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POLrnCAS INDIGESTAS: GASTRONOMIA E ANTROPOFAGIA·

Ana Luiza Andrade**

Shakespeare qui genuit Marx qui genuit Valery (e alguns ou
tros).

Uma arrebatante diversidade dispersa atraves dos sku/os a
tradu~io de uma obra prima, de uma obra de g~nio, de uma
coisa do esprrito que pare~, justamente, enllenhar-se. Espetfo
ou nio, um g~nio opera, resiste e desafia sempre, a semelhan
9" de uma coisa espectral. A obra inanimada toma-se essa
coisa, a Coisa que engenha habitar sem propriamente habitar,
ou entio, obsidiar, tal qual um incaptunlvel espedro, a mem6
ria e a tradur;ao. Uma obra-prima sempre se move, por defini
r;ao, amaneira de um fantasma.

Thou art a scholar, speak to it, Horatio...

Jacq ues Derrida. Espedros de Marx

Somos 0 que comemos. Quando nos alimentamos, produzi
mos um corpo que se transforma em suas rela«;oes com 0 mundo e
com a historia-:de seu territorio: um corpo cultural que, atraves de
um aparato sensorial, Iiga-se as varia«;5es do sentido do gosto, do
sabor que e saber. Este corpo se coloca, de sarda,entre dois sen
tidos de produ~o e economia: um sentido de paladar que se
transforma do cru ao cozido, na arte de elaborar e refinar a nutri~o

apropriativa do sensorial (um sentido cultural gastron6mico); e um
sentido antropofagico que se delimita a partir de leis primarias que
se impoem ao desejo, inscritas no homem e pelo proprio homem,
em suas trocas humanas e divinas, desde os ritos tribais de antro
p6fagos ancestrais (0 totem e 0 tabu) aos ritos consumistas bur
gueses de trocas profanas de mercadorias, definindo-se nas fron
teiras entre natureza e cultura. No entanto, da domestica~oprimi
tiva a modema automatiza«;iio do mundo, a tecnica torna-se um

• Agrade~o a Raul Antelo, grande interlocutor, a quem dedico 0 labor desta extra~io
org3nico-maqurnica .
•• Doutora em Teoria Literaria e Literatura Brasileira, Universidade Federal de Santa
Catarina.
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poder de conquista que se interpOe a natureza e a cultura. Ao
aperfeicoar-se, modemamente, ela acaba por fazer da automatiza
r;l!io uma benc;ao, e do labor uma maldic;ao, pois 0 simples fate de 0
escravo sonhar em substituir 0 sacrificio de seu trabalho pelo do
aut6mato ja implica em suiddio.1

A tecnica, vista como sonho ou como produto magico de si
mesma, representa-se na Iinguagem de filmes de ficCao cientifica
contemporaneos, a exemplo daquela cena famosa que une extre
mos, no filme de Kubrik, 2001 Odisseia no Espa~o, quando um ho
mem-macaco joga um osso (de um ancestral?) para 0 ar: ai, num
rodopio tecnico-cinematico, este se transforma em uma nave espa
cial num instantaneo imagistico, 0 instrumento virando imagem de
si mesmo, ao englobar um ser humane universal junto com nada
mais nada menos do que quatro milMes de anos de historia huma
na.2

A universalizaCao deste gesto magico e vitorioso de paises
hegem6nicos, pelo menos para quase todas as culturas americanas
e latinas, diz respeito asua participac;ao historica paralela, a partir
da introduc;ao colonial e modema da "magica" mao do escravo e das
trocas mercantis de uma economia capitalista industrial. E se 0 so
nho do escravo, coincidente ao do homo autoteJus, que tinha a au
tomatizac;ao como alvo principal de sua conquista, hoje se realiza no
roM, ele se encontra, coincidentemente, nas raizes de um pensa
mento kantiano que separa 0 sensorial do cognitivo, favorecendo a
associac;ao entre 0 organico e 0 maquinico, no proprio homem. Ao
contrario do altruismo que poderia justificar a Iibertac;ao do escravo
pela automatizacao, esta orienta-se, ironicamente, pela politica de
conquista expansionista, a comec;ar par urn poder de controle que
barra 0 homem de seus proprios sentidos, ao impedir-se de reco
nhecer, em si mesmo, sua propria natureza animal.3

A tecnica europeia havia importado 0 escravo como pec;a da
maquinaria do engenho, 0 que, num rodopio de imaginac;ao histo
rica, transformaria esse osso-instrumento da ficc;ao cientrfica ame
ricana de 2001 Odisseia no Espa~o num objecto/abjecto, num "0550
duro de roer da modemidade,,4, pois a cena de transformac;ao do
filme omite justamente os altos custos historicos das politicas vio
lentas de conquista que 0 possibilitaram. A mao do escravo parece
desenvolver, ao contrario da magica simples e casual do lance do

1 MUMFORD, Lewis. Techniques and human development. The myth of the machine.
Volume One. San Diego, New York & London: HBJ Books, 1962.
Z BUCK-MORSS, Susan. "What is political art" Apresentado emconferencia, San Diego,
1997 [mimeo].
3 IDEM. UEstetica e anestetica: 0 'Ensaio sobre a obra de arte' de Walter Benjamin
reconsiderado" Trad. Rafael Lopes Azise. In: Travessia - revista de Iiteratura, n. 33,
1996/2: "A estetica do fragmento". I1ha de Santa Catarina: EdUFSC, 1998.
4 ANTELO, Raul. Objecto textual. Sio Paulo: Funda~io Memorial da America Latina,
1997.
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0550, urn sentido de labor ou de cultlvo, que nutre urn corpo cultural
em sua funda~ao. No Brasil, se Antonil ja havia registrado, em
1711,0 maquinismo hierarquico e desumano do complexo industrial
fundacional da casa-grande e da senzala, Gilberto Freyre parece
resgatar um mundo barroco e sensivel das relac;lSes conflltlvas entre
senhor e escravo, em suas dobras perversas.s

Dobra dlsclpllnar e desdobras Industrials

Uma engrenagem d6ci1 se engrax" ou, ao contrario, uma mi
quina infernill se prepilra.

Gilles Deleuze. Anti-Edipo Cilpitalismo e esquizofrenia

S.ltrusaitis define a dobra em geral pe/ll c:isao, mils umll cisio
que re/an~a, um pelo outro, os dois tennos dndidos. Hesse
sentido, ele define a dobrll rom§nticll pelll dsio-relllnce do fi·
gurlltivo e da geometrill.

Gilles Deleuze. A dobra. Leibniz e 0 barroco

De cultivos laborativos e mecanicos, processadores da passa
gem do cru ao cozido, e de seus modos de produC;ao manufatureiros
aos Industriais, a Iiteratura, impressa em Iivros, revistas e jornals,
vai refletir urn corpo cultural organico-rnaqurnico que extrai do me
tal do capital industrial 0 elemento laborativo da terra no regime
escravista. Essa dobra social desterrlorializadora, em sua est~tica

extremada, provoca a disjun«;ao correspondente as extrac;Oes politi
cas perversas entre algoz e vitirna: da dureza do senhor, a dociliza
«;ao escrava e, de uma s6 vez, sexual e etnica. Esteticamente, um
arco de reftexao, cuja curvatura social coincide a dobra disjuntiva
do duro no d6cil, representa-se na produC;ao de seus extremos, em
o Ateneu: no nome de Aristarco, 0 poderio da aristocracia oligarqui
ca reproduz a sua dobra disciplinar. A disciplina militar corporea,
imposta aos iniciantes na dureza "desnaturalizadora" do sistema
finissecular brasileiro, acaba, de fato, por dobrar as carenclas do
d6cil (S~rgio) pelo excesso do duro (Aristarco), nas texturas de uma
physis cujas extrac;Oes arremedam as dlsjunc;Oes da terra. A tUria
vital e rabelaisiana do apetite erotlzado pela forc;a excessiva dos
alirnentos naturais, obriga-os a passarem da exuberancia de sua
vitalidade, por um processo analogo "disciplinar" de cozimento que
os civiliza, que os desnaturaliza a dobra analoga de uma "prova
c;ao", para em seguida, serem submetidos ao assalto canibal dos
comensais:

5 ANDRADE, Ana Luiza. "Economias Simb6licas: 0 a~ucar e 0 tabaco nas dobras cul
turals da materia" In: Decllnio dllllrte!lIscensio dll cultura. Org. Raul Antelo et IIlii. I1ha
de Santa Catarina: ABRALIC & Letras Contemporineas, 1998, pp. 85-95. Consultar,
sobre a dobra barroca, DELEUZE, Gilles. A dobra. Leibniz e 0 barroco. Trad. Luiz
Orlandi. Sao Paulo: Papirus, 1996.
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Obrigados a uma sobranceria est6ica de fil6sofos, depois da prova.;30
definitiva do forno, nem os perus, nem os leitOes, nem os tfmidos
frangos mostravam aperceber-se da situa\;15o arriscada.

Os frangos, de pemas para trcis, sobre 0 dorsa, cabe.;a escondida
na asa, pareciam dormir sonhando 0 calembur das pemas perdidasi
os redondos Mcoros, encoura.;ados na bela cor de torresmo, servi
am-se dos olhos de azeitona para nao mais ver as sedu.;Oes mentidas
da eXist~ncia, empenhados em ensinar aos homens como se leva a
cabo 0 supliciO culincirio dos palitos, com a agravante azeda dos Ii
m6es em rodelai os perus, soberbos ate aultima e menos filos6ficos,
prescindiam francamente da cabe.;a, orgulhosos apenas da vastidao
do peito, enfunando a vaidade cheia do papo, hipertrofia de farofa.

Guamecendo os assados, perfllavam-se as garrafas desarrolha
das, conglobavam-se montes de ma\;15s, peras, laranjas, apoiadas as
nacionalissimas bananas, como um tra.;o de nativismo. Os pudins, as
marmeladas, as compotas enchiam os vaos da toalha, com um zelo
apertado de medidor plcistico. Mesmo sem meter em conta as pastas
de rosbife com que contribuira Aristarco, percebe-se que era de truz
o jantar.

Quando os rapazes sentaram-se, em bancos vindos do Ateneu de
prop6sito, e um gesto do diretor ordenou 0 assalto, as tcibuas das
mesas gemeram. Nada p6de a severidade dos vigilantes contra a sel
vageria da boa vontade. A Iicen.;a da alegria exorbitou em canibalis
mo.

Aves inteiras saltavam das travessas; os leit15es, a unha, hesita
yam entre dois reclamos igualmente emkgicos, dos dois lados da
mesa. Os criados fugiram. Aristarco, passando, sorria do espetciculo
como um domador poderoso que relaxa.6

Fon;ando a curva "natural" do corpo organico adobra discipli
nar do arco metalico, militar e viril de autoridade civilizat6ria, a
dureza martinfierrista7 institucional favorece a fusao do naturalismo
ao cientificismo, enquanto seus novos aparatos tecnicos desnatura
Iizadores, dobram a dureza fundacional do senhor, do capanga ou
do caudilho, na da maquina mercante militarizada da economia
politica estatal. Na produC;ao urbana da Iiteratura finissecular, a
maquinaria do engenho alia-se atirania da imprensa, na reproduc;ao
estetica das texturas frias, duras e secas do canone, exemplares
nas reificadoras transformac;Oes do ouro frio no dinheiro em papel
que Aurelia paga pelo marido (Senhora) e no despotismo amargo e
casmurro que busca persuadir 0 leitor da trail;ao capitalista repre-

6 POMP~IA, Raul. 0 Ateneu - cronica de saudades. Sio Paulo: Atita, 1980, pp. 101
102. Consultar, a respeito da manipula~io da imprensa finissecular, SEVCENKO,
Nicolau. Uteratura como missio. Tensdes sodais e cri~o cultural na Primeira Repu
blica. Sio Paulo: Brasiliense, 1983, p.172.
1 HERNANDEZ, Jose. Martin rMf7T). Ed. Angeles Cardona de Gilbert. Barcelona: Editorial
Bruguera, 1984. Na estrofe 1755, li-se, p. ex.: "iQuien es de una alma tan dural Que
no quiera una mujer!/ Lo alMa en su padecer;/ Si no sale calavera,! Es la meior
companeral Que el hombre puede tener" (p. 188).
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sentada na tiragem lucratlva de Capitu, a sua heran<;a de sangue
ollgarqulco escravocrata (Dom Casmurro). Assim tamt>em, as ex
pectativas ingenuas de mudanc;a social de Policarpo Quaresma se
frustram, quando este se dobra ao ferro do Marechal (0 TriSte Fim
de Policarpo Quaresma). Sobretudo, essa disjun~o de texturas
extremadas retoma, no area cruel e metalico de sua dura dobra
perversa, a dobradura, endurecida no capital da industira, pela se
cura de pedra fundacional do senhor de engenho, que seria rees
crita, bern mais tarde, ja em seu desmoronamento, por muitos es
critores, dentre eles, Juan Rulfo (Pedro Paramo) e Graciliano Ramos
(Vidas Secas). Dobrada em excesso, esta estrutura maquinica infer
nal se transporta ilesa ao fim da modemidade, no travestimento
ironico da pr6pria truculencia do narrador masculino, Rodrigo SM,
(na verdade Clarice Lispeetor): 0 seu dilema viril "para n~o lacri
mejar piegas" consiste em obrigar-se, em honestidade impiedosa,
ao irreversivel exterminio da doce Macat>ea, cortando-a da vida e da
cena urbana, em A hora da estrela.

