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Corpos e textos
A ecolalia como fazer poético de um corpo-parabólica
A alexitimia como fazer poético do inefável
A autocorpografia não é sobre si

Cor pos e tex tos
Em ar tigo sobre a es crita au to bi o grá fica de pes soas tran se xu ais, Ade‐ 
laine La Guar dia (2014) lança mão de um pro fí cuo con ceito, a au to cor‐ 
po gra fia. Se gundo a teó rica cul tu ral, a cons ti tui ção da iden ti dade
trans passa ine vi ta vel mente por um pro cesso de lei tura, no qual tex‐ 
tos jor na lís ti cos, bi o mé di cos, bi o grá fi cos e au to bi o grá fi cos vão com‐ 
pondo uma com plexa rede de re fe rên cias que serão pa ra dig má ti cas
para a ma nu ten ção ou para a rup tura das iden ti da des so ci al mente es‐ 
ta be le ci das. Nas pa la vras da pes qui sa dora,

1

É pos sí vel ve ri fi car o papel cen tral que a lei tura de sem pe nha no pro ‐
cesso de cons ti tui ção da iden ti dade trans, que pode ser ve ri fi cada
em pra ti ca mente todos os re la tos au to bi o grá fi cos de tran se xu ais aos
quais de no mino “au to cor po gra fias”, já que a es crita se con cen tra na
(des)cons tru ção do pró prio corpo (La Guar dia, 2014, p.68).

Em bora o con ceito tenha sido cu nhado de ma neira es pe cí fica a par tir
da es crita au to bi o grá fica tran se xual, é pos sí vel ve ri fi car uma série de
pa ra le los deste com a es crita au to bi o grá fica de pes soas au tis tas – o
que o torna mo bi li za dor nas dis cus sões acerca da iden ti dade au tista.
Em Crip theory, Ro bert McRuer (2006) parte dos Es tu dos Queer para
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pen sar a atu a ção dos pa ra dig mas cor po rais sobre a iden ti dade e os
pa péis so ci ais as su mi dos pelos su jei tos. Se o sis tema sexo- gênero
atua como força po lí tica que oprime os cor pos a uma nor ma ti vi dade,
con forme já ob ser vava Ju dith Bu tler (2003), McRuer as si nala que essa
po lí tica tam bém atua na ca pa ci dade pro du tiva dos cor pos. Assim, tal
qual os su jei tos queer (que não se en cai xam nas per for man ces de gê‐ 
nero so ci al mente acei tas) são ob je tos de in ter di ção, vi o lên cia e in ter‐ 
ven ção bi o mé dica, tam bém os cor pos crip so frem essa pres são, já que
não de sem pe nham a per for mance pro du tiva es pe rada no uni verso
ca pi ta lista.

No Bra sil, es tu di o sos das de fi ci ên cias como Anahi Gue des de Mello
(2016), Ma ri vete Ges ser (2021) e Mar cos Ga vé rio (2015) têm tra du zido
os cor pos crip como “cor pos alei ja dos”; e esta in ter ven ção so cial as si‐ 
na lada por McRuer como “cor po nor ma ti vi dade”. Nos ter mos de Mello
(2016, n.p.), a cor po nor ma ti vi ade “em li nhas ge rais, de pen dendo do
con texto das fra ses usa das [...], poder- se-ia tra du zir como cor pos
sãos, há beis, aptos, ca pa zes ou sem de fi ci ên cia”. Vale acres cen tar ao
con ceito de cor po nor ma ti vi dade tra zido por Mello em diá logo com
McRuer aquilo que a his to ri a dora Cathe rine Ku dlick (2003) já cons ta‐ 
tava: sem pre que a de fi ci ên cia foi res sal tada pelas so ci e da des, o in‐ 
tuito foi de as se gu rar o sta tus de uma su posta “nor ma li dade” ou “na‐ 
tu ra li dade” para gru pos so ci ais do mi nan tes.

3

A (des)cons tru ção (La Guar dia, 2014) do corpo au tista, nesse sen tido,
tra ta ria da lei tura crí tica que evi den cia sua cons tru ção so cial am pa‐ 
rada pela li te ra tura bi o mé dica, re li gi osa, le gis ta tiva, entre ou tras.
Lem brando que, para Jac ques Der rida (1995), a ope ra ção de des cons‐ 
tru ção está re la ci o nada ao aban dono re fe ren cial a um cen tro, ar quia,
signo ou ori gem de sen ti dos, por tanto um des cen tra mento. Assim,
sig nos como “er rado”, “inapto”, “in ca paz”, “alheio”, “in co mu ni cá vel”,
“ina ces sí vel”, “ir ra ci o nal”, “in sen sí vel”, entre ou tros, são des ve la dos
como cen tro de um sis tema de sen ti dos que cons ti tui o corpo au tista
sob a po lí tica de uma cor po nor ma ti vi dade que reduz os su jei tos à ló‐ 
gica uti li ta rista. Logo, tal visão acaba por per pe trar a ideia do corpo
au tista como um corpo pas sí vel de in ter ven ção e cor re ção me di ca‐ 
men tosa, te ra pêu tica, com por ta men tal, es pi ri tual etc.

4

Des cons truir o corpo au tista tex tu a li zado pela po lí tica da cor po nor‐ 
ma ti vi dade a par tir da pers pec tiva dos alei ja men tos passa então pela
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re cons ti tui ção crí tica e des con fi ada da iden ti dade au tista pelas pró‐ 
prias pes soas au tis tas. Assim, as gra fias da ex pe ri ên cia, da com ple xi‐ 
dade e da plu ra li dade au tista são fun da men tais en quanto ato au to‐ 
cor po grá fico capaz de re es cre ver o corpo au tista sob novos sig nos.
Nesse sen tido, a par ti lha de di fe ren tes tex tos bi o grá fi cos, sejam eles
au to bi o gra fias pro pri a mente ditas, mas tam bém nar ra ti vas de fic ção,
po e mas, tes te mu nhos, mú si cas, fil mes, his tó rias em qua dri nhos,
entre ou tros pela co mu ni dade au tista, é fun da men tal para o es ta be le‐
ci mento de um senso de per ten ci mento co le tivo e de con tes ta ção das
nar ra ti vas ca pa ci tis tas que ori gi na ram o di ag nós tico no sé culo XX.

