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COMEDORES DE GORDURA E ESTETAS: A POLinCA DA
EXIBIcAo·

Deborah Root

Alguns anos antes de Cortes chegar a costa do Mexico, rnaus
agouros comec;aram a espalhar-se na capital Tenochtitlan anunci
ando a imi~ncia da chegada dos espanh6is e a destrui~o do im
perio asteca. Urn deles foi uma estranha ave cinzenta pescada do
lago em tomo da cidade. A ave usava urn espelho na testa em que
se podia ver 0 ceu notumo e certas constelac;&!s. Ao olhar no es
pelho, Motecuzoma viu a noite estrelada dissolver-se para mostrar
guerreiros estranhos vindo em sua dire~o, montando em veados e
lutando entre si. Quando 0 rei pediu aos seus magicos para olharem
no espelho, tanto a imagem quanta a ave desapareceram de re
pente.

o que e que nesse agouro era tao especialmente perturbador
ao imperador Motecuzoma e se tomava portador tao claro da des
truic;ao da cidade? A aparencia de ave signiflcava uma mensagem
de Tezcatlipoca ao seu sudito e substituto, Motecuzoma.Tezcatlipoca
e 0 Espelho Fumante, 0 deus negro do Norte, da noite, dos magicos
e ladrtSes. As vezes aparecia como um bela jovem ou como um ja
guar. Espelho Fumante controlava as for<;as da morte e da destrui
C;ao e era conhecido em Tenochtitlan como 0 "inimigo dos dois la
dos" e 0 "tirano", no entanto ele tamMm e criador e traz riqueza e
dignidade. A presenc;a de Tezcatlipoca domina todas as instituic;<Ses
de reinado e de sacrificio humano no MexiCO asteca1

•

A hist6ria da queda fatal de um rei que olha 0 espelho, lem
bra a morte de um outro soberano, 0 rei-deus Quetzacoatl-Topilzin
de Tula, 0 reino tolteca em que os povos mexica ou astecas basea
ram sua legitimidade e cUja hist6ria e mitologia foram por ele apro
priadas. Aqui, 0 irmao de Quetzacoatl fomentou uma revolu~o para

• "Fat-Eaters and Aesthetes: the politics of display" In: Cannibal culture art. Appropria
tion & the commodification of difference. Colorado & Oxford: Westview Press, 1996, pp.
1-8. Tradul;io de Ana Luiza Andrade.
1 De acordo com a terminologia atual, 0 nome mexica e considerado rnais correto do
que asteca, que compoe as tris cidades da federal;io da Trfplice Alian~.
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impor 0 sacrificio humane e os ideais militares na cidade tolteca. 0
mau irmao era Tezcatlipoca, e claro, 0 Espelho Fumante, que ven
ceu 0 irmao por urn ardil: atraves de uma magica perversa, Tezca
tllpoca fez 0 irmao olhar 0 espelho , e a visao deste choca e horro
riza Quetzacoatl a ponto deste ficar ~bado e cometer incesto com a
irma. Vendo-se fo~ado a fugir da cidade, de vergonha, Quetzacoatl
deixa-a a Tezcatlipoca e entregue as forc;as dos sacrificios humanos
e do mi1itarlsmo. Maus agouros anunclaram 0 colapso de Tula. Nas
hlst6rias c1clicas das cosmologlas dos mexica, a queda de Tula es
pelhava a queda de Tenochtltlan, em que Tezcatlipoca aparece
como aquele que destr61 escarnecendo.

Tezcatlipoca tem um papel duplo. Sua relaC;ao ambivalente
aos sudltos exemplifica a manelra pela qual uma autoridade desp6
tica opera, e sempre seduz. Nao Importa como e representado, ou a
frequ@ncla de seu aspecto benevolente, generoso ou belo, Tezcatli
poca espera para entregar-nos 0 espelho revelador das conexi5es
entre morte e rlqueza, poder e desastre. Nos sistemas Imperials
contemporaneos da tradlc;ao ocldental, a viol@ncia e a beleza cami
nham juntas, fragmentos que se refletem um ao outro ao infinlto,
todos apontando para a fome de escarnlo de Tezcatlipoca. Se 0
despota e imaginado como um signo a que todos os outros se refe
rem, pode-se perceber a capacidade das varias manifestac;i5es da
autoridade desp6tica para devorar Imagens tanto quanta corpos
humanos.

