
A revolu~o simb6lica pela qual os artlstas IIbertam-se da
demanda burguesa recusando reconhecer qualquer outro mestre
que nao sua arte tem por efelto fazer desaparecer 0 mercado. De
fato, eles nao podem triunfar do 'burgufs' na luta pelo dominio do
sentido e da fun~o da atividade artistica sem anular ao mesmo
tempo como cliente potencial. No momenta em que afirmam, com
Flaubert, que 'uma obra de arte [. ..Je InapreciBvel, n,§o tem valor
comercial, nao pode ser paga~ que e sem prec;o, ou seja, estranha
a 16gica ordinaria da economla ordinaria, descobre-se que e
efetivamente sem valor comerciaI, que nao tem mercado. A
ambigiiidade da frase de Flaubert, que diz as duas coisas ao
mesmo tempo, obriga a descobrir essa especie de mecanlsmo
infernal, que os artistas instalam e no qual se vfem presos:
criando e1es proprios a necessldade que faz sua vlrtude, podem
sempre ser suspeitos de fazer da necessidade virtude.· "Estamos,
com efeito, em um mundo econ6mico as avessas: 0 artista 56
pode triunfar no terreno simb611co perdendo no terreno econ6mlco
(pelo menos a curto prazo), e Inversamente (pelo menos a longo
prazo). Eessa economia paradoxal que, de maneira tambem muito
paradoxal, confere todo 0 seu peso as proprledades econ6mlcas
herdadas e, em particular, a renda, condi,ao da sobrevivfncia na
ausfncia de mercado. [ ...] 0 produtor do valor da obra de arte n,§o
e 0 artista, mas 0 campo de produ~o enquanto universo de
cren,a que produz 0 valor da obra de arte como fetlche ao
produzir a cren,a no poder criador do artista. Sendo dado que a
obra de arte 56 existe enquanto objeto simb6/ico dotado de valor
se econhecida e reconheclda, ou seja, socialmente Instltuida como
obra de arte por espectadores dotados da dispos~ao e da
competfncia esteticas necessarias para a conhecer e reconhecer
como tal, a ciencia das obras tem por objeto n,§o apenas a
produ~o material da obra, mas tambem a produ,ao do valor da
obra ou, 0 que da no mesmo, da cren,a no valor da obra.

As regras da arte
Pierre Bourdleu·

• Fragmento de As regras da Arte: g&nese e estrutUnJ do campo litererlo. Tra(i, Maria
Luda Machado. S&o Paulo: Oa. das Letras, 1992.
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PRJMEIROS PASSOS PARA UMA "PROSAn POETICA

Rozi/iane Oesterreich de Freitas

Par afrontamento do deseJo
/nslsto /iii rna/dade de escrever

I7lIJS nIo se/ se a deua sobe .. superffde
ou apenas me ClIStIga com seus u/vos.

Da amuradtJ deste barco
quero tanto os se/os da sere/a.

Ana CrIstina Cesar. "Nada, esta espuma"

Ecomum pensannos que a vida intelectual e artistica hoje
difere da dos tempos passados. Pierre Bourdieu declara que pelo
menos em um sentldo, e este tomado objetlvamente, a situa~ao

no campo intelectual e artistico nao se diferencia da tradi~o pas
sada, pelo simples fate de que nao podemos negar a lei cultural,
as regras que orlentam as pratlcas culturals quando estas preten
dem ser legltlmadas. Ele esclarece que desde 0 advento da indus
tria cultural, a IIteratura, por exemplo, estava determinada por
uma rela~o com a imprensa cotidiana, produzindo obras com
metodos semi-industrials, situa~ao paradoxal, pois estaria em de
sacordo com 0 processo de autonomlza~o de suas produ~oes. 0
.paradoxo consiste sobretudo no fate de que, ao mesmo tempo que
tenta legitimar sua condi~o singular, condl~o intelectual e artis
tlca, ela constitul um mercado da obra de arte.