A industria maqufnica, ao docilizar suas extra~aes nas engre
nagens de suas dobras disjuntivas, transforma, atraves cia maquina
da imprensa, a forma arquitetonica do Iivro em sua cunhagem ca
nonizada, it moeda corrente e seriada das trocas amiudadas de
folhetins, de melodramas,(o mel das formas dramaticas), de musas
talhadas em frageis estruturas de a~ucar que se vendem por troco
miudo, como subproduto de d6cil e extrema carencia. No entanto, e
justamente 0 excesso do seco, do amargo e do duro das politicas
economicas escravizadoras do fim do seculo, 0 que faz dobrar a
carencia na demanda pelo produto doce, no momenta preciso em
que este come<;a a se capitalizar industrialmente pela imprensa.
Sevcenko registra que 0 jomal, ao "operar como urn refon;o do es
quema de corru~o do regime" assegura urn "virtual e nefasto
monop6lio da opini~o publica urbana". Para Lima Barreto, 0 jornal
era uma "fabrica de carapetaes": "Quem nao aparece no jornal nao
aparecera no Iivro, nem em parte alguma - morrera. Euma ditadu
ra." 0 escritor se dobra politicamente, como jomalista, ao "peri6di
co pelourinho" (Macedo), fon;ado a urn modo perverso de produC;ao
que s6 se equipara apurga<;ao do corpo escravo ao branqueamento,
no processo de extra<;ao do a~car branco da maquina do engenho
(Antonil).

S6 vale aqui lembrar algumas, da longa serle de musas que
se dobram ao molde industrial romantlco-sentimental, da demanda
feminlna, na ponta doce que se extrai dessas folhas submissas, e
que enverga a dureza, no arco industrial extrativo da produ~o ma
quinica: a d6cil Moreninha do romance ac;ucarado de Macedo, Lu
ciola e Diva (Jose de Alencar), a Helena de Machado de Assis, prin
cipalmente depois de se revelar representativa de mais uma moeda
ficcional (Helena), Amalia (Jose Marmol) Maria (Jorge Isaacs), A
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Escrava Isaura (Bernardo de GUimaraes), Inoc~ncia (Visconde de
Taunay), e tantas outras, que atravessam, consumidas pelopubllco
feminino carente daquele flm-de-seculo a este, passando a midia de
consumo televisivo com 0 "novo" prestigio das "obras eruditas",
para nao falar de capitLi, que se torna cada vez mais vendavel ao
publico consumidor da Iinha feminista (assim como hoje se dissemi
nam as series de Ilnha homossexual e de Iinha etnica) de prodUC;ao,
nas demandas de mercado promovidas pelo capitallsmo tardio
norte-americano.

Nas passagens de um corpo antigo a um corpo moderno rela
tivas a maquina escravocrata que 0 dobra em submissao ao juga
colonial, 0 corpo social cindldo entre ca~ncla e excesso, e extrac;ao
de uma maioria parasitaria que produz os banquetes da mesa farta
elitista do tim do seculo. De acordo com as substitui~Oes das matri
zes corp6reas refletldas nos modos de produ~ao laborativos em
suas fillals industrials, 0 corpo e produto que passa a se moldar em
series, como a moeda ao metal de origem, ou como 0 doce a fOrma
da fatia, dobrando-se as politicas economicas globallzadas do tim da
modernidade, em suas Iinhagens sociais, desdobradas nas sexuais e
etnicas: se 0 labor feminino se equiparava ao do escravo, na do
mesticidade e na subalternidade de suas antigas fun~oes nutrientes
e cUlinarias, a partir da industriallza~ao moderna, esses antigos
operadores da prole manufatureira da senzala para a casa grande,
passam a gerar outro tipo de prole: por um lado, constituem a forc;a
de produc;ao proletaria, e por outro lado, assim como ,a mulher, que
se recorta em series a moda Industrial, ou 0 homem, q~~e doclliza
ao molde feminino, ou 0 negro, ao molde do branco, ~tornam
corpos d6ceis, extra~oes proliferantes da maquina capitallsta.S::::

De um leque de cren~as que se desterritoriallzaram na forma
~ao de habitos burgueses, aos vieios profanos de consumo, a drasti
ca redu~ao contempor~nea a cren~ racionalista da ideologia mer
cadol6gica em suas trocas capitalistas, hegemonicas e padroniza
doras, dobra urn corpo cultural atraves das politicas dos cortes eco
namicos, das quais derivam as suas esteticas materiais texturol6gi
cas significantes. Se 0 lade doce se extrai ao duro, no Inverso da
dobra, 0 lade duro se desdobra em fragmentos. A exemplo da des
naturalizac;ao do tabaco, que em seu transplante se aburguesa, do
ritual sagrado nativo de oferendas divinas de pages ao dlstinto ha
bite masculino do fume manufaturado no charuto, abreviam-se as
modas a propo~ao da trucul~ncia dos cortes, que se intensificam
em rapidez, ao vicio majorit:ario feminino do cigarro industriallzado.

B SIMMEL, Georg. "Carater masculino de la cultura objetiva. La divisi6n del trabajo.
Cultura femenina. Filosofia de la Coqueteria. Filosofia de la moda. La masculino y 10
femenino" In: Revista de OCcidente. Madrid, 1934. Sobre a "coisifjca~o da cultura",
consultar p. 18. Sobre a maquina esquizofrenica capitalista, consultar DELEUZE, Gilles,
L'antioedipe: capitalisme et shizophrenie. Paris: Minuit,1972,p.130.
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Par entre esquecidas passagens corporais de uma economia slmb6
Ilea a uma eeonomia monetarla, vl§o dletas variadas, referentes a
todo um canone de simbologias codlfieadas, que se esvazlam de
seus antigos significados nas mudanc;as sensiveis que se operam de
um valor de uso ao de troca.9

Politica progresslsta finissecular e dobra social

La guerra civil del tabaco habano es outro aspecto del contra
punteo social del talNrco y el azUc:ar. AI tabaco se Ie combate y
grava desde la vega; al azl1car se Ie favorea! y privilegia desde
el ingenio. Industria de pobres fue aquella; de ricos fue esta.
Por la vega se fue aguna vez de la miseria a la pequei'la bu~

guesla; por el ingenio, de la burguesia acomodada se subi6 al
gran capita/ismo.

Fernando Ortiz. Contrapunteo del tabaco y el aZUc:ar

Stnnge this commodity to be consumed, not by digestion or by
time but by fire.

Cabrera Infante. Holy Smoke

A estetiea maquinica do engenho da casa grande fundacional
transforma-se radicalmente ao embarcar no bond eletrico macha
diano10 progressista de urbanlzaC;ao e se dobra as politicas indis
criminat6rlas de adoc;ao de culinarias estrangeiras (0 bife crn e 0

sanduiche). Em suas Notas Semanals Machado prenunciava a morte
do doce na satlra a "eonfeitaria portatll", cujo tim era "adoc;ar as
amarguras deste vale de lagrimas": a estetica de extremos, de
acordo com 0 cronista, colocava suas barreiras sensiveis na ciencia
politica, cuja filosofia truculenta era a "testa do capanga". Quanto
"as Iiberdades pUblicas", 0 travo da ironia machadiana dialetizava,
sintomaticamente, "0 direito do jejum e 0 direito da indigestao",
citando Chamfort, medico do seculo XVII, para quem a sociedade se
compunha de duas classes: "uma que tem mais apetite que janta
res, outra que tem mais jantares que apetite".l1 Dai vigorar politi-

9 No jil citado artigo, "Econornias simb6licas: 0 a~ucar e 0 tabaco nas dobras culturais
da materia", compara-se 0 nativismo do escritor cubano, Fernando Ortiz a ViAO
industrial de Gilberto Freyre, com rela~io as diferen~as culturais do a~ucar e do tabaco,
fundacionais em suas mudan~as, ao passarem dos valores nativos aos mercadol6gicos,
nos fins da modernidade.
10 ANDRADE, Ana Luiza. "Passagens de bond com Machado" In: Travessia - revista de
literatura. Op. cit., pp. 97-101; e "'Passagens de bond com Machado II. Do rape a
cadeira el~rica" In: Travessia - revista de Iiteratura, n. 34-35, 1997/1-2: "Constela
~oes". I1ha de Santa Catarina: EdUFSC, 1998, pp. 39-52. Ambos artigos, ao introdu
zirem as cronicas sobre 0 bond, e sobre iI p~a em sete colunils 0 bote de rape,
respectivamente, em Machado, real~am as suas ideias progressistas em rela~io a
eletricidade e a industria, porem cetiCls quanta as consequ~ncias das polfticas eco
namicas industriais capitalistas finisseculares.
11 MACHADO DE ASSIS. "Notas semlnais" (1878) In: Obra Completa. Volume II:
Cronica. Org. Afrinio Coutinho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992, p. 377; e a cita~io

de CHAMFORT, em A SemanJl (1895), p. 645.
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camente, 0 sabor das fatias herdadas de um pao-de-16 oligarquico
(Joaquim Manuel de Macedo), de urn lado, e a queda do prestigio
popular da cocada preta favorecer a cocada branca, de outro: 0
gosto hibrido que se enriquecia em sabores/saberes nos banquetes
modernistas cultivadores de vatapas substitui-se, enfim, em mu
danc;as mais recentes, pelo sem-gosto da fast-food.

A filosofia humanitista de Machado encontrava no ex fumo
dare lucem dos salOes de charuto, a desumana ironia do dilema
corporal colocado socialmente entre indigestli'io e fome, parecendo
questionar, implicita e coincidentemente, uma estetica politica para
a qual alertava Benjamin, pois culminava na estetizac;li'io da guerra.
Essa estetica da beleza da guerra, nas imagens futuristas de "for
mac;aes geometricas em voo, espirals de fumac;a das vilas em cha
mas,,12, lembra um "caso de relance" de Machado, reciclado do ro
mance a cronica, cuja conclusao emerge do ate viril de "acender
charutos na calamidade pUblica". 0 caso de um sujeito que "dando
com um casebre a arder, e uma velha sentada e chorando, per
guntou a esta: - Boa velha, esta casinha e sua? - Senhor, slm, e 0
triste buraco onde morava; nao tenho mais nada, perdl tudo. 
Bern, delxa-me acender ali 0 meu cigarro?" (Narra 0 mesmo caso
em Quincas Borba, substituindo, sintomatlcamente, a forma da cro
nica correspondente a do cigarro Industrial, pela do Iivro, na do
charuto artesanal)13 . Machado consegue ser alnda mals macabro,
ao conseguir extralr do fiat ars, pereat mundus do fascismo 0 seu
plus ultra, ou a mais valla do capital, que e 0 seu ex fumo dare lu
cem, ou seja, mostra, como Benjamin, que a auto-allenac;l!'io huma
na pode ser capaz de dlvertir-se, esteticamente, com a sua propria
destruic;ao (Vide 0 caso, ha alguns anos, dos indios queimados para
o divertimento de jovens em Brasilia).

