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0 CORPO TETRADIMENSIONAL — Uma Proposta Paradigmatica

Josê Mauricio Mangueira Viana *

INTRODUCAo

0 escrito que agora se faz 6 decorrente
de urn trabalho de pesquisa que venho desenvol-
vendo e que tern por objetivo a construgao de
urn PARADIGMA para pensar o CORPO DO HO-
MEM MODERNO, sua complexidade, as forgas que
o atravessam, e os comportamentos produzidos.
Trata-se de uma pesquisa ern andamento, mas
tal fato nao elimina a vontade de verdade das
nossas IdOias: apenas diminui sua intensidade.

Definimos Paradigma como "urn princfpio de
distingeles/ligag6es/oposig6es fundamentals entre
algumas nogOes mestras que comandam e contro-
lam o pensamento, isto 6, a constituigão das teo-
rias e produgOes de discursos" ( 1 ). Muitos paradig-
mas foram construfdos para entender este ser
HOMEM. Nao tern chegado a hora de abando-
narmos este empreendimento sempre fracassado
(podemos mesmo afirmar que 6 esse o pensamento
de muitos pesquisadores das chamadas ciancias
humanas)? De vez ern quando a vontade de enten-
dimento, como diz Nietzsche, caminha por si, e
somos impotentes dlante dela. Assim, a nossa
proposta. E bem verdade que, na hist6ria de conhe-
clmento do homem algumas coisas restaram, mes-
mo que em formas de questbes, questOes essas
que parecem perdurar como urn solo sobre o qual
se inscreve essa mesma histaria: o CORPO HU-
MAN°.

Antes de determinarmos qual a forga principal
na determinagão da natureza do homem, como
faz Edward Wilson no seu livro ON HUMAN NATU-
RE, quando diz: "a biologia 6 a chave da natureza
humana" ( 2 ), faz-se necessario evidenciarmos quals
forgas compbem o corpo do homem. S6 ap6s
essa delimItagao, da qual, sem avida, a biologia
faz parte, 6 que poderemos partir para uma analise
mlnuclosa das valênclas dessas forgas. Assim,
o estudo que ora se apresenta se inscreve nessa

linha de analise, sem esquecer que tudo sera. dito
a tftulo de teses. Teses que as pesquisas dirao
da sua pertinencia ou nao.

0 esquema proposto pretende ser o mais
empfrico possfvel, isto 6, ao invas de postularmos
conceitos abstratos do homem, o analisaremos
a partir do mais pr6ximo, do pr6prio corpo.

A seguir passarem ps a enumerar e descrever
resumidamente nossas principals teses.

TESES

Todo HOMEM tern urn CORPO INDIVI-
DUAL, CORPO INDIVIDUALIZAVEL, UM.

Todo CORPO DO HOMEM t'm, no mini-
mo, quatro (4) DIMENSOES, simultaneamente.

As quatro DIMENSOES são: DIMENSAO
BILOGICA; DIMENSAO SIMBOLICA; DIMENSAO
PODER; DIMENSAO SUBJETIVA.

A DIMENSAO BIOLOGICA nos revela que
o CORPO DO HOMEM E UM CORPO VIVO, encon-
tra-se no mundo dos vivos. A VIDA se caracteriza
por ser mataria em movimento: REPRODUCAO.
Vida 6 memOria genetica: "Num ser vivo, tudo
6 disposto corn vistas a reprodugao. Uma bacteria,
uma ameba, que destino podem sonhar sena() for-
mar duas amebas, duas bacterlas? Nao existem
seres vivos, hoje, sobre a face da terra senao
na medida em que outros seres se tarn vindo
a reproduzir corn obstinagao hã pelo menos dois
bilhdes de anos" 0. Do ponto de vista da DIMEN-
SAO BIOLOGICA, o HOMEM se encontra na mes-
ma linha explicativa dos demais animais: a genatica.

5. A DIMENSAO SIMBOLICA DO CORPO
DO HOMEM diz respeito ao universo dos sfmbolos:
CORPO LINGUISTICO. E a sua submissão ao c6di-
go lingiNstico e suas produgaes: as diversas formas
de conhecimento: mitos, artes, ciancia, fllosofia
etc.
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6, A DIMENSAO PODER DO HOMEM diz
respeito as relagOes de poder, de DOMINKAO
E PERMANENCIA DE DOMINACAO de urn corpo
de poder, _de DOMINACAO E PERMANENCIA DE
DOMINACAO de urn corpo sobre outro, o que
implica CONFLITO. A DIMENSAO PODER 6 a ex-
ploracao e tudo o que se inventa para manter
a exploracao, e tudo o que se inventa para manter
a explorack/dominacao. E a dimensao da revolta,
da luta, do sangue, da insatisfacao. E a dimensão
do assassinato. A DIMENSAO PODER DO HOMEM

o que nele o torna dominante ou dominado.
0 CON FLITO no homem pertence a sua dimensao
PODER.

