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I. Poetica da escrita Xpoetica da leitura

o objetivo do presente trabalho (isto 6: descobrir a poetica que
rege 0 jomal NICOLA U - publicat;tao bimestral, de Curitiba, do De
partamento de Imprensa Oficial do Parana -) coloca a primeira ques
tao: que coisa podera ser a poetica de um jomal? Sera uma teoria da
escrita poetica, a expressao de uma escola literaria, ou um estilo...?
Mas acontece que "estilo" e sempre (ou quase sempre) pensado
como manifestat;tao individual, pessoal, de um poeta, e as escolas
poeticas parecem ter desaparecido do palco literano. Sera entao uma
teoria da escrita?

No jomal NICOLAU, no entanto, 0 mais evidente e mesmo a au
sencia de uma teoria - expressa - da escrita. 'Existe uma praxis da es
crita, nao ligada a uma unica teoria possivet E existe, mais claramen
te ainda, uma maneira de ler~ nao colocada.CQmo proposta-te6rica,
mas como realidade pragmatica, como prova palpavel, manifesta,
evidente; uma maneira'de se ler' a cultura, a arte, a poesia. Nesta ulti
ma, na maneira de a p~.s.erJida pelo jamal NICOLA U, e que va
mos nos deter, a ela orientando 0 foco da nossa leitura.

Ler 0 modo de ler, e talvez a pratica critica que 0 mesmo texto
dos jomais analisados acaba nos impondo. E a pratica que nessa ana
lise se exerce e, ao mesmo tempo, 0 treinamento para chegarmos a
essa particular maneira de ler poesia, que aqui denominamos "uma
poetica da leitura", e que talvez nos faya atingir fmalmente, tambem,
uma "teoria da escrita" - nao expressa - do NICOLA U. Nessa manei
ra de ler reside sua atualidade, 0 interesse para 0 critico deste tim de

124 TRAVESSIA



seculo, quando a leitura. do mais como interpret~80 e meno.s ainda
explica~ao do mundo, mas como '~ogo de linguagem", inter~io

com a realidade, e qui~a mais ainda frui~ao est:etica do mundo - das
palavras - instantanea e voraz, parece se ter constituido na base da
pratica critica. 0 critico, cada vez mais, e um leitor "borgeano" que
se orgulha mais daquilo que Ie do que daquilo que escreve. 0 prazer
parece ter ficado do lade da leitura e nao da escrita, feita sempre com
dor e angustia.

o criticolleitor e tambem a figura do escritor deste ultimo quartel
do seculo, costurando no seu texto/intertexto a colcha de retalhos,
formada de infmdos outros textos, multiplas vozes e indiferenciaveis
generos.

o limite entre generos literarios, tendo desaparecido ja desde as
vanguardas (ou ainda antes), e~~a sendoeliminado tambem entre tex
to poetico e texto critico/tearico. Assim, por exemplo, um romance
pode incluir sua propria teoria (Avalovara, de Osman Lins) ou uma
rede de alusoes criticas (Respiradon artificial, de Ricardo Piglia);
um poema pode consistir na sua arte poetica ("Consider~io do poe
ma", de Drummond de Andrade); e do outro lade, um texto tearico
critico pode ser construido como um poema (EI arte del olvido, de
Nicolas Rosa).

Ao mesmo tempo, uma leitura pode estar constituida de fragmen
tos, de teorias e ate ciencias diversas (semiologia. psicanaIise, hista
ria. linguistica, etc. etc.), mais leituras de leituras, critica de criticas,
jogo de esp~lhos sem tee fim.

Como e possivel ver isso tuoo refletido num espa~o textual que
l!~0 teorize sobre a leitura mas a apresente viva e atuante, obrigando
nos a realizar na pratica essa "poetica da leitura"? Eis 0 que, conside
ramos, 0 jornal NICOLAU tem conseguidD fazer.

2. Uma revisita ao jomal

Vamos estudar um corpus pequeno, sa de sete numeros, que via
do 34 (agosto/setembro '90) ao 40 (agosto/setembro '91). 0 jorn~l,

com cinco anos de vida. mudou algumas.coisas no seu percurso cul
tural, mas permanece essencialmente 0 mesmo. Este ultimo trecho do
percurso, aqui focalizado. pode-se considerar representativo do "es-
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pirito ~, 'do' jetturl; eo; iptim8CiaImerite~ bOla 'amdstt'a1i6's 'SC\ls" eamHmos
atuais"

Uma:desonQ'1O genericapoderla afiririar 'qlle" NlCOi..JfU'c'um
jornal tultut8l, expressio -de umEstado,;, Paranj"e, 81tlpliando sUa
iMen~aorepresentativa,de uma regiio: 0 Sulbrasileiro. Abrange as..
peoto$ diversos da cultura: lUtes, Iiteratura, ciencias, hist6ria, lingua,
eoutr()Sntms. De 32 pagmas.em foIbas soltas, tipo jomal, COnt algu
mas se~oes fixas; apesar de 0' jomaJ ser sem~!e 0 mesmo, o_seu visual
e sempre diferente. A capa nio serepete, nem sequer as letras do
nome. A cada entrega, 0 leitoF espera a novidade. OJliverso dentro do
mesmo; Di.csmo jamal, mesmo nome, mesmo tamanho,.-mesma inten
~ao: ,~er sempre diferente. Surpreender.