A noc;ao de estetica, ao ser cunhada em seu sentido trans
cendental, por Kant, com 0 intuito de "proteger" um sujeito do peri
go de sua autonomia, ao purga-Io dos sentidos e favorecer uma
estetica maquinica, dota-o de uma falsa virilidade, e habilita-o a
funcionar sem medo, tornando-o apto para a guerra. A despeito de
Kant, ao longo da hist6ria, 0 corpo, em seu aparato sensorial cogni
tivo, resiste, enquanto a percepc;ao estetica de suas experi~ncias

sensiveis 0 Iigam as mem6rias sensoriais do passado, trazendo-o,
pelos sensores do mesmo aparato, de volta ao presente. Susan
Buck-Morss lembra-nos de que a articulac;ao estetica entre arte e
politica muda com 0 tempo, e que hoje, a batalha pol/tica da "arte"

12 BENJAMIN, Walter. Apud: BUCK-MORSS, Susan. Op. cit., p. 12.
13 MACHADO DE ASSIS. "Sons dias" (lSS9) Op. cit., p. 522, e Quincas Borba. "Cap.
CXVII" Op. cit. Volume I: Romance. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992, p. 743.
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conslste justamente em continuar a exlstir, dentro de um contexto
econ6mico que sempre amea~ toma-Ia mercadoria.14

Dobra colonial: 0 entre-Iugar cultural

Pelos meados do s«ulo XIX, ja as sinhas-doceiras, os
negros quituteiros e os mulatos boleiros de fala fina
sofriam da competlr;Ao de pasteleiros e confelteiros
franceses.
Gilberto Freyre. Aqucar

Porem, naO e da autodestruh;ao, mas da destrui~o das no
~()es de unidade e pureza das estruturas fundacionais de domina
~ao, onde 0 corpo culturallatino-americano se des-constr6i, a partir
de um entre-lugar, nas rela~Oes colonizador-colonizado. Silviano
Santiago i1ustra adequadamente uma cena representativa do en
trelugar colonial e metropolitano do latino-americano com 0 case do
personagem de 62 mode/os para armar, de Julio Cortazar, que I~,

no vidro de um restaurante parislense, "un castillo sangriento" em
lugar de "un chateau saignantN

, a primeira leitura saindo da visao
espelhada de um contexte colonialista (a casa onde mora 0 senhor,
e 0 desejo de ve-Ia derrubada) e 0 segundo, de um contexto gas
tron6mlco que se lnscreve num rodlgo de culto ao paladar. Este ja
signiflca 0 desejo inscrito a partir de um entrelugar corp6reo e cul
tural, como um cultivo do paladar das "Ietras", em Julio COrtazar,
quando se sabe que 0 personagem acabava de comprar um IIvro de
Michel Butor em que este fala de Chateaubriand.15

A falta de inocencia do escritor latino-americano, com relac;ao
ao poder da tecnica importada, vem de longa e dura jornada. Ainda
neste sentido os exemplos abundam nas cr6nicas de Machado de
Assls. Numa delas, ao alertar para os danos da maquinizac;ao in
dustrial, registra 0 esmagamento das pemas de um "pobre mo~ do
catete" pelo bond eletrico como uma "fatalidade do oficlo que 0 leva
a quebrar as pernas dos outros". Por outro lado, prediz, de acordo
com as dire~es "progressistas" que tomavam os usos da eletricida
de de sua epoca, e ja adiantando as possibilidades da tecnologia de
satelites de comunicac;ao, que 0 tetraneto de Edison resolveria 0

14 BUCK-MORSS, Susan. "What is politiClllart* Apresentado em conferincia, San Diego,
1997 [mimeo). 0 sentido originjrio de "est~ica*, resgatado pela autora, seria 0 de
"sentir pela percep~o", a experiencia estetica com 0 poder de subverter os significados
culturais ofidais, e informar 0 lado corp6reo do sofrimento humano onde quer que este
ocorra, apoiando possibilidades de transforma~o social. 0 corpo, como ultima
dimensio de subjetividade e materialidade e, coincidentemente. um assunto da XXIV
Sienal de Sao Paulo sobre antropofagia. Consultar entrevista in revista Cult, ana II,
outubro/98, p. 49.
15 SAN11AGO, Silviano. "0 entre-Iugar do discurso latino-ameriCllno" In: Uma Ilteratura
nos tr6picos. Sio Paulo: Perspectiva, 1978.
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problema as terras que ainda restavam para serem conquistadas no
planeta,"colocando os planetas ao alcance dos homens, par melD de
um parafuso eh~trico e quase inflnito".16

Em outra cronica, a morte de uma crianc;a maltratada e aban
donada a natureza devoradora, se toma representativa da cena da
viol@ncia que 0 naturalismo, mais do que escola, doutrina cientifi
cista que se aliava as tecnicas industriais, impunha-se ao sentido
organico de nutrir ou cultivar 0 territorio como corpo, no regime
patemalista maquinico-escravocrata: 0 caso da morte torturada de
Abilio, a crianc;a culpada por "escolher" vir ao mundo e ate par unir
seus pais, Cristina e GUimaraes, em "urn caso de amor". Rejeitado
pelos pais e abandonado as bicadas das galinhas Abilio vai sendo
descarnado enquanto espera a morte. A cruel ironia, alegorica do
abandono de urn corpo que ainda engatinha a natureza que devora,
justifica 0 conceito kantiano de estetica que separa 0 aparato sen
sorial das forc;as devoradoras naturais e favorece implicitamente a
maquinizac;ao viril do poder estatal. A atribuic;ao da falta de razao a
natureza se reflete nas perguntas possiveis do menino: "Que mal
Ihes fiz eu antes, se nao era nascido? Que banquete e esse em que
o convidado e que e comido?".17 A doutrina machadiana do "huma
nitismo", que, numa inversao ir6nica do proprio nome, prega de
fato, 0 canibalismo, mostra asslm, a contraparte violenta da l6gica
invertida das politicas contradit6rias de urn estado "benfeitor", em
que 0 convidado ao banquete e comido. Assim, "e Humanltas que
corrige em Humanitas uma infrac;ao da lei de Humanitas. 0 mesmo
direi de urn individuo que estripa a outro; e a manifesta~o de Hu
manitas! Nada obsta que ele seja igualmente estripado".l

No lado gastron6mico das politicas econ6micas, Joaquim Ma
nuel de Macedo destlla, para alem da falta de inoc@ncla, 0 veneno
satfrico de urn pao-de-Io que une os interesses econ6micos de dois
sobrinhos em matrim6nio ao dividirem a heranc;a do tio em fatias
que se encamavam no fantasma do doce herdado. Em sua alusao
par6dica a usurpac;ao do trono, de Luis Bonaparte, sobrlnho de Na
poleao, 0 sobrinho do tio, de Macedo, desfruta da fatla capitalista
relativa a sua heranc;a, como direito de acesso por usurpac;ao, ao
poder politico. Marx registra no 18 Brumario de Luis Bonaparte que
este era um parodico contrasenso esperado pelo povo, que nele via
Napoleao, ao inves do sobrinho bufao: "Depois de vinte anos de
vagabundagem e depois de uma serie de aventuras grotescas, a
lenda se consuma e 0 homem se torna 0 imperador dos franceses. A
ideia fixa do sobrinho realizou-se porque coincidiu com a Ideia fixa

16 MACHADO DE ASSIS. "A Semana" (1894) Op. cit. Volume II, pp. 636-642.
17 IDEM. "0 autor de si mesmo" (1895) Ibidem, p. 655.
18 IDEM. MemOrias pOstumas de Bras Cubas. Op. cit. Volume I, p. 615. Consultar
MARX, Karl. 0 18 Brumario de Lu(s Bonaparte. In: Os Pensadores, Sao Paulo: Abril
Cultural, 1978, p. 379.
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da c1asse mais numerosa do povo franc!s". Ora, a fatia burguesa na
heranc;a ao pao-de-16 politico da ollgarquia colonial brasileira, legi
tlmava-se pela Iinha sanguinea patriarcal que exclufa por completo
a ideia do povo parasitario. Nao surpreende, pols, que uma heranc;a
por dlreito contrariasse a propria constltui~o braslleira, que se re
vela "donzela de fic~ao" (Macedo): 0 fate se confirma em Helena,
personagem de romance do mesmo nome, de Machado de Assls,
cujo dlreito se disslpa ao se revelar em sua falsa IInhagem de san
gue, sendo excluida do pao-de-16 legitlmo: sua morte sentimental,
como moeda falsa, ou fi~ao a ser trocada, pode ser extraida as
lagrimas de a~ucar de suas ultimas paginas. Macedo confirma a lei
irresponsavel do herdeiro: "A expressao da dor deve estar na razao
direta da heran~a que se vai receber e gozar". A sua Chlquinha,
versao viril da Helena de Machado, a quem coube a outra fatia do
pao-de-16 de gozo, era, pois, "uma mulher as avessas, e portanto a
maior verdade as dlreitas: uma mulher pelo sexo, homem pelos
sentimentos, uma mulher mascullna como Isabel da Inglaterra." Oai
o fel amargo deste doce ser, de acordo com Macedo, "eminente
mente politico e governamental" pois "varia conforme as idades e
as condi~oes do homem; mas no fundo e sempre pao-de-16: exami
nai os fundamentos de certos pronunciamentos Inesperados de opo
sl~30 no grande mundo politico, e verels que a oposi~30 deste se
explica por ter ficado de fora na organlza~o de urn mlnisterlo novo;
a daquele por que nao 0 contemplam candldato em uma elel~o de
senador; a daquele outro porque nao Ihe deram a presid@ncla da
provincia que almejava. E assim por diante, e por fim de contas
sempre 0 caso do p30-de-16".19

Oa trucul@ncia socialmente discriminat6ria das polfticas eco
n6micas estatals finisseculares, clrcunscritas aos refinados saloes de
charutos, que afastam os parasltas do p30-de-16 politico e da mesa
gastron6mica oligarquica, a antropofagia modernista oswaldiana e
marioandradina, que instaura as apropria¢es culturais a contrapelo
fundacional, no manifesto rebelde a monocultura europeia, salta-se,
por assim dizer, da agua para 0 vinho, pois a busca modernista se
faz no sentido de se restaurar 0 vinculo entre urn valor de pertenc;a
a urn aparato sensorial que se produzla, se cultivava e se refinava
em rela~o aos hibridismos enriquecedores de seus entrelugares
colonial-colonizado, natural-cultural, tecnico-industrial, etnlco-se
xual, s6cio-econ6mico. Adiferenc;a de urn autoritarismo canibal do
estado como pai tiranico que come 0 filho, a antropofagia se funda-

19 MACEDO, Joaquim Manuel. Mem6rias de um sobrinho de meu tio. Org. Flora Sus
sekind. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 98-101. Nesse sentido, e signifi
cativo 0 resgate do significado de dtlra a partir de satura, como "prato misto", con
forme Ernst Curtius, reportando-nos ao SatiricDn de Petr6nio, enquilnto banquete e
simp6sio. Consultar: ALMEIDA, Teresa de. "Ret6rica do Alimento" In: PERRONE
MOIS~S, Leyla. 0 Ateneu: ret6rica e paix/Jo.
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va no conc:elto freudtano de devorac;ao do pai como totem, e por
tanto, precisamente na passagem de um estado de natureza canibal
selvagem, a cultura que dele se autonomizava, preclsamente, ao
com@-Io. Portanto, a antropofagla propunha, na volta as origens dos
ritos antropotagicos nativos da terra, a passagem de um corpo cul
tural que se direclonava da crueza canlbal ao cozldo do culto repre
sentado na relac;Ao econ6mica com a dlvlndade; em suma, a troca
humana na propria g@nese de seus cultos sagrados. Esta proposta
dos modemlstas, ao contrapor-se a europe/a, perm/tia 0 nascimento
de uma estetlca gastron6mlca no sentldo de poss/bilitar um senso
rial desenvolvldo pelo paladar: um desejo de culto ou aaquilo que
se cultiva, de elaborac;Ao, enftm, que caracterizava uma arte culina
ria pr6pria, pela riqueza na diversidade de sabores/saberes.

