
TRES TIPOS DE POETICA

Judith Grossmann

1 INTRODUcAO

0 propbsito dente trabalho a estabelecer uma distincao entre
tres tipos de pobtica, a saber, as poeticas de programaqlo , atraves das
quais as vanguardas e os escritores explicitam como gostariam de cons-
truir as suas obras literarias, as poeticas de produrAo , implicitas nas
obras literarias de fato construidas pelos escritores, e as poeticas de
consumo , que os especialistas fazem detonar das obras literarias, com
vistas ao consumo sincronico e diacronico das mesmas.

Devemos interrogar sobre o valor metodolbgico desta divisao
tripartite . Ela opera um corte que resulta na delimitagao do espaco
diferencial que medeia entre os manifestos vanguardistas e os resultados
atingidos nas obras literarias propriamente ditas, os quais dormem
silenciosos no bojo dos grandes monumentos literarios de cada epoca, e
cujas divergencias com aqueles sao, a cada passo, apontadas, bern
como na percepcao das aporias criticas que , a partir dos parametros
constituidos pelas obras literarias , pelo avanco histbrico , necessaria-
mente se introduzem nos modelos de fruici o das mesmas.

Universitas, Salvador , (19, especial): 75 - 87, 1978.
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2 PROJETO , OBRA E RECEPcAO

Nosso ponto de partida sera uma amostragem de cuja expressi-
vidade algo se podera concluir sobre o valor metodolbgico da divigao de
pobticas proposta . Sem a mesma ficaremos cronicamente a discutir
sobre o lapso que se interp6e entre os propositos da escola realista-na-
turalista e o que veio ela a consumar, sobre as propostas do realismo
critico a criacAo literaria e o seu real inventario, sobre os objetivos do
nouveau roman frances e a sua reussite, e assim sucessivamenfe. como
se uma perfeita sintonia entre projeto e obra pudesse e devesse existir.

Sera possivel fundar a critics sobre a aferigAo da distancia que
separa a obra do seu projeto? Pode -se, de fato , determinar a qualidade
das obras literarias como a mais curta distancia em relagio as ideias
que as fizeram nascer? A tomada preliminar desta posigAo represents
um desperdicio na economia dos estudos literarios , costumando autolimi-
tar-se adiante, ou sequer se deter, no que se refere a oposigao existente
entre a camada superficial e a camada profunda da obra literaria, a
qual, em sua totalidade concilia pares tais que conotagdo e denotagao,
ambigliidade e clareza , opacidade e transparencia , imprevisibilidade e
redundancia.

No estudo de um periodo literario, de um autor, de uma nova
postura artistica, deve-se, pelo contrario, e a priori , propositalmente
buscar aquele ponto em que o projeto se converse, no seio da realizagao,
em sua antitese, passando a conter as sementes do projeto posterior que
o ira deslocar. A partir deste fundamento, as poeticas de consumo, em
suas diversificadas fungbes, em relagAo aos receptores e em relagao a
criagio literaria, se ampliarlio em seu ambito geral e em seu ambito
prospectivo, tornando-se-lhes possivel expressar o equilibrio de tensifo
existente entre as poeticas de programagAo e as poeticas de produgito,
bem como as suas verdadeiras implicag6es.

No estudo do realismo -naturalismo , digamos , uma perspectiva
correta sera a de aprofundar a relagio existente entre os manifestos e as
realizag3es que lhes correspondem , os quais, em algum ponto , irilo,
necessariamente , entrar em contradigao . Como seria de se esperar, os
valores reais , embora ligados so valor artistico , terAo cedido a ele, e tera
a criagao literaria prevalecido sobre os valores normativos . Cumpre, por
outro lado, no obliterar o fato de que a criagao literaria , embora tenha
eliminado o preceito de reprodugAo dos manifestos , esta, generativa-
mente , ligada a eles , nAo lhes desmente a fungdo, contradizendo-os e
que os confirma , pois deles tera nascido a oposigao como principio
sintatico da obra.

