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Pour commencer, chanlons les Muses HBliconiennes, reines de IWBlicon. Ia grande etdivine 
rnontagne 

(frad. P. Mazon) 

Oul est-ce qul chante7 - Tout le monde e! personne. Les chanteurs et les audlteurs. Le Pobte e! 
nous-mdmes. Personne. 

Quand est-ce qu'on chante7 - On chante pour commencer. Et le chant des Muses cherchera les 
fondements de I'Unlvers. 

Les Muses progressent de I'ombre vers Ia lumI6re sur le chemln de Ia d6couverte. Elles nous 
annoncent nult e! jour. une hlstolre de vlctolres e! de d4faltes, de Dleux valnqueurs e! de Dlvlnlt6s valn- 
cues. Elles nous font sentlr tout ce qu'll y a de clvlllsallon e! de sauvagerle dans notre monde; elles nous 
font volr tout co qu'll y a sur ia teve e! dans les profondeurs du vlde. elles nous font entendre e! Ia volx et 
le sllonce. 

A vrai dlre. le chant c'est Ia volx des Muses Le langage leur appartlent: le langage ordonnd. lo- 
glque. ratlonnel. Rien de ce qu'on peut volr - et entendre - aujourd'hul; rien de ces Impressbns pas- 
sagdres qul se confondent avec les souvenlrs I'enlance. rien de ces temps chaotlqueq de ces hommes 
hrlses qul nous entourent. rien de ce d6sordre ob nous sentons Irrdmediablernent (7) noy6s. et oii nos 
podtes clierclient leiirs paiivres iniises en morceaiix. 



"As Musas hellconianas cantemos de princfplo, 
rainhas do Helicon, monte alto e sagrado. 
Envolvem a fonte purpurina can passos leves 
na danca, e o altar do potentlsslmo Crono. 
Banham a pele suave no Pemesso. 
no Hipocrene e no Olmeio sagrado. 
Nas alturas do Hellcon, ribnos brotam 
fonncsos e excitantes dos seus agels pes 
Partem vestidas de sombra densa, 
noturnas progridem. elevando soberba voz. 
Celebram Zeus, portador da Bglde e a augusta Hera 
de Argos, que anda com sanddlias de ouro, 
bem como a filha de Zeus poderoso, Atena de olhos brilhantes, 
Febo Apoio e Artemis frexeira 
e Posidon que toca e abala a superficie terrestre, 
T&mis, a veneravel e Afrodite de olhos vivos. 
Hebe, coroada de oun, e a bela Dione, 
Leto, Japeto e Crono de pensamentos retorcidos, 
a Aurora, HBlio. o poderoso e a luminosa Lua, 
a Tema, o grande Oceano e a negra Noite, 
bem corno a sagrada geracao dos outros imoitals para sempre vivos" 

(Teogonia, 1-21). 

Quem canta? Todos e ninguem. Todos cantam. O n6s impllcito na desinencia do 
verbo tanto pode ser o plural majestatico de proeminentes mandatarios como pode ex- 
primir a fingida humildade dos que atraem, rro discurso, a atencao das multidoes a se- 
rem conduzidas. Nbs pode ser, ainda, eu mais os semelhantes, outros pastores, ou- 
tros poetas. Nao convem esquecer o eu inserido na coletividade dos cidadiios. Neste 
caso, o canto irmana cantor e ouvintes na mesma empresa. Importa reter todas as 
possibilidades. A palavra poAtica recolhe, com frequencia, feixes de significaco8s. Elas 
definem bem o cantor da Antiguidade investido de poder - nao importa o estrato social 
de que proceda - e integrado na coletividade, em significativo contraste com o poeta 
moderno, enfraquecido e soliti5rio. 

NinguBm canta. O canto soa como a voz das Musas (soberanas, divinas, distan- 
tes) de que os poetas sao acidentais portadores. Como a voz das Musas A a de sem- 
pre, nao cabe ao poeta propor novos ritmos ou intervir na selecao das palavras. O poe- 
ta, na opiniao generalizada. canta como embriagado, como em Axtase. 

Numa Apoca conflituada como a de Heslodo, em que parte significativa da popu- 
lac8o vive A margem do conforto, espoliada pelos prosperos donos de terra, o HAllcon 
das Musas seduz com sonhos paradislacos. LQ a vida transcorre tranquila na vizinhan- 
ca de Clguas em que se espeiham as coloridas corolas das flores. Is trabalho nenhum 
Interrompe canto e danca. 

O que se canta? As Musas. Elas figuram. portanto, como sujeito e objeto do can- 
to. O elevado numero de cento e quinze versos a elas consagrado A excepcional. Em 
poemas longos como a Illada e a OdissBia esgota-se breve a referdncia a elas. 



A Teogonia oferece, portanto, campo fecundo B reflexao sobre o papel que represen- 
tam. Elas cantam e stio cantadas. O canto se apoia, asslrn, autonomo e soberano, em 
si mesmo sem buscar a autoridade em outra instancia, seja autor, seja referente, seja 
privilegiada execuctio. O canto, sendo o das Musas, nao requer outra validacao. 