A surpresa,ptW'em,nao e do tipo daquelas pretendidas pelas van
guardasno;oom~odoseculo.Areiterayao dadiferen~afazcom que
ela«eja umelem:ent()esperavet 'Sabemosqueseradiferente; sonao
sabemos comlo.

Com~amos a descobrir, passando em revista 0 jomal, urn princi
pia da sua estrategia de poetica.da leitura: sobre um temmo conheci..
do, buscar as estradas novas, os atalhos, as rotas ooultas... mas bem
indioadas nos roteiros. So que os roteiros nio estio escritos: unica..
mente a frequent~io dos textos os faz aparecer 80S noslas olhos, os
revelo, os cna.

A pr,itncira'·evidSncia dessapoetica est1i na capa. No mesmo'ta
manho e()or (brancoepr.eto); sempre seradiferente. As letraspode
rao ser pretas sobre branco ou brancas sobre preto~ maiores ou meno"
res, iguaisaudesiguais. Adistribu~iodeletras e imlrgem Itll'pagina
tambemvanara. Aihlstr~io,qllasesemprefotos - diferelttes - (e, em
numetos anteriores, taBl'l'Jem desenhos) OU~ no Dumera4B; sO o nome
"NICOLAU", em letr-as:,enormes,'dramaticamente eortldasem' dUBs'
partes pela horizontal, numa capa sem foto nem desenho: a letra no
lugar da imagem. A rela~ao dos autores, sempre na capa, .mas em lu..
gares diferentes: em baixo, no lado, no meio. Seblpre;tam'bem, adi:'
feren~a nao sera casual, e tera um sentid<? que se fara na leitura do
conteudo do Jomal. .

Ha em cadanumerouma linha tematica - oolocada na se~ao

"Mosaico'~'-que orienta aleitura: Mas isso ebastafite'frequente nas
revistaseulturais. 0 quee novo, ou diverso, ou simptesmente 0 que
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conmgura estapoetica-dadeiwl1l Qrd¢teristic:;a'deste,fiD desOculo, ea
~ fillta'4lc"aMdQr_ f1a81l1C31tarie<Jade;wju&lt~lfkI tit,..
rente no cmpotmamo(fcbYrjQri:aal~\~ le1l1~. 'F<1bl~~ll1o-DlO

exemplo"0 •..niJmefO.344,N8!lIpar8itcia,:nt~ta1ii~tdlte.LOi<llli')~"ati
um.,ani!P>',&~ioa)spb", o,Quaaioj ~w"a:JWltt~a dll ltsoNIi"Alice
Ruiz - "Ailcehaa8l;\1isigGdaP~~.:e GI'lpoen1U ., pblondsiiAdattFMi
ckiewicz;: aquel.~iconteIl\Porid~ stUsl; estilli l(fa,'r>rialeit:a(dNlf_ rao
seculo XIX:1JE 0 ,textOiide:.H:i}aaiMUst;.dfluoas,:·N"~imU~ill; dlj1oisl-1la
narr~tiYa.autobiogr8fica das mudanyas;do'jom.li~aj T'c;tm-o (W~ltibi~
- "Nos /,ao pe da pauta" -,seguido do ensaio sobre Ernani Reichman
(e entre eIes, 0 desenho: uma gravura de Denise Roman), e ensaios
sobre faroeste, e uma dupla pagina de hai-kais? ... .

