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On pourrait s'btonner de I'essal de chercher de Ia poesle chez un penseur qui a i'habitude d'atta- 
quer les pobtes. Toutefois, Ia cornpr6hension immediate d'un texte ne d6cele pas toujours toute sa v6- 
ritB. HBraclite oike des amblguitBs, des jeux sonores. des cr6ations verbales & effet nettement podtique. 
II incrimine les lecteurs qui ne sont pas capables de lire les poetes d'une m a n l h  convenable et non pas 
les pobtes eux-m6mes. L'adresse de sa critique lui pemet Bgalement de rejeter Ia poBsie sans lnven- 
tion, dBgBnMe, Ia po6sie qui n'est pas po6tique. En distinguant Ia po6sie dBg6ndr6e de celle authenti- 
que, il rend A Ia poBsie propre un servlce pr6cieux. Les d6routements de son jugement sont ainsi large- 
ment compens6s par des 0bse~ationS f4condes pleines de dBfi et d'aduallt6. 



Pode causar surpresa o empenho em procurar poesia num pensador que ataca 
sistematicamete os poetas. Her6ciii nao poupa Homem, Hesfodo, Heraclito e Safo, os 
melhores entao. Nem sempre, entretanto, o entendimento imediato de um texto expbe a 
verdade inteira. Nao fariamos justica a Platao, se nos contentassemos com as passa- 
gens em que o autor da Reptiblica bane os poetas. O carater fragmentario do legado 
heraclltico requer atencao ainda maior. A auscultacao atenta dos escombros de um sis- 
tema portentoso podera levar-nos a achados valiosos. Comecemos com o exame de 
uma passagem preservada no fragmento 24, aparentemente sem interesse para a poe- 
sia. 

Os aresfa (d) (I) ados. deuses os honram e 
homens. (B24) 

Queremos, com os pardnteses, indicar duplo percurso de Mura: Aresfadados e 
Aresfaiados. Entendam-se por Aresfadados os soldados mortos no campo de batalha, 
domfnio de Ares, o deus da guerra. Estes mesmos, epicamente glorificados por seus 
feitos bAlicos, sao os Aresfalados. O termo grego que originou os neologismos (Aresfa- 
dados, Aresfalados) A argifatos O segundo elemento da composicao, fatos, pode de- 
rivar-se do verbo feml (falar) ou do verbo thelno (matar). 

A Apoca de Heraclito repele a exaltacao da morte e com ela a poesia 6pica Para 
os jonios dos anos 500, nao h4 bem maior que a vida. Esta comparece glorificada na 
poesia ifrica 

He&iito, em outros momentos antagonista de Homem, pmpoe agora, com a lei- 
tura de duplo percurso, a manutenc%o da poesia guerreira sem abjurar os novos ideais 
de vida. Fazem injustica a Homero os que o tem na conta de cantor da morte. Ao glori- 
ficar os mortos em combate, ele os rnant6m no convlvio social, perpetuando-lhes a vi- 
d a  A morte ffsica nao 4 a fatalidade maior. A enfatica sociabilidade dos gregos vd, na 
privacao da companhia dos homens, a morte que excede a prbpria morte. Nao se pode 
considerar completamente morto quem goza da honra dos contos Apicos, de ampla circu- 
lacao nas cidades. A morte nao O total quando o desaparecido convive preservado na 
faia Fadados falados testemunham a convergencia da vlda e da morte. Mantenha-se, 
portanto, simuilaneo o dupb percurso. 

O romance contemporaneo e a epopeia antiga falam de coisas diferentes. O ro- 
mance fala do que se faz, do Itimiado, /da vida sendo e pereclvel. Mesmo quando, como 
em Proust, o herbi se volta ao passado, traca a indefinfvel trajetbria do seu aniquiiamen- 
to interior. A epopeia, por apresentar do homem a imagem exterior e acabada, cristali- 
za-se em vida plena. redime-o da histbria e o aproxima dos deuses imortais. Eis a 
r&ao por que o glorificam os deuses. Estes s6 mantem em evidencia Q que, como eles. 
se perpetua O romance fala do aniquilamento da vida, a epopAia canta a extincao da 
morte. Neste Ultlmo caso, na concepcao de Heraclito, os her6is participam da morte-vi- 
da. A voz das Musas exprime a vontade dos deuses de manter viva a memoria dos 
herbis tombados no campo de batalha. Fala heraciiticamente Manuel Bandeira ao dizer: 

Duas vezes se more: 
Primeiro na carne, depois no nome. 