Este principio geral de contradigao , como principio de constru-
qao da obra literaria , deixa nela tragos permanentes , visiveis tambem
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na segUente oposigao entre a sua camada superficial e a sua camada
profunda. Isto possibilita a abordagem das obras literarias na premissa
desta natural dicotomia, expressa pelo apego, no seu estrato mais apa-
rente, pela ordem vigente, e no seu estrato mais profundo, pela ordem
que a faz sucumbir.

0 caso do realismo critico, tomada a vroposta de Georg
Lukacs, como ponto de partida, exige uma habil manipulacao, nAo so
porque as poeticas de consumo pretenderam, no caso, usurpar para si
a fungao das pobticas de produgao, mas tambbm porque suas relagoes
com a criagao literaria se tornaram altamente complexas. Para enfren-
tar a questao de um novo angulo a preciso comegar por avaliar, pelo
estudo da literatura, evidentemente, em que medida a criacao literaria
aceitou as propostas do realismo critico, e de que maneira respondeu
aos seus convites. Ou prosseguiu entao seu caminho, embora, a inega-
vel, passando por seus postulados e pela realidade que os fez nascer.

Por fim, o exame do nouveau roman e da inversao que os
escritos tebricos que the correspondem sofrem em sua realizagao, torna-
ra esta amostragem suficiente para demonstrar a necessidade prelimi-
nar de se buscar o ponto de ruptura entre manifesto e realizavAo no
domino dos estudos literarios, o ponto de fissuragao considerado como
um ponto de forga, nao o seu contrario.

Para a determinagao deste ponto de ruptura, no que se refere
ao nouveau roman , partiremos da consideragao dos escritos tebricos de
Alain Robbe-Grillet, atravbs dos quais ele repudia a metifora e as
imagens antropom6rficas em geral. Esta recusa e a rejeigao da idbia
panantr6pica contida no humanismo convencional, como literariamente
expresso, visam a ferir o relacionamento estabelecido entre o homem e o
universo por ele habitado. Chamando atengao para o carater contagioso
da metifora, por descrever o mundo a imagem e semethanga do ho-
mem, Alain Robbe-Grillet convida a uma operagao de limpeza, repe-
lindo todas as analogias antropoc€ntricas como igualmente perigosas.

Neste ponto em que ele, como te6rico, pira, precisamente dal 6
preciso prosseguir, com vistas ao exame de sua produgao e de proble-
mas literarios segiientes. Se esta operagao de limpeza, a que ele convi-
da, vem ainda atravbs da linguagem, sera preciso observar que a
linguagem nAo b jamais inocente e que, em termos radicais ou absolu-
tos, nAo sera jamais possivel atingir a isengao a que ele aspira. Antes
mesmo de examinar a sua obra, seria possivel prever que ela, atravbs da
linguagem, irra, de qualquer forma, contagiar os objetos, que logo dei-
xarao de simplesmente estar-af. A recusa da metifora nao sera sufi-
ciente, sera pouco pare tanto, e logo a criagao literaria pediri a desa-
gregagao da pr6pria linguagem, o abandono da sintaxe, a passagem ao
nivel semintico, a simples nomeagao dos objetos. Mas nomear os ob-
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jetos 6 ainda contagia-los, 6 ainda colocar no centro o homem que os
nomeia. Pede-se, portanto, a comunicageo nio-verbal, a poesia colide
com os prbprios objetos, apresentados como replicas de si mesmos,
superpbe-se is artes plasticas, enquanto estas, numa linha inversa.
passam da imagem ao sign verbal, perseguindo caminhos que, sob a
rubrica de antlarte e de antiliteratura , sfio os da arte e os da literatura.

