
LEZAMA LIMA E EL REFLEJO HERIDOR

Cristiane Silva
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

RESUMO: tratando-se da problematica latino-americana no tocante
a sua identidade, a metafora do espelho aparece como um modo
privilegiado de pensar esta questao. Com a reinvem;ao do mito de
Narciso, Jose Lezama Lima tenta desconstruir 0 funcioname'!to es
pecular a fim de propor uma tomada barroca da imagem, em que 0

devir surgira como possibilidade de dissolu~aoda inalterabilidade
identitaria.
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ABSTRACT: when we have as a problematic Latin-America as far as
identity is concerned, the mirror metaphor is a privileged way to
think that question. With the reinvention of Narcissus Myth, Jose
Lezama Lima makes a deconstruction of mirror operation to pro
pose a baroque take of image, in which "devir" would appear as a
possibility to dissolve the unchangeable identity.
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INTRODU<;AO

Eu 0 vejo, mas seu encanto e seu olhar me escapam.

Eu 0 amo e nao sou capaz de encontra-Io!

(...)
Voce diria que estou prestes a toca-Io - um quase nada

Nos separa. Venha ate mim, seja voce quem for!'

o mito de Narciso nao pode ser pensado sem 0 drama do desejo, da
paixao que teima frustrada em possuir 0 olhar de um outro inalca
nc;avel. Narciso e a pergunta desejosa ou 0 olho virtual encarando
o inominavel? 0 que e 0 olho e quem ve 0 olho? Parece que 0

desejo inaugurado pela imagem resolver-se-ia pela intervenc;ao de
um verba extremamente fntimo: 0 ligado tanto apratica alimentar
quanto asexual, 0 comer 0 outro. Daqui a diante 0 espac;o marcado
pelo desejo e atravessado pelo fluxo do gozo. Incorparar 0 outro
Ihe devorando os olhos: nao e pelo olho da imagem que 0 desejo
se inicia? Numa intimidade tao intensa que se apresenta como pura
exterioridade, a devorac;ao ocular revela 0 impossfvel : a visao e
desejante de sua propria cegueira, a paixao pela imagem tem como
alvo seu inevitavel suiddio. Nesse instante, a identidade so pode
ser tomada no plano do espelho, ou seja, no espac;o da Iinguagem
(que e cega por si mesma). ENarciso sofre justamente por isso: quer
preencher a cegueira especular atraves da ficc;ao de uma imagem
que, ao inves de oculta-Ia, a potencializa.

Pode-se pensar que 0 drama de Narciso sempre percarreu a sensi
bilidade latino-americana, quando se trata da construc;ao de uma
imagem. 0 desejo de Narciso e 0 desejo ocidental de identidade que
a America adotou de forma problematica, uma vez que absorveu um
ponto de visao solidificado, aquele que naturalizou a imagem de
um carpo sem origem, um corpo cujos olhos se quiseram naturais
(na mira de um comec;o).No entanto 0 olho da imagem e como a
casca de um ovo impossfvel - seu interior e mais externo do que
fntimo, podendo apenas ser inventado. Quem sabe a partir da casca
do olho poder-se-ia alterar 0 funcionamento do grande espelho
moderno, este que tem como caracterfstica maior a manutenc;ao
da identidade e da eficacia do conceito de representac;ao. Por um
olho barroco que se sabe cego e paranoico vislumbrar a imagem
em sua condic;ao primeira, enquanto ficc;ao, narcose.

Nao e atoa que a refuncionalizac;ao da estetica barroca no seculo
xx na America Latina potencializar-se-a com a reinvenc;ao do mito
de Narciso promovida pelo poeta cubano Jose Lezama Lima, que
ira trabalhar a imagem como a ultima das hist6rias possfveis.



