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0 clue sithemos clad sereias? Quc elas cantam e quc produzem um deg°
dcsastroso ndqueles que se cicixam levar pelos sects ci g nticos. Sithemos, por
intermiiclio de Homero, (Inc ao Fedor das sereias se dispbe uma vitsta c Alva
Rigid() ht . :Inca, mits nao se tritta da espuma que pot- ventura hate nos rochcclos
uncle alas se encontram. O que se desvela Ci L111111 mar de ossos, trio brat-was come
a prOpria esputuit, forma& dos restos dos homens clue seguiram influcnciaclos
pelt mnsica que clas entoilm. Efeito sent chivicla devastador o que ocorre a csses
nitvegantes. O clue sabemos e clue a auclica° do canto das sereias se segue a
perch de si c mesmo a more. Cusses e sem chivicla uma excec g o a regra. 0 Tic
afinal it 0 hastante paid nos sugerir a presencit de unlit outfit moclalidade possivel
de auclicao do canto clam sereias. Tal canto deveriit cumprir a dupla tarefa de
icier os "nitvegantes - tanto a matte qualm) rt finitude, mocialidade de evvertise
00 de asificia humane que, ao 111361: dc Ihe precaver da more, toma patents unlit
finitude "cant:trite" c plena de in glicao. 0 canto this sereias c auclivel dos
itaregantes, mas descic clue sc disponham it mono (d absorcdo nu cspuma formitclit
de ossos) c it perdu de si, pots ao inves dc um "cm si" 0 que se afirma c o preprio
canto, ou seja, a crrdncia c 0 conjunto de errand:is gut chega a constituir 11111
person:Tem. Na OdiNsMt, l lisses nao se picnic de um modo definitivo. Costumitmos
diver quc ale souhe sc /minter intacto, apcsar chi influCncia exercida polo canto
clas sereias, pois, ao contrail°, ale se deteve fixo, referido do de g ° dos nos quc
o mantinham agarrado do mastro de suit "côncava nau". 	 souhe resistir a adesdo
imecliata dos homens-navegantes :to canto das sereias, a essa modaliclitcle de coro
clue influencia de uma tal forma os navegantes quc des perclem, para usar image/,
o seu mastro, on scja, a suit iclentidade, o seu principio, (TWO mesmo 0 seu ser.
Mas nao c possivel ouvir o canto das sereias sem se dar a algum mastro; ao clue
cleveriamos itcrescentan nao 6 possivel dar anclicd° ki sereias sem se (Jar a percia c
it construcdo de urn "personagem".

No seu ensaio sobre o Canto das sereias, M. Blanchot nos coloca a seguinte
quest goi "Seriam as sereias, cotno 0 costume tenon persuadir-nos, somente as
oozes falsas clue nao deviant ser ouvidas, o engano e a sedttcao a clue so resistiam
us sores de deslealdade e artificio? .  I E preciso ficar atento a essa pergunta que, de
Lao, nos sugere uma via de acesso ao canto. Mas 	 estariamos por de-
mais influenciados, vitimas do costume que nos habituou a nao ouvir a "potencia
do falso", do engano e da seducao? 0 problem e que 0 tilling* falso-eng2tno-
seducao pocle nos levar pant lunge de nos mesmos. 0 que constitui urn serio