No entanto, a neste ponto de fissuragAo entre as poeticas de
programagAo e as poeticas de producAo que Alain Robbe-Grillet atinge
um objetivo inesperado, sucedendo em criar um novo tipo de humanis-
mo, gerado por um novo tipo de relacionamento que se estabelece em
sua obra entre sujeito e objeto, entre o homem e as coisas, sem privilb-
gio de nenhum dos termos, um novo tipo de relacionamento para o qual
a Lingitistica pode suprir um conceito exato, aquele expresso pela pala-
vra actante . Necessariamente esta passagem do Alain Robbe-Grillet coi-
sista para o Alain Robbe-Grillet humanista coincide com a passagem de
sua poetica de programagAo para a sua poetica de produg&o.

0 balango desta oposicilo entre programagio e realizacao tira-
ra, de alguma forma , a funcAo e o valor das poeticas de programagao?
Sem diivida que nao. Devemos ter em mente que as poeticas de progra-
magao tern no apenas um valor generativo em relagAo A criacao
literaria, mas ainda um valor social de troca entre esta e os demais
sistemas do contexto, bem como uma fungao de descondicionamento da
sensibilidade convencional no preparo das condig8es de recepcAo da
obra literaria.

Todos estes pontos perfazem , ademais , a especial estrategia das
pobticas de peogramaclio , cujo papel convbm sempre realcar. A criacao
do gosto com que a obra sera recebida a iniciada pelas poeticas de
programacao , objetivada pelas poeticas de produgAo e circularizada
pelas poeticas de consumo , que reconciliam as ambivalencias das duas
primeiras.

Concluindo esta parte , fazemos ver que esta cislio, natural e
produtiva , existente entre projeto e realizacAo , nAo mutila a realizacAo
porque desminta um projeto inicial cuja fungAo 8 ser desmentido. Esta
funcito generative do projeto inicial , que se metamorfoseia na realiza-
g o, e , ademais , a sua fungAo fundamental.

3 POETICAS DE PROGRAMAcAO

Estabelecida a divisAo territorial entre os tres tipos de pobtica,
iremos tipificar as func8es de cada uma delas, a comegar pelas poetics,
de programaco ,A custa das quais, por analogia, serh possivel refletir
sobre as funcaes das vanguardas de manifesto, as quais se opbem is

78



As po6ticas de programaglo se iniciam , num momento dado,
para dilatar o grau de contradisAo existente entre uma po6tica e a que
havers de suced€-la, fazendo emergir o perfil de uma situacao limite
entre um sistema literario e o quo havers de substitui-lo, no qual aque-
le, simultaneamente , se descontinuara e se continuara.

A operacAo vanguardista de manifesto , que aqui coincide com
as poeticas de programagao , em seu impeto renovador, prega a insti-
tuiSao, tao radical quanto possivel, de uma nova linguagem e de um
novo sistema formal , recusando os sistemas pr6vios por inadequados
para expressar uma nova visi o do mundo . Ao recusa-los, recusa
tamb6m a ideologia expressa por aqueles sistemas . Rompe , assim,
como um sistema e busca instalar um outro , porque aquele , ao inv6s de
ser falado pelo discurso literario , antes o fala, e fala o seu emissor, e
fala os seus receptores , resultando em obras e reagbes padronizadas.
Tal ocorre porque o discurso produzido passa a divergir do quadro das
situacoes reais.

Esta recusa das vanguardas de manifesto e das po6ticas de
programagAo, contudo, se faz, necessariamente, numa operacao dual
que frustra, em boa parte, os seus proprios objetivos, ja que eles o sao,
por radicais, in totum, irrealizaveis na pratica. E o sao porque uma ra-
dical saida do sistema, no ambito da criagao literaria e, na verdade,
impossivel. A radicalidade da tentativa de salto para fora do sistema
sera sempre contrariada pelo carreamento dos despojos do sistema
anterior para diante. Sobrara sempre sistema anterior no sistema remo-
delado, sobrara sempre repeticao de sistema, sobrara sen.pre redun-
dancia, mais que isso, sobrara sempre tautologia, para al6m do limite
de tolerancia dos manifestos e dos programas, c num grau que a rigidez
das novas propostas serh ineficaz para dissolver. Algo mais sera neces-
sario para solucionar os problemas que as po6ticas de programacao
seguidamente se prop3em, mas sera ja fora do seu espaco que eles terAo
algum tipo de decisl o.