Em A economia das trocas simb6/1cas, Bourdleu tra~ 0 per
curso que levou a produ~ao intelectual e artistica a uma relatlva
autonomia das demandas externas. Mostra que a dlssocla~o entre
a arte como simples mercadorla e a arte como pura slgnlflca~o

provem de uma "clsao produzlda por uma Inten~ao meramente
simb611ca e destlnada a aproprla~ao slmb6l1ca, isto e, a frui~ao

desinteressada e irredutivel amera posse material"l. Salienta pois,
a obra de arte conslderada enquanto bern simb611co e nao em sua
qualidade de bem econ8mico, que ela tambem e.

1 BOURDIEU, Pierre. A econom/a das troats slmb6l1cas, p. 103.
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"No momenta em Que se constltul um mercado da obra de arte, os
escritores e artlstas t~m a posslbllldade de aflnnar - por via de um
paradoxa aparente - ao mesmo tempo, em suas praticas e nas re
presenta¢es Que possuem de sua pratica, a irredutibilidade da obra
de arte ao estatuto de simples mercadoria, e tambem, a singulari
dade da condlclo Intelectual e artfstlca.·2

Ora, estamos aQul falando do Que, a principio, interessa em
arte, Que e compreender seu lugar e seu tempo. Como fazer isso?

Silviano Santiago, fa lando sobre poesia e musica, no con
texto brasileiro, diz: "No caso da minha geracao, entravamos na
casa da Iiteratura pela porta do cineclube e da cultura francesa.
Tudo tinha a ver com a imagem e a montagem, tudo tinha ver com
a Europa"3. Ao se referir as geracoes mais recentes, ele acres
centa: "No caso da geracio de Arnaldo Antunes (de Que fazem
parte 0 cantor/compositor Chico BuarQue e futuramente Caetano
Veloso), entra-se na casa da IIteratura pela porta da musica popu
lar e da cultura norte-americana.·..

o fato de termos trazldo, aqul, estas colocacoes por parte do
crftlco SlIvlano Santiago, vale como urn rea/ce ao paradoxa entre
arte e cultura industrial; campo hfbrido de construcao, tambern
slmb6lica, da arte brasllelra. Para Caetano Veloso, no recente Iivro
Verdade Tropical, 0 que de fate interessa em arte, e "impor quali
dades de percepcio do mundows

Maurice Blanchot, ao escrever sobre a tarefa de morrer e a
tarefa artfstlca faz a pergunta: "donde esta el arte?· e responde:
"EI camino que nos conduce al arte es desconocido·.1i

Morrer em eurkllce per. vlv.r em Or1eu
Na mitologia grega, Euridice e 0 extrema do que a arte,

"bajo un nombre que la dlslmula y bajo un velo que la cubre "1,

pode alcancar. A obra de Orfeu e levar 0 ponto extremo, mals
profundo, ate 0 dia e dar-Ihe, no dla, forma, f1gura e realidade.
Para tanto, Orfeu pode tudo, exceto olhar 0 centro da noite na
propria noite; pode atrair Eurfdlce ate ele, fazendo-a afastar-se
dele, como unica forma de aproximar-se. Uma volta ao redor para
aproximar-se e 0 sentido da dlssimulacao revelada na noite; e
tambem um "movlmento Inflnltamente problematico, que el dfa
condena como una locura sin justlflcacl6n 0 como la desmesurall8

•

Orfeu esquece a obra que deveria cumprir, e este esqueclmento e

2 BOURDIEU, Op. dt., p. 103.
3 SANTIAGO, "logos de slmultaneldade" Malst, Folha de 5.Paulo, p. 5-11.
4 SANTIAGO, Op. dt., p. 103.
5 VELOSO, VenJade Tropical, p. 236.
Ii BLANCHOT, EI espacJo /lterario, p. 115.
7 BLANCHOT, Op. dt., p. 161.
8 BLANCHOT, Op. dt., p. 162.
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necessario porque a exlgencia ultima desse movlmento nlo e a
obra, e slm, enfrentar 0 ponto extremo. Mesmo que a profundl
dade nao se entregue de frente, ela se revela, dlsslmulando-se na
obra. No entanto, Orfeu, desobedecendo a lei, olha Euridlce,

