
~ - NYlItade Iltioratura - n·32
UFSC - Dba de Santa Calufna, jan.-juLl996; p.133-138
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Declinio? Em reJa~o a qu~? Nlo se diz deelfnio sean uma ponta de
nostalgia. AI~ dos horizontes que circunscrevem 0 presente, ·80nha-se

com urn mundo melhor. 0 deelfnio remea 0 passado com tra,.01 de beleza
aos olhos de atores carentes, abandonados, tornados de saudade. A penUria
presente robustece ~pocas que, redimidas das contingendas correne, lu
zem plenas. Sio pJatonizantes os decadentistas. Socorrem-se da mem6ria,
propensa a reabilitar 0 distante, para buscaJ.: em outro lugar 0 que 0 agora.
neeessariamente inconcluso, nega. 0 mesmo denodo que dignifica 0 que j6
foi projetado embelezado para 0 que hA de vir. Assim se erigemmelas que
d~m sentido aos que concorrem, embora na~ em que valores ruem
faitem colunas que sustentem ediftcios a serem. reconstrutdos.

Falar em deelfnio soa a Spengler. Edele a Deauihlei4 do Ocidente, obra
que tanto aJarde provocou entre castigados pelasagruras da primeira
Grande Guerra. Bastou idealizar a arte greco-romana,. como desde a rena&

cen..a habitualmente se fez, para ver nos movimentos de vanguarda 0 Ul
timo estagio da dissolu"ao de formas cJassicas. 0 radodnio ae aliceri;ava
no crescimento e no desgaste seguido de morte, observ6veis em organis
mas vivos. Vista assim. a decad~ adquiria for,.a de lei.

o grande conflito que sacudiu as primeiras dkadas da presente centd~

ria marca efetivamente 0 lim de uma~, como se supOs? Essa ~ a du
vida. 0 olhar retrospectivo assinala tend~ que nio sio interrompidas
pe10 choque das ~Oes. 0 sentimento nacional desencadeedo pelos ex&
citos de Napoleio se aprofunda, chegando a radicaliza~ absurdas ao se
afirmar a superioridade de uma na.;;io, de uma rll'i& sobre .. demais. A
indUstria parecia contentar-se ema~ inventos precedentes: a via
..lio f&rea, a navega..loa~ e naval, 0 transporte rodovi6rio, a te1ofonia, a
radiodifusio. Nada impede que se considere continua.;;io da primeira l
segunda Guerra Mundial, prolongada peJa opos~o Oriente/Ocidente. A
estetica de vanguarda, tida no Leste europeu como decadentista, 56 venceu
as Ultimas resist@ncias com a queda do muro de Berlim.

Buscamos no !Mku.lo xvm .. origens da unidade que se fecha agora.
Esqueeidos rigores de calendano, acompanhamOl entre a revolu,.io fran
cesa e transforma~ presentes as palpita,.6es de urn aion (~dade que se
abre e se feeha) urn seculum, 0 cicIo chamado modernidade,~ alvore
cida na Idade ~ia: 0 pensamento de Ockam. a pintura de Bosch. a prosa
de Boccaccio, a poesia de Dante. A inquieta.;;io desses iniciadores, vencidas



rea~<Ses racionaIizantes, continua na ~ica maneirista de CamOes, nas d~
propo~Oes de Miguel Angelo, na deliberada desordem da prosa de
Friedrich von Schlegel Se queremos ver nas vanguardas do skulo XX 0

apogeu da modernidade, convertemos em progresso 0 que se apontou
como sinal de decad~cia.Mude-se a 6tica, alteram-se os conceitos.

Em vez de insistir em dec1fnio, conceito atrelado a no~Oes essencialis
tas, nio seria proficuo pensar em simulacros, eventos distanciados da reIa
~o modelo/c6pia, ~apar@ncia?Os simulacros entram no jogo dos
significantes, originlirio de signifi~.

