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CRISTINA MONTEIRO DE CASTRO PEREIRA 

o homem contemporaneo reflete - e IS reflctido par - urn mundo 
fragmentado, plural, profundamente ambfguo. Esse homem partido, que 
nao se permite mais escolher uma verdade, tomar urn caminho como 

edecorrente de uma mudamra na visao de mundo. As teorias de 
Marx e r ...... .J •• ~--~~~~ ~ "nIT> n<o ,-('In<'" ito" :1hso lutos de ser c 

apenas se con segue 

como sujeito e objeto da 

ao demonstrar 11 16gica pr6pria do inconsciente, 

"razao" tao aclamada pelo homem classico, 


As arles manlt~m com 0 Zeitgeist, 0 espirito de sua 6poca, uma 
rela~ao de implicar;uo mlttua, A visao de mundo e a concepc;ao de sujeito 
de uma determinada cpoca ecoam nas artes, que, por sua vez, ajudam a 
(trans)formar 0 pr6prio sujeito e seu mundo. As nova~ teot'ias apontam 
para um novO homcm. desvinculado de lima essencia. de lim centro fixo: 
urn homem que 6 constantemente [ormado e reformado atravcs de slIas 

Essa nova visao do homem efortalecida na era 
como pos-modernidade. 

na literatura, tanto no 
trabalho focalizar 
alguns poemas intersemi6ticos de Augusto de Campos, e 
teo ria e os poemas) ao mesmo tempo como objeto e instrumento de 
ra, deseentralizando suas fUllr;6es, relacionando teoria e pnitica litenlria 

com seu Zeitgeist. 
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nova corrente te6rica interessa-se pela estrutura como sistema de rela
e nao mais como a superffcie que encobre lim palimpseslo. A obra 

passu a scr vista como urn feixe possibilidades, de re\ar;6es e 
na<;6es que apontam nao para um unico significado, para a 
um en igma, mas para 0 

A leitun! nao consiste em fazer parar a cadeia dos sistemas. em 
fundar uma vcrdadc. uma lcgaJidadc do texto c. por conseguintc. em 
provocar os "erros" do seu lei tor: cia consiste C111 cmbraiar esscs siste
mas, nUll segundo a sua quantidadc rinila. mas segundo a sua pluralidade 
(que curn SCI' e nuo uma redw,,:ao): passo. alravesso, articulo, ponho em 
movimento - mas ell nao conto (BARTHES, 1980. p.17). 

A novaconccpc;ao de interpretac;:ao proposta pelos pensadores p6s
valoriza os paradigmas em SU{lS relaroes com a estrutura 
Tais teorias n.1O buscam uma verdade nos paradigmas, 

da escritura. Foucault 
a matenal1dadc do dlscurso como ObjelO da 
suas relat,:6es estruturais, em detrimento de um 
dades do texto aprocura de um significado oculto. 

Ao negar qlle exista uma verdade do texto a ser resgatada pOl' 
erfticos e \citores, a interpretar;uo deixa de montar um segundo texlo que 
complementaria 0 primeiro, rcvelando seus segredos, e passa a fllncio
nar pela /()gica do slIpll?ml?nto. Todo signa euma il1tcrprela<;aO e remetc
se a outro signo, nLlma nova rela<;:ao que nao mais limita, mas amplia as 

do texto, incenti va sua pol issemia. 

A este novo lipo de aproxima~.1o do texto, que nao se propoe a 
substitui-Io por um novo texlo explicativo e revelador de sua "essencia", 
roi dado 0 nome de 
ra 0 texto torna-se multiplo, abre-se em diversas 
ficar;ao. Ao de buscar lim "centro", uma "verdade" no texto, a 
leitura ativa nucleos moveis, a partir dos quais vai f ormando seus 
veis significados: 

A nova maneira de interpretar 0 mundo refletiu-se na teoria da 
Iitcralura atravcs do que veio a ser chamado de P6s-estruturalismo. Sem 
negar ° Estruturalismo, mas partindo dele, teoricos como Foucault, 
Derrida e Barthes estenderam suas possibilidades, relativizando. mohili

seus conceitos. A eslrutura do texto continlla a ser a 
mas cla nao cscondc mais uma vcrdade. A 