1 Traci.	 Nlana Regina Loam, '0 Dent por Vir", p. 13.: -	 que les sirines, a gnate la
con(linle at cbcrcbc d nutty on persuader, etatent settlement les 	 Pusses wed Pe, filltait pas
untozdir, la tromperie do ht seduction it laquelle souls rewritten: les are do delttyteutó de ruse?
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problema para uma civilizacao acostumada a se colocar em seu centro, a construir
em torno do sujeito (verdadeiro) a circunferencia hem concisa na qual todos os
raios remetem a um Cmico centro. Ulisses ouve as sereias fixado ern seu mastro,
fixado por nos que se duplicam a cada pedido pant que sejam desfeitos. Setts
amigos estao corn as orelhas repletas de cera, mais urn dos artificios sugeridos pela
feiticeira Circe, que Ihes pennitc passar ilesos pelos rochedos onde as sereias
entoam a sua musics. Ulisses e assim desleal quando se deixa embalm- pelo coro
das Sereias amarrado no mastro da suit embarcacao. E sobretudo "artificioso" quando
se serve do artefato das cordas e da cent nos ouvidos dos setts homens. Se tivesse
agido lealmente e sem artificios, teria certamente se deixado embalm pelo coro
etas sereias c a essa horn nao só Ulisses, mas tambern os seus hotnens, estariam
misturados ao branco dos ossos clue se estendem ao rector dos rochedos. Mas
Ulisses e os seus companheiros resistiram. Corn isso terrain sido obrigados a abdicar
da potencia do falso, do engano e da seducao? Alm al, o que nos resta quando nao
ha lugar pant o falso, o engano e a seclucao? Resta-nos, possivelmente, o lugar de
urn "sujeito" hem fixado, centrado, talvez consciente, retido numa ideia ou no seu
prOprio scr. (Asses, por exemplo, se pudesse se livrar dos nos RUC o fiXaValll ao
mastro - e como ele o quis - nao seria mais 0 her6i que retorna a Itaca, sua cidade
natal, nem o pai de Telemaco, nem muito menos o esposo de Penelope. Stria
outras e outras coisas. 0 que a potencia do falso libera e a variacao dos personagens,
especie de folia dionisiaca ou nietzschiana ern que a variacao das personagens nao
remetem a uma figura central, ao prOprio Nietzsche ou ao prOprio Dioniso, mas
uma serve a-centrica que produziria, pant usar 1,1111a expressao can a Deleuze, o
mundo das "distribuicOes nOmades" 2 , que e de fato o mundo do viajante Mina&
ou, como diz Marguerite Yourcenar, o munclo da liberclacle solitaria: on n'est bier[

A Illisses se apresentariam outras possibiliclades. Em outras palavras, talvez
tivesse lugar o clesaparecimento do Ulisses que retorna it Itaca, indo unicamente
ao encontro de sua patria natal apOs dez anon de combate na devastacla TrOia. Mas
talvez se colocasse a nos urn Ulisses menos convicto ou verdadeiro, que nao vai
ao encontro do seu passado, nem reduz a sua acao a situacao histOrica que de
certo the antecede. Teriamos sim urn Ulisses que veria na volta a Itaca ulna pus-
sibilidade entre outras, 0 que certamente nao 0 excluiria da audicao do coro das
sereias. 0 Ulisses obstinado pelo retorno estaria assim mono e Homer() nao nos
tuna &scrim a histOria da resisrencia de Ulisses ern sua viagem de volta (a Odisseia),
mas o velar° de urn Ulisses mais prOximo aos erros a que estao passiveis os seus
companheiros; esses mesmos que se transform= em porcos, que saboreiam as
carves de urn rebanho divino, que sofrem o impacto das forcas da natureza, da
vontade dos douses e que vao morrendo, ou se perdendo, entre os raios de uma
tempestade ou uma queda pant fora dos limites da embarcacao que os detem
sobre urn oceano de perturbacOes.

Ha uma maneira, enfim, de evitar tudo isso. Fixar o mastro, encher os ouvidos
de cent. Mas isso equivale a nada conhecer sobre a potencia do Disci (das per-
sonagens nao remeticlas as suas identidades), e mesmo a nada compreencler so-

2	 Que se <Tee n "distribute:10 sedentaria" designando a di.clribuicao nuni espaeo :then
a0 invds chi reparticao de urn espact> lechado.

Citado per J. Savigneau ern Marguerite Yourcenar - !invention d'une	 Folio-
Gallimard, Paris, 1990.
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bee Os enganos que levam a encontrar numa personagcm a idaia de urn outro, a
imagem de um terceiro, a voz de urn quarto. No entanto, os protagonistas de
Romero mulct sabem se estao diante de um simples mortal, ou se diante cla
imagem epifftnica de urn Deus. Na imagem da amil-seca que aconselha Helena de
Traia, por exempla se encontra tanto a ama-seca quanto a dcusa que "Iomou a
imagem" da ama-seca e que, por isso incsino, pixie chegar a Helena sera scr
reconhecida. 0 munch de Homero csta repleto de situacees semelhantcs onde
(MC aparcce c sempre o resultado oo o efeito de algo a mais ou a menos, do mais
00 do menos c jamais de uma coisa so. [Sabre a pessoa de Helena, a primeira pre-
tendente de I "lisses, pousa L111111 dnvicla atroz. A I lelena cercada pelos mums da
fortificada cidade de TrOia stria, realmente, Helena em came c osso? Vic estaria
Helena recolhida no Egito, guardada por Proteu, dcus do indltiplas laces que tuna
unicamcnte produzido uma imagem; a imagem de I lelena guy teria silo Icvacla a

