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Rela<;6es entre lingua gem poetica 
e visual: notas sobre a poesia de 

Roberto Echavarren 

Gragoata 

Antonio Andrade 

Resumo 

Este ensaio e um exercicio de leitura da poesia 
do uruguaio Roberto Echavarren, a partir do 
qual busco observar algumas relafoes entre lin
guagem poetica e visual. Investigando tais re
la,oes, pretendo compreender como a poesia 
dialoga criticamente com a vida cultural con
temportinea, marcada por um processo de alie
na,iio que se intensifica cada vez mais atraves 
da prolifera,iio de imagens midiaticas. Par isso 
tambem me parece interessante, atraves des
sa leitura, a possibilidade de aprofundar 
aspectos da poesia neobarroca hispano-ame
ricana, vista que ela configura uma forma de 
visualidade convulsionada que evidencia ten
soes caracterlsticas da saciedade atua!. Desse 
modo, meu trabalho e uma tentativa de esti
mular a debate sobre a obra desse poeta, as
sim como sabre mlfras vozes da produ,iio 
poetica latino-americana, cuja circula,iio em 
nosso meio litertirio e cultural ainda e bastan
te pequena. 

Palavras-chave: poesia; subjetividade; visua
lidade. 
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Entre os complementos 
uma rnassa se agita, 

indecisa. 
Por sobre os ren1endos 
uma nuvem se estica, 

esbranquecida. 
Unindo os membras 

uma luz principia, 
unida. 

(Ana Cristina Cesar) 

Nos Ultimos anos, vern se tornando cada vez malor 0 interesse de 
nossos leitores, editores e eshldiosos pela nova prodlH;ao poetica, seja ela 
brasileira ou estrangeira. Muitas sao as revistas em nosso meio cultural que 
servem de estfmulo ao debate em tomode quest6es relacionadas ao poetico 
em sua rela<;ao com a tradi<;ao e a contempo-raneidade, incluindo 0 proprio 
questionamento sobre a especificidade do genero. E e com vistas it amplia<;ao 
desse debate que muitas dessas publica<;6es trazemem seus nlimeros textos 
denovos e veteranos poetas hispano-americanos. Desse modo se intensifica 
tambem 0 dialogo produtivo entre escritores ibero-americanos de lingua 
portuguesa e espanhola, irnersos nurn contexto cultural complexo e 
heterogeneo como 0 da America Latina. Dentre essas revistas podemos cilar, 
por exemplo, as cariocas Inimigo Rumor e Poesia hoje, as paulistas Babel e Coyote 
e a paranaense Et cetera. Alem destas, nao podemos deixar de lembrar a 
Gnlmo, resultado de urn projeto recente de coopera<;i'io entre Argentina e Brasil, 
no sentido de divulgar tanto aqui quanta la a produ<;ao literaria desses 
paises. 

Com 0 estabelecimento dessa ponte entre paises ibero-americanos, 
atraves de publica<;6es locais e de parcerias editoriais/ parece que se pretende 
mudar 0 que durante muito tempo teria sido uma realidade em termos 
culturais, 0 fato de que 0 Brasil est<U'ia de costas para a America Hispamca, 
e vice-versa. 0 critico portenho Alvaro Fernandez Bravo, por exemplo, 
afirma a esse respeito que" 0 lugar da literatura brasileira constitui uma 
pergunta e urn problema para ahistoriografia literaria hispano-americana 
desdeseucome-;0"2(BRA VO,2004, p.l). Todoesfor<;odesefazerumahistoria 
literaria que ultrapasse as fronteiras nacionais acaba esbarrando, segundo 
Bravo, na fronteiralingilistica. No entanto, so a problematiza<;ao do lugar da 
literatura brasileira nesse sistema jii indica urn entendimento mais complexo 
sobre 0 conjunto de matrizes culturais que formam a cultura hispamca
desde suas origens ibericas, anteriores it forma<;ao de Portugal e Espanha
e conseqiientemente a ibero-americana. A esseprop6sito, 0 critico Silviano 
Santiago jii apontara bern antes que s6 a partir do final da decada de 70 
iniciam-se os primeirosestudos que procuram articular as rela<;6es concretas 
entre as literaturas brasileira e hispano-americana. Trata-se, entao, do lado 
brasileiro, de urn silenciamento absoluto, durante muito tempo, sobre 
qualquer possibilidade de articula<;ao entre 0 Brasil e a America Hispamca. 
Isso perdurou, segundo Santiago, ate 0 desenvolvimento do campo da 
literahrra comparada em nosso cenfuio academico. Portanto, podemos dizer 
que, em ambas as historiografias, existe urn esfor<;o totalizante, mutuamente 
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excludente, baseado ora em configura~6es lingilistico-culturais, ora em 
crib~rios de forma~ao danacionalidade no ambito do Iiterano (SANTIAGO, 
2002). 

