjamin diz: "A his
tOria se decompoe em imagens, nio em histOrias." Talvez possamos
aplicar tal conceito a Uchoa Leite. Sua poesia e feita de imagens des
continuas, capazes, contudo, de criar uma cadeia de associa~oes. 0
trabalho e 0 movimento, temas ja antigos do primeiro modemismo
futurista, nio produzem experiencia, nem conhecimento. 0 Que eesta
desprovido de memoria. 0 ocio, que tem a energia para penetrar no
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passado, cria "as ficyOes do ser", que, contudo, RBo servem para
nada. 0 conhecimento (pensamento) permite lembranya e recomeyo.
A verdade cst! no etemo presentc.

Quando presentificamos algo passado numa rapida imagem, esta
imagem do passado ganha uma concretude mais intensa do que 0 pas
sado teve na facticidade da historia. A atua1idade do acontecimento
fixado na contra-memoria emaior do que a atualidade do aconteci
mento em seu tempo real.

As imagens da historia estio presas ao instante, amais breve fra
yao de tempo. Eslio presentes apenas durante um instante. Nao epos
sivel folhea-Ias e admira-Ias contemplativamente, mas e necessario
colhe-Ias num instante extremamente dificil de ser prolongado. Em
geral, a genlo reconhece este instante so depois de passado, depois de
perdida a oportunidade. A experiCncia normal que temos da hisroria e
a de que perdemos a oportunidade de calher a imagem histOrica que·
ela nos oferece. Sobra 0 lixo, ou bagatela, residuos que acabam sendo
os unicos elementos apreendidos.

Os poemas de Uchoa Leite leem a imagem da historia a partir de
. d . d d' 38 E .seus tr~os malS mo estas, a partir· e seus estntos . Xlste oma

frase famosa dos Goncourt, "fazer histOria do lixo da historia". Leite
parece trabalhar nesta chave. A historia, feita de memoria e tempo,
nao se limita ao tempo dos acontecimentos. Na medida em que figu
ram as origens ancestrais da natureza humana, re-liga 0 ser humano a
intemporalidade, que e"qualidade", no dizer de Uchoa Leite. Eesta
memoria do conhecimento ancestral que redime a histOria e resgata 0

homern, inerte e estulto, permitindo a retomada. 0 olhar e 0 ser co
lbern 0 fugaz. Mas a memoria do conhecimento, e do absoluto e puro,
como a agua do rio (que "niose recorda de si rnesma"), permite 0

saito para a consciencia unica possivel: da ciclicidade das coisas no
mundo:

Compreender que 0 dia etranseunte,
que a claridade euma forma de transifao.39

Um sa/to na memoria
eria outro tempo interno e me reeria.40

o ser-agora, fugaz, sombra, fragmentario, escoria, compoe 0 seu
sentido nlio no instante, nao na historia imediata, mas dentro de uma
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temporalidade muito mais ampla, com rell)9oes metaflsicas, sim, sim
bOlieas e mitieas, porem indiziveis -se forcapaz de aceitar-se pohre e
limitado. Aprendendo a conhecer seus limites, ao contemptar 0 mun
do, abre-se para 0 inesperado e a experiencia.

A experiencia depende do sujeito. A faIaeia da subjetividade
constitutiva pode ser rompida com a for~a do sujeito. Todos os poe
mas partem do sujeito pensante, cuja for~a s6 se mantem na critica, a
qual, negativo do positivo, do "sistema", demonstra que este nio e,
ou nio e mais passivel de ser produzidocom 0 pensamento. Esta im
potencia do pensamento eum indicio do falso poder do que existe e
desmascara a ineapacidade da sociedOOe de transformar a razio em
realidade. A no~io basica e a da diferen~aentre 0 pensamento e 0 seu
objeto. A parte do objeto que nio penetra no pensamento identifica
dor (residuo?), que 0 pensamento, por ser gerat, deixa de 1000, aquilo
que 0 objeto tem de particular seria transformavel em conceito; trata
se de nio encobrir 0 individual concreto mediante conceitos generali
zadores. 0 centro do pensamento consiste no desvendamento desta
contradiltio. Este se dli mediante uma dialetica que nio transforma a
sua nega~io novamente em afirmayio, e nio caloca, portanto, nova
mente, urn positivo aparentemente reconciliador.

Mas Dchoa Leite nao foi &ssim desde 0 inicio de sua produ~io

poetica, nem se fez de um dia para 0 outro. 0 que esua poesia hoje e
froto do amadurecimento do conjunto de sua produltio. Mas da para
seguir uma trajet6ria.

JIi no inicio de sua carreira (aoos 23, 24 anos, ie., em 1958-9)
Dchoa Leite busca a poesia e 0 belo atraves do pensamento. Revela 0

desencanto da vida; a tristeza com respeito it perda de fun~ao da poe
sia em seu mundo; it busea da poesia que seja um equivalente do que
M de bela no mundo: a natureza, pura e absoluta, invejada41

. Tempo
e espayO sao reais. Epreeiso saber descobri-Ios e nomea-Ios. Dai sua
busca de purific~io de intenltoes e pensamentos, para ser "pura al
faia". Para surpreender a beleza e capta-Ia, precisa de uma especie de
metafisica do Belo.