o que fazem, nesse eneontro de diversidades, e, em primeiro'lu
gar,apresentar a eultura atualcomo ela. e: arlequinal, fragDlentilria,
misturada, feita d~:'partes~ tra¢os~'lfulbis,;teri\ilfsC~:lt6M4ao~:i661bhade
retalhos; Mas, eottr0'naeolell~;·~;o·~atb;de'~idolclta*aiet'pak~\da
coletta) o que confere'$en'tid'o ajulstaposi~.cr ae:.:pe'cjU~1fu~ 'P&d~siil1:'
dependentes,d6'tilesmo dloaO;iilO :jtimal~ "l i ijHtrerttd)itrcb'er;ett2i~ 'dqs
artigos, adisposiYiocaparententeirfe'affiffiiti~.'Cbfu~9u'4f~'eHti\fo'1l8
mesma leitura que os' lisa, e riaref~~hci~AquW~·'fintiad~eiltait6fa.
Nestecaso, a seduyaoe 0 tema do '''Mosaieo'', tratlitfO'p6r::tim:li~flia
Q(j,umjorn~lista~'u1lJ~o;uma'bailarina,\l1ifcihdasta.?~a~J~iftt~
radocortteUdo, aseCfu\;!o \foltit titUitali"v~z~;;Nilb"€'4t1~[t8UO~:6:~' 'arti:
gostratem da-sec{u¢8o.AlgUtts<fzthini d~l~' hfetMotfeiJn~iite Ca~trei.;
vista' do ~serit()'rHerbM»aiiiel sobtei IiJA1DS, 1>'0?'~xbdt'Pto~; outros,
de um aparticu)as- forma de sedfJ9lO(a'cjUe!la:que~~rce'aprtlptia'ori
gem' sobte osimigrMtes,~afePottageniae,~a:dtlid1Jgii~ao' ;pbf61ie
sa. "V(}ZCS datemt~";OUf1"Os;simPJesmente scl:tuzem (conlo o~ 'pte
mas, ate~to· HLueas'~attnJ~). E~!;iht1"dttCfiaWt&.~~'elmieSln6(Iue
todos tenhama ver'eoDlsedu~'ao;our~aqtt~tod'o'te~(),'poetiC?~U

nao, tem alga aVer.tom s:au~lo?bo'tafvez'~stejiiinlb~:laP¥de~f~fda

sedu~ao precisamenteporqueo tem8 'nos 'fdisugetidc>'16:go ito come
90 danossa"lei'turadeste'nl1mero'de' NlCeJlJA tr!IDifidt,'elnutH; tes
ponder lite 'tipo 'dtfrela~e~ (ltgtitia~;biaria.ra~'Mdebitis')cSti leita

a!cultura;'R.el~5es'orld~n5(5el P'o~iVefindi'Cat 6"d8ibtiJeb fdta~
o e01lle~oeormi,:riet1t' atril)~ir: causalicfladeytjti~; ~lo'&eno~;)fe~po~~
sabifidade)aumaj'Bitlfs'Obie outra~~on'dt!!~ita;~iJ8nhi!ifbn-6Villb?u'.:
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A ponta do novelo, parece dizer 0 texto, esta no leitor. Que entra
nele por onde pode entrar. Pata alguns, 0 artigo sobre Quark pode nio
ser interessante. Mas ai esta a chamada, nomeando Joyce, para nos
dizer que Dio e s6 de fisica que se fala. Ou entio, que a fisica, como
qualquer outrcfsaber (ou ciencia) nio e um campo separado dentro da
cultura, indiferente ao imaginario. E e mesmo da sua rel~io com 0

imaginlirio e da "sedu~io" entre ambos, que 0 artigo fala. Por um
lade, por algum dos seus inumeros lados, a ciencia, - a fisica, ~texto

I'

cientifico, se toca com a poesia.

3. Poetica da leitura

Ja vai sendo tempo de entrat na poesia. Embora, no NICOLAY,
sejasempre de poesia que se falc, podemos recortar aquilo que mais
diretamente Ihe diz respeito. Ainda no corpus escolhido, levantamos
a materia referida especificamente apoesia. 0 resultado deste levan
tamento etambem, na aparencia, caOtico. Presen~a de autores de epo
cas diversas: desde Li Tai Po (nO 36) ate os novissimos do Estado, nas
"Revela~oes" dos ultimos numeros; passando por russos do come~o

do seculo, um polaco do seculo XIX, Langston Hughes, Holderlin,
poetas italianos contemporaneos, argentinos atuais de idades diferen
tes, Jose Paul Paes - brasileiro -, Octavio Paz - mexicano, Cortazar 
argentino quemorava na Fratl~a -, Perlongher - argentino que mora
no Brasil -,e sempre os paranaense" e as vezes (muitas vezes) os
poetas dos outros Estados do SuI do Brasil. Muitos, s6 com um unico
poema, sem noticia do autor (0 que, para n6s,Ieitores de outras lati
tudes, a~aba virando um misterio). Os poetas estrangeiros (ate russos
e chineses) em expressio bilingiie. Isto, no caso do parentese, confi
gura, alias, u~'novo jogo visualdos muitos que 0 jomsl oferece.

Trataremos de descobrir 0 fio de leitura desta proposta empolgan
te e misteriosa (ou por que misteriosa). Dissemos, no come~o deste
artigo, que a teoria sobre a escrita estava ausente do joma!. Isto ever
dade se expresso nos termos pragmaticos da nao presen~a de artigos
ou ensaios especificamente te6ricos sobre a escrita. Dissemos tam
bem que hci uma poetica da leitura na maneira de os textos serem
apresentados no jomaJ. Agora devemos acrescentar que hci tainbem
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uma indireta teoria da escrita dissem~adaemartigos e ensaios e es
pecialmente nos editoriais do diretor, Wilson Buenq.