0 s  nomes, embora mais resistentes do que a came, rendem-se ao poder des- 
truidor do tempo como as Ilpides. Sendo, pordm, acolhidos na poesia, os nomes en- 
frentam o desgaste com en4rgica robustez, dldiva. na antiguidade, das Musas. Atrav4s 
das Musas. os deuses honram os her6is e sao elas que falam na voz dos poetas. 

Se HerAciiio considera a poesia lugar adequado ao vigor intemporal dos nomes. 
como entender a hostilidade do filosofo aos poetas? Devemos acolher a suspeita de 
que o poeta n%o reprova a poesia quando feita e cultivada autenticamente. Advertidos 
desta hip6tese. submetemos os fragmentos pretensamente antipoeticos a exame. F e  
caiizemos com este fim o fragmento 56: 

Enganam-se os homens quanto ao conhedmento das coisas manifestas 
aproximadamente a maneira de Homero, que foi o mais sabio de todos os h e  
lenos. Pols esse, os meninos o enganavam, ao matarem os piolhos, dizendo: 
o que vimos e apanhamos, isto largamos, mas o que nao vimos e nao apa- 
nhamos, isto carregamos. (856) 

O mito privilegia a cegueira. Legendariamente cego foi Tir6sias. divinamente do- 
tado com percepcao penetrante do que ainda n%o aconteceu para compensA-lo da c e  
gueira com que foi castigado. Tir6sias acerta em Edipo Rei a causa da peste. O outro 
cego de renome 6 Homem, mais tangfvel do que Tir6sias. porque deixou dois poemas. 
basicos na fomc8o dos helenos. A vis80 do mundo que Homem impoe. atraves da 
Instruc%o. toma-o o mais perigoso dos cegos, eis a razao porque HerAciiio o ataca com 
tanto rigor. 

Mas as invectivas de HerAclito atingem antes os leitores de Homem. Homem n%o 
A respons6vel peb mau uso que dele se faz. N%o faltou ao poeta senso critico nem ob- 
servac80. Ele foi o primeiro a introduzir ddvida fecunda na religiao transmitida. e sua 
atenta descricao dos fendmenos alicerca a preocupacao pelo comportamento do mun- 
do. 

0s leitores cegos, entretanto, quiseram transforma-lo em porta voz dos deuses. 
Suas elaboracoes poeticas deveriam ser consideradas objetivamente verdadeiras. A 
formac8o assim orientada degenera em defomac80, e Heraclito o denuncia A ceguelra 
nao 4 para o filbsofo nenhuma vantagem. Atribuiu-se aos cegos a capacidade de resol- 
ver enigmas2. Para ridicularizar esta nocao, Heradito cerca o poeta cego de meninos 
que brincam com piolhos. Catados e esmagados nas unhas, sao jogados fora. Os ou- 
tros piolhos prosseguem a viagem. protegidos pela cabeleira. 

O que os meninos dizem A cegueira para cegos. Ve-se, portanto. que o dicurso 
se toma enlgm6tico quando desprendido dos referentes. Os que fazem de Homero 
criador de enigmas silo p4ssimos observadores. Os enlgmas, por nao tolerarem a luz 
da observacao, s h  cultivados por cegos, que n8o levam nenhuma vantagem sobre as 
pessoas que enxergam. Condenado Homem como profeta, HerAclito o salva como 
poeta. Ao ataca-lo, recorre a uma cena do mundo infantil porque nos meninos se Incute 
respelto sacra1 por Homem. Ana-hom4rico soa ainda o fragmento 42. 



E claro, o tal Homero deve ser eliminado dos concursos aos golpes e Arquflo- 
co tambAm. (B42) 

Palavras de um sacrilegii7 Enfim. Homero A festejado onde quer que se fale gre- 
go. Heraclito, contudo. nao inaugurou a irreverencia. Arqufloco j.4 o fizera antes dele. ao 
modo de outros Ilricos. Por Ihes serem estranhos os ideais Apicos do vate por todos 
idolatrado, os Ilricos cultivam conflitos interiores. Arqunoco ousa falar de sua proprias 
taquezas. A vida lhe vale mais que a honra. Para salva-la, abandona o escudo ao ini- 
migo. Degradou a guerra ao nlvel das profissoes assalariadas. Dedica-se a ela para 
ganhar o pao. E A s6. 

Entretanto, a linguagem desinibida de Arqufloco nao contribui para construir o 
discurso que acolhe as diverghcias. O poeta, ao levantar armas contra um sistema, 
isola-se em outro. Em nome do pensamento dialbtico, Heraclito ataca a Apica e a Ifrica 
com igual vigor. Enquanto Homero se perde no inventario de coisas, Arqunoco se afun- 
da na subjetividade. N6o h& razao para prefergncias. 

