
Ir_.... - revista de literalura - n.33
UFSC - Dha de Santa Catarina, ago.-dez. 1996; p. 88-96

o PONTO DB VISTA SUBJEcnLE

Rilul Antelo
Universidade Federal de Santa Catarina

For the trained scholIIr ofc:ompiITIItivt litmlture, /I field wIrose origin IIrId f'IlI'I'O'II! is to
move beyond insulllrity tmd provinciIIlism tmd to see Sft1mIl cultum tmd litmltuml
togt!ther, ctmtl'llplmtll/ly, t"- is IIrI tdmdy c:orrsidnIIlIIe irrvntmtmt ift precisdy this
IciJtd oftmtidole to retluctiw lUIticMlism IIrId uncritial/ dogrM: lifter 1Ill, the OCIfIBtitu
lion tmd ellriy flims of amrptll'lltivt litmlture Wl!1'e to get /I persp«tiI1e beyond one's
own lUIlion, to see somt sort ofwhole instelld of the Mfensiw little ptdch oJlmd by
one's own culture, litmlture, tmd history. I suggest tlUIt we looIcfirst litwhIIt alIIIfMI'lt"
tivt litmlture origiftlllly 1'DlIS, lIS viIioIIlIrId lIS prwctia:; irortiaIlly, lIS we shIIll ... the
study of •compIII'IItiDe litmlture" originllted in the period ofhigh Euror-a inrperiII
lism tmd is imCUSllbly linked to it. Then we am d,." out of comptIIwlirle litmmm's
subsequent trIIjectory /I~ sense ofU1IuIt it am do ift modem culture IIrId politics,
which imperilllism ctmtirales to injlueru:e.

Edward W. Said. Culture tmd ImperiIIlism

o poder da experi@nda moderna 56 se completa ao deparar-se com
um sujeite esvaido identificado com 0 nada. Supe~io da metaffsica e des
bordamento interpretativo simulam assim marchar pari passu. Com efeite, a
escrita moderna e concebida como dispositivo anti-mundano por excel@n
cia. Changer la. vie, sonhava Rimbaud; Ie livre, pedia Mallarme; Ecce homo,
confessava Nietzsche. Nas tr& atitudes, porem, escrita e discurso ainda in
tegravam 0 mundo como imagem invertida, em valores e objetivos. Alguma
coisa, entretante, se desIiza quando a viv@ncia se articula com outros con
textos significativos.

Nas trilhas de uma experi@ncia mimetica do mundo natural, 0 jovem
Benjamin opunha a indulg@ncia juvenil a intolerAncia do filisteu, perse
guindo, com ardor, urn para alem da experi~nciaque, vinte anos passados,
seria teorizado como instincia dilu56ria do saber modemo, cindido em urn
momento positivo de identifica~ioe urn momento negativo de dec~io.A
modemidade redefine-se, entio, como transgressio. Vinculada a experi@n
cia, ela e, fundamentalmente, pratica e, portanto, ef~era, heterog@nea e in
finita. Uma tal transgressio postula-se como energia, como desbordamento
da razio, enquante liquida~iodo sentido; como perda da representa~oe
da identidade, enquanto linguagem vazia e, enfim. como ambival~ia&Xi
016gica, mero corohirio da exaustio do valor.

Definida, pois, como gesto e 010 como conceito, a trangressio se ins
creve, a nossos olhos, na ordem figural da forma, porem, de uma forma Ilio
figurativa ou excessiva, em que a linguagem. embora ainda fundone como
anti-materia do mundo, pode, em compensa~io, retribuir por si propria,
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enquanto experi@ncia dos limites, as perdu e desilusOes da viv~iadesas
souegada.