Dentre as multiplas extra¢es da mAo do escravo, sua cultura
africana, formadora e criativa, transforma, na v/sAo de Gilberta
Freyre, a maldic;Ao do labor escravo nas benc;Aos de seus legados,
dentre outros, 0 de uma estetica culinar/a. Afeic;Ao dos modemls
tas, Gilberto Freyre rompe, singularmente, com a tradlc;Ao mascul/
na da gastronomia europeia dos "chefs de cuisine'" para dar credito
aos talentos domesticos femlninos na arte culinaria, sobretudo as
raizes africanas desta arte que acaba por nacional/zar um sentldo de
paladar oriundo da cozinha da senzala ao inves do da casa grande,
invertendo, drast/camente, a hierarquia industrial de casas que se
capitallzavam na vlsAo mecanic/sta dos engenhos de Antonil. Ao
voltar-se a gastronomia do dace nordest/no em suas origens, Freyre
resgata nAo 56 0 que havia caido em dernerito pela dureza senho
rial, mas tambem as relac;(5es perversas dela decorrentes, nas suas
variadas formas de sexual/dade: a domesticac;Ao e a docilidade de
uma estetica fern/nina, seja a da mucama, a da senhora, au as que
dAo /nicio a pratlca homossexual, dobrados os corpos as vontades
do senhor e do engenho, que os transforma, por purgac;lSes analo
gas as da cana, a disciplina da moenda.20 No entanto, alnda que
Freyre pretendesse extrair dai a dlferenc;a dos modos mascul/nos de
um e das modas femin/nas de outro, alinha-se ldeolog/camente a
extrac;Ao industrial dos corpos d6ceis, 0 que 0 leva, a sintomatica e
senhorial queda na efemeridade mercadol6gica das modas.21

ZO Em "Economias Simb6licas: 0 a~ucar e 0 tabaco nas dobras culturais da materia", a
analogia se extrai do poema de loio Cabral de Melo Neto, "Moenda de usina".
21 FREYRE, Gilberto. Modos de homem I mod,s de mulher. Rio de Janeiro: Editora
Record, 1986. Ainda em rela~o is modas, consultar CROCI, Paula a. VITALE, Alejandra
(comp.) Los cuerpos dociles - Hacia un tratado sobre la moda. Coleccl6n Cuadernillos
dt! generos. Buenos Aires: La Marca, 1995.
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Polltlca eClOn&mlca dltatort.1 e dobra tecnol6glca

A n.tunu. nlo hi de ser 56 • meu de j.ntar, [ .•.} m.s a
mesa chi djndil.

Machado de Assls

Se desde 0 processo de urbaniza~o tlnissecular, com 0 miti
gado tim da escravid30, 0 modo de produ~30 maquinico industrial ja
entrecortava sensorialmente um corpo cultural que se produzia pela
tecnica manufatureira escravocrata, ao introduzHo na dlaletica mo
dema dentlftclsta de choques eletricos (Industria fabril) e contra
cheques anesteslcos (0 consumo das modas e das drogas), nos
meados do seculo XIX, aproximadamente melo seculo depois, com a
poJitica mldiatlca de consumo da dltadura milltar que se instaura em
1964, tratava-se de substituir 0 aparato sensorial deste corpo por
um outro. Tratava-se de uma troca mais radical no sentido de fazer
com que este corpo n30 pertencesse mals a sl mesmo, que se es
quecesse de sl. Em outras palavras, que fosse outro, pelas vias da
transculturac;Jo. Alnda nas decadas de 30-40, os ensalos de fer
nando Ortiz, Gilberto Freyre e, mais tarde, Angel Rama, n30 anun
ciavam outra colsa, ao anteeJparem a globallza~o. Mas, se fernan
do Ortiz alertava para a transcultura~ com bases no valor simb6
IIco de uso mascullno e perten~, da arte tabaglsta nativa e manu
fatureira em OJba, em detrimento do valor de troca do a~car femi
nizado no seu transplante da Europa ao Novo Mundo, Gilberto
Freyre caminha em dir~30 a transcultura, quando 0 seu enfoque
social vai gradualmente favorecendo a cullnaria da arlstocracia ~u

carelra de IInhagem coronellsta das senhoras de engenho22, doclll
zando sua propria produc3o relativa ao capital Industrial, similar
mente ao que ocorre aos registros posteriores de Athos Damasceno,
em rela~o a cultura des doces em PelotaS.23

Para atender a demanda de consumo de massa da politica
econ6mica voltada as industrias multlnaclonals, em 1964, era ne
cessario um corpo que desvlnculasse 0 sensorial do cognitivo, ou
seja, que esteticamente fosse vinculado a outro 6rg30. 0 pr6prio
conceito de estetlca, enquadrado dentro do raclonal kantiano de
controle viril sobre a natureza, facllltava a estetiz~o poUtica dos
regimes autoritarios, a exemplo dos regimes fascistas, observados
por Benjamin, ao se utilizarem da tecnica na Impos~o de seu po
der. Por urn lado, moldadas a maneira das esteticas polfticas totali
tarias que se utllizavam dos recursos teenicos avan~ados para "sen
sibl/izar" as massas, as poUticas econ6micas militares, contavam, no

22 IDEM. A¢c.r, um. soci%g~ do~ c:om ree»it.s de bolos e doces do NonIeste do
Stasil. (1939) Sio Paulo: Companhia das Letras, 1997.
23 DAMASCENO, Athos. Pref'cio a Doces de Pelot.s. Coord. Andrea Vallandro. Porto
Alegre: Globo, 1959.
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Brasil, com 0 avan~ das temlcas clentrflcas que ja haviam frag
mentado 0 corpo antigo, desde a descoberta da anestesla, neutrali
zadora cia dor, tanto por cortes asuperficie (na tela, 0 01har aneste
siado televislvo) quanto dos mais pontuais: a cirurgia brasileira se
notabilizava, de fato, pelos transplantes de corac;Ao, ao passo que
os partos por cesarlana substltufam 0 labor dos partes naturals.

Por outro 1000, os saberes disciplinares desmembrados de um
antigo corpo (monarquico, territorial) e resultantes da fragmentac;Ao
analoga de um corpo divldido em propriedades, representavam-se
na mediclna dirlgida a 6rgaos espedficos (ortodontia, neurologia,
otorrinolaringologia, etc...) e portanto, num aparato sensorial que se
separava, kantianamente, de um corpo organico. E as mesmas tec
nicas ja havlam aperfeh;;oado consideravelmente 0 aparato 6tico,
dando origem a fotografta e ao cinema. Asslm tambem, 0 Brasil da
ditadura militar de 64, a semelha~a dos regimes fascistas, atuali
zava-se temicamente (a exemplo de seus transplantes cirurgicos) e
se situava na Iinha de ponta (ou na vanguarda) dos avan9>s tecni
cos de uma mfdia visual: a estetizac;Ao politica do corpo que subs
tituiria 0 antigo, partirla, justamente, de um controle estetlco exer
cido pelo olhar massiftcado. Ja direcionado a fantasmagoria de con
sumo desde 0 fim do seculo, este olhar se vera, enta~, completa
mente narcotizado aos apelos irresistlveis da ideologia difundida em
massa, ao ser diretamente plugado (de plugged in) aos aparelhos
televislvos domesticos. Nenhuma tecnica poderia ter resultados tao
eftcientes na manipulac;Ao do olhar de um paIs inteiro pelo simples
toque de um batao (e isso dura ala hoje). No Brasil, desde entao,
passa-se a comer pelo olhar massiftcado, na troca de cardaplos que
passam a oferecer a escolha exdusiva do menu padrao. Pois, para
se assegurar a produc;Ao de um corpo novo, era necessario comer 0
corpo antigo. E 0 mals l6gico, nesta refeic;Ao indigesta, era com~r
pelo cerebro, ja que nao se tratava mais do 6rgao em si, mas da
capacidade cognitiva vinculada ao cerebro, a sua func;Ao virtual ba
sica de discrimina~o entre verdade e mentira, passado e futuro.

PoUticas indigestas: 0 corpo desmemoriado

o corpo sem 6tgJos ~ feito 56 de osso e ~ngue.

Gilles DeJeuze. Anti-Edipo QlJitalismo e esqulzofrenia

Macedonio Fernandez, em "Cirurgia Pslquica de Extirpaci6n",
conta-nos, num de seus "papeles" p6stumos, publicados em 1941,
sobre a extirpac;Ao do senticlo de "futuridad" do ferreiro C6simo
Schmitz "en celebre sesi6n quirurglca ante inmenso publico" pelo
doctor Desfuturante, pseudonimo de Extlrpio Temporatis, cujo ver
dadeiro nome e Exclsio Aporveniu5, na realidade Pedro Gutierrez,
que se apropriava dos futuros que extirpava, e portanto nenhum
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contemporaneo terla 0 gosOO de asslstlr ao seu enterro. Como re
sultado da extirp~o do futuro ao ferreiro, este lembrava-se do que
Ihe acontecerla em olto minutos apenas, ou seja, torna-se um "au
tomatista", um "cenestesico", tendo "extingulda pues su dlsponibill
dad conclencial de prevlsl6n para ocho mlnutos, perclbe la actuali
dad de que es~n atandolo a la maquina pero no preve el mlnuto
sigulente en que sera fulminado". Condenado a morte por eletrocu
~o, acusado de haver assassinado toda a familia, C6simo morre
sem agonla. No entanto, quinze dlas depols do ocorrido, 0 Tribunal
declara que tlnha cometldo um erro, pois anterlormente, e com
outro nome, 0 ferrelro havla pedido que Ihe flzessem urna clrurgra
para que Ihe acrescentassem um passado ja que 0 seu era aborre
cido, e nesta cirurgia Ihe havlam colocado 0 passado de um assas
sino, mas ele proprio nunca havla cometldo crime algum.24

Em rlcas digressfSes de notas de rodape, Macedonio Fernan
dez, It!mbrando as catastr6flcas suspeitas do cronista Machado de
Assis em relac;ao aos poderes da ci~ncia de laborat6rio e as poJitlcas
subsequentes da sua alian~ capitalista25

, alerta, dentre outros ris
cos cirurglcos, sobre a propendo a graves acldentes em apendl
cectomias, a predisposi~o apoliomlelite da opera~o de amrgdalas,
etc. 0 principal efelto do seu texto e 0 de desmistlflcar a magica da
tecoiea cirurglea, pols, desde os finais do seculo 0 poder desta tec
nlca havla se espetacularlzado em sessaes celebres~ para as quais
comparecla grande publico, que muito as aplaudia. 6 Era tambem
um sinal de que a cena da vlol~ncla sacrificial de cultos sagrados
nao se transfere 56 ao teatro moderno, mas ao palco ascetlco e
profano da ci~ncia. Alem disso, 0 texto de Macedonlo chama a aten
~ao a manipul~ao do tempo, extensivo a percep~o org~nlca do
aparaOO sensorial, na possiblltdade de corte ou extirpa~o, pela tec
nlea rnaquinica, tanto na drurgla, quanta na eletrocu~ao do conde
nado. 0 perigo da extirpa~ de um sentido de futuro ou de um
passado liga-se diretamente a rnem6ria sensorial de urn corpo cul
tural que, atado a um presente acefalo, torna-se objeOO passivo e

24 FERNANDEZ, Macedonio. "Cirurgla pslquica de extirpaci6n" In: Obras completas 
Tomo VII: Relatos cuentos, poemas y miscelineas. Buenos Aires: Editiones Corregidor,
1987, p. 39. A prop6slto desta troca de cerebros, consulta'r 0 estudo de Raul Antelo
sobre Hist6rill com dllta de Mario de Andrade (in Obra Imaturll) "Macu
nalma:apropria~o e originalidade" in edi~o critica de MIlCUttlllma,o herOi sem nenhum
canter, org. Teli Porto Ancona Lopez, Col~io Archivos, Scipione Cultural, 1997,p.295
305.
25 0 Canto Alexandrino de Machado de Assis, sobre as experiincias de laborat6rio e as
pollticas delas detorrentes, referinda can6nica do texto par6dico de Marlo de Andrade,
Hlst6rias com dlltll, encontra-se em HiSl6rias sem dllta, Obra Completa, vol. n, Contos,
org. Afranio Coutinho, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992, pp.411-417.
26 Susan Buck-Morss, no artlgo i' citado "Estetica e anestetica", chama a aten~io para
o grande espeticulo da prlmeira c1rurgia p6blica de amputa~io com anestesia, em qlle
e 0 poder de controle sobre 0 corpo, pelo cirurgiio, que provoCI os aplausos
entusi4sticos do pdblico, ao erguer 0 bisturl, e cortar 0 membro do paciente.
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cumplice da arbltrariedade de tribunals politicos totalttarios. Neste
sentldo, 0 Conto Alexandrino de Machado de Assis serve romo con
traponto ao de Macedonio, pois nele, a expert~ncia de laborat6r10,
cuja pratica clandestina do escalpelo em ratos, exercida por dois
fil6sofos cientistas, n:lo s6 posslbllita, romo, de fato, se substltul,
pela pratlca politica e legltimada de um laborat6rio publico de escal
pelo em seres humanos condenados ou encarcerados por algum
crime (para enorme satis(ac;:io dos ratos).