A c ~ c a  do pensador beneficiou a poesia. 0 s  concursos promovem a compe- 
ticao de exceihcias. Privada de forca critica. a obra acolhida nos concursos definha 
nos altares da admiracao. A desvirilizacao nao fere apenas os autores consagrados, 
desgasta com igual InArcia poetas recentes como Arqubco. Tomados classicos, os 
versos tomam-se patrimbnio da classe de prestigio. Demitidos do papel de sujeito, os 
versos passam a circular como objetos inertes ao sabor das manipulacbes. No interes- 
se do vigor da obra,.convAm arrebatar os poetas da classe que os desativa nos con- 
cursos. Golpeados e expulsos, falar60 no deserto contra os que buscam o conforto dos 
iugares seguros. Como todo discurso. a poesia se revigora no jogo da contestac20. O 
louvor petrifica com os olhos da Medusa por reduzir o estranho A banalidade familiar. 
Nao compreendida, a poesia revolve a seguranca cotidiana, instalando o mist6rio no 
territorio que se julga dominar. 

0 s  lettores competentes, desinteressados em saber quem 6 o maior, buscam na 
poesia revelacoes negadas a outros sistemas. A contradicao devolve aos poetas a 
energia que o olhar admirado Ihes tomou. O que pensa Heraclito do cubr de mitos, 
Heslodo? Do consagra autor da Teogonia diz: 

Mestre da maioria 4 Heslodo. Este, pensam, sabe mais. Nilo conhece, entre- 
tanto, dia e noite, pois sao uma coisa so. (857) 

No fervor anti-escolar e antidogmatico, Herhclito se excede. Negar a Heslodo , 
conhecimento adequado do dia e da noite provoca a suspeita de afirmaciio apaixonada. 
Nos atos inaugurais da Teogonia, a Noite gera o Dia, o que sugere a distincao apenas 
aparente de seres iguais na ess6ncia. Heraclito deve estar pensando numa passagem 
da segunda parte do poema, em que Noite e Dia jamais frequentam juntos a superflcie 
da Terra nem se recolhem, ao mesmo tempo, no abrigo subterraneo. Mas isto nao anu- 
la a unidade funamental de inlcio esbbelecida. 



O que, porem, interessa de fato a Her6cliito A desalojar Heslodo da cadeira de 
mestre em que a cegueira dogmdtica o instalou. Venerado como autoridade inconteste, 
Hesfodo prejudica, mesmo que acerte. Sendo a observacao a base do conhecimento 
autentico, requerem remoca0 as camadas cristalizadas ente o sujeito e o objeto. 

Diz a respeito de Safo: 

Nao v6s ... quanta beleza tem os cantos saficos, que encantam e seduzem os 
ouvintes? A Sibila, entretanto, com boca delirante. proferindo palavras sem ri- 
sos, sem adornos e sem perfumes nos atravessa com voz de mil anos, ampa- 
rada pelo deus. (892) 

O que nessa passagem A heraclltico? Quase nada Para os mais rigorosos ape- 
nas "A Sibila com boca delirante". Seja. Cremos, porem, que o comentario de Plutarco, 
a quem devemos a citacao, preservas flexbes dignas de apreco. 

A guerra aos poetas atinge agora o requinte da elaboracao textual, que deu rele- 
vo a Safo. A sonoridade dos versos escritos Heracliio prefere as palavras rudes da Si- 
bila. voltadas exclusivamente ao conteudo. O comentario ignora o fato de a Sibila con- 
sagrada a Apolo falar tambAm em versos. Institufdos pelo proprio filosofo de Efeso, re- 
cusamos a exclu&o. Nao  aceitamos a alternativa Safo ou Sibila Reconhecida a opo- 
sictio, preservamos ambas. como o fazemos com as oposicoes dia-noite, guerra-paz, 
fome-saciedade ... Bafejado por Pitagoras, que triunfara em Platao, Heraclito privilegia. 
em certos momentos. a razao em detrimento do corpo, infiel ao seu prbprio sistema. Se 
a razao nos desvenda o que se retrai para al6m dos sentidos, por que, em nome dela. 
condenar ritmos, assonancias e o velado baile dos versos? A leitura atenta do espolio 
de Heraclito revela, de resto, muitos lugares em que a poesia, com rara felicidade, in- 
vade a prosa. 6 gracas h poesia que os saborosos dialogos de Platao resistiram h cor- 
rosao dos secu~os. 

A aceitacao simultanea de Safo e Sibila nos permite viver na converghcia da 
razao e dos sentidos, do oculto e do manifesto, do mist6rio e da lumlnosidade, da serie- 
dade e do riso, do imorredouro e do pereclvel. 