Cantemos de principio (arkhometh aeidein - arkhometh derivado de ar- 
khe, principio), sugere sentido cronologico, hierarquico e ontol4glco. O soberano canto 
das Musas, que agora principia, buscara os fundamentos do universo. Tarnbh a natu- 
reza aquablca das Musas as situa no fundamento, visto que da agua, ja em Homem, 
nasce o Universo. 

Hesiodo, cano se ver& nega ao Oceano a centra5dade que lhe conferiu o autor 
da Illada Restam, entretanto, os seus indlcios. Com as Musas, fazem-se aquaikas 
agora as palavras, como se fariio lgneas em HeracGto. O poema apresenta superficie 
Utjdda, mesmo quando ntio canta divindades ligadas a mares e rios. Fluindo como as 
correntes, as Musas ligam uns acontecimentos a outros. Insinuando-se em temtorio 
seco, vitalizam, movimentam o que, sem elas, se imobilizaria. 

Visto que no desdobramento do universo o dia nasce do escuro ventre da Noite, 
as Musas progridem da sombra para a luz na marcha do continuo desvendamento. Ao 
ritmo da danca, o mundo desperta rico e variado no frescor das origens. As Musas 
anunciam uma histbria de vitorias e derrotas, deuses que ascendem e divindades bani- 
das, noite e dia, atracao e repulsiio, civlizacao e barbarie, superflcie e profundidade, 
palavra e silencio. 0 s  ritmos do canto e do cosmo confluem. O ritmo do canto se ali- 
menta do ritmo do cosmo e o exprime. A vida que brota do seio da Terra atravessa a to- 
talidade. O cosmo, ao se erguer do fundo sombrio donde tudo procede, ingressa na 
guerra dos contrarios. Antes do ritmo, germinam os posslveis, o! sliencio antes da voz, 
a sombra antes da luz. O ritmo preside a danca do desvelarnento, os passos do oculto 
ao revelado. 

A danca A a linguagem do corpo. Na danca o corpo esplende em liberdade. Antes 
e depois do trabalho, a danca revela o corpo em inventivas possibilidades. A danca re- 
conquista a liberdade aos membros presos a fins precisos no decurso da execucao de 
tarefas. O canto refaz o percurso do universo na trajetoria das revelacbes. 

As Musas cantam e dancam. O ritmo se une ao mito. O mito constrbi a ordem 
verbal. O rito organiza os movimentos do homem e do mundo. 

As Musas esta0 ligadas a montes. a fontes, e A admirativo o tom do Poeta. A na- 
tureza o chama ao canto. Chama-o de longe porque a admiraciio abre distAnclas. Co- 
mo vence-las sem o auxilio das Musas? Perdido esta o contato direito com as coisas. 
Entre o cantor e o cantado, estende-se o iimldo VAU dos versos, tecido pelas'deusas. 
As Musas s80 detentoras da linguagem. De toda a linguagem. Cantando, velam e des- 
velam. Rovestida pelo canto, intocavel se retrai a pele das coisas. Niio fossem as Mu- 
sas. outro sistema verbal lhe tomaria o lugar. Por nao podermos reaproxlmar o que de- 
finitivamente se perdeu, lancamos pontes sobre ablsrnos. Sendo frtlgels. mostram-se 
prestes a ruir, convocando outros engenheiros. Ponte nenhuma, por estavel que seja, 
pode requerer o privllAgio de ultima. 



O poeta canta as Musas que celebram. Ternos duas camadas verbals ligadas a 
uma terceira. A realidade mesma escondese atrds dos nomes. Ao tecermos o co- 
mentatio sobre o poema, Introduzimos a terceira camada. Estamos em pleno domlnlo 
da produtlvklade textual. Os textos se unem e geram em procrlac8o infintta. 

Visto que as Musas o celebram. Zeus Ihes deve a exlsthcia. Nada o ampara fo- 
ra da celebracao. Observado assim, Zeus A filho das Musas de quem 4 pai. Em lugar 
do Oceano homArico, origem de todos os deuses, comparecem as Musas. O mundo 
ainda tinha centro. Zeus era o centro, embora ameacado. Morto Zeus e nao havendo 
ninglidm que lhe tome o lugar, ficamos com o puro jogo verbal da modemidade, expres- 
so nos versos de Baudelaire, Mallar& e Pessoa. 

Na Teogonia, o canto se abisma do presente no passado em busca do funda- 
mento. Nao se trata da fuga do presente, mas de sua fundamentacao. Como o sentido 
do fundamento se deriva do presente, este ficaria suspenso no semsentido, privado do 
apoio que a origem lhe confere. 

As palavras, nascidas do generoso corpo das Musas, atestam origem feminina 
como os mares e os montes, as florestas e os campos. As palavras guardam no ritmo 
e na modulacao a seducao dos olhos que, no berco, as saudaram. Deuses franqueiam 
o caminho porque estes sao os signos das Musas. Deuses sao as correntes que en- 
grossam o rio das Musas e B atrav6s dele que se percebe o movimento das formas que 
se buscam. O presente 6 indicado pelo casal divino que no agora do Poeta detem o po- 
der, Hera e Zeus. O poder do mandante supremo se exerce atrav6s de seus filhos: 
Atena (a sabedoria), Apolo (os deslgnios secretos), Artemis (o reino animal e vegetal) e 
atrav6s do imao submisso, Posldon, o rei dos mares. 