justificando, assim, as investidas do exarcitogrego governado por Agamenon?
I [Hem'	 . 116ia 6 a figura mais fugiclia da historic- Sua propria preseno pode ter
ski() um Inc•() pretexto, ulna imagem" incapaz de nos asscgurar sobre a verdaclui-
ra presenya de Helena, ao lade de Paris, provociinclo a inria justilicada dc set' man-
(k). A Helena real ou, por Assiut diner, o original de Helena, esse reference pun)
clue seria comp Tic 0 porno 111:IX:111) da garantia de urn significado, se esvai mitre
as divensas nnagens que vao 11111111IMIO a VC/ LIMA da 0111111, C (IC lal limna Mil' :1

"coisa primeira" se constitui, unicamente, coma a ficcao de estabilidade a que 1111111
111111gLall pode pretender. Nao sec inlluenciado pelas "forums de I V1C1111 - , ter a ccr-
teza de que l'lisses devc sec unicamente marcado pelo return° a PenHope, nao
stria isso n cquivalente a nab saber sobre a seduca0 que frequenta a oportunidade
de se encontrar on coin 1.111111 das forums de I Ielena ou coin um dos caminhas que
se afire a I lisses em suit odissaia? Nao c sempre que se ()me 0 con) das sercias.
Nao 6 sempre que podemas sec conduzidas pelo soar de uma cancan clue se es-
palha no arc Tic c como nos sentimos toda ccz que o inesperada. o ainda sem
limites	 apeinm), produz o que poderiamos considerar coma uma espOcie de
epigrale das sercias: thattinaston Ii avenue, ou seja, um acontecimento assombroso
ou digno de assombro, urn maravilhoso pradigio'.

I la uma mancira do resistir a tudo isso: nao ouvir o canto das sercias, 0 que
equivale a nao se tornar suscenvel a potC‘ncia do fills°, do engano e ds seducao.
Nos tornariamos assim resistentes face a mane c :10 canto, 0 que de faro Homero
insistc em nos apresentar conjuntamente: Sc ha audieao do que cantam as sercias,
entao ha tanto more quanto a finitude ou a dispersao 1111 narracao ou no cnntico.
Sobre a potacia do {also, Judah par Blanchot, e precise diner que nap se trata
aqui da proclucao da mentira. A potCricia do [also nao esta relacionada it falsiclade,
mas unicamente ao cstabelecimento de ulna ernincia, ou, em outran palavras, da
liberdade de se proper uma fah que (levee pode pertencer a esse loots poCttico
onde se formam imagens que, via de regra, constituem a prapria experiencia de.
Romero cnquanto Hisses. Os personagcns erram, into C‘, sc submetem a error
acertos, a uma melhor resolucao ou nao, de qualquer forma jamais a adequa0o a
um princIpio previamente estabelecido. De fato, a narrativa hoinrica parece se

i De Eno. a express:10 designa a nunead de Estrabao se blear a portion de Lesbos, Salo 0 LINO que taco midi
podanto cdraido de I (omen( e nos serer ( amo 111110 alusato, de certo plausn:el Os cantos de auto compost()

por Salo sao via de regra sohre o amore a belesa (sabre a sec:vela) portanto) F pre(iso lembrar que dos note
ros de porsia escatos pot- Sato, apenas nos restam duos completas, tres epigramas c coast de bit fragmentos
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deter em cada uma dessas paragens (cada urn dos cantos cla Odisseitt) onde Ulis-
ses corre o risco de se desviar, de esquecer Penelope, de nao se ocupar mais da

Itaca.taca. Mas se os setts companheiros silo freqfientemente tornados pelo
pavor, pela calera e pelo esquecimento, Ulisses permanece via de regra consciente
de sua tarefa. Sern conhecer o seu rumo, a herói, que segue par diversos caminhos,
se importa substancialmente em descobrir aquele que o levara, de novo, aos bra-
cos de Penelope. Ora o que chamamos de poem:: epico é justamente essa grandc
narrativa que nos permite constrain a figura de urn personagem. A leitura do po-
ema epic() de Homero, a grande viagem de retorno de Ulisses, se deixa assim mar-
car por essa funcao major, que seria a de indicar as v .:1°as instancias em clue Ulisses
poderia se desviar do seu destino. A narracao dessas possibiliclades c clue chega a
fohnar, em um determinado momenta, a figura complexa do protagonist:: central
da Odisseia.