"tralclona a la obra, a Eurldlce y a la noche. Pero no volverse hada
Euridlce, no serla menos tralclonar, ser flel a la fuerza sin mesura V
sin prudencla de su movimento, que no.qulere a Eurldlce en su ver
dad dlurna y en su encanto cotldlano, que la qulere en su oscurldad
nocturna, en su alejamlento, con su cuerpo cerrado y su rostro se
lIaOO, que qulere verla no cuando es visible, sino cuando es Invisi
ble, y no como la Intlmldad de una vida familiar, sino como la ex
trafteza de 10 que excluye toda Intlmldad, no hacerla vlvlr, sino te
ner viva en ella la plenltud de su muerte...9

Morrer em Euridlce para vlver em Orfeu. Essa e, para
Blanchot, a experiencia extatlca da obra, Isto e, aquela que conduz
a vislo das coisas pela sua Inversao, que nlo se fundamenta no
vazio, e slm, se mostra fecunda de urn sentldo que a visio cotldl
ana, habitual, nao e capaz de atlnglr.

Voltamos a Blanchot, e encontramos a Idela de arte como
aquela que supoe tal duplicidade e 0 poeta e, de certa forma, a
origem de urn ser que projeta e 80 mesmo tempo aquele que re
tern, "muere siempre en Eurkllce para estar vivo en Orfeu".10

Se quem se "consagra" a obra e atraido ate 0 ponto em
que esta se submete a prova da impossibilidade, como supoe
Blanchot, parece que 0 titulo do Iivro de Carlito Azevedo, poeta
representativo dos nossos anos 90, "Sob a nolte flsica", revela este
sintoma. Este Iivro tern seu primeiro poema intitulado "Llmlar",

"A vla-Iactea se despentela.
Os corpos se gastam contra a luz.
Sem artlffclos, a pedra
acende sua mancha sobre a praia.
Do Iixo da esqulna partlu
o ultimo vOo da varejelra
contra um stkulo convulsivo."

Este poema, segundo Silviano Santiago, "despentela na es
curidao do cosmo, para que 0 leltor veja melhor, no IIxo da esqul
na, '0 ultimo voo da varejeira!contra urn seculo convulslvo"'ll. Sao
os primeiros tra~os de uma "arqultetura de 'Iabaredas negras' que
o leitor contempla"12, e este "tera de par 0 olhar na ponta dos pes

9 BLANCHOT, Op. cit., p. 162.
10 BLANCHOT, Op. cit., p. 231.
11 SANTIAGO, "A poesia de Canita Azevedo descortlna 0 espet4culo de nolte", p. 1-2.
12 SANTIAGO, Op. cit., p. 1/2.
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para apreeiar essa poesia noturna"13. Esta e uma exigeneia do pro
prio poeta que abre seu Iivro com a epigrafe de Georg Trakl, anun
eiando que a fonte de ouro dos dlas esgotou-se. Epartindo desta
leitura da poesia de Carlito que eneontramos elementos que reto
mam a ideia da arte submetida aprova da impossibilidade de ser
arte somente se fazendo no dia, espa~o onde ganha fonna, figura
e realidade. Fazer-se no dla, no sentido de luero, eeonomia de
luero, tempo eapitallzado, burguesla. Aproxima-se da Idela desen
volvlda por Blanehot de experlenela espeelfieamente noturna, ex
perlenela da noite. A noite pareee ser representatlva desse eo
mentarlo da arte sobre a arte. Nessa representa~o se blfurca a
questao eeonomiea simb6lica (rituals artistleos de origem no sa
grado), e a monetaria (rituals de trocas profanas do eotldlano).