1.EL REFLEJO HERIDOR

Em seu primeiro poema publicado, Muerte de Narciso, Lezama
Lima, em 1937, ja visualiza a possibilidade da desconstruc;:ao do
corpo ideal a fim de devolve-Io enquanto potencia. Vejamos os
primeiros versos do poema citado:

Danae teje el tiempo dorado por el Nilo,
envolviendo los labios que pasaban
entre labios y vuelos desligados.2

"Danae teje el tiempo dorado por el Nilo", um dos versos mais
discutidos da poesia latino-americana. E nao e por acaso. Neste
primeiro verso ja se ve anunciado 0 projeto de intervenc;:ao poetica
inaugurada por Lezama Lima, que elege e entrecruza duas figuras
mitologicas singulares, Danae e Nilo. Poder-se-ia encara-Ios en
quanto possfvel filiac;:ao de Narciso, 0 que pressup6e uma alterac;:ao
na historia do mito, entao filho de Lirfope e do deus dos rios Cefiso.
Reflitamos. Danae e a virgem fecundada pelo raio de luz, mae de
Perseu, quem corta a cabec;:a de Medusa. Virgem e mae de uma so
vez, Danae representa 0 impossfvel, encarnando uma das metafo
ras mais caras a Lezama Limaria: 0 virga patens, possilJilidade do
impossfvel encarnado na imagem.

Pela virgindade criadora se salva um carpo que nunca permanece
identico, sobrevivendo enquanto brilho, nunca perdendo seu es
plendor inaugural. Atravessar 0 condicionado aristotelico pelo in
condicionado poetico, uma das frases mais repetidas por Lezama, ja
surge neste primeiroverso, anunciando que 0 carpo de Narciso sera
apresentado como pura intensidade. Seria interessante relacionar
a Figura de Danae (virgo potens), ametafora do hymen tecida por
Jacques Derrida em La Dissemination, quando analisa Mallarme:

"Hymen" (mot, Ie seul, qui rappelle qu'i1 s'agit d'un "spasme
supreme') signe d'abord la fusion, la consommation du mariage,
I'identification des deux, la confusion entre les deux. Entre deux,
iI n'y a plus de difference, mais identite. (. ..).3

Hfmen, metafora derridiana ligada a indecibilidade, instalando
se no entre - entre-Iugar nao identificavel por nao ser dotado de
forma pre-estabelecida, (pura possibilidade). A palavra se converte
em membrana, sem direito nem avesso, nao suportando carregar
significado por muito tempo. Danae, em Muerte de Narciso, apre
senta essa possibilidade infinita em que a poesia surge no nao-Iugar
do informe. Tecendo 0 tempo do Nilo, que pode ser pensado como
puro devir, 0 virgo patens devolve potencia ao carpo de Narciso
por justamente devorar sua materialidade. Epela potencia infinita
desse hfmen que a poesia tecera arfgenes.

Assim se abre 0 "cfrculo em neve", onde toda sensibilidade tal
como a tomamos sera substitufda (ou enxertada) por uma outra
sensibilidade, artificial e produtora de afecc;:6es. A brancura virginal
de Narciso surgira como efeito desse "cfrculo em neve", mascara
cosmetica tecendo uma nova pele, pelfcula barroca cujo fundo e
precisamente restos da pintura anterior. Vejamos a terceira estrofe
do poema:

Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo.
EI espejo se olvida del sonido y de la noche
y su puerta al cambiante pontffice entreabre.
Mascara y rfo, grifo de los suenos. 4

2 LIMA, Jose L. Muerte de Narciso. Obras
Camp/etas. (doravante O.C).Mexico!
Aguilar, 1975, p.653.

3 DERRIDA, Jacques. La dissemination.
Paris/Editions du Seuil, 1972, p.237.

4 O.C, p.6S3.



5 o.c., p.1043.

6 Parejas Infieles. O.C..p.232.

o rosto tem como caracterfstica maior diferenciar cada sUjeito do
outro que 0 cerca, 0 que significa que por essa separa<;:ao se ganha
uma identidade. Propriedade. Pelo espelho que 0 arranca do Parafso
do Uno, Narciso ganha um rosto turvado pela queda, rosto este que
nao esta mais a imagem e semelhan<;:a do rosto de Deus, a origem
da fonte. Essa agua impura e experimentada quando se entra no
espa<;:o da lingua babelica, quando se perde a comunica<;:ao natural
com 0 criador. 0 rosto refletido no lago, dessa forma, inaugura 0

desejo da unidade perdida com 0 divino, e a primeira metafora
que se quis natural esquecida de sua mentira primeira. Uma das
caracterfsticas do espelho, assim, e 0 esquecimento da memoria
primordial, promovendo a entrada ao mundo do desejo.