O que recrimina, enfim. Heracuto nos poetas? O dogmatismo. Mas este se en- 
contra mais nos leitores do que nos poetas. 

A poesia tem a mesma origem da filosofia e do mito: o espanto (thauma). o olhar 
admirativo para. O olhar para, por se mudarem continuamente quem olha e para o que 
olha. conserva viva e nao-dogmatica a poesia A poesia resulta endurecida pelos admi- 
radores, por aqueles que tomaram a poesia cl8ssica. Combatendo os receptores e na0 

, os poetas. HerAcIito nobilita a poesia. ao contrario do quee se poderia supor. Sendo 
comum a origem da filosofia e da poesla, os limites entre uma e outra nao se mantdm 
claros. Preocupacbes do pensamento filos6fico animam tamb6m a poesla. 

Octavlo Paz intitula um dos seus ensaios sobre poesia O arco e a lira E claro 
que o Ululo lhe vem deste fragmento: 



Nao entendem que o diferente condiz consigo mesmo: harmonia discordante 
como do arco e da lira. (851 ) 

Nao A certo que a trasferencia da comparacao para um livro sobre poesia teria a 
aprovacao de Heraclito, ja que o fil6sofo trata com muita aspereza um Ifrico da projecao 
de ArquRoco. Mesmo assim, o livro poderia desperta-lhe interesse, visto que Octavio 
Paz encontra na Ifrica o que HerAciiio lhe recusa. O mexicano elabora para a Ifrica su- 
gestiva teoria dlal4tica. Segundo ele, contrariamente a prosa, a poesia tem a possibili- 
dade de aflnnar simultaneamente o sim e o nao. Sendo a ambicao da poesia dizer a 
realidade toda, sem perder nada, ficaria aquAm dos seus objetivos lugar alheio a con- 
tradicoes. Enquanto o discurso 16gico as exclui, a poesia as cultiva. Por esse caminho, 
a poesia e a filosofia convergem, mostrando-se a poesia mais filosbfica do que muitos 
tratados. 

Estranha converg4ncia a do arco e da lira. Recorre-se aquele na guerra, esta soa 
em momentos de paz. Como todas as exclusoes absolutas, tambAm esta nao A mais 
do que aparente. Os soldados manejam o arco para alcancar a paz, ao passo que os 
poetas celebram, ao som da lira, facanhas guerreiras. 

Percebe-se que a oposicao de HerAclito A poesia nao A ta0 absoluta como da a 
entender quando combate supostos radicalismos nos poetas. Trazida a poesia, como 
aqui, para o discurso comum (syn-on), definham os motivos que o levaram a rejeita- 
Ia. OctAvio Paz compreendeu bem o filbsofo, nao se deixando intimidar por ataques os- 
tensivos. 

A exploracao do signMcado nao contorna as oposicoes no plano do significante. 
Tanto o arco como a lira operam na tensao de forcas contrarias, e estarnos autorizados 
a estende-las ao &no no trabalho e no texto pohtico. Damos, ent80, fundamento on- 
tolbgico ao que, de outro modo, derivaria para um initeliglvei fonnalismo. 

Em syniasin (entendem), flexao verbal de syn-hiemi (enviar conjuntamente, en- 
tender) convergem forcas contrarias. Juntos andam o saber e o nao-saber. O saber 
progride na cornpanhla do nao-saber, vitalizando-se na contradicao. Tanto a visao m e  
ridianamente clara como a ignorllncia absoluta, por excederem a contradicao, fogem da 
brbita do pensamento. 

A tensao dos opostos compreende a polaridade do saber e do nao-saber operan- 
te no texto po6tico. Todo esforco de dizer se embaraca na trama do indizlvel. A voz, 
que soa ao embalo do ritmo, arrasta consigo o sU4ncio. ventre sombrio de todos os 
posslveis. A palavra gera o seu proprio diierente que mantem retesado o arco das sig- 
nificacoes. A lira deixaria de soar, se a paz entre os opostos chegasse, um dia a ser 
assinada. A noite sustenta o dia na contradicao. 

Todas as coisas conduz o raio. (864) 

Tentemos penetrar nessa miniatura em que as metaforas se concentram. Raio? 
Sera esse o raio da razho que risca a noite da ignorllncia? De tudo, a razao demanda o 
seco, o fogo, em oposlc8o ao aquoso das impressoes sensoriais. 



O verbo, oiakizo (conduzir) conv4m a carros e barcos. imaginemos o 
barco deslizando sobre as ondas na rota que'ihe imprime o timoneiro. Vem a tempesta- 
de. O raio atinge o barco. Fazendo-o sossobrar, confronta-o-com o abismo, com as 
orofundidades. A visao nao 4 a da superficie. do presente, do palphvei. do visfvel, da 
existbncia plena. Eis um naufragio qiie ilumina. 