Os astecas reconheciam que a carne humana era necessaria
para 0 funcionamento do estado, e viam a extens30 imanente da
viol@ncia e do consumo de corpos para 0 Imperio. A certa altura,
sela-se um acordo: os astecas podlam consumir a riqueza dos po
vos conquistados, mas custava-Ihes sangue. Espelho Fumante era
expliclto em sua demanda de sangue, e os astecas eram rlgorosos
em cumprir as cerim6nlas para honrar esta demanda. A vitlma sa
crificial subia a plramlde para encontrar a faca obsldlana, e depois
que 0 corac;ao era cortado do corpo, e 0 sangue oferecldo aos deu
ses, os brac;os e pernas eram distribuldos aos sacerdotes que admi
nistravam 0 culto sacrificial. Comer carne humana era um ritual
estrito, em Tenochtitlan, e questi5es cosmol6glcas complexas sobre
a transmutac;ao da materia circunscreviam 0 cerimonial canlbal. Ao
mesmo tempo, no entanto, os astecas comlam os Inlmigos e nao os
mexlca. Esempre da carne dos outros que depende a escolha da
refeic;ao.

Tezcatlipoca anda pelo ocldente? Ainda demanda sangue em
troca de poder? Epossivel que, a despelto da exlg@ncla europela de
raclonalismo e do Ideal da polis democratica, a viol@ncia e 0 caniba
lismo tenham uma fun~o cerimonial similar a do estado asteca?
Sistemas de representac;ao elaborados distraem a atenc;ao da ex
tensao de depend@ncla de nosso sistema it matanc;a ritualizada de
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seres humanos. Os poderes ocidentals lanc;aram uma guerra no
golfo persico e corpos foram consumidos em meio a uma demons
trac;ao cerimonial de imagens repetidas da familia ocidental, do he
roismo individual, de auto-congratulac;ao cultural. "Bagda se i1umi
nou como uma arvore de Natal", disse um piloto, assim articulando
a demonstrac;ao do poder que era mais divertida que as negoci~<:ses

ou sanc;i5es jamais poderiam ser porque estetizavam a ideia de cor
pos mortos. A viol~ncia tornou-se bela. A arvore de Natal elide 0
que estava ocorrendo em Bagda enquanto as bombas calam, e tudo
o que nos fica disso e 0 prazer do controle do plloto. As palavras do
piloto norte-americano oferecem nada mais do que um relance de
como 0 poder canibal tunciona, mas prometem mais ainda. 0 espe
Iho tumante oferece um sonho de plenitude e perfeiC;30, mas como
Tezcatlipoca e louis Althusser mostram em modos diferentes, a
imagem da face do poder pode operar somente como um ardil a
mais.

Diferentes sociedades abordam quest<:ses de poder e repre
sentac;ao diferentemente, e algumas s30 mais suspeitas da autori
dade do que a tradic;ao ocidental, tendo desenvolvido tecnicas para
conter a representac;30 do poder. Algumas sociedades v~m 0 poder
como perigoso e pouco atraente (ainda que sempre interessante)2.
Outras trazem 0 problema diretamente para fora, e d30 nome ao
poder, 0 que pode ser uma outra vers30 da mesma coisa. Ao reco
nhecer que 0 poder pode ser nomeado, se pode ver como as hist6
rias dos mexica i1uminam a natureza do poder que fica atras do
espelho na tradic;3o ocidental porque n6s nao queremos olM-lo de
frente. A metafora asteca sugere uma outra maneira de abordar a
ambival~ncia ocidental sobre a representac;30 e a autorldade impe
rial. Vale a pena prestar atenc;ao a Tezcatlipoca porque ele de
monstra que 0 estado e e sempre foi um canibal continuamente
buscando came para consumir. Voltemos it historia dos dois irm3os.