Epelo espelho que se ganha um rosto e 0 controle do proprio corpo
- isto por se entrar no reino imaginario. A Psicanalise nos fala do
"Estadio do Espelho", antecipa<;:ao, pela imagem, da unifica<;:ao do
corpo. Imagem tornada corpo: advento do Eu consciente. Parece
entao que 0 espelho e sinonimo de conhecimento. Ou justamente 0

contrario, interiorizando 0 alheio como proprio, oeu e pura super
ffcie desejosa de um fundo, eu-pele-alheia. Assim, 0 conhecimento
adquirido pelo espelho do sujeito se reduz aparanoica tentativa
de enrnntrar 0 fundo de uma superffcie rica em camadas, como
Lezama mesmo nos diz em Fragmentos:

Las imagenes proclaman nuestro cuerpo,
Caen en 10 sucesivo 0 en la esfera, siempre en una voz
Que Ie presto el centro de su aliente.
Nuestro cuerpo lIega a ser un obstaculo donde la ajenfa
Se revuelve. Ay, nuestro cuerpo a horcajadas en otras
Imagenes,
Que 0 eran para el, oscuro y musical impedimento
Penetra en la desolacion, el soplo que transfigura al
Hoja que no es el que recibirla como terror.s

Voltando a Muerte de Narciso: todo 0 rosto e mentido pelo seu
reflexo no espelho, nao marcando uma origem, apenas 0 desejo.
A poesia, ao inves de possibilitar 0 encontro com a essencia, po
tencializa 0 jogo das aparencias.(O duplo do poeta). 0 antro que
descansa no entre-deux do hfmen de Danae (interior encerrado
num exterior) e um camarim, promovendo 0 baile de mascaras
de Narciso. ("Asf como hoy se habla de pozo, tunel 0 gruta del
subconsciente, en el siglo anterior era posible hablar del camerino
del subconsciente. Era el subconsciente visible, traslado a decora
cion y a gesto")6 Ao recusar 0 absoluto de um rosto mentido, 0

espelho lezamiano esquece da forma ideal abrindo suas portas ao
pontffice, imagem movente que tecera 0 devir.

Dessa forma, a gran puente ofertada pela poesia intervem na es
trutura tradicional do espelho, convertendo-o em espa<;:o de devir.
Nao mais rosto, mascaras, maquiagem sobre maquiagem."Mascara
y rfo, grifo de los sueiios", devir-rio do espelho-mascara. 0 devir-rio,
enquanto estrategia de escritura, e uma opera<;:ao cara aos artistas
latino-americanos. Interessante, neste caso, e a rela<;:ao queLezama
Lima costura entre mascara e rio, rejeitando 0 solo firme apresen
tado pelo rosto. Opta, dessa forma, pelo devir, ou seja, identidade
enquanto diferen<;:a, diferimento. 0 poeta discute a distin<;:ao entre
mascara e rosto em Mascaras de Portocarrero:

La lucha entre la mascara y el rostra, semejante a la de
heraclitianos y parmenfdios, ya que el hombre alcance su



plenitud en la mascara, como en los semidioses y gigantes
del teatro esquiliano, 0 si por el contrario, el rostro es una
especie inmutable, que puede transfigurarse por instantes, pero
que vuelve a su apoyo ya escogido a perpetuidad, su signo
encarcelado en el espejo. Lo inquietante del tema de la mascara
y el rostro es que la mascara es la que fluye, no se reitera, es
el elemento heraclitiano de la diversidad, mientras el rostro en
la lejanla se fija en concepto 0 arquetipo; de cerca ondula, se
diversifica infinitamente, es inapresable. Si una persona no se
enmascara, no logra tampoco detener la muerte.7

a rosto e slmbolo parmenldio por excelencia, uma vez que repre
senta 0 imutavel, a garantia de identidade inequlvoca. a rosto ideal
tambem e 0 que 0 Adao desterrado almeja alcan~ar para voltar a
comunhao com 0 eterno. au seja, 0 rosto pode ser encarado como
o desejo da origem do percurso do rio, a lejanfa, a terra incognita
do ser.