Nao e sew razao que o fildsofo Gilles Deleuze se refere cam freraCencia it dia-
letica platonica como uma especie de odisseia filosOfica'. 0 termo adissMa surge
coma uma especie de "caminho" ou "processo" de retorno; retorno at) principio,
retorno a Ideia, ao motivo inicial, mas nao se trata de uma simples repeticao tema-
tica de urn mat Iva inicial, como o retorno de Hisses a Itaca, mas cla qualificacao de
tech a sua viagem a partir Besse criterio basic°, ou seja, estar proximo ou clistantc
do caminho correto. Segundo Deleuze, nao se trata em Platao dc uma dialetica chi
contracliclio 00 cla antilogia e situ dc uma dialetica capaz de produzir uma modali-
(lade de sciccao e de hierarquitt. Assim o platonismo, tornado cam p adisscl ia filo-
sac:, se ocuparia simultaneamente de Ulna dialetica cla amphibetesis, isto e, da
rivalidade entre amides que pleiteiam urn lugar, e da constituicao do principia que
legitima esse processo "narrativo". Coma diva a proprio Deleuze: "Uma participa-
cao eletiva responcle ao problema do meta& scIctiva". 0 que e preciso em Platao
e designar as pretendentes clue sac), ao long° do processo chaletica, legitimaclos
em franca° cis sua major ou menor proximiclacle do fundament° ou cla icleia. A
respell° da Odisseta sabemos, por exempla, clue Penelope aguarda o retorno de
Ulisses e que ao seu Fedor vao se agrupando todos os possiveis pretendentes a
ocupar o lugar de [Misses. Penelope consegue unicamentc adiar a sua escolha.
decidirr apOs 0 termino clo seu tecido, cla sua tcia, pois Penelope se diz incapaz de
decidir antes do termino do seu trabalho. Corn isso os pretendentes vao se aCUITILI-

lando, levando a saudosa Itaca praticamente a faliracia.
Ora, quern silo esses pretendentes? Sabemos que des vém de todas as regiäes

e que Penelope cleve receber a toclos. A falta de Ulisses determina a imediata pre-
senca dessa serie disforme ou polimorfa dc pretendentes, pseudo-pretendentes,
coma nos faz crer a narrativa homerica. Penelope pole motto hem transitar entre
um e outro. Nao pocle no entanto decidir. Por isso a cede, 0 tecido que eta deve
continuamente tecer enquanto aguarcla o pretendente legitjmo, isto e, Ulisses,
pai e nao os pretensos padrastos de Teletnaco. 0 Etta e que a Odisseia nao nos
remete tanto ao encontro de Pendope e Ulisses quanto as errancias desse perso-
nagem central em seu caminho de volta. E precis() lembrar que Ulisses se incluird
entre os pretendentes. Ele tambem e urn pretendente, o pretendente escolhido,
quern sabe? Ele tambem pertence a rede sem centro que Penelope tece enquanto
espera. Os criterion de legititnacao silo de fato iniameros: o nascimento, a posicao