To mando a au to cor po gra fia au tista como prá tica po lí tica de alei ja‐ 
mento, o pre sente ar tigo ana li sará dois li vros de po e sia que ado tam
tom au to bi o grá fico: Pa ra bó li cas (2018), do au tista bra si leiro Pedro de
Lu cena, e Mo ve ment: per for mance poetry writ ten down (2019), do au‐ 
tista bri tâ nico Cal lum Arthur Brazzó. Em ambos os casos, percebe- se
a cen tra li dade da me mó ria na cons tru ção nar ra tiva for mada pela
sequên cia de po e mas. A re le vân cia da me mó ria en quanto ele mento
es tru tu rante de ambos li vros foi, in clu sive, cri té rio para a es co lha das
duas obras de aná lise. O corpo da quele que es creve é tido assim
como uma es pé cie de ar quivo de con ver gên cia das re mi nis cên cias.

6

Pa rece ser con senso nos es cri tos de pes soas au tis tas um fun ci o na‐ 
mento sin gu lar da me mó ria em com pa ra ção à po pu la ção neu ro tí pica.
Em sua au to bi o gra fia Look me in the eye, John Elder Ro bi son (2007)
re lata certa des con fi ança do pú blico quando, em pa les tras, narra de‐ 
ta lhes por me no ri za dos de acon te ci men tos muito es pe cí fi cos de sua
in fân cia – de ta lhes im pos sí veis de lem brar, de acordo com mui tos.
Quando há no pú blico pes soas au tis tas, con tudo, não há des crença
nes sas lem bran ças que, in clu sive, cos tu mam de sen ca dear nar ra ti vas
se me lhan tes de ou tros au tis tas. Tem ple Gran din e Ri chard Panek
(2013), por sua vez, bus cam na aná lise fi si o ló gica do cé re bro au tista
su porte para de fen der que, em geral, essa po pu la ção pos sui me mó ria
de curto prazo abaixo da média e me mó ria de longo prazo bas tante
acima da média.

7

Nas obras poé ti cas de Lu cena e de Brazzó, a me mó ria das vi vên cias é
re cu pe rada cor po ral mente para ser es crita com di fe ren tes ar ti cu la‐ 
ções estético- corporais pelos res pec ti vos su jei tos lí ri cos. Nos dois li‐ 
vros, os pa ra tex tos já ex pli ci tam a uti li za ção do gê nero poé tico en‐
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quanto re curso au to bi o grá fico – ambos com fo to gra fias pes so ais que
des ta cam a bi o gra fia e o per ten ci mento fa mi liar. No en tanto, Pa ra bó‐ 
li cas tem suas se ções or ga ni za das por cri té rios te má ti cos. Já Mo ve‐ 
ment, por cri té rios cro no ló gi cos, per cor rendo li ne ar mente dos 11 aos
27 anos do autor. A lin gua gem poé tica de Pedro uti liza da eco la lia
para re la ci o nar di fe ren tes vozes e colocá- las em diá logo. Já a de Cal‐ 
lum ex plora a ale xi ti mia para en ten der sen ti men tos e sen sa ções.

A se guir, abor da re mos mais de ti da mente cada uma des sas duas poé‐ 
ti cas. No pri meiro ca pí tulo de aná lise, de di cado à obra de Pedro de
Lu cena, uti li za re mos a eco la lia como ope ra dor de lei tura para ana li‐ 
sar as me mó rias re di gi das em seus po e mas. Já no se gundo ca pí tulo de
aná lise, de di cado à obra de Cal lum Brazzó, a ale xi ti mia será o ope ra‐ 
dor de lei tura que con du zirá a aná lise da vida es crita em ver sos. Ao
fim, bus ca re mos res pon der como essas duas poé ti cas cons troem au‐ 
to cor po gra fias ca pa zes de re es cre ver os sen ti dos do corpo au tista.

9

A eco la lia como fazer poé tico de
um corpo- parabólica
Pedro de Lu cena nas ceu na ci dade bra si leira de Re cife. Pu bli cou Pa‐ 
ra bó li cas de forma in de pen dente, em 2018, com ape nas 20 anos de
idade. A es crita da obra con tou com o apoio de re cur sos al ter na ti vos
de co mu ni ca ção, já que Pedro é tido como um au tista “não- oralizado”,
se gundo os ter mos bi o mé di cos. Se pen sar mos o tí tulo como um dos
re cur sos que con fere uni dade a uma obra de po e sia, a ima gem da pa‐ 
ra bó lica é uma im por tante chave de lei tura para os po e mas que com‐ 
põem o livro. Já de iní cio, a re fe rida me tá fora é ex plo rada: “Ondas in‐ 
vi sí veis que cap tam o es sen cial ser. / Re ve lam e velam toda a es sên‐ 
cia do viver” (Lu cena, 2018, p. 8).

10

Ao assumir- se “an tena pa ra bó lica”, o corpo do su jeito lí rico torna- se
então um corpo em co mu ni ca ção: capaz de re cu pe rar as vi vên cias do
pró prio ser e de conectá- las aos ou tros, ou seja, um in ves ti mento de
au to cor po gra fia que busca o di reito de nar rar a pró pria his tó ria
(Bhabha, 2014) e res sig ni fi car um corpo tra di ci o nal mente tido como
vazio ou iso lado: “um es tra nho er mi tão vive na clau sura”. Vale res sal‐ 
tar que a clau sura é cons truída so ci al mente, como na in fe liz me tá fora
da for ta leza vazia, de Bruno Bet te lheim (1967). Ao tra zer à tona as “Pa‐
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ra noias de um vi a jante fugaz”, “em pura / Sin to nia com sua es sên cia
ex cên trica”, Pedro con tra ria as ex pec ta ti vas da au sên cia de lin gua gem
im posta ao su jeito au tista (Baggs, 2006; Rückert, 2021), revelando- se
ví vido, in qui eto, em cons tante in ves ti mento lin guís tico, sim bó lico e
me ta fó rico.

Chama aten ção, na es co lha da me tá fora da pa ra bó lica, a im por tân cia
do ele mento so noro na cons ti tui ção da poé tica de Lu cena. Ao tempo
todo são evo ca das vozes, sons, me mó rias de si e dos ou tros, que se
somam, re pe tem e mis tu ram ao longo dos po e mas. É im por tante res‐ 
sal tar que o ato de re pe tir pa la vras ou fra ses é tra di ci o nal mente as si‐ 
na lado como ca rac te rís tica da lin gua gem au tista sob o con ceito de
“eco la lia”. Em geral, a eco la lia é des crita na bi bli o gra fia bi o mé dica
como uma re pe ti ção me câ nica, au sente de sen ti dos ou de con texto
co mu ni ca ci o nal. Para Mergl e Azoni (2015, p. 2073), por exem plo, “a
eco la lia é um fenô meno per sis tente que se ca rac te riza como um dis‐ 
túr bio de lin gua gem, de fi nida como a re pe ti ção em eco da fala do
outro”. Já para Ganos et al (2012, p. 1222), a eco la lia é um com por ta‐ 
mento imi ta tivo com po nente da apren di za gem so cial que de ve ria ser
su pe rado ao longo do de sen vol vi mento: “sua per sis tên cia ou res sur‐ 
gi mento após uma certa idade, no en tanto, pode ser um sinal de dis‐ 
fun ção ce re bral sub ja cente”.