Nesta errincla de textos que dlalogam entre 51, e penetrante
o destaque de Raul Antelo a frase de Valery relativa aorlglnalidade
como urn "affaire d'estomac", num estudo nuclear sobre a original
apropriac;:lo de Mario de Andrade de um conto de Theophile Gautl
er(Avatar), em Hist6ria com data, (titulo que parodla as Hist6rias
sem data machadlanas) onde, a prop6slto de extirpac;Ges e escal
pelos, um cerebra de um plloto acldentado e substltuido pelo de urn
operarlo Italiano, operac;:io slmult3nea a artistlca clrurgla andradlna
de "transmodellzac;:io do referente" canOnico. Este se questlona
enquanto Iiteratura, nac;:io, elite, naturalismo, em suas respectivas
formas altematlvas: folhetim, estrangeira, operariado, modemismo.
Para alem de modemlsmo, a modemldade do hlbridismo de Mario
de Andrade revela a cultura viva na releitura pr6pria do entre-Iugar
da sua trad~:lo.

L1quidar a cultura viva do momenta e esmagar, lenta e lite
ralmente, 0 seu cerebra, 6rg:lo pensante de um corpo, como na
cena de tortura descrita e citada por Flora Sussekind, de um Iivra
documento dos an05 de regime autoritario no Brasil:

Os choques aumentaram de intensidade, a pe/e jii se queimava onde
0$ terminais estavam presos. Sua cabe~ caiu para triis e ela perdeu
a conSCiancia. Nem os saco/ej~es provocados pelas descargas no
corpo inanimado fizeram-na abrir os olhos. Furiosos, os policiais ti
raram-na do pau-de arara, jogaram-na no eMo. Um deles enfiou oa
cabel;a dela a coroa-de-cristo: um anel de metal com parafusos que 0
faziam dimlnuir de di~metro. E/es esperavam que ela voltasse a sl e
dlsseram que se n~o comel;asse a fa/ar, iria morrer lentamente. Ela
nada disse e seus olhos estavam ba~os. 0 pelieial co~ou a apertar
os parafusos e a dor a atravessou, uma dar que dominou tudo, apa
gou tudo e latejou sozinha em todo 0 universo como uma bola de
fogo. Ele continuou a apertar os parafusos e um dOs o/hos dela sa/tau
para fora da 6rbita devido ~ preS5ao do crinio. Quando os ossos do
crAnio estalaram e afuncJaram, ela j~ havia perdido a cOAsci'ncla,
des/\Zando para a morte com 0 cerebro esmagado lentamente.27

27 SUSSEKIND, Rora. Brasi~ Os anos de autoritarlsmo: litenttura e vida IlterIria,
poMmias, d/jrios a mratos. ·Rlo de Janeiro: Jorge Zahar Editor, p. 45. Sobre a leitura
derrideafta de Marx, consultar OERRIDA, Jacques, Espectros de Mane, p.152.
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Essa cena terminal de tortura, em sua crueza sem anestesta,
representa a passagem hlst6r1ca de um corpo cultural pela brutali
dade de uma politica de viol@nda que acaba par esmagar 0 seu
proprio cerebro. Excluir 0 cerebro signiflcava, para os torturadores,
extirpar a razao do corpo cuitural em vigor nesses anos. Essa e a
dor privada e ag6nlca de uma dor pUblica que se anestesia pela
televisao, a dor ou 0 luto de uma dupla perda: a da consciencia
politica e social de um corpa, cognitlvamente Iigado a seus sensores
de auto-preserv~ao cultural. Dai a ordem amnesica capitalista ins
talar-se na goela do burgu~, como esclarece a leitura de Derrida do
18 8rumario de Luis Bonaparte:

A anacronla pratica e promete 0 esquecimenta. A so<:iedade burguesa
esquece, em sua s6bria Inslpldez, "que os espeetros das epocas ro
Manas tinham velado sabre 0 seu berl;o" (dass die Gespensrer tier
Rilmerzeit ihre Wiege gehOtet hatten). QuestAo de cabel;a, como
sempre segundo Marx, questAo de ponta [cap) e de espirito: na or
dem amneslca da burguesla capltaltsta (essa que vive, como um ani
mal, do esqueCimento dos fantasmas), a goela substitui a cabel;a no
topo, a cab~ de toucinho de um rei burguis, gordo, sedentario,
substltui a cabel;a polftlca e nervosa dos revolucionaries em marcha.

Seguindo-se as Hist6rias com data de Marlo de Andrade,
posteriormente apropria dlscussao que encabec;a e acende, sobre a
apropria~o corp6rea, e, portanto, a partir das trocas capitalistas
das cabec;as por moedas estrangelras, As conflssaes de Raffo, de
sergio Sant'Anna expressam-se em conflss6es de segunda mao,
passadas nos Estados Unidos, na forma menos crua de uma lava
gem cerebral em que os policials fo~am, no corpo de Ralfo, a lem
branc;a estranha de outro corpo hist6r1co, antropol6glCO, social,
etnico, etc., para que se esquec;a do antigo corpo, pavlovlanamente
trocando-Ihe a mem6ria pela dos norte-americanos, ou transplan
tando-a, como nos casas de mudan~ de identidade. Percebe-se, no
entanto, que, depols de perambular par Goddamn City (troca de
pronuncia de Gotham City, do herol da revlsta de quadrinhos,
Batman, para 0 que em portugu~ equivale a Cidade MakUta) in
clusive depois de trabalhar na Polson&Polson (Veneno&Veneno),
uma multinacional "famosa pela varledade de venenos digeriveis
que se vendem par toda parte e tamt>em responsavel pela produ~

de remedios estomacais e intestinals e ainda confortaveis prlvadas e
ate mesmo proprietaria de aprazivels cerniterlos. Urn desses gigan
tescos complexos industrials, que fabricam desde 0 leite em p6,
passando por uma infinitude de artigos consumidos por uma pessoa
em vida, ate elegantes lapides de marmore com inscri95es gracio
sas. "Num humor sem duvlda trlbutarlo do modernismo brasilelro, e
mals especificamente do Banquete de Marlo de Andrade, em que a
milionaria Sarah light escandalizava seus convldados ao oferecer-
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Ihes uma salada perigosa, irreslstfvel e sem gosto, sergio Sant'Anna
descreve uma mudan~ de paladar na variac;ao das comidas que
vao do tipo fast-food ao mais refinado e pervertido gosto do freg.
gastrOnomo:

A alimenta~ao preferida pelos goddamnlanos e 0 cachorro-quente,
sanduiche pr~tico e nutritlvo e que pode ser consumido em meio as
tarefas mais urgentes ou mesmo na rua ou na condu~ao. Isso nao
impede, todavia que Goddamn City dlsponha da mals variada e rica
rede de restaurante do mundo. Pois contando a cldade, em sua po
pula~ao, com elementos oriundos de todos os povos e culturas, tal
fate nAo poderia delxar de refletir em sua vida gastron6mica. E afir
mamos, sem nenhum medo de errar, que em Goddamn City e possi
vel comer qualquer alimento tlpiCO de qualquer pals do mundo. Desde
os pratos mais 6bvios da Europa, America Latina e Asia (inclusive
peixes crus e algas mannhas japonesas, all§m dos mais variados in
setos) ate os pratos preferidos pelos antigas canibais das selvas afri
canas, ou seja, nada mais nada menos do que came humana. Tal
prc§tica, obviamente i1egal numa socledade civlllzada, e aceita tacita
mente pela Policia de Goddamn, consciente de que este Mbito, alem
de atingir apenas uma minoria insigniflcante de mlllonarios exc'ntri
cos, contribui para 0 afluxo turistiCO a cidade, 0 que se traduz em
preciosas dlvisas. De resto, nao existe alimento mais caro do que a
came humana, muito mais preciosa do que 0 caviar ou as Iinguas de
beija-tlor. Pois 0 unico modo de obtA-lo, segundo ~citos regulamen
tos municipais (para evitar que se comam cad~veres de pessoas que
morreram velhas ou doentes, ou que se cometam assassinatos com
fins meramente lucrativos) e mediante um trato financeiro com suici
das em potencial, cUjo numero em Goddamn e bastante signlficativo.
Mediante vultuosa compensa~o pecunic§ria a seUS faml/lares, estes
lnfelllzes se comprometem a vir reallzar 0 tresloucado gesto num
destes restaurantes luxuosos, sendo imediatamente transferidos,
ap6s morte indolor em cAmaras de g~s, para a panela e, posterior
mente, para 0 est6mago de um guloso e feliz gastr6nomo.28

o negrume humoristico da par6dia parece referir-se a dlal4~

tica do cru e do cozido no sentido do deslocamento fo~do de um
sensorial cujo paladar, vinculado a uma estetica culinaria em sua
economia de culto, sagrada, e ao habito refinado da temica labo
ratlva da arte manufatureira escravocrata, resiste em auto-defesa
preservadora contra a viola«;ao profana de um sensorial desvincu~

lado do paladar. As tecnicas de dissecac;ao de alimentos, como as
de pasteuriza«;ao, de congelamento e de matura«;ao artificial, des
vinculam 0 corpo sensorial atraves do maquiniCo, que corta artifi-

18 SANrANNA, S'rgio. ConfissDes de R.Ifo. Uma autobiografla imagin~ria. Rio de
Janeiro: Clvlliza~o Brasilelra, 1975, p. 77. Sobre a c1ta~o anterior, quanto ao esque
cimento do burguis g.str6nomo, consuiQr DERRIOA, Jacques. Espedros de H.rx. 0
.ado dcr dlvida, 0 tnb.,ho do luto e a nova intern.don.l. Tr.d. Ana Maria Skinner.
Rio de Janeiro: Relume-Dumar~, 1994, p. 153.
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cialmente os ciclos vitais de matura~o e de envelheclmento, IIga
dos ao paladar. (Aqui nao se trata mais da imposlC;ao de uma dls
ciplina militar civmzat6ria, como em 0 Ateneu, mas de um corte
cirurgico e mortifero que tira a vida dos alimentos naturals). E se 0
Mbito de comer came humana, nesta troca capitalista, se toma
instltul~o conslderada socialmente como simbolo de "status", para
Ralfo, ele nao delxa de ser 0 canibalismo CN, que, Inclusive, re
presentarla a forma de aproprla«;ao radicalmente desenralzada de
mem6r1a hlst6r1ca, chegando it Inverter 0 natural pelo cultural, na
passagem ao culto econ6mlco de um corpo abjeto, a colsa morta e
sem nenhum sentldo slmb6lico: uma volta a bestlallzac;ao do ho
memo

