
63 

Stephane Mallarme, Paul Valery: 
um pensamento abstrato 1 

1 Publicado originalmente 
com 0 titulo "Stephane 
Mallarme, Paul Valery: 
une pensee abstraite" 
(BOURJEA, 1999, p. 307-
321). 
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Aguinaldo Jose Gonqalves 

Resmno 

o ensaio se propiie a dar continuidade a uma 
reflexao te6rica sobre 0 conceito de modula~ao 
no trabalho de arte, tendo a poesia como elemen
to condutor. 0 titulo do texto, "5Uphane 
Mallarme, Paul Valery: um pensmento abstra
to" se justifica por dois motivos. Primeiramente 
porque as dais poetas franceses atuam como es
colhas 'jundamentais para a realizaqiio daquilo 
que se desenvolve ao longo do trabalho; em se
gundo lugar, porque 0 conceito de modulaqiio estti 
intimamente ligado ao que Valery denomina de 
"pensamento abstrato" num importante ensaio 
publicado em Variete. 

Palavras-chave: modulaqiio, poesia, Mallarme, 
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Este ensaio se prop5e a dar contiuidade a tuna re£lexao teorica sobre 
tuna questao esh§tica de nossa predile~ao crftica: alguns fundamentos do 
processo de modulafi'io como recurso Ultimo dainstancia criadora. Dada a 
natureza do ass unto, entendemos que esta sera apenas mais tuna etapa da 
discussao, urna vez que outras ja foram realizadas em ensaios anteriores e so 
fizeram por agtl~ar os pontos de maior interesse. 

A dimensao signica do espa~o inventivo, quando em alto grau de 
eficacia, representa urn singular resultado de supera~ao tematica, por meio 
do fen6meno de transubstancializa~ao daimagem, que mesmo instaurada 
imagem, pode ainda conduzir cargas de elementos simbolicos. 

A escolha de Stephane Mallarme e Paul Valery como fontes poeticas 
para estas re£lex5es se deve ao proprio fen6meno que os dois artistas 
representam para a poesiamundial e, especificamente, para 0 movimento 
simbolista frances a que pertenceram. 

Apesar de se tratar, nurna primeira instancia, de urna re£lexao que tem 
na poesia seu eixo central, ao pensar sobre esses dois grandes artistas, toma
se impossivel nao pensarmos nos demais sistemas artisticos. Seja sobre a 
poesia ou sobre os demais sistemas, tratar da questao da modulafiiorequer 
tuna acentuada precau~ao no usa das palavras. Entretanto, esse fen6meno 
possui seu lado essencial: cada palavra utilizada, penso em Valery, possui 0 