Se a leilura nao privilcgiasse ccrtos rontos do texto, poderia esgo
tar-se rapidamente: fixar-se-ia de uma vez por todas a "boa" lcitura de 
cada obra. A escolha dos IlLiclcos, que rode variar infinitamentc. pro
duz, pelo conlr<irio, a varicdade de leituras que conhccemos; 6 cia que 
nos faz falar de uma Icilura mais ou rnenos rica (c nao sirnplcsmente 

http:aproxima~.1o
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verdadeira ou falsa), de uma mais ou menos apropriada. 
(TODOROV, 1979, p.254) 

A mobilidade, na interpretac;ao p6s-estruturaL reflete-se tamb6m 
numa aten<;:ao voltada para a rela.;;iio do objeto de estudo com outros 
textos. Ao descentralizar 0 proprio objeto, enquanto consideram sua 
historicidade, os te6ricos e crfticos do P6s-estruturalismo levantam a 
questao da intertextualidade, apontando para 0 fato dc que um texto 
dialoga com outros, e "tocado" por aquilo que veio antes e pelo que 0 

cerca. 

Derrida fala em dijjeral1ce, momenta anterior adiferencia<;:ao dos 
signos, em que estes se apresentam em termos de potencialidade, conten
do em si a for<;:a do pharmakon. Em difJerance 0 signo e ainda "rcme

e "veneno", presen.;;a c ausencia. A d(ffhance, com "a", marca as 
possibilidades de significa.;;ao latcntes do signo. Em difjerance, 0 signo 
nao e revelado em termos de diferen.;;a, como numa oposi<;:ao bimiria 
estruturalista: e considerado de acordo com suas potencialidades e com 
as rela<;:6es que mantem com as potencialidades de outros signos. 

A diff6rancc nao 6 "nem urn conceito, nem uma palavra", funciona 
como um "foco de cruzamento hist6rico e sistcmatico" reunindo em 
feixes diferenles linhas de significado ou de for~as, podendo sempn: 
aliciar outras, eonsliluindo uma redc tcssilura sera impossivel in
[erromper ou nela Ira~ar uma margem, pois 0 que se poe em queslao C"a 
autoridade de urn eome~() incontesta.vel, de um ponto de partida absolu
lO, de uma responsabilidade de princfpio". (SANTIAGO, 1976, p.22) 

o Ieitor tem urn papel de extrema importancia nas teorias 
estruturais. 0 texto nao e mais detentor de uma verdade unica. As possi
bilidades de leitura do texto concretizam-se a partir de uma dinamica 
com 0 leitor. Os significados sao construidos at raves de um jogo de apro
xima<;:ao entre os c6digos (culturais, morais, etc) do Ieitor e os c6digos 
do texto. 0 lei tor dialoga com 0 texto. Constr6i e consome simultanea
mente. 

Ao lado dessa teoria, surge, na episterne moderna, uma literatura 
com tendencias semelhantes. A literatura do seculo XX tern um carater 
hfbrido e polissemico que, como na teoria vista acima, foge aideia 
centro, de verdade absoluta. As correntes da modernidade caminharam 
para uma pulveriza~ao de significados, um dialogismo e uma 
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intertextualidade que traduzem a questao de um homem sem nucleo, que 
ucredita que a Verdade s6 existe cnquanto movimento. 

Ecoando essa visao de mundo - nao apenas no conteudo, mas tam
bem na forma - 0 Concretismo surgiu no Brasil na decada de 50 com a 
poesia do grupo Noigandres ' . De caniter verbivocovisuaf2, desloca do 
centro da artc poetica a expressao verbal e coloca-a em movimento, atu
undo simultaneamente com outros "nucleos de significa~ao", como 0 

aspecto visual e son oro do poema. 

A poesia concreta eextremamente metapoetica e intertcxtuaL E 
uma poesia que transita pelo espa<;:o literario com uma grade mobilida
de. Aponta para si e para outros textos, numa eterna alusao as rela~6es 
sincronicas entre tempo e espa<;:o na literalura. 