Acompmlwnos 0 jogo doe simulacros no Catatau de Leminski desde a
~o do narrador, ReM DescarIes, ficcionalmente trazido por Nassau ao
Nordeste bruileiro. 0 texto reveJa. ced.o que Descartes, 0 pensador do CD

gito, ~ um de muitos eus. Eu ~ taJnb&n 0 olho que v~ Descartes, e 0 con
testa. Acimll de todos os eus e de tod06 os eventos esbi 0 sujeito universal
que abarca tudo e todos: "Estou com P~es, fluo com HerAclito,
transcendo com PIafio, gozo como Epicuro, privo-me estoicamente, du
vido com Pirro e ereio em Tertulimo, porque ~ mais absurdo. Lantema a
mAo, bati Aporta dos volumes mendigando-1hes 0 sensa" (p.28).

o narrador obedece A~ crono16gica com uma 56 exc~,

TertuIiano, te6logo crisfio, posterior a Di6genes, 0 homem da lantema,
embora a cronologia nio seja importante. 0 eu-narrador aglutina 0 incon
ciliavel. Como harmonizar a metaftsica pJatflnica com 0 estoicismo que se
prende ao presente. 0 mundo dos eventos? Como admitir simultaneamente
um te6logo que~ em Deus predsamente por ser absurda a ~ e 0 conjunto
da filosofia grega~ na razio? Mas nio se trata de conciliar. Trata
se de redimir opostos.Na hist6ria do pensamento os eventos anteced.em 0

trabaIho da concilia~. Preterida a evolu~io, emerge uma unidade que
abarca 0 que acontece. No tecido verbal de Leminski catecismo e ceticismo,
idoIatria e iconoclastia, ecletismo e t'ana.tismo convivem.

Catlltau desconecta deliberadamente sintagmas. De uma frase a outra,
salta 80bre abismos. Palavras e £rases surpreendem como tamandtWi e
plantas carnfvoras. Os anexins sio sisteInaticamente desarticulados por
que, concentrando sabedoria m.ilenar, fornecem fundamento aos que, can
sados de pensar, se apoiam neles no desafio das decisOes. Catlltau 80Iapa
fundamentos &em oferecer outros. Escancara abismos. A leituraav~ de
qued.a em queda. Rompidos os nexos, emerge a paisagem ca6tica da esqui
zohenia. A America selvagem simbolim a esfera rebelde a esfo~os de or-
dena~. .

Nem 888im 0 texto se dissolve no incontroUvel. Contesta-se 0 exclusi
vismo do cosmo cartesiano que funcionava como um rel6gio e que se en
quadrava nas rigorosas categoriu do espirito. Bastavam alguns principios
abstratos pera ordenar 0 caOs.

Catatau Iembra 0 mundo que se origina de uma explosio e se expande
em gaIaxias cujos nUc1eos se propagam em Circul08 conc~tricos,inumer6-
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veis. Troca de letras, confusio de paIavras nio 810 mais que um bater de
asas que, agitando-se 0 vento, paden gerar tempestades. Em Catatau tor
velinhos arrastam palavras e frases. Quer-se acompanhar 0 movimento
sem a14-lo a estruturas mentais. Some 0 temor ao caos. Ao lado da razio, a
adesio ao desorganizado. A mundo natural teve sempre comportamento
ca6tico, resistente aos rigores do c4lculo, embora 010 se comporte aleatori
amente. Seme~s se repelelIl em 6reas distantes. Sob a desordem. a
ordem. H6. balizas. Recapitulemos algumas: eu, anexim, pensar, P&sia,
flecha, Zenio, Occam, Descartes, latin\, canto, Ulisses, Roma... 0 texto se
aglutina em torno de nucleos, expande-se em constela~,em galbias. Se
partimos do nUcleo comer; teremos: a terra come os olhos, 0 urubu come os
oIhos, 0 tupinambA come os pensadores, plantas comem came, 0 bicho
come os livros, a preguiQl Ilio come... Se elegermos 0 nu.eleo flecha, enve
redamos para: Sebastiio flechado pelas duvidas, a flecha de Zenio, as fie
chas persas, flecha se atira em movimento, a flecha da mem6ria, a flecha no
calcanhar de AquiIes, 0 certame dos flecheiros... Queda nos leva Aqueda
da torre de Babel, Aqueda de Troia. Aqueda de Olinda, Aqueda da pedra. A
queda da alma. 0 bicho preguiQl ecoa no descanso do Criador, na in&cia e
na recuperal;io da energia. A imagem de Narciso se v@ refletida em fontes,
em espelhos, em mUcaras, nos ecos e nas rimas disseminadas pelo texto. E
cada uma dessas linhas se entrecruza para gerar novos roteiros.