peso de tuna ancora, nao nos deixando passar rapidamente sobre ela. E 
importante encontrar ern cada palavra 0 desenho do nosso pensamento para 
que seja possivel tentar encontrar 0 sentido essencial. Em cada gesto mental, 
podemos encontrar a forma, 0 carninho que constroi 0 que conforma meu 
modo de ver oude entender tuna especie de pensamento puro, como diria 
Valery, ou de moduiafi'io, a proposito da formula~ao de Mallarme. De inicio, 
vejo duasformas que seconjugam perfeitamente em toruo damesmaideia: a 
expressao maxima da concep~ao de abstra~ao em arte e a expressao maxima 
da exposi~ao dessa concep<;ao. Para Valery, "a un certain iige, on finit par 
regarder sa vie comme la vie d'un autre. On considere Ie dessin qu' elle forme 
dans Ie temps passe comme l' un des dessins possibles qui auraient pu etre 
traces par Ie meme individu." (VALERY, 1946, p. 7) 0 mesmo individuo, 
nessas circunstancias e outro eu. E, portanto, urna entre urna infinidade de 
outras vidas porque eu sou hoje como se renascesse de tun outro eu. Pois 
bem, nesse renascimento, sinto a necessidade de mostrar algumas opera~5es 
do espirito que determinam a conjun~ao desses dois poetas e pensadores. 
Escolhi a poesia pura como 0 carninho que mostra a abertura para outras 
possibilidades, para outras formas de expressao. Assim, escolher tun tema 
que conduza a rela~ao entre Mallarme e Valery consiste emre£letir sobre urna 
convergencia de sistemas que desenhe a configura~ao de uma mesma 
substancia. A poesia, que e pensamento abstrato, pensamento por imagens, 
construido por palavras, signo verbal por excelencia, consiste no objeto de 
a<;ao de suas inven~5es, mas sellS pensamentos criadores sao enla~ados por 
outros sistemas, por outras formas de arte como a pintura, a arquitetura, a 
dan~a, a mUsica, a escultura. Existe tun ponto essencial que retffie os varios 
elementos distintivos das artes e este ponto nao pode ser nomeado. E e por 
este ponto que se conduzem os pensamentos desses dois grandes artistas. 0 
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caminho de Mallarme se abriu pelas veredas do Sirnbolismo que superou, 
aprofundando-se nosmecanismos de composi~ao. Nesse aprofundarnento 
descobriu as intimas rela~oes entre a palavra poetica e a £rase musical. Esta 
condi~ao lhe perrnitiu construir urn sistema Unico das artes que lhe conferiu 
a possibilidade de pensar sobre 0 objeto de arte corn os mecanismos 
composicionais baseados na consciencia do signo, entendido como a base 
conceitual para a qual}odas as formas de inven~ao se reportarn e, ao mesmo 
tempo, dela ernanarn. Enecessano estabelecer a di£eren~a entre poesia e poesia 
para quese compreenda aforrnula~ao de MaIlarrne. Para isso, valer-me-ei de 
algumas considera~6es de Valery, presentes emSouvenir Paetiques,conferencia 
proferida em Bruxelas, no dia 9 de janeiro de 1942 e anotada por urn ouvinte: 
"Si vous vous pretez a les observer, - cela nous servira au cours de ces 
explications farniIieres que vous donne, -ce terrne de poesie a deux sens; un 
sens vague et derive etunsens precis et originel. Au sens vague, Ie motpoesie 
signifie apres tout: sensibilite, et quand on dit qu' une chose est poetique, cela 
veut dire qu' elle irnpressionne notre sensibilite, et la dispose suivant un 
certainsens que je vais essayer de definir. D' autre part, il y a un art special, 
une fabrication qui s' apelle la po~sie. Les sens originel de poesie s' apelle: 
fabrication des poemes."(V ALERY, 1946, p. 11).0 modo como Valery 
estabelece a di£eren~a e a forma como aplica a palavrafabrication para mostrar 
o sentido da arte especial da poesia consiste na forrnula¢o de seu pensarnento 
distintivo entre irnpressao, sentirnento epoesia. A concep~ao de Valery 
corresponde a deMaIlarmeaopensarsobreinven~aoartitica.MaIlarme 
reduziu, por abstra~ao e eleva~ao, a condi~ao de sua arte emrealiza¢onurna 
prirneira instancia;coniposi¢o nurna segunda; mas e nurna terceira instancia 
que se da 0 grande passo da inven~ao: modulatian. 

Os procedirnentos deterrninantes da obra de arte (e nesse sentido nao 
fazemos distin~ao entre os varios sistemas) devem obrigatoriarnente passar 
pelo processo demodula<;ao. Evidentemente,isso nao significa que as obras 
quetendemamodula~aomasnaoconseguematingirpontoselevadosdesse 
procedirnento,nao sejarn obras de arte. 0 que devemos compreender e que 
existem infinidades de passos ou de etapas que ocorrem a partir dainstancia 
ern que podemos deterrninar a predorninancia da fun<;ao poetica ou fun<;ao 
esh,;tica no trabalho de constru<;ao artistica. Mallarme desenvolveu todo 0 