E nesta altura dos acontecimentos, quando os fatos assim se
deixam perceber, que as po6ticas de programac#o sdo necessariamente
interceptadas pelas po6ticas de producAo, as quais acabam por se fazer
nas verdadeiras vanguardas de uma 6poca. Neste ponto de intercepgao 6
que encontramos a fissura entre projeto e realizaFAo, conforme pode ser
exemplificado pelos programas do realismo-naturalismo, do realismo
critico, do nouveau roman , e pelos seus balangos, pelos caminhos
propostos pela poesia do s6culo XX, em se querendo arte nAo-verbal, e
o que seja esta poesia, pela literatura do s6culo XX, em se querendo
nio-literature, e o que seja esta literatura.
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Estas operaV6es programaticas devem ser entendidas como as
grandes manobras titicas da arte, como a sua particular estrat6gia para
enfrentar as alteracoes da realidade . Em qualquer 6poca , como na
nossa , 6 a pr6pria arte, e a arte literaria, que se contesta , antes mesmo
de ser contestada . As po6ticas de programacao suprem a energia
necessaria para que a arte se conteste e faca desta contestacao a mola
mais poderosa da sua renovacao , o seu nucleo de irradiacao . Sua pre-
senca possibilita , em seguida , o retorno das po6ticas de produqAo a tra-
dicao , com o objetivo de ultrapassagem do passado e de recriacao dos
monumentos literarios anteriores.

Sediadas na aresta de uma situacao limitrofe, as po6ticas de
programagao revelam , de maneira tangivel , a g€nese da literatura de
uma 6poca , separando -se das suas realizacbes propriamente ditas. Aqui
se bipartem as po6ticas em po6ticas de programagao e posticas de
producao , e as vanguardas , em vanguardas de manifesto e vanguardas
de realizacAo.

Mas suas fungaes especificas , as poeticas de programacao as
mantem , pois 6 imprescindivel que haja a tentativa de saida radical do
sistema , provocada por uma necessidade generalizada de novos modos
de expressao , comensurados a novas realidades, para que as vanguar-
das de realizaSao , isto 6. as realizag6es solitarias de alguns poucos, a
daqueles nomes estelares que sao a literatura de uma 6poca , se tornem
possiveis.

4 POETICAS DE PRODUrvAO

Havendo tipificado as po6ticas de programagae, faremos o mes-
mo com as po6tlcas de produplo. Ao procede"-lo, buscaremos a razao
pela qual, finalmente, o teor de invencao existente nos grandes monu-
mentos literarios de uma 6poca, contrariando, aparentemente, todas as
probabilidades, acaba por superar o que exista nas producoes ligadas
aos seus mail ambiciosos manifestos programaticos, mesmo em seus
momentos de maior gl6ria.

0 axiona da operacao realizada pelas po6ticas de produqAo esta
no seu empreendimento permanente de correcao do erro de calculo das
po6ticas de programacao . As po6ticas de produqAo adotarao um tipo
diverso de operacao , buscando a saida do sistema liter&rio precedente
atrav6s de suas pr6prias molas . Geram , assim, um ponto de imbri-
camento , o qual , tomando o suporte redundante como inalienivel,
ap6ia no mesmo o novo sistema , o qual , gradativamente, o vai minan-
do. Isto 6 , tornam factivel o que uma operagao programAtica, a
primeira vista muito alentada , 6 pouco para realizar.
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As poeticas de produci;o buscam maneiras combinadas de
desagregar o sistema literario, entre as quais se poem as cogitadas pelas
poeticas de programac o , sem que , obrigatoriamente , tenham de tomar
conhecimento direto delas em todos os casos, ou de ficar restritas a elas.
Diriamos , assim , que um escritor , o qual possa ser realmente conside-
rado um inventor , rejeita um sistema formal ao mesmo tempo que
admite agir no seu interior , acompanhando -lhe as existentes tendencias
entropicas , desordenando e reordenando este sistema , ja que a esta, na
verdade , a melhor alternativa a sua espera. Para realizar este desvio,
este artista-inventor de que falamos adota procedimentos combinados
de desconvencionalizasao e de reconvencionalizacao , encontraveis, em
maior ou menor grau , nas grandes obras literarias . Esta combinatoria
torna possivel equilibrar naquela formula unica que e a prbpria obra,
redundancia e imprevisibilidade, sistema velho e sistema novo, tendo
como resultado final a criacAo de um novo sistema literario.