A alteridade, exterior de inido a toda enun~oemandpat6ria, in
clui-se e impHea-se agora na produ~o de uma comunidade interpretativa,
presente ou virtual. Porlanto, e para retomarmos A argumenta~io de De
leuze quanto ao momento fundadonal desta inflexio, a do Barraco, 0 visi
vel e 0 legfvel, 0 exterior e 0 interior, a fachada e 0 ce'modo deixam de ser
mundos sepuados porque, no Hmiar do irrepresentavel, 0 visivel tem sua
leitura garantida tanto quanto 0 legfvel monta sua cena de rec~o e inter
~.Asco~Oesdo legfvel e do visivel criam, j6 entio, com efeito,
emblemas ou alegorias que, ao se diferenciarem da representa~io, Ilio re
metem a um indiferenciado pr&existente; antes, pomn. a diferen~ por eles
postuJada Ilio pUa de se desdobrar a cada lado da equa~iocujosp6los se
ext:remam em rela~ e se articu1lun em opos~o, fazendo dessa uniio Ilio
uma Hnha unidirecional mas uma ruga em volume.

Emerso dessa grande gaiola virtual que ~ a duplica~o do existente,
o artista modemo 1ibera 0 volume de um espetaculo ag6nico, au~tico
aquUio da distAncia e do pasaado, como dim Benjamin. em que e1e nasce
para morrer ao passo que sua propria dissolu~j6 se instalou no horizonte
do possfvel. Como ler a~rela~ entre 0 cogito e 0 impensado, en
tre 0 positivo e 0 finito ou entre 0 empfrico eo transcendente? Como pensar
a mutuapressu~e a reJativa deshatmonia entre 0 legfvel e 0 visfvel?

Jacques Derrida toma uma expressio de Antonin Artaud para ca
racterizer esse processo: subjectile1 Artaud interpreta seus pr6prios desenhos
como aquilo que ~ chamado de subjectile. Nio temos, em portugu&, um
equivalente direto. Sllbjectile, nos diz 0 didonArio, ~ 0 suporte de uma ca
mada de pintura. E1e remete a substrato, subjectum, hypokeimenon. Temos,
entretanto, em nossa lingua, subjeti.vo como qualifica~io negativa da mate
ria, como sua nega~. Subjeti.vo ~ 0 imaterial, 0 inextenso, 0 irrepresenta
vel, 0 virtual, 0 extramundano, 0 inventado, 0 il0c6velou imponder6vel, 0

contempJador e 0 contemplativo. Subjeti.vo op6e-se, no domfnio concreto do
ser, ao substantivo au substancial, ao cerrado ou essenciaJ. donde remete ao
insubsistente, nominal, vazio, nulo au fantasmag6rico. 0 subjetivo ~ 0 de
sencamado, palavra que tange a reflexio de Artaud emre~o a Van Gogh.
esse mUsico e nio pintor, Ie Siliddi de la societe, que soube se despojar
(dipouiller) ate a urdidUl'll. como quem quer s'epouiller, isto ~, mar os pia
)hos, de uma obsesslo. 0 subjectile, argumenta Derrida, ~ modaliza~o de
uma tnljet6ria que esta entre 0 objective, 0 subjective, 0 projectile, a introjection,
objection, dijection e abjection e que assim encena os poderes do horror esteti
co, a represenbw;i.o do vazio como representa¢o de uma representa¢o.
Nem sujeito nem objeto, nemp~ nem suporte ou superftde, 0 subjectile
~ iminente, virtual pode vi' a Stf'. Econjectura. HIe ~ trAnsito au tradu~io;
oscila entre a transitividade de jacere (jogar,~r 0 projeto) e a intransiti-

I DERRlDA. JIICqUelI e 1HEVENIN, Paule. AmauI: PortrrIits, Dessins. Paris: GIlli.mard, 1988.
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vidade de jacere Gazer, ser jogado Ia embaixo). Como hip6tese ou conjectura,
o subjectile nada i aJ8n de urn hfmem ou membrana, urn intervalo entre
forma e fundo, antes e depois, visive! e invisivel. 0 subjectile e urn picto
grama, imagem jogada no interior da escrita, imagem que se lan!;a a partir
da escrita.