No numero 40, ultimo da nossaserie, 0 editoriitl exprime 0 que e,
justamente, 0 espirito do jomal: "Uma epigrafe desta ediyio de NI
COLA U bem poderiaser, via Bob Dylan. 'poetry is to inspire'. Fina
rota ao corayio do talento, eis de novo nos e as nossas cerimonias de
espirito, jogos de representayio, icones no rastro de seus imis - estra
da aberta para os aeidentes do mundo". Vejamos de que coisas eslA
falando Wilson Bueno neste trecho. De rotas (finas) e estradas (aber
tas). Percursos sutis e livres, sem roteiro, ou cujo roteiro vai se fazen
do no mesmo percurso (como se diz em espanhol: "se haee camino al
andar"), que ja tinhamos observado como particularidade do NICO
LA U: a necessidade que cria no leitor de buscar/abrir veredas. Mas as
veredas possiveis so se indicam atraves de textos que apresentem
uma multiplicidade de ramais, que nio fechem caminhos, que se
abram num''reixe de possibilidades~/Eis 0 trayo comum (0 unico) dos
poetas: 0 elemento.constante na diferen~a Sao todos eles poetas da
busca desesperada, da "rexistencia" (para usar um termo do mesmo
NICOLAU), das margens do tempo, da inovayio, Surrealistas, pes
quisadores da palavra, marginais, exoticos: toda essa laia de poetas
esta presente no NICOLAU. Parecem-se entre eles no seu serem dife
rentes. E eslio presentes na sua presenya mais real: nos seus textos.
Textos novos de poetas desconhecidos ou textos desconhecidos de
velhos poetas; primeiras traduyoes ou primeiras publicayoes.

Com noticia, quando talvez nao seria necessario, no caso dos
mais conhecidos. Sem noticia, nos casos em que e diflcil (para nos,
estrangeiros) saber quem sao. E entio, sao isso: so seu poema, sua pa
lavra, sua letra. 0 leitor estrangeiro abandona a inutil curiosidade
pelo dado biogrMico, e fica preso da bio-grafia real: a escritura de
vida, a vida escrita na escrita. "Fina rota"; "estrada aberta" para nos
sa leitura.

A redundancia (falaMIo que se sabe, dar noticia de·HorderIin, de
Li Tai Po) indica quenio e isso 0 elemento essencial da noticia. En
tio relemos e descobrimos que 0 dado biogrMico, talvez desnecessa
rio, desviava nossa atenyio do que, perola oculta, estava disfaryado
pelo obvio. De Horderlin (nO 37), a Joucura, e atrBs deJa, a rcvcJa~ao

de segredos reconditos. De Li Tai Po (nO 36) a sabedoria no vinho, a

TRAVESSIA 129



embriaguoz 'qUeatmge:a veRlade! amiStiCado inconseieilteJ*r6tico;
uma outra forma 'e'r6~ela9ioidilvetdade foradll'suj~rriO'1ifulibnan

Atraves _ ',seenl", 0 'cloque ligaH6rfcditt'(sec; XIX)eUT~ Po
(s~c.vm),' iVolta aapareeel'ligedo osatgentinosdeSte seeulcy:'Ma
dariaga (ito 39)scmpreebtre o\'inhbreal e 0 im'agmano,"'·0h'cando':'
rOsoembt'iagado'\ (fCortlizar (n" 37) que "desveltdao silEneio'~, '%..
timodaim.pOl$Sivei 'reatidade'fantastil:a~'; como americano, tam"
bemdeste s6euloi m.asdaprimeil'a' metade, Langston Hughes (nO 35),
embrlagadode i~sciente,deesperan~a,devetdade,nos seus' "So·
OOos".

Mas sera nos textos po6ticos quenossas rotas de leifura VaG set
inventadas. Lemos mais umavezoeditorlal donumero 4'0: "cerlmo"
nias do espirlto, jogos derepresent~io,icones no rastro de seus
imis". A imagem,icone,perseguindo 0 rastro de seus im!s,rege esta
leitura. E n'io podemos' deixar de pensarnopoeta cuban.oLezama
Lima e seu "Fragmentos'asuim6n", talvez a maiOl" expressao em
lingaa o$panhola de uma est6tiea daqual NICOLAU tambem faz
parte("EI anverso yel reverso1 en el borde de la hoja" -Universali
dad delroce). Hma eateries da imagem que percorre os tempos ate se
abrirhojenumaexplosao de fragmentosespalhados. suspensos no
instanteda atr~ao do im!: centro movel, que de Ullt lado pode ser 0

olbo do 'leitor,e do outro pode set'amio do artista, tra~ando 0 poe
ma, 0 quadro; reaistrartdo afoto. erlandoo mundonaimagem.