E0 movimento dos fractais, reproduzidos em muitos lugares e escaIas.
o caos ~ concebfvel? 0 caos, freqilentado por matemAticos e ffsicos, deixou
de ser regiio temida a ameaQlf a ordem. 0 saber flutuante aIijou a rigidez
geom~trica. A reac;io de Descartes ante plantas e animais ex6ticos lembra
o habitante da estrela Strio ao chegar ATerra no Micrumegas de Voltaire: os
regatos nio correm em linha rem. os charcos 010 810 redondos nem qua
drados nem ovais. Leminski substitui a linearidade par sistemas complexos
em que pequenas altera~l5es podem provocar alteraf;l5es profundas. As
reitera~l5es010 810 constantes nem peri6dicas. Previsfvel ~ 0 ponto, ins14
vel ~ 0 rumo das id~. A sucesslo imprevisfvel de unidades autbnomas
reflete um universo que Ilio obedece a leis rigorosas.

Os concretistas discutiam nos anos cinqilenta a preval~ do poema
curto sobre 0 poema longo. Diziam que os textos longos se fragmentam em
pequenas unidades. Leminski classifica 0 Oltatau como "um romance
id~ia". E pouco. Catatau ~ um texto transgressivo. Escancara na pnitica a
fragmenta~ao textual. As pequenas unidades acolhem muitos ~s: 0

aforismo, 0 poema lfrico, 0 anexim, a pambola, 0 ensaio, a epo~ a tra
gedia... Catatau une os contnirios, 0 diminuto e 0 extenso, a imobiIidade e
o movimento, a articu1a~ao e 0 fragmento, e economia e 0 pleonasmo. As
pequenas unidades justapostas, Ilio-sujeitas A sucesslo temporal, confir
nuun 0 raciocinio de que a trajet6ria da flecha ~ feita de uma seqilfncia de
momentos es14ticos. AquiIes 010 atingini a tartaruga porque a totalidade
resumida em cada um dos momentos 010 acena ,como meta. Sucesslo tem-
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pora! e deslocamento abolidos, torM-lie pJaustvel inverter a re1al;io causa e
efeito e convocar a coexis~ de oposi~Oes excludentes: 0 passado e 0

futuro, 0 agora e a v&pera, 0 mais e 0 menos, 0 ativo e 0 pusivo. Sentido
ni.o h6 porque ni.o h6 para onde ir, nio hA 0 que expJicar: "Penso muita.
coisa junto, pen80 tudo de uma vez, lie nio tomar medidas" (p.l98).

No universo louco, perecem os nex08 exigidos pela 16gica aristote1ica.
Como a nanativa j4 nio pode ser distribuida em prindpio.meio.fim,. Iivro
ni.o h6. HA uma avalanche de frases que v@m e lie consomem caoticamente.
Os momentos de lucidez que pontilham 0 texto entram na sarabmda da
loucura. No instantAneo em que a eternidade lie concentra reside a paz.

A vontade de reelizar 0 enlace de pensamento e rea1idade impera
desde P~des.Ce1ebradas as nUpcias, 08 nomes cienUficos nio fariam
mais do que desvendar as mensagens inscritas nas coisas. Leminski as Ii
berta dessa subo~.Como garantir a uniio lie a linguagem dos sA
bios lie distribui em muitas Ifnguas? A desinte~ frustra 08 sonhos
imperia1istas dos construtores da torre de Babel

Dizer esteve milenarmente Iigado ailumina~o, ao desvendamento da
verdade. Recusadoo~entoe a pelavra como instrumentos de inves
tiga~o, a verdade sorri na festa que acontece em dan~ e canto. Nio ha
vendoreservas ocultas a reveJar, restam os alegres movimentos da superf1
cle. As m6scaras encontram na festa 0 lupr que lhes conv@m. Como na
festa ningu&n indaga 0 que esbi alen. elas esplendem no que slo, superfi
cies alegres, m6veiB, mUltiplas. Visibilidade igual pleiteia a substAncia ver
bal; sons lie entrela~ e desfilamao som do canto: "Sabe 0 que pensei?
Sei. Vai tentar 0 que ni.o consigo? Sigo. Garanto e nio nego? &0".