seu trabalho nao apenas consciente desse processo, mas tentando conduzir 
cada vez rnais suas reflex6es na dire<;ao do que denorninava modula~ao. Dai 
ser bastantecompreensivel a confluencia de artistas para 0 seu pensarnento. 
Se urn dos mais brilhantes ensaios de Paul Valery denornina-se "Poesie et 
pensee abstraite" (VALERY, 1942), mostrando 0 caminho de concretiza~ao 
do que se poderia dizer construtivismo das palavras, essa no<;ao de 
pensarnento abstrato foi a obsessao reflexiva de MaIlarrne e pOI isso, mesmo 
sendo 0 signo verbal 0 meio de seu trabalho inventivo, 0 carninho empreendido 
pelo poeta passou a valer para todos os sistemas artisticos. Ern Mallarme 
ocorre a metamorfose (ou a metaforiza<;ao) da palavra ern estado bruto, e por 
isso emblematico, ern palavra essencial (a da poesia). Ela irnpoe-se, mas 
nada irnpoe "Selonmoi jaillittard une condition vraie ou la possibilite, de 
s' exprirner non seulement, rnais de se moduler, a son gre." Assirn se coloca 0 
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poeta no ensaio Variation surUI1 sujet. (MALLARME, 1945, p. 363). Como 
tambem ocorre com 0 pensamento e com a produ~ao do grande pintor seu 
contemporaneo, Paul Cezanne, mais que realizar, e necessario modular, mas 
agora no campo da palavra, sfmbolo lexicalizado, pleno de semantiza~ao 
convencional, alem daquela conven~ao que lhe e propria, semantiza~ao 
atribufda pela conven~ao da memoria, do habito, dos valores enquanto fontes 
de costumes. Enessalinha estaa propria tradi~ao literaria,suas cristaliza~6es, 
suas pseudo-rupturas, que acabam por cristalizar 0 sublimado. Tendo essa 
consciencia, da mesma maneira que ocorreu com 0 pintor, Mallarme vai 
construir a sua obra poetica atraves de urn processo de desrealiza~ao em que 
permanentemente se trava urn conflito interno entre a busca do novo e a 
obsessiva resistencia dos resfduos formais, tematicos e culturais que 
impossibilitam 0 seu mergulho final no abismo, que, creio, teria como 
resultado a total brancura da folha ou a ausencia de sua palavra poetica. 
Para que esta se fizesse presente, houve urn exercfcio intenso do poeta, que 0 

faz recuperar a antiga questao do seumaterial proprio: 0 signo lingiiistico, 
marcam<ixima da convencionalidade, determinante danomea~ao das coisas 
e dos seres; especie de registro sem 0 qual nao conseguimos nos imaginar 
existindo. E a aparente independencia das palavras, como se tivessem surgido 
do nada que lhes confere esse poder de nomea~ao enquanto instancia sfgnica. 
Como diria Carlos Drummond de Andrade, "Onome ebemmais que onome: 
o alem-da-misa, / coisa livre de coisa, circulando. / E a terra, palavra e,spacial, 
tatuada de sonhos / calculos." (DRUMMOND, 1977, p. 325). E este 0 

movimento. A circula~ao eterna das formas germinadas urna das outras, ou 
de simesmas, bailando em torno de uma esfera sem contorno explfcito, 
demarcado, e que e bemmaior"que 0 mundo. Mundo nomeado, mas de 
nomea~ao infinita. Desse paradoxo, 0 alem-da-coisa, que so pode ser 
apreendido quando 0 nome circula alem de sua emblernatiza¢o e se confronta 
com outrosnomes, e, dai, a descoberta do inominavel. Esse passeio cosmico 
das palavras (coisalivre de coisa, circulando) representa a "consciencia 
maior" perseguida por todos os tempos, muitas vezes vislurnbrada, mas nao 
assumida enquanto verdade. A palavra poetica, em verdade, consiste na 
"palavra" sem princfpio nem fun, enquanto potencialidade de mobilizar os 
estigrnas do semblante do mundo. 56 assim ela revitaliza e recupera a propria 
coisa justamente por se aproximar dela como sopro e como movimento. 

Epor esse exercfcio,isto e,pelabusca do movimento circular dos nomes 
que os livra das coisas para recuperar a essencia mesma das proprias coisas 
que a poesia e a poesia. E por isso coisa. Entretanto, fazendo-se espa~o 
contenedor do movimento, ela provoca urna especie de tangencia entre 0 

semblante de cadahomem e 0 seu proprio semblante, dill a mobilidade plural. 
Saindo dessa esfera do poetico, passo a refletir a mesma questao sob 0 

ponto de vista dalinguagem. Pelo proprio fundamento que norteia este estudo, 
e necessario que isso sejarealizado. Valho-me, desse modo, das palavras de 
Rene Wellek e A. Warren, ditas na ciassica Teoria da Literatura, que parecem 
vir ao encontro dos pontos fundamentais dessa trajetoria de ideias: 

o "meio" de expressao especifico de uma obra de arte (termo que 
e uma infeliz peti,ao de principio) nao e meramente um obsta-
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culo tecnico que tern de ser transposto pelo artista para expri
mir a sua personalidade, mas tambem urn fator pre-formado 
pela tradi,ao, e que tern urn poderoso carater deterrninante, 
enformador e modificador dos processos e da expressao do ar
tista individual. 0 artista naD concebe ern termos rnentais ge
rais, mas sim em func;ao do elemento material concreto: e 0 con
creto meio por que se exprime tern a sua pr6pria hist6ria, amiu
de rnuito diferente da de qualquer outro meio de expressao 
(WELLEK; WARREN, 1962, p. 162). 