Lembremos da tabuleta que Stendhal encontra em urn restaurante de
Les Echelles:

I

I

e que se l~ "A long sous P, G grand a petit", isto i, "allons souper, jai grand
appetit", vamos jantar, estou com Come. 0 escritor mere 0 achado em suas
Voyapl en Frtmt:e2. Marcel Duchamp, que nio escreveu Voyages en Argentine,
poderia muito hem fer observado algo anaIogo j6 que nio era raro, em 1918,
ler, nos anW'lcios de La Naci6n, verdadeiros e 6l'duos criptogramas que, de
certo, estimularam as lei~ fon6t:icas dos ready-mades posteriores. Penso
nio 56 no famoso L.RO.O.Q. mas tambml em M.E.T.R.O., isto i, "aimer tes
h&os", ou nos palfndromos paronimicos (anemic cinema) com que
Duchamp nio apenas toma distAncia em rela~ a linguagem, distincia
sempre presente como efeito de estranhamento de rotinas expressivas, mas
taJnbml reeua em~ aos objetos e a linguagem tomada como objeto,
desdobrando a represen~o em experi~iasesiereomitricas e de rotore
levo.

Nio i ocioso, portanto, sublinhar que 0 pensamento franc& foi cedo
atrafdo pelos fenOmenos de correspond~ciaentre legfvel e visivel. Lem
bremos da reflexio baudelairiana a partir da fotografia e dos desenhos de
Constantin Guys, que sao suporte - subjectile - de uma leona da moder
nidade; dos ensaios de Valmy sabre Degas, a daR;a e 0 desenho; dos textos
de BarIhes sabre a cAmara clara ou de Deleuze sabre cinema sem esquecer
os de Lyotard sobre a figura au sabre a pintura como dispositivo pulsional.
Em La verite en Peinture, entretanto, i mesmo Derrida quem fornece indica
!;Oes para os limites do pacto entre legivel e visivel. Analisando "0 casa
mento dos Amolfini", pintado por Van Eyck. 0 crftico discrimina fidelidade
de fiabilidade. Fie! i aquila com que se pode contar porque sUpOe restitui
1OI0. Assim, no caso e na case cfus Arnolfini, os esposos se ent:regam mutu
amente tanto quanto a pintufa se entrega eo olhar de fora. As pantufas dos
Arnolfini. partes in1egrantes/exclufdas dessa entrega, testemunham entre
tanto uma aliaIv;a perfidem e marcam 0 limite do sagrado, 0 limiar da uniio.
As sand6lias devem ser separadas, abandonadas, jogadas como abjetas,
justamente, para sacralizar a limpeza e transpar@ncia do projeto matrimoni
al. A fiabilidade ~ entia, anterior l opos~o institucional entre 0 utiIitlbio e
o sagrado. Para que se realize 0 hfmen perfidem, uma fiabilidade minima (0

2 a. LIlBNHAROr,J~ "See III\d IMcrlbe: On • Few Drawings by SIlendhal" YII1e Fmrch
Studies,ll4, 1996. p. 81.
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mel) firma a fidelidade a uma.alianQl origiMria (dtvida, dever, restituit;io
ou verdade) institufda como fiabilidade nWdmaS. Sucinto, Murilo Mendes
capta a mesma tensio entre 0 mAximo e 0 mfnimo, entre hist6ria e~
quando descreve "II quadro":

I.e pantofole/i1 CMrI!/I!lOI\O pronti. ad ubbidire
La frutta sulla tayola rappresenta
unminimodi natura.

(As pantufas/o cao/prontDs para obedecer
Sobre a mesa a fruta representa
urn mfnimo de natureza).

Ubbidire (ubi dicere): eis a~ das pantufas. Impor limites .. all
an"a; mas, ao imp6-los, admitir a transgressio virtual. Em outras paJaVl'll$,
ao contradizer a natureza e opor bureiras de proi~, a lei percle efic6da
para rehear excessos e deixa, gradativamente, de moderiii' ou confer u
exuberAncias do sensfvel passando a exibir, em p6blico, aquilo que outrora
s6 se praticava, discretamente, no fntimo do Jar. Como a pro~o nIo Ie

circunscreve nos limites da razio nem deixa de participar cia vioJ&nda se
neralizada, 0 horror subsiste. :a 0 subjecti1e dos excessos e doe tranaportes,
isto ~, da arte como metlifora da vida. Barthes escreveu a respeito da Histoire
de l'oeil de Bataille que, enquanto Sade apresenta uma escrituta, Batai1le
pratica um estilo e que entre os dois se desenvolVe a1go novo que transfor
ma toda experi~ciaem linguagem~. Barthes se apropria dessa paJa
vra, com vagos ecos surrea1istas, para nomeill' a literatura que, a seu ver,·se
ria uma linguagem desviadll, transgressivat.