A DIMENSAO SUBJETIVA DO CORPO
DO HOMEM diz respeito a sua singularidade. A
SINGULARIDADE é composta de IDEIAS E AFE-
TOS. Ideias e afetos que podem ser de duas
qualidades: repetitivas e criativas.

Tanto a Dimensao BiolOgica, como a Di-
mensão Simb6lica e o Poder, agem e produzem
a favor das ideias e afetos repetitivos. Sua funcao
6 memorial: memOria genOtica, memória cultural
(tradicao) e mernOria institucional/burocratica.

As transformagOes na Dimensao Bio16gica
se realizam através de MUTACOES GENETICAS
(4). WA as transformacbes nas DimensOes Simb6-
licas e Poder sac, realizadas pelas mutacOes SUB-
JETIVAS: CAI/5,CA° de novas ideias, criacao de
novos afetos (5).

A CRIACAO 6 urn efeito especffico da
DIMENSAO SUBJETIVA. 0 FUTURO depende da
nossa dimensao subjetiva.

0 PENSAMENTO, o universo das ideias,
6 a qualidade mais importante do CORPO DO
HOMEM, quando se fala de criagao Pensar
CRIAR, criar é PENSAR.

0 CORPO DO HOMEM se encontra em
cons tantes t ransformagOes.

%idyl

A DIMENSÁO BIOLOGICA

Esta dimensao faz corn que o corpo do homem
reproduza a espacie humana. A vida se caracteriza
por ser mataria em movimento. Vida 6 movimen-
tar-se, 6 geracao. Vida 6 memória genetica: num
ser vivo, tudo é disposto corn vistas a reproducao.
Uma bacteria, uma ameba, que destino pode sonhar
senao formar duas bacteria, duas amebas? Nao
existem seres vivos hoje sobre a face da terra
sena° na medida em que outros seres se tern
vindo a reproduzir corn obstinagao ha pelo menos
2 bilh6es de anos (6).

Do ponto de vista da Biologia o homem encon-
tra-se na mesma linha explicativa dos demais ani-
mals: a genatica. S6 que o homem, como todos
sabem, para se reproduzir biologicamente, neces-
sita da relacao sexual, já que sua reproducao

sexuada. Esse fato é realmente muito importante
na constituicao do CORPO DO HOMEM. A reprodu-
cao sexuada é urn tipo de reproducao que requer
urn certo tipo de relagao entre dois corpos da
mesma espacie, de sexo diferente. Para que haja
perpetuacao da espacie, os dois corpos devem
estar programados corn urn mfnimo de erro para
atrafrem-se corn essa finalidade. Nao duvidamos
que a fonte da energia sexual seja biolagica. Como
nos disse Freud, a fonte da pulsäo é somatica:
"Por fonte (Quelle) de urn instinto entendemos
O processo sornatico que ocorre num Orgao ou
parte do corpo, e cujo estfmulo é representado
na vida mental por urn instinto. Nä° sabemos se
esse processo é invariavelmente de natureza qui-
mica ou se pode tambern corresponder a liberacao
de outras forcas, por exemplo, de forcas mecani-
cas. 0 estudo das fontes dos instintos esta fora
do ambito da psicologia. Embora as instintos sejam
inteiramente determinados por sua origem numa
fonte somatica, na vida mental nas os conhecemos

ANDRE LWOFF — El Orden BiolOgico, ed. Siglo XXI, peg. 18. Mexico, 1967. Diz ele: 'Se admite que
la causa essencial de la variacien volutiva ha silo la mutaci6n de genes, que es un cambio hereditario
saito. Las mutaciones siguem produziendo-se en nuestros cies. Supongo que results muy obvio que si todos
los individuos pertenclentes a una especie fueran e seguieran siendo identicos no existiria tal cosa como
la genetica. Asi, es de lo mes afortunado el hecho de que existan mutaciones. Si no hubiera mutaciones
seria dificil comprender la herancia. Los principios de la genetica se basan en In estudio de las diferencias,
de las diferencias transmisibles". peg. 18.

K. POPPER — A Racionalidade das RevolugOes Cientfficas, In L6gica das Ciencias Socials, Tempo Brasileiro,
EUB, Rio de Janeiro, 1978. No caso K. Popper afirma que nos tres nfveis, vale dizer: BiolOgico, comportamental
e cientffico, surgem novas estruturas e novas instrugOes por mudangas processuals de dentro da ESTRUTURA,
por processo, a selegeo natural ou a Orr-linage() do erro (grifo dele). Ele neo chega a analisar de onde
vem a forga transformadora. Ele este interessado no processo de assimilageo que a tradigeo incorpora as
novidades. Neste sentido estamos em acordo corn ale.