No aspecto formal, e uma poesia que carrega sells significantes 
com 0 maxImo significado possfvel, considerando tanto sells aspectos 
verbais quanto visuais na constru<;ao do poema. A materialidade do sig
no e ressaltada e induzida a participar do jogo proposto pelo poema. 
Conteudo e forma sao potencializados: suas possibilidades de significa
<;:ao concretizam-se a partir de suas re\w;:6es. 

A poesia concreta expressa-se de forma "sintetico-ideogramica", 
trabalha um feixe de significantes e de significados em potencial de for
ma condensada. Sua estrutura epensada em termos de uma "montagcm" 
de sign os em permanente rcla.;;ao, interferindo, reiterando Oll 
um ao outro, mas trabalhando em conjunto, sincronicamente, 0 que Ihes 
possibilita a forma<;:ao de nucleos condensados de significal!ao. "Por meio 
da articula~ao inter-relacional tomada dos princfpios do idcograma, eia 
[a poesia concreta] potencializa a fisicalidade (e os estfmulos sensoriais) 
do signo e, conscquentemente, suadimensao informativa" (CAMARA, 
2000, p.36). 

o efeito provocado por essa poesia intersemi6tica, "ideognlmica", 
concentrada, elima explosao das "ralas" do poem a atraves de difcrenles 
meios que trabalham simultaneamente. A multiplicidadc de informa<;:6es 
atua de forma sinestesica na recep<;:ao. 0 leitor/cspectador cnlra em rela

Refere-se ao grupo concrelista formado por AuguslO de Campos, 
Haroldo de Campos e DeclO Pignillari. 

invenlado pm James Joyce e resgalado pelos roncrctist.:1s para 
uma poesia que valoriza 0 aspec(o verbal. vocal c visual do significanle. 
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<;ao com urn cruzamento de sensuyoes e pen.:ep~oes 

verbais e cineticas. 

sonoras, 

o lei tor a participar de seusEuma pocsia que 
dos, modifica.-Ios, recria-Ios, a 
to. Vma poesia sobrecarregadade 

das n()ssihilidades latentes do tex

uma serie de lcituras: do 
de 

que sua estmtura emontada nao para esconder 
mas para iluminar suas posslveis leituras. 

o primeiro poema a ser aqui trabalhado e "0 Pulsar", de Augusto 
de Campos. "0 Pulsar" faz parte de uma serie de poemas do grupo 
concretista criados na folha de papel, que foram posteriomente 

transcriado:/ em outras formas de expressao. 

o Pulsar (1975) 

Onde quer que voce esteja 
Em Marte ou Eldorado 
Abra a janela e veja 
o pulsar quase mudo 
Abrar;o de anos luz 
Que nenhum sol aqueee 
Eo eco(oco) escuro esquece 

Jii nos dois primeiros versos do poema pode-se ler a questao da 
descel1trulizar;ao evocada pelos pos-cstruturalistas. 0 lugar do sujeito 
ou do significado nao importa em termos fixos. 0 verbo "estar" perde a 
forr;a enos remete a outro verbo: "deslocar". Onde quer que esteja (quem 
quer que seja) 0 leitorcom quem 0 poemadialoga, ele (0 lei tor) e con vi
dado a "abrir ajanela" para "ver" e lanyar-se ao jogo de relar;oes pOSSI

veis com 0 texto. 

rallscrw~'(/O 6 um termo usado concrctiSlas para deslgnar lima 
sc afasta da Iiteralidadc c hllsca a da "id6ia" c do cl'eito do lexto 
para uma outra Hmwa Oll linollJ1""m 11m3 rccriadio do ohielo cslctico. 
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o verbo "ver" tern como objeto algo que nao pode ser con creta
mente "visto". 0 "pulsar" a que 0 poema se nao faz parte do 
campo semantico dos objetos que podem ser observados. 0 mesmo acon
lece com "mudo", que se refere a "pulsar". Tanto num quanta no outro 
caso, ha urn deslocamento da significac.:ao das palavras. 0 jogo que se 

na reJayao entre esses tres lexemas modifica - ao mesmo tempo 
em que intensifica e amplia - suas possibilidades de significac.:ao. Ao 
convidar 0 lei tor para "ver" 0 que nao pode ser visto, 0 poema fortalece 
cenfraquece a noyao de visao - e mesmo do proprio homem, que pode ou 
nao conseguir "perceber" 0 que nao pode ser decodificado atraves de seu 
scntido mais imediato: a visao. 

