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Poesia, canone, valor: figura~oes 
da pedra em Carlos Drummond 

de Andrade e Armando Freitas Filho 

Gragoata 
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Resumo 

Este ensaio se propoe a discutir a importfincia 
da permanente reflexiio sobre 0 valor estetieo, a 
partir mesmo das diferentes quesiOes a ele im
postas pelo processo hist6rieo de constrw;iio e 
desconstrur;iio de canones. Tal reflexiio se ap6ia 
aqui na analise das relar;oes en~re a tradir;iio mo
dema de poesia, a forma eomo ela se atualiza na 
pot/ica drummondiana e seus desdobramentos 
no lirismo eontemporaneo, de que a obm de Ar
mando Freitas Filho Ii tomada como emblema. 
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Nos Ultimos vinte anos, um dado significativo de nossa vida literana 
tem sido a intensidade com que nela vem se inscrevendo a produ~ao poetica 
lsso decorre tanto da vitalidade demonstrada por veteranos de linhagens tao 
varias, como Haroldo de Campos, Manoel de Barros, Ferreira Gullar, Dora 
Ferreira da Silva, Waly Salomao, Armando Freitas Filho e Sebastiao Uchoa 
Leite, quanta da quantidade de novos escritores que marcam sua estreia 
liter<iria pelo livro de poemas, exercitando-se em dic~6es liricas diversas. 
Uns e outros parecemnos dar motivos de sobra para relativizar 0 peso de 
avalia~6es pessirnistas sobre a desirnportancia da poesia e a conseqiiente 
migra~ao do empenho lirico-poetico para 0 espa~o da can~ao popular em 
nossa cena cultural pas-anos 70 ou sobre aincompatibilidade natural entre 
valor poetico e necessidades culturais alirnentadas pela rapidez e imecliatismo 
das formas de comunica~ao dominantes na sociedade globalizada 
contemporanea. 

Essa produtividade autoral vem sendo sustentada pela crescente 
abertura de espa~os de circula~ao legitimados seja pela Academia, seja pelo 
mercado editorial, muitas vezes atuando em inesperada harmonia. A esse 
respeito e emblematico 0 surgimento, aindano inicio dos anos 80, da cole~ao 
Cantadas litenlrias, publicada pela Editora Brasiliense, de salidareputa~ao 
no meio intelectual. Atraves dela, alcan~aram status literano poetas marginais 
ate entaD associados apenas it dic~ao espontaneista de poemas que 
circulavam em livrinhos artesanais pelos becos da contra-cultura. A essa 
cole~ao se seguiu a Claro enigma, publicada pela Editora Duas Cidades, cujo 
titulo parece indicar ja 0 objetivo de sua organiza~ao: divulgar poetas ineditos 
de extra~ao varia, em que a voz lirica se afirma, independente da adesao a 
umparadigmainequivoco, pelo retorno da preocupa~ao com 0 verso e sua 
tecnica, atraves da atualiza~ao do melhor da tradi~ao modemista. 

Janos anos 90, com~am a circular comregularidade ini'uneras revistas 
dedicadas it divulga~ao e ao estudo da poesia, dentro e fora do eixo Rio de 
Janeiro-Sao Paulo, como alnimigo Rumor (RJ),Poesia sempre (RJ),Medusa (PR), 
Gdrgula (GO), Azougue (SP), Rangerede (RJ) eBabel (sq. E esse panorama e 
ainda enriquecido pela publica~ao de antologias, como a Esses poetas, 
organizada por Helofsa Buarque de Hollanda para a Editora Aeroplano, as 
bilingiies Outraspraias/Other shores, organizada por Ricardo Corona para a 
Editora llurninuras, e Nothing the sun could not explain, organizada por Nelson 
Ascher e Regis Bonvicino para a Editora Sun & Monn Classics, de Los 
Angeles.lsso sem falar no recente sucesso editorial da Os cem melhares poemas 
do seculo XX, da Editora Objetiva, em que Halo Moriconi faz dialogarem 
classicos da tradi~ao moderna e representantes de varias gera~6es de poetas 
desde os anos 50, inclusive reclimensionando a importfulcia de contribui~6es 
como as de Cecilia Meirelles e Vinicius de Morais. . 

Ao mesmo tempo transforrnadoras e canonizantes, essasiniciativas 
editoriais contribuiram, e contribuem ate hoje, para reorganizar antigas e 
eriar novas evidencias, indicar possibilidades de diillogo e apontar lacunas, 
aporias e caminhos alternativos para 0 pensamento eritico. Assim, a poesia 
dos anos 70 tem sido objeto de releituras que discutem inclusive a 
marginalidade que a identificava, positiva ou negativamente; 0 panteao 
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modernista tern sido revisitado por urn o!har iconoclasta interessado em 
questionar a mitica da tradi<;ao da ruptura; 0 paradigma analitico cunhado 
como" cabralino-concretista" tern reconhecida sua importfu1cia mas tambem 
seu carater exclusorio; impi5e-se a necessidade de repensar tanto antinomias 
ja classicas, como a que op5e experiencia e experimentalismo, for<;a mica e 
rigor formal, quanto novas antinomias, como a que op5e arte e cultura, elitismo 
estetico e democracia de mercadd . 

Tamanho investimento - a nivel da produ<;ao, da circula<;ao e da 
recep<;ao critica -na escritura poetica e, por extensao, nas formas de encena<;ao 
da subjetividade que nela se efetivam, da 0 que pensar. Se, por urn lado, 
desqualifica desde logo 0 anlincio da devora<;ao da arte pela barbi'irie, por 
outro aponta para duas possibilidades antag6nicas de avalia<;ao do modo 
como ela se inseririana vida cultural contemporanea, levando-nos a rever a 
celebre polariza<;ao apocalipticos/integrados colocada por Umberto Bco. Pois, 
de inicio, e bern ceticamente, podemos supor que talinvestimento e mais urn 
sintoma da "tirania daintimidade" denunciada por Richard Sennetnomtmdo 
modemo, em que a intera<;ao entre 0 publico e 0 privado vai dando lugar a 
urna configura<;ao cada vez mais narcfsica da subjetividade individual e, ao 
mesmo tempo, a uma sua exacerba<;ao coletiva que, paradoxalmente, fi.mciona 
como mecanismo deesvaziamento euniformiza<;ao (SENNEr, 1988). Nesse 
sentido, 0 culto contemporaneo a poesia poderia ser considerado emmuito 
semelhante aque1e denunciado por Mario de Andrade nas primeiras decadas 
do seculo XX, quando todo aspirante a escritor tinha seu "livrinho de versos 
inaugural" - pratica que elevia como mauifesta¢o de vaidade egoista, adesao 
a ordem socio-cultural vigente e, em conseqiiencia, it fun<;i'io meramente 
ornamental que nela exercia 0 ofiao poetico (ANDRADE, 1974). 