Ja a mascara carrega sua heran~a heraclitiana pelo seu envolvimento
com a metamorfose, nao apresentando como 0 rosto a seguran~a

de uma identidade. Pelo contrario, problematiza as no~6es de iden
tidade e representa~ao, ja que indica 0 desejo pelo parecer, pela
potencializa~ao do artiffcio. a olho da mascara e 0 seu imposslvel:
sua cor e sempre momentanea, pois, na verdade, e invislvel a olho
nu, Nao e atoa que 0 devir promovido pela mascara tern como
metafora 0 percurso do rio, como urn olho Ilquido que nao cessa
de transformar a imagem que Ihe absorve. A metafora do rio e uma
constante na obra de Lezama Lima, como a do mar e a do espelho.
Ambos para 0 poeta escoam na mesma corrente, problematizam,
ou melhor, colocam em pane a visao subjetiva. Na quinta estrofe
de Muerte de Narciso encontramos uma estrofe curiosa:

EI rio en la suma de sus ojos anunciaba
10 que pesa la luna en sus espaldas y el aliente que en halo
convertla.8

Preferindo 0 espelho-mascara ao rosto (esquecido de sua condi~ao

primeira), a transfigurar;ao de Narciso visa, sobretudo, alterar a forma
da visao. a collapsus speculum oferecido em Muerte de Narciso,
nos fazendo estrangeiros em nossa propria lingua, e impulsionado
pelo desejo de arrancar dos olhos do sujeito a moldura enferrujada
do espelho da razao, atravessando-os pela paixao Ilquida que nada
pode promover alem de devir. Assim, 0 reconhecimento far-se-a
imposslve!. A poesia, na suma desses olhos transfigurados, surge
enquanto pensamento, pois esse conhecer nao mais acumula in
forma~ao.

Espelho-rio, olhos-rio, mascara-rio: haveria possibilidade de urn
Narciso unico? a rio apresenta toda a possibilidade, liquidificando
a permanencia, 0 que tambem pode significar a angustia frente a
origem para sempre diferida. Pensar no rio enquanto slmbolo do
devir nos conduz diretamente afigura de Heraclito que grita furio
samente: "No mesmo rio entramos e nao entramos, somos e nao
somos". Segundo 0 filosofo tudo 0 que e fixo nao passa de ilusao,
pois nossa essencia e fluente, movente, comprometendo a ideia
mesma de essencia. Interessante neste momenta relembrar urn
poema de Jorge L. Borges, Hefiklito:

Que rio es este cuya fuente es inconcebible?
Que rio es este

7 Mascaras de Portocarrero. a c., p.484
485.

8 o.c., p.654.
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que arrastra mitologfas yespadas?
Es inutil que durma.
Corre en el sueiio, en el desierto, en un sotano.
EI rfo me arrebata y sou ese rfo.
De una materia deleznable fui hecho, de misterioso tiempo.
Acaso el manantial esta en mf.
Acaso de mf sombra
surgen, fatales y i1usorios, los dfas. 9

