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pueda ser leido por Vich como "una
de las muchas vehiculizaciones dis-
cursivas a traves de las cuales se
manifiestan muchos de los conteni-
dos simb6licos de la utopia andina"
(71). En la conocida formulacion de
Flores Galindo, la utopia andina es
una inversi6n del mundo en el que la
cultura andina se sacude de la opre-
si6n y termina por dominar a la cul-
tura occidental. El indigenismo van-
guardista utiliz6 la utopia andina
para proponer una visi6n del Peru
muy distinta a la que predominaba a
traves de los intelectuales conserva-
dores e hispanizantes de la "repui-
blica aristocrdtica". De paso, logr6
cambiar las relaciones entre la capi-
tal y las provincias. El intelectual de
provincias surgi6 como un agente
importante de producci6n simb6lica,
capaz de "dinamiz[ar] el campo cul-
tural" (76).

En relaci6n a la parte est6tica,
Cynthia Vich concentra su estudio
en la poesia publicada por el Boletin,
al considerar que Esta es la que me-
jor muestra el intento de fusionar la
tradici6n con la modernidad, lo an-
dino con lo occidental. La poesfa de
Alejandro Peralta ocupa un lugar
central en el Boletin, sobre todo su
poemario Ande. En la obra de Pe-
ralta, el trabajo de "libertad asocia-
tiva" con la metafora es la clave de
su indigenismo de vanguardia. A
diferencia de la narrativa indige-
nista clasica, de tono grave y so-
lemne, la poesia de Peralta utiliza el
humor y la ironia, crea un yo po6tico
coloquial, intimo, y se basa en la me-
tafora para "integrar los nuevos obje-
tos de la modernidad al retrato de la
vida rural andina" (124). Se puede
hablar de un gesto "compensatorio"
(Lauer) o de una "modernidad sim-
b6lica" (Bueno) a la forma en que el
vanguardismo peruano y latinoame-
ricano cubria el mundo tradicional
de las provincias con "elementos re-
presentativos de la modernidad"
(Vich 112). En todo caso, lo impor-
tante aqui es que el mundo rural no
es visto como un lastre capaz de fre-
nar los proyectos de modernizaci6n
nacional, como sugerian muchos in-
telectuales capitalinos, sino como un
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espacio muy receptivo de lo moderno
y dispuesto a hacerlo suyo.

Vich tambi6n estudia la dimen-
sion pedag6gica del Boletin Titikaka,
y la forma en que 6ste cre6 redes de
intercambio cultural con revistas de
otras provincias y de Lima, de otros
paises latinoamericanos e incluso de
Europa. Su libro es una importante
contribuci6n al estudio de las formas
en que, en muchos casos, el indige-
nismo y el vanguardismo, mds que
oponerse, se complementaron en el
Peru de la d6cada del veinte. Como
tal, ayuda a entender mejor un pe-
riodo muy estudiado pero general-
mente incomprendido por la critica.

Edmundo Paz-Solddn
Cornell University
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Teresa Cabaiias. A poetica da
inversdo. Representaido e simu-
lacro na poesia concreta.
Goiania: UFG, 2000, 151 pp.

Em Alguns aspectos da teoria da
poesia concreta, dissertac,o de mes-
trado defendida em 1982 e publicada
sete anos depois, Paulo Franchetti
comenta o fato de pertencer a uma
gerac,o que fez uma leitura da poe-
sia concreta sempre antecedida pela
produc,o te6rica do grupo Noigan-
dres. A pr6pria divulgacao dos poe-
mas, feita atraves de edi,ces de cir-
cula,co muito restrita, aliada a pu-
blicacao dos textos te6ricos pela
grande imprensa, contribuiu para
essa preponderancia da teoria. Fran-
chetti especula se, no futuro, algu6m
que teve contato primeiro com os
poemas e, depois, com os textos te6-
ricos, poderia fazer uma leitura do
movimento diferente da sua. Obser-
va,ao semelhante faz Heloisa Buar-
que de Holanda em suas Impressoes
de viagem.

E claro que o problema do en-

trelaqamento entre a produc,o po6-
tica e a critica - e a eventual preva-
1lncia desta sobre aquela - na poesia
concreta envolve outros fatores, o
principal deles sendo a pretensao do
grupo de apresentar ao pals, mais do
que um projeto po6tico, um verda-
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deiro projeto de renov
articulado pelo menos com setores da

produqao musical e do campo das
artes plisticas. No limite, essas pre-
tensoes podem ser lidas como um

desejo de modernizaqao e atuafizaSao
que ultrapassava os limites da vida
cultural e se projetava sobre toda a
vida social brasileira.