Na verdade, todo 0 andamento destas reflex6esrepresenta ummodo 
de pensar sobre 0 "concreto meio por que se exprime 0 artista", seja 0 pintor, 
seja 0 poeta, seja 0 musico etc. Nessa hist6ria, em todos os seus passos, 
percebemos que a questao maior sempre foi 0 "confronto" entre 0 "signo" e a 
"realidade", ambos atuando como areia movedi~a, tendo 0 artista como 
articulador. Todavia, s6 agora e possivel encara-Io de frente; agora que 
atingimos 0 outro p610 damesma hist6ria. Nao e possivel, portanto, refletir 
sobre a poesia de Stephane Mallarme sem discutir as propriedades 
fundamentais dalinguagem que Saussure elaborava no mesmo tempo em 
que 0 poeta realizava a sua poetica. Nesse sentido, as quest6es fundamentais, 
como arbitrariedade, motiva<;ao, seqiiencialidade ou temporalidade do signo 
lingilistico, devem ser retomadas e ao menos consideradas a luz da semi6tica 
conotativa. E evidente que nao pretendo cumprir aqui nenhum novo 
fundamento te6rico, mas apenas articular alguns elementos de investiga~oes 
ocorridas no nosso seculo, num periodo em que as cifficias da linguagem 
estao em franco desenvolvimento. Nas palavras de Jan Mukarovsky, 

cada vez que se compreende melhor que 0 conte LIdo da consci
encia individual e dado, ate it sua maior profundidade, pelos 
conteudos da consciencia coletiva, mais se tornain irnportantes 
os problemas do signo e da significa<;ao, visto que urn conteLldo 
psiquico que ultrapassa os limites da consciencia individual 
adquire, pelo simples fato da sua comunicabilidade, 0 carater 
de signo (MUKAROVSKY, 1981, p. 11). 

Nessa mesma linha de considera<;oes, posiciona-se M. Bakhtin. Ao se 
opor a filosofia idealista e a visao pSicologista da cultura, que afirmam ser a 
ideologia um fato da consciencia e que 0 aspecto exterior do signo e 
simplesmente urn revestimento, assim ele se manifesta: "a pr6pria 
compreensao nao pode manifestar-se senao atraves de ummaterial semi6tico 
(por exemplo, um discurso interior), que 0 signo se opoe ao signo, que a 
pr6pria consciencia s6 pode surgir e se afirmar como realidade mediante 
encarna<;ao material emsignos". (BAKHTIN, 1979, p.l9). Os aspectos da 
"comunicabilidade" apontados por Mukarovsky correspondem a "pr6pria 
compreensao" de M. Bakhtin e estabelecem, no ambito da linguagem poetica 
(digressao do signo artistico para I. Lotrnan (1978), uma realidade aut6noma 
e complexa, que, para ser compreendida, e necessario recuperar 0 percurso, 
isto e, perscrutar a natureza do material de base ou a natureza do signo 
lingilistico e tentar compreender a passagem dessa condi~ao para outra, 
querdizer, paraasuacondi~ao designo artistico. 0 fatodea poesia determinar 
a sua especificidade pela natureza de seu material (signos artificiais para Du 
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Bos (DU BOS, 1982) e seus seguidores, sobretudo Lessing (LESSING, 1957), 
signos verbais para alingilistica estrutural, conduzida por Saussure; signos 
simb6licos para a semi6tica americana de Charles Sanders Peirce (PEIRCE, 
1977) resulta em quest6es tambem especfficas e, creio, difusas que precisam 
ser mais bern esclarecidas. Dentre tais quest6es, destaco lUna que me parece 
a mais importante: confere-se apoesia urn campo mais amplo, dela se 
esperando uma voz que diga alguma coisa e essa ideia tern visitado 0 universo 
mental de grandes pensadores. Devo confessar que nao me agrada e nao 
partilho de tal posi<;ao. Nao me agrada nem me convence a hierarquiza<;ao 
nem a transitividade como e muitas vezes compreendida ou esperada. E 
exatamente por falar que 0 homem tende a cristalizar com a palavra os seus 
pequenos redutos de valores, que justifica ser a poesia 0 universo 
transubstanciado da palavra, posta nmna dimensao de imagem. Nessa 
dimensao, ao conseguir 0 grau elevado de modula<;ao, emerge sua natureza 
intransitiva e nisso a sua eficacia. Para que possamos dar continuidade a 
esse pensamento, passemos it leitura de mn poema de Mallarme: 

Brise Marine 

La chair est triste, hilas! et j' ai lu taus les livres. 
Fuir! la-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D'efre parmi r ecume inconnue et les deux! 
Rien, ni les vieux jardins refietes par les yeux 
Ne retiendra ce coeur qui dans ia mer se trempe 
o nuits! ni la clarte deserte de rna lampe 
Sur Ie vide papier que blancheur defend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai! Steamer balanrant ta milture, 
Leve l' ancre pour une exotique nature! 