12

A ideia da eco la lia como dis túr bio de lin gua gem ou de dis fun ção ce‐ 
re bral é am pla mente con tes tada pelas es tu di o sas da lin gua gem es pe‐ 
ci a li za das em au tismo Laura Ster poni e Jen ni fer Shankey no ar tigo
Rethin king echo la lia. Para as pes qui sa do ras, ao con trá rio do sen tido
cons truído pelos tex tos mé di cos, a eco la lia deve ser abor dada como
fenô meno in te ra ci o nal, uma vez que “cum pre ob je ti vos co mu ni ca ti‐ 
vos” e “surge como um sub pro duto de sequên cias in te ra ci o nais dis‐ 
cer ní veis” (Ster poni; Shankey, 2014, p. 275).

13

O poema “Des mo tivo” é bas tante sig ni fi ca tivo da po tên cia co mu ni ca‐ 
tiva que a eco la lia as sume em um su jeito lí rico que sin to niza di fe ren‐ 
tes vozes para ex pres sar a si. O re fe rido poema in cor pora ex pli ci ta‐ 
mente os rit mos e as ima gens de “Mo tivo”, con sa grado poema de Ce‐ 
cí lia Mei re les, pu bli cado no livro Vi a gem, do ano de 1939�

14
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Fujo de mim mesmo todos os dias. 
Se sou ale gre ou triste, dis tante ou pró ximo,  
afe tu oso ou in sen sí vel,  
Nem mesmo eu sei.  
Mas, de tudo isso e den tro disso tudo existo,  
E uma coisa eu digo:  
Sou au tista e isso é tudo. (Lu cena, 2018, p.13, gri fos meus)

Mo tivo

Eu canto por que o ins tante existe 
e a minha vida está com pleta. 
Não sou ale gre nem sou triste: 
sou poeta.

[...]

Se des mo rono ou se edi fico, 
se per ma neço ou me des faço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 
ou passo.

Sei que canto. E a can ção é tudo. 
Tem san gue eterno a asa rit mada. 
E um dia sei que es ta rei mudo: 
— mais nada. (Mei re les, 1939, p.10, gri fos meus)

As ora ções con di ci o nais “se... ou se...”, a com ple xi dade do es tado de
es pí rito (com gra da ções imen su rá veis entre o ale gre e o triste), a ex‐ 
pres são das in cer te zas (“não sei” e “nem mesmo sei”), e a ima gem da
com ple tude mesmo di ante dessa in cer teza (“isso é tudo”) são im por‐ 
tan tes mar cas que apro xi mam Lu cena de Mei re les, isto é, apro xi mam
o jovem poeta da tra di ção poé tica que o for mou e o aju dou a com por
sua lei tura de si e do mundo. No en tanto, é im por tante pon de rar algo
há tempo de fen dido pela Li te ra tura Com pa rada: ne nhuma re la ção in‐ 
ter tex tual é in gê nua ou au sente de in ten ci o na li da des. Como afir mou
a teó rica com pa ra tista Tânia Franco Car va lhal (2001, p. 53-54),
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Toda re pe ti ção está car re gada de uma in ten ci o na li dade certa: quer
dar con ti nui dade ou quer mo di fi car, quer sub ver ter, enfim, quer
atuar com re la ção ao texto an te ces sor. A ver dade é que a re pe ti ção,
quando acon tece, sa code a po eira do texto an te rior, atualiza- o,
renova- o e (por que não dizê- lo?) o re- in venta.

A re- invenção de Ce cí lia Mei re les por Pedro de Lu cena já é anun ci ada
no tí tulo do poema, con fi gu rando “des mo tivo” uma es pé cie de an tí‐ 
tese de “mo tivo”. Ao re con tex tu a li zar a voz poé tica em ques tão,
inserindo- a no uni verso da ex pres são au tista, o poeta con tem po râ‐ 
neo sub verte sua re fe rên cia canô nica. Não é ne ces sá rio que exista um
mo tivo es pe cí fico, exis ten cial ou trans cen den tal para que o su jeito lí‐ 
rico se ma ni feste. A ma ni fes ta ção (eco lá lica in clu sive) é sim ples mente
parte de sua exis tên cia; é sobre ser quem se é. A eco la lia torna- se,
assim, im por tante ele mento de co mu ni ca ção e, mais do que isso, de
ela bo ra ção es té tica e de cons ti tui ção iden ti tá ria do poeta au tista que
re vi sita sua bi o gra fia.

16

Ou tros po e mas com ma ni fes ta ção no tá vel de eco la lia são “Sen tido”
(in te gral mente com posto por ali te ra ções em “s”), “Ritmo” (per so ni fi‐ 
ca ção do som re pe tido como um “es pí rito que ha bita em mim”), “Au‐ 
rora real” (com in ter tex tos im plí ci tos que evo cam a “Can ção do exí lio”,
poema de Gon çal ves Dias, tam bém per ten cente à tra di ção lí rica bra‐ 
si leira), di ver sos po e mas que evo cam in ter tex tos im plí ci tos da bí blia
cristã e em pres tam certa mu si ca li dade mí tica e pri mor dial e, por fim,
“Tempo”, uma re fle xão rít mica per me ada com pas sa da mente pela
ono ma to peia “tic- tac”, re pre sen ta tiva do re ló gio en quanto or ga ni za‐ 
dor do an da mento co ti di ano, mas so bre tudo do an da mento men tal
do su jeito lí rico (o que con fi gura in clu sive outro in ter texto im plí cito
com “Diá rio de um de tento”, de Ra ci o nais MC’s, uma das mais im por‐ 
tan tes com po si ções do rap bra si leiro).
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Além dos casos men ci o na dos, há em di ver sos po e mas a pre sença de
re cur sos de re pe ti ção so nora mais or di ná rios da po e sia, como rimas,
rei te ra ções, pa drões de es tro fa ção, pa ra le lis mos sin tá ti cos, que não
dei xam tam bém de si na li zar a eco la lia como ex pres são poé tica de
Pedro de Lu cena. Ao des pa to lo gi zar a eco la lia, elaborando- a como
re curso es té tico, mas ao mesmo tempo de ob ser va ção, or ga ni za ção e
sig ni fi ca ção da pró pria vida, os po e mas de Pa ra bó li cas aca bam por
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au to cor po gra far o corpo au tista, rei vin di cando sig ni fi ca dos para além
da li te ra tura mé dica e do senso comum.