Mantendo distinto este corte entre as poeticas de producAo e as
poeticas de programagio, estabelecendo analogias negativas entre as
suas funcoes, compactando, entre as duas, um espaco, nAo cronologico,
mas lbgico, poderemos dar mais uma volta a questAo proposta inicial-
mente, a da tensAo existente entre projeto e realizac'do. Estando o valor
literario de uma epoca ligado as poeticas de producao, a simples e pos-
sivel precedencia das poeticas de programacAo nAo sucede em deslocar
este valor. Ponto este que nunca a demais realicar, ja que em relacao ao
mesmo a habitual a estranheza que costuma acompanhar a constatacslo
da natural divergencia entre projeto e realizacAo. Disputa-se, ate mes-
mo entre os melhores, por esta precedencia cronologica, pelo quem viu
primeiro . Mas ja que tambem a mundaneidade pode ser considerada
como uma das maneiras de estar no mundo, no vamos exigir do poeta,
o ser plural por execelencia, que dela abdique. Nele ficara menos mal,
talvez, esta pequena tentaq&o.

Por outro lado, as grandes obras literarias de uma epoca nAo
deixam de expressar esta sutil dialetica entre as poeticas de progra-
macao e as poeticas de produci o, sendo mesmo , por definicAo, obras
coletivas realizadas por um s5 individuo . Esta situag o se expande no
seculo XX, ja que as suas obras literarias mais representativas , nascen-
do dos projetos programados pelas vanguardas de manifesto , com estas
colidem , e sao artificiadas por individuos dos quail se exige o mais in-
gente esforco integrativo , os quais , passam , legitimamente, a represen-
ta-las, no mais amplo sentido da palavra.

Resta-nos interrogar que melhor destino poderiam ter as van-
guardas de manifesto . A aceitacAo explicita e previa , a isto o funda-
mental, da hegemonia do valor da realizasAo sobre o valor do projeto, a
percepsAo da complexa e sutil tensAo que entre os dois se estabelece, e a
preliminar da qual se deve partir para o exame e reexame das obras
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literarias mais inventivas , de vanguarda , portanto, de uma bpoca.
Nelas, o escritor se tera feito o real inventor de novas alternativas
formais , articuladas a uma correspondente alteracAo da percepcAo e das
ideologias dos seus contemporaneos , rodeado de uma legiao de epi-
gonos, posteriores e, sobretudo, previos... Este artista , o melhor inven-
tor, tera tambbm, a partir das poeticas radicais das vanguardas de
manifesto, restaurado a tradiglo , visto que as grandes obras literarias
de uma epoca empostam sempre um discurso metalingiiistico que poe
em contacto dois sistemas literarios.

5 POETICAS DE CONSUMO

Quais sAo as consegiilncias da verificacAo de que as po6ticas de
producAo fazem aderir dois sistemas literarios, no sentido do estabele-
cimento da fungIo das pobtlcas de consumo em sua sucessAo diacro-
nica?

Se 6 verdadeiro que, por este fato, a criagAo literaria deva ser
olhada como um imenso trabalho em andamento , em cujo ambito cada
novo termo que surge incide sobre os termos anteriores , operando,
assim, exegese recriadora do estoque literario anterior, sera tambem
verdadeiro que um aprofundamento da teoria da parodla , conforme
concebida pelos formalistas russos a partir da seta indicativa da criagdo
literaria, colocada como pivo das poeticas de consumo , devera levar a
novos niveis de compreensio muitos dos problemas destas poeticas.