NICOLA U, cujaconstincia evariar 0 visual da capa, cuja dupla
pagina central trazsempre uMa obla de arteplastica,que ilustra cada
textooom vinhetas, coma 8J'te,gtMica dassuas Ietras, que marca a le
trana letta, bl$eia sua poetica da leitura na imagem.. "logos derepre"
scm~io", "icones1', as suas ·'cerimol1ias do espirito"})artem nabus
cae dos Hacidentes domundo'" a~ves da imagem.Parte para 0 mundo
real, vivo, pteocupaqooe feTida abem 80 peito- suapostula9aoda
"rexistencia", da existencia atraves 4a resistencia, e vice-versa, fala
do seu sentimeftto do mundo. Mas essesentimento ira sempre al6m,
nabuscasem flm. porque contoafirma 0 editorial do n° 34 (primeiro'
danossa serie) "viver senisempre um pensamento aberto para '0 infi...
n,ito".

Poesia, imagem, fragDlcntos. ima, estrada aberta, acidentes do'
mundo, infin1to. Eis um roteiro possivel (elaroqueexistem Otltros
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y~se,en()vel@,Dd,o n~~((?'t() q~~OJ~, ,J;'~Q ,leitQr, pu~~dC? d~ ·pom~;do
no\,~lo, p~r!ltecersui1P ..6priaren~~~. a, S,c4u&:aQ.dQ OutrQ.(t~tu~O,Jlo
outro~ iQ1p\11~aa lI1~oe 0olho:'.. '.'. ••.... . . .
., .La poeticamente Jose Paulo Paes qUWld.oq-ad~ ¥q14C{ijll'(I1\\~.7)
- C;:0lDotodos ostradutores do NICOLAU. ~~ "'tr~ilo~" m~leito
r~s~orQs()se,poet~.d.ointerte~to -.

I '. Le,poetic.aJnent~ o.8J1igp d.e Re.inoldp Atem (nO 37),apes~de
J~~~ :ac.iKt~mico e () ~8is'descritivo, 'ao d.~bru~~ ..se ,?pm~.~,.
bre'~ amid poesia parWlaense. Nas ~as linhas vamPS d~Jco~~p,~
~os, marcas, tendencias dessa poesi~bem como ummodo de le;;,~
S~,in~q.~~ota dabu$ca ,dadifef~ll~a, ~~iF~cOnStante que~f)S en
cp.nQ:8dp.tll~. n~ste JornlllCiue ffldlJil'W F.S~Ado)~ It\~.a~il\l,~.
"'...,hau~,es~~ledeFqntin~idad¥ 4~~ostw.a$'ePffie'.~ )'~~~' ~t
~aS bi~t6rjp!lSda poe.si~no q1J~ ~el'~fC1re, ~af{I$UQJ),crI\tq,q>,.nrel~~

as fprm~~ ri*,~as, nQnnati"as:p.iqt~iir~~·4~,Pi~ri,0~~,,?~~~i~q,no,.~qj
~~o 4,. conquista da e"pressio; ~dJvi~ua1.qri~in~ ,.•~. tMtica.Wi()9~~()
~ist¥Fq~W' s,,?;c?IllPl~t~ ~~tltu~'~d~;4R.q ..~4p.f ~~H~geffil ~p,e~
ri~a mtlis e'lu~a ~Wlifes,ta9i() Jivr~d() jl)4iYjdllR~.~o~i~~CiA~
ma~sas, numeros, extrava&antes e' vplumes .abusivosu
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Atem -~ Lemos, tambem. ~as .epP'e~inh~, .a propnabusca do poeta,
guem quase ingenuamente, se inclui na rela~ao dos p~tas .esmc4do~,
~~Jisia.; o.putro4esi ,JQC:SAl(), i~utRbiqgr~a, ,~!'criWl'·l'h49

nome. (prQprio) para se inSCfeyer. nalelf~, ~()Id9f..tem lnm~~ 9
w:ovimentQCOQlquc 0j9~aJ,$ecp.nstJ;6~. llmJI m~eU:'a de ler p,pesia,
que e a maneira em que se quer ser lido. A poesia se Ie, elida, quer
ser lida, em cIiave de poesia.



Em ultima analise, quem Ie poeticamente e0 leitor do jomal: nos.
Leitor - cntico - teorico - poeta. Nio ha como fugir. Quem Ie NICO
LAU como ele pretende ser lido, vira (se ja nao era) poeta. Um poeta
da leitura, na leituta. Um poeta borgeano.