5 Giles Deleuze. Them it le Simulacr in: Lonnine the Sens. Paris:1,es Edition de Minuit, 1969.
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social, ;1 ancestraliclade divtna, o renome. Platao, so nos maim:111os lid a leitura
deleuziana, teria assim apresentado um critOrio do legit:mac:10 capaz do regular a
pretensao dos pretendentos (em Platao se trata corn cleft° da escolha ditquele
quo clove governor a Republica; do filesolo (201110 julgamos saber). 0 que corne o
risco de Sc perder ncsse processor a propria rode, o trabalho minucioso de Pe-
nelope, o sou prOprio toxic) ou o sou cantico que acIvitin do prOprio tecido - da
trama - e nao da certeza do rotorno do tlisses. 	 outros termos, o quo corre o
risco do se ohnubilar ( .2 a audibilidado do canto das sereias quo, comb ludo
inclica, nos envolve sobrotudo coin a polifonia dos protendentes: locus elide
Penelope pods so (Jar a audicao, acs anuncios dos protenclentes sem quo elit
mesnm possa optar. PonOlope parece optar poi calla um cm particular. 0 clue
do bit() nos remote a uma forma de iegitimac3o paracloxal c sinuticnea, pois a
escolha dc 001 nao podor scr experimental° coin a eliminac:io dos mums. 0
quo ocorrc (.lt a co-presenca do todos os protendentos (ou dameles quo podem
ser nomoados) na redo tecida por Pendope. De qualquor forma, o canto das
sereias (2 vivido como a extrema calmaria acompanhada do um canto quo 'ova
o navcgantc annum a perda de si, a moue 00 a espuma formada pelas ossadas
humanas (me se decompOem ao Fodor das sereias 	 nesse contexto quo a
embarcacao do tllisses Sc aproxima chi itha das sereias). Apás a audic;:lo dos
sereias, 0 (100 admits uma 110111C100 e tab sc ..) a composicao possivcl dos ossos
clislthme quo, de longs, nos remote it imagem unificada da ospuma quo se
forma entro Os rochodos.

Hisses e aqucle quo se manteve fix() thank: do canto das sereias. Aqucle
quo pOde	 Has sent se ponder na vasta ospunm de rectos humanos. Os arid l-
ulus emprogados por Plisses - a cera no ouviclo dos comp:mho:0)s c os nas quo
o fixam ;to mastro cla suit Mal - sc llpFCSOM11111 C0/110 os meios forjados quc per-
!Mien) master I llissos em sou caminho. Lie so mantem em si mcsmo, detido
0111 si mesmo, ou, pan usar uma imagem parmeniclica, retido no centro da cir-
cunforOncia, cm sua verdade c incapaz de seguir o si l quito dos aparacias quo
nao legitimam um nnico centro, ou seja, incapaz de Jar ouvido :t crrimcia quo
as sereias parecem the impor. Assiut, a saga do illisses nao nos remote apenas
it di:1100(2a via rivalidade quo 0. Deleuze vislumbra 110 platonismo, sonic de odis-
sil ia filosófica, mas tambilm :to Pocina do Parmaidcs, sorts de epopeia filosafica,
quo traz a cena esse -ser de excecao ll divinamente guiado quo se desloca pant
alcm da aparCmcia ou cla ilusao das coisas quo nos surgem submetidas ac) de% ir
ou a transformac0o continua. Essa pertinOncia entre o canto das sereias c o
poema de ParmOnides e suscitada, entro outros, polo belenista Barbara Cassin
no artigo le chant des Sirdies duos le l'oeme do Pa reien ide'. Se tiara portanto
de admitir a superposicao entre a imobilidade de t llisses, prose ao mastro por
sous companheiros no episodic) dos sereias, e a imobilidadc da Verdade ou do clue
responde cm sou norne, tai conic a esfera retida por uma forte necessidade nos
liamos dos sous limites. Em anthos os casos 0 que :t autos observa c clue somos
roferidos a ickl ia de :11go quo term:moue solidamente fixado ll . Para ser mais
prociso, a relacao entre Parmënides Homcro proposta :t partir do fragment()
VIII, 26 do Poema de ParinCmidcs:

14.:11), tr. 	 sin in iircics \fir Pa nu, ,nith lPo ,blrnxs
1H env, awn lc Moue dc Pnrm Jud y ( Quel(pecs Mantaquec 5i
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"Alts uma vez 1111011111Z;1110 110S Iimites de cadeias potentes, e sent princn)io oo aim, uma vez
clue a geracao e a destruicao foram :trastadas, repelidas polo conviccao verdadeint. 1:1 o Inesmo
guy permanece no mesmo e em si repousa, ficanclo assim lime no sou lugar. Pais a torte
necessidade o retem nos 11:111101 dos Innitos. clue de calla halo o encerram, porque Min c licit()
ao que c ser it intilado; pois do nod:, necessita - se assim nao fosse, de tudo careceria."