Seja como for, esse problema se

recoloca com a publicaqao de A poe-
tica da inversdo, de Teresa Cabanias
que, em sua "Apresentaqa'o", indica
que vai fazer uma tentativa de in-
verter o binomio teoria-poesia. "Meu

estudo debruqa-se, entao, sobre a
leitura e a analise dos poemas con-
cretos, com a ressalva de que se trata
daqueles exemplos pertencentes a
chamada 'fase ortodoxa', ou seja, os
mais claramente geom6tricos" (p.
12), diz a autora, para s6 depois des-
tacar o papel que a leitura da cha-
mada teoria da poesia concreta tera
em sua leitura dos poemas: "o ca-
minho aqui escolhido foi conectar a

analise e a interpretaqcao desses
poemas aos postulados te6ricos ela-
borados pelos seus autores" (p. 12).

Mais do que isso, no entanto, o
estudo de Teresa Cabanas faz um
esforqo bem sucedido de localizar o
projeto concreto dentro da tradicao
da lfrica moderna no ocidente.
Apoiada, por um lado, no estudo cla-
ssico de Hugo Friedrich sobre a poe-
sia moderna e, por outro, em textos
de Fredric Jameson, Octavio Paz e
Max Bense, entre outros, sobre a
p6s-modernidade, a autora reve a
formulacao, tao em voga, de que a
poesia concreta seria um fruto da
lirica moderna, para pensa-la como
um fenomeno p6s-moderno. Um
deslocamento como esse pode parecer
pequeno, e a1guem poderia mesmo
dizer que insignificante, mero esforqo
de periodizalao literaria. Mas, na
verdade, esse pequeno deslocamento

tem grandes implicaq6es, que apro-
fundam a crftica A poesia concreta
elaborada por Roberto Schwarz e
lumna Simon, por exemplo.

Pensemos numa dessas implica-
q6es, que 6 o tipo de valor que se da A
proposiqao dos concretos de que sua
poesia pretendia ser estritamente

objetiva, apagando de sua fatura
qualquer marca de subjetividade, a
ponto de nem sequer necessitar da
assinatura do autor. Pensada como
uma atitude que dialoga com o pro-
blema da desagregavao do sujeito na
modernidade, tal proposiqao pode ser
vista como uma tentativa de trabal-
har num universo simb6lico mfnimo
que poderia ser compartilhado por
um grande numrero de sujeitos que
vivem a experiencia dessa desagre-
gaqco. Assim, a utopia do projeto
concreto seria a de tentar um ca-
minho diferente daqueles tentados
por poetas que criam seu pr6prio
universo simb6lico, com isso pro-
duzindo uma poesia de comunicaqao
dificil que aprofunda e critica essa
desagregaao - o fracasso sartreano.
Tomada, no entanto, no contexto da
p6s-modernidade, tal postura, como
defende Teresa Cabafias, nao passa
da abdicacao completa do eu e con-
sequente adesao irrestrita ao modus
operandi do capitalismo - e, note-se,
nao do capitalismo industrial, e sim
daquele da alta teenologia, de tal
forma que o poema concreto deixa de
ser pensado como algo montado nu-
ma linha de producao e passa a ser
visto como processo informatizado.
Daf adviria a frieza do poema concre-
to. Descuidando do eu e do mundo,
restringindo-se a sua pr6pria for-
mulacao, ele perderia qualquer valor
ontol6gico, reduzindo a leitura a uma
simples operacao de constataga-o, ao
inve6s do chamamento a interpreta-
vio e ia reflexiao tipico da lirica mo-
derna.

Uma outra implicac,ao: sendo um
produto colado aos mecanismos de
mercado do capitalismo da segunda
revoluqao industrial, a poesia con-
creta ndo pode mais ser entendida,
como prop6s Iumna Simon, como
manifesta,ico que integre a "tradiqco
empenhada" que, segundo Antonio
Candido, vinca fortemente a tradi,cao
literaria brasileira. A poesia concreta
niao tem relacao com qualquer coisa
fora do mundo das formas e, sendo
assim, 6 o oposto de um projeto de
intervencito social.

A contribuicao de A po6tica da
inuersco para o entendimento da ex-
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peri6ncia concreta 6, portanto, a de
ampliar e aprofundar uma impor-
tante linha de analise de seu signifi-
cado social, por assim dizer.