É jus ta mente por meio de re pe ti ções, da pre sença cons tante de sons
ou de vozes, de po e mas ou de mú si cas que é ela bo rada a me mó ria
pes soal. Assim, são re me mo ra dos de ta lhes de acon te ci men tos co ti di‐ 
a nos, como um en con tro for tuito com um muro gra fi tado, o des per‐ 
tar para o uni verso re li gi oso, o amor ma terno ou mesmo os gatos de
es ti ma ção com quem o su jeito lí rico con vive, caso de “Qua tro gatos
pin ga dos”:

19

Aos pou cos e aos pin gos 
Eles foram che gando 
[...] 
O pri meiro e pe ralta 
É um gato as tro nauta 
[...] 
Che gou mais um para ha bi tar 
Branco de neve veio para ficar 
[...] 
Um gato negro apa re ceu 
Todo ele gante e mis te ri oso 
O pingo preto me en vol veu 
[...] 
Quando tudo pa re cia aca bado 
Um fe lino pe que nino 
Veio as su mir o seu lugar 
De chefe dos gatos pin ga dos (Lu cena, 2018, p. 31-32)

A ob ses são por lis tas é outro ele mento comum entre al gu mas pes soas
au tis tas. Sua ma ni fes ta ção es té tica é apon tada por Julia Rodas (2018),
que a de no mina “dis cre tion”, mui tas vezes se guida de ex pli ca ções fo‐ 
ca das em pe que nos de ta lhes, re curso de no mi nado “apos trophe”.
Elen car ob je tos ou seres em cri te ri o sos pa drões (dis cri mi na ção) e
descrevê- los em de ta lhes muito es pe cí fi cos e tal vez ir re le van tes para
o pen sa mento nor ma tivo (após trofe) é uma forma de or ga ni zar e re a‐ 
fir mar a me mó ria. Essa forma, mais uma vez, pos sui ele men tos rít mi‐ 
cos, já que pon tua re gu lar mente os di fe ren tes itens elen ca dos. No
caso, a nar rativa da chegada dos gatos na vida bio gra fada ganha o ad‐ 
jet ivo “pingados”. Ao mesmo tempo em que, na lin guagem in formal,
“pingado” re mete à quan tidade pequena e espaçada, também re mete
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ao gote ja mento e ao ritmo do es coar da água. Assim, met odic a mente,
cada um dos an i mais vai chegando ao seu tempo e to mando lugar na
memória afetiva do sujeito lírico.

Se a vida de um me nino au tista é cor po gra fada eco la li ca mente em
Pa ra bó li cas, por tanto, essa au to cor po gra fia se so bre põe aos tex tos
que re du zi ram a eco la lia à au sên cia de sen ti dos ou de in ten ci o na li‐ 
dade na lin gua gem. Pelo con trá rio, o que a obra de Pedro de Lu cena
nos mos tra é que a eco la lia car rega toda po tên cia di a ló gica da lin gua‐ 
gem, per mi tindo que o au tista se co mu ni que con sigo mesmo e com
os de mais seres. É dessa forma que o corpo- parabólica não se mos tra
iso lado ou ali e nado, ele se co mu nica com gatos, pes soas, po e mas,
mú si cas, gra fi tes, tra di ção cristã e di ver sos ele men tos mais, am pli‐ 
ando as pos si bi li da des de re pre sen ta ção do corpo au tista.
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A ale xi ti mia como fazer poé tico
do ine fá vel
Cal lum Arthur Brazzó, de Long Sut ton, In gla terra, é au tista di ag nos ti‐ 
cado na vida adulta, aos 21 anos. Aos 27, pu bli cou Mo ve ment: per for‐ 
mance poetry writ ten down, tra zendo à tona sua ex pe ri ên cia de in‐ 
fân cia e de ju ven tude, vi ven ci ando o au tismo pri mei ra mente sem e
pos te ri or mente com co nhe ci mento da con di ção. Seu pro cesso cri a‐ 
tivo di a loga di re ta mente com a ora li dade, uma vez que, em diá logo
com o rap, Cal lum es creve po e mas a par tir de le tras, rimas e im pro vi‐ 
sos. Como o título do livro sug ere, a ideia de mo vi mento é ful cral para
o autor. Se en ten der mos mo vi mento como des lo ca mento, é im por‐ 
tante pon tuar que este parte, ine vi ta vel mente, de uma mo ti va ção.
Nas pes soas au tis tas, a mo ti va ção que de sen ca deia o mo vi mento cos‐ 
tuma ser neu ro ló gica (re a ção a es tí mu los sen so ri ais, como luzes e
ruí dos) e psi co ló gica (re a ção ao pre con ceito im posto so ci al mente).
No caso da obra de Cal lum, destaca- se como mo ti va ção do mo vi‐ 
mento o es tí mulo psi co ló gico: a busca pelo en ten di mento e pela ex‐ 
pres são dos pró prios sen ti men tos. De acordo com Car neiro e Yoshida
(2009, p. 103), “ale xi ti mia é um termo em pre gado no di ag nós tico clí‐ 
nico de pes soas com acen tu ada di fi cul dade ou in ca pa ci dade para ex‐ 
pres sar emo ções”. Não raras vezes, a ale xi ti mia está pre sente tam bém
no di ag nós tico de pes soas au tis tas, seja por uma di fi cul dade em com‐ 
pre en der as emo ções, seja pela di fi cul dade em organizá- las lin guis ti ‐
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ca mente. No caso de Brazzó, a po e sia ocupa esse papel de or ga ni za‐ 
ção: trata- se de uma poé tica que toma a ale xi ti mia como ponto de
saída para a mo vi men ta ção no en ten di mento e na ex pres são de sen ti‐ 
men tos.