o atual dialogo entre a produ~ao poetica brasileira e a hispano
americana pode, por isso, funcionar como um importante fator auxiliar de 
um processo de desconstru~ao das fronteiras rigidas forjadas sob 0 criterio 
de nacionalidade. Essa desconstru~ao pressup6e ainda uma forma de 
contesta~ao asitua~ao de dependencia cultural em que as Iiteraturas Jatino
americanas foram produzidas, numa tentativa de desmascarar 0 que na 
verdade constitui a base da propria no~ao de nacionalismo. No campo da 
crftica, como tambem ja assinalouSantiago, talvez esse esfor~o comparativo 
de ensaistas como Davi Arrigucci Jr., Emir Rodriguez Monegal e Ra(u Antelo 
possa representar uma vontade de renova~ao dos padr6es aprioristicos para 
o entendimento dessas Iiteraluras.3 Nos limites deste ensaio nao podemos 
nos ater ao trabalho que criticos hispano-americanos vem realizando no 
sentido de investigar possfveis rela~6es com aliteratura brasileira.4 Por isso 
trataremos acliante de algumas quest6es relacionadas aleitura e a divulga~ao 
da poesia hispano-americana no Brasil. 

A articula~ao desse dialogo, em poesia, evidentemente come~ou 
atraves do interesse pelas obras, ja canonicas, de poetas notaveis como 
Octavio Paz, Pablo Neruda e Jorge Luis Borges, aproveitando deles, claro, 0 

carater universalizante de suas obras poeticas e criticas. Na Ultima decada, 
entretanto, a valoriza~ao de outros nomes da vanguarda hispano-americana, 
como Lezama lima, Cesar Vallejo, Oliverio Girondo e Vicente Huidobro, 
antes praticamente desconhecidos por aqui, demonstra mn novo tipo de 
leitura, quenao passa apenas pelo reconhecimento de figuras exponenciais 
ja legitimadas pelo dinone ocidental, mas tambem pela investiga~ao das 
novas tendencias de que estes poetas sao referenciais. E a reboque deles 
vieram outros nomes que nao formam, a principio, nenhuma especie de 
tendencia poetica uniforme, como os de Nestor Perlongher, Roberto 
Echavarren, Juanele Ortiz, Marosa Di Giorgio, Alejandra Pizarni.k, Maria 
del Carmen Colombo, Leonidas Lamborguini, Washington Cucurto, entre 
outros. Neles, como em varios outros, apesar da variedade de dic~6es, 
podemos encontrar umimportante aspecto emcomum, arecorrencia a uma 
forma de visualidade neobarroca, que encontra suas bases na poetica do 
cubano Lezama lima. 

E passivel perceber, nesses poetas neobarrocos, uma estetica do excesso 
e da prolifera~ao significante, em torno de um centro vazio gerado pela crise 
do sentido e cia propria linguagem. Esses poetas sao os que caracterizam a 
chamadafolie du voir do barroco, expressao cunhada por Maurice Merleau
Ponty com vistas a evidenciar que a valoriza~ao trans-historica do barroco 
constitui uma forma de critica ao carater racionalista e positivista que 
naturalizou 0 ver como uma forma de comprova~ao cientifica do real 
(MERLEAU-PONTY, 2000). E, aproveitando justamente essa expressao de 
Merleau-Ponty, 0 critico americana Martin J ay assinala ser la folie du voir uma 
das fontes da hostilidade contemporanea emrela~ao ao ocularcentrismo da 
cultura ocidental. Isso porque, face a esse carater racionalista, a experiencia 

Niter6i, n, 16, p, 19-32, 1 sem. 2004 



5 Todos OS trechos citados 
de Martin Jay foram tradu
zidos por mim para este 
trabalho. 

Gragoata 

22 

visual barroca e neobarroca pode representar nao so uma forma de extase, 
mas tarnbem de produ~ao de angllStias e incertezas, detectadas por quem 
consegue ter uma percep~ao critica das conex6es entre linguagem visual e 
poetica (JAY, 2003, p. 211-213). No contexto hispano-arnericano, os poetas e 
criticos que mais desenvolveram essa questao em termos teoricos foram 
Nestor Perlongher e Roberto Echavarren. 

o argentino Perlongher e mais conhecido entre nos devido as 
tradu~6es de seus poemas feitas por Josely Vianna Baptista e publicadasna 
antologia Lame, na cole~ao "Materia de Poesia", da Editora da UNICAMP, 
universidade onde inclusive foi professor de antropologia nos anos 80. Nessa 
epoca tambi'm publicou, pela Brasiliense, os ensaios 0 negocio do miche; 
prostih1i~ao viri! em Sao Paulo e 0 que Ii AIDS, doen~a que 0 mataria 
premahrramente aos 42 anos na cidade de Sao Paulo. Ja Echavarren
reconhecido poeta, critico, romancista, tradutor e cineasta llTuguaio-, apesar 
de ja ter sido publicado em algumas de nossas revistas, tem ainda pouca 
circula~ao emnosso cenario litermo e culhITal. 