Un Ennui, desalt par les cruels espoirs 
Crais encore n l' adieu supreme des mOllchirs! 
Et, peut-etre, les milts, invitant les orages 
Son His de ceux qu'un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mats, sans milts, ni fertiles i/ots ... 
Mais, 0 man coeur, entends Ie chant des mate/ots! 

STEPHANE MALLARME 

Brisa Marinha 

A carne e fraca, sim, e eu Ii todos as livros. 
Fugir! Fugir! Sin to que os passaros sao livres, 
Ebrios de se entregar a espuma e aos ceus imensos. 
Nada, nem os jardins dentro do olhar suspensos, 
Impede 0 eoraC;ao de submergir no mar: 
6 noites! Nern a luz deserta a ilurninar 
Este papel vazio com seu branco anseio, 
Nern a jovern rnulher que preme 0 filho ao seio, 
Eu partirei! Vapor a balouc;ar nas vagas, 
Ergue a ;;neora em prol das mais estranhas plagas! 

Urn Tedio desolado por erueis sileneios, 
Ainda ere no derradeiro adeus dos lenc;os! 
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E e passIvel que as mastros, entre as ondas mas, 
Rornpam-se ao vento sabre as miufragos, sem mas-
Tras, sem mastros, nero ilhas ferteis, a vagar. .. 
Mas, 6 meu peito, ouve a canc;ao que vern do mar! 

STHEPHANE MALLARME (Tradw;ao de Augusto de Campos) 

A escolha de "Brise Marine" como poema de apoio para as nossas 
reflexoes se deve a sua nahrreza interna, isto e, a estruhrra que contem 0 

espa<;o de signos, feito texto, configurado enquanto produ<;ao de expressao e 
sentido. Nao me preocupei em buscar 0 mito do misterio e do inapreensivel 
que circunda a poesia, consideradahermetica, de Stephane Mallarme. Esse 
texto transmite uma beleza trai<;oeira pelo que possui de atraente, mas 
verdadeira pelo que oferece de potencialidade contida. Atraves dele e possivel 
refletir sobre poesia, ou sobre 0 poetico, e dai compreender melhor aquela 
circularidade dos nomes alem-da-misa. 