Mas, por outro lado, podemos tambemconsiderar que esseinvestimento 
lirico representa, ao contrario, urna estrab§gia de resistencia ao esvaziamento 
e a uniformiza<;ao, urna tentativa de, em meio ao ceni'irio dominado pela 
explora<;ao midiatica da interioridade e pelos temas filosoficosdamorte, da 
desconstru<;ao e/ ou dafragmenta¢o do sujeito, extrair do proprio movimento 
narcfsico uma for<;a comunicativa em que a subjetividade se imp5e e exp5e, 
se problematiza e busca novos modos de intera<;ao entre 0 privado e 0 publico, 
o individual e 0 coletivo. Nesse sentido, reencontrariamos na poesia aquela 
for<;a a que 0 poeta e crilico frances Jean-Michel Maulpoix nomeia de 
"enlevement" e reputa essencial ao lirismo, em sua dupla e ambigua 
significa<;ao de eIeva<;a9 e rapto do simesmo, segtmdo eIe contida ja desde as 
figurasmito16gicas de Icaro e, principalmente,Narciso (MAUPOIX,2000). 

Na poesia de hoje, portanto, 0 reinvestimento na for<;a narcisica do 
lirismo, mais que aliena<;ao beletrista e egocentrica, representaria uma 
reorganiza¢o e uma intensifica¢o dos dados da vida cultural, mediocrizada 
a partir mesmo da dilui<;ao e dahomogeneiza<;ao da interioridade e de sua 
rela<;ao com 0 que !he e exterior. Se assim consideramos, concluimos que, 
entao, a produ<;ao poetica, assim como seus mec~1:'isrr)"s editoriais de 
circula<;ao e suas formas pontuais de recep<;ao critica, tra<;a urn caminho 
antag6nico aquele que parece hegemonizar 0 debate academico, peIo menos 
em suas manifesta<;5es em grande escala, de maior repercussao e alcance. 
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Pois este tern se atido menos a avalia~ao desse processo de reinvestimento e 
intensifica~aoque a polariza~o entre afirmar e contestar a pluralidade,na rela~o 
que esta polariza~ao por sua vez manteria com a existente entre desconstnrir e 
afirmarcanones, umaeoutraredutoramentecompreendidascomomanifesta~o 
de umadicotomiaentreeparticularismodemocratizanteetmiversalismoelitista, 
conformepercebedemodo arguto BeatrizSarlo (SARLO, 1977). 

A produtividade aftica dessa eruase, no entanto, pode ser relativizada 
na medida em que nos lembremos que, pelo menos desde a modernidade 
oitocentista, a pluralidade e uma reivindica~ao basica nao s6 da arte como 
de toda re£lexao sobre a cultura, evidentemente com as contradi~6es pr6prias 
a qualquer tentativa de compreensao do homem e de suas realidades. Assim, 
desde 0 Romantismo ate as c1iferentes vanguardas das primeiras decadas do 
seculo XX, sucederam-se propostas enjo objetivo ouresultado foi 0 de revelar 
o carater negativo da essencia do poetico e, par tanto, a trartSitoriedade de 
toda norma. Essa foi a trilha apontada pelas postula~6es de subjetivismo, 
livre imagina~ao, aproxima~ao arte/vida, incorpora~ao do primitivo e do 
popular, valoriza~ao das diferen~as nacionais e regionais, abandono da 
ret6rica e das formas fixas de organiza~ao da linguagem poetica, 
questionamento das esteticas da representa~ao. 

Evidentemente, tudo que da pararir, da tambem para chorar, ou, como 
lembraria mais elegantemente Michel Foucault, (FOUCAULT, 1971), toda 
pratica discursiva e sempre 0 lugar simultaneo da afirma~ao e da nega~ao, 
dainelusao e da exelusao, da liberdade e do interdito. E,no que diz respeito 
a esses discursos da arte e da cultura, a reinvidica~ao da pluralidade sempre 
pode se tomar mecanismo de uniformiza~ao canonizante e exeludente. Assim, 
o subjetivismo criou sua pr6pria ret6rica; 0 primitivo, 0 popular e 0 nacional/ 
regional se tornam cliches conservadares a servi~o de todo tipo de ideologia; 
a liberdade de formas e ritmos e a adesao a vida cotidiana viram pretexto 
para 0 comodismo e a identi£ica~ao com 0 6bvio cultural e politico - como 
alias de novo Mario de Andrade demmciou a prop6sito de determinadas 
praticas de nossos modernistas, as quais ele opunha anecessidade de urn 
constante aprimoramento da consciencia b~cnica (ANDRADE, 1972). 

Inversamente, a reivindica<;;ao de canones pode ser 
mobilizada por uma vontade de pluralidade. Nao custa lembrar, 
a prop6sito, que as diversas esteticas da modernidade, inclusive 
as das vanguardas, se posicionavam contra 0 esvaziamento da 
arte que lhes era contemporanea, opondo-Ihe como antidoto a 
releitura da tradi<;;ao. E nao necessaria-mente uma releitura 
par6dica, mas justa aquela que visava alcan<;;ar nas obras do 
passado 0 que as tomava continuamente produtivas. Amodernidade 
deManetseinspirouemTiciano eGoya.Baudelaire aspirava a fazei do transit6rio 
uma outraforma dassica de beleza. Arevolu~o surrealistaremetiaseus artifices 
a Baudelaire, Sadee Swift, entre outros ... Aqui, ao inaugurarnosso modemismo, 
Mario se assmne passadista porque "Ninguem pode se libertar de uma 56 vez 
das teorias-avOs que bebeu" (ANDRADE, 1972). Maisrecentemente, Manoel de 
Barros deelara ter aprendido a rebeldia com os elassicos. E ate 0 "marginal" e 
"maldito" (categoriasqueporsinalelemesmorelativiza)GlaucoM~ttosoafirma, 
a respeito, por exemplo, do soneto de Jorge de Lima, que "E urn ponto 
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que ilumina a escuridao,! e nao, como 0 cometa, algo que descel ou passa, 
vanguardandoa ocasiao" (MATIOSO, p. 39, 1989). Todoselegema tradi~ao 
can6nica como referencia privilegiada, de onde se podem retomar aquelas 
obras que se tomam ciassicas porque alcan~am persistir como rumor onde 
predomina a atualidade mais incompatfvel e, ao mesmo tempo, relegar essa 
atualidade a mero barulho de fundo do qual, nao obstante, nao podem 
prescindir - segundo a precisa formula~ao de ltalo Calvino (CAL VINO, 1995). 

Talvez pela dificuldade em trabalhar a rela~ao com a atualidade dessa 
maneira problematizante, que impede diagn6sticos ou respostas plenas
dificuldade diretamente ligada it necessidade de definir estrah§gias de luta 
para a defesa de espa<;os de saber e poder - 0 debate academico parece 
empobrecer essas contradit6rias demandas que fo~aram anossa modemida
de, com e contra os canones. Diante da £alta de projetos e movirnentos poeticos 
que se proponham a instituir urna rela~ao univoca e colonizadora comseu 
pr6prio tempo, essa forma hegem6nica de debate tem reivindicado a tal'efa 
de definir a melhor estrah§gia de compreensao do presente, no mais das vezes 
aprisionando ou pacificando a efervescencia de sentido que 0 caracteriza - it 
revelia de urn lento, inquieto e dubitativo trabalho de leitura que se desenvolve 
pontualmente, quase sempre sem espalhafato, em qualquer lugar onde se 
encontre urn amante da literahrra e da analise critica. 