Dobra no corpo: 0 olhar maqufnlco

Laranja na mesa. Bendlta a ~rvore que te parlu.
Clarice Uspector

Ralfo val acabar famoso no Brasil da dltadura, como ator ou
animador de teatro, justamente, ao encenar a vlol~ncla erotica,
esfolando uma mulher no palco: uma cena sado-masoquista em que
ele se consagra pela forc;a de seu poder. AquI, 0 espetaculo da vio
I~ncla ja se toma uma repetl«;ao profana da outra, dentiflca, cuja
temlca, usada para 0 aperfelc;oamento da sujeiC;ao do corpo, na
extlrpaC;ao de seu cerebra e na tortura, e abandonada em favor do
delirlo do poder de quem 0 possul. Aqui 0 poder vlrll da temica se
transfere do cirurgiao protisslonal em rela~o ao corpo, a pomogra
tia. 0 Insuportavet desta cena eo fato de os espeetadores passarem
a vibrar escoplcamente, pols 0 olhar ja narcotizado na estetlca de
vlol~ncla, similar ao olhar televisivo e cumplice da ditadura, assinata
a viol~ncia ,;a intemalizada a ponto de os olhos nao sentirem mais a
brutalidade do que v~m: gozam do espetaculo. Insatisfeito com
essa desvinculac;ao sensorial do olhar que consome a viol~ncia ca
pltallzada, Ralfo Ihes oferece 0 excesso: 0 espetacuto de um jantar,
em que ele, servido por um garc;om de smoking, slmplesmente
come frango, bebe vlnho, quase pega fogo no palco com uma 50
bremesa de bananas flambees, e se delxa, tinalmente, tomar Ilcor e
fumar um charuto, soltando suas baforadas na dire«;ao do publico
que encara, em sll~nclo. E os provoca apenas com 0 othar, que pa
rece querer devolver-Ihes alguma coisa perdida: "e evidente que
Isso os incomoda: alguem a tid-los em sil~nclo. Ecomo se todas as
suas fraquezas e culpas se revelassem ao meu olhar, embora eu
nao veja ou pense em coJsa alguma e multo menos d~ uma aten~o

especial a qualquer um deles. sao eles pr6prios que, revirando 0
olhar para dentro de si mesmos, se v~m na mais completa nudez.
" A prop6sito da imposslbllldade de um "olhar a nu", Osman Uns
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registra, na ocaslao de um eclipse lunar, no Rio de Janeiro, em
1969, 0 seu estranhamento por nao haver ninguem na rua: "As
pessoas n:So estavam interessadas no edlpse. Estavam empolgadas
com 0 fato de ver 0 eclipse por meio de uma m~quina. E' isto que
faz com que mlrht5es de pessoas fiquem horas e horas ante 0 video,
asslstlndo as colsas mais absurdas. Nao lhes Importa multo 0 que
estao vendo".29

o sentldo do olhar se aliena de urn sensorium cognltlvo ao
anesteslar-se, de maneira similar ao que ocorre entre 0 gosto e 0
paladar. 0 texto de Rubem Fonseca, "Olhar" (Romance Negro),
artlcula aitlcamente esta aliena~o pelo olhar a dos que defendem
a "pureza" das "belles lettres" ou "altas Iiteraturas", pols conta so
bre um escritor cujos /lvros eram considerados "classlcos da /ltera
tura", que "preferia as obras de arte que 0 tempo consagrou",
nunca saia de casa, era vegetariano, cornia os sufles de espinafre
preparados por uma empregada que mal 0 via, em sua ocupac;ao
meticulosa na preparac;ao da mesa e da caneta para escrever: um
dia se sente mal, e desmala. Consulta 0 medico, a quem da a ler
urn poema melo pomograflco sobre 0 trabalho de putrefac;ao da
morte, e que havla escrito em melo a crise. 0 medico 0 aconselha a
comer, ao diagnosticar-lhe a "inanic;ao" e 0 estimula, ao catego
rizar: "arte e tome". Neste sentido, 0 medico parece atinar com 0
sintoma de um sensorium que se allenava ao cultivar-se exclusi
vamente pelos canones consagrados, 0 que 0 desintegrava soclal
mente. Estimula-Jo atraves do paladar seria, entao, uma manelra de
desvia-Io do olhar alienado de sua realidade, slntoma extensivo a
doenf;a de todo urn corpo cultural. No entanto, esta crise leva 0
escritor a comer, num restaurante, urn salmao que 0 prende pelo
olhar. Como havla gostado da mudanf;a, volta a repetlr suas saidas
aos restaurantes, mas quando n:So va os olhos dos blchos que come
nao pode degusta-Ios. Porem, longe do cardapio civillzado, 0 que 0
atrai e a volta a produc;ao do cru no ato de dobrar a natureza dos
animals que come, ao ponto de se tomar viciado no estripamento, 0
que com~a com um coelho, que, ao comunlcar-se pelo olhar, e
reconhecer no escrltor "urn ente poderoso" se reslgna a sua sorte.
Estripa-o em sua banheira, ao som da Nona SlnfonJa de Beethoven,
a manelra do personagem de A Laranja Mec:Anlca. E chega a per
guntar-se, depols do prazer que sente ao comer 0 animal:

E 0 olhar dos seres humanos? Hum... Aquela banheira era pequena.
Preclsava comprar uma malor. Talvez uma jacuzzi, das grandes, com
jatos estlmulantes. Fiquel venda meu rosto no espelho. Olhel meus
olhos. Olhando e sendo olhado - uma colsa afinal Irrefietida, um elxo
de a~o, lava de um vulcao sendo expelida, nuvem infindavel.

29 UNS, Osman. ·Os muros das prisOes estio cheios de palavras· In: EvangeJho na
taba. Outros problemas inculturais braslleitos. Sio Paulo: Summus, 1979, p. 162.
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o olhar. 0 olhar.30

Vlncular-se ao seu contexte era vlncular-se a uma estetica de vlo
I@nda por uma Interl~ do olhar que nao se lembra mals da sua
propria fundac;ao/func;ao cUltural, e que 0 aliena, como um acefalo,
da mem6rla do passado, voltando, como acontece com a pen:epc;ao
de Ratfo do canlbalismo Incultural dos norteamerlcanos, as orlgens
ca<;adoras do homem anlmallzado que chega a seduzlr-se por sua
propria came. Neste caso, porem, 0 homem passa do culto da eru
dl~o a um caniballsmo sem culto, ao outro extremo do seu corpo
em relac;ao ao mundo, conservando 0 requinte do letrado anterior
somente no ritual do olhar, na rnetlculosidade sem sentldo da vlo
I@nda estrlpadora que 0 subjuga a este tipo perverso de Interlo
cuc;ao, passando a deseJcHa.

Do entre-Iugar ao nAo-lugar: multlpliddacle de corpos

{ ..J 0 devet' • um. pel" 0 sentimenfo um. (,aqueR, tafvez
um. CD~ /gn6biI: 0 homem nio deve ter CDnsdIncM, q,. I
entidMJ. .bst,..", •nio ,...1, e deve ter~ 56 par du.s
IiIz6es: prlmeiro, porque 0 CDIiI~O eind;sp.nsl~, segundo os
fIsioIogisQs, p.,.. •drcu/l~ do sangue e pa,.. I vida; segun
do, porque 0 CD~1o e uml viscera, que ".. posipo que
ocupa no CDIpO hum.no, fia en"mente par b.ixo d. IlgIbeI
iii, onde se recoIhe 0 dinheiro, e con5eqlMntenJent. InistiMlo
dos aimes de sentimenfo, lfidalglldo, subl/miz'" entlm pelas
CDtJdi¢es de contlgDldade, au pe/o menos de vlzinh.~ d.
balsa que If, .ind. m.1s do que. pep de .rlJIh.m, I soIJe,..n.
do mundo.

Joaquim M. d. Macedo. Hem6rl.s de um sobrlnho de meu tio

Olferentes dos modernlstas, alguns textos da epoca da dlta
dura se referem a um olhar autofaglco (Clarice Llspector, Rubem
Fonseca) que parte desse momenta poJ(tico de repressAo e vlol@n
cia, emerglndo de uma consc~nda crftlca "liter~rla" e portanto, j~

perlferlca ao olhar Ideol6glco dornlnante das telas televlslvas, res
pons~vels pela troca, no corpo cUltural, de um sensorial cognltlvo,
pelo olhar anesteslco do mllagre televislvo. Enquanto um Brasil
virtual se apresentava publicamente na televisao, urn aparato sen
sorial cognitivo morrla, estetlcarnente, desde 0 esmagamento pri
vado de seu cerebra. Oaf a autotagla surglr, slntomatlcamente, num
corpo que se allmenta da dObra de 51 pr6prio, como forma de resls
tenda ao seu anlquilamento: em "Por enquanto" (A vIa crucis do
corpo), de Clarice Uspector, por exemplo, um corpo organlco ex~
a dobra ao seu devlr maquinlco. Escrito no dia das mAes e na forma
de um d~rio insta~neo, a escrltora, como personagem de 51

30 FONSECA. Rubem. "Olh.r" In: Contos Reunidos. Org. Boris Schn.lderm.n. 510
Paulo: Companhil diS Letru, 1995, p. 633.
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mesma, revela ter almo~do com 0 fllho e trabalhado 0 dia todo,
registrando uma a uma as suas impress5es, suas frustra~ com 0
vazio de um domingo, confessando a necessidade de matar 0 tempo
para nao morrer de melancolia. Trata-se do minuto-a-minuto de um
tempo que se escoa, e que devora:

Estou com saudade. Saudade de meus tithos, sim, carne de minha
carne. Carne fraca e eu nao Ii todos os livros. La chair est triste. Mas
a gente fuma e melhora logo. Sao cinco para as sete. Se me descui
do, morro. Emuito faci!o Euma questao do re/6gio parar. Fa/tam trAs
minutos para as sete. Ligo OU nao ligo a televis30? Mas e que e tao
chato ver televis!o sozinha. Mas tinalmente resolvi e YOU ligar a lV. A
gente morre as vezes.31

Quanto as teenicas de contrale do corpo, alem da TV, existia
uma outra, menos divulgada, para substituir a fun~o cognitiva:
uma maquina norte-americana deteetora de mentlras, que ligava a
pele do corpo, por tios, ao aparelho. Se a sua credibilldade e duvi
dosa, seu sensor, capaz de deteetar alterac;CSes na respira~o, no
pulso e na pressao arterial, mede a ansiedade do momento, mais
que outra colsa qualquer, e muito menos a crenc;a que ao corpo se
vincula. No entanto, as raizes de seus objetivos sao mals velhas e
profundas do que a pr6pria ci~ncia, que flca com 0 credito de mais
uma conquista na virtualidade repressiva de seu discurso politico,
pela qual um corpo cultural passa a ser controlado.

Quando as empresas multlnacionais se tornavam representa
tivas de uma transcultura~o dos valores de perten~, desenrai
zadores da cogni~o sensora de um corpo cultural, este passa a
funcionar por outro, virtual, trocando os restos de uma cultura en
raizada no olho desperto ao paladar cultlvado, para preencher 0
vazio estomacal como a uma lacuna, a exemplo do que se anunci
ava numa cronica machadiana intitulada "Supressao do est6ma
go,,32, coincidente ao vazio de um domingo que se preenche falsa
mente, na outra ponta de uma modernidade que se finda, com 0

cigarro a boca e com 0 olhar na televisao, como exp5e Clarice lis
pector. Em suma, a midia corta 0 antigo sensor do corpo, transfor
mando-o no canibal que nao discrimina, ao se deixar incorporar
pelos sensores de um corpo estranho, antipoda do antrop6fago mo
demista.

31 USPEcroR, Clarice. "Par enquanto" In: A via cruds do corpo. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1984. Quanto ao detector de mentiras, consultar "In search of the silver
bullet" onde, sobre a ciincia, se conclui que: ..... it is too much to ask of it (and too little
to ask of ourselves) to discover the key to murder and genius and to distinguish truth
from lies". In: Time Magazine. 4 de novembro de 1985, p. 98.
32 MACHADO DE ASSIS. "Supressio do Est&mago" Op. dt. Volume II, p. 358. Aqui,
Machado registra a descoberta de uma pllula que suprlme 0 trabalho da digestio.
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Ea pr6pria Clarice Lispector que nos lembra, explicitamente,
da sujeic;ao perigosa de um corpo a viol~ncia que Ihe e pr6pria, a
partir de um entre-Iugar gastronomico-antropotagico: "N6s somos
canibais. Epreciso nao esquecer. E respeitar a violencia que temes.
E, quem sabe, nao comessemos a galinha ao molho pardo, comeri
amos gente com seu sangue".33 Em meio a tempestade cerebral de
um corpo organico-maquinico, em sua releitura do canibal latino
americano, 0 entre-Iugar c1ariceano e antes, urn nao-Iugar que se
desloca entre a clsao e a gestat;ao dele mesmo, a partir da sua dis
sociat;ao semi6tica. Par isso, ao escrever com 0 corpo, atraves de
seus textos, deixa corpos pelos caminhos, a partir do semi6tico que
se dissemina no organico, no er6geno, no maquinico, no gastrono
mico, no antropofagico, no blol6gico, etc.