No poema “Se guir vi vendo”, fica posta a an gús tia na busca pela ex‐ 
pres são: “Como você quer que eu ex presse a mim mesmo / Sendo
ex plí cito?” 1 (Brazzó, 2019, p. 8, tra du ção minha). O su jeito lí rico
dirige- se a um in ter lo cu tor em tom de pro testo. Se este in ter lo cu tor
pode ser en ten dido como re pre sen ta ção da so ci e dade e suas co bran‐ 
ças (por “sin ce ri dade”, “trans pa rên cia”, “es pon ta nei dade”), ao su jeito
lí rico resta a re pre sen ta ção da im pos si bi li dade: como ex pres sar de
forma ex plí cita? Em bora a coin ci dên cia so nora apro xime as pa la vras
“ex presse” e “ex plí cito” no poema, elas se tor nam an ti té ti cas. Ou seja,
a lin gua gem ver bal é uma im pos si bi li dade: não há como se ex pres sar
de forma trans pa rente. O lei tor sabe, por tanto, que está di ante de um
con junto de po e mas au to bi o grá fi cos de um su jeito lí rico que não con‐ 
se guirá, de pleno, es cre ver suas vi vên cias. Daí a uti li za ção de mui tas e
di fe ren tes me tá fo ras para re pre sen tar o corpo do su jeito lí rico:
“busto que brado”, “es fa ce lado”, “oce ano em fúria”, “ma luco dos dre‐ 
ads”, “acé falo”, “se nhor ca rente de bom senso”, “la ranja es pre mida”.
Trata- se, então, de uma au to bi o gra fia fra tu rada, ou, se con si de rar‐ 
mos a po tên cia po lí tica da in com ple tude de um corpo lin guís tico, de
uma au to bi o gra fia alei jada.
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O fato de haver um ponto de par tida (ale xi ti mia), um mo vi mento (o
rap ou a po e sia) e não haver um ponto de che gada (que seria a ex‐ 
pres são trans pa rente de si), não sig ni fica que não exista jor nada e
esta não leve a uma maior com pre en são da so ci e dade e de si. Essa
com pre en são passa, pri mei ra mente, pelo uni verso mais ín timo: a fa‐ 
mí lia. No poema “Vazio”, tam bém es crito aos 11 anos, a fi gura da mãe é
eleita como res pon sá vel pelo de se qui lí brio do su jeito lí rico: “Me sinto
tão vazio e tão cheio de ódio” 2 (Brazzó, 2019, p. 14, tra du ção minha).
As pa la vras di ri gi das à mãe (na ter ceira pes soa) são for tes e a clas si fi‐ 
cam como pe ri gosa, au to des tru tiva, de si qui li brada ou, me ta fo ri ca‐ 
mente, “um vul cão sem pre pres tes à erup ção”. Fica im plí cita al guma
de pen dên cia quí mica ao longo da obra que leva às ruí nas a mãe e a
pró pria fa mí lia. Não há na me mó ria da in fân cia uma casa só lida e se‐ 
gura para se res guar dar. No des fecho do poema, o sujeito lírico define
sua família como “um grupo de de sajusta dos sem líder” 3 (Ibid.). A

24



Sobre parabólicas e coisas sem nome: a autocorpografia autista na poesia de Pedro de Lucena e Callum
Brazzó

matur id ade, no en t anto, leva- o à compreensão da trajetória da mãe,
re con hecendo um paralel ismo com sua própria trajetória de busca
por en tendi mento e pertença. Já ao fim do livro, no poema “Renas ci‐ 
mento”, aos 24 anos, o poeta reescreve os ver sos in aug urais de 13
anos atrás. Agora al tern ando primeira e ter ceira pessoa, o sujeito
lírico re con cilia ao com parar a memória de duas fases da vida: “Hey,
mãe, sinto que a situação mudou / Então aqui está uma nova versão
do nosso rela cio na mento” 4 (Brazzó, 2019, p. 192, tradução minha). O
lento pro cesso de dissipação do ódio e de recolocação no seio fa mil‐ 
iar é res saltado e, como refrão, o sujeito lírico res salta que agora não
é apenas ele, in di vidu al mente, que segue vivendo: “E nós segui mos
vivendo, vivendo” 5 (Ibid.). Prova final da rein te gra ção é a pre sença de
afe tu o sas fo to gra fias de Cal lum e sua mãe nos pa ra tex tos da obra.

O que au xi liou o su jeito lí rico nesse mo vi mento nunca com pleto, mas
que per mite o au to co nhe ci mento e a rein te gra ção, não foi qual quer
pro ce di mento me di ca men toso ou te ra pêu tico no sen tido clí nico. Foi,
na ver dade, seu en vol vi mento artístico com o rap e a poesia. A ora li‐ 
dade e a es crita foram o su porte fun da men tal para a so bre vi vên cia
du rante as cri ses e a pos si bi li dade de uma nar ra tiva de vida que vai da
in com pre en são à acei ta ção (dos ou tros e de si). Inú me ros são os ele‐ 
men tos que de mar cam a in cor po ra ção de uma es té tica do rap na
poé tica de Brazzó. A aber tura do livro com “Seguir vivendo” (no ori‐ 
ginal “Live on”) já de marca o in ter texto implícito com “Sing for the
mo ment”, re leitura que o rap per es tadunidente Em inem faz de “Drem
on”, da banda Aer o s mith. A letra fala sobre uma “criança
problemática” seguir vivendo em meio a um lar desestru turado pela
ausência do pai.

25

Há também, ao longo do livro, di ver sas referências nom inais a Em‐ 
inem, Tupac e Dr. Dree (a citação direta de nomes de let ris tas com
quem o sujeito can cional se alia ou se opõe é parte im port ante da
constituição de um es tilo próprio no rap). Outro ele mento que
reforça a incorporação do es tilo mu sical é a presença de trechos de
autoapresentação, in clus ive com a utilização de siglas, reduções e
epítetos: “Meu nome é Cal lum, ok? / Ini ci ais C.A.B. / O maluco dos
dreads / Com louca per son al id ade / Bem- vindo à minha real id ade” 6

(Brazzó, 2019, p. 30, tradução minha). Ressalta- se, tam bém, a pre‐ 
sença fre quente de pa la vrões e de gí rias bas tante in for mais e co ti di a‐ 
nas ao longo do livro. Mui tos po e mas são mar ca dos tam bém pela in‐
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di ca ção es tru tu ral de es tri bi lho e re frão, algo que su gere uma ori gem
do poema na per for mance oral e sua pos te rior trans cri ção.