Duas for~as diversas, entao, se confrontamhoje no campo dos estudos 
literanos e, mais especificamente, no dos estudos sobre poesia. De urnlado, 
assistimos ao esfor~o de totaliza~ao do presente enquanto p6s-modemidade, 
caracterizada pela pluralidade decorrente da legitima~ao simultanea e 
desierarqnizada de diferentes formas de identifica<;ao e fun<;ao cultural e 
po!itica. Tal pluralidade teria: como consequencia tao inevitavel quanto 
louvavel a desconstru<;ao da estabilidade universalizante roo s6 dos canones 
artisticos e literanos jainstituidos, com tambem da pr6pria ideia de canone, 
demonizada e destitufda de sua for~a contraditoriamente produtiva. A 
reboque dessa desconstru~ao, desqualifica-se a pr6pria discussao sobre valor 
estetico, considerado apenas enquanto manifesta~ao de urna vontade de 
universalidade e totaliza<;ao essencializante, metaffsica, alienada do 
movimento transit6rio e mUltiplo das praticas sociais e discursivas. 

De outro lado, intenta-se totalizar 0 presente enquanto anti
modemidade caracterizada por urna pluralidade vista agora como an6dina 
e in6cua. Como antfdoto a essa barbarie nahrralizada, prop6e-se entao a 
retomada do canone modemo daruptura e danegatividade, cobrando-se da 
poesia ora a fidelidade a urna escritura abstratizante de extra~ao mallarmaica, 
ora a referencia a nossa especificidade social, caracteristica da dic~ao 
modemista. Assim, roo se leva ern conta, por urn lado, que "De absoluto ha 
sempre 0 corpo ( ... ) e essa vontade a toa deser s61 0 que a janelamostra, 
urn chao, urn poste,! urna paisagemaspera de rua" (BRITTO, p. 39, 1989) 
como aponta a minima !irica de Paulo Henriques Brito. Por outro, que no 
mundo contemporaneo, feliz ou infelizmente, a ideia de na~ao e seus 
derivados s6 podernse apresentar como ausencia esquiva, objeto de desejo 
irrealizado, como" arbitrarial patria que, parial procuro a toa", confor
me os belos versos de Nelson Ascher (HOLLANDA, p. 42, 1998). E, 
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finalmente, que, segtmdo a classica Ii~ao adorniana, a Iinguagem poetica e 
o lugar de urn singular concreto inesperado do qual emergem urn abstrato e 
urn coletivo ainda nao pensados ou faciJmente reconheciveis. 

Na esteira da primeira estrategia, vemos a crftica correr 0 risco de se 
transformar emmero inventario do existente, cuja diversidade empfrica e 
tomada enquanto valor em si mesma. Na esteira da segtmda, vemos a crftica 
incorrer naradicalrecusa do existente, emnome de urnideal de modernidade, 
ruptura e realidade paradoxalmente cristalizado. Em ambos os casos, 
assistimos a esteriliza~ao da pr6pria ideia de crftica como combate a 
indiferen~a, proposta por Nietzsche em sua cruzada contra 0 ascetismo e a 
metaffsica (NIETZSCHE, 1964). Em ambos os casos, recalca-se a tensa 
dinfunica inerente a todo pensamento vivo. E legitima-se 0 esquecimento de 
que a ideia de pluralidade pode ser monopolizada e atrelada a caracteriza~ao 
de diferen~as ironicamente ja pre-definidas e assimiladas pelo sistema 
cultural vigente, servindo ainda a comoda aceita~ao do ecletismo 
indiferenciado. Ou, ao contrario, 0 esquecimento de que a negatividade e a 
ruptura modernas podem se tornar ironicamente cliches fatigados e 
fatigantes, funcionando como m6veis de urn processo de exclusao e 
imobiliza~ao dos discursos. 

Desse modo, 0 pensamento se torna mais urna vez refem da dicotornia: 
entre 0 universal e 0 particular, entre 0 canonico e 0 anti-dinonico, entre 0 

unoeomUltiplo.Eosimplismodadicotomia,comosempre,levaopensarnento 
a reproduzir aquilo mesmo que em principio busca combater: 0 particular se 
imp6e como universal, 0 anti-canonico, como novo canone - ironia p6s
moderna -, ou, ao contrario, 0 universal se circunscreve a uma de suas 
manifesta~6eshist6ricas, a ruptura e a negatividade se tornarn afirmativos 
atemporais C ironiamoderna. E, areboque da dicotornia, 0 retorno do mesmo: 
neo-positivismos, neo-esteticismos, a ideologia do novo, a ideologia da 
tradi~ao. 

Na tentativa de encontrar urna trilha que aponte urna alternativa a 
necessidade de escolher entre duas polariza~6es tao antagonicas quanta 
insatisfat6rias, talvezseja produtivo sugerir a ativa~ao de urnoutro retorno
o de urn passado ainda recente na hist6ria dos estudos te6ricos sobre arte e 
literatura. Suas possibilidades de desdobramento, longe de esgotadas, 
indiciarn urna pratica crftica capaz de trabalhar e relativizar essas ja classicas 
antinornias, de modo a configurar urna compreensao do estetico aberta a 
inquietante e contnidit6ria dinfunica potencializada pelo pensamento 
moderno. Refiro-me aos Escritas sabre estetica e semi6tica da arte de Jan 
Mukarovski, cuja 1 a edi~ao data de 1975.' Neles se discute 0 carater social da 
fun~ao e do valor esteticos, surpreendido inclusive na pr6pria demanda por 
autonornia que motiva a produ~ao artfstica ap6s 0 seculo XVIII. Neles 
aprendemos que a hist6ria dessa fun~ao e desse valor e uma hist6ria de 
revoltas contranorrnas e canones e, mais ainda, que norrnas e canones existem 
emfntima conexao com a possibilidade de sua viola~ao. Dar decorre 0 fato de 
que a pratica de produ~ao e recep~ao artfstica sempre estara vinculada a 
urna rela~ao simultanea de conforrnidade e desconforrnidade, a urn efeito 
simultaneo de prazer e desagrado, pelo menos desde a Modernidade, solo do 
estetico como tensao e convulsao que nos remete ainda a urn outro retorno, 0 
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do sublime esbo~ado por Longino no interior mesmo do canone chlssico e 
retomado por Kant num movimento que abre espa~o para a revolu~ao 
romantica. 

Nurncontexto em que aideia de norma sup6e a deviola~ao, em que se 
confrontamsempre inrimeros canones, o valor estetico se constituiria, segundo 
Mukarovski,nao como estado,mas como processo, resultante de uma vontade 
de reordena~ao de valores extra-esteticos, aos quais nao se op6e, portanto, 
antes pelo contrario intensilica; problematiza, inoculando a inquietude e a 
interroga~ao na pratica pacilicada da vida e dos discursos que tentam lhe 
dar sentido. Nas palavras do autor, 

o predorninio do valor estetico sobre os dernais valores 
distingulveis na arte e, pais, rnais que uma mera superioridade 
exterior. A influencia do valor estetico na~ consiste, absoluta
mente, em absorver e reprimir os outros valores mas sim que, 
apesar de arrancar cada valor particular ao irnediato contato 
com 0 valor vital correspondente, poe todo 0 conjtmto dos valo
res, contidos como unidade dinarnica numa obra de arte, em 
contato corn 0 sistema geral daqueles valores que constituem as 
fon;as motrizes da pr<itica da vida na coletividade receptora 
(MUKAROVSKI, p. 84, 1975). 