o "pulsar" e"quase mudo". 0 "pulsar" e sempre "quase", ear;ao 
c intervalo, nao pode ser "mudo" au qualquer outra coisa. S6 existe 
enquanto "quase", enquanto potencia inserida num jogo dilliimico. Esse 
"pulsar" aproxima 0 homem (com seu corac.:ao que "pulsa") do pr6prio 
Illovimento do universo. 0 pulsar, quase imperceptivel, quase "mudo", 
insere 0 homem na "cadeia paradigmatica" do cosmos, como um dos 
elementos da montagem, coloca-o em relar;ao com 0 universo. 

o P6s-estruturalismo busca esse entre-lugar da pulsw,;:ao nos tex
(as. Of vazios, as margens, a ausencia sao colocados tambem em jogo na 
Icitura. A interpretac.:ao se da em termos de deslocamento, de relar;oes. 
Uma leitura p6s-estruturalista de urn texto procura atomizar e trabalhar 
a relac.:ao entre a presenc;:a e a ausencia inerente ao pulsar de seus pOSSI
veis significados. 0 pulsar. assim como a significw;;ao, nao 6 tho. nao 6 
estatico e nem tern uma origem. Eurn movimento con stante. 

"Abra<;o de anos luz": um "abrac.:o", urn tempo nao 
sincronico, condensado e "montado" em termos de ausencia e presenr;a, 
de pulsayoes temporais e espaciais: "anos luz". 0 abra;;;o pode conter 
loda a historicidade do homem e do universo; todos os textos; todas as 

tudo 0 que pulsa. 0 "abraCO-Dhdrmakon" abarca universos em 

em nucleos m6veis e 
do poema. 

entre 0 "eco" e 0 "oco" do 
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deve ser aberta, para que se possu "vcr". As pal£lvras brancas, dispostas 
de forma a re£ll<,;ar a espago vazio entre elas, em contraste com 0 fundo 
preto, remetcm aideia de ceu estrelado e ao proprio cosmos. 0 
do lade de ca da janela, relaciona-se com 0 llniverso e com 0 tcxto atra
yeS do logo proposto pelo pocma: 0 nulsar entre obra e 

.-as de seu proprio meio e articular-se numa grande teia de instrumentos 
diversos, possibilitados pela interagao com outras formas de expressao. 

Na versao em video, a sobreposigao de elementos de meios diver
sos - texto, imagem, som e movimento - atua para uma hipersemantiz£lc;ao 
do poema. Os diversos estratos agem como elementos de uma cadeia 

~-
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com 0"reluyao": e preciso colocar-se em para 


lexto. 

As palavras-estrelas ccoam (n)o oco do universo. Esse pulsar nao 


pode ser explicitado nem "aquecido" peIo sol: 0 poema nao se revela. 

Nao ena total visibilidade ou na tentativa de trazer sell significado "a 

luz" que se con segue compreender esse pulsar - ele nao se encontra na 

"escuridao". Entre 0 claro eo escuro, entre 0 homcm e 0 nniverso, eco

ando par anos luz: eis a lugar em que 0 "pulsar" se encontra. Urn "nao

lugar", urn "entre-Iugar" que so se prcsentifica at raves de suas 

movimentayoes, de suus possfveis relayoes, de concretizac;oes de sua 

potencialidade a\canc;adas atraves de uma IcituTa ativa, participativa. 