Seus trabalhos mais marcantes datam do irlico da decada de 80, 
quando justarnente come~a a desenvolver llTna linguagem marcada por 
irlStigante rela~ao entre lirismo, subjetividade e visualidade. Esta rela~ao 
inclusive pode vir a ser tomada como uma interessante vertente de analise 
tanto da prodlwao poetica brasileira quanto da hispano-arnericana em geral, 
avaliada sob a clave do neobarroco, atraves da qual se engendra, como 
afirmaJay, "airubrica¢oentreoqueveeovistonmnadialeticadeiruperfeita 
especularidade"s (JAY, 2003, p. 212) que abala a cren~ano carater miruetico 
da linguageme emdeterminadan~ao de subjetivismo que aindaencontrava 
for~a nos anos 70. Essa rela~ao representaria, entao, tambem uma forma de 
articular a vida cultmal contemporanea, marcada pela prolifera~ao das 
iruagens produzidas pela massifica~ao de fdolos installTada pelarnfdia, e a 
poesia, que, enquanto pratica discmsiva inserida neste contexto, revela 
criticamente suas tens6es. Este posicionamento critico, se tomado como 
criterio de valor, coloca a produ~ao poeticana contrarnao de outras praticas 
discllTsivas aliadas a midia, 0 que equivale a dizer que a inCllTsao do poetico 
na lingua gem visual desestabiliza estereotipias presentes na sociedade 
contemporanea. 

E atraves desse dialogo entre linguagem verbal e visual que Roberto 
Echavarren problematiza tarnbem a propria identidade lirica, afastando-se 
de padr6es pre-fixados e configmando uma corres-pondencia entre a 
fragmenta~ao do espa~o poetico-visual e a do proprio eu. Um dado 
significativo de sua poesia e 0 de que essa fragmenta~ao sempre se danuma 
rela~ao de metarnorfose face ao outro, figmado ora como mna segunda, ora 
como mna terceira pessoa, ora reunido ao eu nmna prirneira pessoa do plmal. 
A iruportancia da alteridade ill indicia, como aponta Eliane Momao, um 
moviruento paradoxal, captado com acuidade pela obra de Julia Kristeva, 
que e 0 de intensa flexibiliza~ao da no~ao de estranheza do outro - que a 
principio residiria apenas na figura do estrangeiro -, a ponto de faze-Ia 
"percorrer todas as dire~6es possiveis de ummesmo nOs" (MOURAo, 2003, 
p. 68), tornando-a assiru um universal. Trata-se, entao, do sentimento
entronizado pela "visao barroca" - de estranheza face a tudo, inclusive 
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face asi mesmo. Esse sentimento, que constroina distor~ao do visivel urna 
fonte de esfacelamento da subjetividade, entranha-se assim em diferentes 
niveis da constru~ao poetica, atingindo as defini~6es de sujeito lirico, de 
leitor e de espa~o. 0 poema "Mella", do livro Animalaccio (1986), e urn born 
exemplo de como 0 estranhamento da composi~ao poetica da paisagem 
externainclui 0 pr6prio sujeito que nela esta inserido: "No me habria detenido 
en ti si no hubieras estado / al final de la avenida junto alkiosco de tiro al 
blanco / donde pasan en correa patos de metal. Hiciste mella en uno." 

Ja no poema "Advertencia", do mesmo livro, em lugar de expandir-se 
na paisagem, 0 om concentra-se nurn cinzeiro, transforrnado ai emimagem 
metonimica da alteridade. Pois, quebrado, ele 12 reconstituido pela colagem 
de seus cacos, 0 que 0 torna urna imagem inquietante devido it tentativa 
questionadora de refazer a integralidade de urn objeto que janao 12 0 mesmo: 
"No me queda de ti sino el cenicero; / 10 trajiste, 10 rompiste, / 10 pegue, / 
monurnento depensarenlamano, / conclave. ( ... )."Tal procedimentopode 
ser comparadoaodo poema "Cerfunica", de Carlos Drummond de Andrade 
~ "Os cacos da vida, colados, formam urna estranha xlcara. / Sem uso, / 
ela nos espia do aparador." -, no qual Celia Pedrosa aponta uma diferente 
rela~ao especular entre sujeito e objeto, ambos configurados como formas 
dialeticas de inteireza e fragmenta~ao atraves de urn oJhar" que transtorna 
o lugar e 0 sentido habitual das coisas" (PEDROSA, 2002, p. 2). 