Ate 0 numero 39, 0 leitor tinha so um modo de se inteirar do con
teudo do NICOLA U: entrando nele. So algumas vezes, 0 editorial fa
zia uma especie de sumario, bem sintetico e poetico. Desde 0 numero
40,0 jomal tem um indice que (obviamente) indica, assinala, orienta.
Antes disso, era uma aventura folhear 0 NICOLA U buscando as no
vidades, se perguntando 0 que teria preparado como presente nas pa
ginas centrais, que poetas surgiriam aos nossos olhos, que lingua ma
gica estaria magicamente traduzida (mas presente) para nos, nessa
duplica~io da escrita que toma flagrante as midtiplas possiveis leitu
ras de um texto. Agora, so abrindo 0 jomal, logo na pagina 2, ficamos
sabendo isso tudo. Talvez, desconfiamos, seja um outro recurso do
NICOLA U para se obrigar a novas form as da surpresa. '

Nos numeros aqui estudados - salvo 0 40 -, pocem, a leitura era
essa aventura sem roteiro escrito. Buscar a poesia, encontra-Ia onde
ela muitas vezes estava escondida: em um texto de prosa, como "Para
escutar com fones de ouvido" de Cormzar - nO 37 - ("A poesia sopra
onde quer", Murilo dixit). Descobrir, desvendar, abrir veredas na flo
resta das paginas:

Depois, uma outra aventura. 0 fragmento, a parte, 0 poema uni
co, breve, obriga a dois movimentos. Isolado, fica realmente como
ilha no meio do mar,4 brilha sob 0 sol do olho que recorta suas mar
gens. A leitura faz centro em cada poema, em cada hai kai, em cada
texto. Logo depois (ou simultaneamente, ou antes, cada um sabe) e
inevitavelligar os pequenos textos entre si. Alguns, pela proximidade
na pagina, outros pelo desenho que sua distribui~io no papel cda
como uma segunda forma estetica sobreposta Ii primeira (sem se pen
sar numa ordem de primazia sugerida pelo numeral ordinal que a lin
gua, cuja logica nao eada poesia, nos obriga a usar - mas isso eum
outro problema). No numero 34, a leitura dos hai kais exige do leitor
fazer movimentos no papel seguindo as linhas da escrita, ate rolar a
pagina de'fcabe~apara baixo"... porque nao e facil fazer isso com 0

proprio corpo, sendo que talvez essa ultima fosse a melhor solu~ao
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para esta leitura... Estes movimentos criam novos'desenhos e multi
plas relayoes entre os poemas,

A disposiyao dos poemas do "Plural" do nO 35, distribuidos em
duas paginas, entre flores (nao ''jardim ameno" mas oferenda para
mortos: dupla evocayoo de vidae morte, palavra e sil!ncio) duplica,
por exemplo, a "Lapide I, epitafio par~ 0 corpo":

'~quijaz um grande poeta.
Nada deixou escrito.
Este silencio, acredito,
silo suas obras comp/etas. "

o poema fica abaixo da imagem (um esqueleto distrib~indo as flores
que se espalham pelas duas paginas):quase sua legenda..,

Outros elos trayam-se de poema a poem.. na SING / ULAR do n°
36. Entre 0 "Hai kai" " .

"acido
acidade
a-"

no extremo superior esquerdo da pagi~a aesquerda, e 0 "Bicho-de
pc", da pagina adireita, que acaba como eeo dq primejro f'agora e
que tardaras a chegar acmADE", 0 belissimo poema "descpbertas"
pareee tecer uma ponte entre as duas"cidades'\ no espayo de papel
(abismo intransponivel) que fica entreelas: ' -

•'Descobrir continentes ettio focil
como esbarrar com um e/efan.te:
Poeta e0 que encontraum<!. mQedinhaperdida...."

Essa "moedinha" e 0 fio sutH da teia qUl' vai (pela aranha-olho de
leitor/poeta) de um poema llQ outro. Edai,um saito nos leva por em,
cima de um outro abismo, ate 0 extre~o direito da pagina da direita,
para 0 sonho (impossivel?) da "nudez": .