A poesia concreta passou pOl' experimentac;oes diversas em rela

yao [1 sua forma de expressao. Desta forma, "descentralizou-se" tnmbem 

como objeto litenlrio. Partindo para uma perspecliva intersemiotica, os 

poetas concretistas tran.I'c'l'iamm sua POCSill em outras linguagens, 


Explorando as possibilidades visuais, em rel£lgi'io as nr6nrias ima

gens que a poema "0 Pulsar" sugere, clc e transcriado em 


o fundo prcto delimitado por um quadrado lembra a janela, que 
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As vogais posterior 101 e anterior Icl tambem sofrem uma mutagao 
nessa nova versao do poema. 0 101 e apresentado como 0 desenho de 
uma circunferencia c 0 leI como uma estrela, A circunferencia remete 
para ao passo que a estrela pulveriza-sc atraves de suas pontas, "eco
ando" para fora. Destaca-se, dcsta maneira, 0 proprio poema dentro da 
rela<,;ao entre as duas vogais, num etemo jogo que remete ao "puL~ar", ao 
movimento do poema. Essa impressao de movimento centrfpeto e centri
fugo, que se aproxima e se afasta, que aponta para si e para 0 outro, 
perpassa 0 poema como 0 proprio movimento de pulsa<,;i'io. No come<;:o 
do texto, a vogal 101 apresenta-se num tamanho pequeno e vai crescendo 
ate 0 final; com a vogal/el acontece a contnirio: e representada como 
uma estrela grande, a princfpio, e torna-se um pequeno ponto ao final do 
poema. Os contrastes e as diferenc;as nao apontam nem para um nem 
para outro significado, mas para 0 "pulsar", para a relagao entre eles. 

Na vcrsao £leima, 0 leI e 0 101 iniciais das palavras "eco" e "oco" 
fundem-se ao final do poema, a "estrela" e inserida dentro da circunfe
rencia, representando, na materialidade do signo, 0 phcirmakol1 sugeri
do: indkando 0 signo em potencia, antes de sua diferenciac;i'io, em 
differal1ce. Este poema passou por outro processo de transcria~:iio, em 
1984, quando foi adaptado para a linguagcm do VIdeo. Nessa nova ver
sao, que pode scr encontrada em http://www.imediata.com/BVP/ 
Augusto_de_Camposlindex.html, acrescentam-se ao poema sam e mo
vimento. 

As palavras "pulsam" no VIdeo, aparecem e somem, uma ap6s a 
outra, ate 0 final do poema, quando sao novamente dispostas lado a 
"congelando" na mesma diagramaQao do exemplo acima, 0 movimento 
inserido 110 poema coloea 0 significante em a<;:ao. Este, alem de exprimir
se ao rnesmo tempo como signa arbitnirio e signo natural, passa a mo
ver-se em eena. 

o poema torna-se altamente intersemi6tico, aumentando sua gama 
de relac;oes internas, valendo-se de meios e instrumcntos distintos, sem 
perder seu caniler verbal. Epcrmitido ao poema romper corn as frontei

http://www.imediata.com/BVP
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paradigmatica intcrsemi6lica, abrindo possibil idades de expressilo a partir 
de suas rela<;:6es estruturais, atuando simultaneamente sobre 0 poema e 
intensificando seu efeito. 0 poema "rcpete-se em diferenya". 

o ultimo verso - "E 0 eco(oco) escuro esquece" - encontra na 
versao pictorica e digital uma outra forma de cx.pressao. Nesta ultirna, 0 

que estava sugerido em suas apresentac;oes estciticas realiza-sc em movi
mento. 0 "ceo" e 0 "oeo" sao lidos/cantados simultaneamenle, ao mes
!TIO tempo em que se fundem visualmente I1tlrna so palavra. concretizando 
o "inCol1cretizuvel" 

Na versao em video. 0 poema ecantado pOl' Caetano Veloso. A 
musica de Caetano e modal, cada sibba corresponde a uma nola. E as 
notas "pu Isam", deixando um intervalo entre lima sflaba e outra, rever
berando mais uma vez 0 poema, repetindo em diferem;;a, como suple
mento. 

Destaco uma vez mais as vogais 101 e lei. Em sua trallscri{/~'c'i(} 
musical, a primeira correspondc a nota d6 (grave) e a segunda ao re 
(agudo). Tambcm no aspecto son oro do pocma essas duas vogais mal1
tem sua oposi<;,:ao em di{t1ogo e aponlam para 0 

Transcriatia em videoclipe, a poesia concreta realiza em artc 0 

que os p6s-estruturalistas fazem na teoria: trazer para a superffcie as 
poteneialidades latentes do texto e relacioniHas. 