Ao resgatar 0 rito antropotagico de uma plgmeia africana para
mostrar a sua pr6pria canibaliza~o pela burguesia que a transfor
ma em imagem "cult" (A menor mulher do mundo), ao desvlar a
interlocut;ao do olhar glutao em seu poder de comer 0 mundo (0
jantar), ao centrar esta interlocut;ao no devaneio corp6reo e er6ge
no de uma rapariga que se metamorfoseia em luxuriante lagosta
(Devaneio e embriaguez de uma rapariga)34, ou, ao submeter 0
corpo sob controle ao descontrole de seus irnpetos indlgestivos (De
sespero e desenlance as tr~ da tarde)35, Clarice sensibiliza politl
camente 0 olhar para 0 culto gastronomico no seu entre-Iugar arl
tropof'agico, 0 que ja significa, ao mesmo tempo, ineorporar ao ser
ineorporada pelo mundo: a partir do deslocarnento de urn corpo que
nunca esta onde se procura pols move-se ao impeto do desejo,
abrern-se ern leque constelacional, as varia¢es em series desenca
deadoras de um continuo proliferar de esteticas. 0 excesso e a ca
rencia, as duas faces disjuntivas de um corpus, das quais urna sern
pre falta it outra, atuam, analogamente as faces disjuntivas gastro
nornica e antropofagica, num corpo cultural que se alimenta do ou
tro de si rnesmo, partindo do olhar em sua interlocuc;ao autoconsu
midora da escritura, para ir mais alem das palavras, das quais se
serve apenas como instrumento tecnico.

o corpo serni6tico c1ariceano, nutrindo-se do sensorial da co
zinha da escritura, digere 0 outro de seu olhar interlocutor, incor
porando-o ao corpo que se escreve. Em seus extremos de escrita e
silencio, coincidentes a Iinha e a entrelinha do corpo da escritura,
este passa da interlocut;ao do olhar as palavras, interiorizando-se

33 USPECTOR, Clarice. "Nossa truculincia" In: A dest:obertll do mundo. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1994, p. 269.
34 IDEM. "A menor mulher do mundo"; "0 jantar" e "Devaneio e embriaguez de uma
rapariga". In: U~5de fllmflia. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1979.
35 IDEM. "Oesespero e desenlace b tris da tarde" Inedito em col~o. Arquivo da elisa
de Rui BarboSil. Org. Eliana de Vasconcellos. Publicado, em vemo portuguesa, em
Col6quiolLetras (1975) e em sua versio brasileira, na revista Senhor (1975).
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no outro que se exterioriza. 0 desejo requintado e 0 consumo se
mesclam neste unico olhar sensivel as mudanc;as dos tempos, dos
modos de produc;ao, dos valores econOmicos simb6licos e capitalis
tas. Os elos vitals com 0 mundo, 0 olhar, 0 tato, 0 paladar, 0 som,
produzem uma textura que se refaz continuamente, a partir de ou
tra, nas substitui~es do valor de usa pelo de troca (e vice-versa),
numa dialetica entre elaborac;ao e mecanizac;ao, entre dom e mer
cantilizac;ao, e que parte, portanto, da disjunc;ao basica de tempos
modemos inaugurais e de tempos terminais.

Dai a sua produc;ao, entre um modo laborativo de gestac;ao de
corpos e outro, maqufnico, de extrac;ao, deslocar-se concomitante
mente entre subjetivac;ao e objetificac;ao, ou de feminizac;ao e mas
culinizac;ao, a partir da cisao de urn corpo semi6tico disseminador
de corpos, e, ao mesmo tempo, da nutric;ao placentaria do outro
(animal) de seu pr6prio corpo. Na i1ustrac;ao do processo digestivo
desse Outro, como incorporac;ao/rejeic;ao, dobra/cisao,
corpo/escritura, dois textos de uma mesma serie de deslocamentos
entre gastronomia e antropofagia operam em sentidos inversos
gestativos/ extrativos que, respectivamente, nutrem e fendem 0
corpo da escritura: 36 "Desespero e desenlance as tr~s da tarde" e
"Devaneio e embriaguez de uma rapariga". A partir de urn olhar que
atravessa, no especular devaneio de urn corpo er6geno feminino, ao
desenlace corp6reo do desenlance escritural masculino, a desdobra
generica da diferenc;a sexual e significatlva: na mulher que deva
neia, atraves da interlocuc;ao do gozo da comida e da bebida, ha
uma fertilizac;ao de gravidez que a incorpora em requinte gastronO
mico pelo desejo (ela cresce em forma de lagosta) na transgressao
exteriorizada dos gestos permissivos e sedutores da sua embrla
guez; ao passe que no homem do outro texto, que foge do Onlbus
nauseado por urn contato publico e promfscuo com uma mulher, em
sua necessidade impetuosa de vomitar esse outro abjeto que 0 in
corpora indevidamente, sofre a urg@ncla de desvencilhar-se dele
como de sua pr6pria identldade forjada, "encademada".

As situac;oes sociais diversas - 0 restaurante, 0 Onibus - re
produzem, no entanto, 0 labor gestativo e a extrac;ao maqufnica que
condizem aos espac;os-tempos dos modos de produc;ao feminino
(nutricional) e masculino (discriminativo): enquanto a rapariga ex
pandia-se em devaneios no aconchego de seus interlocutores (entre

36 ANDRADE, Ana Luiza. "La poetica canrbal de Clarice Lispector: del sauce Robert a la
sangre bruta" In: Mora - revista de estudios de la mujer, n. 3. Buenos Aires, agosto
1997, pp. 73-88. A respeito dos lances como jogadas de dados em suas series em
rela~io ao ponto de fuga, diz Deleuze: '" Os lances sao sucessivos em rela~ao com os
outros, mas simult4neos em rela~o a este ponto que muda sempre a regra, que
coordena e ramifica as series correspondentes, insuflando 0 acaso sobre toda a exten
sao de cada uma delas. 0 unico lan~r e um caos, de que cada lance e um fragmento.
Cada lance opera uma distribui~o de singularidades, constela~io." In DELEUZE, Gilles,
LOgica do Sentido,SP:Perspectiva, 1998,p.62.
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eles, 0 seu marido), 0 homem encolhia-se de sua arrogancia no
acotovelamento anonimo, coletivo e mecanlco do trajeto. Um tempo
doador e oCioso contrasta-se a um tempo de neg6cio, que rouba ao
homem 0 tempo fertllizador da incorpora~o laborativa da gesta~o

"natural" de urn outro. Exatarnente 0 oposto ocorre em "Amor",
quando Ana desce do onibus ap6s esbarrar no olhar de urn cego que
mascava chlcletes para rnergulhar no "olhar gratulto" das plantas
vivas do Jardirn Botanico, e poder expandir-se, enta~, em seus de
vaneios, fugindo (ao contrario do homem do desenlance que foge
do onibus), de seu ambiente dornestico e protegido (analogo ao da
rapariga que se embriaga), para 0 espa~o publico, porem selvagem,
sem a organiza~o protetora do lar.

Do lance do olhar ao desenlanee: as series

A mesa mercadoria, 0 cao ca~udo, 0 ca~a dura enfrenta,
ressaltemos, todas as mercadorias.

Jacques Derrida. Espectros de Marx

Assirn, urn lance de olhar pode gerar urn desenlance gestati
YO, de devaneio, ou extrair, desenlanc;ar urn outro abjeto, 0 que
tanto pode desligar as sensibilidades organicas das fun~C5es ma
quinicas, como Iiga-Ias, e 0 que, sobretudo, independe do sexo do
corpo. Ao relance de cada cisao significante que se subdivide, nas
dobras de seus significados, M uma outra cisao e 0 desdobramento
em series, que se encontram umas com as outras ou se desencon
tram entre elas (membra disjuneta), das quais se desenlanc;am
outras ainda, que podem ou nao convergir, e assim por diante, ao
infinito. Analogamente, 0 ova se reproduz em serie, de urn relance
entre 0 olhar organico de seus cultos e a sua dissemina~o seriali
zada, industrial (0 ovo e a galinha). Esse mecanismo disseminador
de extrac;ao semi6tica de corpos, hist6rias, palavras, objetos, ovos,
que se representa exemplarmente nas cinco divisOes ou hist6rias de
A Quinta Historia, em seu modo serial e maquinico de produ~o

industrial, moldado ou fundido na dureza cortante do "c" do objecto,
como "osso duro de roer da modernidade", confunde-se, por vezes,
ainda que pela sua negac;ao, ao momenta de ruptura modemista,
em que se vislumbra 0 entre-Iugar da gastronomia e da antropofa
gia, antes de se tomar 0 lugar impassivel do desejo.

No intercambio da produC;ao laborativa de seus textos para
"Ietrados" e da produc;ao maqufnlca das paginas femininas para
consumo, na pr6pria dobra do corpo da escritora em corpo incor
porativo de si mesma, corpo este mecanicamente escravizado ao
seu ganha-pao viril, no dia-a-dia consumidor, Clarice nao s6 inverte
as fun~oes genericas das extremidades convencionais dos modos de
produc;ao, mas se torna corpo estranho de si pr6pria, nos pseudO
nimos femininos que usa (Helen Palmer, Ilka Soares, Teresa Qua-

136



dros, Mirthes Paranhos?) masculinamente, ao controlar a tecnica
que dobra, no valor de troca dos corpos d6ceis pelos quais se assi
na. A partir do momenta em que se tornam intercambiaveis, seus
objectos se docilizam em objetos, e ao se desincorporarem, ou se
reciclam, ou se amoldam ao tempo voliitil e diluidor das f6rmulas
em moda, como as de vestuario, os conselhos sentimentais ou as
receitas culinarias. Clarice incorpora, assim, 0 despotismo do senhor
que sobrevive na maquina da moda.

Porem, na volta aos deslocamentos da sua serie culinaria la
borativa, ela parte do fundo da casa grande ou do "cMteau", para 0
fundo da casa paterna, anterior a esta, para 0 "Iar" onde 0 fogo se
conserva aceso ("eu sou com orgulho a mae da casa das comidas'1:
ai esta a galinha, entre 0 bicho domesticado e a coisa morta, entre
a que se domestica em estima, e a que se mata, entre a que da
ovos e a que se come, entre a crueza incultural e a cozinha da cul
tura. Na valoriza~o da culinaria domestica proto-hist6rica, 0 senti
do de tecnica de domestica,ao recupera 0 poder da nutri~o matri
cial dos prim6rdios da civilizat;ao, da "mae da casa das comidas",
cujo potencial revolucionario de transformac;ao nutriente se conser
va: a contraparte org§nica de uma tecnica maquinica de conqulsta
masculina.

A galinha ao molho pardo e "saignant" e a visibilidade sangui
nea a Iiga a estirpe terrena dos la.;os de sangue de sua especie hu
mana, bem anteriores aos lac;os endog§micos da Iinhagem macha
diana 0ligarquica.37 Assim, a galinha ao molho pardo, para alem das
origens arabicas do prato de heranc;a colonial, torna-se, de fato,
representativa do processamento culimirio visivel de uma viol~ncia

que nos Iiga sanguineamente as guerras, a escravidao, aos holo
caustos, a tortura, e, entim, as pr6prias politicas canibais que nos
geraram: comer 0 outro da viol~ncia nos reinicia num processo culi
nario de digestao de urn saber sensorial em cuja origem esta 0 sa
crificio, 0 disp~ndio de vida, 0 parte doloroso. Por isso, contra as
necessidades "naturalizadas" peia tecnologia de consumo, em suas
reprodut;6es das cenas de viol~ncia, e, principalmente contra 0
corte do "c" do objecto cortante, producto de dureza maquinica que
se naturaliza, Clarice "naturaliza" a partenog~nese de sua pr6pria
produ.;ao, 0 seu auto-consumo de animal humano, ao encenar a
biog~nese (adiantando-se 'a biotecnologia genetical, na interlocu
C;ao com 0 olhar que a I~: a morte violenta e 0 sangramento da se
para.;ao do feto, desde 0 corte do cordao umbilical ao nascimento
da escritura viva enquanto corpo biol6gico que, ao comer a propria
placenta, se dobra organicamente sobre a sua riqueza placentaria
de proteinas (Agua viva).