O raio nao 4 indiferente B criacao artfstica. Diz o poeta Laci Osbrio: 

Arte 
tem relmpagos inexpiichveis. 

Um rab fulminante arrebatara de Edipo o governo de Tebas. A luz fulgurante 
descida dos c4us iluminar6 a existencia naufragada do rei. Sbfocies deve aos fildsofos 
a esclareclda interpretacao do mito. 

O raio iluminara tamb6m os passos de vidas nao trdgicas. A descoberta da ver- 
dade atravessa, com frequbncia, a mente corno um raio. Toma-se claro de repente o 
que obstinadamente se escondia nas trevas da ignorhcia As descobertas que mar- 
cam o avanco da humanidade aconteceram no'estrondo de insuspeitas chispas de luz. 

O mito jd via no rosto instrumento de poder, por isso o colocou nas maos de 
Zeus, s8bb condutor de homens e deuses. O deicida Herhclio dh autonomia ao raio. 
Esse rasga agora poderosamente a noite sem ser vibrado por ningu4m. Livre de toda 
subordinacao, o raio se associa ao discurso que, excedendo-nos, ilumina os despertos. 
Como cintilacao da ordem. orienta. 

A intelig&ncia dos contrdtios subverte a tranquila e ca6tica existhcia cotidiana. A 
luz que fulgara nas mentes em momentos privilegiados governa tudoSerao raios as 
nossas breves existhcias. necessarias para iluminar a terra com luz fugidla? Assim as 
entende, ao menos, o poeta venezuelano Eugenio Montejo. que na traducao de S4rgio 
Faraco diz assim: 

Dura menos um homem que uma veia 
mas a terra prefere seu lume 
para seguir os passos dos astros. 
Dura menos que uma drvore, 
que uma pedra, 
anoitece ante o vento mais brando 
e com um sopro se apaga. 
Dura menos que um pdssaro. 
que um peixe fora d'dgua, 
quase nao tem tempo de nascer, 
dh umas voltas ao sol e desaparece 
entre as sombras das horas. 
e seus ossos de poeira 
se misturam ao vento. 
E no entanto, quando parte, 
sempre deixa a terra mais clara. 



Pertinentes IA poesia sao tambtim as reflexoes de Her8clito sobre o jogo. 
O fil6&fo ingressa na roda dos que observam os dados que rolam na chao, lan- 

cados por maos habeis. A paixao poder8 incendiar o olhar de alguns. Nao se esperem 
grandes paixbes como as surpreendidas por DostoiAvski em O Jogador. os que jogam 
quando arriscam valores iapreciaveis. o que nao ocorre em corriqueiras distracoes de 
akleia. 

Seja como for, paixf3es n b  atraem o fi16sofo. Onde outros se entregam ao prazer 
dos sentidos, Herdcl i  reflete sobre a vida. Habituou-se a explorar o curso do sol, o 
fluxo das dguas e a tensao dos opostos. O resultado incerto dos dados apresenta-lhe 
agora o sfmboio dos movimentos da liberdade. 

A vida 4 um jovem que joga, jogo de dados: do jovem A o reino. (852) 

Agm de todos os dados, percebe um dado que ninguAm v&, jogado por mao in- 
certa e que reina no universo. As observacbes de Her8clito abrem caminho as recen- 
tes associacoes de liberdade e jogo (ou brinquedo) feitas por Freud, Huizinga, Heidde- 
ger e Derrida, passando pelo Lance de Dados, poema em que MalarmA dissolve a ri- 
gidez da sintaxe 16gif.x-discursiva no arranjo livre de constelacbes. 

Resolvamos, antes de avancar, problemas de traducao. 
Em geral, traduz-se pais por crianca. Entretanto, como o termo nao distingue cia- 

ramente infancia e juveniude, pais designa tambAm o adolescente. Exigindo o jogo de 
dados habilidades mais desenvolvidas, exclufdos esta0 os primeiros anos de vida. Ou- 
tras Ifnguas, incluindo o grego, reunem, num mesmo termo o que n6s dividimos em 
brincar e jogar. isso nos autoriza a traduzir paizo por jogar. Mais acertados estadamos 
se disst3ssemos jogar-brincar A nossa traducao procura reproduzir as an8foras do ori- 
ginal. 

Merece registro a introducao do jogo num sistema de extrema logiddade como o 
de HerBclito, presidido por leis c6smicas, respons8veis pela inteiigibilidade do todo. Nao 
houvesse o livre rolar dos dados, compreendido em nmites, nao se entenderiam pen- 
samento nem operacoes livres. 