"Originariamente um ritual pode ter sido criageo espontanea de urn individuo marcado por uma experiencia
subjetiva, exclusiva e autenoma, como urn profeta ou um artista'. Cohen, o homem bidimensional, peg. 16.

(6) F. Jacob — A LOgica da Vida, pp. 15-16. Public. D. Quixote, Usboa.
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apenas por suas finalidades. 0 conhecimento exato
das fontes de urn instinto nao 6 invariavelmente
necesskio para fins de investigacAo psicolOgica"
(7).

Alarn de possuir a membria genetica, a DI-
MENSAO BIOLOGICA constitui a membria nervosa.
Se a vida 6 a prOpria membria gentatica, a membria
nervosa se caracteriza por presentificar as DIMEN-
SOES cultural, social e subjetiva (ontoganese),
pela aquisigao de comportamentos individualmente
varldvels.

A Divisão BiolOgica se caracteriza tambarn
por estabelecer vinculos dos organismos corn o
FORA. 0 prImeiro FORA 6 o fora-nutrientes. 0
organismo, para permanecer vivo, necessita de
coisas que se encontram fora dele (a vida 6 cons-
tantemente realimentada).

No caso especifico de organismo de REPRO-
DUCAO SEXUADA passa a existir urn segundo
FORA: o outro-sexo. Surge aqui urn importante
fato que precisa ser melhor explicitado: 6 a forma-
gao da Imagem, no organismo, do parcelro sexual,
do outro sexo da mesma espacie ( 8). Como bem
sublinhou G. Bataille "a reproducao coloca em jogo
seres descontinuos. Os seres que se reproduzem
sao distintos uns dos outros, e os seres reprodu-
zidos sac) distintos entre si como ski distintos
daqueles que os geraram. Cada ser 6 distinto
de todos os outros". Esta andlise podemos dizer
que 6 \Oda para todos os seres de reproducao
sexuada. A forga biolOgica se caracteriza por ser
a forga que Ilga os seres vivos de uma mesma
espOcie. A forga que faz corn que os animais
nao se percam na individualldade. Ela os liga atra-
vas da forga sexual de reprodugao. A forga sexual
faz corn que os organismos procurem corretamente
seus parceiros sexuais para que a espOcie nao
desapareca. No entanto a reprodugao sexuada co-
loca urn primeiro problema aos seres vivos: se
eles sac) corpos descontinuos, cuja reproducao pre-
cisa do encontro de dols, macho/fernea, faz-se
necessdrio cada urn possuir a Imagem do outro.
Esta Imagem significa algo que o outro exibe que
o atraia. A reprodugão dessa Imagem como ela
se da?

Sao as doengas que dao ao corpo do homem
a percepcão clara da exisbancia da DIMENSAO
BIOLOGICA. A MORTE 6 limitada da dimensão
biolOgica, mas ela, nao pertence a esta Dimensao.
Ela pertence a DIMENSAO SIMBOLICA, PODER
e SUBJETIVA. A morte e os mortos 6 algo que
se faz, que se sente, que se pensa, e sempre
que pensamos sobre os mortos, eles aparecem
vivos. A ConsciOncia pode o cogltatum e por isso

sempre presentificamos, vivificamos o desapare-
cido.

A morte enquanto limite da vida 6 urn fato
importante e que sera utilizado de maneira especffi-
ca pelas demais dimensbes. Biologicamente falan-
do, a morte 6 urn fen6meno natural.

A DIMENSAO BIOLOGICA do corpo do ho-
mem se desenvolve no tempo: existe sempre urn
processo que se desenrola (maturagao). Este fato
6 importante na medida em que o CORPO DO
HOMEM nasce, cresce e morte. Cada corpo huma-
no 6 a presentificagao da Mem6ria Genatica. A
vida 6 sempre atualizagao do passado. 0 presente
6 apenas um momento para o passado surgir.
Tudo 6 repetigao do mesmo. Nesse sentido, esta
dimensão 6 o oposto da Dimensao Subjetiva Cria-
dora, onde cada presente 6 a instauragão da Di-
ferenga.

Esta Dimensao instaura urn tipo de forca
de Naga° do homem corn as coisas e corn o
pr6prio homem: forca biolOgica.