Assim, visando a reorganiza~ao precana e tensa do vivido e do dito, 0 

valor estetico pode ser considerado 0 lugar em que se atualiza, a nivel da 
produ~ao poetica, 0 percurso encetado pela filosofia modema em busca de 
uma forma de linguagem atraves da qual 0 estar no mundo possa ser 
compreendido como intera~ao entre existencia e essencia, mUltiplo e uno, 
particular e universal. A experieflcia poetica da linguagem, dominada pelo 
valor estetico, se constituiria entao como movimento de inicia~ao ao que 
ainda nao somos, essencia negativa, aberta por sua vez aos misterios do 
mundo, desse mundo. A experiencia em busca da essencia, melhor dizendo, 
a experiencia da busca da essencia, encena~ao sem duvida da ordem de urn 
sublime semnenhuma pretensao ao metafisico, faz da poesia 0 lugar em que 
o poeta, e com ele seu lei tor, se afirme como 0 "engendrador do possive!, 0 

girador da unanimidade rurno a substancia do inexistente", nas palavras de 
Jose Lezama Lima (LIMA, p. 200, 1996). . 

A esse universal apenas possive!, que nos acena como miragem enos 
ati~a 0 desejo enos coloca em processo de continua produ~ao imaginante e 
critica, Merleau-Ponty, que 0 procurava com a filosofia e 0 encontrouna arte, 
chama de "universal obliquo", tecido da tensao entre diferentes tempos e 
espa~os, desestabilizando toda pretensao ao limite e a identidade. "Coesao 
sem conceito" figurada como lampejo na precaria unidade produzida na 
experiencia estetica da arle, essa universalidade possivel nos distancia das 
contingencias apenas para que nelas possamos de novo imergir abertos ao 
ainda brute e selvagem da existencia e do pensamento (CHAUI, 1981). "Ja 
consultamos demasiado os mapas poeirentos / ja tra~amos as linhas mais 
sabias para cobrir e descobrir enigmas com a conivencia das ciencias 
respeitaveis./ Basta! Ehora de partir" nos incita Dora Ferreira da Silva, no 
bela poema "As palavras partiram" (SILVA, p. 58, 1999). 

Essa demanda do estetico por uma universalidade outra que nao a ja 
sacramentada pela ideologia ou pela metafisica e taillbem desenvolvida por 
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Mukarovsky. Para ele, aspirac;ao it universalidade e busca, nunca concluida, 
da perfeic;ao, sao fundarnentais it atividade de todo artista, funcionando como 
energia viva, em constanterenovac;ao, atravesdas formas de recepc;ao dessa 
atividade. Essa colocac;ao e retomada por Silviano Santiago, no interessante 
ensaio Para a1em dahistoria social, justa para identificar a especificidade de 
compreensao exigida pela poesia. Ai, Silviano faz ressalvas it tradic;ao de 
leitura realista, representada no Brasil pela vertente critica de inspirac;ao 
sociologica e marxista, que, segundo ele, se revela atenta somente para aquilo 
que no texto literario releva darelac;ao com seu proprio presente, deixando 
intocada a questao da perenidade e da universalidade do valor atraves do 
qual determinados textos a1canc;am transcender as circunstancias especificas 
de sua produc;ao. A esse proposito nos remete ainda a Octavio Paz e a suas 
considerac;6essobreocaratercontraditoriamentesocialehistoricodoliterano, 
mais propriamente do pretico, e do poetico modemo, sintetizado na afirmac;ao 
de Carlos Drummond de Andrade: "0 poeta nao se situa em nenhuma 
repUblica. o poetase situa como poeta" (SANTIAGO, 1989) . 

A partir dessamirada filosofico-poetica, podemos repensar 0 sentido 
de se fazer e ler poesia, no Brasil, hoje, reativando ainda a antiga e sempre 
nova questiio das relac;6es entre esh§tica e politica. Walter Benjamin, ao avaliar 
a cena cultural modema e nela enfatizar 0 jogo entre economia capitalista, 
exacerbac;ao da tecnica, crescirnento da industria cultural, hegemonia do 
valor de mercado, desauratizac;ao da arte -jogo apenas intensificado em 
nossos dias -, colocou-nos diante da ja celebre opc;ao entre estetizac;ao da 
politica e politizac;ao da estetica. Se nos damos conta que, em sua re£lexao, a 
"ilurninac;ao profana" identificada no surrealismo e considerada um dos 
Ultimos lampejos da inteligencia critica europeia ja irnersa nesse contexto de 
domina¢o db capital, da tecnica e do mercado, e que, portanto, a interferencia 
da imaginac;ao artistica no cotidiano tem func;ao de resistencia e 
transformac;ao, podemos concluir que sua proposta nos leva para bemlonge 
do sirnplismo ideologico da oposic;ao entre estetico, de umlado, e politico
cultural, de outro. 

Para politizar a estetica e mobilizar a forc;a que nela se potencializa, 
nao devemos, conseqiientemente, recalcar a discussao sobre 0 valor estetico, 
considerado ilusao essencializante, em nome da adesao a val ores socio
culturais contingentes, aceitos passivamente como evidencias de uma 
realidade presente irrecusavel, ou, ao contrario em nome da adesao a um 
valor estetico cristalizado em tomo de uma concepc;ao de novo e de ruptura 
paradoxalmente irnobilista. A oposic;ao estetico/ cultural e a oposic;ao 
canonico / anti-canonico servem ambas ao recalque dessa forc;a. Desrecalcar 
a historia dos vencidos, como queria Benjamin, e trazer de novo it tona a 
inquietude, a produtividade subjetiva pacificadas por discursosda verdade 
mas presentes, it espera daleitura amorosa e critica, no interior do canone e 
fora dele, onde quer que a curiosidade e 0 desejo se lancem it procura do valor 
estetico. 

E essa a lic;ao que pode ser depreendida da leitura da poesia brasileira 
contemporanea, se nos dedicamos a ela sem pressa, despidos de velhas e 
novas convicc;6es. Na intensidade com que nela se reins tala a vontade lirica 
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e subjetiva, para a qual abre, lentarnas incansave1mente, um espa~o emmeio 
it barbarie da massifica~ao, recusando chaves de codifica~ao e decifra~ao 
imediata, subsistindo apesar da ausencia de projetos e plataformas 
tronitroantes em que se ap6ie -nessa intensidade podemos surpreender 0 

retorno do esb~tico como valor capaz de fazer do mundo, da linguagem e de 
n6s mesmos, de novo umclaro enigma. 

**************** 

Reencontramos aqui a imagem drummondiana que vern 
acompanhando solerte essa nossa reflexao. Canonica? Anti-canonica? 
Revolucionaria? Conservadora? Autenticarnente moderna? Classicizante? 
Mais que isso, importa ela poder ainda funcionar como uma seta na dire~ao, 
digarnos sem medo, da essencia, energia viva, do valor poetico. Dire~ao que 
o pr6prio poeta nos aponta, no bela poema "Legado", despindo-se de gl6rias 
passageiras, e remetendo de novo ao claro enigma da poesia que devemos 
aprender como passado e com opresente,na forma antiga e semprenova de 
umsoneto: 

Que lembran,a darei ao pais que me deu 
tudo que lembro e sei, tudo quanta senti? 
Na TIoite do sem-fim, breve 0 tempo esqueceu 
minha incerta medalha, e a meu nome se ri. 

