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Inicialmente a ci2ncia, a criacdo e a arte dos sacer- 
dotes persas desvendadores dos astros, Matemitica, Poe- 
sia e Magia conotam-se hoje, segundo OS dicionirios, 
por: 

- Ã§exactida rigorosa~ a espantosa impecabilidade da 
tautologia! 

inspiraqiio, ligada ao uestado comovido da alma* 
que se comunica; 

- encanto, fascinio, deslumbramento.. . 
[Confesso que senti um grande mal-estar quando 
me pediram para abordar este tema. Primeiro, por- 
que, quando nao se sabe se a coisa vivenciada 6 
Saber, Arte, Experiencia referente a ideia ou letra, 
costumarn-se pronunciar palavras vastas e estranhas, 
como Cultura (ou Pedagogia). Depois, porque seria 
precise ser-se ao mesmo tempo matemitico, poeta 
e mago para aflorar, corn menor risco, tais cone- 
xas contundfincias. Mas como o medo acaba sem- 
pre por nos h e r  saltar.. .] 

0 s  fans da psicologia experimental tentariam talvez 
articular exaustivamente a permuta trijunctivel, adver- 
biando e adjectivando OS conjugiveis (Ã§assinal corn uma 
cruz o que sente que convkrn~), tipo: 

~matematicamente migica a poesian 

Ã§poeticament matemitica a magia* (. . .) 

(estranho: acabo de descobrir que a matemiitica 6 o dnico 
destes vocibulos que funde substantive e adjectivo num 
s6 termo). 

Ou entao, Ã§enfeitic a matemitica de poesia~ and so 
on - we won't bother about an end - porque indestru- 
tivel s6 o nada, j i  que o destroy0 ainda se pode destr~ar.  

Encontramo-nos diante de tres prodigiosas palavras, 
por acaso todas elas fernininas (nota para OS que se sen- 

tern atrai'dos pelo inconsciente colectivo) . Tres fen6me- 
nos antropol6gicos que permanecem tres realidades 
actuais onde cintilam, corn diferentes intensidades, rnis- 
teriosos halos esot6ricos. 

Tr6s enunciados de nudez, ou formas de prenhez. 
Outras tantas ocultas transparencias, todas elas exigindo 
certos graus de iniciaciio ligados h especificidade da 
vocac,%o que lhes 6 pr6pria. 

Curiosamente, silo OS epistem6logos das ciencias OS 

que mais falam sobre as Matemiticas. 0 s  matemiticos 
parecem menos preocupados em justificar fundamentos 
do que em prosseguir silenciosamente o seu caminho: 
siio gente acreditando provavelmente nas estrelas que 
guiam os magos ou em anjos da guarda que nao dor- 
mem em service. 

Tamb6m OS detentores do discurso sobre a Poesia nao 
silo OS poetas: estes lirnitam-se normalmente a deixarem- 
-se atravessar pelo poema. Siio OS criticos literirios que 
costumam aguyar deliciosamente OS dentes nestes ten- 
ros rebentos oferecidos, espraiando-se por estas pasta- 
gens indefesas aos seus ividos apetites verbais. 

E da Magia quase niio se hla, desfala-se, numa socie- 
dade h i  muito ideologicamente apostada em a abolir. 

Cada uma destas tres esgcies de certeza, ou de ver- 
dade, comporta a sua f6, as suas provas. 

Partir da aceitabilidade da adequaqiio entre o Ã§objecto 
e a Ã§coisa (que caracteriza a ~verdade~) 15 particular- 
mente embaracoso no caso da Matemitica, onde os uni- 
versos siio operativamente habitados por entidades que 
resistem a um discernimento claro entre modelo e 
materia. 

0 problema da representabilidade posto em termos de 
Ã§objecto mais uacontecimento~ atraves da Ã§estrutura* 
presta-se talvez melhor como ndcleo de referenda simul- 
taneamente adaptavel aos tr&s dominios que nos ocupam. 

Na Matemitica faz-se de conta e d i  certo. Consegue- 
-se: acontece a soluciio no interior da rnatriz estruturante 
da regra. 

Mais invenpiio do que descoberta neste denso jogo do 
rigor onde o modelo 6 a materia, quaisquer que sejam 
as tendencias empiricas, lddicas ou sacrais que o tenham 
motivado. 
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A Matematica wnstrtfi, nSo necessariamente depen- 
dente da experiencia exterior do real, o travejamento livre 
do sistema onde objecto e acontecimento se fundem sem 
mfdo no decorrer do funcionamento m e d w  axioma- 
tizado pela instituiqio. 

A prova 6 racionalmente demonstravel, o conflito ina- 
ceitavel no espaqo da teoria. 

Neste sentido a Matedtica 6 uma objectividade an6- 
nima universal, subjectivamente experimentawl na acfao 
confonne i norm. E um plural personalii6ve1, esta 
liberdade da raz&o. 

Por estranho que pareqa, na Poesia nOo se jbz de 
conta: a seriedade da analogia 6 a sua pr6pria identifi- 
cacao. 

Agora a prova n&o 6 deduzida, mas sentida, e nenhum 
conflito 6 pmfbido mas integrfvel no espaso do poem. 

Aqui a evidfincia gera a regra e nio a regra a widen- 
cia. Diria que o awntecimento es t~ tu ra  o objecto e o 
wnseguimento 6 da ordem do apaziguamento, da reve- 
l%&~.  A ilumina$&o interior induz o mode10 capaz de 
a comunicar e a regra nasce (h  maneira dos homens) de 
dentm para fora. A poesia 6 assim mais descoberta do 
que invenqao (tal como urn filho se inventa, 
deswbre-se). 