A visio, portanto, nio ~ uma forma da ptese:n9l de si rna 0 meio de
que 0 homem se vale para estar ausente de si mesmo. 0 proprio do visfvel,
define Merlee.u-Ponty, ~ fer uma dobragem de invislvel em~estrifD,
invisfvel que ele torna presente enquanto ~cia.Sendo, porbmto, plura
liza"io de potencialidades, a visio 56 ~ &vel per fidem institucional aendo
impassfvel dizer onde acabe a natureza e ondeco~ a arlIe. Ambes con
tudo entretecem 0 drcu10 virtual de uma~ daf que essa 1'0,*,",,0, bUlto
daquito que ~ em relal;io aquilo que se v@ e que faz ver quanto daquilo que
se v@ e faz ver em relal;io "quilo que ~, seja a entrexplesslo da propria vi
sioS Foucault extrairia dessa an6lise os elementos para uma episteme pM
c16.ssica e infinita nio·porque 0 legtvel seja imperfeito e esteja, diantee em
rela"io ao visfvel, em um deficit sempre em via de ser recuperado. Legfvel
e visfvel entretanto sio irredutfveis um ao outro porque "por mais que se
diga 0 que se y@, 0 que se y@ nio se aloja jamais no que se diz, e por mais
que se fa~a ver 0 que se esbi dizendo por imageN, met'foras, compara95es,

3DERRlDA, JIlI:qUIH. lA tlhili ell peirltllfe. Pull: F1muNrlon, 1978, p. 398-402.
4 BARTHES, Ro1utd. uLa metaphore de foeJ1"'. CrltiIfue, 1~19lS. Pads: .-_1963, p. '1'77.
5MERLEAU-PONTY,Maurk:e. o olhoeo espmm. Pref.c. Lefort.~Vep.1992.p.69.
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o lugar onde estas resplandecem nio ~ aquele que os olhos descortinam
mea aquele qua as suc:ea6es cia sintaxe definem"6.

Se, pen. a meblffsica cia finitude cl6ssica, corpo e linguagem sio for
mes negativas, para a analftica da finitude modema, a positiviclade da pro
du~ (claquilo que lie v@ e lie l@ com leis pr6prias e historicidade especffica)
estipula, em correla~onegativa, os limites do saber ao passo que, inversa
mente, as coer¢es pnticas ~ que desdobram, efetivamente, a possibilidade
de vir a conhecer a vida e a linguagem. Assim, acompmhando as atuilises
de Foucaul~ 0 homem moderno aparece ambiguamente, como objeto para
um saber e sujeito de um poder, aitemativamente, como soberano submisso
e espectador olhad07.

Essaco~o peradoxal de episteme p6s-cl6ssica faz com que haja
nio 56 indisaocia.bilidede entre Modemidade e Revolu,"io mas au~tica

complementariedade entre Revolu~oe Terror. Assim, por exemplo, 0 raiar
revoludon6rio de Rousseau lie comp1eta, a rigor, na melanc6lica opressio
de Benttuun j6 que sua utopia, como a de todo revolucionluio, ~ a de uma
sociedade tran8puentlt', "visfvel e legivel em cada uma de suas partes", po
dendo cade um. do ponto particular que ocupa, ver 0 conjunto da socieda
de. "Bentham ~ ao mesmo tempo, isto e 0 contn\rio - confessa Foucault
em ent:revista de 1m -. me coloca 0 problema da visibilidade mas pen
sando em uma visibilidade organizeda inteiramente em torno de um olhar
dominador e vigilante. me faz fundonar 0 projeto de uma visibilidade uni
venal, que agiria em proveito de um poder rigoroso e meticu1oso. Sendo
uaim. ao grande tema rouaseeuniano - que de certa forma representa 0 li
rismo de Revolw;io - articu1a-1le a ids ticnica do exerclcio de um poder
IIomnividente", que ~ a obsessio de Bentham; os dois lie complementam e
tudo fundona: 0 lirismo de RoUSlle8u e a obsessio de Bentham"I. Formado
est' 0 triAngulo: voir-SIlVOir-pou'OOir.