E merec;o esperar mais do que os Qutros, en? 
Tu nao me enganas, mundo, e na~ te engano a ti. 
Esses monstros atuais, nao os cativa Orfeu, 
a vagar, taciturno, entre 0 talvez e 0 se. 

Nao deixarei de mim nenhum canto radioso, 
uma voz matinal palpitando na bruma 
e que arranque de alguem seu mais secreta espinho. 

De tudo quanto foi meu passo caprichoso 
na vida, res tara, pois 0 resta se esfuma, 
uma pedra que havia em meio do caminho. 

Na poesia de Dnunmond, aimagem dapedra, associada a do carninho 
percorrido ao lango da experiencialirica de inquiri~ao sabre 0 estarno mundo, 
tern presen~a discreta, mas marcante. Ela aparece jii em seu primeiro livro, 
Alguma poesia, de 1930, no emblemiitico poerna "No meio do carninho", ele 
mesmo retomado ja no setimo livro, C/aroeuigma, de 1951, e escolhido como 
legado do poeta para a posteridade, como aquilo que em meio a fugacidade 
das coisas, pelo poeta tantas vezes cantada, pode e deve permanecer. 
Indicando a vontade de permanencia, e af associada, portanto, nao s6 a 
determinada contingencia como tarnbem ao poema que a tematiza, apedra 
funciona como signo do percurso existencial de Drummond e do de sua 
poesia, compreendido este enquanto movimento pr6prio a sua fatura mas 
tarnbem a forma de sua recep~ao presente e fuhrra, conforme bern indica 
Marlene de Castro Correia no ensaio" A poetica da pedra" 3 Essa vontade e 
reafirmada no tarnbemfundarnental poema "Eterno" -do livro seguinte, 
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Fazendeiradoar, de 1954-emque a passagem do tempoe de simesmo, opoeta 
contrap6e 0 desejo de quereste pelo menos umaessencia, figuradanao como 
plenitude imovel e atemporal, mas como "precisao urgente de ser etemo" 
que" boie como uma esponja no caos / e entre oceanos de nada/ gere lUn 
ritmo", impreciso, sempre a beira da dissolu~ao de que se embebe. 

As marcas dessa vontade e desse ritmo par ela gerado podem ser 
perseguidas em varios momentos de sua produ~ao, e justo atraves da 
polissemia que nela e em suas Ieituras e atribuida a imagem da pedra. 0 
proprio Drummond se preocupa em registrar esse processo, arganizando 0 

interessante livro Uma pedra no meio do caminho -biografia de um poema,onde 
reline referencias positivas e negativas as mais diversas provocadas pelo 
poema desde 1924 a 1966.' Inaugurando a serie, antes mesmo da publica~ao 
do poema, em carta ao poeta (que a ele inclusive ira declicar seu primeiro 
livro),Mano de Andrade considera que a pedrano meiodocaminhoe 0 mais 
forte e psicologico exemplo conhecido de cansa~o intelectual, avalia~ao mais 
tarde arnpliada na medida em que ve como a experiencia psicologica, ai 
colocada e ao mesmo tempo transfigurada, alcan~a a concli~ao de universal, 
valorizado porque constituido a partir do mais humilde cotidiano (OIlVEIRA, 
1990). No outro extremo da cronologia, Roberto Schwarz, em texto declicado 
a analise d' 0 amanuense Belmira, inverte sua perspectiva critica, quase sempre 
condicionada pelo narrativo, e faz da dic~ao lirica de Drummond 0 caminho 
de compreensao do romance de Cyro dos Anjos,nela identificando a formula 
extrema dacontingencia essencial, paradoxo inerente ao que e ao mesmo tempo 
uma coisa comum entre infinitas coisas comuns, mas inesquecivel 
(DRUMMOND, p. 90, 1967). 

Ambos os criticos, emmomenlos e situa~6es bem diversos, ressaltarn 
portanto a tensao entre fugacidade e permanencia, particularidade e 
universalidade, contingencia e essencia como eixo de compreensao da poesia 
drummondiana. Nessa tensao se enraiza tarn.bem outra caracterfstica basica de 
suadic¢olfrica,aquelaqueafazcapazdefigurarumespa~oernqueinterioridade 
eexterioridadeseentretecem,comonapropriapedra-acontecimentodo dentro 
e do foramediados pelo olhar fatigado, dentro e fara do sujeito, dentro e fora do 
proprio poerna, onde a concretude do visivelinterage com a concre~ao de 
linguagem,funcionandoambas,porsuavez, comosuporle tautoIOgicodaerno¢o
surpresa,conformepercebeHaroldodeCampos,ern texto que define 0 concretismo 
como desdobrarnento de propostaindiciada pelopoerna de Drummond (1967, 
p.86). Assim, 0 trabalho lirico no limiar entre 0 dentro e 0 fara do sujeito e da 
linguagern, ao mesmo tempo que serve a defini~ao da poetica drummondiana, 
serve tarnbem como for~a centripeta de organiza~ao de sua recep¢o critica e 
literana, articulando, sempre em tomo dairnagern da pedra, antecessores como 
Mario de Andrade a sucessores como Haroldo de Campose,segundo este,Joao 
Cabral de Melo Neto. Opoeta que se assume educadopela pedra, e que dedica 
aDrummondseustr@sprimeiroslivros,chegaaseperguntar,inciusive,emcarta 
dirigida ao mestre e tambem amigo: "Sera que aprenderei algum dia aquela 
linguagem de seulivro, tao infinitamente marcada par aquela presen~au-delil 
desoi (SUSSEKIND, p.165,200l) ... ?" 

Em Rosa do povo, seu terceiro livro e aquele mais contaminado pelo 
apelo da contingencia imediata, simultanea e intensarnente inclividual e 
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coletiva, onde convivem a carta aStalingrado, 0 telegrarna a Moscou, a visao 
de 1944, anarrativa da morte do leiteiro e a do caso do vestido, Drummond 
figura essa presen~a ausente, essa interioridade exposta ao aberto e outro, 
atraves da imagem doelejanteque, no poema de mesmo nome, se constitui 
imponente e fragil, permanente e £luida, de madeira e algodao, cola e nuvem 
-" eu e meu elefante I em que arno disfar~ar-me". Decorrente de urn esfor~o 
cotidiano de constru¢o, a cada novo diarecom~ado, assim como da vontade 
de eternidade e universalidade, de "urnmundo mais poetico I onde 0 arnor 
reagrupal as formas naturais", a integndade dessa for~a fragil e £luida que 
e a do elefante, do sujeito lirico que nele se disfar~a, e do proprio poema que 
Ihes abre espa~o, tern urn carater mitico, de realidade a mais incontomavel, 
pois que feita de vontade, desejo, duvida, e da imagina~ao que os costura 
diferenciadarnente a cada gesto ou palavra trarnado na "usura da pedral 
em lento soJiloquio" -realidade como a d' "0 menino emnos I ou fora de nos I 
recolhendo 0 mito", do bela poema "Interpreta~ao de dezembro", do mesmo 
Iivro. E essa for~a mitica e a mesma da pedra, que ainda em Rosa do povo 
aparece clararnente para representar a propria palavra poetica, "uma pedra 
nomeio do caminhol ou apenas urnrastro", como em "Considera~ao do 
poema",'objeto de "mil faces secretas sob a face neutra" a rolar num rio 
clificil, como em "Procura da poesia". 