Entender que a qualidade parodica do discurso literario e a
mola que o impulsiona para diante , significara para as poeticas de
consumo tomar a obra literaria retomando a tradicdo em que ela se
inscreve , e mais, as obras das quais ela provem a luz de um tempo
novo. E isto ter-se-A de fazer , sobretudo para compreender as tentatMas
de eliminacAo deste ressaibo parodico pela criaSao literaria, quando
tenta esta reconduzir o seu discurso a um possivel momento inicial da
linguagem, quando estivesse a se prender e a se desprender do ambito
dos referentes.

Perceberao as poeticas de consumo , por este caminho, que mal
retorne o discurso literario a este possivel momento original da lingua-
gem, imediatamente reiniciara o percurso de imitacao de si mesmo,
reconstituindo -se a cada passo . Desistindo parcialmente de imitar a
mat6ria real , logo se adensara o travo parodico que as suas sucessivas
camadas irAo revestindo corn a sua patina . E logo recomecara a sua luta
criativa corn o estoque de discursos que as poeticas de consumo nao
poderao ignorar.

Torna-se assim uma exigencia dos estudos literarios do seculo
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XX, no sentido de uma poetica de consumo que funcione como eixo da
divisAo tripartite proposta inicialmente, que esta se impulsion daquele
ponto de que se impulsiona a criacao literaria, propondo-se a um

remanejamento paralelo de seus juizos anteriores, tambem Como um
imenso trabalho em andamento, apto a acompanhar todas as oscilac8es
da criacao literaria.

Partindo da verificacao de que , a despeito das pretens8es de
alguns momentos da evolucao literaria, o discurso literario sera nao
apenas imitacao direta da realidade representada , mas tambem imita-
cao de si mesmo, vemos que a criacao literaria retoma , a cada passo, o
fio do seu proprio discurso, estabelecendo decorrentes analogias- entre o
discurso presente e o discurso passado . 0 acompanhairtento desta lei

-tura,que se desenvolve no seio da criacao literaria, e a mais lmportante
das funcoes das poeticas de consumo , as quais avancaraos no sentido do.
aprofundamento da poeticidade do texto lendo as obras em curso pela4
releitura das obras anteriores.

Todos estes fatos nos chamam atencao, por outro lado, para a
velha questAo da permanencia das grandes obras literarias, uma vez
que esta permanencia , vista de urn novo angulo , esta ligada nao apenas
a fruicao das mesmas por receptores especializados ou leigos , mas ain-
da, ou sobretudo, pelos escritores que,legitimamente,as violentam e as
recriam. 0 consumo das grandes obras literarias, corn complexidade
suficiente para perdurar diacronicamente sem desgaste , a um processo
continuo e comunitario , no qual estao envohridos criadores , e receptores.
Uma poetica de consumo caracterizada segundo a criacao literaria d&
seculo XX, realcara constantemente o papel que tern esta no carrea-
mento para diante das obras literarias e na Wit continua exegeses pela
sua decriacao e recriacao simultaneas.

A admissao do julgamento continuo das obras literarias,.
exemplo do que o faz a criacao literaria , levara as poeticas de consumo
a abdicar de encontrar , de um so golpe, a frltima chave destas obras,
liberando modelos de fruicao cada vez mais ducteis, sugeridos, rto
entanto, pela propria criacao literaria, maneira adequada de fruir o es-
toque literario num momento dado. Pois vivo'Homero o esta sobretudo
em Joyce, e Camoes, em Jorge de Lima, sem que estes, evidentemente,
desloquem os seus antecedentes , antes os consagrem.

0 que se deseja realcar no final delta parte e , sobretudo, a
relacao especial que mantem as poeticas de consumo comas poeticas de
producao , muito mais cerradas do que corn as poeticas de programs-.
Sao. Isto porque , fazendo aquelas opcaes inclusivas , e estas opcOes
exclusivas , a evidente que as poeticas de consumo nao poderao dar
conta das grandes obras literarias se a elas tentar impor normas progra
maticas que sao apenas parte de um complexo jogo criativo , o qual
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descobrira sempre novos argumentos e novas maneiras de recriar a pro-
dugao literaria anterior.