A Dimensao Biol6gica repercute nas demais
dimensbes. 0 nascimento, as doengas e a morte
sao os principals fen6menos que impressionam a
DIMENSAO SIMBOLICA, impressionam e a consti-
tuem ritos de nacimento, de cuidados e curas
e os ritos funerarlos.

Para a Dimensao Poder o fato mais importante
da Dimensao BiolOgica 6 o Corpo do Homem possuir
forgas. Forga essa que pode ser submetida e
explorada. E como limite de submissao, a morte,
isto 6, ser morto, assassinado, torturado.

JA a repercussao da Dimensao BiolOgica na
Dimensão Subjetiva se manifesta pelas diferentes
formas de DeficiOncias Organicas, neurofisiolOgi-
cas.

A DIMENSAO SIMBOLICA

A DIMENSAO SIMBOLICA diz respeito a lin-
guagem e suas produgbes: mitos, crengas, conhe-
clmentos, sonhos, filosofia, arte. Esta dimensao
coloca o corpo do homem ern relagao a urn sistema
misto concreto/abstrato. A linguagem, como todos
nOs sabemos, 6 urn sistema de signos formados
pgea uniao do sentido e da Imagem acbstica. A
caracteristica principal desta DIMENSAO 6 que
todo fen6meno humano tornado isoladamente nao
possui qualquer ligagao interna corn o significado
que se Ihe atribui; nao remete para uma significagao
sena() por estar integrado num sistema significante
caracterizado por oposicbes diferenclais. No entan-
to, o fato mais importante para a formagao do

S. Freud — Instinto e suas Vldssitudes, em vol. XIV, pdg. 143. Rid de Janeiro, Imago, Obras Completas.

Os trabaihos de K. Lorens e N. TInbergen — A Nac5o de Imprinting — nos trazem algumas luzes.
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CORPO DO HOMEM 6 a face abstrata do sistema
simbOlico. E eta que produz o fascfnio pelo conheci-
mento e instaura a vontade de explicagao e de
certeza os conhecimentos: "A mitologia tern como
finalidade assegurar, corn alto grau de certeza

a certeza complete é obviamente impossfvel
que o futuro permanega fiel ao presente e

ao pass ado" (g).

Esta Dimensk instaura o principle da Identi-
dade do homem independente da forma cultural
concreta que ele possa ter vindo a assumir, ou
seja, instaura a ordem de fenOmenos SUPEROR-
GANICOS.

A Dimensão SimbOlica do Homem Moderno
ocidental é dominada pela Mitologia Cat6lica e cien-
tffica. Essa Mitologia é importante na medida ern
que produziu vfnculos estreitos corn a Dimensao
Poder, da dominack. Assassinou-se muito, sabe-
mos disso. A Mitologia Catalica 6 urn produto
do corpo do homem já dominado pela Dimensao
Poder, dominado pela miseria, pela fome, pela do-
minack de homens sobre homens. E eta por sua
vez mantem-se corn as regras da Dimensão Poder,
instituindo-se em forma de poder coercitivo.

A Dimensao SimbOlica faz surgir urn primeiro
tipo de subjetividade, a subjetividade mftica, crente,
peetica. Cada mitologia produz uma certa subjetivi-
dade, 1st° 6, urn certo universe de ideias e afetos,
dlante do mundo. No case especIfico da nossa
mitologia cat6lica, come eta é uma mitologia que
nasce do sofrimento, da injustica, da dor, eta justi-
fica tais fates pelo Pecado, produzindo assim uma
subjetividade pecaminosa: corpo pecador. A vida

por principle errada e a verdadeira vida comega
ap6s a morte. A Mitologia CatOlica é o efeito,
na Dimensk simb6lica do Corpo do Homem, do
Poder Coercitivo. Ela justifica o homem miseravel;
justifica os efeitos do poder coercitivo.

A Arte e a Filosofia sae as duas producks
simb6lIcas a arte mais antiga que a filosofia —
que melhor presentificam a Subjetividade Criadora
do Corpo do Homem.

Os vinculos inter-humanos da Dimensk Sim-
bOlica see estabelecidos pelas Mitologias, pelos
sistemas de crencas, pelos c6digos lingefsticos.

Nesta Dimensão, a morte aparece come Sa-
criffcio. Assim come o significado existe mas
imaterial, a morte tambarn pode ter sua realidade.
Pots a morte asslm come o signo tern uma face
material e outra imaterial. A morte e seu fascfnio

já urn produto da dimensk simbOlica do homem.
A morte biol6gica 6 de outra natureza: faz parte
do sistema nutritive dos seres vivos.

Moldy'

Esta Dimensk 6 urn efeito, produto da cole-
tividade.

Esta Dimensao é o que permite ao homem
apreender a realidade come sentido (E. Gassier).