Ao que devemos acrescentar o Canto XII, 158 da °dissent, oncle Circe aconse-
lha a Ulisses a manter os seus companheiros longe do som que provem do canto
das sereias:

"Ela Wired convicla-nos antes de mais a acautelannomos com as sereias encamadoras, eom
sua voz. c o Se p prado Florida; so a mim elu aconselha que as 011C11. Alas ;tai-me cunt ads
apertados, para quo eu permaneca imOvel no 1111:11 lugar, de pe contra o mastro, e quo cordas
11 tie me fixem. Se vas pedir e vos ordenar ride me sonem, emao :penal-me ainda

E clificil nao notar a semelhancr a de intencao que mobiliza essas duds passagens.
A trajetOria seguicla por Eumenides deve conduzi-lo pela via da Verdade, a mesma
que ao ser seguicla the propbe a relacao entre ser, pensar e clizer, pois, como
podemos ler no Poema, o que se pole dizer e pensar e forcoso que seja. A
seguncla Via que se abre a Eumenides e a chi Aparencia, que deve ser evitada
pois se opäe aos objetos da razao nos colocando face aos objetos dos sentidos. E
onde termina o discos() parmenidico, digno de fe e a retlexao, como considers 0
prOprio Eumenides, a respeito da verdade: "Sobre a opiniao dos mortais aprende,
a partir de agora, escutanclo a orclern ilusOria das minhas palavras". A via cla Aparencia
ou da Opiniao exclui os objetos da razao, uma vez que todos os objetos dos
sentidos sao para Parmenicies "meros nomes" sem existencia substancial. Assim, a
Via da Aparencia se investe desses nomes sera substancia ou desses palavras sem
referencias e em relacbes as quais podemos unicamente sonhar corn a viabiliclacle
de urn consenso. 0 fato e que se persistirmos nessa himetese de comparacdo
entre Homero e Parmenicles terminaremos por tomar o canto das sereias como
ulna especie de Via cla Aparencia parmeniciica, lugar comum oncle os homens se
perclem da Verdacie, se afastam do centro oncle a triade Ser-Pensar-Dizer cht lugar
aquela outra em que se expOe a potencia do Falso, do Engano e da Secludlo.

Como vimos anteriormente, o falso, 0 engano e a seclucao sao caracteristicas
que freqUentam o canto das sereias. Ulisses, no entanto, soube resistir ao canto
etas sereias, tal como o personagem do Poema de Parinenides cieve evitar a Via da
Aparencia que se abre aos sentidos e a opiniao. Ulisses pocle tau se retornar
sauctosa Itaca, caso resista ao canto das sereias, da mesinit forma que o Poema
pocie apenas identificar ser-pensar-dizer. Ironia da epopeia homerica, o fato e que
ao chegar a Itaca Ulisses e digno de uma identidade minima. Ap6s dez anos de
aus'encia, de e reconhecido apenas por sett cachorro. Quanto ao personagem do
Poema e bem possivel que de tenha se tornado digno de ulna razao que opera
sob o signo do principio de nao-contradicao, mas em detriment° das aparencias
n-dltiplas que volta e meia nos remetem aos aforismos de Heraclito, o pensaclor
obscuro de Efeso: "No mesmo rio entramos e Mao entramos, somos e nao somos"
ou "A rota pant cima e pan baixo, e urn-a e a tnestna". Her:kilt° parece nos
ensinar que o principio das coisas nao pode ser expresso a partir de uma identidade
que nos permita distinguir uma coisa de outra. Dessa forma, Ulisses nao pode ser
descrito em funcao da sua ideia do retorno, mas em cada unit das etapas do
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espuma deixado ou simplesmente o fio de cabelo que se arrasta na superficie da
agua.

Podemos dizer que o limite, ou a construcao de uma imagem de referenda, 6
constituido por cada urn em particular, na media/ em que se refere a este "inominavel",
clue e justamente o que se nomeia continuamente pois admire uma infinidade de
nomeacOes. Na forclusao se dimina uma parcela dessa "alteridade extrema" que
freq(lenta o ato de nomear. Corn isso se fixa uma imagem, ou urn nome (som e
imagem) quc, no entanto, nao elimina a diversidade do "acontecimento", se supomos
clue 0 acontecimento primeiro seja, como no poema cle Mallarme, a espuma do mar.
0 que se fixa como a imagem relativa a cada urn nao e cle kilo urn objeto, pois 0 quc
sc coloca e apenas a imagem constituida de uma verdade tambem relativa. Essa
"falta de objeto" remete o sujeito a soliciao cla "sua verdade" abrindo coin() pos-
sibiliclacle do "estar junto" - do jogo social - uma reuniao do dissenso; movimento de
diferencas clue se enunciam, que enuncia a multiplicidade polifOnica em quc se pas-
sa tanto as odes cla Oclisseia, quanto us canticos das sereias. Nesse jog() justo pen-
sar clue nao e hem o sujeito quc se afirma em sua "relatividade", antes se tram de urn
sujeito clue se suhtrai: de so e constituido pela serie a-cOntrica, k gmacla por todos us
cantos clue cstao cm questao quando se tram da viagem de t lisses. Sao us cantos
que o barman) e nao a sua condicao de sujeito.