Fica faltando, entretanto, aquilo
que se anunciou: um estudo que
priorizasse uma leitura dos poemas
secundada pelas formulac6es te6ri-
cas do grupo. Sato poucos os poemas
analisados e pouco desenvolvidas as
analises. E nem poderia ser dife-
rente. Ora, se aceitamos, como faz a
autora, que a poesia concreta se re-
cusa a interpretacao, tudo que pro-
curaremos 6 o tipo de constatac-ao
que ela produz. Assim, nao por coin-
cidencia, a analise mais detalhada
que se vai ler 6 a de um poema de
Augusto de Campos, "sem um nu-
mero", tomado menos como objeto de
andlise e muito mais como exemplo a
partir do qual se poderia elaborar

generalizaq6es. Ela opera um esva-
ziamento semantico at6 mesmo da
palavra ou da sentenca isolada.
Assim, a expressao "um sem nu-
mero", que fecha o poema e toda gen-
te entende como expressao quan-
titativa a indicar um grande numero
(algo muito diferente do "sem um
numero" que abre o poema e do "o" -
zero - que se ve em seu centro), 6
levantada na analise, mas descar-
tada logo em seguida porque, "tendo
um zero a esquerda, nada temos,
encontrando-nos a rigor no ambito de
'sem um nulmero"' (p. 100). Por que
simplesmente descartar o sentido da
expressao utilizada ao inv6s de pen-
sar nela como um valor que pode ser
invertido? Porque 6 preciso provar
que o poema concreto em geral ape-
nas apresenta algo e que este especi-
ficamente se reduz a dizer - ou apre-
sentar -, de muitas formas, o nu-
mero zero. Para o projeto da autora
nao cabe pensar que um poema con-
creto pode criar uma tensao valora-
tiva.

Por mais instigante que seja a
id6ia de que um poema concreto pode
ser lido como uma forma geom6trica
abstrata, 6 questionavel a atitude de
pensa-lo apenas como forma geom6-
trica, ou, como diz a autora, como
algo que se constituisse em "imagem
que se quer projetar como pura rea-

lidade visual, puras linhas de con-
juncao que impressionam de ma-
neira instantanea nossa retina e que
podem ser reduzidas a simples dia-
gramacao de um esquema geome-
trico" (p. 95). Se 6 verdade que um
poema como "se nasce morre", de
Haroldo de Campos, um dos exem-
plos dados, pode ser visto como dois
triangulos que se tocam por um de
seus v6rtices, 6 tamb6m verdade que
esses triangulos ganham seu lugar

no espaqo da pagina pela palavra
que, queria ou nao a teoria da poesia
concreta, queira ou nao o critico da
teoria da poesia concreta, sera lida e
interpretada. No minimo, a palavra
da dinamica, movimento a forma
geom6trica, transformando-a em mo-
tion picture. Isso 6 perceptivel at6
mesmo em poemas extremamente
simples como "velocidade", de Ro-
naldo Azeredo, que Teresa Cabafias
ve apenas como um quadrado atra-
vessado por um traco diagonal. Ora,
o poema 6 mais que isso: percorrido
pelo olho de alto a baixo (ou o contra-
rio), sugere um curioso movimento
da direta para a esquerda, que 6,
como se sabe, o sentido oposto ao da
leitura corrente no nosso sistema de
escrita. Como ler essa velocidade que
nao nos impulsiona a frente, antes
nos joga de volta para o inicio? Cer-
tamente nao como a celebracao da
modernidade e do rapido caminho
redentor para o futuro.

0 mesmo se pode dizer de um
poema de Augusto de Campos, "qua-
drado", utilizado por Teresa Cabanias
como exemplo maximo de "otimi-
zacao" informacional, no sentido de
com um minimo de informacao de
entrada (as letras "o" e "t" operando
sobre a matriz geradora "quadra")
produzir um maximo de informac,o
formal (as palavras "quatro", "qua-
dro", "quarto" formando quadrados
no espaco). Aqui a pr6pria figura
geom6trica estatica pode ser lida co-
mo um desejo de superacao do limite
estrito da forma. 0 poema, em sua
feicao global, 6 feito de quadrados
compostos por aquelas palavras de
cinco letras. No entanto, algo fura o
espaco restrito das quatro paredes do
quadrado - da quadra, do quadro, do
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quarto. A silaba "do", que forma, a
partir da matriz "quadra", a palavra
"quadrado", liga entre si os diversos
quadrados fechados de quatros, qua-
dros, quadras e quartos, como se a
pr6pria forma geom6trica, insatis-
feita com seu fechamento, buscasse
ligagao com outros quatros, outros
quadros, outras quadras, outros
quartos. Ora, como a fria pedra de
Drummond permite leituras bas-
tante quentes do ponto de vista on-
tol6gico, o quadrado frio de Augusto
de Campos pode ser lido - mesmo
que a teoria da poesia concreta nao o
queira - como um quente movimento
existencial de busca de um outro,
tamb6m fechado entre quatro pare-
des em sua experi6ncia de homem
moderno. Essa leitura, alias, cai co-

mo uma luva para a produqao de
Augusto de Campos: lembre-se que a
sua s6rie de poemas ortodoxos se
fecha com um poema-concreto-
pessoano sobre a questao da expe-
riencia humana do recolhimento e da
multiplicagao do eu: "caracol".