A DIMENSÃO PODER

a Dimensk da DOMINACAO, do conflito,
do corpo do homem. E a Dimensk do exercicio
do poder. E a Dimensk do certo e do erred°,
do controle comportamental.

A Dimensao Poder é o domfnio do homem
pelo homem através da forga. A Politica é o estudo
dessas estrategias de dominack. A Dimensk Po-
der 6 a explorack e tudo que se cria para manta-
la. E a Instituick. A Dimensk Poder implica revel-
ta, a guerra, o assassinate, o extermlnio. E a
dimensk propriamente dialetica.

A Dimensk Poder do Corpo do Homem diz
respeito ao nascimeno da Escrita, do Estado e
da Hist6ria. Nos povos sem escrita, sem histOria
e sem Estado, as relacks de poder, de dominagao
de homens sobre homens "Inexistem, ou seja, o
chefe nä° dispee de nenhuma autoridade, de ne-
nhum poder de coerce°, de nenhum meio de dar
uma ordem. o chefe nao 6 urn comando, as pessoas
da tribe nao tern nenhum dever de obediencia.
0 chefe este a service da sociedade, 6 a sociedade,
em si mesma, verdadeiro lugar de poder — que
exerce, come tat, sua autoridade sobre o chefe"
(10). Nesse sentido podemos afirmar que, nessas
culturas, o que denominamos Dimensao Poder se
encontra minimizado, falta a exploragao de uma
classe sobre outra, falta o poder coercitivo.

A forca que liga os homens na sua Dimensk
Poder, 6 a forca dos sistemas de regras coerciti-
vas. Os corpos dos homens se aproximam pela
forca da obrigack. Essa ['gaga° nee supee identi-
dade. Ao contrario, pressupee a discOrdia.

K. Marx e F. Engels revelaram, a partir de
uma analise do mode de produce° capitalista, toda
rede de dominagao/expbragao do homem moderno.
M. Foucaut, através de uma analftica do poder,
evidenciou outras redes de dominagão, outros me-
canismos de poder da nossa Dimensao Poder.

A Dimensk Poder 6 o conte6do sernantioe,
6 a organizack significativa do corpo do homem:
habites, identidade comportamental, identidade jurf-
dica, isto 6, a Instituicao. "A Instituigão 6 a cOlula
simb6lica, matriz dos ['kites, corn uma dinamica
dialetica institufda e instituinte, corn uma estrutura

(9) Strauss — Mite e Significado, pág. 63. Ed. 70. Lisboa, 179.

(10)P. Clastres — Sociedade contra o Estado. pág. 144. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1978.
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oculta e ocultante, inscrita na temporalidade e
socialmente sancionada, que busca o controle da
historicidade agindo de uma maneira funclonal e
imagineria, Instaurada pelas relagOes socials forgo-
samente conflitantes" (111

A ciencla de cunho universalista 6 a forma
de conhecimento dessa Dimensao. Quando aplicada
ao homem, visa-se a predigeo e o controle.

Esta Dimensao produz urn novo tipo de morte
para o corpo do homem: o assassinato, o matar.

Como a aproximacao dos homens, produzida
por essa Dimenseo, 6 pelas vias da Obrigageo

do Medo, ela instaura uma zona de silencb,
uma zona do nao-dito, zona esta que, do ponto
de vista da Dimensao Subjetiva, 6 a mats impor-
tante. Daf o privilegio que Freud 'he concedeu.

E a Dimensao das prolbigbes, das regras infin-
devels.

A DIMENSAO SUBJETIVA

a Dimensao da ace°, do fazer. Nessa di-
mensAo a questa° 6: como se comporta ou como
age o CORPO INDIVIDUAL DO HOMEM ? Esta
pergunta dlz repeito a singularidade do homem.
Se quisermos perceber melhor esta Dimensao, te-
mos que estabelecer vfnculos estreitos corn o cor-
po. Este encontro chama-se intImidade. Encon-
tram-se na instituicao familiar os primeiros conta-
tos fntimos, e 6 por Isso que a familia 6 importante
na formagão da subjetividade do corpo do homem.
A familia 6 o espago onde se cruzam todas as
Dimensbes: BiolOgica, de reproduce(); simbdllca, de
iniciack slmbOlica; Poderosa, de dominaceo; e
Subjetiva, de formaceo.

A Subjetividade 6 composta de idelas e afe-
tos.

Existem tits tipos de Subjetividade: Subjeti-
vidade simbOlIca/mItica, "trata-se de urn modo de
pensar que parte do princlpio de que, se nao se
comprepncle tudo, nAo se pode expiicar coisa algu-
ma" (12). Subjetividade Poder Conflitual, onde se
pensa que existe urn certo e urn errado, urn born

urn mal; Subjetividade Criadora, onde a verdade
6 o prOprio ato de criar, onde pensar 6 criar.