Ao mesmo tempo forte e delicada, simples e multifacetada, movel e 
permanente, a pedra, como a poesia, indica ainda e tarnbem duplarnente, 
uma experiencia de vida e de Iinguagem em que 0 apelo da materia e do 
presentenaose confunda com fastio e descredito, mas que, ao contrano, seja 
capaz de produzir quimeras a partir mesmo do chao batido e da relva pobre, 
como afirrna 0 poema "Conterripla~ao no banco", ja de Claro enigma. Ainda 
nesse mesmo Iivro, essa experiencia e figurada como a da invasao da treva e 
do misterio na claridade aberta da pra~a, na marca~ao objetiva do tempo 
presente, de modo a neles perceber a invisivel e imemorial "dor da cousa 
indistinta e universa", vislurnbrada e rapidarnente perdida, mas resgatada, 
no poema "Relogio do Rosano". Vislumbrar e perder, vislumbrar na propria 
perda, 0 invisivel do visivel, 0 sublime do chao, 0 etemo do instante, assimse 
revela atraves da poesia 0 conhecimento daMaquina do mundo, numa estrada 
de Minas, nao por acaso pedregosa, tarnbemnesse Iivro em que a poetica de 
Drummond parece comparecer mais apurada, oferecendo-se a nos na contra
luz de evidencias sensiveis, racionais ou espetaculo-midiaticas. 

Nessa experiencia lirica, vida e Iinguagem se interpenetrarn para a 
configura~ao de urna subjetividade que, elidida com seu objeto, redescobre
se tarnbem enquanto pedra, por carregar consigo urn indescritivel sempre 
procurado, e que e 0 quepropriarnente a constitui, coisa pesada, fardo sutil, 
palavra magica cuja busca constitui a palavra e 0 poeta, como no poema "A 
palavra magica", de Discurso da primavera e algumas sombras, ou em "Carrego 
comigo", de Rosa do povo: "Ai, fardo sutill que antes me carregas I do que es 
carregado,/ para onde me levas? ... Nao estou vazio,/ nao estou sozinho,/ 
pois anda comigo I algo indescritivel". Para Dnunmond, entao, a pedra no 
meio do caminho, que nos deixa como legado, indicativo de urn caminho, 
queaquiretomarnos,paraaprodu~aoealeituradepoesiahoje,eaexperiencia 
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das coisas e de sua transfigurac;ao atraves do esforc;o estetico, visando a urn 
universal outro que nao 0 da metaffsicainstitucionalizada. Busca que aviva 
retinas fatigadas, convulsiona inteligencias e sensibilidades rarefeitas, 
transfOffi1illldo 0 sujeito, 0 mundo e a linguagem, de simples coisas em Coisa 
interceptante, que nunca se resolve, mas "Barra 0 caminho e medita, obscura". 

************************* 

Claro enigma, forc;a delicada, contingencia essencial, a pedra 
drummondiana - e com ela a subjetividade que se constitui ao oIM-Ia, a 
poesia que se afirma no configurar tenso do visivel vivido - releva ainda de 
urna outra duplicidade: peso e leveza, obstaculo e incitac;ao ao movimento, 
como nos sugere Gaston Bachelard ao analisar 0 imaginario da rocha na 
cultura ocidental5 • E essa duplicidade indica justo a forma por que e 
vivenciado 0 legado de Drummond pelos poetas que carregam 0 inevitavel 
{ardo de sucede-Io, a ele e tambem ao pr6prio canone modemo de poesia e 
valor nele consubstanciado. Abordando esse problema, Wilberth Salgueiro 
vai buscar naangUstia da influencia tematizada por Harold Bloom em sua 
teoria da poesia a chave para a compreensao da imagem da pedra como 
metMora da autoridade paternal obstaculo intransponivel/ percurso 
inevitavel a ser necessariamente experimentado por aqueles que buscam 
urna outra identidade poetica6

• 

Se no meio do caminho tern urna pedra, e fundamental discernir que, 
ao mesmo tempo, a pedra pode funcionar como indicativo de urn caminho: 
"pedralurne/ pedralurne/ pedra/ esta pedranomeiodo/ caminho/ eleja 
nao disse tudo, lentao?" Nesse pequeno poema, Ana Cristina Cesar consegue 
sintetizar a duplicidade do legadodo poeta que, apesar deparecer ja ter dito 
tudo e assimimpor silfficio it sua posteridade, por outro, por isso mesmo, 
pedra, funciona como iluminac;ao e a faz capaz de perceber outra pedra,esta 
pedra, aqui e agora, em func;ao da qual se constitui entao seu olhar, sua 
compreensao do mundo, sua dicc;ao poetica. Nao por acaso, Ana Cristina 
adquire relevo no panorama da poesia brasileira do seculo XX por seu 
empenho em construir urna linguagem lirica cujo carater estranho, 
provocativo, simultanea e paradoxalmente coloquial e sofisticado, se 
desentranha do pr6prio dialogo com 0 melhor da tradic;ao moderna e 
modernista, da certeza do valor diferencial do estetico ede sua importancia 
para urnmergulho transfiguradornos abismos dasubjetividade.E isso nurn 
momenta em que esse panorama parece dominado, de urnlado, pela dicc;ao 
vanguardista concreta em que se aliam a morte do verso e a do lirismo, pela 
entronizac;ao de urn Joao Cabral tornado simbolo exclusivo de rigor 
intelectualista e metalingilistico; de outro, pelaretomada simplificadora da 
dicc;ao modernista coloquializante, proposta por poetas em cuja concepc;ao 
de marginalidade 0 apego it vida exigia 0 desapego it biblioteca, 0 interesse 
pelo afetivo-existencial parecia condicionado pela afirmac;ao alegremente 

. ligeira do ego. 
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A poesia de Ana Cristina, na esteira da de Drurrunond, provoca urn 
curto-circuito nessas dicotomias, e certo. Mas nao e nela que vamos agora 
nos deter, ate porque, alem de sua fortuna crftica ir ja bastante alentada, 
preferirnos privilegiar seu carater indicativo.E, ativando a reconhecida 
intertextualidade motriz de sua escritura, seguir 0 caminho que ela aponta, 
atraves da irnagem da pedra, na dire<;ao nao so de urna releitura de Joao 
Cabral, mas principalmente da leitura de urn poetaseu conternporaneo, amigo 
e interlocutor, responsavel inclusive pela edi<;ao postuma de sua obra - poeta 
cuja for<;a e constancia (7 livros publicados a partir de 1960) ha muito 0 

fazem merecedor de urna a ten<;ao crftica maior: Armando Freitas Filho. Na 
intensidade lirica de sua produ<;ao, pelo ata1ho aberto por AC podemosnao 
so reencontrar a li<;ao de coisas drummondiana, como confirmar a cren<;a na 
irnportfulcia do estetico como valor de transfigura<;ao e resistencia, ao mesmo 
tempo com e contra 0 canone, na poesia brasileira de hoje. 