Que a queda do estado tolteca tenha aparecido nos escritos
astecas como resultado de um conftito entre os irm30s inimigos era
indicativo do grau de destruic;ao do antagonismo entre essas figu
ras. Cada um deles representava uma vls30 rival do militarismo e
do sacriftcio humane - em resumo, da organizac;30 e da represen
tac;ao estatal da viol~ncia. As vezes imagino essas hist6rias sugerin
do que 0 resultado da luta poderia ser diferente, e que ao barrar a
traic;ao de Tezcatlipoca, os mexica poderiam ter criado um estado
diferente, em que os corpos nao fossem consumidos pelas guerras e
o bloco sacrificial. Eimportante lembrar que as ideias expansionis
tas da Tenochtitlan imperial, a economia baseada em tributo, e a
massa humana sacrificial de prisioneiros de guerra eram todos

2 Ver, p. ex., CLASTRES, Pierre. Society against the State. Oxford: Basil Blackwell,
1977;e The archeology of violence. New York: Semlotext[e], 1994.
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mantidos e instituidos pelas elites militares-religiosas-mercantis da
cidade. Como na Europa, n~o eram os ca~dores, os fazendeiros, ou
os cidad~os comuns moradores em vilas pequenas que estabele
ciam os regimes canibais.

Certamente era, ao menos em parte, em honra a Quetzaco
atl, que as pessoas pudessem manter ideais n~o-militaristas numa
economia milltar. Este se apresentava como um dopado e uma vi
tima da feiti~ria e dos truques, e no entanto era sempre mais be
nevolente e ajudava 0 povo mais que Tezcatlipoca. Mas a venera~o

a Quetzacoatl como 0 deus tolteca par excellence - e como 0 deus
da aprendizagem, da ci~ncia, e do sacerd6cio - n:to muda 0 fato de
ter sido Tezcatlipoca, 0 feiticeiro, espelho fumante, a ganhar no
final. Na Tenochtitlan imperial, Tezcatlipoca era elevado ao supremo
deus e adorado como T10que Nahuaque - Mestre do Perto e do
Fechado - 0 deus que sempre estava ali.

Quetzacoatl, em contrapartida, tol levado pelo sacerd6cio. 0
titulo de Quetzacoatl era dado a altos sacerdotes, 0 que a primeira
vista parece adequado, ja que os toltecas eram vistos como a fonte
de todo 0 saber e da cultura e a figura de Quetzacoatl como a do
soberano exemplar dos toltecas. 0 reinado de paz de Quetzacoatl
em Tula (ate todo 0 drama do tim, e claro) sua identifica~o com 0
sacerd6cio e com as virtudes da harmonia, sabedoria e aprendiza
gem, eram evocadas constantemente nos textos sacerdotais dos
mexica, 0 que parece contradit6rio, dada a oposi~~o de Quetzacoatl
ao sacrificio humano e a intensa dedica~o dos sacerdotes a este.
Os ideais enaltecedores a Iiteratura de Quetzacoatl foram, apesar de
tudo, apresentados como antieticos a feitic;aria e a disc6rdia forja
dos por Tezcatlipoca, e os escritos dos mexica foram cuidadosos em
distinguir entre as duas tiguras e as qualidades e valores aos quais
cada um era associado.

Por causa da enfase constante nas diferenc;as entre os dois
irm~os, e facit esquecer que Quetzacoatl era um monarca e um
sacerdote, 0 que significava que mantinha a soberania politica em
Tula, com toda a hierarquia e a viol~ncla implicada pela institui~~o

de autoridade real. 0 ideal sacerdotal por ele personiticado obscure
cia sua fun~o desp6tica ou, por outra, purificava e tornava benigna
a ideia do despota ou lorde supremo. Quetzacoatl se tomou 0 ardil
do poder imperial, aparecendo como 0 melhor do estado, e 0 que os
reis em seu maximo poderiam oferecer ao seu povo. Mas jc\ sabe
mos. A face desp6tica do sabio rei se revela em Tezcatlipoca, que
trouxe a queda de Tula ao demonstrar a Quetzacoatl a sua face: .
"Entao ele Ihe deu 0 espelho e disse: 'Olhe e conhe~-se meu filho,
pois V6s aparecereis no espelho'. Ai Quetzacoatl se viu; estava com
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multo medo e disse: '5e meus vassalos me vissem, eles poderiam
fuglr,"3.