Nomear este rio seria 0 mesmo que petrifica-Io na univocidade
de uma fonte pre-estabelecida, identifica-Io (dar-Ihe um rosto). A
pergunta se arrasta como agua abrindo um espac;o intenso, espac;o
esse que nao e 0 lugar, mas sua possibilidade, avoir-lieu. A pergunta
lanc;ada ao rio e nao-toda como uma mulher, cuja resposta e (silen
cio). Se a pergunta e tradicionalmente definida como uma orac;ao
que requer uma outra, a promovida pela indecibilidade aquatica
nao gera uma forma, mas a desarticulac;ao do informe. 1550 faz
do rio possibilidade instaurada pelo feminino, como a pergunta
de Narciso que em Lezama nao quer a resposta (se divierte, que
do latim divertere, indica levar por varios caminhos). Ou seja, por
esse rfo-hembra 0 sujeito e atravessado pelo devir em que a unica
afirmaC;ao possfvel e "EI rfo me arrebata y soy ese rfo". 0 reflexo do
rio sempre porta uma marca feminina, a seda virginal de Danae que
vislumbra a feminilidade do tempo de Nilo, convertendo 0 tempo
em instante-jas, irrupC;ao do passado como presente, descentrando
a memoria da institucionalizaC;ao da historia.

Eatraves da feminilidade do espelho que Lezama Lima ira pensar
a imagem de Narciso. Aqui 0 verba ser, ao inves de assegurar um
unico predicado, sera 0 reflexo aquatico e feminino onde 0 dem6nio
da analogia desorienta as coordenadas. Diferente da figura mas
culina, onde prevalece a manutenc;ao da identidade, 0 na 0 -lugar
feminino e0 espac;o da contfnua gestac;ao, em que 0 corpo surge
como efeito, apos 0 lance de dados. Entretanto, feminilizar 0 espelho
nao significa naturaliza-Io, como pOder-se-ia intuir - pelo contrario,
e a potencializaC;ao do elogio ao cosmetico, recurso este que ira
preferir 0 luxo das mascaras. Como a mulher, a mascara vale por
seu carater nao-todo, uma vez que a verdade que descansa sob a
pele e aqui sempre diferida. (Mais um pedac;o de pele).

Rompe-se, assim, a utopia do espelho natural instaurando justa
mente 0 espac;o do artiffcio absoluto: espelho que se converte em
pele cuja sensibilidade nao mais e a biologica, e sim poetica.Em
outro poema, Agua do espelho, Lezama Lima nos fala da dualidade
do espelho em que ao mesmo tempo em que "naturaliza" a imagem,
nos imp6e uma mascara. Vejamos um trecho:

Mas 0 ac;o, 0 primeiro espelho natural,
tao artificial como 0 espelho equestre,
come os olhos do que ve,
da alteridade que assovia,
os olhos nao podem ser semente porque sao
a semente entre parenteses.10

Espelho: lamina que mutila 0 sujeito, 0 dualiza, cortando para
sempre 0 cordao umbilical que 0 ligava aOrigem. (Reflejo heridor).
Naturalizando 0 mentido, esse espelho raspa a pele escrevendo
sobre 0 corpo 0 esquecimento de algo anterior a linguagem.
Neste momenta de corte, a imagem e a origem da imagem nao
mais coincidem, e corpo so pode ser tomado enquanto imagem.



Ea descoberta do duplo, 0 refletido e 0 reflexo separam-se para
sempre pela intervenc;ao das aguas do espelho do conhecimento
(ou da linguagem), uma placa de vidro separa agora 0 sujeito do
mundo. (Espelho do conhecimento). (Espelho: mascara de urn su
jeito alienado).

o lamento de Narciso e 0 lamento do sujeito que deseja se ver ao
mesmo tempo sujeito e objeto, insolito e familiar, identico e di
verso, ou seja, natureza e cultura. Morre por desejar 0 corpo ideal,
o dotado de profundidade, embora so possua 0 que 0 espelho Ihe
oferta, a natureza mentirosa de urn eco (a pele umida de urn espelho
que esta entre a origem e a queda). Foi pelo primeiro espelho que
tudo comec;ou: urn espelho que fabricou uma mascara que se quis
real, mascara que nada mais e do que urn semblante. E0 espelho
da memoria, do conhecimento que visa, sobretudo, uma posse,
acumulo de propriedades que inaugura 0 nome proprio do sujeito.
Foi por esse espelho que Narciso ganhou urn corpo e urn nome,
corpo que 0 separa do outro.