Sua evolu~io parte para a fase compreendida entre 1958 e 1962,
anteriores ao golpe militar. Ja entao ve a poesia como nio tendo lugar
na sociedade, 0 que desqualifica 0 poeta, seu fazer poetico e a poesia.
Dai a "morte equivoca".
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Entre 1972 e1979, em plena Case de ditadura militar, a nomea
~io-enumer~io ca6tica tentam captar pelo menos os residuos de
vida, ou as manifesta~oes, que sio dejetos, detritos. Efundamental
notarmos 0 que esta incluido na lista dos dejetos: os "supremos valo
res", que ficam "para os filhos da patria"... Alfa e omega, identifica
dos com estes "supremos valores" ficam contaminados por seu des
prestigio. Resta a poetica do aqui e agora, penetrante, restauradora
atraves do etemo retorno. Aten~io: 0 etemo esta contaminado pelos
"valores supremos" e vira etemo tedio, etema repeti~io do nio, da
morte, do momo, da falta de a~io, de luta, de verdade, de beleza. 0
desejo de eternidade, inconfessado, mantem-se pelo menos para
transtomar. Sendo impossivel 0 equilibrio entre mundo e palavra, s6
resta incomodar.

Entre 1979 e 1982, depois do pior periodo da ditadura militar, de
pois de torturas (nio a ele, oem mencionadas em seus poemas) e mor
tes, apareee, em seus poemas, um tema: a morte e 0 misterio e a ver
dade. 0 crime e 0 texto.

A ultima fase registrada vai de 1983 a 1988. 0 vazio e metafisi
co. A falta e sentimental. Em vez do "misticismo ateu" de Carlos
Drummond de Andrade, em vez da "teologia inversa" de Walter
Benjamin, apud Bolz42, que consiste na procura do transcendente no
imanente, e na busea da feJieidade no mundo e nio no a1em, Leite
manifesta a nostalgia da Beleza, da Metafisica, da Teologia, da Poe
sia, da Felicidade perdidos. 0 discurso com a tradi~ao - sobretudo
Carlos Drummond de Andrade - ironico e nostaIgico ao mesmo tem
po, fixa isto - last but not least pelo espa~ de silencio sobre omedo
diante da desqualifica~io do sujeito, do poeta, da poesia e do mundo.

Notas

1 - Pan6ptico nao esta dicionarizado por Aurelio Buarque de Hollanda. A pa
lavra vem do grego pan +optikos =vido gera/. Mas tambem e usado
para as figuras de cera de um museu, ou galeria de curiosidades em ge
ra/.

2 - Sebastiao Uchoa Leite. Obra em dobras (1960-1988). Desenho de
Amilcar de Castro. sao Paulo: Duas Cidades, 1988 (Co/. Claro enigma) :
65.

3 - Mario de Andrade. 0 mov/mento Modern/sta, Aspectos de Literatura
Brasileira. sao Paulo: Martins, sid: 242. ApU<i Nunes, Benedito. "A re-
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cente poesia brasileint. Expressto e forma". Novol Eltudol. CeBRAP
nO 31, outubro 1991 : 172.

4 - Leite, 1988 : 48.

5 - Leite, 1988: 140.

6 - Leite, 1988 : 99.

7 - 0 trecho de Dante 6:

Nel mezzo de eammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita.

Alighieri, Dante. La divina commedia. In Tutte Ie Opere. A cura di Luigi
Blasucci. Firenze: San$Oni, 1965: 389, v.1-3. "Inferno", Canto I.

8 - A estrofe inicial do poerna de Carlos Drummond de Andrade, "No maio
do caminho" ecomo segue:

No meio do caminho tinha umapedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedro.

Drummond de Andrade, Carlos. Anlologla Poetlca. 2.ed. Rio: Ed. do
Autor, 1963 : 203

9 - A primeira estrofe do poema referido de Brecht e:
leh, Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Waldern.
Meine Mutter trug mich in die Stadte hinein
Ais ich in ihrem Lethe lag. Und dte Kalte der Walder
Wird in mir his zu meinem Ahsterbem sein.

Brecht, Bertalt. Gedichte I. In Gesammelte Werk•. Vol. 8. Frankfurt am
Main, 1967: 261

Eu, Bertolt Brecht, sou das negras jIorestas.
(oujIoresta negra)

Minha mOe carregou-me para as cidades
Quando estive em seu ventre. Eo frio das jIorestas
Fieard em mim ate minha ultima idade.

10 - Leopardi: "L'inflOito".

11 - Alighieri, Dante. La divina commedia. "L'inferno" In Tutte Ie Opere.

12 - Leite, 1988: 150.
o poema de Carios Drumond de Andrade segue:
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Eterno

E como ficou chato ser moderno.
Agora serei eterno.
Eternol Eternol
o Padre Eterno,
a vida eterna,
o fogo eterno.