Esse modo de oJhar duplice que constroi 0 estranharnento a partir de 
objetos comuns como 0 cinzeiro e a xlcara 12 tambem 0 mote de constitui~ao 
da cena em Echavarren. E possivel inclusive tentar urn entendimento da 
organiza~ao dopoema como urn tip 0 de tecruca cinematogrifica que reline 
atraves da montagem os elementos mais dispares6 Dessa maneira, lmem
se nurna mesma constr~ao sintatico-irnagetica referencias diversas, frutos 
do desdobrarnentodeumacenacotidiana. Umbomexemplo disso eo poema 
"Punto de rebotey desintegraci6n", tambemde Animalaccio: 

( ... ) 
III solo en la mesa, los dedos en la boca, 
sabe que su pulpa no transita, 
pero se extiende en el techa del bar, 
se desmiembra en desrnembramientos sucesivos 
izado de la coronilla, transportada al sitio del desastre, 
estudia y aprende una escena 
embelesada con la extension de un brazo, 
anticipa tin tinea en brillos, trompa deventasa. 
mas el sol de mar, el ambito del mastil, 
<sera jamas seguido para deguellos de la llama 
sabre la coleha turquesa? 
Giboso en la sombra, pantalla en la cocina, 
ese ritmo ados tiempos, ese abuelo ritmada 
es un hombre en una casa con un perro blanco. 

Nestepoema, assimcomo nos outros, aconstru~ao daimagemnunca 
12 estatica, variando de acordo com 0 movimento ritmico-sintatico do texto. 
Dessa maneira, passa-se de uma irnagem a outra, compondo-se a cena atraves 
de desmembramentos sucessivos, que marcam a fragmenta~ao do real. 0 
interessante 12 que essa fragmenta~ao 12 figurada atraves da imagem 
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tentacular do polvo, nmcionando como Leitnwtif para a constm<;iio do insolito. 
Essa imagem a principio poderia ser a representa~ao do centrarnento na 
subjetividade, capaz inclusive de abarcar todas as imagens para si, ou de 
irradiar a partir de si todas as "imagens-tentaculos". Contudo, nessepoema, 
ela e indice do deslocarnento - identificado nas ideias de transporte e de 
desmembrarnento - operado pela perspectiva lirica, que faz com que 0 

poema comece nurna imagem - a do bar:- e termine noutra totalmente 
distinta - a da casa. Essa justaposi~ao de imagens e construida por urn 
movimento metonimico que se reflete tarnbem no mvel da sintaxe. E isso 
desarticula, e claro, a possiblidade de urna constru~ao univoca e verossimil 
do real, operando-se assim urna tensao cOm 0 universo omrico. Tal 
movimento e metaforizadopor Echavarrencomo urn "ritrno a dois tempos", 
que imp6e a interpreta~ao urn entendimento complexo da constru~ao 
semiintico-visual. 

Em muitos poemas, essa varia~ao ritmica e construida pelo 
cromatismo, 0 que tambem demonstra a preocupa~ao de se trabalhar a 
constrll~ao dos sentidos a partir de elementos visuais. Vejarnos, por exemplo, 
alguns fragmentos do poema "EI Napoleon de lngres", de Laplanicie mojada 
(1981): 

La alfombra 0 el caminero sabre un fonda central amarillo, 
rnuestra un aguila marron, que eubre con las alas 
abiertas el escalon tridimensional donde el Emperador 
asienta su figura que de otro modo y de punta en blanco 
provendria del Eliseo, 
Los bordes del carninero son rajas 
y sabre fonda negro ilustran las figuras del zodfaco: 
( ... ) 
El color de Ia seda, su textura 
son casi metalicos: un zepelfn por el cielo 
propeJido azul de Prusia, un dragon chino 
volante en su truena de rnetales; 
( ... ) 
el calor expectante de Ia a1lombra amarilla y roja. 
( ... ) 
borIas y sernenteras de borIas en un din don 
de perfecto movimiento y perpetuo triunfo. 

Nele a mudan~a de cores articula, atraves da ekphrasis, urn diaIogo 
com 0 universo pictorico dos quadros de lngres ("Napoleao Imperador" e 
"A apoteose de Napoleao") sugeridos pelo titulo. Mas, em vez de configurar 
a cena numa perpectiva contemplativa totalizante, Echavarren fragrnenta-a 
em detalhes que vao sendo investigados, com tal agudeza, a ponto de as 
i..magens coloridas se misturarem sinestesicarnente a outras sensa~6es, como 
o tato e a audi~ao. Fazer das imagens urna forma de sensorialidade plena 
que atinge todos os sentidos e, na verdade, urna manei..ra de trazer para 0 

poema 0 aspecto corporeo da visao, que durante muito tempo foi entendida 
atraves da perspectiva imaterial e abstracionista, segundo 0 ponto de vista 
racionalista hegem6nico da modernidade. Martin Jay aponta que £ilosofos 
como Merleau-Ponty, contrarios a essa perspectiva metafisica, ja haviam 
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destacado "a realidade encamada da visao no contexto corp6reo e social de 
que emerge" OA Y, 2003, p. 201). 