A crianca-jovem que brinca-joga reina nas invensbes pot3ticas. cientificas e te6ri- 
cas . 

As epopeias, as tragedias e os sistemas surgem do livre rolar dos dados. Sem 
ele, nao haveria conhecimento do mundo e de n6s mesmos. Nenhum ato livre vem d e  
sacompanhado de incerteza. Rigor absoluto, s6 no que funciona mecanicamente, e 
nem dele pode remover-se a incerteza de uma pane sem hora nem dia estabelecidos 
para acontecer. O jogo gera o novo em associacbes e disposicoes novas, sem trans- 
gredir as leis do sistema. A decadencia do jogo congela a histdria. 

A crianca dirige a expioracao do universo, no qual avancamos lentamente, inex- 
perlei tes e tropegos. Nessas andancas. a que poderiamos estar presos, se ignoramos 
tudo, e quem nos garante que as respostas dadas n8o procedem de lucidos enganos? 
O jogo redime o fil6sofo de notbrios dogmatismos e o preserva para a liberdade que se 
reinaugura em cada vida. 



O risco A menor no jogo I do que na timidez dos precavidos que elegem caminhos 
hB muito trilhados. Estes se estabelecem conformados na derrota antes de ousar o in- 
certo. Destes a vida, voltada ao despertar do novo. se retrai. Chegam, na queda ao 
aniquilamento que. com a retencao do gesto. queriam retardar. A poesia s6 germina aos 
golpes que afrontam a inArcia e abrem caminho ao desconhecido. Como se vaier de 
projetos prAviamente elaborados na exploracilo de territorios que nao se conhecem? 
Jogo A o metodo dos que transgridem as fronteiras do saber acumulado. 

Ouro, os que o buscam, racham muita 
rocha e acham muito pouco. (822) 

Eis al outro achado poetico de HerBclito, entre tantos. Brinca com as palavras 
como se fossem objetos. Para se fazer poeta, requer-se o sacriffcio da seriedade. ca- 
minho ao mundo da crianca, ainda nao afetada pelas leis que delimitam os posslveis do 
adulto. O filosofo se diverte com a semelhanca das formas verbais oryssousl (cavam) 
e (heuriskousin) (acham). Ignorada a aspiracao inicial do segundo verbo e a leve opo- 
sicilo de y e 5 a diferenca se reduz a duas letras; s e  k A presenca ou a ausbnda do n 
no segundo verbo nilo lhe altera o significado. Procuramos reproduzir o efeito com ra- 
cham e acham, acrescentando rocha ao jogo para compensar efeitos sonoros 
como khryson - oligon gen - pollen O jogo provoca a coincid6ncia de achar e ra- 
char. O achar se da no rachar: (r) achar. 

E com essa preciosidade Heraclio combate a poesia - uma parte dela - poesia 
Apica, presenca enfBtica em todos os de sua geracilo. O pensador hostiliza agora a 
cautelosa abundancia da epopeia. Os poemas homAticos revolvem muita terra (gen) 
(racham muita rocha), sendo deplorbveis, para o gosto de HerBclito. os resultados des- 
sa trabalhosa mineracao. Em lugar do discurso caudaloso, o estiiista explora novos r e  
cursos, atraem-no pequenos fios, o pensamento reduzido a piiulas, a frase eplgramati- 
ca. 

Todos os que escrevem racham rocha, e os achados que porventura coroam o 
trabalho ficam muito aquAm do esforco investido. A escbria se amontoa, e diminutas 
silo. na fusao, as porcoes de ouro. Heraclito procura reduzir a diferenca quantitativa e 
qualitativa entre as palavras e a verdade. entre os signos e os referentes. 

O investigador sabe que os nomes das coisas nao sao nomes proprbs, que d e  
signam uma coisa so, apresentando-a como A. Heraclito lida com nomes comuns, nao 
ligados a nada especiilcamente. Por serem diferentes das coisas a que se referem, as 
palavras podem levantar montanhas sem dizer nada ou dizer muito pouco. Pior ainda, 
os homens que se debatem nos cursos inchados do discurso, sao afastados da verda- 
de pelo tecido verbal que os devia levar a ela. Para que o fundo dos dos apareca, o nC 
vel das bguas precisa baixar. 

Combatendo a abundancia da poesia Aplca, HeracW privilegia a expressao con- 
centrada, a economla de palavras, praticada por ele e por Ifricos, desde Alceu at6 Joao 
Cabral. A rejeicao de certo estilo poAtico nao o tira do ambito da poesla. 