Blanehot anuneia uma existeneia reveladora, ao dlferenciar
a primelra noite, a do repouso, a da ausenela, a noite acolhedora,
de uma outra noite. Consentlr esta outra noite e eonsentir 0 outro
lado, e entrar na Iiberdade do que nao tem Iimltes, e 0 espa~o

desmesurado (exeeder as medldas) em que se reeonheee uma
possibllidade, um movlmento que eerca a abertura poetlea.

Carlito Azevedo se depara com a tarefa da obra que exige
trabalho, pratlea e saber, que sio, para Blanehot, formas da atltu
de que se funda numa Imensa IgnorAnela: para que a arte se fa~

e preclso ignorar que ja ha uma arte, que ja ha um mundo.

"n30 se pode
distinguir
titulo algum (ideias
sem caule)
tanto vennelho (solell cou coupe)
porem n30 mente:
deve haver um lautreamont
porali"
"3a blblloteca" Para ftalo Morlconl, de carllto Azevedo.

Para Silviano Santiago, Carlito Azevedo desvenda 0 espeta
eulo da nolte. "Sob" (a sombra de) ..."a noite ffslca" (aquela que
investiga as intera~i5es entre os campos de for~s e os meios ma
terials), e ."0 eenario majestoso no qual eireulam 0 poeta; novos
poemas e novos seres."14

"telas para a ass/natura da nolte
(com tlnta de manhl)

telas para a temperatura da no/te
(com nudez de manhl)

telas para °artesanato da no/te

13 SANTIAGO, op. dt., p. 1/2.
14 SANTIAGO, op. dt., p. 1/2.
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(com martelo de sol)
telas para 0 comunlcado da noJte

(com canetas de sol). •
Carlito Azevedo. "0 quarto de cavaletes·

"A noite avan~ Iivro adentro", declara Silviano ao descre
ver 0 espaco poetlco da poesla de Carllto Azevedo. se este e sem
duvida 0 caso, parece que Carllto indica um questlonamento do
caminho para a nolte (com a arte blanchotiana), como Indlcam as
"telas para" "asslnatura", "temperatura", "artesanato", "comunlca
do". Por outro lado, 0 uso dos parenteses geram novos slgnlflcados
enos conduz a pensar que 0 poeta, Impreterlvelmente, apresenta
o confronto entre 0 tempo da arte e 0 cultural. Este, 0 do dlzlvel,
que engendra a maquina capltallsta; aquele, 0 do poeta que segue
dizendo 0 indizivel. Para tal, 0 poeta tem os "olhos sem palpe
bras", retomando Blanchot ao Informar que para ser poeta, "no
debe dejar nada fuera de si, no prohlblrse a nlngun pensaml
ento"15. Neste sentldo e que entendemos 0 olhar desinteressado de
que fala Blanchot, para que todas as coisas tenham um aspecto
mais distante e de certo modo mals verdadelro, "pero tamblen es
la mirada del arte".16

"Como urna leoa gira
presa a propria labareda
(que rnals que as grades e grade
de sangue, suor e vertebras)
a nolte por toda a nolte
debateu-se contra a teia
de labaredas escuras
que as colsas, de nolte, atela."
(sern titUlo, poerna da capa do IIvro Sob a nolte ffslca)

Na obra de Clarice Lispector existe uma "poetlca da vlsao"
que apresenta urn conceito que tambem se manlfesta na poesla de
Carlito Azevedo, a do poder de descortinio. Um dos exemplos esta
no "enigmatico" Elle-Ella, presente em Onde estlveste de nolte,
que conduz os sequltos ao alto da montanha e, asslm, "outra"
noite, tudo 0 que estava domado pelo mundo do dla, IIbera-se. No
entanto, a "poetlca da visao" se evldencia, no sentldo que mals
apraz aqui, na obra Agua Viva.