Narciso quer 0 imposslvel, 0 que so pode ser ficcionalizado pelo
transbordamento da intimidade, devorando justamente 0 que nao
pode ser visto plenamente: 0 que 0 olho da imagem encara. Rumi
nando cste olho estrangeiro pode-se expor sua pele inconfessavel,
esta que denuncia sua propria cegueira. Se 0 olho e para a historia
testemunha, 0 relato neste caso se converte num tatear no escuro
- num olho em braile. Alterar 0 espelho de Narciso e, sem duvida,
questionar todo 0 conceito de representac;ao, enlouquecendo a
mimese aristotelica em nome do incondicionado poetico. lezama
lima tece seu sistema poetico visando apresentar uma realidade
para alem das formas, ou seja, mergulhando no interior da palavra,
atravessando 0 espelho do conceito e, por fim, vislumbrando a
sobrenatureza da Iinguagem.

Vencer a causalidade aristotelica e urn dos impulsos que movimenta
o verso lezamiano. Como Nietzsche, lezama lima concebe a ficc;ao
como origem do conhecimento, ou seja, enquanto imagem. Com
a substituic;ao do mundo mito-poetico pelo racionalismo dialetico
pos-Socrates, houve a naturalizac;ao da imagem de Narciso - com
a razao ele ganhou urn rosto. Assim, uma grande camada de ra
cionalismos e naturalizac;6es escamoteou a imagem primeira, a
tecida pelo nada poetico. Narciso sem nome repousa sob a massa
branca da historia, e trazer sua fonte a superffcie e posslvel pela
inoperancia da lingua, modificando a estrutura do espelho.Aqui
dois nomes serao essenciais para lezama: Mallarme e Pascal.Com
Mallarme, lezama adota seu reflexo inverso:

Mallarme acreditava nutrir seus recursos do que ele considerava
como "reflexos inversos" (veja-se 0 seu "Crise du vers"). (. ..) Se
as palavras se nutrem de seus reflexos - igualdade do movel
- havera tedio: caso de Valery. Esse reflexo redproco, nutrido
de som par e primeiro, de luz igual e repartida, termina com
a estatura ou alegoria de urn destino demasiado invariavel,
demasiado indizlvel.

o reflexo redproco deve ser decapitado pelo reflexo
inverso, enquanto redproco verbal se perdia na indestrutfvel
homogeneidade do movel do impulso; no inverso verbal, ia se
pagando como par da propria progressao, urn mundo diferente,
acompanhante, mas que ia ficar como tragico conhecimento
do nao-ser, existir do nao existir. (... ).11

11 Cumprimento de Mallarme. A

dignidade da poesia. Sao Paulol Atica,
1996, p.2l.



12 . Pascal e a poesia. A dignidade da
poesia.op.cit.,p.20.

Espelho inverso: nao refletindo 0 identico, altera a natureza da
imagem - 0 corpo e sempre outro. a rosto de Narciso s6 pode ser
uma mascara ja que 0 que esta atras dela e um espelho barroco
que devolve 0 perdido: nao restaura a lejanfa que constitui 0 rosto,
ficcionaliza seu devir a ponto de 0 semelhante primigenio nunca
perder seu furor inaugural.Assim, a fonte do rio de Narciso, las
orfgenes, surge como devoluc;ao desse espelho, imagem imemorial
em que Narciso nao chora a perda, pois nao ha Narciso. Narcisos,
unica forma de pronunciar 0 nome proibido.5e a representac;ao e
a dobra da physis, sua mirriese, a apresentac;ao, sem a mediac;ao da
tela reprodutora se constitui como mimese da poif!!sis. Neste caso,
entra em pane a transferencia de propriedade, sendo a partir do nada
poetico que a imagem surgira, imagem impr6pria, sem carater.