As poeticas de consumo , conforme aqui concebidas , deverao
levar em conta que as obras literarias maiores , por uma especie de
deslocamento natural , passam a representar a verdadeira vanguarda de
uma epoca, e que estas obras, entre as vanguardas de manifesto e os
seus proprios antecedentes generativos , ficam justamente com os dois,
exigindo , para a sua avaliagao , a extrema mobilidade que a si se conce-
dem, pars que se lhes possa acompanhar todas as sinuosas flutuag5es.

6 POETICAS DE PROGRAMACeAO A POSTERIORI

Alguma coisa diremos, finalmente, sobre certos tipos excep-
cionais de poeticas , as poeticas de programagato a posteriori, por
exemplo, para as quaffs pode, adequadamente, funcionar como para-
digms "A filosofia da composigao", de Edgar Allan Poe.

Que devemos entender do ensaio de Poe ? Que, de fato, a com-
posigao de um dos seus mais celebres poemas, "0 corvo", seguiu
linearmente todos os passos enumerados no ensaio ? Ou que, contraria-
mente, as coisas, de nenhuma forma , assim se passaram ? Nem uma
coisa nem outra . Ou melhor , devemos entender as duas coisas em con-
jungao. Devemos ter em mente que o poema foi, de qualquer maneira,
elaborado em primeiro lugar, e o ensaio , em segundo, quando entao
tornou consciente o modelo inconsciente Segundo o qual se formou o
poema . Deste ponto de vista seria sempre possivel escrever igualmente
uma filosofia da composigao para cada poema criado. que a precisa-
mente o que fazem os especialistas , sem que a eies seja dado criar o
poema. E tal a possivel porque cada poema, apos produzido , solidifica
em sua superficie lisa um esquema de cujo processo de constituigao se
pode posteriormente acompanhar cada passo , mas cujos rapidos e
sucessivos lances continuam tao imprevisiveis quanto os que precedem a
realizagao do proximo poema.

0 ensaio de Poe a ja um passo para fora do poema , um passo
que o abrange, a verdade , mas que, como tipica atividade de consumo,
sucede a sua finalizagao , e, como qualquer depoimento sobre o mesmo,
tem valor de depoimento , em nada o aumentando ou o diminuindo
como poema.

Por outro lado, "A filosofia da composigao", como ensaio de
fruigao por um receptor competente , funciona a perfeigao . Desfeito o
ardil que, por motivos analisaveis , a armado ao receptor do poema e do
ensaio , devemos entender que este abarca o poema apos sua cristaliza-
gao, reconstituindo a forma peculiar deste de busca de conhecimento,
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atravbs da intuigao, que predomina na experiencia artistica, e no
atraves do raciocinio, que predomina na experiencia cientifica.

Outra finalidade do ensaio de Poe seria a de transformar em
leis a lbgica casual da intuigao, a de converte- la em raciocinio , em geo-
metria, em ciencia exata. Mas esta geometria, criada pela intuigao, e
nAo pelas faculdades do calculo eda tbcnica, e a geometric de "0 cor-
vo", geombtrico em sua forma final e antigeombtrico em sua origem de
se transformar em pura geometria. Entre a percepgao dos dados e a sua
conceituagao, flutua, em sua glacial indiferenga, o poema , o qual, em
sua particularidade de objeto estbtico, escapa a estas duas etapas,
enquanto em si mesmo as reune , fusao de sopro e de tbcnica , ulna outra
coisa. Produto negado do que o precede e do que o sucede, o poema,
por sua vez, ira negar para sempre os seus nao-momentos.

0 poema b o poema , indeslocavel . Talvez mesmo para provar
isto , para provocar tais consideragbes , Poe haja escrito o seu ensaio,
que fala mais alto sobre a possibilidade de se dizer tudo apbs a criagao
do poema, mas nada no momento de cria-lo.