A feiti<;aria de Tezcatlipoea e mals forte do que as artes e a
ci~ncla de Quetzacoatl porque e eapaz de revelar que 0 despota nao
e a face benigna de Quetzacoatl mas a amedrontadora face do lni
mlgo dos dois lados. Caem as i1us~es, tudo e revelado, e a face no
espelho e 0 que, ao signo, todos os outros signos referem: 0 poder.
Tezeatllpoca ensina que 0 estado opera e mantem sua autorldade
pela vlol~ncia e pelo terror. Como soberano de Tenochtltlan ele
mesmo reconhece isso e de fato toma-se rei ao revelar as deman
das absolutistas de Tezeatllpoca e por encenar uma performance em
que isso e demonstrado para todos verem. A relac;ao humana do
soberano adlvindade e a de abJec;ao e de auto-humllhaC;ao ante um
poder maior: aqui a autoridade desp6tiea do deus. No discurso for
mal do rei mexica a Tezcatlipoca na ocasiao de sua ascensao ao
trono, diz, "0 mestre, 0 nosso senhor, 0 senhor do perto, do nada,
o nolte, 0 vento, V6s incllnastes Vosso cora<;ao. Talvez V6s me
confundlstes por outro, eu que sou um comum, eu que sou um tra
balhador. No excremento, na Imundrcie, a minha vida tem sldo 
eu que sou inconftavel, eu que sou de sujeira, de vrcio. Eu sou um
Imbecll104

•

o artlflcio de fazer 0 soberano dlzer colsas asslm, publica
mente, fal Instituldo, nao s6, pense eu, para sublinhar sua humllda
de ante 0 deus mas tambem para absolutizar a idela de autoridade
desp6tiea em 51 me5ma. A vontade do rei de expressar sua subordl
nac;ao toma-se uma maneira de representar 0 conceito mais vasto
de autoridade formal, e 0 que se enfatlza no dlscurso e que 0 siste
ma simb6lico preclsa ser organlzado hlerarquicamente, com uma
cadela de comando em que todos estao Impllcados. Ate um sObera
no tem seu mestre. Isto e 0 que importa, nao um deus ou um mo
narea em particular.

A hlst6ria dos dols irmaos expllca a viol~ncia desp6tlca e 0
militarismo enquanto parece manter um Ideal de estado benigno,
mas 0 triunfa de Tezeatllpoca fundona como um reconheclmento de
que a autoridade poUtlea sempre subjaz em eaos e morte.

Os outros deuses prlnclpais, e suas func;Oes e atlvldades, tor
nam-se dlferentes aspectos de Espelho Fumante. 0 deus da guerra,
Hultzilopochtli, revela-se como 0 azul Tezcatlipoca do sui, 0 deus
esfolado, Xipe Totec, e 0 Tezeatlipoca verrnelho do leste, e ate 0
irmao Inlmlgo Quetzacoatl toma-se 0 Tezeatlipoca branco, do oeste.
Lamentar 0 destlno infeliz de Quetzacoatl nos dlstrai ao ponto em

3 Ann6/S of CU6htitlan. Apud.: SEJOURNE, Laurette. Burning W6ter. London: Thames
and Hudson, 1978, p. 57.
4 FIorentius codex, rhetoric, 6nd moral philosophy. Vol. 4. Santa Fe: School of American
Research Monograph, 1969, p. 41.
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que os ideaiS associados com 0 triunfo de Tezcatlipoca - ou seja,
os ideais do estado, do miJitarismo, e do sacriticio humane - afir
maram-se nas cidades dos mexica.

Urn dos atributos de Tezcatlipoca e a invisibiJidade - em al
gumas pinturas ele e representado 56 par pegadas - e sua habiJi
dade de tomar-se invislvel a vontade aumenta seu poder e capaci
dade de gerar 0 medo. De fato, ainda que 0 nome Tezcatlipoca seja
traduzido geralmente por Espelho Fumante, uma mais acurada tra
du~o seria "Uma Fuma91 que Espelha". Espelhos obsidianos foram
usados para adivinhac;:io pelos mexica (e os espelhos astecas que
chegaram a Europa depois de 1521 foram usados com 0 mesmo
prop6sito por magicos como John Dee e Nostradamus). Magicos
olharam para dentro do espelho e esperaram as imagens se forma
rem. 0 sentido de uma fuma91 que espelha e sugestivo de uma
qualidade dupla de velar e revelar pelo reflexoi a fumac;a tanto obs
curece quanta reflete a imagem do inquiridor. A face do poder
nunca se revela plenamente mas sempre se vela. E aqui se encon
tra 0 deus ele mesmo, a deidade desp6tica Tezcatlipoca, que re
f1ete a imagem do povo e dos sacerdotes que buscam a sabedoria
do futuro e dos neg6cios do estado.

