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Muitas das expressõ es linguí sticas fazem refere ncia a s caracterí sticas prõ prias dõ lõcal em que 
se encõntram, em decõrre ncia, sõbretudõ, das nuances culturais, sõciais e põlí ticas que as 
perpassam. Sa õ mõdõs de dizer que se cõmpõrtam cõmõ sintõmas regiõnais, que dificilmente 
cõnseguem ser traduzidõs para õutrõ idiõma, quantõ mais manterem seus significadõs 
simbõ licõs e sema nticõs em õutra lí ngua. Issõ põrque, algumas dessas expressõ es nada mais 
sa õ dõ que arranjõs de palavras que ve m aõ mundõ cõm õ intuitõ de palavrear aquilõ que ate  
enta õ era inefa vel õu que na õ põde ser ditõ cõm suas prõ prias palavras. 
  
Aõ traduzir para õ ingle s õ tí tulõ da expõsiça õ tem-se “View thick”, aõ pe  da letra, e “Turn a blind 
eye”, põr uma traduça õ mais sensí vel aõ seu significadõ expressivõ. De mõdõ que, aõ se mudar 
a perspectiva dõ lõcal, a expressa õ “vista grõssa” nõ Brasil põde ser cõmpletamente diferente 
de “turn a blind eye” nõs EUA, põr exemplõ. Põis põr mais que ambas cõmuniquem um mesmõ 
assuntõ, a diverge ncia dõ entendimentõ sõbre elas e  capaz de cõnstituir um abismõ abissal 
naquilõ que esta  subentendidõ em cada cultura. Na õ ha  du vida de que em qualquer pais dõ 
mundõ põde-se fazer vista grõssa, mas issõ na õ significa que esta sera  feita da mesma fõrma.  
 

Para ale m das subjetividades que cõnstituem as caracterí sticas regiõnais, cabe menciõnar õ 
tempõ enquantõ determinante para a cõmpreensa õ de determinadas expressõ es. Põr exemplõ, 
fazer vista grõssa em um mesmõ lõcal nõs dias de hõje e  cõmpletamente diferente dõ que ha  
dez anõs atra s. Ja , fazer vista grõssa em lõcais e tempõralidades distintas faz cõm que seus 
entendimentõs sejam õutrõs. Assim cõmõ na fí sica, tempõ e espaçõ agem juntõs nõ mundõ e em 
sua leitura. 
  
Aõ encõntrõ desta percepça õ, vale menciõnar que tõda a expõsiça õ fõi pensada e criada durante 
um dõs perí õdõs mais crí ticõs que a humanidade sõfreu nõs u ltimõs tempõs. Vista grossa, pelas 
lentes de Edgar Racy, se dirige a uma cõmpreensa õ sensí vel dõ mundõ, em que cõmer e  
necessidade primeira da existe ncia humana. Partindõ dõ atõ de cõmer cõmõ uma luta dia ria - 
uma luta pela sõbrevive ncia - õ artista enfatiza õ tema cõm põucas palavras: “Na õ e  nada mais 
dõ que ale m da fõme”.  E  a partir deste põntõ de fricça õ cõmum que abarca a humanidade cõmõ 
um tõdõ, que a expõsiça õ prõblematiza a fõme enquantõ emerge ncia crucial a ser cõmbatida 
para a preservaça õ da vida. 
  
Assim cõmõ na histõ ria da humanidade, õ tema da fõme e  um assuntõ que atravessa a prõduça õ 
artí stica de Edgar Racy ha  tempõs. Faz-se urgente abõrdar a questa õ cõm mais e nfase, 
sõbretudõ põr meiõ desse sentir sensí vel das urge ncias dõ mundõ diante desse espaçõ e tempõ 
de crise humanita ria. Uma crise de dõer a barriga, de sentir õ estõ magõ se cõntrair põr estar 
vaziõ. Fõi a partir da empatia que tõcõu seu estadõ de espí ritõ, que õ artista desenvõlveu õs 
trabalhõs aqui presentes. 
  
Atentandõ-se aõ mapeamentõ dõs dez paí ses mais famintõs dõ mundõ, numa pesquisa 
realizada nõs anõs 2019 e 2020 pela platafõrma õnline “Fõcus Ecõnõmics”(renda per capita), 
que Edgar Racy tõmõu cõmõ põntõ de partida õs dadõs levantadõs para a realizaça õ da se rie 
Vista grossa, hõmõ nima desta sua individual. Cõngõ, Mõçambique, Uganda, Tajiquista õ, Ie men,  



 
 
 
 
 
Haiti, Etiõ pia, Tanza nia, Quirguista õ e Uzbequista õ, nesta mesma õrdem, sa õ õs dez paí ses em 
que a fõme e  õ principal afetõ que perpassa a vida de sua põpulaça õ; cõmpreendendõ afetõ 
cõmõ verbõ, cõmõ aça õ determinante para se viver. 
  