"Eu te digo: estou tentando captar a quarta dlrnensAo do Instante-j~

que de tao fugldlo nAo e rnals porque agora tomou-se urn novo
instante- ja que tambem nAo e mais. cada colsa tern urn Instante-ja
em que ela e. Quero apossar-me do e da oolsa. Esses Instantes que

15 BLANCHOT, Op. cit., p. 142.
16 BLANCHOT, Op. cit., 141.
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decorrem no ar que resplro: em fegos de artlffclo eles empoc;am
mudos no espa~..."17

Este instante-ja se aproxima em Clarice ao instante da ex
trema incerteza da obra, 0 mesmo instante do olhar de Orfeu,
Iigelro e desejoso da Insplra~ao. Insplra~ao e desejo, aqul, estao
vlnculado pela ImpaclAncla que "debe ser el coraz6n de la profunda
paciencla, el rel8mpago pure que la espera infinita, el silencio, la
reserva de la paclencla, hacen surglr de su seno no s610 como la
chlspa que enclende la estrema tensl6n, sino como el punta bri
lIante que h8 eseapado de esta espera, el azar feliz de la despreo
cupacI6n".18

Reaparece, a idela de Inten~ao lucida como desejo visionario
do Instante em que "a roda da vertlgem" toea 0 ponto nao deter
mlnado e, por nao ser determlnado, "habitual", pode desencarri
Ihar a maquina, exlglndo uma certa descontlnuldade no tra~do da
folha de papel branCO"i como sugere no poema "Ao res do chao", a
ideia de escrever 0 poema desse nao-Iugar, desse u-topos, nessa
outra estera

"'A jdeja e nl!io ceder atentac;Ao
de escrever 0 poema desse nl!io

lugar, desse clrculo congelado
sem vasos comunlcantes, fechado

em sl, em sua pose, sua espera,
a Idela e alcanc;ar a outra esfera.

Nl!io aquela onde tudo f1ul tl!io lento,
nem a outra, comum no movlmento,

mas a ultima, a roda da vertlgem
(esteja ela no f1m ou na origem)

a Idela e per as duas ml!ios no centro
nervoso do dellrlo (aquele vento

na prac;a), para que a palavra ativa
congele a vida, enflm, mas a convjva,

mesmo ferlda de paralisia,
mobllldade f1xa, a poesla". (Parte III de "'Ao res do chl!io")

17 USPECTOR, AgUi Viva, p. 9.
18 BLANCHOT, Op. dt., p. 165.
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Olha. MIll p6lpeb....1
Nossa "tradlcao marginal", referindo-me aproducao poetica dos
anos 70, como produto fora do comerclo, uma producao poetlca
nao industrial, nao deixou de ser uma "Invencao romAntlca", no
sentido de ressaltar uma ideologla da "criacao livre e desinte
ressada", como assinalou italo Moriconi. "Acredltava-se que a vida
intensa, por 51 56, ja garantla automatlcamente uma personalidade
poetica".19 ColocacOes que, sem duvidas, sao pertinentes. Neste,
Interessa acentuar que 0 desconforto da postura antillteraria e
contracultural dos anos 70 nao se deu somente em tennos de
poder editorial. Lembramos 0 poeta marginal Luiz Olavo Fontes,

"Tenho vontade de ver
as colsas como realmente 580
mas 56 conslgo ver
atraves de meus olhas."

"Ceguelra", In: 26 Poetas Hoje.