A caracteristIca principal da Dimensao Subje-
tiva 6 a CRIACAO. As mudancas no Corpo do
homem tem que passar por transformacbes sub-
jet ivas.

0 INDIVIDUO 6, a nosso ver, o modo como
a Dimenseo Poderosa se apoderou da Dimensao
Subjetiva. IndivIcluo e indl ykluo juridic°.

Todo homem possul urn CORPO SINGULAR.
Esta singularidade o coioca para alern do blolOgico,
do sfrnbolo e do poder. 0 biolOgico o faz pertencer

mesma espOcie; o simbOlico o faz pertencer
a humanidade; o poder o faz pertencer a mesma
redo de dominageo. Je a subjetividade o coioca
na DIFERENCA.

As subjetividades simb6licas de poder seo
subjetividades herdadas, Id6las e afetos repetitivos,
IdAlas e afetos conformes. A. a Subjetividade cria-
dora 6 o propriamente estilftico, 6 a DIFERENCA
AUTENTICA. E a subjetIvidade crladora de novas
idelas, de novos afetos.

Na Subjetividade herdada, he contradicao en-
tre o agir e o pensar: pensa-se de um modo

age-se de outro: o politico. ou enteo, falar por
falar, fala sem aceo: papo de bar.

A ace° do corpo do homem de hoje, sua
singularldade, 6 mlnlmizada, pois a dimenseo poder
nao permite a criacão. Permite apenas aches repe-
titivas. Mas a subjetividade criadora permanece
em potencial.

A SINGULARIDADE DO CORPO DO HOMEM
tern estreitas ligagdes corn a Dimensão BlolOgica.
A reproduce° sexuada 6 o prImeiro passo na sua
formack: especificidade sexual. Isso, acredltamos,
explica a preocupageo de S. Freud ( 13) corn a
biologia, e especificamente, corn	 a sexualldade.
Na reproduced sexuada 6 necesserio a formack
da identidade sexual. A formageo da imagem, iden-
tidade sexual — ser macho ou fernea — todos
sabemos que nao 6 coisa simples para o homem.
Hoje, para que haja reproduced biolOgica nao se
precisa mais da identidade e da relack sexual.
A reproduced tornou-se questa() tecnica. Iniciamos
uma era talvez, em que o sexo, enfim, se tornare
probiema da Dimensao Simi)	 prazer, alegria,
harmonla. A relack sexual deixou de ser a (mica

principal responsevel pela perpetuacao da es-
Ode'

Se a dimenseo biolOgica contribul para a cons-
tituicao da singularidade do homem, ela, do ponto
de vista da SUBJETIVIDADE este submetlda ao
universo 'deafly° e afetivo. A Singularidade do
corpo do homem forma-se principalmente pelo pro-
cesso de PENSAMENTO. A aged, o fazer, seo
efeitos desse universo 'deafl y°. NA SUBJETIVIDA-

(11)BARBIER, R. — Pesquisa-Agão naAo Educativa. Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 1962.
(12)C. L. Strauss — Mito e Significado. pfig. 31, ed. 70, Lisboa, 1979.

(13)S. Freud — Très Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. 1905
— Psicologia de Grupo e Anâlise do Ego. 1921.
— Algumas conseqbéncias pstquicas da distincao anatdrmca entre os sexos. 1925.
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DE CRIADORA agäo e pensamento caminham de
maos dadas.

A Dimensäo Subjetiva instaura urn novo tipo
de MORTE para o Corpo do Homem: o SUICIDIO,
a morte de si mesmo.

0 fent:nem da Alienagao Mental 6 importante
na medida em que nos revela a existencia da
Dimensão Subjetiva. Corn ela nao podemos dizer:
o subjetivo nao existe. A rigor, nä° sabemos o
quo venha a ser alienagao mental. Queremos ape-
nas frisar a existOncia cia Dimensão SUBJETIVA.

A Dimensäo Subjetiva produz urn vinculo pelas
Id61as e pelos Afetos.