Transformar a expressio popular "cafund6s do Judas" em "xafundas
do Jud6" tem sentido s61udico. Dizem-lie express6es com 0 sabor mligico
que Ihes confereql asc~ Elididos nexos 16gicos, 0 ritmo lie encarrega
das concatena¢es. A~ a guerra, rejeitada como processo de submissio e
de competi¢o, ~ evocada como festa na palavrajestilguetTtL Verdade ~ vi
slo, apar@nci8, movimento, som. Sala de festa. Catiltau promove 0 congra
~ento universal de todos 08 ena, de todas as oposil;6es sem recusar a
~, de todos os sonhos &en\ recusar os metafisicos. No universo con
cebido como festa. a~ os pensamentos sao admitidos na confratemiza~.

"Depois da festa, os pensamentos cantam" (p.73). Des-hierarquizadas as
id~, entre pensar e cheirar nio h6~ em ambos os atos 0 mundo
acontece. "Galo briga por £ana. ni.o por lama." Esbi at a renova~da epo
~: a ~o pela a~o, a ac;io &em objetivo, desvmculada do desejo de me
dir fo~, de superar 0 adversArio, de conquistar a imortalidade. A a~o

que nasce lie extingue como todos 08 acontecimentos. Nio hA nenhuma
razio para excluir da festa a morte. Sendo expressio da natureza, ela nio
tem nada de apavorarante. Foram os homens que a pintaram de cores~
Cas. "Morrer seria uma festa mas eles apagam a luz" (p.74).
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o Oltatau inscreve-ee num modo contemporAneo de ver as coisas que
lembra preocupa¢eB esl6icas, hostis ao eseencialiamo pJat6nico, fundado
em modelos mos de que asa~ ..weis nio 8io mais que c6piu
inconsistentes como as sombras. Zenia, 0 fundador do estoicismo, lUSteR

tava que a natureza nio distingue plantas de animais, que 0 tim supremo
do homem ~ viver de acordo com a natureza e nio de acordo com prind~

pios escondidos em elevados lugares celeates. Perguntado, por ocasiio de
um banquete, por que se mantinha silencioso, ele anunciou a preset'l;a de
alguen que sabia calar. 0 sil!ncio do fiI6sofo explica-Ihe 0 pendor pela
expressio condsa. Sustentando a materiaJidade du peJavru, afil'mava
Crisipo que um carro pusa pela boca dos que pronunciam eua peJavra.
Cultor de paradoxos, costumava~ usim: reveJar miA6rio8 a nAo
iniciados ~ cometer impiedade. 0 hierofante 0 faz, logo comete impiedade.
o exemplo, ao afirmar a coexist@ncia da impiedade e da piedade, constata
a coexistmcia de eventos complexos.

Recordemos 0 mito da cavema. Escravos encerrad08 numa cavema
nio conheciam outre. reeJidade al&n das sombras que se moviam projeIa~

das sobre a rocha. Um deles Ie 1iberta. Descobre 0 sol e 08 corpoa que ori~

ginam as sombras. lluminado, retoma a08 compenheiros pua lhes anun
dar a verdade. Os prisioneiros irritados com a insol~ daquele que pre
tendia instrui-Io, a8arram~no e 0 matam.

Fiel a PJatilo, 0 Ocidente recriminou por S4kulos a obs~o dos ha~

bitantes da cavema. Vivemos numa~ em que solid6rios com os escra~

vos abollam 0 assassmato. A luz ~ intransigente. As f:levas to1eram tIldo,
ate mesmo a luz.