Esse texto de Mallarme subverte completarnente ano<;ao lingilistica 
do signo imotivado de Saussure. Ele se realiza numa esfera intensa de 
motiva<;ao. Sendo assim, a sua estruhrra aparente esconde urna outra, na 
qual as rela<;oes multiplices de sentido se estabelecem. Tais rela<;oes s6 se 
dao a partir de urn mecanismo que implica graus de abstra<;ao, de acordo 
com os graus de intera<;ao entre 0 texto e 0 leitor. Oprocesso de elimina<;ao, 
aspecto tao discutido em poesia, e 0 fio condutor dessa "navega<;ao" em que 
os signos, nurna rela<;ao inexoravelmente necessaria entre significante e 
significado, afastam-se dos semblantes do mundo e ficam tateando no 
semblante das imagens que a cultura legou. Assim, esse processo de 
elimina\ao e na verdade urn processo de recupera<;ao do verdadeiro 
movimento. Tal movimento e das ideias, mas e do plano de expressao do 
poemaquepossuioutralingtlaeseconstr6ienquantoobjetd,quasesilencioso, 
mas ao mesn;.o tempo dial6gico, no que diz respeito a rela<;ao entre forma e 
substillcia. E nisso que reside, a meu ver, a dimensao maior da poesia de 
Mallarme: no dialogo tenso, e verdade, mas imprescindivel entre forma e 
substiincia. Perceber esse fen6meno ja significa estar nele, e, entao, trata-se de 
perceber tres movimentos: do poerna consigo mesmo; da rela<;ao entre 0 texto 
eoleitor; e entre oleitor (enquanto texto) e 0 mundo. Tudo isso se da atraves 
do estabelecimento de urna ordem que constitui 0 pensamento abstrato, 
marcadopelomovimento ou pelosmovimentos que ocorremnaindissohivel 
rela<;ao entre as articula<;oes do texto e as articula<;oes do pensarnento do 
leitor. Elimina¢oimplica recusa, e 0 modo como tal fen6meno ocorre em "Brise 
Marine" e incomurn. Trata-se de urna recusa primordial entre 0 eu do poerna 
e as referencialidades do mundo. Nesse sentido e que falo de urn dialogo 
implicito entre forma e substfulcia. As palavras do poerna se articularnnoutra 
dimensao. Elas ja nao pertencem a urn sujeito do mundo, mas parecem 
pertencer a si mesmas. E urna sequencia de nega<;ao que, se compreendidas 
como sequencias, parecem nao ter 16gica. Nao e possivel buscar urna 
compreensao desse texto por meio de interpreta<;oes i:::obcbs das imagens, 
relacionando-as com referencias do mundo. 0 poema e urna via gem 
metaf6rica ou uma alegoria da ret6rica negada e preservada em cada 
fragmento do texto. 
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Ii nesse sentido que compreendo a poesia de Mallarme, enquanto se 
vale do processo de elimina~ao. "Brise Marine" seria considerado um poema 
simples secomparado a outros e, sobretudo, a Un coup de des. Trata-se de urn 
texto de 1865, epoca em que 0 poeta iniciava 0 exercicio de loucura que e 
Igitur. Talvez seja esse 0 motivo que tenhame atrafdo a toma-Io como exemplo. 
E um poema de ummomento de passagemque corresponde aoinicio de uma 
viagem. Todavia, esse poema ja se realiza enquanto mergulho ou enquanto 
partida para um ponto indefinido ou para um "lugar" que nao encontra 
respaldo nos referentes do mundo. Esse lugar so encontra sentido na propria 
linguagem. 0 seu textoecomposto deimagens que senegame, ao se negarem, 
se presentificam,num movimento dilicil e ao mesmo tempo fascinante. Por 
isso falei anteriormente da impossibilidade de uma leihrra seqiienciada do 
poema. Existe urn certo desencontro entre urna imagem e outra, mas tal 
desencontro resulta numa profunda harmonia. 0 processo de cria~ao de 
Mallarme, comse pode notar, consistenum trabalho intelechlalintenso, que 
resulta nessas composi~6es estruturalmente complexas. A semelhan~a entre 
os seus procedimentos e os de Cezanne e muito grande. Da mesmamaneira 
que 0 pintor se mantinhano mesmo motivo (lembremo-nos das ma~as ou do 
Mont de Sainle-Vicloire), muitos poemas de Mallarme erarn trabalhados e 
retrabalhados durante anos. Ambos, em busca damodula~ao, conduzem a 
umgraumuito elevadoa transforrna~ao do assunto em temas edos temasem 
motivos. No caso do poema "Brise Marine" pode-se entender bern esse 
processo, no qual se opera em maior ou menor escala 0 fenomeno mais 
profundo: a depllIa~ao do signo referencializado em "signo" na sua condi~ao 
formal. "Cette visee, je la dis Transposition - Structure, une autre". 
(MALLARME, 1945, p. 366) Amesma importancia conferida por cezanne a 
estnltura, confere-lhe tarnbem Mallarme. 0 grau extremo de arquitetura de 
suas obras transcende 0 movimento de interioriza~ao proprio de todo trabalho 
artfstico. 