"Exata
em so/idilo de areia
a cadeira sonha assentar sereias ".
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AaumhciaAktlnGDJe 'dolautm:taopC'dO'poom8CO~ipatINlS~
tecido de textos. Em dois quadros, bem2lepara:d0l,:8jt81~:des poe
tas junto,BO'n~ei:d~J!pmlIriias.respbctii1o;i'OOriglla)UII'N1WWOjm\>vim en
to, re!eitutJi"aalllnsifuu'.allllaip.Il', ida!c v.oltil do1nODi•.'M)utClxto'tlh
nom~ •.nibaesbtaaahaa40:!UDi.:cede Fa tcJcer;at.outra,'Il1IU 'cA1undo
os fios para fazerrnx)ll)~ndlt mai$'tij.lnos~"teciao:(J.poemtl,

cada verso, cada palavra, so eum ponto onde os fios da grande rede
da poesia se encontram, se cruzam;>Cll'illltfo:"-um. J)'e'qtlentf'~ntro de
for~a, um "aleph" (Borges, mais uma vez). ,'c', .

o espelho ea figura que liga os poent8S\dOfpo'etaStib P~a, no
nO 37. 6 de um lado, 6 dooutro, "olliajd(i~t\p'8ttCl;cerl.ttb~·eomo0 re-

flexo de c,~d~,~~n.as.~~~d.e~m l~~?;, ~O.ge~~Jlesll1o,. iJJ:l~~e,m
inYersa·ddi\'d'6fS!tW~S',jllJ'Wa~ta·io'<Plif~l";.qtas.hito Daforril8 de're
flexo letra a l~irlt~lf\\{lf~,pa"&Srle~'oftd~UtHi;'~~"'e6fti~~:corii ftitl
fhftfc~~~~6!:3 a~'bl\l(8(ls\~HPrti~r~lb8ln~~b~q.'Cbhfd' t¥~istiri
tenta~ao de ler cada poema em rel~ao com seu"(rM$6) tdt~xo1'So
uma amostra: na esquerda "Movimento antiquo", m9viJ:l;l:ento do
mar, do sonho, motores de inconsciente, do poema, ~~~~~-se no
"lOla" da direita, ceu que vira sol, no ser do poeta que (magia ~os no
mes) se chama Terra... Que movimento eesse, que pode ser parado

J}i9)~N!P,,~·qu~ ~~!Ji,~9;'l1J}'.OfHtmp.~Di':g Q",cr:;y~Ao.•':.':~~~;,,aqi~~~';"@
, ~;qr~\l~ ~:~fm;t,,<~om} ,,:)~1J:RlfJ~~ Mt;if!e9tjtJ~~ 9HSce~ P.if!=ff~~ ~
D~i~g-~f~~~~.d~?H~,{f ,.fWl~9R~Jl~e ill!,!~~~~aA, C§q~4~ e/v~,.""e!§~

~9bf~cJ]~~~jSmfUS- AA)~';~o? ,Lub i.::

No n°..>8 come~am ap~~'~c*r~~ ~;r~~~~I~~:~jT~~~~prOr
sa ou verso de autores jovens, ainda ineditos, selecionados na base de
um concurso: os "escolhidos~",doNICO.LAV • .08. primcita, Jane
Sprenger Bodnar, curtos poemll$.~$,e,mituunmedQS,jnf.incias-~olhos,

buscas, magias..l'4s~~\IJ~.1ft~r~NI"Q.&~lA~tJillA\~QI'cante.presen
~a feminina: na capa~ nos poemas de mulheres, reunidos com 0 titulo
"MULHERES"eot.dois qu~roscommoldutadc renda.·Tuta fem~
nilidad~ulosparOOflrsuspcitILkNJOiJlcreditamOS.DQ existiltcia de ~,'po..
.siaJemWIUlrhi~cSia)6 :piliesiale 1110 teatfsexG/ Pdo.' metteR UID stxo.
Os leitores assiduos de NICOMll~le 116$,'n~perwrso ;,uitico' em
busca da poetica da leitura, damos um salto na memoria: no n° 34, a
poeta Alice Ruiz, dizia "Nos, artistas, temos uma sensibUidade an
drogina, cria~io nOO tem sexo, embora por outi'cdado, stUaaltamente



erotica. [...] Entio eu me recuso a criar cisoes num dos poucos espa
~os onde existe uniio, que e a cri~io est6tica." Esta era parte de sua
resposta apergunta de NICOLA. U: "voce acha que existe uma lite
ratura feminina?". Ora, a palavra de Alice (que faz parte do Conselho
Editorial do jomal) pode ser considerada uma das vozes da poHfonia
que e NICOLA U. Lemos, entia, a ironia na moldura de rertdas, ou a
metafora da renda das molduras: renda de palavras, de textos. Nio a
marca do trabalho da mulher, mas do trabalho do artista, androgino.
Ali, entre as mulheres, a presen~a de Alice a confirmar esta intui~ia.

Seu poema "Luz" ilumina-nos a cidade que cria com pura luminosi
dade da memoria eda imagem, a cidade sempre insistente no cami
nho que escolhemos.

A "novissima" do numero seguinte (39) tambem sera mulher, ,
mas prosadora. Nos seus textos, pocem, a fronteira de generos esta
apagada. Uma interi~io de eliminar os tr~os formais da escrita em
prosa, junto a um fluir das palavras num ritmo modulado em musica,
faz sentir esta prosa de Marilia Kubota muito proxima do poema.