Retomemos 0 caminho, refletindo em tr@s momentos cia ute: a arte do
livro, a arte do gtnio e a arte do simulaao.

A arte do livro nos remete aos gregos, teorizadores do livro, se consi~

deramos livro 0 que tem prindpio, meio e fim" atributos que Arist6te1es
exige da obra liter4ria. Aarte do livro compreende a IdadeM~ orlen
tada pelo grande Livro, 0 Livro Sagrado, cujos limites sio a~o e a ex~

~io do mundo, Livro que sustenta todos os livros, Uvro que degracla os
demais a comentArio.

Na ~poca em que 0 fundamento do universo se despersonaIiza em
abstratas leis universais, surge 0 gtnio como sucessor do Crlador pessoaL
A ~os, investidos de qualidades sobrenaturais, abibui~seagora a cria~
de livros. Tomados de respeito sagrado, leitores e criticos tre.tam 0 livro
como objeto de dev~io, a que nio se esbi autorizado acrescentar nada.
Alterar uma 56 virgula j6 seria inconer em sacril~o.Autores geniais, he
r6is fundadores, fixam a mentalidade de povos, fundam IUlf;&!s. A 1itera~

tura sustenta projetos polfticos. Govemantes se valem do poder cia pa1avra
e 0 temem. A intransi~ia da censura homenageia 0 poder da produ~o
literi.ria.
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A cena que os~s deixaram vazia demanda reflexio. A espantosa
pro~d. produ~liter6ria e auniv~o dos hAbitos de leitura
soJaperam os mecanismos de controle. A·perda da autoridade sobre a arte
e a efic6cia da arte Be diatiftpem. POl que a arte ni~tutelada seria inefi
caz.? Em IUgal da obra eficaz., porque prestigiada pela genialidade do autor,
textos Be tocam. Be fecundam. proliferam. Emerge a prod~io dessacrali
zada, tim do eu substartciaJ, cariesiano. Entramos na orquestra de textos e
de lfnguas. Por que ver eata~ com melancolia. Be ela desencadeia pos
sibilidades novas? A melancolia floresceu na~ em que Be media este
mundo com padrOes etemos. Aspinr .. pos~o de protagonista exprim.e
luto pela motte do gtnio. Ora, 0 crep1\aculo do~ favorece a generaliza
~o do .to criador. Babel nio ~ mal~o,~ possibilidade nova. A biblioteca
borgiana ~ noAa experiencia de cada dia. Nucemos nela, nela vivemoS,
deJa 1'10 hA como escapar.

Em opos~oAconcepc;io do modelo e da c6pia, do ideal e da queda ~

oportuno pens81' no devil' iIimitado, a sucessio de significantes ou de si
mucros. Na~ dos simuJacros, as coisas sio como aparecem. A efe..
meridade favorece 0 movimento, a renov~ continua. Para a arte do si
mulacro nio hA lugar prMlegiado, ela acontece em tod08 os Iugares. A
ute derruba as plI'edea que a confinavam. 0 teatro sai do palco e toma a
rua. 0 cinema abandona as salas de~ e entra nos lares. 0 livro
vence a capa e Be enreda na rede mundial de computadores. 0 processo de
remissOes inumemveis inventado no Ulisses de Joyce genera1izou-Be. 0 que
na dada de vinte foi inv~ revoluciorWia tornou-se lugar comum. A
eate~o nio Be detm\ nas fronteiru da~.

De cultura somos obrigados a falar no plural Global ~ uma das formas
de cultura que Be nivela As precedentes, a geom~ca, a estrutural, a lin
gWstica, a semi6tica, a historicism... As~ comportam-se como epis
ternes. A nossa ~ a da trarwgressio de Iimites no ciendu, nas artes, na
filosof:la. no reJa~sociais. Tudo Be move. 0 fluxo de significantes requer
decis6esrespons6veis, acelera suces8lo sem limite&. Tirada a moldura, ar
rancada a capa. entramos na produ~o generalizada. Ato livre nio tern
modelo e Be propaga aIm do previsfveL F~o da erftica ~ diagnosticar,
estabelecer diferen~,averiguar operacionalidade.
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