Jogando ainda com 0 heter6clito no plano da tensao entre coloquial e 
erudito, a poetica echavarriana problematiza outras antinornias presentes 
desde 0 inicio do processo de forma~ao da poesiamodema. Nesse sentido, 
no poema "El claro", de Animaiaccio, 0 poeta tenta apagar 0 contraste entre 
claro / escuro, paradigmatico da oposi~ao entre razao e imagina~ao, que 
desde 0 ilurninismo vern se constituindo como lUna das principais tens6es 
da arte ocidental. Nele, a ideia de luz vincula-se a de desordem, contrariando 
a 16gica ilurninista, pois, em lugar de representar lUna energia produtiva e 
esclarecedora, a luz nao leva a nenhlUna parte, a nao ser ao vazio: 

Ahara puedo escribir en plena dra 
sabre el acolchado de la llovizna nivosa. 
No !leva a ninguna parte; 
deja la luz en desbandada, los ojos en barb echo. 
Esta vez no es con10 las otras. 
Las trampas de cazar erizos traquetean en el vado. 
El cota resuena con el caballo que estuvo ayer. 
El invierno es la estaci6n cuanda el cielo, borrado de pajaros, 
cruje de slibito junto a un banco de madera. 
Fue un piijaro, me diriis; yo podre estar de acuerdo. 
Ahara - de dia - estan10S recogidos como a la noche. 
( ... ) 

Nesse fragmento, a luz do dia afasta-se das ideias tradicionais de 
nascimento, vida e come~o, mantendo a tensao entre presente / passado e 
caracterizando a escritura poetica como uma forma de desestabilizar 
evidencias com rela~ao ao real. Nele, a imagem do pasto que ressoa com 0 

cavalo que ja nao esta ali demonstra a impregna~ao do hoje pelo ontem. 
Essa desestabiliza~ao e comprovada atraves do fato de que ideias ligadas ao 
obscuro, como morte, melancolia e rememora~ao, passam a integrar 0 dia, 
como se quisessem lembrar que sua energia solar nao exclui entre tanto os 
elementos problematicos. Tudo isso leva ao questionamento da dicotornia 
de valores positivos e negativos respectivamente atribuidos as no~6es de 
luz e sombra, dia e noite, demonstrando que 0 invisivel constitui parte 
inseparavel do visivel. E certo, claro, afirmar que a visao barroca implica 
tuna fascina~ao pela escuridao, porem h·ata-se aqui de fazer lUna imbrica~ao 
entre luz e sombra, trazendopara aluz-imagem-simbolo damodernidade 
- 0 fascinio do obscuro, a incerteza, 0 simulacro e a oscila~ao. 

Por isso, 0 eu linco echavarriano aproveita e valoriza 0 invemo como 
a esta~ao em que a separa~ao entre as atividades diumas e nohrrnas toma
se urn pouco menos acentuada. Alem disso, 0 invemo e a esta~ao em que a 
paisagem esta mais dominada pela neblina ("llovizna"), nuvens e brurnas. 
Esse campo semantico, como jii apontara Delfina Muscheti, tern lUna forte 
presen~ana poesiahispano-americana atual, para demonstrar a fragilidade 
e a desintegra~ao da linguagematraves de tuna atmosfera de esfuma~amento, 
como se tanto 0 signo quanta a imagem estivessem suspensos no ar, a beira 
de se desmancharem. Ou seja, a fusao entre a densidade barroca e a leveza 
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que contamina os sentidos de nuvem e neblina, assim como os de branco e 
luz, evidencia que a poetica neobarroca opera de urna maneira duplice, 
mesclando sentidos e sistemas de valor completamente distintos. Por isso 
mesmo, interessa ai a imbricac;ao de dia e noite atraves do inverno. Em 
outros poetas, como Juanele Ortiz, analisado por Muscheti, escolhem-se 
momentos estrategicos de passagem do dia para a noite, ou 0 contrario: "La 
mirada se tiende hacia el horizonle brumoso y se elige el momento de pasaje de la 
noche al dm, del diaa la noche. Amanecer-anochecer llevaninscritas ensu propia 
materia fonica y composicion morfologica el movimiento hacia" 
(MUSCHETI, 2003, p.12; grifo nosso). 