37 IDEM. "Da casa do romance ao xadrez de casas: formas industriais/texturas cultu
rals" In: Revista Iberoamericana, n. 64, enero-junlo, 182-183, 1998.
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A dobra em arco reftexo se estica, atualmente, segundo Cla
rice, num fio metalico que nao se dobra: como uma ftecha, e reto,
resistente, duro e rapido, em se tratando deste poder que desde a
sua inaugura~ao ritualistica, nos funda politicamente,38 e que, ao
reproduzir-se no corte em fenda social, em sua durabilidade, per
passa 0 entre-Iugar "entre 0 conhaque e a fuma~" do final do ban
quete gastronOmico do salao finissecular e masculino de charutos,
tensionando-se cada vez mais, e produzindo lacunas que se abrem
de um desejo silencioso, no final da modemidade, assinalando
amea~as intempestivas.

Entre 0 conhaque e 0 licor: anels de fuma~a

E depois de todos aque/. interminaveis minutos em que viram
queimar as notas como passaros de fogo sobrou uma pi/ha de
dnzas, uma pi/ha funerarla dos va/ores da sodedade (dedarou
na televisio uma das testemunhas), uma co/una Jindissima de
dnzas azuis que cairam da janela como a garoa dos restos cal
dnados dos mortos que sio espa/hados no oce/lno ou sobre as
montanhas e os basques, mas nunca sobre as ruas sujas da d
dade, nunca as dnzas devem pairar sobre as pedras da selva
dedmento.

Ricardo Piqlia. Dinheiro queimado

Cependant, je me souvenais que Ie mangeur d'opium avait an
nonce quelque part, au commencement, qu71 aVilit reussi fina
lement ~ denouer. anneau par anneau, la chaine maudite qui Ii
ait tout son tire.

Charles Baudelaire. Un mangeur d'opium

No resgate da cronica social machadiana, Clarice Uspector
atravessa nitidamente, este entre-Iugar gastronOmico, que, por
entre as voltas evolutivas da fuma~a de uma progressista conversa
de charuto,39 devaneia, masculo, em visCSes futuras de um Brasil
entrecortado por trilhos de trem, chegando a atual sensac;ao cor
p6rea de falta de lugar: quando se observa que 0 material do
mundo do "noblesse oblige" reproduz a textura ferrea do mesmo
metal social daquele, hoje a refeic;ao e "obra de arte" que se estica
em sua perfei~ao insustentavel, a ponto de "cada um" passar a ser
"a sua pr6pria gafe mUda".40 Contrastado ao devanelo do ftm do
seculo passado, 0 mal estar deste, na falta de interacao humana,
toma-se um subproduto da refeicao daquele, como 0 abrevlamento
do proprio cigarro, que se substitui ao charuto ocioso. Com efeito, a

38 USPECTOR, Clarice. "Discurso de inauquril~ao- In: Para niio esquec:er. Sao Paulo:
Siciliano, 1992.
39 MACHADO DE ASSIS. "Evolu~ao- Op. dt. Volume III: Contos, pp. 703-708. Ospen
ceriano Benedito dizia, por entre evolu~oes de fuma~a de charuto:"O Brasil est'
engatinhando; 56 andar' com estradas de ferro ... -
40 USPECTOR, Clarice. "Cr6nica social' In: Para nso esquecer, e "Cr6nica social' In: A
descoberta do mundo, p. 199.
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raridade que 0 charuto representa hoje se equipara ao anacronismo
da i1ha que 0 fabrlca, para IrOnieo consumo burgu@s, alnda acen
dendo alguma brasa entre os poucos defensores da resist@ncia de
Fidel Castro ao capitalismo e a grande maioria de antl-castristas, ao
passo em que 0 charuto muda, do slgno de distlnc;Ao ao de trucu
Ii!ncia, em seu poder atual de acender as calamidades publicas (p.
ex. a revolta e a chacina dos presos do Carandiru).

Edesta fumac;a que se soltam as "gafes mudas" etyenciando
instancias paradoxais, estreitando-se em ftnos entre-Iugares de
habito e vicio, no deslocamento do 6cio de urn tempo de vlsl5es
futuras ao tempo rapido e eftciente do neg6cio, osso que nos resta
para roer, da refeic;Ao antiga. 0 Iicor europeu representado no doce
da sobremesa substitui-se a arte de doceria pr6pria e termina por
ser deftnitivamente banido das refeic;CSes burguesas pelo modele
economico delgado do eorpo-objeto feminino, passando a car@neia
de docilidade a suprtr, nas doses diarias de melodrama dengoso das
novelas televisivas globalizadas, a dureza da atual politlca, com um
telespectador feminino que se estende, acentuadamente, ao mascu
Iino. Analogamente •as series televisivas, a desterritorializac;Ao das
altas tradic;CSes canonicas Iiterarias pela troca assidua e breve dos
veiculos de massa, em 5uplemento5 culturais de diarios e revistas,
prolifera as espeeialidades das ~ries sobre cinema, eharutos, comi
das, politieas, modas, saude e futebol, e as que mesclam Iiteratura
a outros temas culturals contemporaneos, em suas folhas-dossi@S,
folhas-suplementos, em todo 0 caso, transmodelares as acad@mi
cas, sendoinclusive usadas nas formas mais profanas, para em
brulhos, ou ate para "atic;ar fogo a lenha" do fogo apagado de uma
burguesia acad~mica amnesica e desatuatizada, cuja goela letrada
eria a necessidade falsa do beletrismo e dele extrai 0 capital de
mais valia das letras. Ademais, as folhas se queimam hoje pela
boca: entre 0 lugar do conhaque europeu e a fumac;a do territ6rio
tabagista latino que representava 0 brinde digestivo do charuto
(segundo 0 escrltor Lezama Lima) este ultimo foi similarmente ao
ac;ucar, desterritorializado pelo vicio breve e industrial do cigarro
(como predizia OrtiZ). Dai a moda sectaria e retro do charuto dar,
hoje, tempo Iimltadissimo e espac;o para multo poucos, como Ru
bem Fonseca, que, em sua nostalgia pelos antigos banquetes, publi
ca, citando Alvares de Azevedo: E no melo do mundo pro5tltutO, 56
amore5 guardel ao meu charuto...41

Por outro lado, a fumac;a das antigas refeic;CSes, atraves das
dobras de seus aneis42 fantasmag6ricos, pode ser retrac;ada nas

41 FONSECA, Rubem. E no meio do mundo prostituto, 56 crmores gucrrdei itO meu
charoto. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1996.
42 A respeito das trocas c1andestinas no comercio lucrativo de aneis de charuto em sun
marcas prestigiosas no tim do seculo, pr~tica desterritorializada pela queda em desuso
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voltas hist6ricas as cinzas das calamidades publlcas:nas queimas
fictfcias, ou seja, das cinzas do Ateneu, Iidas como togos de artificio,
se acendem as manchetes reais como 0 registro em romance do
dinheiro queimado por ladr6es que se recusaram a devolv~-Io ao
govemo argentino (no Dinheiro queimado, de Piglia). Assim tam
bem, indios queimados para divertimento de adolescentes (Brasi
lia), presos chacinados pela policia (carandiru), as guerras entre
carteis de drogas, e tantas outras calamidades, sao fogos que ati
~m a lenha de um corpo em chamas acesas, aqui e ali, na America
Latina, 0 que nos remete aos perversos pelourinhos em que se do
cilizaram, em exercitos matriciais maquinicos, os corpos-objetos
industrializados de hoje. Enquanto a fuma<;a destas calamidades se
desdobra, 0 fume do cigarro industrial encurta 0 seu trajeto mec3
nico, da mao para a boca.43 As tragadas rapidas, pequenos contra
choques combustivos do stress cotidiano, passam pelo corpo atra
yeS da boca, via expressa do ingresso ja clandestlno da fuma<;a que
se incorpora e sopra de seus aneis, as convolutas barrocas de seus
fantasmas.

o sensorial de um corpo social que, em hist6rica defesa de
seu territ6rio, sujeitou ao fogo de suas convicc;lSes as terras do ac;u
car, em protesto politico, hoje se troca pelo objeto que 0 incorpora:
das suas varias desincorporac;C5es sensoriais, a exemplo da dester
ritorializac;ao do sentido do paladar, os sensores cognitivos do cere
bro se substituem pelos do cerebra eletr6nico.44 A prop6sito de um
relance slgnificativo que se dissemina em serie industrial, hoje as
praticas cirurgicas de desmembramento cientftico dao lugar a troca
mercadol6gica de 6rgaos, cujo valor monetario a restringe, com a
medicina prlvada, aos que podem pagar por seus pr6prios trans
plantes, e dar 0 surglmento de um comercio clandestino de 6rgaos
em seu inequrvoco valor de pec;as mec3nicas.

Para Derrida, 0 testemunho do fantasma da fuma<;a e um
rastro de cinzas que assinala, sobretudo, 0 luto em mem6ria de
diversas passagens corporais, em suas varias mortes: suas dobras,
como seus aneiS45, se tomam espeetros de heranc;as que nao ces
sam de voltar, como desencarnac;lSes de corpos que se disseminam
e proliferam, nas mercadorias evocativas dos seus antigos usos, e
nas suas formas de troca. E tendo em vista que "nao hci valor de
uso que 0 valor de troca nao inscreva anteclpadamente um fora-de-

do charuto, consultar as cr6nicas de Joio do Rio, A alma encantadora das ruas, org.
Raul Antelo. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1998.
43 AUSTER, Paul. Da mao para a boca, cronica de um fracasso iniaal. Trad. Paulo
Henriques Britto. Sio Paulo: Companhia das Letras, 1996.
44 USPECTOR, Clarice, "Cerebro eletr6nico: 0 que sei e que e tio pouco" In: A desco
berta do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1984, p.160.
45 OERRIOA, Jacques, "'Counterfeit money .. I: Poetics of Tobacco'" in: Given Time I:
Counterfeit Money. Trad. Peggy Kamuf. Chicago & London: The University of Chicago
Press, 1984.
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uso", este ja se inscreve na des-centralldade da obra-monumento
como prato principal entre 0 usa antecipado (0 ainda nao)do hors
d'oeuvre da refei~o, para 0 que ja nao e mais, a queda em desuso
(do postre, ou posterior, des-sert, ou desservice): 0 a-posteriori da
sobremesa. Uma passlvel sobrevida sobre-a-mesa se desdobra do
vivo ao autOmato, quando este mesmo a que arremeda 0 vivo, a
exemplo de uma mesa que levita a for/i;a do espirito da vontade que
habita as coisas.46 Desta mesa movedi~, a fuma~a do que se
queima~ evapora nas dobras "out of joint" ou disjuntlvas do
temp04 , e sopra tal "0 espirito de uma (ala e 0 espirito de uma
vontad". Ex fumo dare lucem. Dos anais da fuma~ desincorporada
de um a outro extrema do corpo modemo, 0 espirito do fantasma
arde ainda na mem6ria de sua chama, perpassa 0 vivo e 0 autO
mato, heran~ secreta, intempestiva, de pequeninas oombustl)es
(gafes mudas), e busca exorcizar as cinzas do arquiespectro gera
dor de espectros: 0 pai, 0 capital. Atraves de sua progenitura, ele
volta a nos falar de seu pr6prio des-aparecer, nas sobrevidas fan
tasmaticas de seus versos-anais movedi/i;Os, que aqui se invocam:

Sou a alma de teu pai, por algum tempo
Condenada a vagar durante a noite
E de dia a jejuar na chama ardente,
At~ que as CUlpas todas praticadas
Em meus dias mortais sejam nas chamas
ao tim puriticadas.
Se eu pudesse
revelar-te os segredos de meu carcere
as menores palavras dessa hist6ria
te rasgariam a alma.48

46 DERRIDA, Jacques. Espec:tros de Mil/?{. 0 &tado da dlvida, 0 trabilfho do futo e a
nova intem«ional, p. 197.
47 PElBART, Peter Pi\. "Disjun~ioW In: 0 tempo nio-recondliildc. Imagens do tempo
em DeJeuze. Sio Paulo: Perspectiva, 1998, p. SO.
48 SHAKESPEARE, William. Hamlet, ato I, cena V.
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