Nesse caso, o aparecimento cla espuma como "o fio cle cabelo cle uma sercia clue
acaba cle merguIllar" - ou como 0 conjunto clisforme das ossadas - nao e tanto 0 re-
conhecimento de uma Ideitt subsistente que permite o reconhecimento da "espuma"
(enquanto fio de cabelo), mas a resolucao momentanea que nos propOe uma
"imagem-ideia", essa mesma clue procluz uma possibilidacle diante da qual os ho-
mens rem sempre "muito o que dizer. Se tram do moment() da construcao (Thesis)
de uma imagem clue no seu próprio gesto dc Sc dar nao encerra nada alem de uma
icleia; ou melhor, de uma ideia capaz cle nos remeter a conclicao peculiar ern que
somos clximados a adesao, e clue certamente nao encerra a totalidade das expressóes
cla (espuma). Mallarme nos fah do process() de construcao de uma imago)) e do
processo polo qual uma (experiOncia. (como a cla espuma do mar) c remetida
multiplicidade das ideias que a constitui como imagem. Nao se tram, portanto, do
desvelamento da multiplicidade das ideias subsistentes, mas antes cla clescricao do
proccsso complexo que leva a construcao de uma imagem-ideia. F assim que Mallanne
pole chegar ao seu mundo de Ideias ou a sua maneira peculiar de set platenico c si-
multaneamente poeta.

Que Coda a "espuma" seja vista como um "um fio cle cabelo" nao implica, cle
modo algum, que a multiplicidade dessas outran imagens negadas parem cle operar
cm cliferentes"personagens" e cle formal divemas. Sera preciso, enfim, nos tornarmos
capazes de pensar cm urn personagem-sujeito quc nao ve de um unico moclo; nao
mail urn "sujeito" referido a um objeto, mas a um 'cigar cle fala e de musicalidade
onde uma fala constitui sobretudo uma possibilidade entre outras cle nomeacao on
de expressao. Urn pseudo-sujeito suposto que de fato obsemxt a multiplicidade, em-
hum Sc refugie no abrigo clue uma tinica imagem deseja operar. E isso nao pant que
se transforms num sujeito da representacao, mas simplesmente pant que se estabeleca
esse "eixo" de percepcdo, ficticio e certamente temporario - em toll() caso
absolutamente clependente cla fala e do coro etas sereias - do qual parses partir, jus-
tamente, 0 seu canto e o seu discurso. Eixo enlim tiro fixo quanto 0 mastro no qual
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Plisses se encomia amarrado. Fix() Clue se constilui cone) 0 centro fix() de uma
embarcacao clue, nrio obstante, flutua sobrc um ocean() de formas c possibilidades
cliversas. Fix} Clue the permac a audicao do canto das scrcias; 0 (400 equivale
construcao de toda a Odisseia do Plisses. 0 rise} esta lanyado. Homcro esta hem
;i1crta quanto 'dos perigos clue envolvem a audicao do canto das screias: a inortc,
mein dinida alguma, mars tambem toda uma Pala de errancias e dc scducees clue nos
aproxima das odes dactilicas que c .ompi)cm a Odisseia.

PAULO PINHEIRO to.Kluado cm( 011111111(.1(.11) Social.	 L'Ill F,]osoIt IN C-ItO e Dowel c III I II( heft]
kring.lt Ill \ I • lie de Pale I-Panlhcon `,011)(Inne) I pe)1( ssoi de I stet] \ \ e Lit I und.wien«), 	 ( oniunit.R.to
I spit \ -.Au I Itnthehe do In,n(uto \	 e de I steLILA tla \ le \ii,tdot in \ 	 do Cvmrn do 1,((i.r\e
\	 d \ I	 \ te,t Within) coin} pniiL,our c isICintc ( L I I 1-1:1
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