O pendor pela economia verbal do fil6sofo de Efeso encontra ressonancia nas 



paginas teoricas de Joao Cabral. Lembrado da seca, o poeta nordestino hostiliza os 
poemas caudalosos, que destroem as nuances como o estrondo das cheias. Quer o 
fluxo restabelecido com trabalho lento, como os Metes que vagarosamente ligam uma 
poca a outra. As pocas textuais dispoem-se como fragmentos de um discurso maior 
que, no seu continuo fluir, nao alcanca a abundancia de algum oceano. 

A atencao critica voltada aos poetas niio A tudo no sistema heraclltico. Herilclito 
da B prosa elevacao de poesia Poetico A o cuidado artesanai investido na eiaborac80 
do texio, constnifdo com antlteses, metaforas, metonfmias, anilforas, sfmbolos ... Poeti- 
ca A a sfntese epigrarnatica, fonte fecunda de renovadas significacoes. 

Os iragmentos de Heraclito pertencem aos textos que solicitam a colaboracao do 
leitor. Desaflam comO reservatorios de significacbes adormecidas que, uma vez des- 
pertas, demandam acasalamento com outros discasos para a constituicao de prole in- 
coht i~ ih~d.  

Da vida reclusa, cercado de asnos, porcos, lama e feno, banhando-se no rio e 
vendo o sol morrer na tarde sonolenta - Heraclito passa Bs turbulentas festas primave- 
iis. Camponeses pacatos reunem-se, transtornados, na aldeia. Ebrios de vinho, levan- 
tam representacbes descomunais do falo em homenagem a Dioniso. Observa judicie 
samente Heraciito: 

Pois, se nao fizessem procissoes a Dioniso e nao honrassem os genitais com 
hinos, procederiam despudoramente. 
Mas Hades e Dioniso sao o mesmo, a quem deliram e exaltam nas Leneias. 
(B 1 5) 

Em nenhum dos deuses o contraste se declara tao enfaticamente como em Dio- 
niso. Associado a vida. remove a tristeza, cura enfermidades, desperta o jubilo, anima a 
danca, oferece riqueza, distribui beneficios. Associado h morte, A deus temido e perse- 
guido, desaparecendo no Lema, um lago sem fundo que leva ao misterioso mundo das 
sombras. Violento A o retorno de Dbniso B superflcie luminosa. NinguAm ihe resiste. Os 
ceiebrantes destroem os que lhe recusam culto. Euripides, numa de suas tragAdias 
mais bem sucedidas, as Bacanteq dramatiza os excessos criminosos das sacerdoti- 
zas contra os adversilrios. 

O p ensador rnantArn-se afastado da loucura coletiva P w s e  a refletir sobre as 
festas baqulcas que periodicamente se repetem. Como entender que pessoas res- 
peitaveis exibam nas ceiebracbes o sexo que normalmente conservam oculto? Como 6 
que os hinos e a procissao festiva altera til0 profundamente o comportamento? 

HerAcllto tem predilecao por fenbmenos ins6litos. Seduzido pelo mistthio, , nada 
lhe escapa, nem fatos aparentemente absurdos. interpreta Dioniso como sfmbob da 
converghcia da vida e da morte. O rito baquico exprime o que ele (Heraclito) busca 
estabelecer teoricamente. Os opostos revelam [unidade fundamental. A vida e a morte 
se conjugam no mesmo deus. 1 



Em Dioniso, a vida brota do fundo misteiioso da morte. No bojo cerrado da morte, 
a vida se desenvolve. O deus do vinho surge com a forca da natureza liberta; irracional 
e violenta, quando arrebenta grilhoes letais. 

O vinho baquico liga-se. pela umidade, ao irracional e ti morte. como tarnbem 
abriga o fogo do saber eschrecido. Convem ver nas muitas alusoes embriaguez e ti 
agua a baquica ambiguidade da vkla e da morte. As aguas letais sao tambem genesla- 
cas. Como tais reproduzem o ciclo da vida. 

A mesma observacao vale para o sexo. Este ora se oculta ora se expoe. A ~ X C  
bic8o e o ocultamente descrevem sua contraditoria natureza. O que se mostra e o que 
se esconde A o mesmo membro viril. O sexo oculto esta, pela sua lnatividade, relacio- 
nado com a morte, para tornar-e fonte de vida devera incendiar-se e se expor. Pode-se, 
com propriedade. estabelecer paralelismo entre a morte de Dioniso e a letargia do sexo, 
a ressurreicao de Dionlso e a vitalidade do sexo. A semelhanca do sexo, Dioniso ora 
se oculta, ora se manifesta Ve-se nas cerimonias baquicas que a vida e a morte, o 
ocuito e o manifesto, o pudor e a impudiclcia na0 perturbam a unidade. 