Aflnnar que 0 mundo nlo e 56 0 que vemos, leva a pensar
que as coisas se mostram fecundas de um sentldo que a visao
"viciada" nao e capaz de alcancar, como nos mostra Maurice
Blanchot em EIEspacio Literarlo. 0 poeta nao despreza a i1umina
cao profana (Iembrando Walter Benjamim), aquela pr6pria aos
isentos da 16gica capitalista, a visao fecunda que desvenda aquilo
que comumente chamamos de realldade. Aquele ponto de excesso
que, acompanha a falta de vlsao comum, e 0 ponto Iimiar dos ex
tremos onde "10 Invisible es entonces 10 que no se puede dejar de
ver, 10 incesante que se hace ver. 1f2O

Confonne Fernanda Teixeira em sua dlssertacao sobre poe
sia marginal, no verso "mas 56 consigo ver/atraves de meus olhos"
do poema "Ceguelra", "0 '56' tamMm reflete a lucidez de quem
sabe que a forma como as colsas sao nao e a fonna como nossos
olhos a v~em".21 Este poema de Lulz Olavo Fontes pode ser lido em
sua aproximacao a poesia de Carlito Azevedo. A desrepressao da
Iinguagem do dia-a-dia, referlndo-me ao coloqulallsmo, a Iingua
gem solta e sem rigor da malorla dos poemas "marginais", aparece
em Cegueira, e supoe um outro espac;o que nao deixa de ser 0 do
excessoque e 0 da carencia extrema; isto e, 0 da falta de visao.
Em Sob B noite FisicB, 0 excesso de pensar a noite, e uma outra
noite, alnda que, sob a condic;ao de espac;os vazios que anunciam,
no entanto' a sua fecundidade. Portanto, e no espac;o da possibili-

19 MORICONI, Demal"Cllndo terrenos, al/nm/vanda notas (para uma hlstOrla recente no
BrasJl), p. 24.
20 BLANCHOT, Op. cit., p. 153.
21 TEIXEIRA, Um modo de Midas, p. 70.
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dade do imaginario, e porque nao erotico, que 0 poeta Carlito e
seduzldo a Invocar 0 "espetaculo da noite".

Se "0 mundo nao e s6 0 que vemos, 0 poeta marginal deixa
no ar a pergunta: como serlam as colsas como realmente sao."22 E
pelo "vies do tempo e da mem6ria, la no fundo escuro do po~,

reflexo e avesso da noltelf23
, que alnda e possivel a poesla?

No "concerto multicultural do planeta" a poesla ainda pre
tende ser ouvlda. De que forma? Sabemos que "a exist~ncla de
modelo toma possivel a forma~o de uma comunldade de leltores
daquele poema ou daquele poeta" 24, sao os "modelos pedag6gi
cos" que conduzem a outras Ielturas. Sabemos tambem que se "0
poema existe em estado de continua travessla para 0 Outro",
como enslnou Silviano Santiago, "a fonte de ouro dos dlas esgo
tou-se,1f25 para uma sociedade finissecular "cada vez mals centrada
na produtlvidade, na capltallzacao do tempo e na instrumentallza
cao do homem pela maquina tecnoI6gica... If26

, como esclarece Ana
Luiza Andrade. Sera possivel encontrarmos a poesla ou 0 seu si
lenclo no lugar onde "ao verso 0 ulvo empresta"?27 Ou na mem6rla
que "expande-se (ou reg ride?) do plano subjetlvo para 0 plano do
patrimonio cultural da humanldadelt28

, ever a poesia "alcancar a
roda da vertlgem"29, onde ela "anele ainda a alugada / e sexy
roupa fatua do poemalt3O?

Tudo certo como dol•• do" do dnco
Interessa pensar como a poesia dos anos 90 penetra neste

circulo de "transfigura~o slmb6Iica", em que a "dlsfun~o" da
poesla e mals Importante que suas possivels funcoes.Com aquela
se da 0 descarrilhar dos trilhos da maqulna, para um momento em
que muito da producao poetlca, como proposta de autentlcldade
experimental, esta ameacada, como sallenta Silviano santiago. Em
busca de uma resposta, encontramos multiplas perguntas. Uma
delas e: qual 0 metodo experimental poetico hoje, se nao ha duvl
das que, nos anos 90, 0 experimentallsmo e funclonal e nao mals
transgressor? Na maquina cultural cotldlana, 0 fio que entrelaca a
mem6ria ao esqueclmento, a visao a ceguelra e multo ~nue e
parece ser sem restos.