Em um dos ensaios da primeira~a, dedicado aobra de Raymond
Roussel. aceitando a ids de que a tarefa da linguagem fosse manifestar 0

vistvel, desdobrando a visio e mostrando assim que, para !lei' visto, 0 visivel
precisa !lei' repetido pela linguagem, Foucault definia a linguagem como
IIcet interstice par lequel r@Ire et son double sont unis et~". A lin
guagem, sabemos, ~ sempre enigm4tica: "iI est toujours plus ou moins un
rebus"'. Os franceses usam a palavra latina rebus, tomada de expressio de
rebus 'fUIle geruntur, acerca das coisas que sio portadas, reportadas ou repre
sentadas, as coisas convertidas em gesto, para aludir a um hier6g1ifo em
que signos ou desenhos lie correspondem, analogicamente, com sentidos. 0
dessin, como ato de de-t1iner, designer, isto ~ apropriar-lle de um signo ou si-

6 FOUCAULT, MicheL As ptIhIrmIse /IS coiSllS. Uma uqueoIogia des~ hUJNNl8. Trad. S. T.
MucMiI. 2. ed. SIo Paulo: MartIna Fon_ 1981, p. 25.
7 IDEM.1IIidem, p. 328.
• IDEM. McrojfIial40 potier. Trad. R. MKhado. Rio de }aNliJo: GruJ. 1m, p. 1M.
'IDEM.~.Rouad.PJef. p. M.dlurey. Pula: <A1JiDwd.1992, p. 154.
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nal desencamado vem, desta forma, reencontrar a literatura que, para Bar
thes, nio passava de linguagem transviada ou de-voye. Na literature. ranhu
ras e rasuras (ou como queria Duchamp lit et ratures), 0 visivel e 0 legfvel
afastarn-se, deste modo, da sujeit;i.o A doxa que pressupOe a simples dife
~a do sensa comurn. Por isse, mais tarde, ao analisar a obra de Magritte,
Foucault ira discriminar as seme~as representativas do ex1lerno, que
sempre confirmam a irredutfvel igualdade entre modelo e c6pia. das simi
litudes repetitivas de Sign08 visuais dissociados de qualquer refeleucialida
de e jogados, como 0 subjectile, uns sobre os outros. Desse modo, Foucault
tenta pensar diferencialmente a propria n~o de diferenQt e nos propOe a
linguagem como puro acontecimento. Ao mesmo tempo, seu conceito de
repeti~io, longe de se confundir com urn emaranhado do mesmo, reveJa
uma dife~ des-coberta ou, se preferirm08, uma tradut;i.o pessoal do
conceito de alegoria barroca como dissemina~o de sentid08 sujeitos a re
constru~io retrospectiva.

Observa 0 autor de L'ordre dudiscours que, no interior de seus limi
tes, toda disciplina tende a separar as prepo~Oes verdadeiras das falsas,
expulsando, para almn de suas margens, toda "teratologia do saber"IO como
pratica im-pertinente de um saber institucionalizado. Desse modo, via de
regra, para a disciplina do legtveJ, 0 vistvel cai fora de seu campo, confun
dido com a anormalidade ou com 0 mero fantasma do autor. 0 vistveJ, en
quanto desvio da letra, sUpOe a excepcionalidade institucional do htbrido, a
infinita variabilidade das co~Oesou das rasuras e, por Ultimo, a fantasia e
a pulsio da escrita. Nesse desbordamento da Rrie que supCSe irromperum
conjunto de dados acumulados, inconscientemente, na mem6ria, 0 visfvel se
traduz como escrita e, mais ainda. como experi&tcia prAtica transgressiva.
De forma complementar, as buscas de uma teana da escritura MO ram de
rivam da experi&tcia polimorfa do visivel. Vejamos urn caso espedfico.