Ao que me parece, 0 fenomeno que se opera na poesia de Mallarme e 
da ordem da consciencia. Por consciencia quero fazer entender a conjun~ao 
de uma serie de fatores, tais como a percep~ao, sensibilidade, visao do mundo, 
que esta intimamente vinculada a propria linguagem. Como resultante, pode
se sintetizar em consciencia da potencia da linguagem. Eu ousaria afirmar 
que a Unica diferen~a entre Mallarme (poeta) e outros grandes poetas 
modernos esta nao no principio de compor poesia, mas no grau de sua 
realiza<;ao. 0 procedimento de singulariza~ao atinge no fluxo de seus versos 
uma dimensao especial. Como diz 0 poeta Augusto de Campos, grande 
tradutor de Mallarme, ao analisar Un Coup de des, a poesia de Mallarme ou a 
poesia moderna comp6e-se a base de imagens e essas nao consistem em 
acllinulos aditivos de processos sucessivos. "Repele 0 lento e monotono 
silogismo, consagrando 0 dinamismo do processo de associa~ao de imagens." 
(CAMPOS, 1974, p. 178) Os movimentos internos of ere cern e dao estranha 
significa~ao ao silencio, a brancura do pape!, a latencia de signos 
tipograficamente distintos. Nao condiz com essa composi~ao poetica a 
utiliza~ao do termonlplum. Ii evidente que a sua forma de existenciaimplica 
mobilidade daquele que se prop6e a interagir com ela. Entao, nesse caso, 
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devem ocarrer transforma~5es provocadas pela "limpeza" a que e elevada a 
linguagem. Essa "limpeza" exige do leit~r um esfor~o para que 0 exercicio 
possase realizar. Comoja disse,seus poemas seimp6em, mas nadaimp6em. 
Entretanto, a mobiliza~ao que se instaura na rela~ao atua diretamente nos 
nossos habitos e na nossa forma de rela~ao com 0 mundo e/ ou com a 
linguagem. Nessarela~ao, evidentemente, incluem-se 0 nosso modo de ser 
cultural e a nossa postura mediante a tradi~ao literaria. Nessa linha de 
considera~5es, podemos entender a poesia de Mallarme como umser movente; 
como uma esfera de rela~6es que exige uma altera~ao no ambito das 
conveniencias. 

Voltando ao poema "Brise Marine", eu diria que se trata da propria 
consonanciadeumgesto,deumgestomentaleespiritual, umcompletonao 
dizer que se realiza. Consiste ele numestarnao se firmando munlugar. E 
esse movimento, contraditorio aparentemente, encontra espa~o numa outra 
dimensao, em outra instancia em que os signos plasmados em forma 
conseguem ser princfpio, fim e meio, gra~as a sua propria engendragem 
estrutural. Digoprincipiopelo que 0 poema encarna de supera~ao e manifesta 
com novo gesto;fim, parqueimplica, da mesma forma (mas do avesso), a 
supera~ao da experiencia retorica; meio, finalmente, porque e a sua passagem 
pelo pape!, mesmo com certa agonia, confirmando sua existencia. Nao 
somentenessepoema, mas em variosoutros que comp6em a obrade Stephane 
Mallarme, vejo ou pressinto urna forma de realiza~ao que resumiriana palavra 
"quase". 

Os recursos de linguagem que constituem essa poetica sao 
determinados pela modula~ao. Atraves delanasce urna logica composicional 
que eleva 0 signo poetico ao limite extremo. A isso, partanto, chama de esfera 
maiar da potencia da linguagem. Cria-se lUna distancia muito grande entre 
esse tipo de discurso e 0 discurso da fala cotidiana. 0 poeta mobiliza a 
condi¢o do signo emblematico, transformando-o em "signo". A partir dessa 
condi~ao intransitiva, recupera a essencialidade das proprias coisas do 
mundo. Nessa mesma linha de concep~ao, pronuncia-se Jean-Fran~ois 
L yotard; para ele, "a poetica de Mallarme parece levar ao fim a propriedade 
fundamental da linguagem, que Saussure eleborava ao mesmo tempo, a 
arbitrariedade do signo emrela~ao ao objeto que signilica. A "elimina~ao" 
mallarmeana e 0 aprofundamento da capacidade de referencia como distilncia 
intransponlvel que separa 0 verbo e a coisa e garante ao primeiro seu raio de 
identidade" (L YOTARD, 1979, p. 77). 

Entretanto, se por umlado somos concordes no que diz respeito ao 
aprofundamento da arbitrariedade, devo deixar esclarecido que a poetica de 
Mallarme, como jii afinnei, leva as Ultirnas conseqiiencias a subversao a teoria 
saussurianano que tange ao primeiro princfpio do lingiiista,extraido da lei 
da arbitrariedade. Sao do proprio poeta estas palavras:" A cote d' ombre, 
opaque, tenebresse fonce peu; quelle deception, devantla perversite conferant 
a jour comme a mtit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, la clair." 
(MALLARME, 1945, p. 364). 