Neste sentido 6 uma singularidade subjectivamente 
wlectiva. 6 um singular pluraliz6ve1, esta emofio pres- 
sentida e partilhada. 

Enquanto a Matedtica inventa o que d o  sabe e a 
Poesia sabe o que n&o inventou, a Magia faz acontecer 
o DesejAvel (ou sabe inventar o Fazfvel). 

A secreta ponte (regra) que liga o objecto ao aconte- 
cimento silua-se p m  &m de intelectu ou psyche: a solu- 
fio 6 constatavel na escandalosa widtocia do prodfgio. 

Sortil&io que unifica, num e s p ~ o  vital de diunensjes 
mais extensas, as duas experiencias anteriores: a de ser- 
mos n6s a rasgar o v& (como na Matemitica que inter- 
mga) e a de testemunhannos do v& que se rasga (wmo 
na Poesia em que nos deixamos interrogar). 
Ttts formas de conhecimento, portanto de coerhcia. 

Trts t ips  de puriiicaya0, portanto de stxh@o. Uma gra- 
&$So crescente de prazer/tensio nestas tres alquimias 
do desquotidiano operand0 por sinais. 

Todas doem muito, alegram muito. 
Na Matem6tica pmcura-se muito (criar o resoltivel: 

satisfae&o). 
Na Poesia escuta-se muito (encontra-se o hannoniz6- 

vel: pacifica@o). 
Na Magia quer-se muito (wnsegue-se o subjug6vel: 

ex~lta$&0). 
A prirneira explica (elabora); a segunda compreende 

(reconhece); a terceira maravilha (executa). 
Lugares/altares onde respectivamente a prova serve de 

wmpreensio, a compreensZo serve de p m ,  a prova 
transcende a compreensio. 

Tres codifica$W do Verbo, na abertura ao l6gos, ao 
mythos, ao Maior-do-que-Tios. 

'Onto a Matematica wmo a Magia pronunciam o Ã‡na 

se pod- e o Ã§implica~ inerentes ao inexorivel processo 
de encadeamento sucesso/regra/pmibi(ao. Mas na Magia 
a manifesta@o torna-se epifanica; a regra diz-se rito; e 

a ascese 6 mats do que disciplina mental, 6 sacrificial. 
Agindo atrav6s de sinais eficazes do Dom que realizam 
o que simbolicamente anunciam, ten& ao arrebatamento 
do sacral. 

Na Matematica, a odem 6 simplesmente Ã§o 
(iiponho-a e submeto-me a0 que ordenei). Na Magia, 
a Ordem 6 Mando (posso porque o b e d q ,  na medida 
em que sei suscitar a vulnerabilidade do In-Nomdvel 
face & minha solicit-). Deste ponto de vista, a Poe- 
sia 6 um Ã‡desmandm a des-ordem 6 momentaneamente 
organidvel e a metifbra incarna-se (articula-se) sob o 
impacto irrepetfvel da instituiw. Sendo agora a b e s e  
a t w & o  do espfrito, na Raesia a h ica  p m i b i a  parece 
ser a opacidade. A clivagem entre Poesia e Magia di-se 
justamente onde se dissociam ~fantastiw~ e Ã§fantasia~ 

Se a paran6ia 6 a obsesfio exacerbada da coedncia 
e a esquizofrenia a agudizafio iilcontrolada dos contr6; 
rim, a Poesia parece emergir wmo possfvel s e m  char- 
neira de Ã§terapia entre a Matedtica e a magia, isto 6, 
entre o excesso de defeito e o- defeito do excesso. 

E, se as pulsks cognitivas nutrem de ignorados 
arqu6tipos humanos veiculando ansiedades vitais por 
resolver, cumpre-se um cfmlo por tangencia dos extre- 
mos na rigorosa-generosa-fabulosa sequencia 
Matedtica-Poesia-Magia. Bensamento, imaginafa0, lou- 
cura, wagulando o que M de est^tica na MO, de inte- 
ligfvel na emofao, de extase no pmtento. 

Tern Ã§poderes aquele que adivinha; integra, apaga, 
quebra, une, cura. Instrufdos, induzidos, seduzidos a trÂ¤ 
nfveis do a-prender (a-poder), somos presos por aquilo 
qne ousAmos prender, possuindo e possufdos. 

0 IN-CANTAMENTO wnsiste no que ontologica- 
mente sobeja entre a natureza do ape10 que langamos e 
a natureza da resposta que obtemos. 

0 mesmo movimento que fez wm que a arte seja o 
que nos resta do transe e a criatividade o que nos res- 
tar6 da arte, tender6 a limitar a magia & poesia e ameaqa 
reduzir a poesia & inforhtica. 

Habituados wmo estamos & espantosa ambiguidade 
salvffica das palavras, imaginemos uma inte-o em 
que intervenha uma translafio centripeta dos centres, 
num processo que acrescente a cada passo uma nova 
dimensgo &(S) anterior(es). Assim como pensar 
v8o/asa/ovo. Ou ainda (dispensando o -assim wmo esta 
p m ,  pennitindo o Ã§vice- versa e lembrando o poeta 
qne disse *emdo jogo fim'l amor seiw), pronunciemos 
a sequencia jogo/cdpula/wmunhb. Ei-nos num reino 
em que a semente da semente da seme.nte produz, a cada 
mptura cfclica de genninafio, uma mud- de estado 
- um flaasis - numa mesma continuidade de a s p i -  
m(Â¥&* 

M6tematica/Poesia/Magia seriam entao idades 
(wnsciencias) da mesma suhstancial postura humana 
sabendo oferecer o pi% ao sal e a b o x  ao pao. 
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