Para falar sobre intertextualidade, aspeeto fundamental numa (co
ria em que a interpretar,;ao remete nao a um significado unico e central, 
mas ao jogo de rela~oes internas e externas do tcxto, destaco mais uma 
vez 0 verso: 

Abra(,:o de WIOS 

Ora, IS posslvel ler esse verso como uma referencia a 
intertextualidade, tanto no sentido da pr6pria historia do cosmos se fazer 
presente em eada SCI' quanto em rela<,:ao 11 literatura como tessitura. con
tendo em si uma enorme pluralidade de eeos textuais. A sugestao de uma 
montagem de sentidos, de lextos, de ralas presentes na literatura po de ser 
I ida nesse "abraqo". 

A questao da intertextualidade no P6s-estruturalismo remete para 
a no<;,:ao de au tor. A "morte do autar" anuneiada pela tcoria diz respeilo 
a multiplicidade de vozcs que se inscrcvem no texto. A obra litcraria e 
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percebida como estando scmpre em dialogo com outras obras, oulros 

autores. 


A diluiyao do autor na videopoesia e refletida tambem em seu 

modus operandi. Transcriado em videoclipe, a autoria do poema toma

se plural e funciona como nas artes performaticas. A maioria dos poe

mas do grupo concretista que passou pOl' este tipo de tratlscriarao para 

o video surgiu originalmente na bidimensionalidade da folha de pape!. 

Os poetas aprcsentaram as poemas e suas intenr;6es ao engenheiro au 

designer gnifico. A partir daf as inten<;,:oes do autor foram adaptadas as 

possibilidades do novo meio. A elcs ainda se junlou um tecnieo de som. 

A obra final fUllciona como uma montagem, tanto em sua estrutura quanto 

em seu lnodus operandi. 


A poesia concreta, por ser sintetica, por condensar seu conteudo 
semantieo em poueos signifieantes, tem uma possibilidade de signifiea
<;,:ao grande e varial1le. Ao dizer "menos", criam-se vazios, brechas a 
serem preenchidas no ato da recep<,:ao. A leitura das "margens", dos 
"vazios" do texto, prcconizada pelo Desconstrutivismo de Den"ida, cin
eenti vada na poesia concreta. 0 receptor eeonvidado a relacionar-se dc 
maneira ativa com a obm, a "cntrar no jogo". 

o poema "Tensao", de Augusto de Campos, e um outro exemplo 
dcssa poesia ludiea e ao mesmo tempo seriamcnte trabalhada de forma a 
ativar suas possibilidades cxpressivas. A economia em termos de 
significantes contrasta com a multiplieidade de entradas c leituras que 0 

texto proporeiona. 0 espa<;(o ffsieo eexpJorado ao maximo. Ao lcitor c 
dada a possibilidade de "montar" diversos sentidos para 0 poema, cami
nhando na tensao entre as palavras e 0 espa~o em braneo, entre signifi
cados em potencial. 

(om 
som 

{;:;> l'l 
CI 

om 
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Tambem neste poema, posteriormente digitalizado e acrescido de 
uma lei tura sonorizada pelo poeta, a abertura de possibilidades de apro
xima~ao do texto, 0 deslocamento permanente de sentido, a ideia de ten
sao (espa<;o explonivel entre oposi~6es) remetem para os pressupostos 

teoricos do P6s-estruturalismo. 

o Pos-estruturalismo, assim como a poesia concreta, nao neg a 0 

estruturalismo, nao e urn "antiestruturalismo". Nos dois casos, a base 
estruturalistalestrutural eo esqueleto que possibilita as articula~5es pos
estruturais. A estrutura do poema ''Ten sao" nao e fixa, e um esqueJcto a 
ser atticulado pela leitura. Epertinente falar neste caso de estruturalidade 
da estrutura, conceito de Derrida para designar uma estrutura cujo cen
tro funciona como urn indicador, mas e movel, desloca-se e descentrali
za-se conforme a leitura: Funcionando como ponto de eomando, a 
proprio centro escapa a estruturalidade da estrutura (SANTIAGO, 

1976, p.36). 

o lexema "ten sao" funciona no poema como urn indicador. A ideia 
de "tensao", assim como "pulsar", remete a uma for~a existente entre 
dois ou mais palos, a uma rela~ao. A "ten sao" e pulverizada por todo 0 

poema, a come~ar pela divisao dos (multiplos) nuc\eos de significantesl 

significados em duas partes. 