No entanto, fica claro que 0 objetivo de Echavarren ill e demonstrar 
que 0 momenta apropriado para a escrita independe de tempo natural, dia e 
noite. Mas e a perspectiva lirica que pode subverter essas noc;5es. Esse 
questionamento tern a ver com a problematizac;ao da propria ideia de luz, 
impossibilitando assima distinc;ao entre os conceitos de lux e lumen, isto e, de 
iluminac;ao natural, profana, e de irradiac;ao divina, que em outras palavras 
corresponde it divisao entre visibilidade e invisibilidade. No seeulo XIX, 
tanto a critica do cientificismo it eultura religiosa quanto a pos-kantiana ao 
eartesianismo das ciencias modemas levaram a urna crise do paradigrna da 
visao enquanto verdade, seja ela especulativa ou empiriea, ja que a 
interpenetrac;ao irredutivel dessas duas experiencias constitui 0 olhar. 
Seguindo a esteira dessa eolocac;ao, 0 poema "Lo invisible", de Universal 
il6gico (1994), pode ser considerado mn exemplo da desestabilizac;ao dos 
coneeitos de visivel e invisivel: 

LVes? LVestuporelriel 
de tu nombre, de este nombre 
que te llamo, invisible? 
( ... ) 
te, y yo, vocativo de la voz perdida 
( ... ) 
me derrotaste un afio al ajedrez, 
ahora me derrotaste al ofrecerte. 
( ... ) 

Esse poema institui urn interessante recurso de nominalizac;ao que 
eoncretiza 0 invisivel atraves de sua personifieac;ao num vocativo. No 
entanto, over ill passa pelo crivo, ou pelo trilho ("riel"), da palavra, forma 
sempre eseorregadia. Mais uma vez a relac;ao entre linguagem verbal e 
visual, em lugar de produzir eertezas eategorieas, desestabiliza a erenc;ano 
reaL Por isso, neste poema, 0 desdobramento do eu em lu faz com que a 
subjetividade se perea em vez de absolutizar-se, da mesma maneira que 0 

eoloear-se diante do outro nao se institui como tuna atitude de afirmac;ao da 
propria diferenc;a. Esse encontro, pelo eontrario, torna-se urn lugar de 
abismamento do sujeito- "til y yo, vocativo de la voz perdida" (grifo nosso). 

E comprovando que esse abismamento passa pela tensaocom 0 olhar 
alheio, Echavarren, em tres versos primorosos do poema "Mella", ja 
comentado anteriormente, consegue concentrar seu processo de escritlU'a, 
que vai do questionamento da visualidade ao da subjetividade, dizendo: 
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me clava 
el triangulo pintado en tu espalda 
blanco sabre negro can un ojo negro sabre blanco. 
( ... ) 

Ne1es, exp1orando 0 contraste entre 0 branco e 0 negro (duas nao
cores), 0 poeta cria urnefeito enabyme atraves do jogo de suprematismo, cuja 
proposta mode1ar do quadrado negro sobre £undo branco da pintura de 
Malevitch, seu pioneiro, era de infigurabilidade (MALEVITCH, 1996), mas 
que, em Echavarren, flmda a tensao entre figuratividade e abstra~ao, 
mesclando triangl.l1o e olho, cuja presen~a, mesmo numa tahlagem, faz ecoar 
a tensao entre eu e outro. Esse contraponto entre corporeidade e abstra~ao 
motiva tambem a critica ao carMer imateria1 da 1uz e do olhar. Pois a 
configura~ao dessa forma de olhar obsessive sobre urn objeto descortina 
essa dualidade neobarroca em poetas como Oliverio Girondo, por exemplo, 
que, segtmdo RatU Antelo, consegtle explorar potencialidades corp6reas do 
abstrato atraves do branco, num movirnento a contrapelo da vanguarda 
abstracionista dos anos 40 na Argentina. De tal modo que, em Girondo
"Blanca de blanca asfixia I y exangiie blanca vida, I a quien el blanco 
helado I nev6la blanca mano" - 0 trabalho com 0 significante branco 
converte essa nao-cor nurna cor viva e impactante, corporificada atraves 
dos adjetivos e estendida a varias possiblidades de sentido com um 
barroquismo conceptista. Tanto que Antelo classifica esses versos como os 
de "un Ma1evitch gong6rico" (ANTELO, 2004, p. 1), classifica~ao esta 
adequada tambem a urna parte dos textos de Echavarren. 

Jano poema "zona radial", tarnbem de Animalaccio, e atraves da 
metafora do espelho que Echavarren opera a duplica~ao do sujeito num 
outro - opera~ao esta cuja raiz moderna fora lan~ada ja pela maxima 
rimbaudiana "Je est un autre!" Esse" outro" echavarriano, apesar de 
movirnentar os labios por detras do espelho, e mudo: "En un espejo estarnos 
mudos y movemos I lejanos labios de cuarzo." Essa mudez indicia a rela~ao 
problematica entre irnagem e som, significante e significado. Nao it toa lun 
dos seus tihuos e Oirnoes ver ITo hear is not to see, em que 0 autor trabalha essa 
(in-)correspondencia entre palavra e irnagem. A irnagem refletidano espelho, 
a principio compreendida s6 como reprodu~ao do real, nao como signo
representando a identifica~ao narcisica com a pr6pria subjetividade-, 
quando indice de um mergulho problematizante no eu, passa a beirar a 
autonomia. Essa questao e argutarnente identificada por Umberto Eco no 
ensaio "Sobre espelhos": "Este roubo da irnagem, esta tenta~ao continua de 
considerar-me urn outro, tudo faz da expeliencia especular urna experiencia 
absolutarnente singular, no limiar entre percep~ao e significado" (ECO, 1989, 
p.20). 