Se quisermos acompanhar as reflexoes de Lacan, diremos que o fab A a falta, A 
, o que nos falta. Os devotos a Dionisio n8o exibem o ph is  e sim um slmbob. Somos 

levados a observar a diferenca entre o penis, que nao se desprende do corpo, e o falo. 
o sfmbolo da fecundidade, exibido na procissao. Ganhamos nova oposicao: presenca- 
aushcia. O slmbolo aponta para o que. ao se mostrar. nos ultrapassa, o fluxo vital que 
se desdobra em vida e morte. O que os sentidos apanham nos pontos extremos e nas 
etapas intermediafias, estende-se uno alem dos sentidos. Os vatios discursos sao re- 
colhidos pelo discurso can-um. Deste ausente fala o slmbolo nas m0Hiplas asso- 
ciacoes que desencadeia. Ninguem tem o fab exibido na prodss80, nem homem nem 
mulher. A exlsfencia nos feriu a todos. Todos convalescemos da ferida original. 

Heraclito interpreta o culto dionlsico com notavel jogo verbal. Notese a seme- 
lhanca entre asma (canto) e aidlon (argaos sexuais masculinos e femininos). O soar 
do canto corresponde B ehbic80 do sexo. As ressonancia verbais englobam a morte. 
Aides (o reino dos mortos) significa o invisfvel Este significado contamina retroailva- 
mente aidlon e asma A ilngua opera aproxbnacao de vida e morte, vlsfvel e invislvel, 
sem excluir o pudor (aidbs) em anaid6stata (despudoradamente). 

Os malabarismos ling~tsticos de Heraclito, mostram lnolvldavel forca poetica. O 
adversado dos poetas faz-se poeta.   esmo aqui coincidem os contrarios. A prosa 
artistica, inventada por Heraclito para contestar a fascinac80 da poesia, retoma h ver- 
tente rejeitada. 

Da mesma sorte. o mito, contestado pelo paladino da raz80, revive no sistema 
que o desarticula. Na intencao de preservar os jogos de linguagem, apresentamos s e  
gunda traduc8o do mesmo fragmento. 

Pois, se nao fizessem procissao a Dionlso e n8o cantassem na fala o falo, 
cometefiam despudorada faita. Mas o mesmo s8o o Fatal e Dionlso, a quem 
exultam nas ~enAias. 



Observamos a coincidencia da poesia, do mito e da filosofia, no ponto de ex- 
clus~o. A mttologla grega nao morreu, como milhares de outras mitologias, porque se 
fez poesia e fibsofia. O destino de toda mitologia que se opoe a essa dupla e conver- 
gente trajetoria 6 morrer sem deixar lapide. 

Houve Apoca em que os arquitetos de mentiras se locomoviam impunes. Por se- 
rem hAbeis, gozavam do favor dos seus, incumbidos que estavam de preservar a he- 
ranca cultural e, de conduzl-Ia ao futuro. Falavam como se fossem os porta-vozes dos 
deuses, como se viesse do ano a voz que saltava da alva cerca dos dentes. Cantavam 
e encantavam. Eram os favorecidos das Musas, os vates venerados, os depositbrios 
de remotos heroismos. 

Her6ciii nao distingue mentira e ficcso, lnvencao e mistificaci30, criacao de 
mundos apenas posslveis e logro. Quer que a linguagem se anule em beneflcio do obje- 
to, que a autoridade dos poetas passe A mao dos fi16sofos. Inventor de nova maneira 
de pensar e dizer, afronta com intransigencia. 'I! a marca dos inovadores. 

Importa-lhe responsabilizar os que exercem o poder da palavra. Andam equivo- 
cados se pensam que a comunidade os levou a eminhcias inalcanc6veis. A intoleran- 
cia estigmatiza tambem os vates. Instaurou-se um tribunal que os julga. J6 nao profe- 
rem a palavra absoluta. A palavra autorit6ria deles 6 submetida ao exame dos que pen- 
sam. A idade da palavra unica chegou ao fim. Despontou a &oca do discurso que se 
reaiiza na contradicao. 

Respeiteivei A o que o mais respeitado conhece, guarda; a justica, com certe- 
za, apanhar6 os arquitetos de testemunhas de artimanhas. (828) 

A justica nao fundona como mecanismo cego. Ela acompanha os que buscam a 
verdade, mesmo que nao sejam reconhecidos como tais nem venham expressadamen- 
te incumbidos pela comunidade para exercer o ofldo. O caminho deles A espinhoso e 
solit4rlo. mesmo assim, indeclin6vel. 
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