E no desvao das leituras dos
poemas que se encontra o grande
impasse deste A poetica da inversao.
0 ensaio reenquadra a teoria da ex-
periencia concreta, recusando a vali-
dade daquilo que entende como seus
pressupostos basicos e, no entanto,
faz uso desses mesmos pressupostos
na analise dos poemas. Assim, ao
mesmo tempo que afasta a possibili-
dade de um objeto qualquer - inclu-
sive o objeto-poema - ter seus usos e
aplicaqces previstos pelos mecanis-
mos que o produziram, ja que a ex-
periencia humana atribui valores,
inclusive sentimentais, aos objetos
projetados por uma inteligencia pro-
dutiva, Teresa Cabanias opera com o
poema dentro dos limites estritos da
inteligencia produtiva que o gerou.
Ela chega mesmo a afirmar uma in-
dissociabilidade entre a teoria da
poesia concreta e os poemas, acei-
tando que "os limites que as regras
imp6em a leitura (...) executam um
estrangulamento da especula,co su-
gestiva, da operacao evocativa, quer
dizer, de qualquer conteiido sublimi-
nar provocado pelo texto na mem6ria
do leitor" (p. 91), aceitando uma
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analogia pensada por Fernando Vi-
Ilarraga segundo a qual a teoria da
poesia concreta serviria como uma

esp6cie de "manual de instruq6es"
para o uso do poema, exatamente
como acontece com os aparelhos ele-
tro-eletr6nicos. Ora, associar ou nao
qualquer poema a qualquer aparato
te6rico, nao importa se vindo do poe-

ta ou de outra fonte, 6 uma opqao
crftica, nunca uma fatalidade - e 6

impossivel frear "operaqoes evocati
vas na mem6ria do leitor". Como se

sabe, nenhum manual de instruq6es
pode nos proibir de evocar, diante de
um velho televisor, a pessoa querida,
ja morta, que o comprou ou que cos-
tumava assistir nele aos seus pro-
gramas prediletos. Mesmo que
tenhamos tido o comportamento na-
da usual de guardar por 40 anos o
manual de instruado.

A velha pergunta, afinal, sempre
se renova: como analisar um texto
que antes de ser lido ja foi entendido,

e vedadas as evocaq6es que ele possa
trazer? A soluqao muitas vezes tem
sido, no caso da poesia concreta, a
transformagao do poema numa espe-
cie de elemento vazado atrav6s do
qual se olham outros elementos da
paisagem: os textos da famosa teoria
da poesia concreta e as taticas do
grupo para garantir uma posiqao de
destaque e, se possfvel, de hegemo-
nia no ambiente - ou mercado? - cul-
tural brasileiro. Nesse sentido, A
poetica da inversato se localiza como
uma contribuiqao importante dentro
de um pensamento ja consolidado
sobre a poesia concreta, embora a
leitura que prop6e para os poemas
pareqa nao concretizar aquele salto
diferenciador que ha quase 20 anos
Paulo Franchetti imaginava poder
ver e que sua "Apresentavao" apa-
rentemente anuncia.

Luis Gonqalves Bueno
Universidade Federal do Parana
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ja morta, que o comprou ou que cos-
tumava assistir nele aos seus pro-
gramas prediletos. Mesmo que
tenhamos tido o comportamento na-
da usual de guardar por 40 anos o
manual de instruado.

A velha pergunta, afinal, sempre
se renova: como analisar um texto
que antes de ser lido ja foi entendido,

e vedadas as evocaq6es que ele possa
trazer? A soluqao muitas vezes tem
sido, no caso da poesia concreta, a
transformagao do poema numa espe-
cie de elemento vazado atrav6s do
qual se olham outros elementos da
paisagem: os textos da famosa teoria
da poesia concreta e as taticas do
grupo para garantir uma posiqao de
destaque e, se possfvel, de hegemo-
nia no ambiente - ou mercado? - cul-
tural brasileiro. Nesse sentido, A
poetica da inversato se localiza como
uma contribuiqao importante dentro
de um pensamento ja consolidado
sobre a poesia concreta, embora a
leitura que prop6e para os poemas
pareqa nao concretizar aquele salto
diferenciador que ha quase 20 anos
Paulo Franchetti imaginava poder
ver e que sua "Apresentavao" apa-
rentemente anuncia.

Luis Gonqalves Bueno
Universidade Federal do Parana
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