Em artigo para a revista Der Anfang (0 Come~, 1913) acima refe
ridoll, Walter Benjamin estipula que a juventude ~ lembrete permanente,
inscri~io e nio rasara. Por sinal, em uma pagina de sua InjinciJl em Berlin
por volta de 1900, 0 autor reconstr6i uma experi~ia infantiJ, a do "Panora
ma Imperial", onde, diriamos, legtvel e visivel se entrecruzam. em proble
matiddade aleg6rica, como suporte da escritura e como escrita· do subje~

tum, isto ~, como lembrete constante que vale dtar por extenso:

"Eram fascinantes as imager1s de viagens qJ.te lie encoatravam no Panorama
ImperiaL independentemente do ponto par onde lieco~ a volta. Pais
como 0 ecri e os Iugares em £rente se dispunham em drcu1o, qualquer um
passava par todas as estal;Oes, nas quais atrav& de um par de orifIdos lie·p0
dia ver a dist4ncia difusa. Lugar arranjava-se sempre. E sobretudo pulo final
de minha infinci.a, quando ja se virava costas Amoda dos panoramas imperi-

10 IDEM. Elorden del discurso. Trad. A. G. Troyano, 3. ed. 8lm:elona: TUlqueta, 1987, p. 29.
11 BENJAMIN, Wll1ter. "Experifncla" In: A crimtfIl, 0 1Iri1Iquedo, II etluar9Jo. Trad. M V. MazurL
Sio Paulo: Summus, 1984, p. 23-25.
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ais, havia 0 hAbito de cUcular pela sala semivazia. Nio havia no Panorama
Imperial a musica que, mais tarde, juntamente com 0 c:inema. viria a~
brecer as viagens, pois atravs de1a , desagregada a imagem que aJimenta a
fantasia. (...) No ano de 1822. Daguerre inaugura 0 lIeU panorama em Paria.
Desde entio, estas caixas cIaras e resplandecentes, aquirios da distinda e do
passado, 810 usuais em todos os J'IUIIM!ios pliblicos da Jnoda (••.) Quando]A
entrei pela primeira vez, i'~ havia n'mito, 0 tempo das visibls mais
graciosas. A magia. porem. cujos '6ltimcs espec:tadores foram as crianr;as,
nada perdera (...) Era isso que tamava as viagens especiais: 0 &ell mundo
distante nem sempre era distante, e a saudade que em mim despertava nem
sempre Jeplesentava uma at:ra4;io pelo desconheddo, mas antes um suave
desejo de regressar a casa"12.

No intcio dos anos 1880, com efeito, August Fuhrmann. ffsico de pro
fissio, cria em seu "Instituto de ute especializado nos Panoramas Imperiais
em fotografias estereosc6picas coloridas", uma s&ie de reportagens, de
imagens bidimensionais, com as que fundia tr@s vertentes: a experifncia
quase secular dos Panoramas circulares; os ensaios estereoi!lC6picos, comuns
na segunda metade do skulo XIX, e a explor~o inovadora da fotografia
como meio de comunicalOio de mass&. Nio raro, 0 material desses Panora
mas Imperiais consistia de reportagens sobre empreendimentos arrojados (0
canal de Panama), ex6ticos (os tr6picos) ou ~licos (a guerra de 1914-18), in
cidindo, nos primeiros, os valores de uma polftica colonial e, nos 6ltimos, 0

civismo alemio beligerante, feitos todos, pomn, com Animo de seduzir e
deslumbrar. Em Rua de sentido unico, Benjamin reconstr6i uma dessas expe
ri~ncias, a "viagem" a Riga, com sua comuc6pia de ferragens, marte1os, ro
das dentadas e mecanismos minuciosamente "pintados a~ ao mfnimo par
menor sobre um painel que perece 0 modelo de um antigo livro de pintar
para crian~as" e que antecipa fotoJnontagens como as de Paul Citr&!n (Die
Stadt, A cidade, 1921).

No esteroi!lC6pio, Benjamin encontra de fato um meio nio de imitar
ou mimetizar 0 mundo mas de estabelecer entre os diversos materiais visu
ais e hist6ricos at apresentados, e atrav8 da~o desatenta e 16dica,
semelhante Adas crianl;as, uma nova, incoerente e complexa relalOio: a este
reoscopia como anUdoto AestereotipialS•

Mais perto de n6s, Martinez Estrada, ana1isando a es~ca de
William Henry Hudson14, destaca que 0 sucessivo ~ apenas um aspecto do
simultAneo quando afirma que 0 MJlrtin Fierro, por exemplo, ~ s6"uma par
cela desse cosmorama da vida argentina" narrado em The Purple Land, 0

12 IDEM. Rull de sentido Unico e Injincia em BerUrn pur voltll de 1900. Introd. S. Sonlllg. Traci. C. M.
Rodrigues. Lisboa: Antropos, 1992, p.118-119.
13 Cf. ANTELO, Raul. NLe double monde: une poetique du ..voir" In: CHBNIEUX-GENDRON,
JacqueHne (ed.) NouvetIIl Monde, IIIItnls IIIOIIIIts. 5ImttIlisrne et Ameriques. PlIria: 1.IIclImW ok Ritller,
1~p.57-70.