2. EL ESPEJO BARROCO

"Desnaturalizando" a imagem, ou seja, 0 espelho recfproco da
linguagem, a metafora barroca vai tecendo um espelho em que
Narciso jamais se reconhece, espelho que poderfamos denominar
impr6prio.Dpssa forma, tal espelho se converte em verdadeira
maquina de releitura da modernidade, escavando 0 que estava
escondido sob seu desejo de verdade, a ficc;ao por tras da fabula. E
por esse espelho impr6prio que a irrupc;ao barroca devolve poten
cia ao inerte, devoluc;ao esta sempre ligada amodificac;ao ardente
do recebido. Como 0 devolver pascaliano que, segundo lezama,
e intuir 0 escolher dos deuses, por um instante, agindo como se
fosse Deus:

a unico indlcio que podemos ter eesse escolher da divindade,
e sua correspondencia com 0 devolver dos humanos. Depois,
esse devolver e a raiz da imagem. Devolver com os dons
acrescidos e viver dentro da grac;a. A superabundancia dos
dons corresponde a infinidade da grac;a. Devolver como na
ordem sonhada por Pascal, a unica regiao nao concupiscfvel,
aclara como se recebessemos pelo espelho, mas, ao mesmo
tempo, devolvessemos tambem pelo espelho. Ao "por enigma
no espelho, podemos responder "pelo acrescentamento no
espelho",procurando uma correspondencia amistosa entre 0

homem e a divindade. 12

a verbo devolver e um dos rnais caros a lezama lima. Devolvendo
potencia ao olho de Deus, mas pelo avesso, exarcebando sua ce
gueira constituinte, 0 poeta tece seu conceito de contraconquista:
pratica de devorac;ao do olho da imagem, onde, anteriormente, se
vislumbrava 0 carater de urn sujeito. A imagem, agora cega, nao
cessa de encarar a dissoluc;ao do identico, como 0 olho de Medusa
encarnado no espelho de Perseu.

Apenas na ultima estrofe de Muerte de Narciso que 0 poeta evoca
o nome ate entao proibido, e este surge duplicado, ja atravessado
pelo espelho. Vejamos:

Narciso, Narciso. Las astas del ciervo asesinado
son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados.
Narciso, Narciso. Los cabellos gUiando florentinos reptan
perfiles,
labios sus rutas, llamas tristes las olas mordiendo sus caderas.
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palomas
ocultas en la garganta muerta: hija de la flecha y de los cis
nes.13

Narciso sobrevive, nao como imagem totalizada, mas enquanto mo
saico barroco (duplicado), um corpo ficcional que se veste da pele
do outro, devorando-Ihe, comprometendo 0 conceito moderno de
propriedade.Mesciado,Narciso e justamente 0 impuro, por ser sem
pre "Narcisos", destituido de essencia primordial. Entre 0 espelho
e 0 nada: Narciso-pele, corpo entre parenteses. (Yo soy un rio).

"Como a verdadeira natureza se perdeu, tudo pode ser natureza",
assim Lezama Lima volta a Pascal a fim de elaborar seu conceito de
sabrenatureza, natureza hfbrida porque atravessada pelo espelho da
linguagem, potencializada pelo artiffcio do cosmetico. Se Narciso
America recebera um espelho que se quis natural, um outro devolver
seria possivel, 0 acrescido pelo reflexo recebido, comprometendo a
imagem de quem Ihe oferta. Assim se privilegiaria uma contracon
quista, contra-replica, contra-noc;ao: nao podendo se desprender
de um espelho constituinte, altera-se a natureza de sua imagem
fazendo dela sua propria ruina.Como a natureza e a origem perdida,
a sobrenatureza se faz natureza fabricada via paiesis, construida a
partir de residuos de um espelho que se quis natural, pelos restos
latentes de uma tradic;ao que sobrevive enquanto fragmento. Narciso
nao se encara, e 0 espelho barroco que 0 dessubjetiva.

CONCLUSAO

Parece que se na tradic;ao ocidental 0 mito de Narciso e marcado
pelo vislumbre de uma imagem subjetiva (Edipo perdendo a visao
em nome de um ponto de vista), pela intervenc;ao barroca se da pre
cisamente 0 contrario: eo espelho que exibe sua propria cegueira,
inaugurando micro-espelhos paranoicos que diluem 0 sujeito em
func;ao de sua anamorfose. A imagem se transborda em puro olhar
eo olho liquido da mascara se faz, nesse instante, como 0 unico
testemunho possivel.
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