Para Ana Cristina, a poesia de Armando se definiria, entre outras 
tantas tensoes, especialmente pela que se estabelece entre" 0 deslizante verso 
discursivo" e a "lucidez dos sobressaltos", entre a linguagem lisa da prosa 
e a da poesia, feita de pedras, segundo a distin<;ao estabelecida por Joao 
Cabral, ern poerna-homenagemaPierre Reverdy (FREITAS FIIRO, 1982) . Ai 
a pedra assumiria para Cabral urnsentido urn pouco mais amplo e ambiguo 
do que parece ser dado a ela na maioria das leituras de sua obra, pautadas 
pela enfase na associa<;ao entre concretude, clareza e rigor intelectual. Ao 
remeter sua pedra it do surrealista Reverdy, esse Joao Cabrallembrado por 
Ana Cristina nos convida a exercer sobre ele urna leitura em que essas 
qualidades nao excluam aquelas decorrentes da experimenta<;ao 
sobressaltada da vida e dalinguagem como enigma e irnprecisao. Afinal, ao 
comparar 0 escrever com 0 catar feijao, Cabral ja usara a pedra como indice 
daquilo que evita aleitura deslizante, fluvial, exige a aten<;ao metodica, grao 
a grao, palavra por palavra, masnao exclui 0 indigesto, 0 irnastigavel, 0 

risco. A pedra se torna entao, signo do visivel cotidiano transfigurado por 
urna ilumina<;ao que reorganiza irnagens tanto precisas quanta instaveis, 
incorporando ao logico algo da dimensao do magico, ao objetivo algo indireta 
mas fortemente subjetivo e dramatico. E essa faceta que come<;a a aparecer 
recentemente em estudos como 0 de Silviano Santiago, sobre a marca 
autobiografica emA escola lias jacas, 0 de FloraSiissekind, sobre a instabilidade 
e a temporaliza<;ao na poetica cabralina, 0 de Alcides Villa<;a, sobre 0 modo 
comoneladialogam "adetermina<;aoconscientedeurnlimiteparaaarteea 
expansao dos ritmos, irnagens e afetos de que a linguagem ainda nao quis ou 
nao pode se livrar".7 

A esse Joao Cabral mais drurrunondiano, por assirn dizer, 0 proprio 
Annando nos remete inesperadamentetamremquando, apesar de dizer que 
prefere "de olhos fechados, 0 claro / escuro de Drurrunond it claridade 
cegante"8 do outro, descreve aquele que em sua opiuiao abriu para sempre 
urna estrada pedregosa para todo poeta vindouro como "0 gauche. 0 urna 
faca solfunina de olhos azuis atras de 6culos de a<;o"9 . Estranha defini<;ao, 
blague aparentemente inconseqiiente, como tantas encontradas emsua poesia, 
forma bem sua de perturbar cliches, desestabilizar dicotomias - e eis que se 
encontram 0 engenheiro e 0 gauche, 0 rigor e a dlivida, a perseveran<;a e a 
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inquietude, diversos desdobramentos da pedra, do que se sobrep6e ao tedio 
das coisas consideradas sem enfase e incitafrescor no olhar fatigado. Afinal, 
a faca s6lfunina da linguagem de Cabral, conforme reza 0 pr6prio poema a 
que da titulo, e feita de ausencia e de fome de coisas tao violentamente 
existentes quanta completamente infensas 11 plena apreensao, 0 que a 
aproxima, como desejo e carencia, do dillogo inconcluso com a entreaberta 
e entrefechada maquina do mundo identificada por Drummond na rela~ao 
de sua poesia com a realidade. 

A intera~ao entre os dois poetas, sugerida de inicio apenas por essa 
blague descritiva, reaparece ainda mais enfaticamente num poema de 
Armando inserido em seu primeiro livro, Falavra, de 1963, que segundo 0 

pr6prio poeta se inspira no seminal "No meio do caminho" de Drummond 
mas se intitula cabralinamente "Dois movimentos da pedra". Cabralina e ill 
a ordena~ao serial, que divide 0 poema em dois segmentos inclusive 
numerados como que para enfatizar a duplicidade de registro da pedra, 
entre 0 repetir e 0 desdobrar, entre 0 estatico e 0 instavel. Cabralina e ainda a 
coilcentra~aonumobjeto,nocasoapedra,quepareceretereaomesmotempo 
extemar toda potencialidade significativa, prescindindo inclusive de uma 
perspectiva que a contextualize, ao contrmio da pedra drununondiana, 
definida como obstaculo no cami.nho do olhar de um sujeito lirico. Essa 
concentra~ao, embora descritiva, tern como efeito uma visualidade por assim . 
dizer visceral, que nos exp6e objetos como que habitados por uma dinfunica 
intema explosiva - a emo~ao e a dramaticidade au-de/ii de sOi, aprendidas 
com Drummond, mas realizadas por Cabral segundo umamaneira pr6pria. 
No poema de Armando, que vale a pena transcrever aqui por inteiro, essa 
dinfunica e garantida atraves de utnhabil jogo de similaridades e dissonancias 
que se organiza desde 0 nivel fonico das imagens ate a estrutura diptica de 
cada parte, fazendo com que da pedra se desentranhe ao mesmo tempo a 
treva e oalvar, assim como do aguardar impulsa 0 ganharimpeta, da difusa 
espera 0 livre salta, confundindo assim 0 sucessivo e 0 simultaneo e fazendo 
da pedra a propria alegoria do paradoxo, da presen~a do insuspeitado no 
cotidiano mais chao: 

1 

A pedra treva 

(fera im6vel) 

dorme seu sono 

informe. 

A pedra aguarda 

seu brusco impulso 

em difusa espera 

de materia e sombra. 

2 

A pedra alvor 

ganha fmpeto 

se distancia 

(corpo escalando arlo 

A estrutura 

fura 0 espa<;o 

em livre saIto 

E se empenha em forma. 
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10 Cf. entrevista jii referida. 