22 TEIXEIRA, Op. cit., p. 72.
23 SANTIAGO, op. cit., p. 1-2. SI/v1ano santiago dlz que par tal "vI.-, carUm Azedo
retoma atItudes de grandes mestres do modernlsmo como: M. Bande/ra, M. Mendes e
Joio Cabral de Melo Neto.
24 MORICONI, Op. cit., p. 17.
25 SANTIAGO, Op. cit., p. 1-2.
26 ANDRADE, Texto apresentado no curso "T6plcos EspecIals de Leltura-.
27 AZEVEDO, Sob 1I nolte ffslClI, p. 58.
28 SANTIAGO, Op. cft., p. 1-2.
29 AZEVEDO, Op. cit., p. 17.
30 AZEVEDO, Op. cit., p. 15.
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(Apague a luz agora
pols logo 0 sol vlra nos revelar

e ao jarro all, suspenso na parede
como se presldlsse alguma ordem

Inabalavel, ~ apenas toto
de jarro sob 0 vldro e a moldura,

e esta metatora, esta metaffslca,
apenas sono, 0 corpo quer dormir)."
"De uma foto", carllto Azevedo.

Neste momenta clrculam novos poetas que agradam (ou
tentam agradar) iI critica e, em meio a possivels "disfun~5es" da
poesia, encontramos Carlito Azevedo, em momenta "p6s
diluviano", apresentando a mem6ria como aquela que encolheu-se,
o que parece indicar uma disfun~o. Uma outra ainda e possivel
encontrar nos versos 13, 14, 15 e 16, do poema abaixo, agora a
disfun~ao provinda de eros, "do gozo, que lacera 0 tempo".

"Quando a chuva passou (quando assentou-se
a Id~la de dlluvlo) eo que ela trouxe,
a rnem6r1a encolheu-se como poc;a
de agua IImpa que em sl se empoc;a
e delxa de exlstlr, sutll velarne
na densa luz que se evapora a lamina
d'agua. Assentou-se 0 dlluvlo. 0 presente
investiu todo 0 espac;o lentamente:
cada curva de espac;o, cada canto
de curva, cada praia de amianto.
Assentou-se 0 dlluvlo. Sob 0 acosso
da quietude, que ~ toda um alvoroc;o
(tal como ~ lisa a pele onde se~
a supemcie aspera e lenhosa
do gozo, que lacera 0 tempo), a hora
retomou seu f1apo de demora."
"Ao res do ch8o"

Retomando a ideia de Silviano Santiago, do poema em esta
do de continua travessia para 0 Dutro, em que 0 critico se refere
ao poema enquanto texto aberto it leltura (desleltura) crlatlva,
podemos pensar que esta travessia do poema pode se efetuar em
outros sentidos. Ao considerarmos 0 Dutro como a cultura e 0

homem inserido nessa cultura, segundo Derrida, veriflcaremos que
"tanto donatario como donador - (res)guardaria, se sentiria vln
culado, obligado, se endeudaria segun la ley y el orden de 10 slm-
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b6lico, segun la forma de la circulacl6n31
, precisamente cuando las

condiciones del don, a saber, el olvldo, la Inaparlencla, la no-feno
melidad, la no percepci6n, la no guarda, se habrian cumplldo. "32

Entretanto, anteriormente Derrida esc/arece que "un don
no podria ser poslble, no puede haber don sino en el Instante en
que una fractura haya tenido lugar en el circulo: en el instante en
que toda circulacl6n haya sldo interrumpida y a condici6n de esse
instante."33 Vale, aqui, a pergunta do mesmo: "por que hay que
empezar por un poema cuando se habla de don? Y por que el don
parece ser siempre el don del poema, como dice Mal/anne?""