Utilizandõ materiais relaciõnadõs a  alimentaça õ e a  habitaça õ, duas das necessidades ba sicas 
da vida humana, garrafas de vidrõ, pratõs, tijõlõs, telhas e carvõ es mõí dõs sõbre lõnas 
desgastadas e remendadas 

(geralmente usadas para a cõnstruça õ de abrigõs) da õ cõrpõ a s bandeiras de Edgar Racy. 
Seguindõ uma este tica prõ pria dõ artista, que cõmbina abstraça õ geõme trica e palavras, letras 
feitas de madeira escrevem õ nõme dõ principal idiõma dõ respectivõ paí s de cada bandeira e a 
palavra fõme segundõ sua linguagem. Uma vez mais, a refere ncia da linguagem enquantõ um 
sintõma regiõnal, dadõ que tantõ a vista grõssa, cõmõ a fõme, variam cõnfõrme õ tempõ e 
espaçõ. Uma vez que tõdõs õs humanõs sa õ capazes de sentir fõme, mas na õ ha  cõmõ cõmparar 
õ que significa fõme atualmente nõ Cõngõ e na Be lgica, põr exemplõ. 
 

Assim, se põr um ladõ tem-se a fõme, põr õutrõ tem-se a abunda ncia; uma vez que ambas sa õ 
cõ-dependentes dentrõ de uma ecõnõmia neõliberal. Trata-se da abunda ncia assõciada aõ 
desperdí ciõ e aõs demarcadõres gritantes de desigualdade sõcial, põstõ que existe alimentõ 
suficiente nõ mundõ para ningue m passar fõme. Põderia-se dizer que alguns paí ses fazem mais 
vista grõssa a fõme dõ que õutrõs? Ou que alguns paí ses fazem mais vista grõssa a fõme quandõ 
na õ e  em seu paí s?  
 

  
A fim de evidenciar õs extremõs desse cruel sistema neõliberal, Edgar Racy apresenta a se rie 
Via Fondazza, cõm treze trabalhõs realizadõs cõm garrafas de vidrõ, pratõs, tijõlõs, telhas e 
carvõ es mõí dõs aplicadõs em juta pintada cõm gessõ sõbre placas de alumí niõ. Inspirada nas 
pinturas de natureza mõrta de Giõrgiõ Mõrandi (1890-1964), um dõs  maiõres pintõres 
italianõs dõ se culõ XX, esta se rie faz refere ncia a s imagens de garrafas, de caixas e de esferas; 
alguns dõs õbjetõs pintadõs exaustivamente pelõ artista. Tendõ cõmõ hõmõ nimõ a rua õnde 
Giõrgiõ Mõrandi tinha sua casa/atelie  em Bõlõnha, na Ita lia, a se rie Via Fondazza, tem seus 
trabalhõs numeradõs cõnfõrme õs nu merõs das casas vizinhas aõ atelie  dõ artista. 
  
A respeitõ desta sensaça õ antagõ nica que a expõsiça õ sugere, Edgar Racy menciõna: “Sa õ 
trabalhõs ta õ distantes uns dõ õutrõs, que võce  nem imagina que uma pessõa que esta  la  nõ 
Cõngõ, vamõs dizer, vai pensar que um dia algue m vai cõlõcar aquela garrafa e aquele cõpõ em 
cima de uma mesa e fazer uma pintura. E que aquela pintura sera  vendida põr um valõr maiõr 
dõ que se fõssem vendidas tõdas as casas de uma vila cõngõlesa. Enta õ esse cõntrapõntõ, essa 
ligaça õ que na õ existe, cria uma cõnversa na minha cabeça.” Cõmõ se hõuvesse uma linha que 
cõnectasse, mesmõ que põr meiõ da impõssibilidade, õ tempõ e õ espaçõ presentes em Via 
Fondazza  e Vista Grossa. 
  
E  cõm um õlhar atentõ a  dissõluça õ dõs direitõs ba sicõs da vida humana, que esta expõsiça õ 
fala sõbretudõ da fõme prõveniente de tanta desigualdade sõcial. Dandõ luz a quilõ que se faz 
evidente a cada esquina, embõra muitõs sigam a fazer vista grõssa, a expõsiça õ e  um cõnvite 
sutil e põe ticõ para se estar atendõ a s urge ncias dõ mundõ. 
 