o espelho de Tezcatlipoca tem um nomei e chamado "0 Lu
gar de Onde Ele Vigia". 0 deus invislvel v~ tudo e sabe tudo. 0 cho
que e 0 horror provocados em ambos Quetzacoatl e Motecuzoma
pela presen91 no espelho n:io s:io diticeis de entender - ambas as
figuras foram lembradas de que 0 olho vigilante do poder estava
sobre eles, que 0 olhar desp6tico estava sobre tudo, ate sobre os
IIderes supremos do pais. Eles tarnbem forarn lembrados de que
tamMm refletiam a face do despota, verdade que era impossivel
de suportar, para Quetzacoatl. E esse olhar desp6tico implica a qua
Iidade destrutiva que tanto observa quanta reflete 0 poder dos reis.

Escolhi (ou talvez apropriei) 0 exernplo dos dois irm:ios mexi
ca para i1ustrar algo que pode ser relevado na cultura ocidental: 0
poder nunca e benigno. Quando a mascara do rei e arrancada, a
face de baixo e sempre a de Tezcatlipoca, seja ele chamado Good
Queen Bess ou John F. Kennedy. Tezcatlipoca - ou ao menos suas
manifestac;Oes no mundo humane - e canibal, uma entidade que
precisa de um nunca acabar de rios de sangue e de corpos humanos
para consumir e cujos desejos sao organizados em tome da morte.
Em sociedades com hierarquias que controlarn corpos e determinam
quais vivem e quais morrem, ha sempre urn espetkulo de viol~ncia

(ate se este as vezes se localiza atras de portas fechadas, com pou
cas testemunhas ou participac;Oes). A maioria dos espetaculos sacri
ficiais , que tomam formas explicitas ou implicitas, demonstram e
simbolizam 0 elo entre poder e representa~o para todos verem.
Todos esUio implicados, e 0 povo se mantem alinhado. 0 poder
engole a vida.
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A hlst6ria dos dols Irm:ios nos mostra que os m~xlca reconhe
clam a natureza de um sistema politico hlerarquico, mas uma vez
que 0 poder social e rellgloso tol coneentrado nas maos de uma
elltef 0 sistema tomou-se extremamente dlffcll de ser mudado por
pessoas comunsf at~ assumlndo que se dlspusessem a tal. 0 siste
ma sacrlflclal dos mexlca nao e, penso eu, uma anomalla entre os
sistemas-sociais hlerarquicosf motlvo pelo qual ele pode lIumlnar os
espac;os lacunares e as falhas da tradlc;ao ocldental. A forma especi
flea assumlda por este sistema - as plr§midesf as fllas de prislo
nelros esperando 0 bloco do sacrlficlo - foi mais explfclta do que
muitas outras sobre a necessldade de consumlr corpos humanos e
para demonstrar esta habllldade de consumlr para todos verem.
Nao estou descrevendo 0 estado dos mexlca como um sistema ca
nlbal para separar 0 Mexico asteca das ordens socials europelas
igualmente canlbalistas e Irrisoriamente marca-Io como barbaro (ou
com epfteto Similar). 5emelhante ao sistema domlnante no oclden
tef a economia simb6lia e polftlca dos mexica tinha de se nutrlr de
viol!ncia para reproduzlr e sobrevlver. Os astecas entenderam a
ambival!ncia do poderf em sua habilldade paraf slmultaneamentef
seduzir e demandarf e sua facllldade em assumir uma vida pr6prla.
As manifestac;Oes especfflcas da autoridade imperial (exiglda por
Tezcatllpoca) tamaram-se Imensamente dlffeels de dlvergir da trllha
canlbalf uma vez que atlnglu um eerto ponto. Ef novamentef algu
mas pessoas se beneflciaram deste sistema. A hlst6r1a dos dols
Irmaos tamilem mostra que Tezcatlipoca ef talvezf mals tacll de
reconhecer, senao de controlarf se ele e entendldo dentro de uma
ordem sagrada.