11 Cf. Ja nao e a alma que 
fala, in Jornal de resenh.as, 
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Drummond, 0 claro enigma da pedra, treva e alvor, materia e sombra, 
e tarnbem ao mesmo tempo, de novo, obstaculo e movimento, sono e salto, 
feraim6velonde se gesta 0 empenho de urnaforma potencialmente outra. E 
essa duplicidade do impulso preso it pedra 0 poeta designa outra vez com 
uma blague ao definir-se em entrevista como urn animallubrido, carangum 
mistodecaranguejoecangum,cujossaltositfrentesetecemdevanospassos 
para tra. 10 E esses passos sao freqiientemente tematizados em sua poesia, na 
qual 0 poeta inscreve uma forte marca pessoal feita de rela~6es intersubjetivas 
- jogo do dentro e do fora -considerando-se como parte de urnn6sfundado 
na tradi~ao modema mais canonica, como no poema "Ultima forma", do 
livroDe CDr, ja de 1988: "Poe.Pound. P6s'; Baudelaire entra no ar / comourna 
bandeira./ Somos esses passos/ perdidos no deserto:! neste lugar-comurn 
nenhurn/ em peda~os". E isso porque "igual ao que as pedras pesam/ os 
livros lidos, relidos e idos / me carregam, nao sei se mais / ou menos, do que 
aqueles que nao", conforme 0 poema "Escritorio", do livro Duplo eego, de 
1997. 

o jogo entre 0 para tras e 0 para frente, de que se alimenta 0 outro, 
entre 0 dentro e 0 fora, tern talvez como referencia mais importante a poesia 
de Rimbaud: "Com Rimbaud na cabe~a, este outro, penso, sou eu, e ele e 
cliffcil, infellzmente", diz Armando na entrevista acima referida. E no poema 
"Com oculos Rimbaud", tambem do livro De cor, fazendo de novo urn 
instigante trocaclilho, nos mostra como a poesia do precursor frances funciona 
como oculos / modo de olhar atraves do qual se distancia/ se aproxima de si 
mesmo e do mundo a sua volta, aprendendo aver melhor porque sob urna 
luz entrecortada, feita de claro e escuro, da qual brota sua escrita como 
movimento, nurn barco livre de papel, de "ilumina~6es sobressaltadas", 
imagem onde ecoa, viaRimbaud, de novo a leitura cabralina de Pierre Reverdy 
relida por Ana Cristina. Nessa tensao claro/ escuro,eu/ outro, pedra/barco, 
sono/impeto, a poesia de Armando faz-se necessariamente enquanto 
"emergencia da vida: urnretesamento que salta e arranha amatena, 0 tempo 
de dias e noites, 0 escrever. Com os nervos tensos, 0 poeta dispara sobre a 
paisagem de si ou it sua volta, e comunica a vibra~ao do perseguir ctificultoso, 
mas urgente, do homem ao real opaco", confonne percebe com acuidade 
Viviana Bosi. 11 

Atraves da imagem do retesamento, decorrente da consciencia do 
perseguir dificultoso, Viviana nos lembra que a poesia de Armando e de 
a~ao e reflexao, entre 0 disparo agressivo e a medita~o liriea, "entre sensa~ao 
e sentido", confonne titulo de urn poema do livro Duplo cego, em que a luz e 
pensada e sentida como "a de dentro / da desordem, e a que se desperdi~a/ 
concentrada,/ e a que sobra/ e que de tao acesa se apaga". Essa luz 
ambivalente, ao mesmo tempo retesada e difusa, se contamina 0 dizerpoetico 
e seu modo de relacionar-se seja com sua propria subjetividade seja com a 
dos antecessores com quem dialoga, contamina tarnbem toda a paisagem - e 
a poesia de Armando e uma poesia em que a paisagem de sua cidade, 0 Rio 
de Janeiro, tern papel fundamental. Nela, a reconstru~ao poetica da cidade, 
encenada em principio a partir mesmo de seus cliches de sol, mar e montanha, 
vai se fazendo outra e nova a partir da semantica da pedra. Assim, as 

Niter6i, n. 12, p. 83-100, 1. sem. 2002 



12 Cf. Poesia da hora recente. 
Prefacio a Cabefa de homem. 
Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1991. Esse texto 
de Costa Lima vai ser 
comentado por Luiz 
Fernando Medeiros de 
Carvalho em sua amHise da 
poesia de Armando, que 
tambem enfatiza 0 processo 
de desertifica~iio da 
paisagem. Cf. A poesia no 
risco da paixao. In: 
SANTOS, Francisco 
Venceslau dos (Org.), 
Prismas em torno da poesia. 
Rio de Janeiro: Centro de 
Observa<;ao do 
Contemporaneo, 1999. 
13 Poema transcrito na 
entrevista de Armando a 
CULT - Revista Brasileira 
de Literatura. Sao Paulo: 
Lemos Editorial, n. 40, nov. 
2000. 
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montanhas se tornam "escarpas de perfis agudos", "arrepiadissimos 
despenhadeiros", 0 sol e "aresta", fabricante de "dias de peclreira", 0 mar se 
debate, "temperado emheroica e lirica consonancia" com 0 ceu, "tentando 
subir se salvar / mas resvala na peclra/ isolado", recusando-se a qualquer 
bucolismo, fazendo do "verao dos sentidos" sempre 0 prenlmcio do "invemo 
da perda", conforme analisa Luiz Costa Lima.12 

Nas imagens acima, extrafdas todas do livro N!lmeros an6nimos, de 
1994, 0 poeta reafirma, pela peclra, sua op~ao par uma poesia feita de recusa 
dov60, de apego ao chao, ao chao de sua cidade, ao chao de si proprio, um e 
outro experimentados como lugar de busca e nao de remanso, de exilio e nao 
de identifica~ao, em rela~ao aos quais 0 poeta e filho legftimo e bastardo
"sou a sombra, sou a sobra/ que nao se passou a limpo", como diz 0 poema 
"De olhos abertos", do livraCabe~a de home-m, de 1991, "Filho feito do que a 
rua apura/ E junta sem refugar: ectoplasma de panos sujos, de sacos de 
mercado / e latas ... ", como em "A urn passante", preito e replica a cidade 
e ao sujeito com que Baudelaire ajudou a criar a poesia modernaY 
Experimenta~ao de duplicidade que, mais urna vez encenada, reenvia a 
duplicidade da rela~ao da poesia de Armando, da poesia hoje, com 0 melhar 
da tradi~ao e do canone, visando ao reencontro transfigurado do claro enigma, 
dailumina~ao sobressaltada, do brilho fugidio do estetico. Esse reencontro 0 
poeta arma com 0 trabalho de cotidiana cirurgfa, de cotidianarelembran~a, 
como no poema "Namesa", deCabe~a de homem. Nele, a instigante imagem 
do Zagarto, utilizada para figurar a subjetividade lirica como dentro de si e 
fora de si simultaneos, identidade de reptil, constitufda de peles e perdas 
sucessivas, constante reescritura de simesmo e dosoutros, seremeteairnagern 
diferenciall;)espelho como es'pa~o do trabalho poetico, sugere ainda um 
outro sucedaneo da mesa, a peclra. Peclra no caminho sobre a qual dorme, 
sonha,nasceerenasceopoeta,cirurgiaodesimesmoedomundo, umeoutro 
reescritos a luz de umsol frio e espasmodico, cuja claridade se alimenta do 
dentro, do drama, de sua propria possibilidade de escuridao: "Opera no 
espelho./ Corto por dentro e ao contrario. / Reescrevo de novo sob luzes 
frias/ com seus espasmos de reptil: letargo, lagarto, largado de mim/mas 
logo um latego!" 

Abstract 

This essay intends to discuss the importance of a 
continuous reflection on aesthetic value, based on 
several questions imposed on it by the historic 
process of canons' construction and deconstruction. 
This reflection is here supported by the analysis of 
relations between the modern tradition of poetn), the 
ways in which it is updated in Drummond's poetics 
and its developments in contemporary lyricism, of 
which Armando Freitas Filho's works are taken as 
an emblem. 

Keywords: poetry, modernity, value. 
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