Essa coloca~ao indicia ainda a espeCluaridade como outra forma de 
critica ao octUarcentrismo, absorvida tarnbem pelo neobarroco, pois, nesse 
contexto, refletir-se no espelho e lUna maneira de refletir sobre a pr6pria 
subjetividade como uma forma de alteridade irredutivel, 0 que instaura, 
atraves dareprodu~ao espeCluar, urna especie de crise da teoria classica de 
mimesis. De tal maneira que 0 lirniar entre recep~ao e significado, entre 
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reprodu~ao e autonomia do signo visivel, provoca uma interpreta~ao das 
imagens do espelho nao s6 como imita~ao mimetica, mas tambem como 
produ~ao fantasmag6rica que assombra 0 sujeito. Esta espectralidade, 
seguindo a linha da poetica echavarriana, funciona tanto como instrumento 
de questionamento da subjetividade quanta da reaJidade empirica, sendo 
por isso muitos de seus poemas (como "Resurrecci6n", "Nostalgia" e "El 
expreso entre elsuefio y la vigilia") marcados pelo "transparente" epelo 
"transhicido", no~oes que, pertencentes ao paradigma da visuaJidade, se 
afastam, e 16gico, da concep~ao de transparencia do signo lingilistico. 

Concentrando-nos, urn pouco mais, nessa questao do "limiar", de 
que £ala Eco, percebemos que ametafora dos espelhos representa tambem a 
tensao entre profundidades e superficies. Nesse sentido, Echavarren diz os 
seguintes versos: "El sentido intimo de las cosas es una membrana sin 
espesor atravesada par unanavaja" (em" Amares", de Anima/aeeia), "Oir no 
es ver / ramas de lividas cicatrices" (em "Real", de Universal ilogico) e "cada 
brazo remueve tlla / banda de pajaros amarillos por la dudosa nueva 
profundidad / que sin embargo todavia es un vibrato" (em "Baile sobre un 
puente", de La planicie mojada). Dessa maneira, 0 poeta pode criticar a conce~ao 
lirica que postula 0 fazer poetico como expressao de tun eulirico configurado 
como realidade univoca e pre-existente, sentido "profundo" que s6 a 
linguagem poetica podia ser capaz de exprimir, denunciando a fragilidade 
de todosentido. Porisso, inclusive, MartinJay afirma ser a visao barroca "0 

triunfo da superficie opaca sobre a profundidade penetrada" (JAY, 2003, p. 
213). 

Para essa discussao sobre a fragilidade tanto do sentido quanta da 
subjetividade, pode-se acrescentar a leitura do poema "Sangullo", de Aura 
Amara (1989): 

Los dioses son una edad de los hombres 
tarnbien un elemento no arm6nico luego de sintesis en el miedo; 
se me transforma de hombre a mujer 
basta un parpadeo, un fuido en su terminologia: 
escena de la fractura de Dios que se enarnor6 de su caballo. 
( ... ) 

Nele Echavarren aproxima a figura dos deuses ados homens, 
desestabilizando assim a separa~ao entre sagrado e profano, homem e 
mulher. Dessa forma, ele explora 0 choque entre as tradi~oes mito16gica e 
crista para desconstruir a concep~ao de sujeito lirico como urn "sim existente" 
(SDSSEKlND, 1998, p. 54) que exclui de sua forma~ao qualquer perigo de 
contradi~ao ou mudan~a. Dill tambem podemos come~ar a compreender a 
importiincia do corpo andr6gino em sua obra, que representa outro modo de 
problematiza~ao dos padroes identitarios incapazes de dar conta da 
subjetividade do homem contemporaneo. 