Multos espanh6is que invadlram 0 Mexico no s~culo XVI nao
toleraram a expllcita«;ao da organlza«;ao estatal da vlolAncla e a
morte em massa dos mexlca porque se recusaram a olhar dlreta
mente as implicac;15es do poder. Por exemplof em Tenochtltlan, os
prislonekos de guerra eram mandados para as plramldes sacrlflcl
ais, enquanto em Parlsf nos mesmos anos, mllh15es eram massacra
dos nas mas no Dia do massacre de sao Bartolomeu. 0 estado eu
ropeu era - e e - tao canlbal quanta 0 astecaf mas a morte em
massaf na Europaf tende a ser classlflcada como um fenOmeno acl
dental, ao inves de algo Intrinseco ao funclonamento do sistema. A
despelto de exemplo ap6s exemplo das atrocldades oddentalsf ou
tro alguem esempre 0 cruel e 0 barbaro sem pledade.

Estas palavras duras nao t!m a Inten«;ao de negar as multas
vias criticasf no pensamento europeuf que se dlrlgiram as quest6es
da vlolAncla e do poderf e em especfflcof a amblval!ncla que estas
podem gerar. Mas pense que preclsamos confrontar a posslbilldade
de haver alguma colsa terrlvelmente errada com a sodedade e de
que esta se Iiga, de algum modo, a hist6ria sangrenta da cultura
ocidental, um sangramento que ultrapassa todos os outros, Inc\uln-
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do os astecas e seus sacriflclos humanos. Mas seria uma possibili
dade viavel olhar nossa natureza canibal? Lembremos as conse
quencias de olhar 0 espelho de Tezcatlipoca - Quetzacoatl perdeu 0
seu poder e teve que deixar a cidade.

o estado asteca deixa absoluta e inegavelmente explfcita a
natureza e a consequencia de uma ordem social hierarquica e im
perial, fate que e embelezado na tradl~o ocidental atraves de no
<;Oes como "civiliza<;ao", a estetica da alta cultura, e a polis grega
como fonte de organiza~o politica democratica. Continua-se, hoje,
a obter esta contradi<;ao. Os mexica sao apresentados como horrifl
cos, uma soeiedade ineompreensivel onde a violencia estava total
mente fora de controle - diferente de n6s. Os escritos europeus
sobre a sociedade asteca focalizam quase exclusivamente 0 sacrifl
cio humano, e que e descrito de tal maneira a obscurecer, par eima,
os elos entre as diferentes versaes de violencia. (Claude Levi
Strauss se refere aos astecas como "aquela ferlda aberta no f1anco
do americanismo,6.) Essa recusa tern suas consequencias nos es
quemas classiflcat6rios de ambas as artes e as eleneias ocidentais,
particularmente nos esquemas de etn6logos e muse6logos: a arte
da corte asteca que nao foi imediatemante destruida au derretida,
foi acomodada em museus europeus com as socledades egalltarias
deflnidas como "primitivas" e "selvagens", ao inves de estarem com
os selvagens verdadeiros: as cortes europelas e do antigo Oriente
medio.

5 LEvI-STRAUSS, Claude. Tristes Tropiques. Trad. John Russel. New York: Athe
neum,1967, p. 388. Para uma diseussio do saeriffdo asteea, ver CLENDINNEN, Inga.
The Aztecs. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 0 sacriffcio humano e tan
tas vezes emoldurado como um enigma. Dito ;sso, hoi estudos cuidadosos da institui
~io, como 0 de DUVERGER, Christian. LA ffeur letille: &:onomie du Silcrifice ilZtllque.
Paris: Seuil, 1979; e BOONE, Elizabeth H. (ed.). Rituill Human Sacrifice in Mesoilme
rica. Washington, DC.: Dumburton Oaks, 1984.
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