UM EXEMPLO

Eu, quo nesse mornento escrevo, sou portador
de urn corpo biolOgico — DIMENSAO BIOLOGICA

sujeito a doengas e morte. Para estar aqui
escrevendo tenho que possulr, no mfnimo, uma
certa satide organica. No momento, se meu corpo
biolOgIco se encontra aqui presente, nao 6, a eie
que nos dirigimos. Nesse mesmo momento desen-
rola-se urn ato discursivo quo se pretende ato
de entendimento, de pensamento. Algo nos liga,
e esse algo 6 a lInguagem. Essa Naga° nos coloca
num universo nao palpavel, a não ser peios elemen-
tos graficos, pelo universo da significagao. Esta,
onde ela se encontra? Essa face abstrata do sim-
b011co nos coloca na DIMENSAO SIMBOLICA. Al Om
do mals, "eu" pretendo passar algumas id61as,
certas preocupagOes que dizem respeito a uma
certa SUBJETIVIDADE. Por flm, encontramo-nos
numa InstItulgao: falo como professor, como pes-
quisador de uma IES; existe toda uma redo de
poderes quo passe por mim e pela qual sou afetado;
toda uma rode econOrnica: somos assalarlados.
Todo urn sistema de critIcas e de conflItos, e
6 isso quo chamo DIMENSAO PODER.

Bern, todos esses fatores estao presentes
ao mesmo tempo. Para entendermos qualquer corn-
portamento, movimento, do CORPO DO HOMEM,
cumpre levar em consIderagan essas quatro dimen-
sOes que o constituem e a &Arnica das forgas,
corn suas intensidades, num espagoltempo de-
terminado.
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CONSIDERAOES SOBRE A "CORPOLATRIA"

Francisco Jose A. dos Santos a

As atividades corporals variam de sociedade
para sociedade. 0 uso social que os individuos
fazem dos seus corpos, longe de ser urn imperativo
da natureza, assenta-se no arbitrArio pluriforme
da diversidade cultural reinante no meio humano.
Diferentemente das espkies animais, o corpo ani-
mal humano sofre a acâo formidAvel da cultura
da qual este f az parte. A cultura imp6e aos indivi-
duos urn uso determinado do seu corpo. seja na
cena da vida social ou mesmo na intimidade da
alcova. 0 uso ptiblico ou privado se inscreve, as-
sim, no campo da cultura e, conseq0entemente,
no Ambito da diversidade.

Delineia-se urn campo propfcio a investigacao
de cientista social (historiador, etn6logo, sociologo):
a "cultura somatica"enquanto "sistema constitufdo
pelas regras que determinam os comportamentos
ffsicos dos agentes socials (Boltanski, 1979:167).

JA em 1934, em comunicack apresentada
a Sociedade de Psicologia da Franca, Marcel Mauss
evidenciava o fato da variedade cultural no que
se ref ere aos usos do corpo. Pleiteava o admirAvel
membro da Escola SociolOgica Francesa, mais urn
setor do comportamento humano aberto a anAlise
sociolOgica: as "tecnicas corporals" ou seja as
"maneiras como os homens, sociedade por socie-
dade e de maneira tradicional, sabem servir-se
de seus corpos" (Mauss, 1974 v II: 211) Corn
Mauss, o corpo assume o estatuto de objeto das
Ciencias Socials. Na atualidade, avultam-se os tra-
balhos de Pierre Bourdies incluindo os usos do
corpo no interior das clivagens simbdicas das dif e-
renciac6es de classe. Mostra Bourdieu (1983:151)
que a relacao corn o pr6prio corpo, enquanto dimen-
sk do habitus, 6 diferenciada de classe para
classe. Contra a estreiteza do reducionismo econo-
micista, demonstra ele que o uso diferenciado de
corpo deve-se tambem a profundas singularidades
culturals (simbOlicas) que separam e diferenciam
as classes socials no interior da sociedade ca-
pitalista.

Feitas estas considerac6es inicials, gostaria
de me deter agora sobre o fen6meno da "corpola-
tria" (Senne e Codo, 1985). Trata-se de investigar

uma dimensk da chamada sociedade de consumo.
Perguntar pelo uso social do corpo na contempora-
neidade configurado na forma de uma religião leiga:
a "corpolatrla". Desvendar a 16gica que remete
esta expressão da nossa "cultura somAtica"
sociedade de consumo (regida pela producão e

consumo de mercadorias). Numa sociedade mar-
cada pela apoteose dos objetos, qual o estatuto
do corpo? Quaffs os anexos que ligam o consumo
generallzado, a pomografia e a "corpolatria"? Em
sintese, alinhar elementos de urn diagn6stico (jA
reallzado por outros), conectar o fertmeno a socie-
dade atual e, por fim, aventar quest6es sobre

significado mais amplo do fato.
Longe da intengao de urn julgamento, moral

laico ou religioso (a corpolatria enquanto alienagao,
degradack ou como "profanack do templo do
Espirito Santo"), ve a corpolatria na condigão de
fato social "existente".