14 MARTINEZ ESTRADA. EzequieL NEstl6tica Yfilollofia de Guillermo Enrique Hud8OnN• Sur, 81.
Buenos Aires: jun 1941, p. 13-24.
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que, por sinal. retoma uma oblrerv~iode Borges - ali6s, do Borges crio
llista da primeira fase - que via, em Hudson. "un gustador de lasvarieda
des del yo" e, em sua personagem. Richard Lamb, algumt fora da contin
g!ncia nacional, um her6i fabular, "el quijote norma1fsimo al·que Ie basta
set' esperanzado y aude", isto ~, infinitot5• Quando, entretanto, rel~ The
Purrk Ltmd. em 1941, j6 plenamente consciente dos artificios do relato,o
mesmo Borges, que a rigor ~ outro, destaca 0 mecanismo do cosmonuna
como aut@ntico dispositivo da~omodema:

*&ta ficc:iOO, en nddad, tiene doe argwnentos. El primero, visible: las
avenNras del muchacho Richud Lamb en ]a Banda Oriental. El segund,o, in
timo, invisible; el venturoeo acriollamiento de Lamb, su conveni6n gradual a
una moralidad cimarrona que recuerda un poco a Rousseau y preve un poco
a NietzIJc:he"16.

Anos mais tarde, Emilio Renzi, 0 outro de Ricardo Piglia, veria em
Hudson 0 outro de GQiraldes, nio apenas seu duplo ou reverso mas sua fi
gure complementar, alguen atrafdo pelas colOnies por se manterem em es
tado de natureza, e por conservarem, para 0 olhar europeu, a atr~io do
mist&io e da ingenuidade, valores identificados com a infAncia. Como um
antigo livro de pintar para~, Hudson escreveu The Purple LAnd tlult
Engl4nd lc6t, um cosmorama ou parafso perdido da inocfncia, partindo de
uma melancolia modema semelhante a de Ricardo Piglla ao conceber suas
fic¢es no reverso do texto borgiano, dondederlva, como vemos, sua pecu
liar tearia do reJatot7•

ajustamente na purple land, na planfcie dos pampas, que Marcel Du~
champ coneebe suas estereoscopias porbtteis como imagens desdobradas,
multl.plic:adas, que excedem 0 proprio limite da ute e insinuam a perda·de
toda aura de pureza em um mundo que desconhece barreiras diante da ~
nica industrializada.

Precedendo sua Stereoscopie ala main (de 4 de abril de 1919), Marcel
Duchamp envia um artigo ao jomal Tribune, um ready-made, de que nio se
confessa autor j6 que "I have signed it but not written iI" e, pouco depois,
em 9 de~o, segreda, numa carta a Jean Crotti, que seu projeto e"cubifi
car Buenos Aires". Se a estereoscopia de Duchamp e 0 outro do Panorama
Imperial benjaminiano (eJa wnbem mostra 0 distante e a guerra mas sob
outro ponto de vista. invertl.do e complementar), "0 Grande Vidro", au~n
tico cosmOnuna que reUne e reabsorve os exercfcios estereosc6picos anterio
res, nio pusa, como 0 pr6prio Duchamp admite em carta a Rosalind

151lORGES, Jorge Lui8. EJ flan8IIo de mi~ Bueno. Au- Proe,. 1926, p. 35-36.
16 IDEM. -Sotn The Purple Umd" Otras Ifl~. In: 0"- Comp/dIIs. Sumoa Airs: Emece.
1974, p. 7.33-736.
17 RENZI, Emilio (peeud. Ricardo Pig\iIl). -HwlIoft: un Ol\inIdea inglear. Punto de Vista, 1. Sue
noa Aires, INI1" 19'78, p. 23-2. e PlGUA. Ricardo. MTllIIilI.oore el c:uentow

• Reuist. 8rt1Si1ei", de Li~
1lItInW~,1. Nilltr6i: INI1" 1991,p. 22-25.
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Constable (Nf/W York Herllld Tribune, 17 maio 1963), de um "catalogo da
Seers" au um rebus, coisas, objetoa, enigmas.