Como se sabe, a questao das palavras motivadas ou imotivadas, 
resultantes da concep~ao da arbitrariedade ou nao dos signos, remonta a 
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Antigilidade. Os gregos ja se clividem, portanto, emnaturalistas(acreclitavam 
que as palavras possuiam 0 seu significado "por natureza", em virtude de 
urna correspondencia intrfnseca entre 0 som eo sentido), e emconservadoristas 
(que sustentavam ser 0 significado urna questao de tracli<;ao e conven<;ao, 
urna especie de "contrato social"). Platao confere a questao consideravel 
interesse ao escrever 0 cliaIogoCrahla(pLA TAO, 1974), levantando aspectos 
sobretudo concementes 11 poesia, extremamente importantes no que diz 
respeito a motiva<;ao. J a Aristoteles demarca exatamente 0 caminho trilhado 
por Sa~sure. Em "Expressao e Interpreta<;ao" pertencente ao livro L6gica 
(ARISTOTELES, 1977, p. 256), a£irmaque "0 nomee urnsom que possui urn 
significado estabelecido de maneira convencional". Aristoteles retoma 0 

assunto em outros textos dos quais exclui quase sempre varios ramos do 
plano significante, reafirma que as palavras sao, primorclialmente, sinais de 
afec<;6es mentais e so secundariamente sao sinais das coisas que constituem 
semelhan<;a. Para O.K. Ogden e 1. A. Richards, "Aristoteles nao teve 
dificuldade alguma em resolver a principal questao suscitada por Platao no 
Cnihla. Todo 0 discurso significante, diz ele, so e significante por conven<;ao 
e nao pela natureza ou como urninstrumento natural- assirnnegligenciando 
as argutas observa<;6es de PIa tao quanta ao papel desempenhado pelas 
onomatopeias nas origens verbais." (OGDEN; RICHARDS, 1972, p. 56). 

As opini6es ao longo da historia continuaram se dividindo e 
dominando aquelas que foramsisternatizadas por Saussure. Por outro lado, 
a teoria naturalista ganhou terreno sobretudo nas discuss6es acerca da origem 
das linguas. Leibiniz e muitos outros depois dele viramna onomatopeia a 
forma prirnitiva dafalahumana. Dentre oslingilistas modemos, Stephen 
Ullmann foi urn dos que mais defendeu a questao da motiva<;ao do signo. 
Para ele, "e ocioso,hoje, perguntar se a lingua e convencional ou 'motivada': 
todos os icliomas contem certas palavras arbitrarias e opacas, sem qualquer 
conexao entre 0 som e 0 sentido, e outras que, pelo menos em certo grau, sao 
motivadasetransparentes". (ULLMAN, 1964, p.l63). o que Mallarme realiza 
e, como ja disse, urn exercicio extremo de atingir 0 plano formal do "signo", 
desvinculando-o da substancia. E urna opera<;ao semelhante a do lingiiista. 
Entretanto, consciente da rela<;ao necessaria entre significante e significado, 
o poeta,nurnsegundo momento,acentua em todos os niveis amotiva¢o da 
palavra, fortalecendo sua potencia. Dai a natureza altamente sugestiva de 
sua poesia e a sua verdadeira essencialidade. Da mesma maneira 0 

compreendeuMaurice Blanchot, ao clizer que 

a lala poetica nao se op6e somente, portanto, a linguagem ordi
miria mas tambem a linguagem do pensamento. Nessa lala, ja 
naD somos devolvidos ao mundo, nem ao mundo como abrigo, 
nern ao mundo como metas. Nela, 0 mundo rectia e as metas 
cessaram; nela 0 mundo cala-se; as seres em suas preocupa
c;5es, sellS desfgnios, suas atividades, naD sao, finalmente, quem 
lala. Na lala poetica exprime-se eSse lato de que os seres se 
calam. Mas como e que issa acontece? as seres calam-se, mas e 
entao 0 ser que tende a voltar a ser lala, e a palavra quer ser 
(BLANCHOT, 1987, p. 34-35). 
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Dai a despersonaliza~ao da poetica mal1armeana. Os signos se voltam, 
refletem-se e se refratam, iluminam-se para 0 maior obscurecimento. Eu diria 
que ha uma ressonancia do mundo, um quase murmillio, alraves de uma 
clarezasintiticaqueconduzoueconduzidapeloentrecruzardossonsedos 
sentidos superpostos (aqueles do conceito abstrato e aqueles oulros que neles 
interferemnurna supradimensao que rumina coisas domundo nemsempre 
formaliziiveis, mas que se materializarn na essencia da linguagem). A 
autonomia dessa poesia requer evidentemente um envolvimento, urn 
exercicio de intensidade que jarnais poderia ter requerido qualquer poesia 
anterior a Mallarme. 
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