(Le silence etemel de ces espaces infinis m 'effraie.)

- 0 que e etemo, Yaya lindinha?
-lngratol eo amor que te tenho

Eternalidade etemite etemaltivamente
etemuavamos

eternississimo
A cada instante se criam novas categorias do eterno.
{oo]

Andrade, 1963: 226.

13 - Machado de Assis. "Eterno!". Paginas Recolhidas. In Obra completa.
Vol. II. Conto e Teatro, Org. por Afr6nio Coutinho. Rio de Janeiro: Nova
Aguillar, 1979 : 605.

14 - Leite, 1988: 51.

15 - Charles Baudelaire.

16 - Leite, 1988: 139. A aluslo de Uchoa' mais grosseira que a poema de
Carlos Drummond de Andrade, cujo poeta tamb6m entia alga: 0 dedo no
nariz.

Politica litertiria

A Manuel Bandeira

opoeta municipal
discute com 0 poeta estadual
qual deles e capaz de bater 0 poeta federal.

Enquanto isso 0 poeta federal
tira ouro do nariz.

Andrade, 1963 : 195

17 -Andrade, 1963: 24 ("Idade Madura").

18 - Leite, 1988: 123.
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19-Leite, 1988: 123.

20 - Nunes, Benedito. "A recente poesia brasileira Expresslo e forma". No
vos Estud05. CEBRAP nO 31, outubro 1991: 180. Registrouma CUri05i
dade. Hci pequena varia~Ao grafica entre 0 texto transcdto por Nunes e
Obra em Dobras propriamente dito ("ploft", em vez de "plaft"). E A g05
rna do cosmo eoutro poema:

A gosma do cosmo

a asma e 0 espasmo dos orgasmos
miasmas e excrementos
moluscos e lesmas no musgo
moscas no visgo
despejos e despojos
a besta na bosta
piolhos e rabugem
opus das vlsceras
gorgulhos e borbu/hos
dejetos e esponjas pegajosas
dos gargarejos cosmicos

o poemacitado por Nunes' "Nto me venham com metafisicas", sendo
que este e trtulo e nAo verso.

21 - Nunes, 1991 : 183.

22 - Nunes, 1991 : 179.

23 - Leite, 1988: 111.

24 ....Leite. 1988: 20.

25 - Leite, 1988 : 45.

26 - Gon~alves. Marcos Augusto. "Neoliberalismo & Neoconforrnismo" Su
plemento "Mais!" ("Uustrada").15/03J1992. Cademo 5 : 4.

27 - Leite, 1988 : 182. Em Carlos Drummond de Andrade encontramos:

Confidlnda do Itahirano

[ ..]
Tive ouro, tive gado, live fazendas.
Hoje soufuncionario pUblico.
Itabira eapenas umafotografia na parede.
Mas como doi!

Andrade, 1963: 44.
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28 - Leite, 1988: 148-9:

SignoslGnosis

gira/fombra
a/fassol

Girassol girassombra
a/fassombra

Coisas ciosas
causas ociosas

Coisas que sao signos
Causas que sao gnosis
Gnosis de signos consecretos.

pour bien conduire sa ,aison
{..]

a/faias

29 - 0 titulo do poerna lembra Theodor Adorno, que tern as suas Nolen zur
Dlchtung; 0 poema e~ ~ p.50.

30 - Oswaldino Marques chama rimas como as apontadas de "colitera~s",

ou usa urn termo mais generico de "consonAncias". .

Diz ele:
Dar-se-a coliterafao, pois, quando se verificar no interior

do verso a repetifao, por variafao cognata,de consondncias
iniciais. Nao hti dr'Nida de que a. integridade musical da linha,
como um todD, deriva da interafiJo dialetica das vozes e das
consondncias, numa trama unida { ..].

Marques, Oswaldino. "Matrizes estnrturais do verso mademo". Ensaloa
escolhldos. (Teona e crftica literarias). Rio de Janeiro: Civiliza~Ao Brasi
leira, 1968: 31. (Cole~ao Vera Cruz [Literatura Brasileiral Vol. 134).

31 - Leite, 1988: 167.

32 - Leite, 1988 : 52.

33 -Leite, 1988-: 115.

34 - Marques, 1968: 38.

35 - Leite, 1988 : 69.

36 - Leite, 1988: 155.

37 - Paz, Octavio. "Poesia e mercado segundo Octavia Paz". Suplemento
"Mais!" ("I\ustrada"), Folha de Sio Paulo, 1510311992. Cademo 5: 5.
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38 -[... ]

inscrifiJes de w.c.

"uma coisa ecerIa
poela de privada
vive inspirado na merda"

"Pequenas id6ias flXas"
Leite, 1988: 63.

39 - Leite, 1988: 168. "Tempus fugit nO 1".

40 - Leite, 1988: 171. "Teoria do 6cio".

41 -Leite, 1988: 182.

42 - 80lz, Norbert: confer6ncias pronunciadas no Instituto Goethe, SAo Pau
10,1990.
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