Paradoxalmente,o corpo, que durante muito tempo foi sirnbolo de 
libera~ao e de autoconhecimento, hoje vern se tomando, atraves de seu" culto" 
midiatico, lunforte meio de a1iena~ao com rela~ao a problematica que envolve 
a forma~ao da subjetividade e da sexuaJidade hurnanas, e, por conseguinte, 
de cristaliza~ao de identidades sexuais. Por isso, Echavarren provoca 0 
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estranhamento com rela\ao ao corpo atraves da descri\ao da figura andr6gina 
(tambem chamada de transgenerica). 1sso se coaduna com 0 que afirma 
Paola Cortes Rocca (apud ECHA V ARREN, 2000, p. 301-307), para quem a 
androginia e urn modo particular de constru~o dos sujeitos sobre os corpos, 
como urn modo de escrever concep\oes de vida sobre a textura corporal a 
partir demateriais diversos, como 0 cabelo, a maquiagem, 0 latex, 0 couro, 
etc. Mas 0 interessante e que, em Echavarren, essa forma heter6clita de 
constru\ao tampouco chega a fixar-se, pois ha urna incompletude operada 
ora pela substitui\ao, ora pela elipse da imagem central, estrategias estilisticas 
tornadas de emprestimo da poesia barroca. Desse modo seu texto tentil afastar
se de deterrninada cristaliza\ao discursiva que a afirma\ao da alteridade 
sexual nos textos literanos, rotulados comohomoer6ticos, vem provocando. 
Sob 0 signo do transgenero, sua poesia busca ampliar 0 debate sobre a quesilio 
da alteridade sem comisso abrir mao de sua potencialidade critica em termos 
esteticos. A androginia, portanto, constitui urnaforrnaenigmatica, aomesmo 
tempo fascinante e repulsiva, fonte simultanea de desejo e terror, de beleza e 
estranheza. 

Buscando tambem assinalar essa ambivalencia, entendendo-a por 
isso mun contexto de crispa\ao solar, 0 critico e poeta uruguaio Eduardo 
Milan, no ensaio" Animalaccio: animalilmuinado" (apud ECHA V ARREN, 
2000, p. 135-144), identifica a tematica da auimalidade na poesia 
echavarriana como urna das formas de configura\ao da androginia. Segtmdo 
ele, 0 animal ou a animaliza\ao do hurnano representammenos tuna ideia 
de incompreensao absoluta do que urna forma de estranhamento capaz de 
desestabilizar a pr6pria no\ao de identidade. 0 poema "Imbuche", desse 
mesmo livro analisado por Milan, e ao mesmo tempo um emblema da 
constru\ao dessa ideia de animalidade e da ambigi.iidade que caracteriza, 
na verdade, todas as fobias sociais e sexuais em rela\ao ao desconhecido. 
Conforme a psicanaJise, reprirnimos aqnilo que nos atrai e que nao e aceibivel 
segtmdo a ordem vigente. 0 andr6gino, por isso, e urna amea\a it estabilidade 
de todos os padr6es. Vejam-se fragmentos desse poema: 

No pudieron resistir, no pudieron mirar 
tu hermosura, tu cornercio con el aire, 
Narinas, boca, ano, sexo, oidos, ojos: 
cosieron tus aberturas. 
Monstrua de hermosura ... 
( ... ) 
Te devolvieron 1a tortura punlada por puntada. 
Ya no prometes nada a nadie. 
( ... ) 
Pusieron dique a tu amenaza. 
Te veneran cerrado. 

Nele, Echavarren demonstranao s6 a tensao entre atra\ao e reptilia, 
como tambem entre monstruosidade e beleza, promessa e amea\a, 
deflagrando assim urna tensao entre 0 dentro e 0 fora que e brutalmente 
interrompida pelo fechamento das aberturas desse sujeito-objeto. Desse modo, 
ao apontar para a figma dos olhos, 0 poeta desvela, mais uma vez, a sua 
importancia como 6rgao mediador da rela\ao entre sujeito e mundo, 
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evidenciando assim 0 valor do olliar como indice simultllieo de constituic;ao 
e de fragmentac;ao da subjetividade.' Comisso, 0 textoquestiona a tentativa 
alienada de se obstruir essa relac;ao, de tal modo que, mesmo depois da 
costura dos ollios allieios, 0 estranho corpo continua sendo motivo de 
veneraC;ao. 

Esse diaIogo critico com as principais problematicas da sociedade 
contemporilnea vemfazendo da poetica echavarriana urna das vozes mais 
instigantes da poesia hispano-americana atual. Nurn contexto sociocultural 
como 0 da America Latina, marcado, como ja dissemos, pela proliferac;ao 
alienante de imagens estereotipadas e de informac;6es pouco aprofundadas, 
sua linguagem, nao it toa, constr6i-se nurna complexa relac;ao entre lirismo 
e visualidade. Desse modo, ler sua poesia e urna forma de refletir nao 56 
sobre proximidades entre a nossa produc;ao poetica e a que se vern realizando 
em outros paises latino-americanos, mas tambem sobre a interaC;ao entre 
literatura e outras artes, ou, de outro modo, sobre a contribuic;ao de outras 
linguagens, como a visual, para a definic;ao de urn campo heter6clito - por 
onde deslizam os escritores contemporilneos - com vistas a uma renovaC;ao 
produtiva de ideias e formas presentes em diferentes esferas da produc;ao 
artistica. 
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