Con tudo, o ele mento mais pro fí cuo desse diá logo in te rar tís tico da
po e sia e do rap está na “es cri tura”. Para Jac ques Der rida (1995), a es‐ 
cri tura diz res peito à ar ti cu la ção da fala e da es crita em mo vi mento
(San ti ago, 1976, p. 30). Assim, o texto da es cri tura é um texto sem pre
aberto, in com pleto, que se faz pro vi so ri a mente e em pro cesso. Em
“Eu sou de EA!” (East An glia), o su jeito lí rico per forma o im pro viso
(ca te go ria cha mada “freestyle” no rap) em tempo pre sente con tí nuo:
“Eu sou o ver da deiro trato / E so bre vivo a cada dia / Por que estou
ri mando no mi cro fone / Você nunca viu algo assim” 7 (Brazzó, 2019, p.
23, tra du ção minha). Não so mente a cons tru ção ver bal “I’m rhyming”
pro pri a mente dita, mas o mi cro fone e a so bre vi vên cia re me tem ao
fu turo aberto. O que será dito? O que será vivido? A ex pect ativa da
rima também sug ere o fu turo: algo virá, haverá continuação no fluxo
linguístico (“flow”, no vocabulário rap per).
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Se es tru tur al mente a estética rap per oferece os subsídios para a
poética de Cal lum, sim bol ica mente o rap (ma ter i al iz ado nos poemas)
também é a sobrevivência e o mo vi mento rumo a um fu turo possível.
Em “Me salva”, a es critura sug ere remédio em mo mento de crise: “O
mundo é frio / Min has histórias, en cober tas / Escon di das na minha
alma / Não posso me con tro lar / Pre ciso me medi car / Então
escolho can tar” 8 (Brazzó, 2019, p. 28, tradução minha). O trata mento
pela arte é tão es sen cial que o sujeito lírico chega a descre ver o rap
fig ur ativa mente como lugar: “O rap é também o lugar onde firmo a
raiva” 9 (Brazó, 2019, p. 81, tradução minha). Desse modo, esse lugar é
um lugar de li ber ta ção, de ex tra vaso, de ex pres são da que les mes mos
sen ti men tos di fí ceis de ex pres sar para um au tista ale xi tí mico. Trata- 
se então de um lugar se guro, um abrigo em meio à de ses tru tura do
mundo – algo bas tante sig ni fi ca tivo para quem se re pre sen tava des lo‐ 
cado e sem um lar se guro na me mó ria da in fân cia.
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O corpo do su jeito lí rico de Mo ve ment é, por tanto, um corpo ini ci al‐ 
mente de sa bri gado, atra ves sado pelo caos fa mi liar e so cial, que sente
e não con se gue se ex pres sar, mas en con tra no rap e na po e sia sua
casa, onde pode li ber tar a me mó ria de suas vi vên cias para então se
apa zi guar. Os úl ti mos po e mas, já pos te ri o res ao di ag nós tico, são mar‐ 
ca dos por au to co nhe ci mento e au to a cei ta ção, como no des fe cho do
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poema “Sem nome” (já não há mais pro ble mas com o ine fá vel):
“Deixe- me dizer isso / Em voz alta / Eu tenho au tismo / Mas há
muito / Muito mais / Em mim” 10. (Brazzó, 2019, p.170, tra du ção
minha). Au to cor po gra far um corpo au tista, então, é au to cor po gra far
um corpo ina pre en sí vel e ino mi ná vel. Se a li te ra tura bi o mé dica clás‐ 
sica bus cou jus ta mente apre en der o corpo au tista e defini- lo em um
termo ou um con junto de sin to mas, Brazzó des cons trói isso para nos
mos trar que é im pos sí vel. O corpo au tista é um corpo em mo vi mento,
tal como a me tá fora da luz dos co me tas: quando visto, já não é.

A au to cor po gra fia não é sobre si
Im pos sí vel es cre ver um texto sobre au to cor po gra fias au tis tas sem re‐ 
fle tir sobre o pre fixo mor fo ló gico “auto-“ e sua re la ção com a cons‐ 
tru ção de uma noção de au tismo. É di fí cil e tal vez ir re le vante re mon‐ 
tar a uma ge ne a lo gia exata na his tó ria do au tismo, mas pos si vel mente
Eu gene Bleu ler tenha uti li zado o termo como uma adap ta ção do con‐ 
ceito de “au to e ro tismo”, oriundo da psi ca ná lise (Lima; Fon te nele;
Gas pard, 2018). Mesmo que não fosse uma clas si fi ca ção de su jei tos, e
sim de com por ta men tos, o termo es tava car re gado pela ideia do in di‐ 
ví duo inapto para a al te ri dade. Mais adi ante, com a uti li za ção do
termo “au tismo” por Leo Kan ner e Hans As per ger (Ta ma naha; Pe ris si‐ 
noto; Chi ari, 2008), agora já com um sen tido di ag nós tico,
concretizava- se a tex tu a li za ção des ses cor pos como “en si mes ma dos”,
“fe cha dos”, “tran ca fi a dos”, “in co mu ni cá veis” ou “inap tos à in te gra ção
co mu ni tá ria”. As re pre sen ta ções do au tismo em tex tos ci en tí fi cos e
mi diá ti cos da se gunda me tade do sé culo XX con tri buí ram para a dis‐ 
se mi na ção dessa mesma visão.
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Atu al mente, o Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nual of Men tal Di sor ders
(DSM), em sua quinta ver são, clas si fica o au tismo como um “trans‐ 
torno de de sen vol vi mento” que se ca rac te riza em di fi cul da des em
três es fe ras: co mu ni ca ção, in te ra ção so cial e com por ta men tos. Como
as si nala a psi có loga Amanda Cai tité (2017), a de fi ni ção psi quiá trica do
au tismo já o con di ci ona a uma marca de pre ci a tiva quando dis tan cia
aquilo que se é da quilo que su pos ta mente se de ve ria ser.
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Com o sur gi mento e a po pu la ri za ção da te o ria da neu ro di ver si dade,
so bre tudo de vido aos es for ços de nomes como Jim Sin clair, Judy Sin‐ 
ger, Nick Wal ker, Steve Sil ber man e Tem ple Gran din, dos anos 1990
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para cá houve um mo vi mento que chama aten ção: a pu bli ca ção cres‐
cente de au to bi o gra fias es cri tas por pes soas au tis tas e seu su cesso
entre o pú blico lei tor. Para Ian Hac king (2009), esse fenô meno é im‐ 
por tan tís simo não exa ta mente pela par ti lha de ex pe ri ên cias e des cri‐ 
ções do au tismo “a par tir de den tro” ( jar gão que foi bas tante re pe tido
nas úl ti mas dé ca das), mas sim pelo es ta be le ci mento de uma “lin gua‐ 
gem comum” entre a co mu ni dade au tista para que fosse pos sí vel no‐ 
mear o que até então não pos suía for mas lin guís ti cas cor res pon den‐ 
tes. Para além da im por tante cri a ção dessa “lin gua gem comum” , é
im pres cin dí vel re fle tir sobre a forma que esses tex tos foram ab sor vi‐ 
dos pelo mer cado edi to rial.