0 poema - o qual pode ser suposto antes ou apos, mas
enquanto, nunca . Inclusive por aquele que, num momento anterior ou
posterior, o suponha.

A luz de sua genialidade , quis Poe. no seu ensaio, num tour de
force, dissolver a tensao dialbtica existente entre as tres pobticas, apre-
sentando-as em coalescencia na monada do poema. Visando a confun-
dir especialistas e leipos, quis fazer acreditar a todos que seria possivel
projetar-realizar-consumir o objeto literario num sb ato univoco, e no
multicomplementar. Quis, ademais, faze-los acreditar que, como recep-
tores, poderiam ser tambbm transmissores , seres ativos e no passivos.
Uma ilusao, outra, para intensificar o efeito e cerrar a estratbgia do
poema, produzindo a impressao de que ele poderia ser facilmente
reproduzido? Ou mesmo a experiencia que o constituiu?

E preciso convir que nesta tarefa vale tudo, embora outro tipo
de estratbgia, a de delimitagao de fronteiras. esteja a vista, tal como se
observa no poema "Aporo" (A rosa do povo), de Carlos Drummond de
Andrade, no qual, de um lado, esta a lbgica continua e geombtrica da
ciencia, do outro, a lbgica descontinua e antigeombtrica da poesia,

Um inseto cava
cava sem alarme
perfurando a terra
sem achar escape.
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Que fazer , exausto,
em pals bloqueado,
enlace de noite
raiz e minario?

Eis que o labirinto
(oh razao , misterio)
presto se desata:

em verde , sozinha,
antieuclidiana,
uma orquidea forma-se

Finalizando , mais vale , sobre Poe, repetir o juizo de Baudelai-
re, o qual mesmo admirando e amando Poe como o admirava e amava,
talvez por isso mesmo tenha podido render tributo a inteligencia dele, a
sua prbpria e a dos demais , ao interrogar,

Sera que ele se fez , por uma estranha e divertida vaidade,
muito menos inspirado do que naturalmente era? Tera ele
diminuido sua faculdade espontanea a fim de dar a vontade
uma participacao maior ? Inclino-me a pensar assim... Afinal,
um pequeno charlatanismo a sempre permitido ao genio, e e
mesmo pr6prio dele'.

7 CONCLUSAO

Em apenas uma hipotese ester trees tipos fundamentais de
poetica se conjugariam nurn momento univoco , o da criacao de uma
obra emitida por urn escritor que nela inteiramente se fechasse.

Mas isto , ainda que ocorresse , seria desmentido pela prbpria
obra . Pois o mais provavel a que o seu criador a interrompesse, a cada
passo , para discursar sobre o que estivesse a fazer , ou que , de maneira
explicita ou implicita, o prbprio discurso se tornasse em discurso sobre
si mesmo.

1 Apud Wellek, Rene. Baudelaire. In: . Historia da critica mo-
derna. Sao Paulo, Herder , EDUSP, 1971. v. 3, p. 160, 303.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo classificar tres tipos de poetica e
estabelecer o valor metodologico da classificasAo ( Parte 1 ), aplicar a
classificasao a evolugAo literaria (Parte 2), determinar as areas especifi-
cas dos tres tipos de poetica (Partes 3 -4-5), contrastar a classificasao
tripartite corn um tipo excepcional de poetica na qual os tracos dife-
renciais sao obliterados (Parte 6), e conceber a alternativa da coalescen-
cia dos tres tipos de poetica na pr6pria obra literaria (Parte 7).

SUMMARY

This works aims at classifying three types of Poetics and
establishing the methodological value of the classification (Part 1),
applying the classification to literary evolution (Part 2), determining the
specific areas of the three types of Poetics ( Parts 3 -4-5), contrasting the
tripartite classification with an exceptional type of Poetics in which the
differential traits are obliterated (Part 6 ), and conceiving the alternative
of coalescence of the three types of Poetics in the literary work itself
(Part 7).
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