o poema "Ten sao" e formado por uma multiplicidade de leituras 
posslveis. A ideia de tensao esUi espalhada, "repete-se em diferen~a". Na 
diagonal, "com som" mantem uma rela<;ao com "sem som". Mediadas 
pela palavra "tensao", essas duas express5es esUio visualmente mais dis
tantes do que qualquer outro "nucleo" do poema. A diagonal passlvel de 
ser tra~ada entre "com som" e "sem som" cria uma ilusao que intensifica 
a ideia de tensao, como se existisse uma corda musical esticada e 
distendida ao maximo entre as express6es, esperando para ser tocada 

pelo leitor. 

o poema aponta tam bern para a tensao entre tempo e espa~o. 
No~6es tao distintas no passado apresentam-se inter-relacionadas, agin
do em conjunto numa mesma obra em prol de urn efeito final simultaneo, 
sinestesico. Essa descontinuidade remete a Foucault e ao rompimento 
com a visao de linearidade na episteme moderna. Ao desvincular a histo
ria das ideias de uma linha evolutiva e pensando em termos de possibili

o Pharmacon P6s-modemo 

dade epistemologica de surgimento dos discursos, abala 0 entendimento 
sequencia] dos eventos e introduz a no~ao de descontinuidade. 0 poema 
nao tern come~o, meio ou fim. 0 tempo no poem a nao e linear, e sincronico, 
espacial. A leitura pode ser feita a partir de qualquer ponto do poema e 
nao tem urn ponto final. Pode "ecoar" eternamente, atraves de multiplas 
combina~6es de sons e sentidos. 

Poemade inten~ao musical, ganhou uma versao digital, que pode 
ser encontrada em http://www.uol.com.hr/augustodecampos/poemas.ht/11. 
I:m que 0 poeta le/canta as sflabas e palavras. A leitura proposta pelo 
pocta come~a na seguinte sequencia: 

Ten sao com SOI11 can tem can tem tam hem tom hem sem sam 

A partir da terceira leitura, a voz do poeta se desdobra e emite 
combina~6es diferentes e simultaneas, numjogo polifOnico entre melo
dia e harmonia. As primeiras leituras lineares formam uma melodia; num 
segundo momento, a sincronicidade de sons e de leituras remete ano~ao 
de harmonia. Percorrendo 0 caminho inverso da escrita polifOnica de 
Mario de Andrade, a polifonia parte da escrita e retorna a musica. A 
Icitura acaba na mesma sequencia inicial, dissolvendo-se, "tom bando" 
no "sem som". 

A leitura de Augusto de Campos, na versao sonorizada do poe
rna, introduz 0 fruidor na tensao musical. A uma sequencia inicial e final 
linear, 0 poeta op6e a leitura sincronica do meio do poema, onde a simul
tUllcidade de leituras diversas lembra a no~ao de harmonia musical. A 
leitura do poeta aponta para a tensao entre 0 sincronico e 0 diacronico, 0 

sirnultaneo eo linear. Augusto de Campos concretiza sonoramente a su
icstao de multiplas entradas e leituras possfveis contida no poema. 

o poem a "Tensao" tam bern e visual mente polissemico. Por ser 
um poema "espaciaI", nao linear, sem come~o ou fim, 0 leitor e convida
do a aventurar-se num jogo de "ca~a-palavras" ou "ca~a-sentidos". As 
p{)tcncialidades/possibilidades visuais deste poema sao incrlveis. Desta
CO tllgumas: 

http://www.uol.com.hr/augustodecampos/poemas.ht/11
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umadas partes do 

pocma, destaca-se uma cruz, 
em difcrcl1i;a" peia letra "T", 

das sflabas/fragmentos que 

formam seu todD. 
II em 

A estrutura em cruz expoe vi
sualmente uma tensao entre os 
tos cardeais do poema, sugerindo 
que seus elementos significam a par! urn 
tir da reladio entre si. 

A ten sao tambcm remete are1a~ao entre 0 eixo vertical e 0 


zontal, como num quadro de Mondrian. 0 paradigma sobre 0 sintagma : 


o choque inerente ~l criac;ao. 