Como já ad ver tia o so ció logo Stu art Hall (2003) a res peito dos rumos
do mul ti cul tu ra lismo, o sis tema ca pi ta lista é im pla cá vel e voraz, capaz
de en go lir as di fe ren ças e transformá- las fa cil mente em mer ca do ria.
Parte con si de rá vel das au to bi o gra fias pu bli ca das pelas gran des edi to‐ 
ras pos suem um forte apelo co mer cial: elas apre sen tam o au tismo
como uma ter rí vel tra gé dia in di vi dual que deve ser su pe rada pelo es‐ 
forço e pela cri a ti vi dade. Assim, a pes soa que es creve (e seu su cesso
edi to rial) seria a prova ir re fu tá vel de que todos podem ven cer no fan‐ 
tás tico reino da me ri to cra cia.
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Não se trata aqui de con de nar os au to res des ses tex tos, pois são tam‐ 
bém ví ti mas desse pro cesso, já que só são pu bli cá veis (e con se quen‐ 
te mente as sa la ri a dos no mundo edi to rial) quando cor res pon dem a
de ter mi na das ex pec ta ti vas sobre o au tismo. Em suma, a cru el dade
desse mo vi mento é as sus ta dora, pois se uti liza de al gu mas vozes au‐ 
tis tas para le gi ti mar a mesma visão re du tora da pes soa au tista ini ci‐ 
ada pelas áreas mé di cas no iní cio do sé culo XX: um su jeito apri si o‐ 
nado ao seu corpo. A au to bi o gra fia au tista best- seller seria, assim, um
gê nero pa ra do xal: al guém in ca paz de co mu ni car que se co mu nica.
Daí o fe ti che de mer cado e o in te resse de um amplo pú blico pela
ques tão.
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Quando se per cebe a in cor po ra ção das au to bi o gra fias tra di ci o nais
pelo ca pi ta lismo con tem po râ neo, torna- se fun da men tal o es tudo de
ou tras nar ra ti vas que pes soas au tis tas pro du zam sobre si, prin ci pal‐ 
mente aque las à mar gem do mer cado, como per for man ces, ins ta la‐ 
ções, ma ni fes tos, de se nhos, pin tu ras, es cul tu ras, ví deos, li vros de edi‐
to ras in de pen den tes, fan zi nes, etc. A po e sia torna- se assim es paço
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bas tante re le vante, pois não é ren tá vel, uti li tá ria ou mesmo bem
quista por um vasto pú blico lei tor. Trata- se de uma in sur rei ção con‐ 
tra a ob je ti fi ca ção da lin gua gem. Em última instância, a poesia trata
da busca pelo prazer mais corpóreo e ur gente: o prazer sen sorial.
Como afirmou a poeta brasileira Conceição Evaristo (2023), “a poesia
ini cia sempre pelo corpo”. E acres cento que é no corpo que a poesia
também ter mina, pois seu prazer advém da combinação inus it ada de
sons, de im agens ou de sen tidos, sendo vivida assim no di afragma,
nos ouvidos, nos olhos, na pele…

Con forme re flete a ar tista e fi ló sofa Ana Cân dida Car va lho (2023, p.
76), “A ma qui na ria de do mi na ção sobre as ma ni fes ta ções ar tís ti cas
tam bém impõe seus di ta mes à pro du ção cri a tiva au tista”. Nesse sen‐ 
tido, aponta que a cons tru ção de sub je ti vi da des para além dos li mi tes
im pos tos não so mente traz novas pos si bi li da des de ex pres são, como
se con fi gura exer cí cio ético. Criar, nesse sen tido, é recriar- se e
posicionar- se cri ti ca mente frente ao mundo.
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Ao es co lher a po e sia para re me mo rar suas pró prias vidas, Pedro de
Lu cena e Cal lum Brazzó ins cre vem seus cor pos de forma sub ver siva
na rede de tex tos que de fine o au tismo. Seus cor pos não são só cor‐ 
pos que lem bram, que falam, que co mun gam uma “lin gua gem
comum”. São tam bém cor pos de de sejo, são cor pos que sen tem e que
têm o mesmo di reito ao pra zer es té tico que qual quer outro. Com pre‐ 
en der seus po e mas de tra ços au to bi o grá fi cos como au to cor po gra fias,
se gundo a con cei tu a ção de Ade laine La Guar dia (2014), revela- se
então uma pos tura de pes quisa bas tante pro mis sora, já que a au to bi‐ 
o gra fia foi in cor po rada pelo sis tema ca pi ta lista como fe ti che do mer‐ 
cado edi to rial e não é capaz de dar conta da cons ti tui ção e da des‐ 
cons tru ção que as pes soas trans e au tis tas pre ci sam fazer de seus
cor pos para que rei vin di quem suas iden ti da des, mesmo que po si ci o‐ 
nais e es tra té gi cas (Hall, 2014).
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Se pen sar mos em ter mos nar ra to ló gi cos, as obras de Lu cena e Brazzó
pos suem en redo oposto às au to bi o gra fias co mer ci ais. Nes tas, o aut‐ 
ismo é o ele mento com plic ador, o nó nar rat ivo, cujo desen lace é a sua
superação pelo per son agem prot ag onista. Já nos li vros aqui ana li sa‐ 
dos, o nó nar ra tivo está nas bar rei ras so ci ais e na falta de per ten ci‐ 
mento im pos tos ao pro ta go nista. O re co nhe ci mento e a acei ta ção do
au tismo são jus ta mente o de sen lace que pro pi cia um me lhor en ten di‐
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mento de si e uma me lhor qua li dade de vida ao au tista. Não à toa, ser
au tista é o su fi ci ente para as ques tões iden ti tá rias de Pa ra bó li cas
(“sou au tista e isso é tudo”). Também não à toa, a poesia ap resentada
como “remédio” em Move ment leva ao en tendi mento do aut ismo e ao
al in hamento com a teoria da neurodi ver sid ade, a qual con cebe o aut‐ 
ismo não como pato lo gia, e sim como parte da plur al id ade hu mana.