.Neste numero h8 quatro poetas de quatro diferentes Estados, pu"
blicados sob 0 titulo comum de "Quadrante". Os textos estio distri
buidos de modo que 0 leitor deve agir materialmente sobre a pligina,
pela disposi~io quiasmatica das letras no papel. Outros cruzamentos
diferentes se produzem com os estrangeiros incluidos no numero:
russos do com~o do seculo, argentinos atuais. 0 tema do "Mosaico"
e Violencia. Preferimos evitar itlferencias apressadas, e voltamos a
leitura dos poemas. ,

De leitura e escdta e que fala 0 nO 40, 0 ultimo da nossa serie, 0

que se abre com a capa da letra escindida. Ler/escrever: dois atos es
cindindo a letra, e 0 tema do "Mosaico". 0 Editorial, que ja citamos,
faz centro na poesia e no "inspirar" (que tem 0 duplo sentido: a ins
pir~lio poetica, a inspira~io do ar, amaneira para se manter vivo).

Encontramos no "Mosaico" 0 leitor borgeano mencionado por
um editor - Alcino Leite Neto, falando sobre a literatura, leituralescri
ta como dois polos reunidos nos livros de Borges, que conseguiu "fe
char 0 circulo". Circulo que se fecha e se abre, segundo Jose Miguel
Wisnik, musico, para quem "Antes de mais nada, a musica se escreve
na memoria". 0 poema tambem.
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Do que se fala, no nO 40 todo, e mesmo da memoria. E na base
da memoria, eondi~ao mesma para ela, esta sempre 0 esquecimento.
Ler eesqueeer. "Leio porque esque~o" (Barthes, S/Z). A leitura plu
ral, poetica, buscando atalhos oeultos e abrindo veredas novas, so
pode ser feita esquecendo alguma(s) outra(s) leitura(s). ("... se fe
chasse a lista, reconstituiria fatalmente um sentido singular, teologi
co" - ainda Barthes). NICOLAU resgata do esquecimento (e porque
foram esquecidos) os arquivos da repressio e a escrita dos anas~s;

traz para uma leitura (esquecendo outras) a poesia dos americlUlos de
hoje - que por sua vez, esquecendo outras, lembram por exemplo que
efun~io da arte fazer com que os corpos se eneontrem. Traz ainda os
fragmentos de Octavio Paz falando de poesia, de amor, de fragmen
los. Um deles, da um~'perfeita defmi~io da poesia moderna:' "A poe
sia moderna e uma tentativa de abolir todas as significa~oes porque
ela mesma se pressente como significado ultimo da vida e do ho
mem". Supremo e total esquecimento de todos os significados para
instaurar a memoria - onde se escreve 0 poema - como imi de frag
mentos. Esbo~o, tinalmente, de uma possivel teoria da eserita.

o "novissimo" deste numero, Carlos Dala Stella, entra nas raizes
da infancia atraves do sileneio (outra forma do esquecimento) porque
apagando as palavras e que as palavras brilbam. "Sob os olhos do
meu I a crian~a faz seu pequeno silencio I infantil." E um outro
"Quadrante", todo iluminado de joias, diamantes, cristal, estrelas e
sorriso; oferece imagens do brilho que quatro poetas acendem na pa
gina branca da memoria, esquecendo tudo que nao seja sonho: "isso I
exatamente isso I eteu diamante mais puro" (Mano Quintana).

Leitura que atrai os fragmentos a seu imi; rede que teee palavras,
sonhos, imageos; mio-olbo que desenha mundos (im)possiveis; exis
tencia em letra que resiste no caos, roteiro de atalhos, desvios, pontes,
ramais... eis 0 que NICOLAU tra~a como uma possivel poetica da
leitura no tim do seculo XX. Apagamento de fronteiras - de generos,
de Iinguas, de areas -; memoria construida sobre 0 esquecimento; bio
gratia dos seus poetas: vida na palavra eserita, letra marcada pela le
tra.
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s. A nova aventura

Acabamos de receber 0 n° 41. Na capa. um "N" enorme Ii direita.
como duas longas pemas. sombra projetada para cima sobre 0 resto
do nome. pequeno no angulo inferior direito. A esquerda; a imagem
inversa na fotografia de uma bicicleta que projeta a sombra enorme .
de suas rodas para baixo. NICOLA U segue na busca do que enovo,
no jogo da imagem, na metafora. Montamos na sombra enorme da bi
cicleta com as en.ormes pemas do N; entramos na iluslio de uma nova
aventura pelo jomal; abandonamos - momentaneamente - este traba
lho para mergulhar na leitura, na busca de novas rotas, novas surpre-

. sas, nova e sempre a mesma: a aventura de ler.
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