Parece evidente que o corpo tornou-se atual-
mente objeto de culto, de religiao. 0 corpo esta
em alta. Isto atestam a variada gama de fisiocultu-
rismo, a pornografia avassaladora. Como uma ver-
dadeira religiao, a corpolatria possui seus sacerdo-
tes, templos, adeptos e dogmas doutrinais. A here-
sia atual 6 nAo tornar-se urn narciso auto-absor-
vido nos espelhos das academias. Lembra Baudri-
Ihard (1981:157) que, se durante muito tempo a
salvagão da alma obcecou nossos antepassados,
modernamente o corpo tomou o lugar da alma,

liberar o corpo tornou-se a razao da exist6ncia
de muitas vidas. Constitui-se uma religlao leiga
demonstrando que a religião nos visita sob outros
avatares. Deste modo "0 culto do corpo jd nOo
se encontra em contradigão corn o da alma: suce-
de-Ihe herda a sua funck ideolOgica (Baudrillard,
1981:166).

A "corpolatria" 6 uma expressk, a nfvel da
cultura somAtica, da sociedade de consumo. 0
corpo, a exemplo do trabalho, mercantiliza-se pas-
sando a ser regido pela mesma 16gica do todo

sistema. 0 corpo passa a ser vivenciado, na
condi* de valor de uso e valor de troca, como
uma mercadorla. "Investir" no corpo 6 majorar

* Professor do Departamento de Filosofia e HistOria da Universidade Federal de Sergipe, Mestrado em Antropologla
na UNB.
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seu valor de troca, é coloca-lo em melhores
condigOes para a auferigao de lucros no mercado
dos bens simb6licos. Urn corpo jovem, atlOtico

saudAvel é o ideal paradigmAtico por excelència
enquanto mercadoria de grande valor de permuta.
Numa sociedade onde tudo é plausfvel de vir a
ser mercadoria nao seria o corpo quo ficaria longe
dessa mercantilizagão generalizada e sempre cres-
cente.

De modo geral, a "liberagdo" do corpo 6 tida
como derrocada dos mores judaico-cristaos que,
não vã o corpo corn bons olhos. Na condigâo
de materia, o corpo seria, segundo esta tradigão,

aprisionamento do espfrito. Ao corpo liga-se o
pecado, a queda do homem. Frente a uma negagao
histOrica do corpo, a contemporaneidade afirma
a sua importancia, o seu valor. A liberagäo do
corpo seria a quebra de um tabu milenar de desqua-
lificagäo da realidade corpOrea. Os arautos da cor-
polatria yeem-se, assim, na condigáo de benfeito-
res da humanidade. E de se perguntar se, de
fato, a tese da liberagâo sustenta-se ou, polo
contrario, trata-se de uma nova forma de assujei-
tamento, de controle dos indivkluos nos meandros
das teias dos sistemas de poder. Neste sentido
pode-se pensar toda a cupabilidade quo acarreta

fato de näo possuir o "corpo legftimo", o corpo
conforme os padrOes vigentes. Este 6 o caso
do velhos, dos obesos e todos aqueles desviantes
da estetica estabelecida.

A corpolatria é freqüentemente criticada come
sendo uma forma de alienaggo, de sequestro do
corpo individual pela sociedade. Esquece-se da na-
tureza necessariamente social de use do corpo.
Em nenhuma sociedade existe o corpo enquanto
dado natural, brute. Sempre e em toda a sociedade

corpo sofre as injungems dos padrOes culturais
de grupo social a que se esta o homem filiado.
Propugnar a "volta" a urn suposto corpo natural
nao atingido pela cultura é uma falâcia quo dove
ser denunciada. Não existe nenhuma "volta" possf-
vel, pois ele estA necessariamente imerso na cultu-
ra. Advogar novos uses do cup° é razoavel, pois
a cultura, sendo uma produgdo humana, é sempre
possfvel reinventa-la, recriando-a.

Noutra diregdo, a corpolatria se liga a urn
quadro geral de crise dos fundamentos da moderni-
dade. Ela expressa condigão p6s-moderna do ques-
tionamento de todos os fundamentos da civilizagäo

ocidental, sejam eles 6ticos, religiosos, cientfficos
ou politicos. No diagn6stico de Lasch ern seu livro
"A cultura do Narcisismo", diante da crescente
desesperanga no future, o homem deserta do social

volta-se para uma "Otica da autogratificagao".
Passa-se da politica a introspecgäo, da participa-
gão social ao individualismo. 0 corpo individual
passa a ser o ()Rim° territ6rio ao qual o indivIduo
se agarra num desespero de nafrago.

A corpolatria 6 urn indicative, dentre outros,
de que assistimos a agonia de urn mundo. Vale
perscrutar o horizonte e descobrir nele os sinais
do novo quo virA. Sable é aquele quo prenuncia

amanha.
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