Lendo 0 poema de cima 
e suprimindo-se as primeiras SI

labas que participam da forma~ao da ~onl 

Crul, notll-se que "tern" pode ser re
lacionado a "sao" para formar, fone
ticamente, a palavra "tensuo". 0 
mesmo ocorre numa leitura horizon fi8m b",1l'> 

tal. vertical e horizontal men
te: "tem sao bem". Numa tentativa 
de tr{lS para frente, tanto no eixo ho

quanta no vertical, pode-se 
perceber: "bem sao 

A id6ia de "hem". de "benc;uo" repete-se, horizontal e 
mente nesta leitura, indicando uma conota~ao positiva para a "ten sao", 
aben<.;oando essa tensao, mola propulsora do movimcnto. Se quisermos 
utilizar tambem as diagonais, trac;ando uma corda imaginaria em "ten
s5.o" entre 0 "com som" e 0 "sem som", 0 toque do nossO olhar pode se 
tornar uma bcn~ao, nuclco movel desta Icitura - ou uma musica. 

o Pharmacon P6s-mocerno 

c Outra sugestao de "tensao" 
que se pode perceher eentre "con 
tem" e "can tem". Partindo desse 
dhilogo, podc-sc ler nas diagonais: 
"can tcm tam bem" c "con tem 

CO" 
tem 

!I'll 
tom bem". A "ten sao" tambem 
esta presente nesse jogo e aponta 
para a cstrutura do pr6prio poc

I' 
ma, que caminha entre 0 litenirio 

bern tem) e 0 musical (can tem) 

As multiplas entradas e possibilidades de rela~ao, de jogo de 
vras do pocma de Augusto de Campos, permitem diversas leituras. A 
l110bilidade da estrulura convida 0 leitor a uma participac.,:ao ativa na 
llbra. Eo Ieitor quem vai montar 0 poem a final: 6 0 leitor quem Hcscreve" 

ultimo. Trata-se de um poema escrev[vel, para citar a nomenclatura 
de Barthes. 

Ler nao eum gesto parasita, complemento reactivo de uma esc rita 
engaJanada com todos os prcslfgios da crim;ao c da anterioridade, Eum 
trabalho (razao por que seria melhor ralar de lim acto 1cxio16gico - ou 
ate lexiogniJico. pois cscrcvo a minha \citura), e 0 metodo desse traba
1110 e topo16gico (BARTI·mS, 1 p. J 6). 

Derrida pensa no texto como escritura, como um pharmakon: 
possibilidades latentes, ainda nao ativadas, em diff(5rance: A escritura 
deve ser pensada como diffhance, com loda a sua indecidibilidade a 
,\'uscitar um jogo entre seus significantes (BORBA, 1994, p.190). 

Encontra-se no poema "Ten sao" uma perfeita sincronia com esse 
pressuposto le6rico. 0 poema de Augusto de Campos prop6e um dialo
go, convida 0 leitor para 0 jogo da cscritura: 0 \eitor escreve cnquanto Ie. 

A partir de uma leitura que relaciona conceitos teoricos do Pos
estrutural ismo com poemas intersemioticos do poeta concretista Augusto 
de Campos, epossfvel iluminar tambem 0 Zeitgeist, nosso "espfrito de 
epoca". Esse dialogo e circular, os signos remetem-se uns aos outros: 
instrumento e objeto de estudo revezam-se em seus papeis, deslocando 
os enfoques, ativando multiplas possibilidades de inlerpreta~oes. A 
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ten sao explodindo em dialogo , 0 pulsar entre teoria e pnitica I itenlria, 
apontam para outros elementos latentes da relaqao: a p6s-modernidade c 
o homem contemponlneo. Zeitgeist, teoriae pn'itica 1iteniria interferem
se mutuamente, (re)formando-se constantemente. Tcoria, pnltica e 
Zeitgeist funcionaram no meu trabalho tamb6m como fragmentos, como 
nucleos de condensa<;:ao em permanente rela<;,:ao, em tensilo. Montados 
como um ideograma, apontam para uma sugesUio em potencia: 0 

phdrmakoll p6s-moderno. 
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