Ao gra far seus pró prios cor pos, con tudo, Lu cena e Brazzó não falam
ape nas de si. Di fe rente da au to bi o gra fia, a au to cor po gra fia não res‐ 
ponde ao im pulso nar cí sico de nosso tempo. Quando um corpo trans
ou au tista se ins creve na lin gua gem, já o faz sob dis puta di a ló gica.
Como as si na lam Mil ton e Bra cher (2013), os au tis tas falam, mas di fi‐ 
cil mente são ou vi dos. Os tex tos mé di cos se gui rão se so bre pondo às
au to cor po gra fias, pois enun ciam seu dis curso a par tir de um locus
ins ti tu ci o nal pri vi le gi ado. Au to cor po gra far, por tanto, para esses cor‐ 
pos sem pre será atuar nas mar gens, revoltar- se em uma luta de si gual
con tra a ordem do dis curso bi o mé dico (Fou cault, 2010). Quando o
fazem, por tanto, não o fazem para se au to pro mo ver, já que serão alvo
de ta xa ção e crí tica, pois menos “me to do ló gi cos”, “ci en tí fi cos”, “evi‐ 
den ci a dos”. E se esses cor pos acei tam ocu par esse lugar pela re volta
con tra os sig nos tex tu ais que os opri mem, é por que não lutam so‐ 
mente por si. Res sig ni fi car o au tismo na au to cor po gra fia, por tanto, é
ressignificá- lo para be ne fí cio de todos os cor pos au tis tas, e não do
corpo in di vi dual do autor.
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Em sua tese de dou to rado, Amanda Cai tité (2017, p. 43) traz uma das
mais per ti nen tes de fi ni ções de au tismo, que res salta os laços entre as
di fe ren tes pes soas no es pec tro: “[...] num mesmo es pec tro, os au tis‐ 
tas não ver bais com par ti lham com os ver bais o de sen vol vi mento de
um uso sin gu lar da lin gua gem, da in te li gên cia e da so ci a bi li dade, e
co lo cam como de sa fio uma res sig ni fi ca ção do que vem a ser essas di‐ 
men sões da vida.” Os usos da lin gua gem não são iguais em Pedro de
Lu cena e Cal lum Brazzó, em au tis tas não- oralizados ou ora li za dos,
em au tis tas atra ves sa dos por di fe ren tes ex pe ri ên cias his tó ri cas e cul‐ 
tu rais. O que há de comum entre todos eles, no en tanto, é com par ti‐ 
lha rem ex pe ri ên cias de ex clu são pela lin gua gem. Seus modos de co‐ 
mu ni car, de pen sar ou de so ci a li zar, di fe ren tes entre si, foram em
algum mo mento clas si fi ca dos como au sên cia de lin gua gem, ine fi ci ên‐ 
cia de lin gua gem, im pre ci são de lin gua gem, baixa fun ci o na li dade de
lin gua gem. Por isso, as au to cor po gra fias em ques tão atra ves sam tam‐
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1  How do you want me to ex press my self / Be ex pli cit? (Brazzó, ex cerpt
from “Live on”)

2  I feel so empty and so full of hate (Brazzó, ex cerpt from “Empty”)

3  We’re like a group full of mis fits without our leader (Brazzó, ex cerpt from
“Empty”)

4  Hey Mother I feel the situ ation shift / So here it is a new ver sion of our
re la tion ship (Brazzó, ex cerpt from “Re vival”)

5  And we gotta live on live on (Brazzó, ex cerpt from “Re vival”)

6  OK my name’s Cal lum / Ini tials C.A.B. / I’m the dread locked freak / With
a crazy per son al ity / Wel come to my real ity (Brazzó, ex cerpt from “Can you
see me?”)

7  I’m the real deal / And I live for the day / Be cause I’m rhym ing on the mic
/ You ain’t seen noth ing like this be fore (Brazzó, ex cerpt from “I’m from
EA!”)

8  This world is cold / My un told stor ies that lie be neath my soul / I can’t
con trol my en ergy / I need a rem edy / So I choose melody (Brazzó, ex cerpt
from “Save me”)

9  Rap is also a place where I can as sert rage (Brazzó, ex cerpt from “Rap
is...”)

10  So let me say this / Aud ibly / I have aut ism / But there is / So / Much /
More to me (Brazzó, ex cerpt from “Name less”)
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Português
O pre sente ar tigo tem por ob je tivo ana li sar duas obras poé ti cas com tra ços
au to bi o grá fi cos: Pa ra bó li cas (2018), de Pedro de Lu cena, e Mo ve ment: per‐ 
for mance poetry writ ten down (2019), de Cal lum Brazzó. Ambas foram es cri‐ 
tas por au to res au tis tas e apre sen tam o corpo como ar quivo de con ver gên‐ 
cia de me mó rias. A aná lise baseia- se no con ceito de au to cor po gra fia, cu‐ 
nhado por Ade laine La Guar dia (2014). Tal con ceito, oriundo do es tudo de
au to bi o gra fias de pes soas tran se xu ais, re vela a ne ces si dade de des cons tru‐ 
ção do corpo tex tu a li zado pela li te ra tura mé dica para, assim, reescrevê- lo
co le ti va mente sob ou tros sig nos. A fun da men ta ção teó rica para o de sen vol‐ 
vi mento do tra ba lho tran sita entre os Es tu dos Li te rá rios, os Es tu dos da De‐ 
fi ci ên cia e os Es tu dos Cul tu rais. Como re sul tado, observa- se que a apro pri‐ 
a ção da es crita au to cor po grá fica por meio de um gê nero li te rá rio às mar‐ 
gens do mer cado edi to rial (a po e sia) ofe rece uma al ter na tiva à ideia do au‐ 
tismo como auto iso la mento. A par tir da livre ma ni fes ta ção de de man das
sen so ri ais do corpo au tista na po e sia, Lu cena e Brazzó re es cre vem o corpo
au tista como um corpo em cons tante mo vi mento, ina pre en sí vel em sua ple‐ 
ni tude pela lin gua gem.

Español
Este ar tícu lo pre ten de ana li zar dos obras poé ti cas con ras gos au to bio grá fi‐ 
cos: Pa ra bó li cas (2018), de Pedro de  Lu ce na, y Mo ve ment: per for man ce
poetry writ ten down (2019), de Ca llum Braz zó. Ambas fue ron es cri tas por
au to res au tis tas y pre sen tan el cuer po como un ar chi vo donde con flu yen los
re cuer dos. El aná li sis se basa en el con cep to de au to cor po gra fía, acu ña do
por Ade lai ne La Guar dia (2014). Este con cep to, de ri va do del es tu dio de au to‐ 
bio gra fías de per so nas tran se xua les, re ve la la ne ce si dad de de cons truir el
cuer po tex tua li za do por la li te ra tu ra mé di ca para re es cri bir lo co lec ti va men‐ 
te bajo otros sig nos. La base teó ri ca para el de sa rro llo del tra ba jo se mueve
entre los Es tu dios Li te ra rios, los Es tu dios sobre Dis ca pa ci dad y los Es tu dios
Cul tu ra les. Como re sul ta do, se ob ser vó que la apro pia ción de la es cri tu ra
au to cor po grá fi ca a tra vés de un gé ne ro li te ra rio al mar gen del mer ca do edi‐ 
to rial (la poe sía) ofre ce una al ter na ti va a la idea del au tis mo como au to a is la‐ 
mien to. A par tir de la libre ma ni fes ta ción de las de man das sen so ria les del
cuer po au tis ta en la poe sía, Lu ce na y Braz zó re es cri ben el cuer po au tis ta
como un cuer po en cons tan te mo vi mien to, in apren si ble en su ple ni tud a
tra vés del len gua je.

Palabras claves
autismo, autocorpografía, poesía, cuerpo, memoria

Palavras chaves
autismo, autocorpografia, poesia, corpo, memória
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