Assim como 0 colorfmetro de Karl SchnebeJ, 0 analisador de cores de
Kallab ou 0 croDUUlC6pio do Dr. Aron sio inv~~cas dos anos 10
que incitam .. pr6ti.cas cubistas de desconstrufWio/reconstru~odo objeto
represen1ado, dentre elas 0 nominalismo pict6rico de Duchamp, na visio
multiplicada e cindida de Fuhrman reconhecemos a base desse nominalis
mo te6rico que se esconde na alegoria benjaminiana e desvenda 0 subjectile.
Assim. 0 subjectile moderno seria esse ponto em que Ilio ~ mais possivel
afirmar se estamos em uma au outra esfera: tknica/ute. AfinaJ, 0 que ~ um
ready-made? :a pintura ou ~ alga~ da pintura? :a anti-pintura? Mas 0

ready-made tam~ recuse um alen da anti-pintura... 0 subjectile, entre
tanto, se concebe como supenw;&o do fazer apenas enquanto prolifera~iodo
nomear. Legivel ou visfvel? F~o ou teoria? Nesse sentido, Thieny de
Duve reputa a obra de Dudwnp uma das apostas mais radicais sobre as
conclil;C5es de possibilidade/impossibilidade da pintura tIna era da reprodu
fWio mecAnica"1. e, retomando a observafWio, Antoine Compagnon interpreta
que 0 anti-artista do ready-made dissolveu a oposifWio entre arte e Ilio-ute
ou. se preferirmos, entre vis1vel e legfveJ, i6 que identificando 0 artista ao
artesio e 0 artesio ao produtor,Du~ introduziu. no domfnio da arte, a
m6quina e seu poder multiplicador: "foeuvre de Duchamp est une belle
illustration antecipe6! du cQ~brearticle de Benjamin: 'L'oeuvre d'art AI'~re
de sa reproductibili~ technique"'1'. Distante, contudo, da opos~o dura
entre poli~ da arte e estetizafWio da vida, a opfWio estereosc6pica 
aleg6rica. eni.gmAtica e de masse - nos permite ver e ler um no outro 0 que
se, de um lado, difere toda decisio para ap6s, de outro lado, torna d~o e
fi~ infinitas e, portanto, possfveis e polfticas i' que, irrealizando 0 valor
no ato, comprometem. e marcam toda leitura como acontecimento incompa
r6vel onde vida e arte se associam em nova complexidade. Apollinaire per
cebeu nitidamente essa potencialidade do subjectile quando viu. em um ar
tista isento de preocuplll;C5es polfticas mas rico em energia, como Duchamp,
a chance de "reconciliar a Arte com 0 POVO"20, desafio retomado por Said
como campo da ficfWio te6rica, a ~rftica cultural. Ver v6rias culturas e litera
turas, ao mesmo tempo, em forma de contraponto anti-dogmlitico, em pers
pectiva supranacionaJ, ~ assim vislumbrar um rebus: ler a na~io, entrexpri
mida naB na~C5es, como 0 subjectile. 0 universo, nos diz Murilo Mendes21, ~

um ready-made.

l' DUVE, 1'hierry de. PidoriII1 nomhIIIlism. 011 MIrral DudumIp's P_ge from PIlinNng to tht
~.Trail. S. Polul. Pref. J. Rajclunan. MInneapolis: University of~ Press, 1991, p.
183.
19OOMPAGNON, Antoine. Us d""~ de ,. mrJdmrjli. PariII: Seull. 1990, p. 177.
»APOLLINAIRB. Guillaume.J"utori adIitIi. MiIaDO: nbUcone,llJ'S, p.91.
21 MENDES, Murilo. P~sitl compIeta t proM. Rio de JIIIllliro: AguilM, 19M,P. 1272.
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