O passado anterior comparece na mencao de antigas esposas: Temis (outrora 
protetora das leis), Dione (mae de Afrodite numa das vertentes miiicas), Leto (mae de 
Apolg). Nao surpreende que. por expansao associativa da mem6ria, compareca. entre 
as deusas, Afrodite, responshvel pela conjuncao matrimonial. em companhia de Hebe. 
a deusa da juventude, ambas associadas. pela suas funcbes, ao casamento. O passa- 
do remoto A lembrado com a mencao dos Tias Japeto, pai de Prometeu, e Crono. ante- 
cessor de Zeus. E chegamos As origens, base de tudo, nas aparicbes nomeadas de- 
pois de Aurora, Hdlio e a Lua : a Terra. o Oceano e a Noite. 

Al esta o Oceano, jh filho da Terra ou ainda origem dela7 Na dubiedade, ele per- 
manece enigmaticamente ao lado dela. Heslodo soluclonarh a duvkla mais tarde. Por 
agora, basta-lhe IocalizA-lo no princlpio. fonte dos rios e do aquoso em geral. Incluindo 
as Musas. 

Eis alo resumo da Teogonia O fato de ntio ser caotica a enumeracao. como em 
poemas recentes, mostra a intencao ordenzdora do Poeta. Tome-se um poema como 
"Nosso Tempo" de Drummond, e se ver8 o torvelinho de fragmentos desconexos. Im- 
press6es passagelras do presente se mls:uram com recordacbes da inlancla sem que 
nexos significativos entre umas e outras possam estabelecer-se. Onde fol a ordem im- 
pera o partido, tempos partidos, homens partidos. A expedhcla de desordem se con- 
flmia ao passarmos dal para "Tabacaria". de Fernando Pessoa. Al. somos agredidos 



pela oferta de artigos variados sem nada de essencial que os una. Deposto o Destino 
ou algo que o lembre, o acaso dispersa os objetos e os atos de que se compbe a 
existencia humana. No Waste Lana, EUot empenha-se, em vao, na tarefa herculea de 
socorrer as rulnas da cultura eurowia. Adianta recolher fragmentos para recompor o 
todo quebrado em mil pedacos? 

Vfnculos rompidos, com os quais a modernidade nos familiarizou, repugnam ao 
pensamento mltico. Naqueles tempos. o vazio, presente na economia do universo, ntio 
obsta 0. transito de um elemento a outro. O sentido permanecia assegurado em todos 
os percursos. Revestido de nomes divinos se apresentava o que hoje nos ameaca sem 
nome. Os espacos, cuidadosamente preenchidos pelas Musas, Impediam abalos, ofe- 
recendo ch%o ao andar dos homens. 

Na Teogonia, a organizacao do discurso traduz a ordem das coisas. O discurso 
decifra a realidade para que o homem se possa orientar nela. A narracao refaz o cami- 
nho da unidade. Esta se alcanca na continuidade do narrar. A existencla de vAcuos 
romperia a unidade. A continuidade da narrativa corresponde ao fluir das Aguas, A con- 
tinuidade do ser. O mito n%o apresenta provas, acompanha os acontecimentos na 
emergencia. E nisso que reside a sua verdade. 

O homem mltico v& mais do que aquilo que se oferece imediatamente aos senti- 
dos. O espetaculo oferecido n%o se divide em casas e bois e Arvores e rios e montes, 
dispersos e desconexos. A multiphcidade se agrega em conjuntos sutis, derivados de 
um princfpio comum, que irmana a totalidade do observado. 

Cada uma das partes A acolhida na luz da totalidade que as conecta e ultrapas- 
sa, retraindo-se ao fundo que os sentidos n%o percebem, mas que as Musas conhecem 
e preservam na comunidade dos homens atraves do canto. E dessas sombras, pre- 
nhes de luz. que as Musas procedem para iluminar o que se dispOe em torno dos ho- 
mens. Elas abrem sendas para o que se adivinha al6m do imediatamente percebido. 

Como nos sonhos, Heslodo desce da experiQncia cotidiana ao oculto. ao soter- 
rado pelos interesses e lembrancas da vigliia. Como nos sonhos. a infancia, com os 
seus Impulsos esquecidos e reprimidos, sobe A superflcie. 

Rememorar o passado significa passar do domlnio de Zeus As forcas por ele 
subjugadas. da ordem a organizacBo em processo. O passado abre um espaco de 
crueldade e viol&ncia, um tempo que desejadamos para sempre esquecido. Como nada 
morre, o passado A vivo e se insinua ameacador na seguranca presente. Os outros 
tempos. asslm rememorados. sBo mals do que antecedente cronol6gico. penetra-se no 
complexo tecido daquilo que A, em busca da fonte de que tudo provem, o fundamento 
que explique a totalidade. Indicado estA o caminho ao pensamento fllos6flco que vir8 
depois. 