Talvez porque ha no poema um movimento demasiada
mente forte ate 0 espaco onde a verdade falta, onde 0 poeta,
como ensina Blanchot, nlo e um disclpulo sem substincia, e nem
a inspiracao e um mero estalo, ao contrario, "se dice que es magi
ca, que actua instantaneamente, sin el largo desenvolverse del
tiempo, sin intennedlario.1r35 Mas, lembrando 0 ponto extrema em
que a arte e capaz de atlngir Euridlce, e pelo olhar de Orfeu que 0
imaginarlo, mitol6glco e pulslonai, abdicou de um possivel contra
dom para ser 0 lugar de um acontecimento de dom, que restabele
ce 0 equilibrio simb6lico e desestabiliza a maquina mercadol6glca.
Epelo excesso de vislo do que nlo se deixa ver atraves da luz
solar que se cumprem as condlcoes de dom, como a Inapar~ncla, a
nao fenomenalidade, 0 esqueclmento. Estas condlcoes 530 recu
peradas pelo poeta. E, diriamos mals, e dentro de uma economia
barroca que 0 cumprimento destas condicoes aparecem.

Lembramos de Gal Costa "Fa-Tal", que posslvelmente che
gou aos ouvldos de Luiz Olavo Fontes e tantos outros poetas da
decada de 70: "Tudo certo como dols e dols sao cinco", segue a
licao ate hoje. Mals do que um problema matematico ou um re
sultado matematico impossivel, como analisou Femanda Teixeira
com base em e.e. cummings, e uma opera~o que Imp6e 0 ex
cesso 1. Esse excesso, alem de "intervalo '1' entre 0 resultado
'real' e 0 'verdadeiro"'36, e um exerdclo de opera~o imaginaria.
Tal exercicio e necessariamente erotico, e ele, por si 56, nlo tem
fun~ao pragmatica, pois, seu resultado e imprevisivel, podendo ser
2x2=5; 2x2=6; 2x2=n. "Nova afec,ao" que, segundo Leibniz, e 0
objeto da matematica barroca no sentido de dobra, da pot!ncia do
"intruso 1", ou da "variavel n". Sao os excessos.

31 Este sentido de drcul~ eencontrado em Lacan, como reaproprl~o do dam com
a drvlda.
32 DERRIDA, I.JJ monede fe/56, p. 24.
33 DERRIDA, Op. dt., p. 19.
34 DERRIDA, Op. cit., p. 47.
35 BLANCHOT, Op. cit., p. 172.
36 TEIXEIRA, Op. cit., p. 72.
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Para que tudo acabe em "festa", trazemos Roger Caillols
em Teorla de la fiesta, dlzendo que 0 excesso e um remedlo contra
o desgaste. Quanto a Carlito Azevedo, poeta que alnda tem multo
a dlzer, compartllhamos com a atltude de Silviano Santiago ao
eleger a "autentlcldade de sua voz poetlca"37que "vem do fato de
ser 'Destroco do lntelecto, sem ser festa/Da 10ucura"'385, esta tao
em voga no final deste mil~nlo.

Alem do mals, buscamos na producao contempor§nea os
elementos que nos posslblllte comentar sobre a poesla como um
campo de produClio que exclui, ou nao, qualquer referencia ade
mandas externas, por ser um dos fatores que levara a refietir se a
poesla hoje e ou nlio produzlda sem expeetativas com a critlca,
entendlda esta, como um espaco, tambem, aberto ao mercado. No
pretacio do Ilvro A No,io de Despesa - A parte maldita, George
Bataille, referindo-se a sua obra, dlz: "Hoje 0 Iivro esta ai. Mas um
Iivro nada e se nlio esta 'situado', se a critica nao determlnou 0
lugar que Ihe cabe no movimento comum dos pensamentos"40.

37 SANTIAGO, Op. cit., p. 1-2.
38 SANTIAGO, Op. clt.,p. 1-2.
39 SANTIAGO, Op. clt.,p. 1-2.
40 BATAILLE, p. 49-50.
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